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O setor de energia apresenta um fator essencial de intercfmbio
entry seu conceito Hsico e econ6mico e sua importancia direta para um

typo de reprodugao social, ou sqa, pods-se verificar histodcamente
uma correspond6ncia estreita entry um tipo de utilizagao energ6tica e a
base econ6mica e social de um povo(nagao) ou pars. lsto porque a
energia [em ]igagao direta com cellos typos de exist8ncias sociais (coda
modo de produgao possum um typo especffico de formagao social e um
Lipo especifico de produgao e reprodugao energ6tica).

Embora a questao da energia esteja ligada polo seu conceito ffsi-
co coma a capacidade para realizar trabalho (aqui entendido coma fa-
tter responsfvel por algum typo de mudanga em relag6es frsicas, sqa de
fomla temporal ou espacial - lugar) desde os prim6rdios dos homens,
aqua vamps dar major atengao a questao energ6tica ja vista a partir da
civilizagao industrial desenvolvida desde a Revolugao Industrial no
final do s6culo xvm, para tal, vamos fazer um brave hist6rico do uso
econ6mico e politico-social da energia.



Nos princfpios do homem sabre a terra, dodo o consume de
energia estava constitufdo pecos alimentos e posteriormente utilizando
o fogo para cozy-lo. Tamb6m faz parte deste processo as atividades
agrfcolas e pastoral. Todavia, na Gr6cia e Roma antiga ja assinalavam
a exist6ncia dos primeiros moinhos d'ggua, into marca um princfpio de
controls das gguas para utilizagao da energia hidrfulica para fins ''in-
dustriais''. No entanto, a escravidio fazia com que a mgo-de-obra ba-
rata fosse mais vifvel que o desenvolvimento da t6cnica para produgao
de energia oriunda de fonts hidrfulica.

A parter da idade media, hf um prince.pio de desenvolvimentos
de alguns aspectos t6cnicos que se estenderam entry os s6culos XI a
xm e criaram uma base importante para o advento da Revolugao In-
dustrial no s6culo XVIII. Com o melhoramento da t6cnica e as desco-

bertas sobre novas fom)as de energia fez com que crescesse muito a
procura e o consumo de energia

A Revolugao Industrial 6 um marco importance na produgao social
que pasha da manufatura(que exigia um lipo de consume e de produgao
energ6tica) a industria(que vai exigir um outro tips de produgao ener-
g6tica e tamb6m, uma outra relagao da sociedade com a energia -- e com
a natureza em gerd). Podemos elencar dais momentos bfsicos dessa
passagem, a saber: primeiramente, na manufatura o trabalhador, en-
quanto trabalhador manual era executor de um offcio e detentor de uma
habilidade cuja aplicagao a materia prima transformava-a em um pro-
duto, por exemp]o, o traba]hador da manufatura t6xti] labia flat, donde
sua forma frsica(esforgo muscular) se transferia ao processo produtivo '

E desta funglio de fiar que se apropria primeiramente a Revolu-
gao Industrial para substituir as m5os do trabalhador e sua ferramenta
por uma maquina-fenamenta' e o jogando para a fungao de vigia en-
quanto o mant6m coma forma motdz(origem do movimento)

Na manufatura t6xtil a fungao de forma motriz era executada polo movimento dos p6s, fazen-
do girar a roda de fear e, com as maas o trabalhador cxecutava a fungal propriamente dita de
liar. (Calabi, A.S. et ali, 1983:13)

A maquina de fear de Wyatt, apresentada em 1735, 6 o sfmbolo desse primeiro momento da
Revolugao Industrial
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No segundo momento, as potencialidades abertas pda introdu-
gao das maquinas-ferramentas se efetivam, com a substituigao da
energia muscular limitada do trabalhador pda energia solar concentra-
da e armazenada na natureza sob a forma de carv5o mineral. Nests
sentido, a mfquina-ferramenta se aliou a forge propulsora da maquina

a vapor (nova forma de forma motriz).
Sendo assam, a revolugao industrial do s6culo xvm transforma-

va-se puma revolugao energ6dca donde o carvao, por meir do conversor
mgquina a vapor -- se encontrava como utilidade em grande escala. A

grande e principal maquina motriz da primeira revolugao industrial foi i
maquina a vapor que substituiu a forma motriz humana e animal.

Com into pods-se afirmar que a hist6ria industrial 6 marcada
pda apropriagao da natureza por memo de uma nova mediagao, ou deja,
etta apropriagao deixa de ser exclusividade da interagao ffsica do cor-
po humano ou do corpo dos animais com a natureza. O homem passou
a poder representar a natureza de forma num6rica, rational e delta
forma se apropriando dos recursos naturais por meio da ci6ncia, da
capacidade de criar novas tecnologias

A estrada de ferro constituiu um outro fator importance para o

marco da revolugao industrial. Sua invengao afetou duplamente a in-
dtistria do carvao, primeiramente polo consume do cardio para produ-

zir energia e, em segundo lugar, pda necessidade de transporta-lo em
grandes quantidades

Com a industrializagao e a generalizagao do transports ferrovif-

rio hf um processo de transfer6ncia do centro fundamental da econo-
mia para as outras cidades. Essa nova fomaa de organizagao

socio-

poll.tica e espacial da populagao concentrada em cidades vai repercutlr
diretamente na estrutura de produgao e consume de energia, pnnci '

palmente aquela destinada a fungao de bem de consume dom6stico e
ptiblico, (Calabi, A.S. et eli, 1983). A contrapartida do princfpio.de
dissolugao das comunidades rurais (energeticamenLe aut6nomas) .e
conseqUente organizagao urbano-industrial 6 a comercializagao da
produgao de energia (tamb6m para fins dom6sticos ] esidencial)
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Jf a segunda revolugao industrial, iniciada na metade do s6culo
XIX, reforgada ainda mats a tend6ncia em estabelecer a industrializa-
gao sobre o consumo de energia acumulada

I)epois dos progresses tanto tecnol6gicos quando t6cnicos da
segundo metade do s6cuto Xyiii, a primeira metade do s6cuto
seguinte joiprincipalmente uma 6poca de difus€io, aplicagaa e
aperjeigoamento. N€ia f sends na segundo metade do siculo XiX
qziarldo se tnani/estam e depots se imp3em as no'pm tfcnicas que
proporcionarao ao sfculo XX os /adores de wn prodigioso des-
envo/vlmen/o /ndusO'ia/". (Calabi, A.S. et ali, 1983: 16)

A partir da d6cada de 1870(fim da Guerra da Sucessgo nos
EUA e da Guerra Franco-Prussiana), hf a inauguragao de um processo
muito rapido de transformagao do processo produtivo. A civilizagao
do carvao, da mfquina a vapor e da estrada de ferro comega a dar lu-
gar a do petr61eo, a do motor a explosao e do autom6vel(inovagao do
conversor), revolucionando novamente os transported. Nesta nova faso
de transfomlag6es socials e tecno16gicas a energia e16trica encontra
caminho aberto para sua utilizagao industrial.

Foi tamb6m, a parter da segunda revolugao industrial que se desen-
volveu os conversores hidrfulicos competitivos(tends coma marco a
instalagao das primeiras Centrais Hidre16tricas na Suiga). Com as me
Ihorias na turbina hidrfulica a panir de 1850 e sua estrutura acoplada a
um gerador e16trico nio s6 resultou no advento das usinas hidre16tricas

como tamb6m a sua utilizagao, a partir de 1880, para geragao de energia
hidre16trica cujo flim era abastecer as rides de iluminagao urbana.

A disponibilidade real e potencial de quantidades crescentes de
energia sob a fomla e16trica(que poderia ser facilmente transportada,
transfomlada e divisfvel), gerou uma grande quantidade de inveng6es
que passaram pda lampada de tungst6nio, polo bonds e16tdco e por
motores e16tricos de aplicagao industrial, para nos atemaos em apenas
alguns. Neste pdmeiro momento hist6rico, a eletHcidade permltiu um
melhor aproveitamento de um enorme potencial de energia das aguas
(hidre]6trica)
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Coho podemos perceber, a energia e16trica 6 encarada como
mercadoria e enquanto tal ela passa a friar novos mercados consumi-
dores. a saber: o da iluminagao (publica e dom6stica), da forma motriz
do m6vel (bonded, metres), fina (motor e16trico) c utilizagao em ele-

troqufmicas e ejelrometalargica, dentre oulros. (Martin. J.M..
1992:60). A eletricidade tamb6m passou a reorganizar os espagos so
dais, uma vez que poderia ser levada a regimes at6 ent:io sem estrutu-

ras para se desenvolverem
Etta possibilidade de associagao entry um determinado

navel

econ6mico de uma sociedade e, seu respectivo grad de desenvolvi-
mento industrial asta ligado intimamente na hist6ria do capitalismo, ao
desenvolvimento de novas tecnologias, a apropriagao da end'gia como
fator central da economia e dos estilos de vida dessa nova sociedade
urbano-industrial que se iniciou com o capitalismo. A energia, ou
melhor, as t6cnicas para produgao de energia propiciaram com que os

parses pudessem se inserir em um outdo patamar dc produtividade, en-
carada a 6poca como o progresso

Como podemos verificar at6 agora nests brave hist6rico da ener-
gia e na sua utilizagao para o desenvolvimento de um tipo determina-

do (ie modo de produgao capitalista, ha necessidade de politizar o as-
sunlo da energia, principalmenLe o da energia e]61rica (in.dependence
de sua fonte de geragao), sega pda sua relagao no plano das relag6es
intemacionais (principalmente p6s-arise do petr61eo na d6cada de
L970), ou mesmo dentro das fronteiras nacionais de coda pars, no que

tango a sua organizagao e reorganizagao contemporanea mediante aos
conjuntos de reformas e ajustes exigidos e propostos atualmente pdas
ag6ncias bilaterais e pdas empresas transnacionais que presslonam por
rnais rnercados (principalmente o dos parses em desenvolvimento)
nesta no\ a (e atual) geopolftica global



AS PROPOSI(;6ES DE REFORMAS DO ESTADO: AS EXIGENCIAS
DO NEOLIBEjiALISMO EM PERSPECTIVA GLOBAL

A reflex5o sobre as reformas ocorridas no Estado, para que o
mesmo se ajustasse a 16gica econ6mica hegem6nica, implica em ca-
racterizar histoHcamente um cerro conjunto de processes para enten-
der como os mesmos intederem e/ou induzem a modifica-
g6es/transformag6es, muitas delay vivenciadas recentemente em mui-
tos parses em desenvolvimento.

As Reformat implicam em que novos arranjos polftico-
institucionais foram requeridos a ajustarem a novos desafios, muitos
de[es, visando sinergia maior entry a ''esfera'' nacional is demais de-

mandas/press6es da ''esfera '' global. Este processo reflete diretamente
na forma dos atores conceberem o Estado e suas diversas fung6es, se-
jam das no campo econ6mico, politico, social e at6 no cultural.

Alguns marcos hist6ricos ex6genos e end6genos podem ser
elencados para compreendermos o porqu6 das reformas engendrada no

Estado no final do s6culo XX. Destacadamos aqui as crises do petr6-
leo em 1973 e 1979, a derrocada do bloch socialista(Perestroika e
Glasnost) e a ciise econ6mica auibufda aos estados centrados no Welfare

State e a pr6pria crisp hiperinflaciongria que grande parte dos parses
latinos americanos passaram durante a d6cada de 1980, dentre des,
Brasil, Argentina e Mexico.

Este contexto ainda foio das grander transformag6es tecno16gicas

oconidas tanto nos processes produtivos(redeHinindo em parte o 'mun
do ' do trabalho) quanto nos processor infomiacionais e comunicacio-
nais oconidos no final do s6culo XX. Ambos os fatores in.Oui.ram dire-

tamente sobre a fomla de organizagao e de integragao dos mercados,
delta vez, n5o maid sob a regulagao dos Estados Nacionais, mas sim,
numa 16gica espacial multilateral ensejando um ''Estado mi.nimo:

A concepgao de ''Estado mfnimo '' requerida como nova forma
de atragao das Economias Sat61ites is nag6es hegem6nicas, com al-
gumas redefinig6es do paper do Estado, nos aspectos institucionais e
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regulat6rios. Configurou-se como algo, a princfpio, dia16tico: into 6, a

exig6ncia de um ''Estado mfnimo, por6m forte '', ou bela, um minlmo
de intervengao e uma forte atuagao reguladora com a formulae:io de
an'anjos institucionais (dentre os quais, os de carfter politico partidf
rio) que corroborassem com uma nova intensidade do mercado.

A America Latina era, todavia, um espago cuba hist6ria engen-
drou muitas limitag6es que dificultaram bastanLe sua insergao de for-
ma maid competitiva na economia mundial, dentre as limitag6es des-
tacou-se a vulnerabilidade externa, o atraso tecno16gico, a aus6ncia de

uma infra-estrutura adequada, a crisp fiscal do Estado e o alto endivi-
damento extemo foram alguns dos fatores estruturais que mats obsta-
culizaram a efetividade de uma participag:io maier no processo supra

(Ayerbe, 1998:26)
Mas. as discuss6es denominadas de "Conserzso de Mashf/zgron

como as reformas polfticas e de ajustes econ6micos na America Lati-

na, originadas no semingrio organizado peta "/ns/f/u/e Jor /refer/zacfa-
na/ .Economic.9'', em novembro de 1989. Contando com a participaglio

de integrantes do Fundo Monetgrio International(FMI), do Banco
Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de repro '
sentantes do govemo dos Estados Unidos e de alguns parses da Ame-
rica Latina deixaram documenLados as possibilidades da America La

tina inserir-se nisso que tornou-se a panac6ia da d6cada de 90
O economista John Williamson foi um dos responsaveis polo

delineamento das propostas ali aprovadas. O mesmo considerou que o
Consenso de Mas/zizzg/on '' deveria ser entendido, pda America Lati-

na. tal como um ''receitugrio '' a ser cumprido polos parses que desejas-

sem ajustar-se is novas circunst6ncias. Seu conjunto de propostas pre-
via, dentre outros:

a) o equilibrio das costas pablicas, obtidas, preferencialmente: a partir
das redug6es de despesas (coma cortes em subsfdios destinados a
empresas ptiblicas e privadas) e ngo pele aumento de impostos;

b) a liberalizagao da economia aos investimentos estrangeiros; isto e,
uma abertura comercial e um processo de desregulamentagao com
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gradativo(por6m, constants) processo de redugao do controls go-
vernamental sobre o setor privado e, ao mesmo tempo, sua atuagao
direta no setor produtivo atrav6s da aquisigao de empresas estatais
(geralmente atuando monopolisticamente);

c) sugeria claramente um processo ample de privatizagao coma a solu-
giio maid eficaz para transferir para o setor pdvado as empresas do
Estado, quc por sua vez passariam a atuar sabre as leis do mercado
fortalecendo o ambiente competitivo(o que pemiitiria, a um s6 tem-
po, a resolugiio da ''quest:io fiscal '' do Estado e, de outro lada, a in-
dugao de um progresso t6cnico que somente os capitais privados
[ransnacionais poderiam ofertar, na forma de produtos e servigos);

Para o Brasil, em particular, as estrat6gias recomendadas foram
as de que houvesse

a) a rapida privatizagao das empresas estatais(federais e estaduais),
principalmente as de carfter estrat6gico(tats coma telecomunica-
g6es e energia) para compor "caixa" para o pagamento das dfvidas
extema e interna;

b) as refonnas constitucionais sobretudo na area fiscal para redu-
gao dos impostor sobre os capitais privados;

c) a desregulamentagao dos aspectos econ6micos em sodas as instfn

d) a flexibilizagao dos direitos trabalhistas;
e) a redugao dos investimentos estatais em polfticas ptiblicas bisicas e;
f) as reformas no aparato burocrftico do Estado, a fim de reduzir

gastos em gerd, incluindo aqueles em recursos humanos(Sauer,
2002)

Corroborando com tats recomendag6es, o Banco Mundial
(1994), pesto que o 6rgao era portador da "antevisgo" de que o dia-
gn6stico dos problemas principals do monop61io estatal na America
Latina, principalmente quando realizados nos setores de infra-
estrutura, induziriam a inefici6ncia das operag6es; a manutengao ina-
dequada das instalag6es; a inefici6ncia flnanceira e fiscal da empresa;
a incapacidade de atender a demanda do usufrio, a neglig6ncia para

das
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com os pobres (ausencia de Responsabilidade Social) e com o meir
ambiente(aus6ncia de Responsabilidade Ambiental da empresa)

Embora o diagn6stico supra tamb6m posse possfvel de ocorr6n-
cia sob gestao privada, o Banco Mundial (1994) afirma que asta 61tima
possibilidade seria pouco provfvel porque o setor privado se organiza
sob uma 16gica de mercado assentada em princfpios comerciais e de
concorrencia

Nests sentido, a privatizagao vida a resultar num curio puzo,
num equilfbrio das contas pablicas e, a m6dio e bongo puzo, serif res-
ponsfvel pda alavancagem do aumento da competitividade da econo-
mia no novo cenfrio de trocas mundiais. A privatizagao e a desestati-

zag:io surgem como uma altemativa vifvel e essential para que os paf
ses em gerd e, particularmente para que os parses latinos americanos
se adequassem com sucesso aos novos arranjos da polftica econ6mica
do final do s6culo XIX e infcio do s6culo XXI.

Resumidamente elencamos um conjunto de mudangas polftico-
institucionais sugeridas polo Banco Mundial no inrcio dos anon 90,
cuja orientagao tem se amparado polo debate com os po/fcy makers,
sqa para a detecgao de imperfeig6es na execugao das reformas e/ou
mesmo para aumentar o conjunto das recomendag6es e reformas suge-
ridas. As referidas reformas silo:

a) a liberalizagao comercial;
b) a abertura para os investimentos extemos;
c) a discipline fiscal;
d) a reorientagao dos gaston ptiblicos;
e) a privatizagao intensiva;
f) uma taxa de c&mbio competitiva e unificada;

g) a liberalizagao financeira;
h) uma refomia fiscale tributgria;
i) a desregulagao da economia;

j) as garantias ao direito de propriedade;
k) as novak instituig6es reguladoras;

1) uma reforma polftica visando o fim da corrupgao;
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m)criagao de rides de protegao social;
n) a flexibilizagao do mercado de trabalho e aceitagao das regras da OMC;

o) a refomia do sistema financeiro;
p) estrat6gias para a diminuigao da pobreza;
q) uma abertura (prudence) das contas de capital e;
r) um regime de cimbio unificado(Arbix, 2002).

Todavia, o "Const/zso de Mas/zi/2gfon " canega, entretanto, algu-
mas virtudes compatfveis com uma mudanga necessiria para a America
Latina. No campo da polftica, hf um reconhecimento do mesmo como
intearador da democracia e a economia de mercado. Por outro dado, ha

indrcios de que o segundo se sobreporia ao primeiro, ou sega, no limits,
um sentido hist6rico de perpetuagao do estado de subaltemidade dos
adores maid vulnerfveis aos interesses de um capital cuba estrat6gia de
acumulagao ultrapassam os interesses da ''soberania nacional ''. Nesse
sentido o desenvolvimento econ6mico e social ngo tomaria o mesmo

rump, mas seriam opg6es at6 distintas(Batista, 1994)
Dando preced6ncia a uma virgo economicista-- de tratar os pro-

blemas relativos ao Estado, sega no campo econ6mico, poll.tice, social e
at6 mesmo cultural --, as polrticas socials, homo educagao, sa6de, distd-

buigao de ronda, eliminagao da pobreza, dentre outras, n5o s:io polo
Consenso, encaradas como polfticas priodtadas a serum objeto direto da

agro, mas sim, seriam resultado ou ''decorr6ncia natural '' da liberaliza-
gao econ6mica, ou deja, s6 haveria atuagao naquelas areas faso a estru-
tura econ6mica de mercado estivesse funcionando a todo vapor.

Outras foram is contradig6es contidas no "Consenso de
Mas/zing/on '', a saber: a limitagao das recomendag6es do Consenso a
prescrigao de solug6es econ6micas de forma uniforms a todos os par-
ses indiscdminadamente, independentemente de suas especialidades
como, por exemplo, das diferengas de porte geogrgfico, de padrao de
desenvolvimento, os problemas conjunturais vividos e/ou estruturais
enfrentados polos mesmos, a16m da grande diversidade cultural.

Um bom exemplo dessas disparidades nas recomendag6es foram
os diagn6sticos id6nticos e as proposig6es de mudangas semelhantes
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tanto para o casa do Brasil quando para o cano do Uruguay ou Bolivia,
ambos com realidades bastante distintas da brasileira (Batista, 1994).

Perante tats recomendag6es mundiais, o processo denominado
de globalizagao/mundializagao acabou servindo como veicula-
dor/beneficiador de tail recomendag6es

O processo de globalizagao, como o proprio noms sugere, refe-
rs-se a acontecimentos/efeitos globais/mundiais que se expressam por

meir de representag6es simb61icas; pdas fabulag6es; polos processos
tecno16gicos da informagao; puja integragao de mercados(embora em
muitos cason, desigual e combinada, como salienta Santos, 1995); ou,

polos fluxos econ6micos, dentre muitos outros aspectos engendrados e
corroborados por tal processo. . ..

Em esfera nacional, a respectiva subdivisgo intema da globaliza-

gao tamb6m 6 manifestada de maneira particular em
suas representa-

-- I A = .nn.= alan qfl

gees simb61icas, pda informagao assim como tamb6m pdas mudangas
que a mesma imp6e aos arranjos institucionais do Estado no que tango
ao seu papal historicamente determinado.

Com repercuss6es locais distintas, realizam-se reformat
institu-

cionais que compreendem desde a privatizagao e ''desestatizagao '' de
empresas, b desregulamentagao da economia, a mudanga da legislagao
trabalhista e a abertura dos mercados. Todos estes fen6menos estio

subjacentes a din8mica da globalizagao
Por outro lado, as ocorr6ncias ex6genas t6m sua respectlva re-

levincia para efetivagao de reformat nas esferas locais/nacionais,
porto que:

a) incorporam e implementam as polfticas econ6micas de inspiragao
' dos programag de estabilizagao do Fundo Monetgrio Intemacional

(FMI), cujo fim prioritgrio sio os parses acometidos por situa96es
financeiras cHticas na intengao de diminuigao do aparelho estatal;

b) estate, tamb6m sob a inspiragao do Banco Mundial, que exigc uma
' adequagao (via relat6rio) das polfticas nacionais na concessio de

empr6stimos que os parses em desenvolvimento denham a realizar;
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c) sio adotadas pda pressao de empresas transnacionais que de forma
oligopolista articulam-se para que a expansao estatal sofra obstf-
culo nos setores rentfveis da economia (Farias Nets, 1994).

Obviamente, tail forgas, coma jf assinalava Cardoso (1970) sgo
movidas pda atuagao de forgas sociais intemas de coda pars, ou de
grupos de interesses que visam ascender atrav6s da insergao nas novas
areas de investimentos decorrentes da privatizagao, por exemplo.

Ou seja, o processo de privatizagao syria fortemente influencia-
do tanto por adores ex6genos quando end6genos aos parses, donde fa-
zem parte macros adores formuladores e implementadores de novos
modelos de gestao dos setores infra-estruturais e de novos arranjos
institticionais para regularem as transformag6es ocorddas.

Nests sentido, as privatizag6es assumiram uma carta centralida-
de nas orientag6es politico-econ6micas reinante no final do s6culo
XIX, fundamentadas polo discurso de efici6ncia da gestao privada nos
neg6cios. Ressurge com into, o discurso centrado na possibilidade de
retomada do desenvolvimento executado polos recursos do setor pri-
vado em diversos setores da economia, antes assentados sob os inves-

timentos estatais(na America Latina, por exemplo)
As privatizag6es, em particular as ocorHdas no setor e16thco,

corroboram com a consolidagao da 16gica de "fs/ado .A4z'n/mo '', na
qual o mercado adquire centralidade e hegemonia, sendo instrumento

capaz de alocar com efici6ncia os recursos e distribuir com equidade
os benefTcios. Tal concepgao beneficia a esfera privada em detrimento
da esfera publica para o provimento dos servigos p6blicos, reservando
nests novo rearranjo o paper de mediador e regulador ao Estado.

A crftica a ''pouca '' efici6ncia dos monop61ios estatais n5o ]evou
em consideragao que, historicamente, a gestao dessas empresas foram
sacrificadas em grande parte, pda contengao e subsfdio dospregos pa-
blicos em fung2io de uma equivocada polftica de combats a inflagao
aliada a politica de exportagao, o que acabou refletindo diretamente no
desequilrbrio do ' pr6prio orgamento do govemo e tamb6m na deses-

truturagao de muitas das empresas sob controls estatal (Batista, 1994)
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A indQstria da eletricidade brasileira foi um dos segmentos visa

dos polos capitais (estrangeiros e nacionais) para privatizagao. Histori-
camente, o setor energ6tico, no Brasil, apresentou uma estrutura verti-
cal, que consistiu em se ter um parque gerador em uma ponta, a
transmissgo no meio e, na outra ponta, a distribuigao. Por6m, essa es-
trutura mudou na d6cada de 1990 sob doin aspectos: o pnmeiro para
um modelo de integral:io horizontal; o segundo para uma estrutura
privada, pretensamente com livre concorr6ncia no mercado.

Nas reformas do setor e16trico de muitos dos parses centrais,
houve uma opgao pda manutengao da propriedade estatal sobre tal
indQstria, o que n5o excluiu do debate inferno a construgao e imple-
mentagao de polfticas com alguns nfveis de concorr6ncia na geragao
de eletricidade (auto-produgao, co-geragao, produgao independence),

ou sqa, uma tentativa de ampliagao e viabilizagao de uma maior
participagao do capital privado em investimentos setoriais (Rosa,
Tolmasquim e Pires, 1998)

Todavia, o carfter estrutural e estruturante da ag:io estatal p6s

1945 foi indispensg.vel para o crescimento capitalista. O Estado pro-
moveu o Estado de Bem Estar Social ou o Estado Desenvolvimentista,

regrou as condig6es de trabalho, regulou a articdlagao do sistema fi-
nanceiro e da concorr6ncia intercapitalista, todas essas medidas sob o

padrao intervencionista Keynesians (Tavares, 1970).
A partir de 1973 comegou um crescente processo de estagnag:io

com innagao e sucessivas ondas de especulagao contra o d61ar (com
artida, as moedas eui op6ias), ocorrendo uma deterioragao da

capacidade de regulagao monetgria e financeira, inclusive dos
Estados

Unidos, engendrando-se, com into, um quadro referential para a in-
dustrializagao, o consumo e o financiamento tragado para o p6s-guerra
(Maciel, 1997)

A desestruturagao global do sistema financeiro e produtivo con-
comitantemente com o acirramento do processo de globalizagao criou
novos ordenamentos financeiros, produtivos e culturais afetando de
forma desigual os parses do sul e os parses do norte.
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Nests processo, doin movimentos se consolidaram: as transag6es
vultuosfssimas que abrangeriam as fus6es, as compras-vendas, os
joint-ventures e outras combinag6es que resultaram em novas formal
de concentragao do capital; e, a aceleragao do ritmo do progresso t6c-
nico engendrado pda nova realidade oligopolista capitalists em senti-
do politico, social, e econ6mico que por sua vez traria conseqii6ncias
delet6rias para o espago social

Mediante tal panorama, a privatizagao acenou num primeiro
instance para uma mudanga na relagao entry o Estado e a forma de
condugao da Economia capitalista contemporanea, ocasionando, com
into, diversas possibilidades de insergao do capital privado em ativida-
des produtivas diretas ou em servigos de utilidade publica.

Deste panorama, destacaram-se tr6s modalidades de privatizagao:

a) desestatizagao das empresas ptiblicas atrav6s da venda total ou par
dial de ativos de propriedades pablicas direta ou indiretas;

b) desregulamentagao dos mercados das empresas piiblicas por inter-
m6dio de medidas que buscaram expandir a competigao; e

c) conrrac/fng ouf elia/zc;zfsf/zg homo tipos representatives de trans-
fer6ncia da administragao e da operagao de atividades para o setor
privado sem a ren6ncia ao controls estatal, de variada expressao
(Maciel, 1997)

Segundo Maciel(1997), a privatizagao nio decorreria da necessida
de de saneamento das finangas pablicas e de choque de efici6ncia econ6-
mica sobre a estrutura vigente. A abertura a concorrencia, implicando na
pdvatizag:io ou n5o 6 um movimento de readequagao de espagos de valo-
rizagao para glgantescas massas de capital financeiro. Por6m, n5o foi
exatamente este movimento que foi veri6icado no decorrer da d6cada de
90, principalmente no setor e16trico que talvez sda o setor que maid pro:-
blemas apresentou por decon6ncia das reformat neue realizadas.

Do ponto de vista te6rico, as privatizag6es apresentaram homo
ponto central o fator econ6mico, ou sega, a desregulamentagao e a libe-
ralizagao aumentariam as condig6es competitivas do mercado, as
quaid garantiriam por sua vez, a alocagao eficiente de recursos.
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Por6m, para uma avaliagao maid precisa a respeito das fomlas de

gestao (publica ou privada) ha necessidade de algumas ponderag6es.
Primeiramente, que os ditos 'prob/emczs de agancfas '' nZio s5o restri-
tos as empresas estatais, podendo ocorrer tamb6m em empresas pnva-
das. Em segundo ]ugar, passados mats de dez ands de refomlas priva-
tizantes no pars(Brasil em particular), ficou evidence que a compete

gao ''pura'' de mercado n5o 6 condigao necessgria e suficiente para en '
gendrar por si s6 a diminuigao das desigualdades nos servigos presta-
dos e por sua vez uma alocagao maid eficiente dos servigos. Nem se
quer, foi eficiente para gerar novos investimentos para garantir de
forma efetiva a melhora do setor e conseqiientemente o necessfrio fa-

vorecimento infra-estrutural para o devido crescimento econ6mico(no
caso do setor e16trico brasileiro e argentina, por exemplo, durante a
d6cpda de 1990).

Refletir sobre o setor energ6tico em gerd, e o brasileiro em par'
ticular, implica em compreende-lo historicamente para a partir daf
elencar-se alguns fatos importantes e cruciais para a sua respectiva
reestruturagao. O setter e16trico brasileiro foi marcado por uma aus6n-
cia de decis6es efetivas capazes de equacionar as distorg6es ocorridas,

em boa parte pda falta de uma concepgao integrada do setor energeti-
co em termos de fomaulagao de polfticas pablicas e definig:io de prio-
ridades.

Outro fator presents na questao energ6tica na atualidade 6 a pre '

servagao ambiental, ou sqa, a obtengao de energia com a manor ex-
ploragao dos recursos naturais. Melhorar a efici6ncia na transformagao
(produgao e consume final), no transports e na distribuigao de energia
e16tricajuntamente com as proposig6es de universalizagao da mesma e

de prfticas tarifgrias mats justas socialmente sgo apenas algumas das
est6es pastas a reflex5o e a crftica, passados mats de dez ands das

reformat realizadas no setor e16trico brasileiro
A descrigao que pretendemos, deverf trazer apenas aquino que

hf de essential e especrfico nas transformag6es ocorridas no setor e16-
trico brasileiro. lsto 6, verificar quads influ6ncias politico-econ6micas
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o pars sofreu; em que contexto hist6rico/global ocorreu os fen6menos
ligados a reestruturag:io do setor e16trico e sob quaid dimens6es geo-
polfticas; quaid foram os atores pr6-ativos nesse processo e; por fim,
alguns dos resultados at6 aqua acompanhados, decorrentes de tal rees-
truturag:io no Brasil

DESENVOLVlbIENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA E A
iNSTiTUCiONALiZAGAO DO SETOR DE ENERGIA

Entry 1907 e 1913, as condig6es da acumulagao industrial ja
permitiam antecipar a lideranga da ind6stria paulista nests processo.
Passados os anos da primeira guerra, a segunda valorizagao do cafe e a
pr6pria geada de 1918, houve a reposig:io das condig6es da acumula-
gao cafeeira, que se reforgou com a polftica de defesa permanente em
1922 e, ainda maid, a partir de 1924, com o Instituto Paulista de Defe-
sa Permanente do Cafe.

O final dos anon dez e o infcio da d6cada de 20 marcaram, por-
tanto, o infcio de um ciclo de expansao da economia cafeeira paulista,
que trouxe a tone a possibilidade de uma diversificagao crescente da
economia no aspecto urbano industria], a16m de dar a]gum f6]ego ao

mundo agrfrio. A acumulagao industrial deflniu a pdmazia paulista,
n5o apenas polo seu maior crescimento, mas, sobretudo pda signiflica-

tiva transfomlagao qualitativa da estrutura produtiva. A agricultura do
Estado, ja diversificada no comego do s6culo XX, assistia o inicio de
um processo que viabilizava sua rgpida reestruturagao ap6s a crime dos
anon trinta

Em Sgo PauloS criaram-se as condig6es para uma acumulagao ca-
pitalista diversificada; ngo apenas com o cafe, mas tamb6m, com estra-

3 At6 1879 a Provfncia de Sio Paulo viu criarem-se 100 municfpios e nos iltimos vince anos
do s6culo criaram-se mais 61, entrando S5o Paulo no s6culo XX com 161 municipios. Na
primeira d6cada do s6culo, marcada pda crime cafeeira, nenhum novo municfpio foi criado,
mas nos antes 1 0 a retomada da expansiio ca6eeira lcvou a criagao de mats 3 1 municfpios e, na
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das de ferro, com banjos, com industHas de diversos setores, com co-
m6rcio e com a eletricidade, dentre outras. O capital cafeeiro desdobrou-

se em maltiplas faces. Entry 1886 e 1913, com excegEio dos anos de cri-
sp do final do s6&ulo XIX. e infcio do s6culo XXI, deu-se o nascimento da

industlia paujista. Mas 6 justamente durante a d6cada de 20 que o cres-
cimento industrial assegurou a lideranga do Estado no contexts nacio
nal. Em 1907, Sgo Paulo participava com 16% na produgao industrial

do pats, valor esse que passou para 3 1% em 1919 e 41% em ] 939
Diferentemente do cafe escravista, cuba heranga foia paisagem

das "cidades mor/as " do Vale do Paraiba, a nova expansao cafeeira do

comego do s6culo XX, impulsionou a vida urbana nos centros do leste,
sobretudo na capital. Nests processo forum definidas regimes e foi orga-
nizada uma primeira hierarquia no sistema de cidades do Estado

O complexo cafeeiro, ao se desenvolver, deu origem a estrutura
bfsica da rode urbana paulista, necessgria tanto para sustentar a produ-

gao do cafe como para permitir o seu escoamento e comercializagg.o
A redo urbana criada polo e para o cafe assentou-se no desenho vigrio
das ferrovias, onde se distribufam ndcleos urbanos que davam suporte

principalmente is necessidades de consume dos colonos e dos peque-
nos produtores agrfcolas e is necessidades de armazenagem, operagao
e transports da produgao cafeeira. Em resposta a estas demandas es-
truturou-se, principalmente nas regimes de Campinas e Ribeirgo Proto,
uma redo urbana relativamente dense e ramificada, pontuada por cen-

tros maiores, que centralizavam o com6rcio e a prestagao de servigos

em relagao a uma carta &ea, fazendo a mediagao entry a Capital e o
Interior do Estado.

Assim, a industria se apropriou da rode urbana produzida pda e

para a economia cafeeira e reforgou a polarizagao de certos nicleos
originados do proprio complexo cafeeiro

d6cada seguinte, quando o Governo Provincial assumiu diretamente a polftica de sustentag5o
do cafe. houve uma fibre expansionista na frente pioneira, em que mais de 53 municipios
foram criados. Assam, S:o Paulo cntrou na crisp de 29, com uma rode urbana constituida por

245 municipios criados, quash a metade do n6mero atua].
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Desde o final do s6culo XIX, a sociedade brasileira vinha pas-
sando por bongos e complexos processos hist6ricos que engendraram
transformag6es socio-econ6micas e conseqiientemente estabeleceu um
novo padrao de organizagao social e um novo e$tilo de vida para a so-
ciedade como um todo e para o cotidiano das pessoas em particular.

Parte dessas transformag6es socio-econ6micas se referem a abo

ligao da escravatura, a economia cafeeira, a imigragao, o nascimento
da industria, o crescimento das cidades, as ferrovias e o estabeleci-
mento da energia e16trica assentada na base hidraulica, dentre outras.

Essay referidas transformag6es acabaram criando um conjunto de
mudangas que geraram, por decorr6ncia, novos adores, novak necessida-
des e novas formal de organizagao, tanto do Estado, como tamb6m da
sociedade civil como um dodo. E 6 nests contexto de grander transfor-
mag6es que a energia e16tHca gradativamente comega adentrar na socie-

dade como um dos fatores essenciais para a adogao de um novo padrao
de organizagao social e industrial. A energia surge como a possibilidade
hist6rica para o desenvolvimento urbano industrial do pals.

Com a revolugao de 30, hf uma centralizagao do Estado para o
esb.mulo ao desenvolvimento nacional. Com isto, o papal do Estado na
economic passa a ser mats essencial do que nunca, sega no que se refers
ao cimbio e a alfandega, ou no que se refers a reorientagao do processo
industrial assumido polo pars. O censo de 1940, ja expressava um relati-
vo desenvolvimento industrial do pals, com uma levi vantagem para o
desenvolvimento industrial paulista. Este perfodo - 1930/45 - foi de-
nominado de//zdzzsfria/fzafao rasa'/ngfda4 por Tavares(1983)

Por indus/r/a/fza€ao re.s/rfngida, pods-se entender o processo
polo qual a din&mica da acumulagao se assentou na expansao industrial,
mas asta se encontrava restringida porque as fragilidades das bases
t6cnicas e financeiras n5o permitiam, a 6poca, que se implantasse, de

Tempo utilizado por Maria da Conceigao Tavares para definir o perfodo de industrializagao
incipiente no Brasil quc data de 1930 a aproximadamente 1945, data a partir da qual se inten-
siHica um processo de industrializagao num quadra de organizagao dos padr6es sociais jf com
caracteristicas mais urbane-industrial
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uma s6 vez, um segmento de bens de produgao capaz de assegurar a
autodeterminagao do processo de acumulagao.

Como se pods perceber, embora praticamente todo o primeiro
qoinqiienio do s6culo XX tenha fido mercado por uma estrutura social
e econ8mica assentada em sua maioria no ambiente rural, ja havia in-
dfcios de um novo modo de organizagao centrado na industrializa95o e

urbanizagao do pars, especialmente da cidade de Sio Paulo e Rio de
Janeiro. Mediante os processos supra, vai se instaurando a energia
e16trica no pars, nio s6 como sin6nimo de desenvolvimento e moder-
nidade, mas tamb6m como arranjadora de uma nova estrutura organi-

zacional adotada pda Estado e incorporada pda popular:io aos sous
estilos de vida

A partir do Plano de Metal -- com a promessa de ''cfngaen/cz

cznos de .Frog/"esse em cinco de governs " --, era proposto em 1956 al-
gumas diretrizes para o desenvolvimento industrial nacional, onde, de
fato, comega a se solidificar o tgo esperado e desqado desenvolvi-
mento industrial brasileiro, particularmente o paulista, que em 1955 ja

detinha 52qo da participagao total da industria nacional. O caminho a
ser seguido contemplava solug6es pragmfticas que contavam com a
participagao da iniciativa privada -- nacional e estrangeira -- e de em-
presas sob o controls do estado, na tentativa de evitar posig6es ideo]6-
gicas extremadas.

Durante o govemo do presidenle Kubistschek (1956-60), insti-
tuiu-se um Conselho de Desenvolvimento, que tinha a sua secretfria

no BNDE, posteriormente denominado de BNDES. O setter energ6tico
absorveu quake a metade do orgamento global do Plano de Metal e, a
energia e16trica circa de metade do valor conseguido por todo o setor
enere6tico

Tal importancia salienta o quanto no processo de execugao do
Plano, a energia e16trica teve prioridade. A criagao do Minist6rio das
Minas e Energia ao final do govemo do presidents supra s6 reforga a
influ6ncia e importancia deste setor para o desenvolvimento industrial
do Brasil
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A implantagao das fgbricas de autom6veis, ainda durante a d6-
cada de 50, foi um marco na industrializagao do pars, que associada a
construgao e modemizagao das estradas de rodagem, deu origem ao
intensivo aumento da demands de derivados de petr61eo.

Por outro lada, era gerala convicgao entry politicos e pesquisado-
res(da 6poca) de que as condig6es do suprimento de energiaja es£avam
deficitirias e, caso nada fosse realizado, tenderiam a agavar-se. Nests

pedodo ja estava em gestagao o proUeto de Fumas, cujo aproveitamento
do potential do Rio Grande terra fundamental importancia no supri
mento e na interligagao dos sistemas da regiao sudeste. Fumas acres-
centaria I milhgo de KW a um sistema de tr6s milh6es. Algumas obje-

g6es ficaram conhecidas, dentre das, as desvantagens das grandes usi-
nas com sells reservat6rios(Peixotos, Tr6s Marius e Fumas) em face de

usinas de manor porte, e, os maleffcios deconentes do deslocamento de
populag6es e de suas respectivas atividades agrfcolas produtivas.

Em atitude pragmatica e considerando indispensfvel uma grande
solugao pratica para a crime de energia da regiao Sudeste -- nos molded

da que havia fido adotada para o Nordeste, com a criagao da Chesf,
em 1945 --, o govemo de Kubitschek aprova a fundagao da Central
E16trica de dumas, em 1957, sem solicitar autorizagao do congresso.

Em Minas Gerais, os proUetos t6cnicos de dumas e Tr6s Mariah
tiveram inicio ao mesmo tempo em que o ex-govemador do referido
Estado, Juscelino Kubitschek se langava como candidato a Presidents
da Repablica. Ao assumir a presid6ncia, o projeto de Furnas ja estava
em condig6es de ser langado. A principal dificuldade era definir a es-
trutura empresarial. Tratava-se entao, de um empreendimento do go-
vemo federal, cujo objetivo era o de suprir com energia e16trica, outros
estados da Federagao. Minas Gerais, por sua vez, dispunha do seu
pr6prio projeto para o seu referido espago geogrffico e politico com a
execugao da Usina Hidroe16trica de Tr6s Mariah.

Sio Paulo, por sua vez, tamb6m tinha seu projeto em Urubupun-
gf. Cogitava-se interligar sistemas at6 entgo isolados e, por flim, suprir
concessionfrias de capital estrangeiro que distribufam a major parte da
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eletricidade de coda a regiao de influfncia de Fumes, quaid sejam: a
Light, que nests perfodo ainda detinha mais da metade do mercado, e
tr6s subsidigrias da Amforp.

A Eletrobras, cujo projeto estava no Congresso havia fete anon,

s6 terra sua criagao autorizada, com grander simplificag6es, em 1961,

jf no govemo Jinio Quadros. A ela se incorporaram a Chesf e dumas,
e para ela se transferiram atribuig6es do BNDE referentes ao financi-
amento do seton e16trico e a gent:io do Fundo Federal de Eletrificag:io.

A constituigEio da Eletrobrfs processou-se de forma bastante
renta. Dots tomas Cram cruciais; o da perspective de sua auto-
sufici6ncia econ6mica e financeira, e, o da integragao frsica do sistema

e16trico, que ainda vida a demandar muito tempo para ser definida
Por iniciativa da Cemig, depois transfomaada em empreendi-

mento de amplitude regional, foi solicitado ao Fundo Especial das Na-

g6es Unidas, que realizasse um levantamento sobre os recursos
hfdd-

cos da regiao Sudeste e, sous respectivos potenciais para geragao de
enereia e16trica

Na avaliagao do mercado potencial, procurou-se fugir da simpler
extrapolagao estatfstica do passado, buscando proleg6es da estrutura
econ6mica future e/ou de variliveis macroecon6micas, traduzindo-as,

depois, em requisitos de energia e16trica.
A consolidagao econ6mica dos servigos de eletricidade s6 se

completaria, entretanto, no govemo do presidents Emilio Medici com os

seguintes acontecimentos; a aprovagao de um decreto de regulamenta
g5o gerd do imposto tlnico; do empr6stimo compuls6no e do Funds
Federal de Eletrificagao, dentre outros de manor importancia. As gran-
der beneficiirias disses recursos Cram o grupo Light, que, em tess, de-

veria trazer recursos privados extemos para a sua pr6pria capitalizagao,
e a CUSP, controlada polo estado mais rico da Federagao, S5o Paula

Visando garantir a eficiente operagao dos sistemas interligados
das reai6es Sudeste e Sul, institucionalizaram-se dots Comit6s Coor-
denadores da Operagao Interligada (CCOI), que vinham operandi de
forma experimental e satisfatoriamente desde 1969 na regiao Sudeste,
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e desde 1971, na regiao Sul. Os novos organismos designados GCOI --
Grupo Coordenador para Operag5o Interligada -- incorporavam repre-
sentantes da Eletrobrgs e de suas subsidifrias, bem como das conces-
sionfrias estaduais de cada regiao, estas 61timas em maioria. S6 bem
maid tardy seriam institufdas e depois ampliada a coordenagao do
Nordeste e do Norte do pars.

Numa anflise perspicaz, land assinala que o planejamento eco-
n6mico no Brasil, de 1930-1970, contou com dais fatores importantes
para o seu entendimento, quaid sejam

a) que houve preponderancia do projeto de desenvolvimento nacional
nos anos 1930-1945, 1951-1954 e 1961-1964, e, predomrnio da es-
trat6gia de desenvolvimento dependence nos perfodos 1946-1950,
1955-1960 e 1964-1970:

b) que as politicos econ6micas govemamentais presented nos argos

1930-1970, teriam se comportado de maneira a estimar, reduzir
e/ou controlar os discos pojfticos aos quaid poderiam estar sujeitos
os investimentos privados, sejam des de origem nacional ou multi-
national, land (1986)

Independence da escolha pelo projeto de desenvolvimento nacional

ou de desenvolvimento dependents, a questao energ6tica, com relative
destaque a questao da hidroeletricidade, acabou por ocupar expressiva
rejev6ncia e centralidade na forma de pensar e fazer polftica no Estado
brasileiro(piincipalmentc a partir da d6cada de 1950), tends sempre em
vista, suas possibilidades de desenvolvimento e modemizagao do pars.

BREVE UiST6jUCO DA ENERGIA ELETRICA BjiASILEIRA
E SUA "VOCAGAO" HIDROELETJUCA

A primeira hidroe16trica no Brasil foi instalada em 1883, no Ri-
beir5o do Infemo, afluente do Rio Jequitinhonha. Em 1889, foi inau-
gurada a Usina Hidroe16trica denominada Marmelos(capacidade de
375 kW, sends Eras maquinas de 125 kW cada), localizada no Rio Pa
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raibuna, no municipio de luiz de Fora/MG. Nasceram, ambas, por
demanda de empresas de mineragao e ffbricas t6xteis. No fim do s6-

culo XIX, empresas intemacionais tinham grande interesse na explo-
ragao dos servigos de eletricidade nas grander cidades

No Estado de S5o Paulo em 1899, e, no Estado do Rio de Janeiro

em 1905, a Light(grupo canadense) se instajou e obteve a concessio

para explorar a distribuigao de energia e16trica, iluminagao publica e
tragic e16trica(transports urbane eletrificado bondes) em ambos os
Estados, cuja situagao foi favorfvel para o desenvolvimento de tail ati-
vidades. Uma vez conquistada a confess:io, a empresa canadense come-
gou a explorar o potencial hidroej&uico das bacias do Tietf (SP) e do
Paraiba (RJ)

Um dos maiores empreendimentos realizados pda Light no co-

mego do s6culo XX foia UHE de Fontes sobre o ribeirgo das Lagos no
Rio de Janeiro, que em 1908 operava a pot6ncia de 12.000 kW e em
1913 a potancia de 49.000 kW (em carla normal) e 64.000 kW (em
sobrecarga).

Em 1907, no Brasil, a eletricidade correspondia a circa de 5% da
energia utilizada; ja em 1920, esse percentual cresceu para 47%. As novas
usinas foram em sua maioria, construfdas polos grupos estrangeiros, tats

coma, o grupo americano Bond&Share(Amforp) que, em 1927, lomou-se
responsfvel pelo fomecimento de energia e16trica para aproximadamente
1/3 do territ6rio paulista(Mem6ria ELETROPAULO, 1 996).

Na d6cada de 1920, ainda houve o movimento de fusiio e incor-

poragao das empresas privadas nacionais no Brasil a fim de conquistar
maior espago num setor que ampliava muito rapidamente. Delta fusao,
constitufram-se duas grandes empresas, a saber: a Companhia Paulista

de Forma e Luz, em Sgo Paulo, e a Companhia Brasileira de Energia
E16trica -- CBEE, no estado do Rio de Janeiro.

5 Conforms Decreto n'. 5.407, de 1904, os contratos de concess8o s6 podcriam ter revis5o
tarifgria a dada cinco anos. Todavia, em 1905, tats contratos passaram a contar com a "clfu
eula ouro" que acabava por pcrmitir is empresas estrangeiras a revisgo de suas tarifas pda
variagao cambial, o que na pratica anulava o decrcto de 1 904, (Mello, H, 2001 :229)
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A Light, por sua vez, entre os anos de 1927 e 1928, a partir da
aquisigao das empresas e16tricas do Vale do Paras)a(que atuavam
[amb6m na regiao de Itty e Baixada Santista), passou a responder polo
fomecimento de energia e16trica no territ6rio que apresentava o maier
crescimento econ6mico e industrial do pars a 6poca - S5o Paulo e Rio
de Janeiro(ELETROPAULO, 1996)

Foi tamb6m no 1927 que a .america/z Foreign & Power Co.
(Amforp), do grupo 4merfcan i?ond & S/lara apresentaram interesse

polo Brasil e disposigao a dividir com a Light a formagao do setor e16-
trico brasileiro. Uma vez instalado no pars, a Amforp concentrou es-
forgos no interior do estado de Sio Paulo e nas capitais do Rio Grande
do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Pemambuco e Esprrito Santo,
a16m da atuagao no interior do estado do Rio de Janeiro com a compra
da CBEES. Como podemos perceber o movimento no setor e]6trico
brasileiro at6 1930 foi marcado pda hegemonia de dual grander em-
presas estrangeiras no setter(Light e Amforp).

Tabela I Pot6ncia E16trica Instalada no Brasil em kW de 1883/1930

Fonts: Conselho Mundial de Energia, Comity Nacional Brasileira, Estatfstica brasileira
de energia, n. 1 1965.

6 A empresa ainda se estendeu postcriormentc as capitais dos estados do Parang c Minas Ge.
rais, a16m de comprar as pequcnas empresas particulares em molto do estado mineiro, (Mello
H, 2001 :230).
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Ands Usinas Ter- Usinas Hidre- Total Hn da

  me16tricas 16tricas   Hidre16trica
1883 52   52  
1885 80   80  
1890 1.017 250 1.267 20

[895 3.843 L.991 5.834 34
1900 5.093 5.283 L0.376 51
L905 6.676 38.28o 44.936 85

1910 32.729 L24.672 152.401 82

1915 51.106 258.692 309.798 84

192C) 66.072 300.946 367.018 82
L925 90.608 416.875 507.483 82
1930 148.752 630.050 778.802 81



At6 o final do s6culo XIX no Brasil, a gerag:io de energia e16trica

via fonts t6rmica era hegem6nica, todavia, em praticamente dodo o s6-

culo XX, a produgao de energia e161rica por meir de usinas hidroe16tri-
cas ocupa centralidade e hegemonia. Como evidenciado na tabela I
(para o perfodo de 1883 a 1930), em 1900 a hidroejetricidade respondia
por 51% do total da energia gerada e em 1930 jf respondia por 8.1%,
cheaando ao final do s6culo XX com praticamente 90% da capacidade
de geragao como veremos em dados apresentados posteriormente.

Tabela 2 Evolugao da pot6ncia instalada e da produgio de energia
e16trica no periodo -- 1940/1955

Anon Pot6ncia Instalada (k
IJsinas Terme16tricas Usinas Hidre16tricas Total

ergia: Estatizagao X Privatizag:io, 1997:206.

Apes a revolugao de 30, o pensamento politico-econ6mico do pars
teve como elemento chave o estfmulo ao desenvolvimento nacional atra-

v6s de agnes estatais. Visava-se, entry outros, o atendimento das deman-
das do setor produtivo, sqa criando geradoras e distribuidoras de energia
e16trica ou incentivando a iniciativa privada a investor no setor e16trico
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234.53]
242.243
247.002

248.275
257.239
261.806
280.738
282.973
291.789
304.331
346.830
355.190
372.388
418.204
632.301
656.282

L .009.346
1.019.015

L.060.646
L.067.063
1.076.969
1 .079.827
L . 134.245
1 .25 1 .164
L.333.546
1.430.860
1.536.177
1 .584.756
L.602.627
1.686.651
2.173.226
2.408.272

1 .243 .877
1 .261 .258
L.307.668
1 .3 15.438
1.334,208
1 .341 .633
1.414.983
1.534.137
1 .625 .335
1.735.191
1 .883 .007
1 .939 .946
1.975.015

2.104.855
2.805.527
3.064.554



Na 6poca, o mundo estava submetido a grande depressao econ6-
mica, deflagrada pda quebra da Bolsa de Nova York. Nests processo, o
EUA e alguns parses europeus passaram a adotar uma estrutura regula-
t6iia amparada na concorr6ncia do Estado com a iniciativa privada(ca-
pital empresarial privado), o que resultou numa redugao de aproxima-
damente 75% nas tariffs de energia e16trica,(Mello, H, 2001).

Dado a necessidade dos EUA recuperarem sua economia, foi
elaborado um programa denominado de ivey .Dea/, adotado polo gover-
no Roosevelt, cujo um dos pilares foio investimento em infra-estrutura,
principalmente a construgao de grandes usinas hidre16tricas. Muitos fo-
ram os atores estatais(federais e estaduais) que se envolveram nests
processo, a saber: o t;S Hr/ny Corps ofEngfneering e o US Bureazz of
Rec/amarfon(6rgaos federais); a Tennessee Ha//ey ,4zl//lorie a Bone
v///e Power(6rgaos estaduais). Estes 6rgaos juntos construiram quake

que a totalidade das usinas hidroe16tricas que operam hole nos EUA, ou
sqa, circa de 95.000 MW -- aproximadamente 11,5% da capacidade

instalada no pars --,(Mello, H, 2001:230). Ainda hoje permanecem nas
mgos do Estado e n5o hf indfcios nenhum de privatiza-las, polo contrf-
rio, as usinas hidre16tricas sgo consideradas estrat6gicas e enquanto tail
devem ser mantidas sabre controls direto do Estado.

Em 1931, Get61io Vargas regulamenta o aproveitamento e a
propriedade das quedas d'6guas por meir de um decreto, afetando di-
retamente a Light ao banar a absorgao de usinas de pequeno porte e
diminuindo o processo de concentragao do setor e16trico que ocorrera
at6 os meadow dos anos 20

Por outro lada, outro decreto editado em 1933, extinauiu o au-
mento das tarifas dos servigos pablicos -- glib, eletricidade, transports
coletivo e telefone estipulada pda "c/dzzszf/a aura" com base na
qual os pregos seriam reajustados periodicamente conforms as flutua-
g6es da taxa de c&mbio. No ano seguinte -- em 10 de julho de 1934 --

foi promulgado o C6digo de Aguas(i)ecreto n ' 24.643, de 10 de ju
nho) que regulamentava a fgua e a energia e16trica polo govemo pro-
vis6rio. Tal vinculagao na regulamentagao intrigada da ggua e da
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energia elftrica se justificava pda "vocagao" da hidroeletricidade da
Brasil (ou seja, pars rico em Brandes quantidades de fguas intenores,
uma vasta redo de macias hidrograficas). No ano de 1939 foi criado a
Conselho Nacional de Aguas e Energia (CNAEE), com o compromis

so primordial de regulamentar o C6digo de Aguas'.
O grande percentual de fguas interiores que o Brasil possum, cir-

ca de 12qo do total mundial (Cabral, 2001), e a possibilidade de seu

aproveitamento para geragao de energia e16trica Tmb6m 6 um grande
motivador/estimulador para vocagao hidroe16trica' adotada polo pars

Perante as vultosas rides fluviais brasileiras, houve uma opgiio

politico-econ6mica reinante no s6culo XX, principalmente no p6s-
segunda guerra mundial (onde ocorre um processo de intensificagao
ern investimenlos hidroe16tricos oriundos de um p]anejamento estata]),

puja construgao de Grandes Projetos Hfdricos (CPUS) em quase sua
totalidade com o aproveitamento hidroe16trico

A primeira relagao entry as aguas interiores e a construgao de usi-
nas hidroe16tricas para o aproveitamento e16trico, regulalizag:io da va-
zante e para transports hidroviirio pods ser entendida como uma re-
construgao continua no espago e no tempo da relagao da sociedade com
a natureza e da sociedade consigo mesma pda intermediagao da energia
e16trica. Por6m, essa reconstrugao sobre o territ6rio e a sociedade inci-
diu direta ou indiretamente em fixos que possibilitaram a produgao de
outros fixes e a movimentagao de muitos fluxos(Santos, 1991).

A reconstrugao do espago brasileiro tem como um de sous pontos
fundamentais, a criagao dos GPHs, que por um lado, rede6lniram a pai-

7 Tal C6digo continua vigente ate hoje em dia, sends atualizado em alguns aspcctos cm 8 de
janeiro de 1997 pda Lei n '. 9.433 que trata da Polftica Nacional de Recursos Hidricos e cria o
SistemaNacional de Gerenciamento,(Mello, H, 2001:231). .. , . .
8 Embora o Brasil deja privilegiado em aguas interiores, a distribuigao geogranlca (regional)
das mesmas 6 desigual e concentrada, estando em sua maioria na regiao norte, na bahia
amaz6nica. Sendo que, na atualidade, somente 1/3 da energia de origem hidrfulica foi apro-

veitada, justificando-se com isto a possibilidade de permanencia e manutenggo da ' vocagao
hidroenerg6tica, por6m, ha um deficit nas rides de transmissao, necessitando de mais esforgos

para interligagao do sistema (ANA, 2001 e LEME, 2001)
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salem natural com grander reservat6rios e, por outro, foram centrais na
escolha desenVolvimentista adotada polo pMs. E sabido que o modelo
desenvolvimentista que vigorou no passado foi excludente socialmente

e que, portanto, o processo de cdagao de Gprs e conseqtientemente o
acesso a energia e16tdca tamb6m foram seletivos em termos tanto dos
sous efeitos positivos quando negativos sob a populagao.

Nesse sentido, ref]etir sabre a energia e16trica no Brasil, que emi-
nentemente 6 oriunda de fontes hidrfulicas, implica em perceb6-la social-
mente como sendo um dos mi31tiplos usugdos da ggua, desencadeando,
por conseqti6ncia, a necessidade de aproveitar os recursos hfdricos den-
tro de uma gestao racional e sustentgvel de bacias e micro-bacias.

Tratando-se do aproveitamento dos recursos hfdricos, foi so-
mente com a ''Lei das Aguas'' -- Lei 9.433/97 --, que serif preconizada
a gestao disses recursos, propiciando o acesso aos diversos usufrios
da fgua, sendo pHorizado, em momentos de escassez, o abastecimento
humano e a dessedentaglio animal, dentre outros usos, a saber

a) o controls de enchentes;
b) o transports de passageiros de carla;
c) a inigagao;
d) a piscicultura;
e) a recreagao;
f) o incentivo ao tudsmo;
g) a conservagao do meir ambience e;
h) a produgao de eletricidade(Sauer, 2002)

Por outro lada, hf tamb6m a necessidade de se entender o setter

e16trico brasileiro pda compreensao de como a industrializagao nacio-
nal foi pensada e o que a influenciou. A industrializagao era vista
como a altemativa maid vigvel para superagao da deterioragao dos
termos de intercfmbio e, da aus6ncia de oportunidades que rondavam
os parses latino-americanos desde os anon 40.

Q desenvolvimento /oia ideologia que mats diretamente in$u
enciou a economic e {amb6m, de modo Beta!, lode o pensa-
mento !amino americano, }lerdeiro direto da corrente Keynesia-
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na que se opunha ao !iberalismo neon!&ssico, esse ide&rio em-
polgou g!"ando parte da intelectualidade !amino-americana nos
ands 4e e 50 e se conslituiu na bandeira de lute favoring! in
dustriatizagao e a consotidagao do capitalismo nos pulses de
polzla hesse conzfnen/e " (Mantega, 1986:23)

Na perspectiva da elite politica e econ6mica da 6poca, a indus-
trializagao e o desenvolvimento se confundiam - sendo encarados
como um processo que transcendia a luta de classes --, onde, direta ou
indiretamente, pareciam ampliar as oportunidades de todos os seg-
mentos socials. Tamb6m transcendia o debate nacionalista ao deixar

claro que tanto na esfera financeira, quanto na tecno16gica, haveria
necessidade dos recursos externos. S6 por meio da integragao dos ca-

pitais nacionais (privados e estatais) com os estrangeiros 6 que se dada
a tio esperada consolidagao das indQstrias de bens de capital, bens in-
termediirios e bens de consumo final(Mantega, 1986)

A questao energ6tica foi alba sempre presents no planqamento
(se n5o, ao ments nos discursos sobre pjanejamento) econ6mico bra-
sileiro. embora muitas vezes nio tenha safdo do papal. Tal destaque
era motivado pda discussio sabre os rumor do desenvolvimento, re-
querente de investimentos crescentes em energia (petr61eo, carvio e
encrgia e16trica).

Muitas foram is propostas e muitos tamb6m foram os estu-
dos/pesquisas nesse sentido, dentre os quais, a Missio Cooke Co
miss5o Mlista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econ6mi-
co -- (1942) que sugeria, para o desenvolvimento energ6tico do pars, a
Enfase na exploragao de jazidas de carvao(apesar das restrig6es a quali-
dade do mesmo); o estimulo a produgao de flcool carburante coma
substituto pua a gasolina e o reconhecimento das vantagens das fontes
hidrfulicas para produgao de energia e16trica no Brasil (Lome, 2001)

Por outro lado, a comissgo Abbink - Comissgo Miata Brasileira-

Americana de Estudos Econ6micos (1949), em seu relat6rio final, ja

apresentava sua impressao de que as resolug6es dos problemas relaci-
onadas a energia e ao transports estariam intimamente ligadas a um
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desempenho satisfat6rio da industrializagao. Afirmava ainda que "r..J
a solugao dos probtemas retativos ao transports, combusthet, energia
e atilnentagao f condigao essencia! para mantel o progresso da 'in-

d sfrfa/izafao ', /a/ cano o pz;6/fco o concede ". (Calabi, 1983: 99).
Com a aprovag:io do projeto da Petrobras em 1954, constituiu-se

finalmente o quadro institucional bfsico para a oHentagao polftica do
petr61eo. Ja para o setter e16trico, ainda havia alguns impasses, par6m,
admitia-se a necessidade de sua rfpida expans5o. Para os ''privatistas:
de entao, o capital privado ngo investiria no setor por falta de garantia
de rentabilidade, pois o C6digo de Aguas (1934), estaria limitando o
lucre a nfveis inferiores aos de interesse dos investidores (nfveis insa-
tisfat6rios, especialmente por se basear no Gusto hist6rico). Ja os "es-
tatistas'' da 6poca, lembravam que o capital privado n5o vinha sendo
capaz de lever a frente os investimentos necessgrios naquela faso do
desenvolvimento e, portanto, a intervengao do Estado syria essencial
para garantir a expansao da oferta de energia e16trica para o cresci-
mento da economia brasileira (Lime, 2001)

Por6m, vai ser s6 a parter do govemo de Juscelino Kubitschek
(1556-60), por meio do Plano de Metal, que o setter de energia, espe
cialmente a energia hidroe16tHca vai sofrer grande expansao at6 sua
intensificagZio no inrcio da d6cada de 70 como nunca visto antes no
Brasil. O Plano de Metas - composto de 30 metas -- donde, destacava-
se o aumento do potencial instalado de energia hidroe16trica de
3.000.000 kW para 5.000.000 kW em 1960 com previsao de mais de
8.000.000 kW para 1965.

O final dos anos 1950 e inicio dos 1960 foi um memento de grande
plandamento e construg6es de hidroe16tricas por todo o pars a partir de
investimentos pablicos, destacando-se, nesse processo, as negociag6es
sobre [taipii, uma hidroe]6trica Binaciona] que serra a major usina em ope-
ragao no mundi algumas d6cadas depois9(ELETROPAULO, 1997).

9 Em 1978, foi aberto um canal de desvio do Rio Parang que permitiu secar o leith para a
construgao da barragem principal. Essa usina possui uma potencia instalada de 12.000MW,
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Este perfodo de 1945-1962, considerado homo um momento de
onda estatizante, foi marcado pe]a criagao da Companhia Hidroe]6trica
do S3o Francisco(Chest) sob controls federal na bacia do Rio Sio
Francisco. A primeira fonts de recursos utilizada polo govemo federal

para viabi]izar os empreendimentos hidroe]6tricos foio Imposto Unico
sabre o Consumo de Energia Elftrica(LUBE), institufdo na constitui-

gao de 1946 a fim de promoter e desenvolver os sistemas de geragao,
transmissgo e distribuigao de energia e16trica por todo o pars. Ainda
data-se dente perfodo a criagao do Minist6rio de Minas e Energia em
22 de julho de 1960 (incorporando o CNAEE e subordinando a Co-
missiio Nacional de Energia Nuclear CNEN).

Ap6s o Plano de Metas, vfrios outros pianos para gestao e in-
vestimentos no setor energ6tico foram elaborados. O Plano Trienal
(1963-65) ainda permanecia com uma postura eminentemente t6cmca

quanto ao setor energ6tico, mas ressaltou a necessidade de integragao
de sistemas e linhas de transmissgo a fim de utilizar amplamente a ca-

pacidade instalada no fmbito regional. Por6m, ngo propunha grander
mudangas nos investimentos para o setor, apenas reafimlava as mes-
mas proposig6es de aumento da produgao ja existentes desde o Plano
de Metal e adicionava uma proposta de maior efici6ncia na distribui-

gao de energia e16trica (com o sistema interligado) e a auto-suficiincia
no refino de petr61eo.

Por outro lado, nests perfodo, surgiu uma preocupagao com a
necessidade de melhorar os arranjos institucionais e o fortalecimento
dos 6rgaos t6cnicos do setter de energia, surgindo deste processo, o
Conselho Nacional do Petr61eo -- CNP e o Departamento Nacional de

Aguas e Energia - DNAEio e, tamb6m, atrav6s da criagao das empre-
sas federais -- Petrobrg.s em 1954 e Eletrobrfs em 1961

com 1 8 unidades geradoras de 700 MW cada, sends que a d6cima oitava geradora entrou em
faso de produgao comercial de energia e16trica em abril de 1991.
o' Esse Departamento foi alterado em 1968 para Departamento Nacional de Aguas e Energia

E16trica - DNAEE.
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No perfodo de 1964-74, os pianos macroecon6micos foram maid
contundentes com relagiio a questao energ6tica, tratando-a como neg6-
cio. O Programa de AgEio Econ6mica do Govemo(PAEG), o Progra
ma Estrat6gico de Desenvolvimento (PED) e o I ' Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) definiram condig6es para expandir a rentabi-
lidade do capital investido no setor e para aumentar a sua efici6ncia
produtiva. At6 entao, coda Estado se esforgava para garantir para si um
suprimento contfnuo de energia e16trica atrav6s de suas pr6prias com-
panhias, tais como a Companhia Estadual de Energia E16trica do Rio
Grande do Sul, a CEMIG, a COPEL e a USELPA. As mesmas, vi-
nham complementar os servigos de eletHcidade sob responsabilidade
do capital privado que estavam cada vez mais deficientes no atendi-
mento da demanda que se encontrava em processo de rfpido aumento.

Mas, com a aprovagao tardia da Eletrobrgs, gerou-se novos ins-
trumentos de atuag:io. A partir de 1963-64, houve alteragao no cflculo
do Imposto tlnico de Energia E16trica -- LUBE ' ' de fixo para ad vcz/o-
rem (elsa alteragao no cflculo do LUBE possibilitou maier arrecadagao
de recursos financeiros) e a criagao de Empr6stimos Compuls6rios
sobre o consumo de energia e16trica, amboy canalizados para a Eletro-
brgs. lsso corroborou no fortalecimento deste 6rgao e na sua aceitagao
coma condutor de uma polftica centralizada de expansao do setter de
energia, funcionando coma uma empress ''holding '' do setor e tam-
b6m, na pratica, homo a principa] fomlu]adora da po]ftica setoria] (at6
a arise energ6tica de 1974 alterar este quadra institutional)

O IUEE constituiu-se numb das principals fontes dc recursos para a expansao do sistema
c16trico de potencia. Enquanto existiu, foi calcuiado com base na tariff fiscal e incidiu nas
faturas dos consumidores n3o abrangidos polo Empr6stimo Compuls6rio. Em 1971, chegou a
participar com I lqo do total de recursos setoriais arrecadados. Ao lingo dos anon, o IUEE I'oi
pcrdendo importancia como fonts de recursos setoriais. Dois fatores contribufram para isso, a
saber: a redugao do valor da tarifa nisca], base para cobranga do encargo, que foi reqjustada
com valores abaixo da inflagao; a pr6pria crise fiscal do Estado, que foi pressionando as f:i-
nangas pablicas em todos os nfveis (ELETROPAULO, 1996). O IUEE funcionava como o
que poderiamos denominar dc "CPA/F do se/or e/d/rico
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Com a instituigao do PAEG (Programa de AWAD Econ6mica da
Govemo), vicente entre (1964 66), houve um esforgo de estimaliva de
demanda de energia e16trica para a d6cada de 1970, propondo um pro-
grama de investimento para atingir a capacidade de produg5o necessf-
ria b sociedade (indastria, com6rcio e residfncia)

O governo buscava o aumento da efici6ncia ao incentivar as em-
presas concessionfrias ora com recursos financeiros, ora com melho-
res salgrios aos funcionfrios, pols se acreditava que uma melhor re-
muneragao pudesse levar a uma major produtividade e que os Incenti-
vos financeiros funcionariam como racionalizadores do processo.
Tentou-se gerir o servigo de utilidade pi3blica polos padr6es de empre-

sa privada, mantendo as tarifas fixadas polo govemo, no mats das ve-
zes. subsidiadas

No PAEG, a polftica de energia e16trica foi definida pda 16gica
expansionista realizada pda construgao de usinas

hidroe16tricas, em-

bora tamb6m estimulasse o aproveitamento das reservas de carvgo e a

redugao do uso de derivados de petr61eo para a produgao de energia

e16trica. Programa Estrat6gico de Desenvolvimenlo -- PED (1968 79)
tamb6m centrava esforgos na politica energ6tica, reafirmando a mesma
tend6ncia do PAEG. O planejamento global, com peri6dica atualiza-
gao a respeito das diversas fontes energ6ticas com aproveitamento na-
cional disses recursos, era a 16gica que permeava o PED. O PED co-
megou a antever a energia nuclear como uma forma de produgao de
energia em grande quantidade e a polftica do petr61eo permaneceu

com amesma orientagao. . r ~
No 1' Plano Nacional de Desenvolvimento - PND (ly/ i/ /jJ, o

fema da energia ainda continuou sends vista coma importance (embo-
ra nio encarado come problema). Ele foi objeto de um dos grander

Programas de Investimentos do Govemo, a saber: o Programa Bfsico
de Energia E16trica, que envolvia a primeira Central Nuclear e o con-

junto das usinas hidroe16tricas com capacidade geradora arima de
500.000 KW coda. O c]fmax do ]' PN]) foi ressaltar o programs nu-
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clear, cujo objetivo era o de ''desenvo/vine/z/o eco/z(5mico, es/ra/dg/co
e de transferancia de tecnologia" "

0 2' Plano Nacional de Desenvolvimento PND (1974/79) por
sua vez, reconheceu que as quest6es energ6ticas Cram fundamentais
para a estrat6gia nacional, revendo algumas quest6es elencadas nos
pianos anteriores. Dentro das diretrizes bfsicas do 2' PND para o setor

energ6tico destacavam-se, dentre outras, a redugao do consumo de pe-
tr61eo, pHncipalmente para fins de transports e melhor aproveitamento
dos ]ecursos hidroe]6tricos.

0 2' PND ainda apresentou sensfvel mudanga em relagao ao I '
PND e ao PED, embora esses dots Qltimos pianos reconhecessem a
exist6ncia de uma demanda reprimida -- o que acabava por exigir um
programs de investimentos em energia --, n5o havia por parte dos go-
vemos responsfveis por esses pianos, um nQcleo dos planqamentos
sobre a polftica energ6tica

A polftica de financiamento do setter e16trico p6s-64 6 marcada,
conforms exposto anteriormente, tanto polo empr6stimo compuls6rio
-- IUEE a'd va/orem, como tamb6m pda ampliagao do navel de capaci-
dade de autofinanciamento das empresas. Com asta polftica de finan-
ciamento, possibilitou-se um processo de expansao continua do setor:
mesmo no perfodo de desaceleragao e crime da economia brasileira
(1974-79). Se, por um lada, a polftica econ6mica de controls inflacio
ngrio restringiu -- a parter de 1976 -- a capacidade de autoHinaciamento
do setor, por outro lado, a possibilidade das empresas se endividarem no
exteHor impediu que a expansao dos investimentos se desacelerasse(o
que s6 ida ocorrer a paJtir da d6cada de 80, acinando-se nos ands 90).

A continuidade da crime do petr61eo durante toda a d6cada de
1970 fez com que a questao energ6tica fosse colocada como um pro-
blema de Estado, mudando, a partir daf, o quadra institucionala as
responsabilidades dos agentes ja existentes. A questao energ6tica 6

2 - O I ' PND dedicou esforgos em tecnologia basicamente em quatro Brandes setorcs que s5o
respectivamente a energia e]6trica, o petr61eo, o transports e a comunicagao
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tirada das ho/dings estaduais para ser fomlulada em termos de polrtica

global de energia. Para tanto, criou-se a Comiss5o Nacional de Ener-
gia, diretamente ligada ao gabinete do Presidente. No caso especffico
da energia e16trica, imp6s-se um programa nuclear, mesmo sem acor-
do com a /zo/ding respons6vel polo setor, a Eletrobrfs.

Enfim, atrav6s da ampliagao da capacidade instalada, prevista
nos Pianos macroecon6micos supra, house visfvel crescimento do se-
tor entry as d6cadas de 40 e 70. Por exemplo, no perfodo de 1966-71
deu-se o grande arranque da expansao da capacidade, que pratica-
mente dobrou em cinco anon e, novamente, no perfodo de 1972-78,

houve outro grande saito, alcangando o navel de aproximadamente
21.000 MW (Calabi, 1983). O Estado brasileiro teve fundamental im

portancia e centralidade para o aumento da capacidade geradora de
energia hidroe16trica no pars.

At6 1971, ano que criou-se a Reserva Global de Reversio ''
(RGR), as empresas estatais e privadas continuavam a aplicar, para
suas expans6es, os recursos oriundos da pr6pria arrecadagao via tari-
fas. A partir do RGR, empr6stimo e reserva passaram a constltuir a
principal fonts de recursos n5o-tarifgrios

A RGR era cobrada dos setores produtores de energia e]6trica e
a arrecadagao era depositada no Fundo de Financiamento do Setor
E16trico (Fine]) que era administrado pda Eletrobrgsi4. Com o final
das encampag6es e n5o oconendo as revers6es, o Find comegou a ser
aplicado para o financiamento de novak instalag6es. Com o Find, hf
uma revers8o em beneffcio das pr6prias concessionfrias(p6blicas e

privadas) que recebiam financiamento via Eletrobrfs para apjicarem a
sous pianos de exltensgo ''

3 Criada em 1971, pda Lei n'. 5.655, que estipulava a crit6rio do poder concedente, assegu-
rar is concession6rias uma remuneragao legal de no minima logo ao ano e no mfximo de
1 2% ao ano.

Representou inicialmente uma aliquota de 2,5qo incidents sobre a rubrica: ativos flxos em
operagao e destinava-se a manutengao, encampagao e reversgo das concessionfrias
5 Este fonts financiadora sofreu sucessivos "desmontes" oriundos de politicas equivocadas

sobretudo nas d6cadas de 1980 e 1990, dondc houve uma queda na alfquota para 0,5% que
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No p6s-74, a questiio energ6tica, a]6m da importancia/relevancia
nacional, tamb6m passe a ser tratada polo Estado que a considerava, a
parter de entao, de seguranga nacional, principalmente em fungao da
produgao de energia pda fonts nuclear. lsto teve implicancias direta-
mente relacionadas a autonomia das dual /zo/dings do setor energ6tico.
At6 entao, a polrtica para as diversas fontes energ6ticas era vista sepa-
radamente, ngo havendo um planejamento integrado das mesmas, exi-

gindo uma estrutura centralizada do Estado nos nrveis do Gabinete da
Presid6ncia e do Conse]ho de Seguranga Nacional.

Este processo de centralizagao e equacionamento das quest6es

energ6ticas n5o foi linear. As /zo/d//zgs apresentaram resist6ncia por
um dado e, por outro, os diversos interesses econ6micos privados e
estrangeiros no setor tamb6m tomaram o gerenciamento muito difrcil
para o Estado.

Com a criagao de um 6rgao centralizador da polrtica energ6tica --
a "Comiss&o ]Uacio/za/ de .Energicz '' -- em 1979, assam como tamb6m,
a criagao do ''JMode/o .E/zergd/fco Brczs//afro - ]lZZ.B '' no mesmo ano,
donde emergiu o Pr6alcool - que atingiria financeiramente a Petrobras
com o volume de subsfdios continuadamente requeridos polo progra-
ms --, a16m do Programa Nuclear e da criagao da Nuclebrfs que, por
sua vez, atingiu a Eletrobrfs(passando a partir de entao, o setter a ser
controlado pdas dual ho/di?zgs)

O ''.Abode/o .Energy/Jco .8rasf/ei/'o '' -- MEB -- propunha uma re-
dugao significativa da importagao de petr61eo. A substituigao do pe-
tr61eo importado polo nacional e por combustfveis altemativos, como
o flcool em relagao a gasolina, o carv5o mineral em relagao ao 61eo
combustivel; e a elevagao do grau de eletrificagao do setor energ6tico
brasileiro por memo de fonts hidrfulica era algumas das projeg6es es-
timadas polo MEB

representava aproximadamente US$ 500 milh6es/ano, (Mello, H, 2001 :238). Valor bem abai

xo do ncccssfrio para manutengao do equilfbrio entry a oferta e a demanda de energia e16trica
no Brasil
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Outdo processo de sumo importancia ocorHdo ati o final dos
anon 1970 no setor e16trico brasileiro, foia aquisigao por parte do Es-

tado das empresas estrangeiras que atuavam no setor. Este processo
ngo foi t5o simpler como se pretendia, ao completar-se em fins de
1978. com a compra da grupo Light (na transigao do govemo Geisel

para o governs Figueiredo) pele valor de US$ 350 milh6es polo ativo
nao-depreciado e ainda assumindo uma dfvida extema de US$ 1 ,2 bi-
Ihio (que onerava a empresa canadense)- Neale processo o Estada
acabou por assumir integralmente todas as iniciativas, os encargos e
investimentos do setor e16trico, jf na 6poca, marcada por uma necessi-
dade constance e urgenLe de investimentos no setter, (Mello, H, 2001)

A trajet6ria dos investimentos realizados no setor e16trico brasi-
leiro, entry 1970/91, priorizou a geragao de energia das empresas fede-
rais, engendrando disparidades entry essay e as empresas estaduais na
capacidade instalada. Entry 1983/91, por sua vez, as Brandes empresas
estaduais acrescentaram 600 MW ao sistema enquanto que as federais
acrescentaram aproximadamente 7.000 MW e a Binaciona] ]taipt],
acrescentou sozinha ao montante supra,.. a quantia de 12.600 MW de

capacidade instalada de energia e16trica '"
Embora tenha se priorizado os investimentos na atividade de ge-

ragao em relagao a transmiss5o e distribuigao ao longo do perfodo
(1970 a 1991), o maid relevance a ser analisado neste respectvo perle '
do 6 o decr6scimo no valor total dos investimentos na geragao, a sa-
ber: dos 8.123,00 milh6es de d61ares investidos em 1980 no setor e16-

trico brasileiro. 61,79% foi na geragao (aproximadamente US$
5.019,20 milh6es). Em 1991, os 4.367,70 milh6es de d61ares invesu-
dos no setter, cerca de 63,31% dense valor foi para a geragao (aproxi-
madamente US$ 2.765,19 milh6es). O total dos investimentos feith no
setter e]6trico brasileiro em 1991, incluindo a geragao, a distribuigao e

a transmissao atingiram a sonia de US$ 4.367,70, sends etta, manor
do que a investida em 1980 s6 na geragao. (Tabela 3)

6 A quota-parte brasileira 6 de 6.300 MW, cntretanto a quota-parte paraguaia este destinada
ao Brasil, Rezende et ali, 1997
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Tabela 3 Evolugao dos Investimentos do Setor E16trico Brasileiro por
Subprogramas -- 1970/91 (em % e US$ milh6es)

Investimentos

Anos Geragao Transmissio Distribuigao Inst. Gerais
1970 54,34 21,69 17,18 6,79
1971 58,80 22,89 12,40 5,91
1972 58,22 23,73 12,44 5,61

1973 56,34 23,57 14,71 5,39
1974 59,60 20,25 14,09 6,06
1975 53,63 29,75 11,07 5,55
1976 60,39 24,21 10,73 4,67
1977 61.55 23.53 10.71 4,21

1978 60,72 23,87 11,38 4,04
1979 55,21 28,55 11,53 4,71

1980 61,'79 24,89 10,08 3,16
1981 63,22 22,30 10,74 3,74
1982 65.73 20.45 11.30 2,52
1983 63,16 22,79 11,24 2,81

1984 57,04 23,55 15,68 3,73
1985 51,81 24,90 18,77 4.52
1986 50,95 24,79 16,54 7,72
1987 53,93 27,86 11,59 6,63
1988 54,82 28.16 10.72 6.30
1989 63,66 19,32 12,11 4,91

1990 57,69 17,25 18,12 6,95
1991 63.31 18.76 10.79 7.15

Fonts: Prado, S. in "Aspectos Federativos do Investimento Estatal: o

Total
2.876,90

3.229,90
3.694,90
4.302,10

4.866,60
6.116,10

6.882,80

8.737,20
8.396,80

8 .123 ,00
8.620,10
9.151,30

7.032,40
6.289,70
7.012,10
6.649,60

9.379,50
7.780,30
6.482,50

5.242,30
4.367,70

Setter E16tricoFonts: Prado. S. in
FUNDAP/RESP. 1994.
Esta tabela foi extrafda de Rezende, 1994/IPEA

A d6cada de 80, ou ''cicada perc#da", como muitos economis
tas (Cano, 1995; Cysne, 2000; Leith, 1995, entry outros) a denomina
ram, polo baixo crescimento econ6mico, alta inflagao e sucessivas cri-
ses, foi portadora de impactos que acabaram por atingir os investi
mentos realizados no setor e16trico brasileiro17

7 Outro favor delet6rio presents na d6cada de 80 refers-sc as exportag6es desta d6cada que
embora denham passado de 20 para 31 bilh6es de d61ares, gerando elevados superavits, ngo
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O setter e16trico, por sua vez, teve muitos comprometimentos fi

nanceiros deja pda elevagao das taxas intemacionais de juror
1979/82 --, ou pda maxidesvalorizagao cambial -- 1979 e 1983. O que
levou o Estado, em 1981, a alterar o regime de tarifagao polo Gusto do

servigo na inteng5o de incorporar parte expressiva dos preceitos da
peoria marginalista para o equilfbrio das contas

Com a eclosio da crime de liquidez do mercado financeiro inter-
nacional com a morat6ria do Mexico em fins de 1982, as possibilida-

des de obtengao de novos recursos polos parses devedores, dentre des,
o Brasil, foi reduzida drasticamente, interrompendo com into o padrao

de financiamento adotado polo Estado brasileiro na d6cada anterior
Tal quadro macroecon6mico e geopolftico fez com que fosse fomlali-
zado no ini.cio de 1983 um acordo com o FMI, cujo cede foio corte

da possibilidade dos parses considerados emergentes captarem recur-
sos no exterior para investirem em infra-estrutura.

Como percebido, o agravamento da crime econ6mica, no iniclo
da d6cada de 1980, e sous efeitos perversos(efeitos inflacionfrios)
prqudicaram diretamente as concessiongrias que tiveram saas fontes
de recursos abalados e uma sucessiva retragao de sous financiadores

intemacionaisi8(BH) e BIRD). Corroborando com tail fatores, o go
vemo brasileiro ainda continuou insistindo numb polftica de tarifas
reduzidas aos consumidores, o que acabou por onerar mats ainda o
setor. reduzindo os ativos das empresas e iniciando um processo de
descapitalizagao do setter e16tdco. Este emblemgtico quadro polftico-
econ6mico acabou por estabelecer uma competig:io por recursos entry
as empresas federais (Funds, Eletrosul e Chesf) e as estaduais (Cesp.
Cemig e Coped) na tentativa de priorizarem sous investimentos

Como se n5o bastasse a impossibilidade de captar recursos, o
FMI ainda propos uma reforma econ6mica nesses parses, exigindo

foi suficiente para dar conga da dfvida que saltou de 54 para 120 bilh6es de d61ares (Cano.

8 Com a interrupggo do pagamento da 'divida externa em 1988, a descontinuidade dos finan-
ciamentos oriundos do BID e do BIRD tornaram-sc mats eletivos

l
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desde a flexibilizag:io do mundo do trabalho; o controls inflacionfrio;
a liberalizagao do mercado e a privatizagao, dentre muitas outras me-
didas que acabaram fazendo parte das orientag6es econ6micas oriun-
das de muitos dos Govemos Federal e de muitos govemos estaduais.

Por outro dado, a tentativa de saneamento do setor e]6trico era de

proposigao governamental desde 1985, por memo do Plano de Recupe-
ragao no Setter de Energia E16trica PRS, que tinha como objetivos, a
recuperagao econ6mico-Hnanceira do setor em m6dio e longs puzo a
partir das seguintes propostas

a) aumento real de tarifas;
b) eliminagao de subsidios govemamentais;
c) aumento da capitalizagao por parte do govemo federale dos estados;
d) redugao do navel de endividamento das empresas ptiblicas e;
e) montagem de um esquema de financiamento que propiciasse o

desenvolvimento de um programa plurianual de investimentos
(Sauer, 2002)

Com a criagao polo governo federal em 1987 da REVISE -- Re-
vis5o Institucional do Setor E16trico -- que visava realizar uma revisgo
do modelo institucional do setor, assentou-se nos seguintes objetivos,
quaid spam

a) de explorar a possibilidade de uma major panicipagao da iniciativa
privada no setor; e

b) de reformular a estrutura institucionale polrtica do setor para tentar
solucionar os problemas diagnosticados(Sauer, 2002).

Mesmo com algumas tentativas de reabilitar o setor e16trico bra-
sileiro, o que se verificava era uma constants diminuigao e at6 inter-
rupt:io de empr6$timos para o setor, fossem CIGS de origem intemacio-
nal ou mesmo nacional. Foi nests contexts que gradualmente foi ex-
tinto o empr6stimo compuls6rio, bem como a significativa redugao da
RGR, descapita]izando ainda maid o setor e]6trico do pars. Como se
nio bastasse tal quadra, a Assemb16ia Constituinte ainda aprovou na
Constituigao de 1988 a aboligao do IUEE.
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Como substituto do LUBE, o servigo de energia e16trica passou a

ser taxado polo Imposto de Circular:io de Mercadorias e Servigos
(ICMS), incidindo na fatura entre 17 a 25qa. Todavia, este novo impos'
to. beneficiava unicamente os estados da Federag5o sem se vincular es-

peciHlcamente a investimentos a serem rea]izados no setor e]6[rico
As reformas propostas pda REVISE visavam a manutengao da

hegemonia estatal no setor, por6m, pretendiam criar um setor maid efi-
ciente e ao mesmo tempo recompor a capacidade de autofinancia-
mento para realizagao da devida expansao do mesmo. No entanto, o
conjunto das recomendag6es sugerido nunca saiu do paper, sendo
abortadas principalmente a partir da entrada de novos stores politicos
no pars a partir das eleig6es de 1990, e, particularmente se intensifi-
cando apes o ano de 1995, jf na ''era'' FHC.

A partir da d6cada de 1990, os investimentos no setor e16trico
comegaram a declinar sensivelmente; ocasionando gradativamente
uma disparidade entry a oferta e a demanda e16trica

O Estado decide entao, deixar de lada sua trajet6ria hist6rica de

responsabilizar-se polos investimentos em setores estrategicos, para
assumir como prioridade, o saneamento de suds contas. Passou entao,
a privatizar as empresas estatais sob a alegagao da necessidade de
melhoramento de efici6ncia dos servigos prestados ao consumidor e,

ao mesmo tempo, abated as dfvidas e se inserir com competitividade
no 'novo ' cenfrio mundial.

Dado a gradual retirada do Estado do setor e16[rico, juntamente
com as dificuldades e entraves a continuidade da captagao de recursos

no exterior pdas pr6prias empresas e, ainda, os obstgculos a reentrada
do capital privado no selor, ocorreu um pen'odo (de 1980/2000) ca
racterizado pda tend&ncia declinante nos investimentos do setor, che-
gando ao marco do Estado investir apenas R$ 3 bilh6es em 2000, Fer

reira (2000). Assim, enquanto no periods de 1980 a ]992, o cresci-
mento da capacidade instalada e do consumo cresclam quase em pa-
ralelo, em 2000, o consume cresceu 165% ao passo que a capacidade
instalada aumentou somente 1 19% (IDEC, 2001a)
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Com a polrtica neoliberal adotada polo govemo Femando Collor, a
partir de 1990, comegam a se construir agnes visando a diminuigao do
paper do Estado nos setores estrat6gicos da economia. Nesse sentido, a
privatizagao se inicia e se intensifica nos govemos seguintes de Fer-
nando Henrique Cardoso, que as conduz como parte de um conjunto
de reformat realizadas no Estado Brasileiro

Assam, por memo de uma rode politico-econ6mica nacional por
um lado e, por outro, pda influ6ncia ex6gena, o Brasil passou a reali-
zar as reformas nos setores estrat6gicos da economia. As reformas
ocorridas no setor e16trico brasileiro, em particular, s5o tardias quando

comparadas com as ocorridas na Argentina e no Chile, por6m ngo me-
nos delet6rias

A partir da d6cada de 90, as press6es para a privatizagao em ge-
rd e, do setor e16trico em particula, evidencia a necessidade do Esta-
do comegar a exercer a fungao de regulador.

Esse bleve hist6rico do setter, que descreve a estreita relagao en-
try os recursos hfdricos e a energia no Brasil, pods concluir com a
apresentagao de um quadro resumido das origins institucionais do se-
[or e16trico brasileiro e sous principais marcos (Quadro I)
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Quadra 1-- Hist6rico Institucional do seton de Energia
(resumido, 1920 - 2001)

rmag6es extras
CAPE (www:sn11eu

las do site
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Ano
1920

1933

1934

1939

1940
1960

196]
1961

1965



AS ]iEFORMAS POLITICO INSTITUCIONAIS REALIZADAS
NO SETOR ELETRICO BRASILEIRO NA DECADA DE 90

Historicamente, o setor e16trico brasileiro apresentou uma es-
trutura vertical que consistiu em se ter um parque gerador em uma
ponta, a transmits:io no memo e, na outra ponta, a distribuigao, ou sqa,
uma estrutura hierarquizada com o Estado controlando todas as faces
do processo (geragao, transmissgo e distribuigao). Por6m, com os no
vos arranjos politico-institucionais(da d6cada de 1990) para o setter
e16trico, esse estrutura comegou a mudar-se para um modelo de inte-
gragao horizontal, ou sega, mudanga da estrutura estatal hierarquizada
para uma estrutura privada de livre concorr6ncia no mercado. Essa es-
trutura horizontalizada com geradores independentes, distribuidores
independentes e transmissio miata(por6m, poucas linhas de transmis-
sgo foram privatizadas, sendo mantidas a maior parcela delas nas
;maas" do Estado)

De forma simplificada, visualiza-se na figura abaixo a nova con-
figuragao do setor e16trico brasileiro em um esquema estrutural do se-
tter e16trico.

Estrutura Vertical

Estrutu ra Horizontal

Figura 1 - Esquema de estruturag5o do seton e16trico
Ponte: Lome, 2000
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A d6cada de 90 foi marcada por muitas reformat realizadas no
Estado brasileiro, especialmente as ocoiTidas no setor e16trico. O pro-
cesso de reestruturagao do setor e16trico acirra-se a partir de 1993 com
a promulgagao da Lei Do 8.631i9. E, em 1995, com a promulgagao das
Leis das Concess6es n ' 8.987 e o Decreto n ' 9.074, que regulamenta

ram o artigo 175 da Constituigao", criou-se condig6es legais para que
os geradores e distribuidores de energia e16trica pudessem competir
polo suprimento dos Brandes consumidores de energia e16trica.

Por6m, a privatizagao comegou a ser implementada antes que o
Estado tivesse criado os mecanismos necessgrios para a nova regula-

gao do setter. A ANEEL(Ag&ncia Nacional de Energia E16tHca) foi
criada somente em 6 de outubro de 1997, por memo da aprovagao do
Decreto n ' 2.335. A ANEEL veio exercer a fungao de 6rgao regulador
em navel federal, substituindo o DNAEE e reordenando as areas de

neg6cios do setor em: produgao de energia(geragao); transports nas
[ens6es maid altas(transmissao); transports com o especifico objetivo
de atendimento a consumidores finais (distribuigao); e vendas no va

rejo, com a fungal de medir e conquistar os consumidores finais (co
mercializagao)

Em esfera estadual, tamb6m foram criadas ag6ncias reguladoras,
a saber: outras 12 unidades da federagao criaram suas ag6ncias de re-

gulagao (por6m, vincujadas a ANGEL) do setor e16trico para atender
as especificidades da regulagao estadual. Suas respectivas ag6ncias
sgo: na regiao Norte, a ARCON(estado do Para); na regiao Nordeste,

9 Esta Lei eliminou o regime tari13rio pele gusto de servigo, abrindo espago para o processo
de criagao do Produtor Independents de Energia (PIE) c o estabelecimento dc rcgras para
fixagao de nfveis tarifMos, a16m dc estabelecer a obrigatoriedade dc contratos dc suprimcnto
de energia (contends quantidades e prcgos) (Ferreira, 2000).
) O utigo \15 incubiu "ao Porter P&biico, na jornta da !ei. dil'efamente ou sob regime de

concessdo ott pel"ntissao, sempre atrav4s de licitagdo, a prestagao de sewigos pQblicos
Par&grafo &nico. A !ei dispord soot"e: o t"egime das empresas concessiondrias e peril\issiond-
rias de semigos p&blicos, o cardter especiat de seu contrato e de sua prorrogagao. bent con\o
as condigaes de caducidade, jncalizagao e rescisdo da cotlcess&o ou pel"ntissao; os direitos
dos usudrios; pol tied tarifhria; a obrigagao de Hunter sewigo adequado
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a ARCE(estado do Cearf), ARSEP(estado do Rio Grande do Norte),
a ARPE (estado de Pemambuco), a ASES (estado de Sergipe) e a
AGERBA (estado da Bahia); na regiao Sudeste a AGERSA (estado do
Espfrito Santo), a ASEP (estado do Rio de Janeiro) e a CSPE (estado
de S8o Paulo); na regiao Centro Oeste a AGER/N4T(estado do Mato
Grasso) e a AGR(estado de Goias); e por fim na regiao Su] a
AGERGS(estado do Rio Grande do Sul)

Foram tantas as atribuig6es, ao lado do aporte financeiro ao ca-

pital extemo(via BNDES) para aquisigao das concessionfrias, que nos
fazem suspeitar do uso indevido do termo ''desregulamentagao '' para
caracterizar o que pareceu ser, nio a retirada estatal do setor e16trico,
mas sua mudanga na fomla de atuagao.

Por outro lado, esse processo de reestruturagao do setor e16trico
brasileiro, na sua realizag5o, ainda contou com um ordenamento que
consistiu na contratagao por parte do Minist6rio de Minas e Energia
(MME), em 1996, de um cons6rcio, liderado pda empresa Coopers &

Lybrand:' e pejas empresas Lathan & Watkins (]igadas ao rama de
consultoria internacional) e pdas empresas nacionais Main e Engevix
(ambas do ramo de engenharia, gerenciamento de projetos e obras),
a16m de uma empresa de consultoria na area jurfdica, a Ulh6a Canto,
Rezende e Guerra, visando colher sugest6es para a montagem de um
novo desenho para o mercado e16trico brasileiro e de uma nova apa-
r6ncia institucional, o que, a parter daf, se convencionou de ''Pro/ez'o
de Reestruturagao do Seton Et6trico Bi''asileiro -- RESET '', \..ongp e,
Bremann (2002)

Era esperado da consultoria que houvesse sugest6es que partissem
de uma adaptagao dos ensinamentos e experi6ncias das reformat ocorri-
das em outros parses(principalmente do casa Ing16s), mas considerando
as especificidades do setor e16tdco brasileiro(Ferreira, 2000)

Dentre as especificidades do cano brasileiro, o Govemo Federal
advertiu as seguintes

Empresa com fortis interesses no Gfs da Bolivia
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a) por ser federativo, o regime brasileiro loma indispensfvela divisia
dos poderes regulat6rios entre o govemo federal e os governos

etta-

duais. Esta divis5o se traduz em uma delicada negociagao poll.tica
numb circunstincia em que as empresas e16tricas controladas polos go-
vernos estaduais ja est5o sends privatizadas(Abrucio & Costa, 1999);

b) o sistema e16trico brasileiro f de base hidrfulica, sends necess&na
forte coordenagao da operagao na introdugao do processo de con-
corr6ncia na geragao;

c) a redo de transmissio brasileira deveria buscar progressivamente
interconectar-se em um sistema nacional;

d) dadas as significativas diferengas regionais e empresariais, alguns
mecanismos de compensagao regionals precisariam subsistir por
um perfodo significativo;

e) a exist&ncia de um grande ntlmero de empresas controladas por go '
vemos estaduais, muitas delay com significativos ativos de trans-

ports e geragao, exigiria a convivfncia de empresas privadas e esta-
duais no mercado e16trico brasileiro durante um perfodo(Rezende
& Paula, 1997)

As principals sugest6es da Coopers & fpbrand e demais con-
sultoras e aceitas pelo governo brasileiro foram

a) a criagao de um mercado atacadista de eletricidade -- MAE"
b) o estabelecimento de 'contratos iniciais' para criar uma faso de

transigao para o mercado de energia e16trica competitlvo;
c) o desmenbramento dos ativos de transmissao e a criagao de. um

Operador Independenle do Sistema (OIS) para administrar o siste-
ma interligado;

d) a organizagao das atividades financeiras e de planejamento nests
novo cenfrio (Ferreira, 2000)

MW (Tolmasquim e Campos, 2002)
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No campo especffico da geragao, as recomendag6es tamb6m foram
significativas no que range a transpar6ncia e ao acesso ]ivre ao mercado,
dentre o conjunto de recomendag6es, destacaram-se as seguintes:

a) a desverticalizagao da geragao no que se refers aos ativos federais e
estaduais por meio da criagao de empresas separadas de geragao, as
denominadas ''gencos'' para garantir que o acesso ao mercado de
atacado deja libre;

b) a separagao horizontal das duds maiores "gencos" federais,
FURNAS e CHESF, para cHagao de dual novak empresas menores
a partir de cada uma delis(Longo e Bermann, 2002)

Dente modo, n5o nos parece que a consultora se ateve plena-
mente a realidade brasileira, na qual o mercado atacadista nfio ida, no
m6dio puzo, incluir novos produtos como os que obter5o a energia
por fontes t6rmicas(dIeD, gas, carvio e nuclear coma na Inglaterra).
Outro equrvoco relevante da consultoria foi ter desprezado em suas
analises, o controls das cheias, inigagao, abastecimento de agua potf-
ve[, navegagao e desenvo]vimento regional integrado, quest6es que
sio vitais para a nova modelagem energ6tica no Brasil(Rezende &
Paula, 1997 e Meireles, 1999)

O novo modelo de regulagao definido polo govemo federal, di-
vidiu o setor em quatro segmentos, cada qual com uma fomla distinta
de operacionalizagao e um agents envolvido. O segmento da geragao
foi aberto a concorr6ncia pHvada; o segmento da transmissio perma-
nece homo monop61io gerido polo Operador Nacional do Sistema
E16trico - ONS"; o segmento da distribuigao tamb6m continuaria
como monop61io gerido por concessionarias; e, por fim, o segmento
da comercializagao foi aberto a competigao pdas comercializadoras.

zs 0 0NS 6 uma cntidade de direito privado, sem fins lucrativos e que este estruturado sob a
forma de associagao civil, dole participam geradores. empresas de transmissgo e de distribui-
gao, consumidores livres, comercializadores, .importadores e exportadores de eletricidade.
Suns fung6es consistem na garantia da qualidade do suprimento e16trico na rode de transmis.
sao; na garantia de que todos os agentes do setter e16trico tenham accsso aos servigos presta
dos pda rode de transmissao; e o dcspacho das centrais cujo objetivo 6 a minimizagao do
prego de energia no mercado atacadista (Tolmasquim e Campos, 2002)
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Figura 2 - Modelo dc regulagao do setor de energia e16trica:
Fonts: Lome. 2000.

energia e16trica.

Tendo em vista as posse.veil contradig6es contidas entry a realida-
de do setor e16trico brasileiro e as propostas oriundas da consultora
Coopers & f?hra/zd, 6 mister super que a reestmturagao do setor e16tri-
co brasileiro merece um "o/ha/'" crftico. Sob tal perspectiva, Cano

(2000), Biondi(1999) e Petrus (1999), Bermam (2002), dentre outros,
demonstraram que o processo de privatizagao ngo foi uma opgao de.po-
litica nacional planejada e discutida publicamente com toda sociedade
civil na intengao de consolidar mecanismos democrgticos na gestao do
setor e16trico brasileiro em sentido estrito e do Estado em gerd

Petrus (1999), por sua vez, nio viu com isengao o discurso oficia]
que exacerbava a privatizagao como um ato econ6mico resultante da
"racfona/fdade do /mercado '', que nos ''redimiria'' dos ''equfvocos es-
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tatizantes" do passado. Ao contrario, lembra Petras (1999), o cresci-
mento das empresas p6blicas nas i31timas d6cadas se deu homo uma
resposta aos fracassos e crises do regime de ''livre mercado"'' que
aqui se pretendeu implantar outrora.

Nests sentido, as reformat engendradas no setter e]6trico brasileiro

Hicaram marcadas por um processo unidirecional que respondeu menos
aos interesses dos cidadios/consumidores de energia e16hca do pats do que
a conveni6ncia das empresas concessiongrias -- maioria estrangeiras" --
que vem exp]orando, em sentido cato, o mercado nacional de energia e16-
trica. Tal situagao corresponds a uma realidade heter6nomaz6 marcada
pda disputa dos interesses das empnsas transnacionais do setor em questao.

A necessidade de analisar a pdvatizagao numa perspectiva hist6-
rico-estrutura]'' e estrat6gica, perante a qual, 6 possfvel constatar a
ocorr6ncia de modificag6es na relagao entry o Estado e o setor priva-
do. Embora as caracterfsticas da privatizagao sham a transfer6ncia de

24 A nogao de "/iv/ e mercado" desde Adam Smith at6 nossos dias com as proposig6es ncoli.
berais de Hayek e Friedman 6 identi6icada homo o espago polo qual ocorre a liberdade natural
dos individuos. E o local extra-politico sem a exist6ncia de coergao
25 AES (Estados Unidos), Houston (Estados Unidos), CEA (Estados Unidos), Enron (Estados
Unidos), Duke-Energy (Estados Unidos), Tractebel (B61gica), EDF (Francesa), EDP (Portu-
gucsa), Endcsa (Espanha), lberdrola (Espanha), Endesa (Chile), e Chilectra (Chile) s:io ape-
nas algumas das empresas transnacionais quc participam da distribuigao e geragao de energia
e16trica brasileira.

26 Este proccsso dc hctcronomia do poder politico nacional ja foi amplamente debatido por
Fenandes (1981). Para o autor, tal processo tem historicamente criado situag6es ando os ru
mos nacionais s5o fortemente influenciados por interesses cx6gcnos e tem se atrelado a rode
de relag6es politico-econ6mico tradicionais do Estado Brasileiro, fbrmando um comp6sito
delet6rio ao pleno descnvolvimento social da nagao. (Femandcs, 1981).
;' O conccito dc processo hist6rico-estrutural nos parcce aqui particulailnente interessante por
pcrmitir, no imbito metodo16gico, a necessfria fus5o entry es/rl{/lira e /zisf6r/a na anflise
socia[. ]sto porque, sob ta] perspectiva, as estruturas s5o concebidas coma produto da lula
social e como resultado da imposigao social. sends, deste modo, analisadas diante de p/"aces
sos. Conforms bem observa Cardoso (1993: 97). "a fc#ia de qae exes/e zlnza exp/fcafdo /I/sf6.

co-estrttfura! tent a ver cont o processo de jon?tagao das estrtltul"as e, simultanean\ante.
nt a descoberta das leis de transfonltagao dessas este"tttttras. Trata-se de concebet' as es-

!t'uturas canto }"etagaes anti'e os homers que, se bem s&o deter"ntittadas. sdo tanlb6nt (...) pas-
sheis de lnttdanga, a ttledida em clue, na !tata soda! (potitica, econ6mica cult\tra!). novak
nite:'natives v3o se abrittdo a prdtica hist6rica. Nests sentido. o objeto da andiise ndo se
ei$ca enl Glares. ntas se dittanti:a ena co4untos de teiag6es socials.
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ativos e de capital -- reelaborando as condig6es dc concorr6ncia, a di-
mens5o de clientela e a polrtica de rccursos humanos da pr6pria em-

presa de maneira profunda --, hf especificidades na forma coma o Es-
tado buscou legitimidadc social para efetivar tal processo, bem como
tamb6m, em quaid raz6es o levou a escolh& lo (T eme, 2000)

Pda forma com que o setor e16trico brasileiro se estruturou na
hist6ria, babe-se que n:io foi por incapacidade do Estado que o setor
e16trico comegou a voltar para o setor privado a parter de 1995, mas
sim, por um conjunto de press6es ex6genas que cobraram, com alton
juror, o pagamento da dfvida feita polo Brasil para a construgao do
modelo do sistema e16trico estatal e eficiente que sobreviveu at6 o ini-
cio dos anos 90

;...} asPssuras orittndas dos grartdes ittvestituenios em geraqeio
por }lleio da to nada de empr6stitllos illterttacio luis de } lalleira

tadequada a }'eulidade Jinanceira mundial do $rtal dDS amos 80
O Bowel'l'to totllou diilheiro spot ent p6ssimas colldiQ6es, agra-
parido o quudro da di\lda exEertla (. ) a[4nt dlsso. aiheto d crlse
1}2ternacional. o govertlo tnsistil{ ent /acer ltaipt{ de Lima vez s8,
ignorando estttdos dandy cot'tta de que o polettcia! hidroelftrico
da Bacia Plating podel"ia ser aproveitado por v&ri \,tsinas q\te
irian settdo construidas, com comprometinlento $na1lceiF'o me
nos oneroso " (Maianhao, 2001)

Somado a ipso, Ful-Lada (2001), nos mostra que o programs bra

sileiro de privatizagZio - e aqua incluio seton e16trico -, despontou
porque a meta era resolver o balango de pagamentos e nico para..solu.
cionar a crisp jf anunciada por diversos especialistas, ou seja, a finale
dade da privatizagao sc apresentava inadequada desde a sua proposta
de implementagao.

De forma sint6tica vamos apresentar os quadros seguintes das

empresas de distribuigio e de geragao de energia e16trico que forum
vatizadas durante a d6cada de 1990 e sous respectivos compradores

(estrangeiros e nacionais)



Quadra 2 empresas e16tricas distribuidoras privatizadas

e sous compradores(1995/2000)

Fonts: Rosa, L.P., 2001: 127

Emprcsa Estado

Escelsa (Federal) Espfrito Santo

Light (Federal) Rio de Janeiro

Ced Rio de Janeiro

coelba Bahia

RGE (oriunda da
CEE)

Rio Grande do Sul

AES Sul (oriunda
da CEE)

CPFL Sao Paulo

Enersul Match Grosso do Su]
Cemat Mata Grosso



Quad ro 3 Empresas e16tricas geradoras privatizadas

Em
da da Eletro-Gerasul

feds
da

estadual de S8o Paulo

Paranapanema (oriunda da

e seus comDra(bores
Ano da Privatiza

1998

Fonte: Rosa, L.P., 2001:127

Corroborando os quadros acima, vamos apresentar quaid forum
os principais grupos estrangeiros que adentraram ao setor e]6trico bra-
sileiro durante a d6cada de 1990. Dos grupos nacionais, destacou-se o
cons6rcio VBC(Votorantim, Bradesco, Camargo Conga) coma prin
cipa] grupo atuando no setter de energia e16trica(distribuig:io), deja
como consorcio ou cada empresa em separado.

Quadro 4 Principais grupos estrangeiros no setter e16trico brasileiro

Fonte: Rosa, LP., 2001:128
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Grupo
AES

Enron
Southei n

Duke
Allianz (ex - Hudson)

EI Paso
Citibank



As empresas pablicas de energia que foram privatizadas surgi-
]'am num moments hist6rico, em que, particularmente o Brasil, estava

em faso de substituig:io das importag6es, precisando de indQstrias e
servigos que melhorassem a infra-estrutura. lsso 6, o setor pablico sur-
ge como uma proposigao pragmftica (e menos ideo16gica) voltada
para a promogao do desenvolvimento a partir de alavancagens produ-
tivas e financeiramente executadas polo Estado

Se compararmos o processo de criag:io de estatais que se deu

no passado e o processo de privatizagao que se df no presente, po-
demos afirmar que o primeiro se caracterizou como um processo
determinado no espago politico nacional, enquanto que o segundo se
caracteriza por um processo elitizado e impulsionado pdas forgas
pojfticas ex6genas (embora pactuados com as elites locais), into 6,
mercado pda disputa dos parses centrais em togo dos mercados
emergentes.

Embora no Brasil, a sociedade civil historicamente tenha parti-
cipado muito pouco dos debates envolto do planqamento do setor
e16trico, com o processo de privatizagao -- iniciado na d6cada de 90 --
acirrou-se ainda mats, excluindo a participagao da sociedade civil,

principalmente na esfera po]ftico instituciona]. As agnes do Estado
estiveram, no mats das vezes, subordinadas aos conselhos de adores

supra-nacionais e elites empresariais nacionais, isto 6, n5o representa-
tivos do pablico que potencialmente iriam sofrer os eventuais impac-
tos negativos da privatizagao. Assim, se por um dado, houve a mobili-
zagao das elites junto ao aparelho estatal para dar rapida efetivag:io ao
processo, oconeu, por outro, simult8nea desmobilizagao da sociedade
civil, isto 6, vendeu-se (a 6poca) pda media o processo homo argo
dado, sem chances de revers5o e, portanto, homo dinimica sobre a

qual a sociedade brasileira n5o terra poder decis6rio, sendo inQteis as
manifestag6es em contrfrio.

Quando se verifica o processo de privatizagao na Inglaterra, na
Franca e nos Estados Unidos, por exemplo, percebe-se a presenga de
tr6s atores fundamentals no processo, a saber: o Estado, o capital pri-
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vado2s e a sociedade civil29. No Brasil, todavia, o processo foi marca-
do por dots stores e um espectador, os primeiros sendo o Estado e o

capital privado (inlemacional ou nacional) e, o espectador, a sociedade
civil caracterizada por possuir pouco peso politico e pouco poder de

negociagao no processo
Perante a fragilidade da participagao da sociedade civil na pri-

vatizagao do setter e16trico brasileiro, o processo privatista apresentou
uma legalidade jurfdico-institucional, e uma /egfffmfdade socfa/ /"es-
fringfdaporserexcludente. .. . . . . . .-'..,.. .

O pmcesso de privatizagao ocorrido incisivamente na d6cada de
90 ocasionou alterag6es significativas nos ananjos institucionais do
setter. e. ao mesmo tempo redefiniu e/ou criou novos agentes/adores

para atuar no setor. Dente modo o setor e16trico
brasileiro passou a

u A n \ f-\ +' /'LASH 4'l l+

contar com os seguintes agentes e/ou entidades para gerir e coordenar
o setor e16trico brasileiro p6s-reestruturagao, a saber. , ,

O Minist6rio das Minas e Energia -- MME -- que 6 o responsavel

pda definigao das polfticas piiblicas para o..setor
e16trico brasileiro

I .I : ..nA. n A n A.xlq/

Ele, ao dado do govemo, 6 responsavel peta fixagao de diretrizes poli-
Licas a serum seguidas polo setter e16trico. .. .

O MME 6 um 6rgao do poder executivo cuba elaboragao aos pro '

gramas govemamentais sgo elaborados com base nas diretrizes do Con-
selho Nacional de Polftica Energ6tica. Por outro dado, ele tamb6m define
as metas e os instrumentos a prestagao dos servigos aos consumidores.

Entry as suas atribuig6es ainda consta o planqamento detemli-
naLivo do sistema de transmissao e o planejamento indicative (no qual
ha indicios de desrespeito) da expansao da geragao, amboy executados

polo Comity Coordenador do Planejamento da Expansao dos Sistemas
E16trico - CCPE (ANGEL 2001).

28 Embora o capital privado tamb6m venha a compor o que de forma gerd podemos denomi-
nu de sociedade civil, aqua elencamos em separado tends em vista a capacidade e o poder de

li$1E 11:1%:u:lF I h,:-F.:;-r !: .nn
dcntre outros.
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A Ag6ncia Nacional de Energia E]6trica -- ANEEL -- que incor-
porou as atividades reguladoras do DNAEE(que sempre apresentou di
ficuldades de funcionamento -- problemas -- por motivag6es polftico-
econ6micas). A ANEEL 6 uma autarquia especial, vinculada ao MME,
formalmente ela 6 um 6rgao do Estado, aut6noma que regula e fiscaliza
as atividades do setor. Cabs a ANEEL a implementagao das diretHzes e
das polfticas energ6ticas do poder executivo, genericamente Gabe a ela a
fungao de implementar polfticas e de regular e fiscalizar o setor e16trico.

A ANEEL ainda gerencia doin programas inseridos no Plano
P[urianua[(PPA) 2000 2003, do govemo federal, quais sejam: o Pro
drama de Qualidade dos Servigos de Energia E16trica (visava garantir
a qualidade dos servigos prestados pelos agentes do setter) e o Progra-
ma de Abastecimento de Energia E16trica(que procurava criar condi-
g6es para o aumento da oferta).

Embora a posse dos diretores da ANEEL deja referendada polo
Congresso Nacional(somente 3 dos 5 diretores), sendo que, 2 disses 5
s5o por nomeagao direta do Presidents da Repablica -- o que Ihes darla
uma consider£ivel estabilidade nos carlos, uma autonomia e uma inde-

pendancia decis6ria --, hg alguns problemas/fatores que t&m interferido
de forma negativa para a atuagao deste 6rgao regulador, quais sejam:

a) a inexist6ncia de tradigao regulat6ria de servigos ptiblicos no Brasil; e
b) a falta de pessoal qualificado para exerce-la, tends em vista que a

legislagao veda a participagao de t6cnicos oriundos de empresas
e16tricas (Rosa, Tolmasquim & Pines, 1998)

0 0perador Nacional do Sistema -- ONS -- que 6 o responsfvel
pdas atividades de geragao e transmissio de todo o sistema eletro-
energ6tico interligado. E uma entidade de direito privado, integrada
pdas empresas de geragao, transmissao, distdbuigao e comercializa-
gao, a16m dos importadores e exportadores de energia e dos consumi-
dores livres. As fung6es bfsicas do ONS referem-se ao planqamento e
a programagao das operag6es no setter; o despacho de fomla centrali-
zada na geragao; a viabilidad6 da expansao do sistema de transmiss5o
e minimo cusco e o cflculo do prego spo/.
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O Mercado Atacadista de Energia E16trica - IVIAE que 6 uma
das inovag6es do processo de reestruturagiio do setor e16tHco, cujo
pressuposto bfsico consists no estabelecimento da competig:io entry
os agentes econ6micos. Pods-se afirmar que 6 no MAE, o ambiente
polo qual ocorrem as compras e vendas de energia e16trica entry os
participantes atrav6s de contratos bilaterais e mercado de curto puzo
(Sauer, 2002)

O MAE foi institufdo em 1998, sendo integrado por empresas
concessionfrias de gerag:io, distribuigao e comercializagao de energia
e16trica

Em 2001, a ANEEL acabou por intervir no MAE e promoveu
uma s6rie de mudangas que comegaram com a extingao do COEX
(conselho encarregado da supervisao das atividades do MAE), substi
tuindo-o pele COMAE (de estrutura maid racional e encanegado pda

best:io profissionalizada do mercado atacadista). Outra mudanga foi a
vinculagao da atuagao da Administradora de Servigos do MAE
ASMAE com a ANEEL(ANEEL, 2001).

O Comity Coordenador do Planejamento da Expansao CCPE
que 6 o 6rgao responsfvel polo plane:jamento da expans5o do siste-

ma e]6trico e dentro de suas atribuig6es essenciais destacam-se o pla-
nqamento determinativo da transmissao; o programa de indicativo de
licitag6es; o programa de inventfrios e o programa de estudos de via-
bilidade (Sauer, 2002)

O Produtor Independents de Energia E16trica -- PI -- que s5o em-

presas ou cons6rcios autorizados pda ANEEL a produzir e a vander
energia no mercado ''livre '', sendo que os discos sgo por conta das pr6-
prias empresas. Em contrapartida possuem a garantia de livre acesso aos
sistemas de transmissio e a autonomia para assinar contratos bilaterais.

O Agents Comercializador de Energia E16trica que compreen
dem as empresas que mesmo sendo proprietirias de usinas e sistemas
e]6tricos, s5o autorizadas a atuar na comercializagao de energia. Tam-
b6m podem participar como comercializadores os importadores e ex-
portadores de energia, a16m dos produtores independentes



E na flaura do Consumidor Livre que se consistiria a liberdade

de escolha por parte do consumidor para comprar energia livremente
no mercado segundo sua prefer6ncia. Este mercado ainda ngo este em

implementagao, deixando apenas para os consumidores com carla su-
perior a 3 MW a liberdade de escolher sous fomecedores. Segundo
discursos do govemo (FHC, na ocasiao) e da pr6pria ANEEL 6 inten-
gao a efetivagao dente processo de flexibilizagao no fomecimento de
energia at6 2005, incluindo aqui, para todos os consumidores de ener-
aia. inclusive os residenciais (AlqEEL, 2001)

De forma sint6tica, pods-se visualizar como ficou a concepgao
do novo modelo para o setor e16trico brasileiro durante o govemo de
Femando Henrique Cardoso(Figura 3)

Competigao .jte possivel
Geragao

Comercializaggo

J
Mercado atacadista

b

KcguiamentaWjl nde necessario
Transmiss5o

Dis'

Agentes especificos
Regulador forte

Operador independente
Planejador indicativo

Figura 3 - A Concepglio do novo modelo
Ponte: Sauer (2002:146)

Monop61ios,

Por fim. encontra-se nests novo arranjo politico-institucional,
diversos stores vinculados aos debates sobre os Recursos Hfdricos.
Havendo, nests sentido, a participagao nos 6rgaos setoriais de stores
envolvidos com a hidroeletricidade por memo dos Comit6s de Bacia e
uma atuagao ativa do MME e ANEEL nas CAmaras T6cnicas; ha,
tamb6m, uma articulagao entry o CCPE, ANEEL e a ANA nos estudos
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de inventfrio de bacias e por fim hf uma definig:io de crit6rios gerais

para elaboragao de Plano Diretor para os reservat6rios CNRH(Con
selho Nacional de Recursos Hfdricos).

Com into fica evidente que a reflex5o e implementag5o de polrti-
cas no que concede a reestruturagao do setor e16trico brasileiro, passe
necessariamente pda compreensao e pda possibilidade hist6rica de
interpretar e explicar o conjunto de relag6es no qual o setor se encon-
tra envolvido, ou sda, relacionando-o com a sustentabilidade que in-
volve de fomla sin6rgica a energia, a equidade social, o meio ambien-
te, o emprego e a democracia. S6 assim se poderia realizar uma rees-
truturagao, prevendo evitar as grandes disparidades que t6m ocorddo
tanto nas benesses geradas quanto nos prqufzos assumidos entry os
diversos atores sociais, donde, os mais desfavorecidos historicamente

s8o os que maid tem sofrido os maleffcios(aumentos de tarifas, dentre
outros aspectos)

Com as eleig6es do Presidents Luis Infcio Lula da silva, as re-
formas realizadas no setor e16trico na d6cada de 1990 comegam a pas-

sat por uma avaliagao crftica, para tanto vamos ver como tal govemo
apresentou o novo modelo energ6tico para o pars.

Polo desenho do Novo Modelo do Setor E16trico apresentado polo
Minist6rio das Minas e Energia(ministra Dilma Rousseff), do govemo
do presidents LULA, o referido setor sofreria algumas mudangas essen-
ciais comparadas ao modelo anteriormente aplicado no pars

Primeiramente, salienta-se que a energia e16trica tem um papal

fundamental e estrat6gico para a sociedade, devendo ser.fncarada
como fator de inclusEio social e desenvolvimento econ6mico". O pro-

p6sito dente modelo 6 a formulagao de um arranjo institucional que se
pretenda estfvel e duradouro para o setor e16tNco brasileiro. As prin-
cipais quest6es postas por este modelo s5o:

o Aqui queremos destacar a importancia polftica e simb61ica em encarar o setor homo fatter
de inclusio e desenvolvimento econ6mico ao inv6s de v6-1o puramcnte pda efici6ncia na

gestao e pda competitividade no mercado como o proposto pele governo anterior. Talvez este
sqa um dos principais pontos politicos de diferengas entry o govemo anterior e o atual no que
concerns a visio sobre o setor e16trico brasileiro
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a) promover a melhoria na seguranga de suprimento de energia,
b) hamlonizar o papal dos diversos agentes e instituig6es, criando um

quadro favorfvel de investimentos,
c) o poo/ coma mecanismo de seguranga para os consumidores que

dependem da energia vendida pdas distribuidoras,
d) planejamento para redugEio dos custom da energia,(O Novo Modelo

do Seton E16trico, setembro de 2003)

Em suma, as bases do novo modelo proposto polo govemo, vi-
sam a promogao da modicidade tarifgria como fator essencial para o
atendimento das fung6es sociais que a energia e16trica tem e kinda
concorre para o melhoramento da competitividade econ6mica; a ga-
rantia da seguranga do suprimento de energia e16trica como condigao

para o desenvolvimento sustentfvel do setter; assegurar a estabilidade
do marco regulat6rio visando a atratividade dos investimentos a ex-
pansao do setor e a promogao da insergao social por memo do setor
e16trico com a proposta de universalizagao de atendimentos.

Como principais aspectos em contraponto ao modelo anterior
(principalmente o criado polo govemo de FHC), referem-se a reestru-
turagao do planejamento de m6dio e longo puzo; o monitoramento, no
curio puzo, das condig6es de atendimento; o redirecionamento da
contratagZio de energia para bongo puzo, compatfvel com a amortiza-
gao dos investimentos realizados; a coexist6ncia de dots ambientes de
contratagao de energia(um regulado, Ambiente de Contratagao Rego
lada -- ACR, que visa proteger o consumidor cativo, e outro livre,
Ambience de Contratagao Livre --ACL, que visa estimular a iniciativa
dos consumidores livres); a instituigao de um poo/ de contratagao re-
gulada de energia a ser comprada pdas concessiongdas de distdbui-
g5o; a desvinculagao do servigo de distribuigao de qualquer outra ati-
vidade; a previsao de uma reserva conjuntural para restabelecimento
das condig6es de equilfbrio entry oferta e demanda e, por fim, a restau-
ragao do papal do Executive coma Poder Concedente,(C) Novo Mo-
delo do Setter E16trico, setembro de 2003)
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Mediante tail aspectos, parece-nos que a nova polftica energ6ti-

ca para o setor e16trico brasileiro tends a redefinir o setor em tr6s as-
pectos centrais: o primeiro referente a restauragao do paper

de Poder

Concedente ao Executivo, ou sqa, a centralizagao do poder nas 'milos

do govemo e, conseqUentemente a promogao de altera96es em lada a
estrutura institutional do setor no que compete a cada atom/agents do

mesmo. Um segundo aspecto se refers a tentative - mesmo centraliza-
do no Estado -- de promover uma parceria pablico/privado na intengao

de gerar novos investimentos no setor e16trico, visando sempre a esta-
bilidade entry oferta e demanda para ter as bases infra-estruturais ne-
cessirias ao crescimento econ6mico e a melhoria da qualidade de vida

da populagao
E. um terceiro, visando uma modicidade tariffria e uma melhor

alocagao dos recursos, ambos os fatores centrais para um melhor aten-
dimento is demandas sociais e as exig6ncias ao desenvolvimento eco-

n6mico, para tal faz-se necessgrio a definigao dos ambientes de con-
tratagao de forma a melhor articular o setor e16trico brasileiro em sua
diversidade espacial/local e complexidade politico-institucional

Outra questao posta para debate, principalmente p6s-elise ener-

g6tica (em 2001/2002) no Brasil, foia constituigao das agancias ragu
ladoras e suas efetivas atuag6es e definig6es. A constituigao de um
marco regulat6rio no Estado, implica de um lada, verificar um

con-

junto de modificag6es existentes no pr6prio Estado que
vgo desde a

sua pr6pda mudanga ao seu rearranjo politico-institutional. Maid pre-
clsamente, as agendas reguladoras surgem historicamente coho fate
res institucionais para intemlediagao da relagao Estado/Mercado, ou

sqa, caracteriza-se pda redefinigao do papal do Estado na economla.
'''" A exist6ncias das ag6ncias reguladoras dentro do Estado acabam

tends atribuig6es legisjativas e algumas vezes judicigrias, funcionando
como ''autarquias especiais'', ou seja, estabelece um poder. entry os
outros poderes ja existentes, 6 como se fosse um ''Estado dentro do
Estado''. E com base nessas caracteHsticas principais que vgrios auto-
res as classificam como o <2zr arlo Porter (seu surgimento data dos ands
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30, nos EUA), (Nunez, outubro, 2001). Este dificuldade de precisar o

campo de atuagao especffico das agendas e de garantir com precisao
suas fronteiras jurisdicionais faz com que das na prftica exergam ati-

vidades ]egislativas, jurisdicional e executiva.
As ag6ncias reguladoras acabam exempliflicando um tipo novo

de insulamento burocrftico na hist6ria recente do Estado brasileiro.

Essas ag6ncias n5o se restringem a esfera federal, tamb6m sendo um

processo de institucionalizagao de ag6ncias reguladoras estaduais e
municipals. Nests sentido, pods-se afirmar que o surgimento das
ag6ncias surge de forma discursiva como o meio encontrado para so-
lucionar problemas que antes nio Cram resolvidos pdas burocracias
tradicionais, por um lado, e, por outro, para dar respostas as novas
conflgurag6es politico-econ6micas do Estado em suas vfrias dimen-
s6es polfticas e espaciais (federal, estadual e municipal)

Para Nunez(2001) a criagao das ag6ncias reguladora nio 6 ape
nas uma mudanga no quadro institucional do Estado, pris com das,
tamb6m hg um conjunto de problemas vinculados a sua forma e as su-
as caracterfsticas de funcionamento, a saber:

a) problema da delegagao legislativa,
b) da invasio de territorialidade institutional,
c) legitimidade politica referente a sua compet6ncia delegada,
d) legitimidade substantiva reference aos sous procedimentos intends,

principalmente aqueles de natureza quake:juricigria(Nunez,
2001:6)

O Brasil a partir da d6cada de 1990, entrou numa trajet6ria de
:agenciamento '', ou sqa, tentou-se buscar legibilidade das relag6es

entry o Estado e a economia por memo da delegagao de poder as agen-
das. conselhos e comit6s. Tal movimento ficou ainda mats acentuado

com o processo de privatizagao e de outras reformat no Estado brasi-
leiro. Um dos fatores contidos e tidos como fundamentais para a pri-
vatizagao dos setores de infra-estrutura, ta] como o da energia e16trica,
syria a criagao de ag6ncias reguladoras em esfera federal e estadual,
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dado a estrutura federativa do Brasil e a respective atuagao dos diver-
sos Estados na infra-estrutura energ6tica.

Mas, como poderfamos entender o que vem a ser uma ag6ncia
reguladora? Um ponto de partida 6 compreende-las coma entidades
hibridas, constitufda do panto de vista politico coma memo Estado e
meio Sociedade Civil e, do ponto de visto de implementagao de polfti-
cas e normatizag6es homo um hibridismo entry fung6es legislativas,
executivas e judiciarias, funcionando homo um 'Quarto Poder ', anun
ciando com isto, uma possibilidade de olhar a coexist6ncia entry os
poderes tradicionais(legislative, executive e judiciario). As fung6es
das ag6ncias reguladoras acabam na prftica institucional por usurpar
parte das fung6es ti.picas de cada um disses poderes tradicionais. Por
outro lado, s5o apenas parcialmente Sociedade, uma vez em que nelas
apenas est5o representados alguns grupos de interesse e n5o uma re-
presentag:io da totalidade social(Nunez, 2001)

Como veHficado at6 aqui, as ag6ncias reguladoras s5o arranjos
politico-institucionais historicamente detemlinados que visam especifi-
car um tipo de poll.tica e de instituig6es que venham a estruturar a rela-
gao entry diversos interesses socials, o Estado, e os atores econ6micos,
ou sqa, sgo novos padr6es de intervengao poll.tico-institucional que vi-
sam estruturar as rela96es entry o Estado/Mercado, tends coma panora
ma de fundo um conjunto de novos processos globais.
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