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RESUMO 

O setor eletrico brasileiro adentra um novo contexto em que a eficiencia energetica e a 
minimizacao das perdas sao essenciais ao retorno do capital investido, desenvolvimento ou 
mesmo a viabilizacao das empresas concessionarias de energia eletrica. A perda de energia 
merente ao sistema e denominada de perda tccnica; pouco se pode fazer para minimiza-la. 
Denominamos de perdas globais a diferenca entre a energia inserida no sistema e a energia 
faturada. Quando retiramos das perdas globais as parcelas correspondentes as perdas tecnicas, 
obtcmos as pcrdas corncrciais do sistema, aquclas associadas a comcrciahzacao da energia 
fomecida ao usuario final. Essa parcela de energia e produzida, transportada, fornecida, mas 
nao faturada, representando uma perda direta de faturamento. Tal evento advem de diversos 
fatores, quais sejam, desvios na medicao, ligacoes clandestinas, irregularidades na medicao, 
falha no cadastro, erros no faturamento, etc. Assirn, percebemos que as referidas perdas 
podem resultar de diferenies agentes, nem sempre conhecidos e de dificil mensuracao; sao as 
que mais oscilam e tern apresentado tendencia de eievacao. Com o objetivo de reduzi-Ias, as 
concessionarias desenvolvem programas de inspe^oes tecnicas nas medicoes das unidades 
consumidoras, que consistcm na verificacao e testes nos cquipamcntos dc medicao; 
verificacao da fiacao; inviolabilidade dos medidores; constatacao de en'os de medicao e 
intervencao nao autorizada, aspectos relativos a seguranca, etc. Diversas outras mcdidas 
podem ser tomadas, enlre elas, a mudanca de procedimentos, programas educativos, 
programas sociais, parcerias com poder publico, etc. 

Palavras-Chave: Perdas Comerciais, Reducao de Perdas, Inspecao Tecnica. 



ABSTRACT 

The Brazilian electrical sector, penetrates in a new context where energy efficiency, 
minimization of the losses, they are essential for the return of the invested capital, 
development or even the viability of the concessionary companies of electric power. The loss 
of inherent energy to the system is denominated of loss technical, little we can do to minimize 
her, we denominated of global losses the difference among the energy inserted to the system 
and the sold energy, when we removed of the global losses the corresponding portion the 
technical losses obtained the commercial fosses of the system that are those associated to the 
commercialization of the energy supplied the end user. That portion of energy is produced, 
transported, supplied and don't sold, therefore, a direct loss of revenue, arrivals of several 
factors among them, deviations in the measurement, clandestine connections, irregularities in 
the measurement, it fails in the register, mistakes in the revenue etc. we noticed Like this that 
they can result of actions of different agents, not always known and of difficult mensuration, 
they are the losses that more they oscillate and they have been presenting elevation tendency. 
With the objective of reducing these losses, the dealerships develop programming of technical 
inspections in the measurements of the consuming units, that you/they consist of verification 
and tests of the measurement equipments, verification of the spinning, inviolability of the 
measurement, verification of measurement mistakes, intervention no authorized, relative 
aspects to the safety, etc. Several another measured they can be taken, change of procedures, 
educational programs, social programs, partnerships with being able to publish, internal audit 
etc. 

Word-key: Commercial losses, Reduction of Losses, Technical Inspection. 
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TNTRODUCAO 

As concessionarias de energia eietrica, no Brasil, assumiram uma nova postura diante 
do ambiente competitive criado pelo processo de privatizagao do setor de energia eietrica. 

Pcrcebemos que ha neccssidade urgente de fomcccr um melhor servico aos seus 
clientes, bem como buscar incessantemente a otimizacao de suas receitas atraves da 
reorganizagao de varios procedimentos, procurando minimizar as perdas em seus sistemas. 

Ficou demonstrado que caso nao se faca um eontrole do indiee de perda, havera uma 
prcssao nas tarifas cobradas aos consumidores final's, ocasionando qucda dc consumo c, 
consequenteinente, de receita. Porem, nao e suficiente conhecer os indices de perdas em uma 
empresa: e preciso determinar as causas e previsao do retorno obtido ao se investir na 
redugao. Para isso, e necessario que facames uma dilerenciacao nos indices de perdas obtidas 
para se conhecer exatamentc qual parcela dessa perda e rcfercntc ao transportc, 
transformacao, medicao, inerentes ao processo denominado perdas tecnicas. Em seguida, 
detenninarmos quanto da perda total se caracteriza por ser comercial, energia entregue aos 
consumidores finais que nao e faturada. Esse tipo de perda causa um grande impacto no 
orcamento da empresa, podendo ate inviabilizar a sua gestae Assim, as perdas comerciais dc 
energia, transformou-se em uma area que vem sendo amplamente pesquisada, gerando assim, 
algumas perspectivas de recuperacao. 

Neste trabalho, estaremos abordando a conceituacao e quantificacao das perdas 
comerciais, no primciro capitulo; a identificacao dos procedimentos para minimizar as pcrdas 
comerciais, no segundo capitulo; ja no terceiro capitulo, um levantamento de outras causas de 
perdas comerciais e, por fim, no quarto capitulo, descrevemos o que e necessario para se fazer 
um piano de acoes visando a diminuigSo das perdas comerciais. 



CAPITULO I 

1. DEFINICAO E DIMENCIONAMENTO DAS PERDAS COMERCIAIS. 

Tradicionalmente o calculo de perdas comerciais nao e feito diretamente, uma vez que 
nao se tern dados suficientes que indiquem, por exemplo onde e quantos desvios da medicao 
existem nas unidadcs consumidoras, clicntcs sem medicao, o conhccimcnto cxato do consumo da 
iluminacao publica de uma cidade. Em 11 m a maneira, mas utilizada e atraves da diferenca entre 
as perdas globais e as perdas tecnicas. O calculo das perdas tecnicas em um sistema eletrico e 
normatizado, podendo se chegar a valores com pequenas margens de erro. Ja para as perdas 
globais, podemos ter uma boa estimativa, pois conhccemos a energia fornecida e faturada, pela 
concessionaria para os seus consumidores finais, bem como a energia fornecida pelas supridoras 
para as concessionarias. Porem essa estimativa esbarra em um erro absorvido, no momento em 
que as medicoes usadas para o calculo de energia transferida dos sistemas de transmissao para o 
sistema de distribuicao, muitas vezes sao realizadas pelos proprios dispositivos de protecac, que 
nao possuem uma precisao necessaria para esse fim, assim erros expressivos sao gerados 
precisando ser levados em conta no momento dc calculo das pcrdas. 

Para que possamos ter idcia quantitative das pcrdas globais, tecnicas e comerciais, em 
uma concessionaria de energia eietrica, vamos analisar um relatorio feito pela ABRADE, sobre 
uma pesquisa realizada com empresas associadas, esse levantamento percentual das perdas 
tecnicas e comerciais, foi feito no ano de 1996, onde parte dos seus resultados estao exposto nas 
tabelas 1.1 e 1.2. 
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Empresas Perda na D i s t r i b u t e 
(GWh) 

Perda Tecnica 
(GWh) 

Perda Comercial 
(GWh) 

CELG 690 394 296 
CELPE 1.020 509 511 
CEMAT 682 357 325 
CEMIG 1.718 1.336 382 
CESP 368 263 105 

COELBA 1.390 628 762 
COPEL 663 652 11 
CPFL 866 777 89 

ELETROPAULO 3.760 2.202 1.558 
ESCELSA 440 348 92 

LIGHT 3.485 972 2.513 

TOTAL 15.082 8.438 6.644 
Tabela 1.1 Perdas em diversas concessionarias de energia eietrica. 

Empresa Perda na Distribuicao 
(%) 

Perda Tecnica 
(%) 

Perda Comercial 
(%> 

CELG 13,03 7,44 5,59 
CELPE 16,40 8,18 8,22 
CEMAT 24,86 13,01 11,85 
CEMIG 9,81 7,63 2,18 

CESP 5,01 3,58 1,43 
COELBA 17,22 7,78 9,44 
COPEL 5,67 5,58 0,09 
CPFL 5,79 5,19 0,60 

ELETROPAULO 8,72 5,11 3,61 
ESCELSA 12,43 9,83 2,60 

LIGHT 18,99 5,30 13,69 
Tabela 1.2 Perdas Percentuais em diversas concessionarias de energia eietrica. 

[IJ ABRADE. Reiatorio tecnico sobre perdas comerciais no faturamento e arrecadacao. maio/1998 Pg. 8;9 
[2] Idem 
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Os dados apresentados segundo a ABRADE, existe uma grande discrepancia entre os 
critcrios utilizados pelas empresas associadas, para o calculo das pcrdas dc energia cm Rcais. Isso 
ocorre uma vez que o indicador de perda usualmente calculado pelas empresas e percentual. 

1.1 DIMENS IONAMENTO DAS PERDAS COMERCIAIS 

Nao e possivel identificar precisamente quando e onde as perdas comerciais, estao 
ocorrendo, assim torna-se muito dificil o calculo desse tipo de perda, conseqiienterncntc sc toma 
ardua tarefa calcular seu custo. 

Parte dessa perda, tern como causa o desconhecimento dos metodos, setores, pontos onde 
ocorrem, indicaremos algumas situacSes: falta de cadastramento e medicao adequada para 
iluminacao publica, unidades consumidoras sem medicao, unidades consumidoras industriais 
com fator dc potencia abaixo da norma. No entanto existe uma outra situacao que exigira bem 
mais do que um simples controle ou cadastramento, trata-se das perdas comerciais decorrentes de 
acoes fraudulentas causadas pelos consumidores, desde pequenas unidades residenciais a grandes 
industrias. Essas sao bem mais dificcis de screm calculadas uma vez que sao produzidas dc 
maneira ardilosa, minimizando as possibilidades que a empresa concessionaria de energia a 
descubra. 

Para tentar minimizar essa situacao descrita, atualmentc as empresas concessionarias de 
energia eietrica usam diversas tecnicas, entre elas podemos citar: O monitoramento de 
alimentadores, que visa um maior controle c precisao no calculo das perdas comerciais. Esse 
monitoramento ocorre da seguinte maneira: coloca-se no alimentador um medidor multifuncao, 
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que e capaz de obter informacoes acerca de tensao e demanda energia, geralmente esses 
medidores sao ligados a tc's do proprio alimentador, que possui uma boa exatidao em sua 
medicao. Para evitar uma influencia de possiveis remanejamentos de cargas no alimentador ou 
mesrno uma sazonahdade das unidades consumidoras ligados a ele, sao definidos alguns sub-
periodos de dias, trinta geralmente, assim podemos perceber a curva desse alimentador durante 
todo esse periodo. 

O que e bastante litil tambem e a obtencao de uma caractcristica do alimentador, que seja 
capaz de mostrar um valor medio diario de uma amostra de trinta ou quarenta dias, geralmente ao 
se calcular o valor do desvio padrao o mesmo se torna dcsprezivel, mesmo com a existencia de 
finais de semana nessas amostras, assim nao sera necessario levar em conta esse fator, ja que o 
mesmo mostra-se irrelevante. 

A segunda etapa a ser feita e conseguir no setor de faruramento da empresa o consumo 
mensai dos ultimos doze meses de todas as unidades ligadas ao alimentador, que esta sendo 
monitorado, pode-se entao determtnar o valor do consumo mensai, media, menor valor, maior 
valor, desvio padrao de todos esses consumos, assim mais uma vez podemos ter uma media mais 
precisa e minimizar eventual"s efeitos da sazonalidade dos consumidores. 

Porem alguns fatores ainda inHuenciam diretamente e precisam ser quantificadas, 
podemos citar entre eles a iluminacac publica, elas sao analisadas geralmente pelas suas curvas 
de demanda. Uma maneira de mensurar cssa parcela de energia, foi a analise da curva dc 
demanda do alimentador em dias de domingo, onde geralmente as cargas supridas pelo 
alimentador sao menores e entram no slstema um pouco mais tarde do que o costume, assim 
pode-se perceber entre seis e sete da manna, um degrau na curva de demanda, sendo resultado da 
saida da alimentacao publica ligada a esse alimentador, assim podemos ter uma boa aproximacao 
da contribuicao desse tipo de carga. 



Com todos esses procedimentos realizados, podemos entao passar para uma etapa final, 
calculamos de acordo com as normas especificas as perdas tecnicas no alimentador, assim por 
simples diferenca chegamos ao valor para as perdas comerciais. 

Conhecendo esse valor caso seja necessario a empresa pode direcionar as inspecoes as 
unidades consumidoras ligadas ao alimentador monitorado, podendo assim confirmar em campo, 
a taxa encontrada para as perdas comerciais, atraves da identificacao de desvios de energia nas 
medicocs. Assim, rcalizado esse procedimcnto cm divcrsos alimentadores, podemos idcntificar os 
alimentadores mais criticos, areas mais criticas etc. direcionando assim a acoes da empresa, que 
sejam em coibir, educar. 

1.2 CAI.CULO ESTATISTICO DAS PF.RDAS COMERCIAIS. 

Uma aitcrnativa para a mcnsuracao das perdas comerciais cm um sistema elctrico c 
alraves de uma analise estatistica. Para a elaboracao dessa pesquisa, e preciso ter um piano 
amostral, com caracteristicas aleatorias que garanta a sua representatividade e cobrindo os 
diversos tipos de consumidores da empresa, tentando assim captar as diversas realidades, 
tendencias e comportamento do mercado, analisando separadamentc os clientes dos grupos dc 
baixa e alta tensao, convencionais ou horo-sazonais. Embora tenhamos diversos fatores 
relevantes nesse tipo de analise, deveremos resumir a nossa atencao a tres principais aspectos sao 
eles cadastramento das unidades consumidoras, medicao e fraudes. 

Para uma melhor representatividade da realidade dos consumidores de energia eletrica de 
uma concessionaria, precisamos fazer uma amostragem estratificada, uma vez que as perdas 
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comerciais de energia eletrica, nao estao uniformemente distribuidas entres todos os clientes, 
entre diversas regioes distintas. Assim a estratificacao das amostras propostas e a formacao de 
Ires grupos distintos com individuos de comportamentos semclhantes silo clcs: mesma regiao 
geografico-administrativa, classes de consumidores e divisao por faixa de consumo. Para clientes 
do grupo A, por serem poucos em relacao aos do grupo B e tambem por contribuir por grande 
parte da demanda de energia fornecida pela concessionaria faz sentido inspcciona-Ias todas, em 
quanto ao grupo B, inspeciona todos os consumidores amostrados. 

Feito isso teremos uma confirmaciio das expectativas propostas, encontrando em varias 
dessas unidades fraudes ou irregularidades, intimamente relacionadas com o indice de perdas 
comerciais de energia eletrica, entre as situacoes mais encontradas nas unidades consumidoras 
sao: desvio de energia, mcdidor com borne qucimado, mcdidor com defeito, circuito de potenciai 
interrompido, desvio embutido na mureta, medidor com Iacres violados, medidores danificados, 
medidor com disco parado ou em rotagao comprometida, constante de medicao errada, fraude na 
chave de afericao, desvio no pontalete e para grande consumidores, tp ou tc em curto, bobinas de 
medicao qucimada etc. 

Partindo de um estudo com principio parecido a este exposto aqui a COELBA chegou a 
determinar um quadro percentual que divide a responsabilidade das perdas comerciais entre os 
consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais, obtendo a tabela 1.3, mostrada a seguir: 
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Classes Perda Mensai (MWh) Perda Mensai (%) 
Residencial 9.579 49,23 
Comercial 4.949 25,43 
Industrial 546 2,81 

Rural 3.785 19,45 
Outras 600 3,08 
Total 19.458 100% 

Tabela 1.3 Perdas por classes de consumidores da COELBA/ 

Essas dados sao referentes a energia total perdida, assim percebemos quase metade de 
toda a energia perdida ocorre na classe residencial, que ocupa o primeiro lugar seguida 
respectivamente pelas classes comercial e rural, porem esses dados nao sao capazes de revelar 
uma outra realidade, a relacao da energia perdida em relacao a energia faturada no grupo, assim 
podemos analisar o prejuizo causado pelas perdas comerciais em relacao ao faturamento 
realizado no grupo em estudo. A tabela 1.4 e uma amostra desse tipo de informacao. 

Classes Perda Mensai (MWh) Perda Mensai (%) 
Residencial 9.579 6 
Comercial 4.949 11 
Industrial 546 7 

Rural 3.785 20 
Outras 600 6 
Total 19.458 

Tabela 1.4 Perdas por classes de consumidores da COELBA, com relacao ao faturamento no grupo.' 

[ 3 J ABRADE. Relatorio tecnico sobre perdas coniorciais no faturamento e arrecadacao. maio/1998 Pg. 16 
[ 4 ] Idem 
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Agora pereebemos uma outra realidade, a classe residencial que e responsavel por quase 
metade das perdas comerciais no sistema pesquisado, representa apenas uma pequena parcela da 
energia faturada nesse grupo, o que nao ocorre no grupo rural que tern a sua perda comercial uma 
participacao de cerca de um quinto da sua energia faturado. 

O mesmo estudo conseguiu trazer relevantes resultados, em se tratando da relacao perdas 
por fase, chegando a conclusao que cerca de sessenta e cinco por cento (65%) da perda, ocorre 
em unidades com ligacoes trifasicas, o grupo de unidades consumidoras com ligacoes 
monofasicas era responsavel por cerca de vinte e oito por cento (28%) da perda comercial ficando 
o restante para o grupo com ligacoes bifasicas. 

As altas taxas em perdas comerciais nao podem ser apenas associadas a fraudes de 
diversos tipos, ja citadas anteriormentc, mas quase metade da perda comercial e de causas nao 
intencionais, ou seja, falha no procedimento, medicao etc. Sendo de inteira responsabilidade das 
concessionarias de energia eletrica. 

O que temos percebido nessa area de calculo de perdas e que somos capazes de 
determinar com incrivel precisao as perdas globais de um sistema, pois temos conhecimento da 
energia suprida a concessionaria, sabemos o valor da energia faturada, podendo assim determinar 
essa diferenca, denominada de perdas giobais. Ja para o calculo das perdas tecnicas, que sao 
perdas inerentes ao sistema, como perdas em transformadores, alimentadores entre outras, pode 
ser calculada atraves de normas, dados tecnicos, obtendo bons resultados. No que se refere a 
estimativa das perdas comerciais, estamos ainda com metodos experimentais, que nao 
determinam em sua totalidade, pois ao calcularmos os tres tipos de perdas pelos metodos 
descritos, nao encontramos a relacao que deve existir, entre elas, ou seja, a soma das perdas 
comercial e tecnica, tern dado um valor bem abaixo da perda global existente. nos mostrando a 
fragilidade na determinacao dos motivos, pontos e valores para perdas comerciais. 
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Diartte dessa situacao posta, diversas atitudes tern sido tomadas pelas concessionarias de 
energia, entre elas podemos citar: regularizacao de ligacoes clandestinas, aumento no numero de 
inspecoes realizadas bem como mudancas em seus procedimentos, regularizacao de unidades 
consumidoras sem medicao, campanhas educativas junto a comunidades, instauracao de disque 
denuncia, recadastramento dos consumidores, verificacao de Iacres. Esses tipos de atitudes 
ajudam a identifkar os pontos onde ocorre com maior frequencia os desvios de energia, servindo 
tambem como uma ferramenta usada para coibir novas fraudes em areas proximas ou mesmo a 
auto-regularizacao de clientes fraudadores. 

1.3 INFLUENC1A DAS PERDAS COMERCIAIS NAS TARIFAS DE ENERGIA. 

1.3.1 DEFINIQAO E COMPONENTES DA TAR1FA DE ENERGIA. 

Os consumidores de energia eletrica pagam, por meio da conta recebida de sua empresa 
distribuidora de energia eletrica, um valor correspondente a quantidade de energia eletrica 
consumida, no mes anterior, estabelecida em quilowatt-hora (kWh) e multiplicada por um valor 
unitario, denominado tarifa, medido em reais por quilowatt-hora (R$/kWh), que corresponde ao 
valor de 1 quilowatt (kW) consumido em uma bora. As empresas de energia eletrica prestam esse 
servico por delegacao da Uniao na sua area de concessao, ou seja, na area em que Ihe foi dada 
autorizacao para prestar o servico publico de distribuicao de energia eletrica. 

As tarifas de energia eletrica sao definidas com base em dois componentes: demanda de 
potencia e consumo de energia. A demanda de potencia e medida em quilowatt e corresponde a 
media da potencia eletrica solicitada pelo consumidor a empresa distribuidora, durante um 
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intervale- de tempo especificado normalmente 15 minutos e e faturada pelo maior valor medido 
durante o periodo de fornecimento, normalmente de 30 dias. O consumo de energia e medido em 
quilowatt-hora ou em megawatt-hora (MWh) e corresponde ao valor acumulado pelo uso da 
potencia eletrica disponibilizada ao consumidor ao longo de um periodo de consumo, 
normaimente de 30 dias. 

As tarifas de demanda de potencia sao fixadas em reais por quilowatt e as tarifas de 
consumo de energia eletrica sao fixadas em reais por megawatt-hora (R$/MWh) e especificadas 
nas contas mensais do consumidor em reais por quilowatt-hora. Nem todos os consumidores 
pagam tarifas de demanda de potencia. Isso depende da estrutura tarifaria e da modalidade de 
fornecimento na qual o consumidor esta enquadrado. 

1.3.2 COMPOS1QAO DAS TARIFAS. 

Conforme citado anteriormente, cabe a ANEEL fixar uma tarifa justa ao consumidor, e 

que estabeieca uma receita capaz de garantir o equilibrio economico-financeiro da concessao. A 
receita da concessionaria de distribuicao se compoe de duas parcelas, conforme visualizado na 
tabela 1.5 
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Tabela 1.5 Componentes da Tarifa de Energia.5 

O primeiro conjunto da receita refere-se ao repasse dos custos considerados nSo-
gerenciaveis, seja porque seus valores e quantidades, bem como sua variacao no tempo, 
mdependem de controle da empresa (como, por exemplo, o valor da despesa com a energia 
comprada pela distribuidora para revenda aos seus consumidores), ou porque se referem a 
encargos e tributos legal men te fixados (como a Conta de Desenvolvimento Energetico, Taxa de 
Fiscalizacao de Servico de Energia Eletrica etc). Esse primeiro conjunto e identificado como 
"Parcela A" da receita da concessionaria de distribuicao. O segundo conjunto refere-se a 
cobertura dos custos de pessoal, de material e outras atividades vinculadas diretamente a 
operacao e manutencao dos services de distribuicao, bem como dos custos de depreciacao e 
remuneracao dos investimentos realizados pela empresa para o atendimento do servico. Esses 
custos sao identificados como custos gerenciaveis, porque a concessionaria tern plena capacidade 

[5] Aneel. Tarifas de fornecimento de energia eletrica. Brasilia - DF: ANEEL, 2005 
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em administra-ios diretamente e foram convencionados como componentes da "Parcela B" da 
Receita Anual Requerida da Empresa. 

1.3.3 REFLEXO DAS PERDAS COMERCIAIS NA TAR IF A DE ENERGIA 

Apos uma breve conceituacao e ciassificacao, bem como a descricao sucinta da estrutura 
da tarifa de energia, passamos a observar agora, que influeneia pudemos perceber no calculo da 
tarifa da taxa de perdas comercial de uma empresa. 

Na tabela 1.5, ja mostrada anteriormente, percebemos que um dos itens integrantes da 
tarifa e Cota da Reserva Global de Reversao, sendo esse um dos itens nao gerenciaveis da tarifa. 
Essa cota trata-se de um encargo pago mensalmente pelas empresas de energia el&rica, com a 
finalidade de prover, financiar a expansao e melhoria desses servicos, bem como financiar fontes 
alternativas de energia eletrica para estudos de inventario e viabilidade de aproveitamentos de 
novos potenciais hidraulicos, e para desenvolver e implantar programas e projetos destinados ao 
combate as perdas, desperdicio e uso ericiente da energia eletrica. Seu valor anual equivale a 
2,5% dos investimentos efetuados pela concessionaria em ativos vinculados a prestacao do 
servico de eletricidade, e limitado a 3,0% de sua receita anual. Assim percebemos que quanto 
maior for os indices de perdas, a empresa precisara de maiores investimentos de recursos proprios 
visando a minimizacao dessas perdas, porem como descrito anteriormente, uma porcentagem 
desse investimento retoma para empresa, pois esse valor sera agregados na tarifa emitida ao 
consumidor. 
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Um seguncio item integrante da tarifa de energia e a Remuneracao do Capital, esse custo 
faz parte do itens gerenciaveis e refere-se a parceia da receita necessaria para promover um 
adequado rendimento do capital investido na prestacao do servico de energia eletrica. Assim 
percebemos que as concessionaries tern um piso no que se refere aos seus rendimentos, visto que 
as perdas comercias, e uma energia nao faturada, gera um prejuizo que afeta diretamente a 
arrecadacao da empresa, o que influeneia diretamente na taxa de Remuneracao do capital, fator 
integrante no calculo da tarifa. 

Por fim percebemos que a tarifa e composta de diversos fatores, que compde um valor, 
que deve suprir todas as despesas operacionais, comerciais, tecnicas, administrativas prevendo 
tambem um retorno de capital investido, necessariamente devera se levar em conta as perdas no 
sistema, tanto tecnica e com especial enfoque a comercial, objeto do nosso estudo. Por fim 
percebemos a importancia do combate as perdas comerciais conjuntamente com orgao publicos, 
pelos prejuizos advindos do nao ingresso dos impostos pois essa energia nao e faturada, bem 
como a parceria com seguimcntos da sociedadc, uma vez que, esta literalmente paga a conta 
dessas perdas em sua fatura mensai de energia eletrica. 
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CAPITULO II 

2. IDENTIFICACAO E MINTMIZAC'AO DAS PERDAS COMERCIAIS 

Inicialmente passaremos a indicar alguns provaveis fatores que estejam ligados a 
geracao de perdas comerciais, sabendo que cada fator desses pode ter uma proporcao distinta 
a cada concessionaria onde eles podem ocorrer, mais em pouca ou grande intensidade, eles 
farao parte na geracao de perdas comerciais, sao eles: 

• Falta de medicao; 

• Falhas no cadastro; 

• Erros de medicao; 

© Erros no faturamento; 

• Fraude interna; 

• Iluminacao publica; 

• Desvios da medicao; 

• Ligacao clandestine; 

• Fraudes; 

2.1 FALTA DE MED1QAO. 

Antes do processo de privatizacao do setor elctrico brasileiro, convivia-sc facilmente 
com esse tipo de pratica, que por muitas vezes por falta de investimentos no setor ou equipes 
apropriadas. muitas unidades consumidores tinham suas ligacoes realizadas sem medidores, 
ficando a espera de uma futura regularizacao. Enquanto isso, se pagava uma taxa de consumo 
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minima, que nao representava o seu consumo real o que contribuia para o aumento das perdas 
comerciais. 

Essa situacao ainda persiste atualmente por tres fatores basicos, inicialmente uma 
questao de ingerencia, onde a empresa nao prioriza a compra e manutencao dos medidores, 
deixando os seus estoques sem reserva, em seguida um outro fator contribuinte a esta situacao e 
o investimento necessario por parte da empresa que representa grande parcela das suas despesas 
normais, finalmente a legislacao que define baixas tarifas a consumidores residenciais de baixa 
rcnda, o que inviabiliza pela relacao custo beneficio a instalacao de medidores. 

As empresas tern tido um maior interesse devido a aumento das perdas comerciais em 
seus sistemas, consequentemente o prejuizo que vem trazendo, a Eletrobras vem apoiando o 
setor com um programa de Hnanciamento para aquisicao de medidores. 

Uma das maneiras encontradas pelas concessionarias para minimizar esses altos custos 
de investimento e um acordo mantido com o estado, a concessionaria compra e instala novos 
medidores, com a isencao do ICMS, em troca o estado tera uma maior arrecadacao, pois as 
contas de energia a ser paga nao mais serao taxas minimas, o que aumenta a arrecadacao do 
imposto. 

Uma outra ideia em pratica e o tinanciamento pelos proprios fabricantes que terao o seu 

pagamento efetuado de acordo com a recuperacao da receita obtida. 
Essas e outras medidas devem ser tomadas pelas concessionarias uma vez que e 

crescente a demanda de novos consumidores, consequentemente o deficit de medidores, pois 
a empresa tern por obrigacao liga-los a rede de distribuicao do seu sistema mesmo que nao 
tenha condic-ao de medir o seu respectivo consumo. E notorio que esse aumento de clientes 
ocorre anualmente, caso as empresa nao atendam essa expectativa o deficit tende a aumentar. 

Um agravamento dessa situacao ocorre no instante que se percebe que nao apenas novas 
unidades consumidoras precisao de medicao., mais todo um lote de medidores instalados ha 
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anos. chegam ao obsoletismo. necessitando de troca. Outras situacoes semelhantes ocorrem corn 
medidores danificados por acoes de fraudadores ou mesmo por acoes naturais, chuvas, 
enchcntes etc. 

O atendimento imediato a essa necessidade de medicao ocorre no instante que se 
constata que ocorre um significative aumento no consumo de energia eletrica, bem como das 
perdas comerciais, em unidades que nao dispoe de medidores em seu padrao de ligacao a rede 
de distribuicao. 

2.2 FALHAS NO CADASTRO. 

Uma concessionaria de energia precisa fazer grandes investimentos em pessoa! e em 
sistemas computacionais que visam manter um cadastro de clientes atualizado, pois se trata de 
um instrumento vital, para se evitar probiemas que afetam decisivamente as perdas 
comerciais, entre os fatores mais importantes que o cadastro deve identificar no banco de 
dados do cliente deve ser tais como estes: 

• Erros de constantes de fatuiamento na medicao. 
• Unidades Iigadas a rede e nao faturadas. 
» Erro no cadastro de cargas da iluminacao publica. 

• Erro no cadastro de cargas especiais. 

• Clientes ligados sem medicao. 
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2.3 ERR OS DE MEDICAO. 

Erros de medicao podem ocorrer por falha humana cm diversas manciras, entre elas 
podemos citar: no momento da ligacao do ramal para o cliente ou devido a um mau 
dimensionamento dos componentes de medicao, outra falha de medicao pode vim a partir de 
defeitos ou desgastes dos componentes de medicao. 

Em varios pontos distintos podemos perceber falhas humanas nos processos que 
geram perdas comerciais. Assim para evitar a ocorrencia de perdas comerciais devido a falha 
humana, as concessionarias de energia precisam normatizar a padronizacao das instalacoes 
eletricas, definindo claramente como deve ser todas as etapas de instalacoes das medicoes, 
envoivendo conjuntamente todas as areas operacionais da empresa. 

Seguidamente a essa primeira etapa necessita-se que seja implementado um 
treinamento constante de todas as equipes de campo, esse treinamento deve se promovido 
exclusivamente pela concessionaria mesmo que as equipes de campo sejam de empresas 
terceirizadas, enfatizando as normas a serem seguidas de maneira simples e pratica. A 
mudanca de membros dessa equipe de rrabalho sem o devido treinamento, pode acarretar um 
aumento nas perdas comerciais da concessionaria uma vez que, erros cometidos ao se fazer as 
ligagoes das unidades consumidoras, dificilmente sao percebidos em futures inspecoes 
realizadas no local. Assim a manutencao dos membros das equipes de campo e o constante 
treinamento, sao de fundamental importancia, para a minimizacao das falhas humanas. 

Finaimente devem-se implementar rotinas de inspecoes com pessoal especializado, 
para que em visita as unidades consumidoras possa perceber falhas feitas no momento da 
ligacao ou manutencao da medicao, precisa-se ter um piano de acao eticiente, uma vez que 
falhas desse tipo, limitam em seis meses a retroacao para cobranca e recuperacao das perdas. 
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Um outro grande agente nos erros de medicao e o obsoletismo dos medidores, esse 
topico deve merecer atencao especial das concessionarias, ja que com o tempo, o desgaste dos 
medidores leva a erros sucessivos em grande parte causando perdas para a empresa. Um fator 
agravante a essa situacao e que os testes de normas nao conseguem identificar a vida util ou 
mesmo uma relacao entre a perca de precisao e o tempo de utilizacao. Assim nao e dificil 
encontrar nas unidades consumidoras medidores com altos indices de erros, gerando grandes 
perdas de energia. 

Apenas uma pesquisa com medidores instalados, pode identificar ou mesmo sugerir, 
com uma melhor precisao o tempo de vida util ou mesmo para manutencao e reparos. 

Um outro importante fator que tern levado as concessionarias dar maior importancia a 
qualidade em sua medicao e o graii de exigencia crescente dos seus consumidores e dos 
orgaos de metrologia. 

2.4. ERROS NO FATURAMENTO 

Em geral uma perda no faturamento nao gera perdas maiores, pois pode vim a ser 
recuperado no faturamento do mes segainte, porem existe algumas situacoes que erros no 
faturamento podem levar a perdas. 

Situacoes como faturamento final, nao tern como o erro ser compensado no mes 
seguinte uma vez que o fornecimento sera interrompido, outra situacao e na troca de 
medidores havendo cntao falha na cobranca do residuo de consumo no antigo medidor, nao 
sendo mais possivel detectar depois essa falha. 

Alem de providencias na e labora te de normas desenvolvimento de treinamentos, os 
erros de procedimento podem ser diminuidos se passarmos a automatizar os processos 
comerciais, implementacoes computacionais que sejam capazes de controlar o andamento dos 



processes de trabalho. Em resumo seria Iancar no sistema uma determinada tarefa a ser 
realizada, atribuindo-la a um determinado colaborador da empresa, estabelecendo prazos para 
a sua realizacao e metodos a ser reaiizados, case nao seja processado no tempo previsto o 
supervisor sera avisado, seguindo assim a hierarquia proposta. 

2.5 FRAUDES ITERNAS. 

Esse tipo de fraudes e realizado por funcionarios da propria concessionaria de energia 
ou mesmos das empresas terceirizadas Iigadas a ela. Essas fraudes precisam ser avaliadas com 
cuidado em seus proccdimcntos, para que as acoes a sercm implcmcntadas nao tragam 
desconforto e ressentimento, em funcionarios de condutas irrepreensiveis e honestos que nao 
estao envolvidos em condutas irregulares. 

Uma das principais providencias a ser tomada e a criacao de um programa de 
conferencia e auditoria interna a ser realizada dentro do proprio setor de trabalho, uma outra 
acao que geralmente surgi efeitos benefices e o rodizio de colaboradores em funcoes a ser 
desempenhadas, desde que nao comprometa o processo envolvido. 

Essas fraudes interims nao sao comumente identificadas dentro das empresas, mas 
existem e necessita serem observadas com cuidado. 

2.6 PERDAS NA 1LUMINAQAO PUBLICA. 

As perdas comerciais causadas pela iiuminacao publica, podem ser bem significativas, 
uma vez que essa cobranca e feita atraves de estimativas, que se desatualizam rapidamente, 
pois o sistema de iiuminacao publica sofre altcracocs frequentes, muitas vczes feita pels 
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administracao publica, deixando a concessionaria sem conhecimento. Outro fator agravante e 
a instalacao incorreta de cquipamentos auxiliares na iiuminacao, tais como reatores, reles 
fotoeletricos, capacitores e outros. Partindo de uma analise simplificada poderemos citar 
algumas das causas de perdas na iiuminacao publica. 

• Falta de inventario periodico de todos os itens que compoe a iiuminacao publica, 
incluindo nessa relacao, itens como: iiuminacao ornamental, iiuminacao de 
logradouro, iiuminacao de garqu.es, areas publicas, identificando as quantidades de 
luminarias, potencia instalada etc. 

• A falta de um programa eficaz de monitoramento para evitar o consumo de energia 
pela iiuminacao publica nao faturada. 

• A falta de um relacionamento mais eficaz com as prefeituras, visando um melhor 
acompanhamento da elaboracao de projetos de ampliacao e modificacao do 
sistema de iiuminacao publica. 

• A falta de anaiise qualitativa e pesquisa para uma maior eficiencia energetica e 
confiabilidade dos equipamentos utilizados no sistema de iiuminacao publica. 

Apesar das dificuldades para a climinacao destes problemas anteriormente citados, 
seia causada pelo falta de um relacionamento mais produtivo, com as prefeituras ou mesmo 
causada pela falta de controle interne da concessionaria. Porem muito ainda pode ser feito 
para reducao das perdas conforme descrito a seguir: 
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2.6.1 R EC A DA STRAM ENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. 

Nas regioes onde as concessionarias verifiquem maiores possibilidades de perdas por 
desatualizacao eadastral no sistema de ilummacao publica, deve-se procedcr negociacdes 
com as prefeituras, definindo-se os procedimentos a serem adotados nos servicos de 
recadastramento, alem da metodologia para manter os dados atualizados ao Iongo do tempo. 

Uma experiencia recente foi desenvolvida pela COELCE, que promoveu urn 
recadastramento do sistema de ilummacao publica de fortaleza. Como resultados a empresa 
obteve um acrescimo no seu cadastre de 6,7% no tal de pontos de luz, resultando em urn 
aumento de 8,0% no faturamento mensal, que foi apiicada retroativas ha seis meses, esse tipo 
de cobranca se torna facil uma vez que e rateada entres todos os consumidores, que pagam 
pela iluminacao publica, tornando assim um vantajoso investimento. 

2.6.2 CONSIDER AC AO DAS PERDAS DOS REATORES NA niJMINAQAO. 

As perdas referentes a operagao dos reatores de iluminacao publica devem ser 
consideradas, no momcnto de se fazcr o calculo do consumo mensal, uma vez que esse 
consumo existe. 

Essas perdas sao normatizadas podendo ser estimada com pequena margem de eiro, 
pode-se tambem fazer estudos, montar laboratories, assim obtera resultados mais precisos. 

Esludos preliminares realizados mostram que a potencia consumida por cada ponto de 
luz em media e superior em 2,0% a potencia farurada. As causas desse aumento de potencia 
consumida pode em parte ser explicada peJo consumo dos reatores, circuito de alimenta9ao e 
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por iim o periodo a mais das doze horas faturadas em que as luminarias permanecem ligadas, 
por diversos fatores, desde climaticos ate a ma calibracao dos reles fotoeletricos. 

Foi percebido que um agravame a essa situacao e o baixo fator de potencia das cargas, 
assim deve-se ter um monitoramento do fator de potencia do conjunto reator e lampada, 
fazendo testes em amostras de Iotes e rejeitando o uso de reatores que nao tenham aprovacao 
na area de inspecao. 

2.6.3 PER DAS DEVIDO AOS RELES FOTOELETRICOS. 

A ma qualidade dos reles c o modo incorreto dc sua instalacao contribuem para 
aumentar as perdas comerciais no sistema de iluminacao publica. As celulas fotoeletricas sao 
bastante sensiveis a surtos de energia, fazendo com que a iampada permaneca acesa durante 
todo o ciia e nao apenas as dozes horas a que sao projetadas. 

Para a sua eorreta instalacao deve-se obedecer a regras fundamental's como: as celulas 
fotoeletricas precisam estar voltadas para o sul, a nao observancia disso pode causar uma 
diferenca de quinze minutos a mais no consumo, nao previsto no faturamento de energia. 
Caso essa instalacao seja processada pela pre Ieitura, a concessionaria precisa fazer o 
acompanhamento, bem como a inspecao, garar.tindo assim a confiabilidade necessaria. 

Medidas como estas surtem efeito, porern deve-se primar pela qualidade dos 
equipamentos, para que estes tenham uma meihor precisao, dura9ao, confiabilidade, tentando 
assim evitar as antecipagoes e atrasos no acionamento da iluminagao publica. 
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2.7 DESVIOS DA MEDIQAO. 

Os desvios de energia sao geraimente de dificeis deteccoes, uma vez que geralmente 
sao executados com muito cuidado exigindo cada vez mais que as concessionarias invistam 
em novas tecnologias, treinamentos especlflcos, aumento das equipes entre outras acoes. 

Quando se faz um desvio de energia e esse causa uma queda imediata do consumo, 
pode ser detectado atraves da analise do historico das curvas de carga do cliente, porem se a 
fraude e feita no momento da Iigacao do ramal ou coincide com a entrada de uma carga extra, 
torna a situacao quase que imperceptivel para a concessionaria. 

Para situacoes desse tipo tern se desenvolvido uma nova tecnologia, capaz de indicar a 
existencia de denvacao na rede sem a nece<;sidade da remocao fisica dos condutores. Existem 
padroes que dificultam essas derivacoes dos fios, eles tern travas especiais, cabos 
concentricos, dificultando a formalizacao da fraude. 

Outra medida pouco onerosa, porem com bom retomo, sao os programas de denuncias 
anonimas, por telefone ou mesmo pela Internet, a populacao por diversos motivos denunciam 
casos de desvios que dificilmente seriam identificados pela concessionaria de energia, mas 
isso requer da empresa, um projeto bem definido, equipes treinadas, para que o programa nao 
entre em descredito na sociedade. 

2.8 LIGAgOES CLANDESTINAS. 

Sao IigaQoes realizadas sem o eonliecimento da concessionaria de energia, causando, 
alem das perdas comerciais, danos tecnicos ao sistema, desbalanceamento de fases, ruido, 
risco de acidentes, curtos, tudo isso dcvido a precariedade das ligacoes. Esse tipo de liga^ao 
pode ser dividida em dois grupos, que merecem atengao especial das empresas. 3 3 



2.8.1 CASOS ISOLADOS 

Esse tipo sempre ocorre em locais onde a empresa ja possui rede de distribuicao, que 
atende a consumidores da mesma localidadc, muitas vezes em func2o da dificuldade em 
conseguir uma Iigacao normal atraves da empresa, pois esta requer a satisfacao de varias 
normas tecnicas na unidade consumidora, prazos, taxas etc. Ou mesmo pela intencao 
fraudulenta de consumir energia sem o registro de consume 

Para a identificacao de situacoes como esta e necessario, empenho e fiscalizacao da 
equipe de campo, desde leiturista, entregadores, equipes de inspecoes, atendimento de 
emergencia etc. 

A populaeao pode ser incentivada a denunciar, quando informada dos danos ao 
sistema da qualidade da energia que passara a receber, bem como o aumento da tariia 
resultante dessa fraude e a sonegacao de impostos incluida. Mas uma vez ressaltamos a 
necessidade de um eficiente programa de disque denuncia, que averigue todas as informacoes 
recebidas, 

A empresa deve ser energica para coibir esse tipo de fraude, para assim inibir novas 
ligacoes. Quando for detectada a Iigacao clandestina deve ser imediatamente removida, 
acionando assim os autores da fraude. mesmo que a unidade consumidora tenha possibilidadc 

de ser regularjzada, 

Assim a empresa fara o calculo atraves da identificacao da carga existente, para que o 
responsavel arque com o prejuizo causado a concessionaria de energia, uma vez que se trata 
de um crime previsto no codigo penai brasileiro, exposto no anexo. A empresa precisa 
sempre levar casos adiante, durante todos os tramites legais, divulgando assim na imprensa, 
para aleitar a com unidade os efeitos de uma fraude no setor eletrico. 3 4 



Sabemos tambem que a situacao nao sera resolvida apenas com metodos coibitivos, 
grande parccia da populacao dc baixa renda, nao tern condtcoes financeiras de se regularizar 
devido a padroes onerosos. Assim a empresa pode buscar parceiros e promover projetos de 
aquisicao de padroes simplificados, que atenda a todas as normas vigentes, tentando dificultar 
tambem possiveis desvios de energia. Outra maneira de incentivo a regularizacao e promover 
flnanciamcntos para a obtencao de padroes por parte dos consumidores baixa renda. 

2.8.2 AREAS COM ALTA INCIDHNCIA. 

Nesse caso a situacao economica social, tern grande influencia no problema que e 
agravado peia falta de recursos das empresas em realizar projetos e politicas adequadas para o 
atendimento a esses tipos de areas. 

Para essa situacao programas sociais emergenciais, geralmente em parceria com o 
governo deve ser colocado em pratica, reguiarizando ligacoes, concessoes de padroes, para 
que se tente evitar novas fraudes. 

Esses programas para surtir efeitos esperados deve ser acompanhados de programas 
socio-educativos, capazes de descrever a reaiidade da comunidade, informando acerca do uso 
racional da energia, eficiencia energetica, tambem as consequencias geradas de ligagoes 
clandestinas, tanto para sociedade em geral como para o autor do deiito. Para a realizacao 
desse tipo dc programa e essencial a participagao de liderangas da comunidade, viabilizando 
uma maior penetracao e aceitacao das propostas da empresa. 
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2.9 FRAUDES 

A prevencao e combate a fraude, representam as acoes mais importantes para o 
combate das perdas comerciais das concessionarias de energia, assim passaremos agora a 
propor alguns procedimentos necessaries para a prevencao e combate a fraude, vamos usar 
diversas ferramentas, pesquisas cadastrais, consuJta dos historicos de irregularidade, para 
estruturar um programa eilcaz de inspecao, programa para minimizar os procedimentos 
incorretos na Iigacao da entrada de service dos consumidores. 

No nosso estudo consideraremos fraude sifuaooes semelhantes ou como estas" 

• Desvio de energia eietrica em pontos antes da medicao. 
• Qualquer adulteracao dos mccanismos internos do medidor 
• A alteracao dos registros de consumo. 
• Interferencia na chave de afericao. 
• Interferencia nos fios do circuito do sistema de medicao indireta. 
• Ligacao a revelia da concessionaria de energia. 
• Interferencia ou avaria nos transformadores de instrumentos de medicao. 

® Qualquer ato intencionalmente cometido, que reduza de qualquer maneira o 
registro do consumo real da unidade consumidora. 
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2.9.1 TTPOS MAIS FREQOENTES DE [RREGULARIDADES. 

2.9.1.1 DESVIO NO RAMAL DE LIGAQAO. 

E causado quando a uma derivacao atraves de ligacoes clandestina, que interligam o 
poste da concessionaria e a entrada de service da unidade consumidora. 

2.9.1.2 DESVIO NO DISJUNTOR. 

E causado quando ha uma derivacao de energia nos bornes do disjuntor, sendo na 
entrada ou mesmo na saida. Caso a derivacao for na entrada do disjuntor, alem da pratica 
ilicita do furto, o ramal dc entrada bem como o disjuntor podcra ser sobrecarrcgado, uma vez 
que no projeto initial, nao foi realizado prevendo essa derivacao. 

2.9.1.3 INTERFERENCIA NO MEDIDOR. 

Esse tipo de fraude pode ser feita de inumeras, maneiras entre elas podemos citar: 
Rctirando-se a tampa de vidro, podc-sc manipular os ponteiros altcrando o consumo, 

intrcducao de objetos que altere o giro do disco do medidor, alteracao da fiacao interna do 
medidor, avariar as bobinas dc corrcnte ou tensao. 

Sem retirar a tampa de vidro, pode-se perfurar a carcaca e introduzir objetos ou alterar 
mecanismos interior, modificar a Iigacao da fiacao do medidor, retirar a tampa do borne 

modificando as conexoes. 
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2.9.1.4 INTERFERING] A NA CI I AVE DE AFERIQAO. 

As manciras mais frequentes dc fraudar nas chaves dc afericao s5o: manipulando as 
laminas evitando o fluxo normal da corrente no medidor, modificar as conexoes das fiacoes 
na chave, porem para essas e outras manciras existentes de fraude, geralmente sera necessario 
o rompimento dos lacres. 

2.9.1.5 INTERFERENCIA NOS TRANSFORM ADORES DE INSTRl.IMENTOS. 

Esses sao os transformadores usados para alimenlar os medidores, com tensao e 
correntes mais baixas do que os pontos a serem medidos, assim pode-se fraudar a medicao; 
alterando a forma de Iigacao do TC ou TP, queimando suas bobinas de potencia! e corrente. 

2.9.1.6 LIGACAO A REVELIA. 

Ligacao feita clandestinamenie em uma unidade consumidora, derivando-se 
diretamente da rede ou mesmo de qualquer ramal de ligacao de unidades vizinhas. 

2.9.1.7 RELIGAQAO A REVELIA. 

Ligacao feita sem mcdigao da energia consumida, apos um desligamento da unidade 
consumidora, por iniciativa da concessionaria ou mesmo a pedido do consumidor. 

38 



2.9.2 PREVENCAO A FRAUDE DE ENERGIA. 

A prevencao a fraude, deve estar apoiada sobre uma politica global de atuacao, 
pnncipalmente da area comercial da empresa, que mantem contato direto com o consumidor 
em todas as fases do atendimento. Assim desde a elaboracao das normas, atendimento ao 
cliente deve haver um compromisso total, quanlo a adocao dessa politica. 

Assim toda vez que um consumidor manifestar intencao em construir uma entrada de 
servico a empresa deve fazer o acornpanhamento dc todo o processo, fazendo: as vistorias 
necessarias, a Iigacao da unidade, acompanhamento dos primeiros faturamentos, assim todo o 
processo deve estar voltado para o mteresse da empresa, visando obter como resultados uma 
diminuicao nos indices de fraude de energia. 

Uma das etapas de extrema importancia, na fase de ligacao das unidades consumidoras 
e a instalacao dos Iacres e a sistematica de aplicacao, a empresa deve ter uma politica clara e 
bem definida no processo, que tipos de lacres usar, codificacao etc. Dessa forma, as unidades 
consumidoras ligadas a rede de distribuicao sempre obedecerao mesmo padrao quanto aos 
Iacres aplicados, facilitando o trabalho de aplicacao, bem como em futuras inspecoes. 

O Ieiturista pode-se tornar importante ferramenta de fiscalizacao das unidades 
consumidoras, atraves dele a empresa pode desenvolver uma politica de prevencao a fraude e 
furto de energia eletrica, tendo em vista as periodicas visitas feitas por ele nas unidades 
consumidoras. Assim e recomendado que possuam grau de instrucao nccessario para 
desenvolver sua funcao, bem como ser capaz de observar e identificar indicios de fraudes ou 
furto de energia. Mas para isso a empresa deve fornecer treinamentos constantes para poder 
informar sobre a identificacao dos diversos tipos de fraudes, quando possivel esse Ieiturista 
devera fazer parte do quadro de fuJicionarios da empresa, pois tera um maior 
comprometimento e confiabilidade nesse individuo. 3 9 



Todo esse investimcnto deve ser fcito uma vez que programas de inspecoes 
preventivas em entradas de service rcprescntam uma das principal's formas de atuacao na 
prevencao a fraude e ao furto de energia. 

2.9.2.1 INSPECOES PROGRAM AD AS PELA DATA DE LIGAQAO. 

Esse tipo de inspecao e realizada em unidades consumidoras recentemente ligadas, 
(sejam a prime:ra ligacao ou uma ligacao apos um cortc no fornecimento dc energia), 
geralmente c feito em um periodo compreendido entre tres a seis meses apos a ligacao. 

2.9.2.2 INSPEQOES PROGRAMADAS POR CARACTERISTICAS DAS UNIDADES 
CONSUMIDORAS. 

Essas inspecoes sao motivadas por diversos paramctros que apontam uma maior 
possibilidade ou mesmo estatistica de se realizar um desvio de energia, entre eles podemos 

Ramo de atividade da unid lade consumidora. 
Altos indices de fraudes em determinados padroes de service 
Area geografiea de local izaeao das unidades. 

2.9.2.3. INSPEQOES PER IODICAS. 

gcral as conccssionanas dc cncrgia cictnca cncontram 
operacionalizar um programa de inspecao com essas caracteristicas, devido a escassez de 
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recursos humanos no quadro dc funcionario da empresa ou pelo elevado custo que resultaria 
em contratagao de todo o grupo nccessario atraves dc firmas terceirizadas. 

Porcm e uma eficiente forma dc conquistar c manter uma imagcm solida e objctiva 
junto a sous ciientes, que perceberao o programa de fiscalizacao intensivo, coibindo assim 
novas fraudes ou mesmo o termino de algumas. 

Esse tipo de programa traz diversos beneficios a empresa concessionaria, pois permitc 
fazer um monitoramcnto de seus equipamentos dc medicao, detectar irrcgularidadcs tccnicas e 
de seguranca, detectar erros de medicao e tambem identificar fraudes ou furto de energia. Por 
outro Iado essas visitas periodicas as unidades consumidoras, mostra aos ciientes um 
acompanhamento proximo e eficaz o que inibe possiveis intengoes de execucao de desvios de 
energia da medicao. 

2.9.2.4 COMBATE A FRAUDE E FURTO DE ENERGIA. 

O combate a fraude c furto dc cncrgia, traduz a cfctiva disposicao da empresa cm 
aplicar esforcos na investigacao e deteccao de situacoes irregulares. 

Nesse aspecto a principal forma de se combater as fraudes e furto de energia e o 
desenvolvimento de um programa de inspecao cm entrada de services das unidades 
consumidoras. 

E recomendavel a informatizacao de informacoes sobre as entradas de scrvigo, para 
que se pessa selecionar melhor a amostra das unidades consumidoras a serem inspecionadas, 
a partir dos dados armazenados. 

Diversas estruturas podem ser implementadas na empresa para gcrir esse processo de 
inspecao. mas independente do tipo a ser implantado e importante observar a necessidade de 
haver um grupo destinado a fazer as verificacoes necessarias, orientar ou ministra os 
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treinamentos ou caso aja uma empresa terceirizada nessa area da concessionaria, esse grupo 
devera coordenar e supervisionar a execugao do programa de combate a fraudes realizado 
nessa area dc atuacao. 

A informatizacao dos dados, acompanhamento de campo, a realizacao dessas 
inspecoes, aos poucos vai criando o perfil das unidades com indicios de fraudes, essa 
informacoes pode nortear os criterios de seiecao para elaborar um programa de inspecao mais 
precise 

Tern se percebido ao Ion go do tempo que o perfi! das unidades fraudadoras tern sido 
definidos de acordo com itens como: atividades desenvolvidas pela empresa, classificacao 
tarifaria, localizacao geografica, tipos de padroes da entrada de servico entre outras 
particularidades. 

Diversas sao as opcoes em fazer um programa eficaz de inspecoes para combater as 
fraudes e furtos de energia, destacam-se. 

[. 1NSPEQAO PGR AMOSTRAGEM. 

Diverso sao os criterios que podem ser usados para definir as unidades que serao 
inspecionadas, que serao definidos sob a orientacao da area e pesquisados no banco de dados 
da empresa, formado por informacoes cadastrais, consumo, servicos rcalizados, historico dc 
inspecao, etc. assim podemos definir alguns fatores: 

» Rota de Ieitura 
» Ano de ligacao 
* Pcriodo da ultima inspecao 
• Unidades que foram desligadas e nao pediram religacao. 42 



Variacao acentuada dos fatores de potencia. 

Variacao acentuada do consumo. 

Variacao acentuada da dcmanda. 

IV. INSPECOES ESPECIFICAS PARA A DETECQAO DE FRAUDES. 

Essas inspecoes obedecerao a programas especificos de deteccao de unidades 
consumidoras com fraudes ou furto de energia. 

Apos a definic2o das unidades consumidoras a serem inspecionadas, devera ser 
desencadeado um programa que visa cobrir todas as unidades consumidoras selecionadas em 
determinada localidade, bairro, rota etc. 

2.9.2.5. ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE AS INSPECOES. 

Deve-se atentar que a motivacao de uma inspecao e bem mais do que identificar 
fraudes, tambem se objetiva: detectar falhas na medicao da unidade consumidora, 
irregularidades tecnicas, falhas na Iigacao feita pela empresa etc. 

O trabalho de inspecao deve ser realizado por pessoas com vasta experiencia em 
instalacoes eletricas, que tenha tambem habilidade em comunicar-se e argumentar quando 
necessario. A inspecao devera ser realizada por duas pessoas com o perfi I descrito 
anteriormente, sendo realizada na presenca ou conhecimento do responsavel (ou o seu 
preposto) pela unidade consumidora, informando-o que se trata de uma inspecao de rotina 
explicando cada etapa realizada inclusive os resultados obtidos. 
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• Unidades que foi desmembrada a medicao. 
• Unidades com alteracao do consumidor, sem mudanca de atividade. 
• Unidade com incidencia de determinado tipo de irregularidade. 

II. DENUNCIAS. 

Todas as denuncias de fraudes dirigidas a empresa, devem ser investigadas 
indcpendcntc da fontc proccdcntc, scja dc Icituristas, plantonistas dc atendimcntos dc 
cmcrgencia, denuncias formais, anonimas etc. 

Fazendo assim a concessionaria pode ter um programa de incentive) a denuncia que 
pode ser encaminhada a empresa atraves de Iigacoes gratuitas, ouvidorias, fonnularios nas 
agendas dc atendimcntos, via internet etc. Mas antes se precisa desenvolver um programa que 
informc a populacao atraves da midia local a importancia do correto faturamento de energia e 
ligacao a rede de distribuicao, que pode gerar tarifas mais baixas, mais impostos recolhidos 
pela administracao publica, melhor qualidade da energia fornecida, maior seguranca nas redes 
de distribuicao etc. Essas informacoes c campanhas tambcm podem ser divulgadas na propria 
fatura emitida ao cliente. 

Com relacao ao Ieiturista esse pode fornecer informacoes mais precisas c confiaveis 
assim a empresa deve investir em treinamentos, ate mesmo um programa de premiacao para 
denuncias feitas por ele e comprovadas. 

Til. INSPEQOES PELA ANALISE DO HISTORICO DO CONSUMIDOR. 

Essas inspecoes serao gcradas a partir de uma analisc mcnsal do historico do dc 
faturamento do cliente, nos seguintes aspectos. 
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Durante toda a inspecao qualquer contato com o consumidor deve ser feito com todo o 
rcspeito necessario, evitando qualquer msinuacao de atos como fraude, roubo, desvio de 
energia ou similares, nao podendo o consumidor ser acusado de maneira nenhuma de 
qualquer irregularidade encontrada. 

Porem, se em algum momento o consumidor se mostrar agressivo, em qualquer das 
ctapas da inspecao, a cquipe deve lacrar a medicao, rctirando-se do local avisando 
imedialamenlc as autoridades policial's bem como a chefia do setor dc inspecao. 

Constatada a fraude bem como o furto de energia, a equipe devera seguir os 
procedimentos normalizados na empresa estabelecidos para essa situacao, que muitas vezes 
consiste em: preenchimcnto de um termo de inspecao, rctirada da medicao para analise de 
fraude, suspensao no fornecimento de energia, registro de boletim de ocorrencia em delegacia 
proxima, cntrega de uma carta convocagao para o cliente comparecer na agencia da 
concessionaria, para a regularizacao devida. 
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CAPITULO III 

3. OUTRAS CAUSAS DE PERDAS COMERCIAIS 

O conjunto de fatores que geram perdas comerciais ja citados nesse trabalho nao sao 
as unicas causas, cxistem tambcm falhas no processo de venda da energia eletrica que tambem 
geram prejuizos para as concessionaries, assim passaremos a citar algumas dessas falhas bem 
como sugestoes para a sua eliminacao, sao elas: 

• Erros de faturamento, 
• Faturamento com media inferior ao real, 
• Prazo entre Ieitura e faturamento, 
« Postergacao do vencimento das contas, 
• Inadimplencia de contas normais, 
• Inadimplencia de parcelamento de debitos, 

3.1. ERROS DE FATURAMENTO 

Existem alguns tipos basicos de erros de faturamento entre eles citaremos os mais 
expressivos, erro no faturamento na demanda, no consumo minimo e aplicacao da tarifa 
minima indevida. 

Nesscs tres casos citados, a origem do probfema esta no cadastro incorrcto, assim uma 
revisao periodica do cadastro dos ciientes da concessionaria e fundamental, para a 
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minimizacao dessas falhas. Porem pela grande demanda de tempo e recurso para realizar essa 
acao proposta, precisamos antes determinar estatisticamente o grau de incorrecao do cadastro 
e a partir deste dado decidir qual a forma de revisao a ser aplicada, que areas, classes, ramos 
de atividades, tempo para a realizacao etc. 

O Ieiturista pode ser bem aproveitado nessa funcao, uma vez que percorre regulamente 
as mesmas rotas, assim treinados eles podem fazer no tempo determinado pela empresa esse 
recadastramento, revisando itens como: numeros de fases da ligacao, tipo do padrao de 
entrada, tipo e numeracao do medidor, confirmacao de endereco, entre outras informacoes 
exigidas pela empresa. 

Para uma eliminacao do erro de demanda, devemos estabelecer procedimentos e 
responsabilidades, claras para todas as partes envolvidas no processo do cadastro. Assim 
precisamos confrontar todas as informacoes contidas no banco de dados da empresa com a 
realidade encontrada no campo, o Ieiturista em sua rotina de trabalho, podera verificar a 
veracidades contidas no cadastro da empresa ao visitar as unidades consumidoras, informando 
os desvios nas informacoes encontradas que deverao posteriormente ser analisada, antes de 
processar as devidas mudancas. 

O que tern se percebido em campo muitas vezes e uma falha no enquadramento 
tarifario. que pode deixar ciientes com contas muito inferior ao seu consumo real, nessa 
situacao deve-se analisar melhor os ciientes rurais que ja tern tarifas diferenciadas 
normal mente, sendo tambem de dificil acesso. 

Uma outra grande falha de cadastro dar-se na energia fornecida e faturada para a 
ilurmnacao publica. Sendo os orgaos publicos muitas vezes responsaveis pela colocacao de 
novos pontos de iluminacao publica, bem como iluminacoes especiais em pracas, sacadas etc. 
essas informacoes podem nao se desatualizar no cadastro da concessionaria, que nao 
acompanhara o crescimento dos novos pontos, consequentemente nao ajustando o 



faturamento do setor. Um segundo probiema e a identificacao correta dos itens de iluminacao 
publica, para que se possa faturar difereneialmente a iluminacao especial usada em 
monumentos, sacadas de predios historicos etc. 

3.2. FATURAMENTO COM MEDIA INFERIOR AO REAL, 

O faturamento pela media e realizado geralmente pela impossibiiidade da Ieitura do 
consumo real na unidade consumidora, que tera seu faturamento realizado pela media feita em 
meses anteriores. Dependendo da sazonalidade do cliente pode ocorrer, um faturamento 
abaixo do seu consumo real n mu» caii?ar£ um afraso no morasso Ha receita. proveniente do 
consumo utilizado no mis, que apenas sera faturado em meses seguintes. 

Ciientes rurais devem ser inseridos em programas de autoleitura, que evitam o 
impedimento ao acesso do Ieiturista, porem os ciientes devem ser bem instruidos para nao 
fazer ou fornecer leituras diferentes das reais, para que nao acumule energia a ser faturada. 
Para minimizar esses tipos de problemas a cada tres meses devera ser feita uma Ieitura de 
conferencia. para que se detectem faihas em um pen'odo razoavel de tempo. 

Ja para ciientes urbanos campanhas infonnativas. informacao sobre oeriodo da visita 
do Ieiturista. incentivo para externar o medidor colocando-o no muro, podem ajudar a 
diminuir as impossibilidades na Ieitura. 

3.3 ADEQUACAO DO PRAZO ENTRE A LEITl IRA E O FATURAMENTO. 

Quando o prazo entre a Ieitura e o faturamento e longo, ocorrera um probiema, ja 
citado anteriormente nesse trabalho. que e o atraso no ingresso da receita. Para minimizar esse 
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probiema devemos automatizar algumas fases do processo de Ieitura. transmissao de dados e 
por fim a emissao da fatura. 

No que se trata da automatizacao da Ieitura muitas empresas ja adotaram o uso do 
coletor cletronico de dados, que climina a digitacao das informacoes, permitindo a rcducao do 
tempo e falhas no processo. Porem com a tecnologia ja disponivel ja e possivel fazer a Ieitura 
e imprimir a fatura no mesmo instante, isso seria essencial, mas poucas empresas aderiram a 
esse processo, pelo recurso a ser investido. 

Para grandes ciientes ou instalados em locais de dificil acesso, pode se fazer o 
monitoramento de sua Ieitura pelo processo de telcmedicao, que possibilita a diminuicao do 
prazo entre a medicao e o faturamento. 

3.4. POSTERGAQAO DO VENCIMENTO DAS CONTAS 

O probiema advindo da postergacao do vencimento das contas, traz situacoes 
semelhantes as citadas no item anterior que tratava do prazo extenso entre a Ieitura e o 
faturamento, ou seja, o atraso no ingresso da receita. 

Suas causas advem de problemas no sistema de faturamento ou mesmo do atraso na 
entrega das contas, que causa um adiamento no seu vencimento. Para evitar este tipo de 
situacao, deve ser buscado o aprimoramento do sistema de faturamento e adocao de processes 
que garantam a entrega das faturas nos prazos pre-estabelecidos pela fegislacao vigente que 
rege o setor. 



3.5. INADIMPLENCIA DAS FATURAS DF. ENERGIA. 

Diversos fatores contribuem para a inadimplencia dos consumidores de energia 
eletrica, entre eles podemos citar: a situacao economica que atravessa o pais, onde grande 
parte da populacao que vive abaixo da linha da pobreza, as altas tarifas cobradas pelas 
concessionarias de energia eletrica, causado pela grande carga de impostos, por fim, pelo 
acrescimo do valor da multa cobrado pelo atraso. 

Diante desses fatores tern crescido gradualmente a inadimplencia fazendo com que 
cada vez mais as concessionarias aprimorem suas atividadcs de cobranca. 

Para os ciientes, as acoes previstas na legislacao, entre elas a suspensao do 
fornecimento de energia eletrica, possibilita um combate mais eficaz a inadimplencia, uma 
vez que o restabelecimento fica condicionado ao pagamento das contas pendentes ou mesmo 
de uma negociacao seguida de um parcelamento, fazendo com que o processo seja mais 
rapido e eficaz. Porem orgaos publicos iigados a defesa do consumidor tern contestado esse 
procedimento e ja tern conseguido na esfera da justica, impedir a suspensao do fornecimento 
de energia em caso da comprovacao de uma fraude, o que abre precedente para tentar coibir a 
mterrupcao do fornecimento de energia causada pela inadimplencia. 

3.6. INADIMPLENCIA NOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS 

Alem de todas as consideracoes feitas anterionnente acerca da inadimplencia, 
precisamos lembrar da situacao em que apos uma corte ha uma negociacao da divida 
pendente, para que aja o restabelecimento do fornecimento da energia eletrica ao consumidor, 
que no mes seguinte muitas vezes tambem deixara de pagar. Assim para um melhor controle e 
cobranca da empresa, nao devera existir dois documentos de cobranca, ou seja, a divida 



parcelada firmada atraves de um contrato, devera ser inelusa nas contas dos meses 
subsequentes. obrigando o consumidor a quitar juntamente tanto o seu consumo do mes 
corrente como o parcelamento dos meses anteriores. 
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CAPfTULO IV 

4. PLANO DE A£AO PARA RE DUG AO DAS PERDAS COMERCIAIS. 

Para que possamos desenvolver um piano de acao eficiente, ele devera ter a 
participacao de todas as areas de atuacao da concessionaria, garantindo assim que possamos 
tratar de maneira global todas as causas existentes em todos os setores da empresa. Mas diante 
do posicionamcnto que prccisa scr tornado peia empresa com base na rclacao custo bencficio, 
algumas acoes deverao ser priorizadas que representem um melhor retorno comparado com o 
investimento solicitado. 

Como em qualquer planejamento de atividades, o piano de acao devera iniciar pelo 
diagnostico da situacao atual da empresa no que se re fere as perdas, sua identificacao, 
mensuracao e combate. Quanto mais detalhado e preciso for essa analise, mais facil sera a sua 
implementacao. 

Com diagnostico realizado, devem ser estabelecidas as metas desejadas, e assim, 
identificar os recursos necessarios a sua cxccucao. Para tanto devem ser realizados os estudos 
de viabilidade economica para se atingir as metas propostas, visando eleger apenas aquelas 
que venham a trazer resultados eficazes dentro das possibilidades de recursos a ser investidos 
pela empresa. 

Altcrnativas que venham a demandar grandes volumes dc recursos e que aprcscntcm 
resultados com um baixo retorno, deverao ser postergados ou distribuidos uniformemente 
durante todo o periodo de execucao do projeto. 

Assim surgi um eminente quesiionamento, como definir quais sao os pontos 
importantcs, quern deve merecer preocupaeao especial c imcdiata da empresa, vamos listar a 

52 



seguir, algumas situacoes que caso nao estejam sendo levados cm consideracao pelas 
empresas concessionarias, causam perdas comerciais de energia eletrica. 

• Indice de perdas como indicador de gestao. 

• Apresentagao da energia perdida em relatorios como item de custo. 
• Definir as atribuicSes dc cada setor da empresa no combate as perdas. 
• Auditoria interna para identificar falhas que podem gerar perdas comerciais. 
• Falta de equipamento dc medicao para os ciientes de baixa ou alta tensao. 
• Estudo para viabilidade tecnica e obsoletismo de medidores. 
• Medicao de cargas especiais como outdoors. 
• Medicao do consumo proprio dc cncrgia. 
• Atualizacao periodica da iluminacao publica. 
• Inclusao no faturamento de cargas como reatores da iluminacao publica. 
• Avaliacao e calibracao dos reles fotoeletricos usados na iluminacao publica. 

4.1 EXECUgAO DO PLANO DE AQAO 

Para um bom andamento de um projeto como esse, a execucao deve ser feita atraves 
da criacao de uma estrutura formal na empresa, ou atraves de uma acao global, coordenada 
por um profissional que detenha transito em toda empresa. 

Este orgao, ou grupo de trabalho, podcra estar ligado a area comcrcial ou a propria 
diretoria da empresa, dependendo da dimensao do probiema e da importancia que se pretende 
dar a questao. Independentemente da forma de estruturacao, e imprescindivel que o projeto 
seja bem "vendido" para todas as areas envolvidas, e que o gerente responsavel pela sua 
conducao, tenha a autonomia ncccssaria a resoiucao dos problcmas que serao encontrados. 
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Outro aspecto que deve ser ressaltado, e o comprometimento da alta direcao da 
empresa, ja que situagoes delicadas podem ser encontradas, principalmente com relagao a 
fraudes em unidades consumidoras envoi vendo pessoas influentes. Nestes casos, e 
indispensavei a manutencao da coerencia da empresa com relacao aos procedimentos 
existentes, a fim dc cvitar que o projeto caia no descredito e leve a desmotivacao dos 
profissionais envolvidos. 

A execucao do piano, principalmente para o caso das empresas que possuem um alto 
percentual de perdas, pode ser iniciada com um mutirao ou contratacao de servicos de 
tcrcciros, para permitir que as situacoes mais graves possam ser equacionadas num tempo 
mais reduzido. Apos este momento inicial, pode-se passar a contar com os recursos definidos 
para o projeto (sejam aqueles dedicados especificamente a esse trabalho ou lotados nas areas 
envoividas) de forma a garantir que a questao nao volte a situacao anterior. Para tanto ha que 
se distinguir claramcnte as acocs emergenciais, de duracao limitada, c aquelas que serao 
permanentes, passando a fazer parte do dia a dia da empresa. 

Um aspecto importante refere-se a divulgacao dos resultados do projeto, que deve ser 
desenvolvida de modo a assegurar que toda a empresa conheca seus resultados. Desta forma, 
mesmo as areas que nao participam diretamcntc do projeto, poderao conhecer e entendcr a 
importancia das acdes que estao sendo desenvolvidas. 

Para possibilitar a avaliacao do retorno dos recursos aplicados no piano, deve ser 
definido o criterio para o calculo da rcccita rccuperada. Sugerc-se que sejam considerados 
tambcm como rcccita rccuperada, o incremcnto dccorrcntc da correcao da irregularidade, 
pelos doze meses seguintes a regularizagao. 
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4.2 MUDANQA CULTURAL 

A questao das perdas de energia possui uma relacao muito grande com a cultura da 
empresa e do seu mercado. Desta forma, o desenvolvimento de Piano de Acao para o combate 
das perdas comerciais, deve levar cm consideracao cstcs aspectos, incluindo na sua estratcgia 
de implantacao, agoes voltadas a atuar na mudanca cultural. 

4.2.1 CULTURA INTERNA 

Quanto a este aspecto, devem ser observados as questoes propostas a seguir, a fim de 
se avaliar como essa cultura pode estar contribuindo ou nao para a existencia das perdas. 

• Trabaihos de longo prazo: muitas vezes, os professionals da empresa sao 
eficientes para a realizacao de tarefas imediatas, porem nao conseguem 
desenvolver com a mesma qualidade, trabaihos de medio ou longo prazo, que 
cxigem cuidados cspccificos, como plancjamcnto, acompanhamento, ajustcs, etc, 

« Normalizacao: con formc ja descrito ao longo do trabalho, a existencia dc 
normas e procedimentos bem claborados facilitam a implantacao de rotinas mais 
scguras, que levem a rcducao das possibilidadcs dc ocorrencias de perdas. 

* Atendimento das necessidades do cliente: conhecendo o seu mercado com 
profundidade, a concessionaria podera atender com mais clareza, as suas 
necessidades e com isto adquirir o respeito do cliente. Em muitas situacoes, 
vcrificarnos que a cultura interna nao privilcgia o cliente, que fica sempre 
insatisfeito com o atendimento recebido. Esta atitude favorece a realizacao de 
acoes ilicitas pelo consumidor. 
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• Comunicacao com o mercado: muitas vezes, a incapacidade da empresa em 
prestar aos seus consumidores as informacoes necessarias de uma forma elara e 
nos mementos certos, leva a criacao de conflito que podem contribuir com a 
ocorrencia de irregularidades. 

4.2.2 CULTURA EXTERNA 

Da mesma forma que a empresa deve atuar no estabelecimento de uma cultura interna 
que favoreca a eliminacao das causas das perdas, e necessario atuar tambcm no seu mercado, 
de forma a mudar a cultura existente, atraves das questoes levantadas abaixe. 

• Respeito as Ieis: se nao existe a preocupacao com o respeito as leis de uma forma 
geral, como esperar que as normas e procedimentos da empresa, sejam atendidos? 
Ncste caso, deve ser avaiiado o desenvolvimcnto de campanhas buscando 
demonstrar a necessidade do respeito a legislacao. 

• Valor da energia: o entendimento de que a energia tern preco e que nao faz parte 
dos servicos obrigatorios do governo, nem sempre e claro para os consumidores. 
Esta postura faz com que em alguns cases, o cliente julgue-se no direito de 
consumir a energia gratuitamente. 
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4.3 RECOMENDAQOES PARA A M1N1MIZAQAO DAS PERDAS. 

Diferentemente das perdas tecnicas, as perdas comerciais tern uma relacao muito forte 
com os aspectos referentes a gestao da empresa. Enquanto para reduzir as perdas tecnicas sao 
neccssarios estudos de cngcnharia c investimcntos no sistema cletrico, no caso das perdas 
comerciais, as acoes a serem implementadas dependem, em sua maior parte, apenas de uma 
decisao empresarial que levara a uma mudanca de postura por parte dos envolvidos ou a uma 
mudanca dos procedimentos praticados. 

Sao inumeras as causas das perdas comerciais, o que cxige das empresas uma postura 
rigida quanto ao cumprimento dos procedimentos e acoes voltadas ao controle e combate das 
perdas. Somente uma atitude determinada por parte da alta direcao, conseguira o 
envolvimento de todas as areas da empresa que devem participar do processo visando reduzir 
as perdas cxistentes. 

Apesar de se constituir numa oportunidade de aumento da receita atraves da reducao 
dos prejuizos advindos das perdas comerciais. observa-se que a questao ainda nao e tratada 
em muitas empresas como um item estrategico de gestao empresarial. O fato de nao se 
conscguir mensurar ou mesmo cstimar o valor das perdas comerciais, dificulta o entendimento 
da sua importancia. 

Mesmo nas empresas com baixos percentuais de perdas de energia, sao verificadas 
ocorrencias de perdas comerciais decorrentes de irregularidades cometidas pelos seus 
consumidores. Desta forma, o cstabelccimcnto dc rotinas dc inspecao de unidades 
consumidoras deve ser uma preocupacao de todas as concessionarias. A diferenca dentre as 
empresas sera apenas, a intensidade com que as acoes deverao ser desenvolvidas. 
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A terceirizacao dos servicos comerciais tcm aprcscntando uma tendencia crescente nas 
concessionarias brasileiras. Para que esta pratica nao seja um agravante das perdas 
comerciais, as empresas devem cuidar para que as contratacoes sejam realizadas de forma 
criteriosa, observando os aspectos envolvidos neste processo e que podem se tornar mais um 
motive de aumento das perdas comerciais. 

Para um tratamento mais cficiente da questao das perdas comerciais, recomenda-se a 
adocao das seguintes providencias: 

• Transformacao das perdas comerciais numa questao estrategica da empresa, 
envoivendo toda a estrutura organizacional. 

« Identificacao dos valores das perdas comerciais de energia e sua quantificacao em 
reais, dc forma a tornar mais concrete o entendimcnto da sua importancia; 

• Desenvolvimento de projetos e acoes destinados a identificar e quantificar as 
perdas comerciais da empresa, separando-a por segmentos c orgaos regionais, 
possibilitando assim o conhecimento dos pontos mais criticos da empresa; 

• Identificacao dos proccssos comerciais que estejam contribuindo com o 
surgimento ou manutencao das perdas comerciais; 

• Desenvolvimento da compctcncia profissional da empresa para possibilitar a 
implantacao das acoes destinadas a eliminar as causas das perdas comerciais; 

• Desenvolvimento de acoes visando identificar e monitorar a qualidade dos 
equipamentos de medicao de energia da empresa; 

• Avaliar os procedimentos referentes a iluminacao publica, de forma a reduzir as 
diversas possibilidades de perdas de energia; 
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• Implantacao de rotinas periodicas dc inspecao de todas as unidades consumidoras 
da empresa; 

• Desenvolvimento de instrumentos de comunicacao com o mercado consumidor, 
visando orienta-Io quanto aos aspectos legais que envolvem a utilizacao irregular 
da energia eletrica; 

• Reavaliacao dos processos de terceirizacao das atividades comerciais, buscando 
eliminar as possiveis falhas existentes e que possam estar contribuindo para o 
agravamento das perdas comerciais; 

• Reavaliacao dos procedimentos internos que possam estar contribuindo para a 
ocorrencia de outras perdas de receita; 

• Reavaliacao da estrutura da Auditoria Interna, buscando utiliza-la como um aliado 
nas acoes voltadas ao combate as perdas comerciais. 

• Estabelecimento de um Piano de Acao para o combate as perdas comerciais, com 
metas e prazos bem definidos, envolvendo toda a estrutura da empresa. 
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CONS1DERACOES FINAIS 

Foi notorio durante esse trabalho, a imediata necessidade de identificar e quant! ficar as 
perdas comerciais de uma empresa concessionaria de energia, pois o setor el&rico brasileiro 
adentra um novo context© onde a cficiencia encrgetica, minimizacao das perdas, pode trazer 
o desenvolvimento ou mesmo a inviabilizacao das empresas concessionarias de energia 
eletrica, caso nao se atente para as referidas perdas. 

Pereebemos a necessidade de identificar as causas dessas perdas para um melhor 
controle, bem como para tracar as metas para a minimizacao dessa energia nao faturada que 
ocorre de inumeras maneiras, entre elas atentamos especialmente para: fraudes na medicao; 
falhas no cadastro; iluminacao publica e erro no faturamento. Assim ficou evidenciado que ha 
necessidade de mudancas em todo processo, desdc a ligacao do cliente a rede ate o seu devido 
faturamento, acompanhamento de consumo e da sua medicao. 

Propusemos a aplicacao de um piano de acao que deve ter a participacao de todas as 
areas de atuacao da concessionaria, garantindo a possibilidade de tratar globalmente todas as 
causas existentes em todos os setores da empresa. 

As perdas comerciais tern uma relacao muito forte com os aspectos rcfcrcntcs a gestao 
da empresa; as acoes a serem implementadas dependem, na sua maior parte, apenas de 
decisoes gerenciais, que levara a uma mudanca de postura por parte dos envolvidos ou uma 
mudanca dos procedimentos praticados. Apesar de constituir uma oportunidade no aumento 
da receita, atraves da reducao dos prejuizos advindos das perdas comerciais, observa-se que a 
questao ainda nao e tratada, em muitas empresas, como um item estrategico de gestao 
empresarial. 
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ANEXO 



L E G I S L A ^ A O SOB R E A C O N C E S S A O D E E N E R G I A E L E T R I C A 

I. Legisfacao sobre identificagao de fraudes. 

A relacao concessionaria e consumidor quanto ao aspecto da fraude e/ou furto de 

energia esta disciplinada na legislacao pela portaria DNAEE No. 222 de 22 de dezembro de 

1987 

Art. 51 - Verificada pelo concessionary atraves de inspecao que, em razao de artificio, ardil, 

ou qualquer outro meio fraudulento ou ainda pratica de violencia nos equipamentos 

citados na alinea "b" do item I do artigo 2o, tenham sido medidos consumos ativo e 

reativo e/ou demandas inferiores aos reais, serao tidos por corretos, para efeito de 

revisao do faturamento, os decorrentes da multipficacao do coeficiente 1,3 (um inteiro 

e tres decimos) pelos numeros resultantes da adocao de um dos seguintes criterios: 

I Aplicacao de fator de corrccao apurado a partir da avaliacao tccnica do erro de 

mcdi^ao causado pelo uso de meios llicitos citados; 

I I Na impossibilidadc do emprcgo do critcrio anterior, idcntifica^ao do maior consumo 

e/ou demanda verificados em ate 12 (doze) meses de medi^ao normal, imediatamente 

anteriores ao inicio da irregularidade; 

III No caso de inviabilidade de utilizacao de ambos os criterios previstos nos itens 

anteriores, quantificacao dos consumos e/ou demandas estimados com base na carga 

instalada na unidade consumidora no momento da constatacao da irregularidade, 

mediante a aplicacao de fatores de carga, de demanda e de utilizacao tipicos, 

referentes a outros fornecimentos com caracteristicas semelhantes. 

Art. 52 - Ilavendo Iigacao a revelia do concessionario ou auto-religacao caracterizada em uma 

das hipoteses previstas no art. 51, alem da aplicacao do que dispoe aquele artigo, sera 

cobrada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor Iiquido da conta. 



Paragrafo Unico - Nas demais hipoteses de auto-religacao, alem do faturamento 

normal, sera cobrada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor Iiquido da 

primeira conta emitida apos a constatacao da ocorrencia. 

Art. 53 - O periodo de duracao da irregularidade, para efcito da revisao de faturamento nas 

hipoteses de que tratam os artigos 50, 51 e 52, devera ser determinado tccnicamente 

ou pela analise do historico dos consumos e/ou demandas. 

§ 1° - Na impossibilidade de serein adotados os criterios previstos neste artigo, o 

periodo maximo, para cobranca, sera 24 (vinte e quatro) meses anteriores a data de 

constatacao da irregularidade. 

§ 2° - No tocante ao disposto no art. 50 e paragrafos, o periodo maximo, para fins de 

cobranca, nao podera ultrapassar a 6 (seis) meses anteriores, a data da constatacao, 

salvo se a irregularidade decorrer de acao ou omissao culposa atribuivel ao cliente. 

Art. 74 - O concessionary devera suspender o fornecimento: atendendo a determinacao do 

DNAEE; quando apurar estar ocorrendo; 

a -utilizacao de artiflcio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, pratica da 

violencia nos equipamentos citados na Ictra "b" do item I do art. 2o, que provoquem 

altcracocs nas condicocs de fornecimento, ou de mcdicao, bem como o 

descumprimento das normas que regem a prestagao do servico publico de energia 

elctrica; 

b -revenda ou fornecimento de energia eletrica a terceiros, sem a devida autorizacao 

federal; 

c -interligacoes clandestinas. 
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2. CGDIGO PENAL BRASILEIRO. 

2.1 ACERCA DO FURTO. 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel: Pena - reclusao, de um 

a quatro anos, e multa. 

§ 3°: Equipara-se a coisa movel a energia eletnea ou qualquer outra que tenha 

valor economico. 

2.2 ACERCA DO DANO 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:Pena - detencao, de um a seis 

meses, ou multa. 

Paragrafo linico: 

Se o crime 6 cometido: contra o patrimonio da Uniao, Estado , 

Municipio, empresa concessionaria de servicos publicos ou sociedade de 

economia mista;Pena - detencao, de seis meses a tres anos, e multa, alem 

da pena correspondente a violencia. 

2.3 ACERCA DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES 

Art. 171 -Obter, para si on para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo 

ou mantendo alguem em erro, mediante artiflcio, ardil ou qualquer outro meio 

fraudulento: 

Pena - reclusao, de um a cinco anos, e multa. 
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