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Este paper 6 pane de um trabalho(pesquisa) em andamento so
bre as reformas realizadas no setor e16trico no Brasil, na Argentina e

no Mexico, principalmente as ocorridas durante a d6cada de 1990,
como parte das reformat neoliberais implementadas nos parses em
desenvolvimento. Aqui salientaremos apenas o Cano argentino e o
mexicano. O movimento dessas reformat tem nos evidenciado -- at6 o

momento -- um movimento de refomlas liberalizantes para o mercado

engendrando uma nova configuragao do setor e16trico por um lado e,
por outro, pda presenga de novos atores(capital privado e estatal
multinational) em setores que foram constituidos apes a segunda-

guerra com predominancia da intervengao estatal.
Embora tanto a Argentina como o Mexico apresentaram um pro-

cesso de reformat econ6micas liberalizantes voltadas para a 16gica do
mercado, as realizadas na Argentina foram maid intensivas do que as
realizadas no Mexico, principalmente quando se recorta o olhar apenas
para o setter e16trico(energias)



Aqui apresentamos alguns dados e informag6es ja. pesquisadas e
em faso de anlilise, algumas em estado mats avangado e outras ainda

preliminarmente. Todavia, jf nos 6 permitido a realizag:io de algumas
infer6ncias, do desenvolvimento e sustentagao de alguns argumentos
E mediante tal realidadc(cientifica) de nossa pesquisa que apresenta-
mos o texts a seguir.

AS REFOR]WAS NO SETOR ELETRICO ARGENTINO:
IBtPtANTA€AO DA AGENDA LTBERALIZANTU E CRISP
NO SETOR

Las causes de ia presents cl"isis energftica que
n#enta e} pats {iene t un cardcter estrtcctura! que se

derive de! mat distro de Im relarmas qfectuadas a
principios de !os noventa ypoco tienen que ver con
z! tan ellfatizado tanta de tas tariffs
(Roberto Kozulj y Hector Pistonesi, - Fundaci6n
Bariloche- S. C. de Baiiloche abril de 2004)

A At-gentina 6 um pats que se localiza na Am6Hca do Sul e ao
lado do Brasil e do Mexico representa um dos maid importance pai.s da
Am6dca Latina. Sua estrutura de govemo administrativo assenta-se

numa Repablica Federali com poderes concentrados no govemo Fede-
ral(sediado na cidade de Buenos Aires, capital polftica do pars).

A reforma constitucional pda qual o pai.s passou em agosto de
1994 estabeleceu um sistema presidencial com tr6s poderes indepen-

dentes(executivo, lcgislativo e judicigdo). Entry as mudangas engen
dradas pda reforma da constituigao no aspecto politico, referiu-se a
introdug2io da reeleigao presidencial, a redugao do pedodo de governo
de sein (6) para quatro (4) ands e a escolha do presidents de fomla di-

A Republics da Argentina 6 dividida em 23 Provhcias e uma Capital Federal



reta. O poder legislative 6 dividido entry a C8mara de Senadores(trac
por provincial) e a Cimara de Deputados(com representagiio propor-
cionali populagao de coda Provfncia), modo de organizagao polftica
dos poderes similar ao brasileiro.

Apes a reabertura democrftica da Argentina em 1983, o pars tem

passado por ciclos de estabilidade e crisp na economia. A partir do
primeiro govemo do presidents Menem em 1990 foi implantado no
pars um novo modelo de crescimento econ6mico assentado na abertu-
ra da economia e numa rfgida ordem fiscal e monetfiria. Os principals
mecanismos para sustentagao desta nova condug:io econ6mica forum a
reforma estrutural do setor pi3blico, a privatizagao das companhias do
Estado e a reorganizag2io de mercados competitivos a fim de promover
uma melhor alocagao dos recursos (a chamada eficiancia)

O extenso programa privatista argentino proposto e implemen-
tado durante a d6cada de 1990, assentava-se no discurso de melhora-
mento da qualidade da infraestrutura frsica e dos servigos pablicos
(busca de modemizagao) e, ao mesmo tempo, aumentaria a competiti
vidade global da economia.

Um dos setores visados da reforma foio setor de energia e16tri-

ca, dado a necessidade de modemiza-lo e buscar competitividade do
mesmo em esfera global, para tal, a privatizagao do setter e16trico syria
questao central para melhor alocag:io dos recursos e melhor efici6ncia
do setter na economia, uma vez que a energia e16tdca 6 fundamental
para o desenvolvimento econ6mico da Argentina, tendo em vista o
novo padrao geopolitico global da atualidade. E com base na impor-
tfncia que o setor e16trico teve no processo de reforma da infraestrutu-
ra Argentina que vamos elencar a seguir um pouch da hist6ria do
mesmo e sua intima relagao ao processo de industrializagiio do pa(s

A Argentina, assim como a maioria dos parses latino americano,
teve no processo de industrializagiio a predominancia do capital priva-
do (nacional e estrangeiro) na gestao/operagao do setter elftrico, delta
condo-se a concessiongria SEGBA, sediada na provfncia da grande
Buenos Aires e que foi estatizada no final dos anos 50.
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Apes a Segunda Guerra Mundial houve, na Argentina, um pro-
cesso muito semelhante aos ocorridos em outros parses latinos ameri-

cano, into 6, uma gradativa necessidade do Estado assumir as respon-
sabilidades dos investimentos em infra-estrutura no pai.s, visando com
into, alcangar uma rgpida industrializagao do pa(s

Contudo, a pHncipal empresa estatal - hidroe16trica - Argentina
cuba estruturagao 6 vertical e integrada 6 a yg&fas .y .Energfa .E/dc/ricci

/H rzy que, no seu surgimento, aproveitou-se de condig6es institucio
nail e de financiamento extemo para compor um conjunto de centrais
de gerag:io e de distribuigao de energia e16trica, ainda contribuindo
para a construe:io de um sistema interligado de transmissgo em quash
a totalidade do terdt6rio nacional

Predomina, no entanto, no setor e16trico argentino, um parque
t6rmico que em 1994, representava circa de 63,5% do referido setor,
distribufdo em aproximadamente 57,8qo a 61eo e gas e 5,7qo nuclear.
Tal predominancia se sustenta pdas elevadas disponibilidades de re-
serves de 61eo e gas no pars que acabaram por suscitar tal caracterfsti-
ca. A hidroeletricidade representava na mesma 6poca no pars circa de

36,4%, operandi, em sua maioria, com usinas a fio d'ggua (Rosa,
Tolmasquim e Pines, 1998)

Na d6cada de 1980, contudo, jf vinham ocorrendo villas trans-

formag6es no setor e16trico argentino: a transfer6ncia de ativos da dis-
tribuidora AYE para circa de dezessete provincial engendrou com
isto, um modelo institucional um tanto complexo no pars, com uma
diversidade envolvendo agentes federais, provinciais e cooperatives
municipals

O cenfrio de fundo da d6cada de 1980 na Argentina foi marcado

por tr6s processos fundamentais para o entendimento e reflexiio sobre
o pars no final do s6culo XX e infcio do s6culo XXI, a saber: a transi-
gao de um govemo autoritgrio para um govemo democrftico com a
eleigao de Raul Alfonsfn (1983-1989) questao polftica acerca da
Democracia --; a crisp econ6mica polo qual o pai.s passou na d6cada de
1980, marcada pda hiperinflagao e crescimento da dfvida extema --
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crime econ6mica -- e, a implantag:io da agenda neoliberal a parter de
1989 com o presidents Carlos Menem que assume uma polftica de
ajuste fiscal, abertura financeira e um conjunto de privatizag6es, den-
tre outros aspectos agenda neoliberal (liberalizante)

Com o advento das orientag6es neoliberais na Argentina a partir
da eleigao do govemo justicialista Carlos Menem (1989 99), come
gou-se a formar a base para um processo posterior de reestruturagao e
privatizagao de diversos setores da economia do pai.s, do qual o setor
e16trico continuou fazendo parte, ambos os processor tiveram amparo
nos seguintes argumentos para a ampliag:io da abrang6ncia das refor-
mat, a saber: a deterioragao financeira das empresas estatais; a qaeda

da qualidade dos servigos e a crisp de oferta, provocada pda queda nos
investimentos no setor; a exist6ncia de corrupgao e mfi administragao
das empresas pablicas; e as altai perdas de ''know-/zow '' mats compe-
titivo (Rosa, Tolmasquim e Pires, 1998).

Nests processo de reestruturag2io do setor e16trico, a privatizaglio
foi um dos aspectos centrais a serum realizados. Antes de implementa-
la, o govemo efetuou um conjunto de mudangas setoriais que consis-
tiu, no central, na fragmentagao das empresas federais em diversas
unidades de neg6cios, visando facilitar as vendas e, ao mesmo tempo,
tentar evitar a fomlagao de monop61ios privados no setter(o Brasil
posteriormente ida apresentar um processo de privatizag:io semelhante
e, tamb6m questionavel sobre sua eficfcia e sustentabilidade para a
continuidade de investimentos no setter)

A privatizagao do setor e]6trico argentina foi feita num espago
de tempo muito curio, sustentado polo argumento de que as reformas
privatizantes precisariam oconer o maid rapido posse.vel porque, s6
mediante isso, os problemas correntes de racionamento de eletricidade
seriam superados. Aqui6 bom salientar que quando Menem assume a

presidfncia em 1989, uma das marcos do govemo passado (Alfonsin)
era as constantes crises(apag6es e racionamentos) no setter e16trico

argentino.



Com as privatizag6es, houve tamb6m, a criagao de um Mercado
E/ec/r/co Mayorlsfa '(b4EM), cujas atribuig6es seriam as de promover
um ambiente competitivo de energia e16trica. A administrag:io do
MEM era feith por uma companhia independente -- 'Co/mpagia .,4d/72f-

nistradora Det Mel"dado Mlayorista Electrics Sociedad An6nima
(Cammesa) --, na qual participaram dived-sos stores, dentre os quaid,
acionistas, o Estado, os geradores, os distribuidores, os Brandes con-
sumidores e as empresas de transmits:io.

Outdo fator constituinte das reformas ocorridas no setter e16trico

argentino foia criag:io de um 6rgao regulador federal denominado
'En/e A'acfona/ Regzf/ajar de /a f/ec/rigid'(ENRE) cujas atribuig6es
foram a de definir os valores tariffrios do mercado cativo de energia
e16trica (consumidores com demanda inferior a IMWh anual); esta-
belecer pedggio para o setor de translnissao, impedir a concentragao
do mercado e estimular o fim de pregos ineficientes

Refletir sobre o setor energ6tico argentino, deja em seu sentido
maid /a/z/ ao maid estrito, implica-se em compreender um setor com-

plexo que involve simultaneamente o petr61eo, o gfs e a energia e16-
trica(t6rmica ou hidrica). Coma em quake todos os poses em desen-
volvimento, a Argentina comegou a realizar um conjunto de reformas
no setter energ6tico que iam desde a desregulamentagao do setter at6 a

privatizag:io do mesmo.
Nests sentido, embora a Argentina ja houvesse apresentado indf-

cios de mudangas para orientagao e condugao da economia voltada

para as reformas liberalizantes para o mercado ainda durante o gover-
no autoritgrio, syria somente a partir do final dos anos 80, jf sob gran-
de influ6ncia das ag6ncias multilaterais e principalmente do chamado
:Const/,zso de Mas/zing/on '' que tats mudangas ocorreriam. Um dos

marcos fundamentais Hesse processo de transformagao e/ou reconfigu-
ragao do setor energ6tico argentino consistiu na transformagao do se-
tor hidrocarburffero pda sang5o das leis de Emerg6ncia Econ6mica e
da Reforma do Estado em 1989, cuja extens5o vai at6 1993 com a pri-
vatizag:io da YPF. Cabs salientar que a Argentina, assim como quake
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toda a America Latina durante a d6cada de 1980 passou por vfrias cri-
ses econ6micas e com processes sucessivos de cases hiperinflacionf-
ria, ou deja, o quadro econ6mico e s6cio-politico el-a dc instabilidade e

Mediante tal quadro econ6mico e socio-politico 6 que as orien-
tag6es pdas reformat liberalizantes para o mercado tomam forma e
f61ego de implantagao generalizada polos paises latino-amedcanos,
principalmente na Argentina e em seguida no Brasil

IE nests contexto que Menem, ao assumir o govemo, comega a
realizar um conjunto de reformas na economia e no Estado, dentre
das, um processo muito acelerado de uma. polftica de pHvatizag6es de
empresas ptlblicas, cuja oriental:io podemos denominar de neoliberal

Cabs aqui uma brave descrigao de um fen6meno polftico-
econ6mico ocorrido em todd America Latina durante o s6culo XX,

principalmente apes a 2' guerra mundial donde hf um processo hist6-
rico marcado polo seguinte movimento da condugiio econ6mica e po-

litica dos parses em desenvolvimento, qual se.ja: em um primeiro mo-
mento hf uma condugao das coisas econ6micas sobre domfnio e ges-
tio do capital privado em diversos setores da economia, dentre des o
de enelgia e Lransporte (por exemplo), apes a segundo guerra mundial
o Estado comega a assumir a best:io e investimento destes setores e
muitos outros, ou deja, hf uma redefinigao do Estado tanto nos aspec-
tos infra-estruturais como politico-socials sob a 16gica do que se con-
vencionou a denominar de estados desenvolvimentistas. Uma esp6cie

de "Me Hare Sfa/e " Latino Americano reduzido em dimensgo e alcan

ce, por6m centrado numb concept:io de Estado que nlio s6 visava a
medial:io entry o Capital e o Tlabalho, como tamb6m se inseria na
Economic como ator influente e ativo tanto na condug:io, plane:ja-

mento e investimentos, fomlando assim o tripe clgssico de tal Estado

(Estado/Capital/Trabalho).
Com o processo de privatizag:io na d6cada de 1990 ainda houve

de forma simultAnea um processo de desregulamentagao de outras fre-

cnse
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as da economia para a ]6gica do mercado, tal como a flexibilizagao do
mundi do trabalho.

Num primeiro momento, podemos afirmar que o discurso e a
prftica privatista se assentou em bases materials de um estado dilace-
rado em seu aspecto econ6mico e politico social, cuja necessidade de
reformat se faziam maid que necessfrias. E 6 nests contexto hist6rico

que as orientag6es neoliberais retornam a cdna poll.tico-econ6mica
justificada por um ]ado, pe]a situag:io de cjjse e, por outro dado pda
veiculagao discursive de busca de melhor efici6ncia e equilfbrio na
economia e conseqtientemente, segundo este discurso, melhores con-
dig6es de vida para todos, ou sqa, bastava realizar reformas voltadas
para as forces do mercado atuarem livremente que tudo se resolveria
por decorr6ncia natural

Por6m, a situag2io pouco tempo depois de realizadas is ditas re-
formas para o mercado ja demonstravam que na prftica a efici6ncia e a
livre concola6ncia n2io estavam ocorrendo da forma como se imagina-
va, comegou a apresentar nos setores privatizados uma forte concen-
tragao e centralizag:io do capital, formando, em muitos cason, mono-
p61ios e oligop61ios setoriais, tal qual oconido no setor energ6tico Ar-
gentino

Antes mesmo de apresentarmos um pouco do debate sobre o
funcionamento do seton e16trico argentino p6s-privatizagao e sua res-
pectiva crime, faz-se necessgrio elencar um pouco mats sobre os fatores
contidos na reestruturag:io realizada no setor voltada para o mercado.

Comecemos pda Lei n ' 23.696, sancionada em 1989, a partir da
qual se comegou um processo de transformagao do setor e16trico com
a introdugao de novos aspectos/concertos, quais sejam:

a) introducci6n y promoci6n de competencia y mecanismos de
mercado en today las atividades donde esto fuera posible;

b) creaci6n de reglas de juego para facilitar la concunencia de
productores y consumidores generando precios que transmitan
sefiales eficientes de incentivos para aumentar la oferta
e]6ctrica:
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c)

d)

e)

separaci6n del Estado de las actividades empresarias del
sector, quedandose con la funci6n de definici6n de polfticas,
regulaci6n y control de la actividad;
se debi realizar anualmente un informs de prospectiva
orientador delSector E16ctrico;
incorporaci6n del sector privado en condiciones de riesgo
(Secretaiia de Energia, abril de 2002)

Todavia, a estruturagEio do setor para o mercado e subs respecti-
vas caractedsticas foi marcada pda Lei n ' 24.065(de 1992 e regula
mentado pelo])ecreto n ' 1 .398/92) que apresentava como pontos cen
trail os seguintes aspectos

a) divisi6n de lis actividades Del Sector E16ctrico: generaci6n,
transmisi6n, distribuci6n con la participaci6n de
comercializadores;

b) los consumidores se dividen en Grandes Usuarios, y Usuarios
Finales. Los primeros se constituyen en Agentes del Mercado
E16ctrico;

c) existencia de un mercado a t6miico y un mercado spar para la
compra-venta de energia;

d) los distribuidores pueden comprar la energia al mercado a un
precio estabilizado actualizable trimestralmente;

e) los generadores pueden vendor energia al mercado a travis de
un precio spo/ horario;

f) la generaci6n necesaria para satisfacer la demands se
determina en funci6n del costa econ6mico de operaci6n del
sistema e16ctrico;

g) los precios spot horarios se determinan marginalmente con el
costa de ]a proxima unidad a ser convocada (Secretaria de
Energia, abril de 2002)

Outros fatores ainda flzeram parte das novak definig6es do setor
e16tdco, possuindo destaque a possibilidade de interc2mbio do MEM
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com os parses vizinhos, abrindo para a possibilidade de exportar ou
importar energia por memo de contratos entry as empresas privadas que
estivessem adequadas aos requisitos do marco regulat6do.

Ao passo, que por um ladd, o conjunto de reformat no setor e16-
tHco argentino alterou de fomla efetiva sua modelagem e respectiva-

mente os atores que nell estavaln inseridos, por outro, tamb6m funci-
onou como marco politico-econ6mico e estrat6gico frente a dfvida
extema, a fung:io do Estado e a incolporag:io da Argentina ao chama-
do ''mundo global

Por meio das privatizag6es permitiu-se pagar os servigos da df-
vida extema aos credores extemos mediante a instrumentalizaQao do
mecanismo de capitalizag:io de tftulos da divida em transfer6ncia dos
ativos estatais (pedodo de 1988-1990). Outro fatter se referiu a possi-
bilidade de novos investimentos oriundos dos novos adores adentrado

ao mercado e16trico -- fato este que n:io se verificou no decorrer da d6-
cada de 1990 na gestao Menem, mas sim resultando em crisp no setor
aos fins desta d6cada e se prolongando at6 aos primeiros anon do s6-
culo XXI (Basualdo et alli, 2002)

e! progralmct de privcltizaciones, por t{ it Lada, perlnitiria sat-
dar de Jbrma 'superadora ' e! c071$icto existence enb'e Ids #ac
clones predontinantes De! capital({nterrlo y externo). Por
otitl'o, cosmo consecttencia de to anterior. perlnitiria at
gobierno De! I)r. Mlel'tent col'ual' con un s6tido apoyo politico,
sabre e{ cttat stistentaria st{ consolidaci6n en e! podel"
(Basualdo et olli, 2002:21)

De forma resumida, pods-se afirmar que as privatizag6es em ge-
rd, e no seton e16trico em particular, funcionaram como fator de con-
ciliagao entry os atores intemos(capital nacional, elites econ6micas e
political) e extemos(capital estrangeiro, transnacional) com a admi-
nistragao govemamental, ou s<a, entre o Estado e os agentes do mer-
cado(nacionale intemacional)

As condig6es expostas acima encenam uma converg6ncia de in-
teresse socio-politico, ou bela, as condig6es objetivas de possibilidade
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de implantagao de um vasto programs de reformas estruturais assenta-
das em um ponto de vista ''extra-econ6mico ''. Essay condig6es alcan-
gadas polo govemo Menem s:io fundamentals para o seu sucesso da
implantagao da agenda liberalizante no pars na d6cada dc 1990

Uma primeira tentativa de implementagao de uma agenda volta-

da para o mercado(coma ja salientado arima), mas sem muito exits,
ficando praticamente no discurso, remonta os pianos econ6micos da
Qltima ditadura militar, na gent:io de Martinez de Hoz que veiculava
ser de fundamental importancia para a 6poca, a privatizag:io de algu-

mas empresas pablicas. Todavia, nests peHodo n5o s6 n:io se privati-
zou nenhuma empresa como tamb6m se incolporou por meio do Ban-

co Central um conjunto de empresas privadas que haviam quebrado
em fungao da crisp iniciada em 1981

Um dos adores que atuaram para bloquear tats medidas privatis-
tas foram os parlamentares justicialistas que com apoio de sindicatos
ngo deixaram as propostas de privatizagEio se efetivarem.

Pouch depois de assumir o governo(mediante um pacto de tran
sigao com o renunciante Alfonsin) em plena crisp hiperinfalcionaria, o
presidente Menem(do mesmo partido justicialista) enviou para o con
grosso um conjunto de reformas que continha um ambicioso programa
de privatizag6es muito maid audacioso, radical e acelerado no tempo
do que o proposto polo govemo militar em final de 1970 e infcio de
1980. A partir da sangio da Zey de R({/brnza de/ Es/ado em agosto de
1989 que indicava para as privatizag6es das principals empresas esta-
tais, a Argentina passou a conviver com um novo papal do Estado,
principalmente na gesLao do setter pablico. A fey de ReHorma de/ fs
redo, criou um novo mercado para o setor privado atuar.

A Zey de R(:Born a de/ Esfado estabeleceu, dentre outras coisas,

que as empresas pablicas podiam ser privatizadas mediante decretos
do Poder Executive, sends que os credores extemos poderiam capita-
lizar sells cr6ditos, o que posteriormente tamb6m possibilitou a pr6pria

capitalizagao dos tftulos da dfvida externa polos capitais estrangeiros e
por a]guns grupos econ6micos ]ocais. Estes sio apenas alguns aspec-
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tos marcantes do processo de ]eestruturag:io do setter e16tiico argentino
que culminou numb arise no setor a partir de 2001, acirrando-se em
2003 com o embate entry o govemo e as empresas privatizadas no que
concede aos reajustes tarifgrios. Nests mesmo periodo ha como cenf-
rio de fundo na Argentina uma grave crime econ6mica marcada pda
morat6ria do pars

AS REFORMAS NO SETOR ELiTRICO NO MEXICO
DEBATES E PERSPECTIVAS

O setor e16trico mexicano constituiu-se historicamente sustenta-

do na base t6rmica para geragao/produgao de energia e16trica, todavia,
tamb6m faz parte do seu parque gerador ajgumas plantar de outras
matrizes(hidroc16tricas, carboelftrica, nucleoe16trica, geotermoe16trica
e e61ica). No entanto a telmoeletricidade e a hidroeleUicidade sgo as

principais fontes responsgveis pda manutengao do setor e16trico me-
xicano. As principais empresas de atuag:io no setor sgo pablicas, a sa-
ber. a Comisidn Federal de Etectricidad (gW) e a Luz e Fuerza Dei
Cen/ro. Apresentaremos a seguir um pouco da constituigao hist6rica
do setter para posteHormente qualificarmos mais o debate sobre as re-
formas engendradas no setor no final do s6culo XX, principalmente as
ocorridas na d6cada de 1990

A geragao de energia e16trica no Mexico tem coma marco inicial
o ano de 1879, quando foi instalada em Leon, Guanajuato, a primeira
planta geradora do pars para atendimento das necessidades das ffbri-
cas t6xteis privadas da 6poca (tal qual verificado no Brasil na mesma
6poca). O principal uso da energia e16trica nests periodo era para ma-
nutengao das industdas t6xteis e minerais nascentes e, somente margi-
nalmente era utilizada para iluminagao publica e residencial.

Em 1881, hf o comego da iluminag:io e16trica no Mexico a parter
do atendimento pda C0/72paHia JMexicana de Gds .y Zuz .E/ec/z"fca,

marcando com into, um novo patamar de desenvolvimento e de forma-
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g:io socia] no pai.s, principa]mente na capital. No ano de 1889 entrou
em operagao a primeira hidroe16trica do pars em Batopilas,
Chihuahua. Em 1898, adentrou ao pars a companhia canadense Z%e
.Mexica17 fig/z/ & Power Co/npany, J,rd. que inicia sans trabalhos para
pl'estagao do servigo de energia e16trica para todd o Vale do Mexico.
E, no ano de 1903 foi concedido a Z%e ]Mexican .fig/z/ & .howe/" C0/7z-

.pczny, f/d a explorag:io das quedas d'agua dos Rios de Tenango, Ne-
caxa e IXaltepuxtla.

No ano de 1905, a Zhe .A4exicczn ffg/z/ & J''over C0/71Pany. z/aja
controlava as seguintes empresas no pars: Cia. JMexica/za de
Elec&icidad, Cia. Mncicana de Gas y LI,{z El6ctrica e, a. Cia. E)cptota-
dora de !as Fuerzas El6ctricas de San ideljonso: \aaas aluaxam na
mesma area de influencia da empt'esa canadense. Com into, a Z%e JMe-
x/can ffg/z/ & Power Co/npczny, f/d passe a ser a empress hegem6nica
na prestag:io de servigos e16tdcos no Vale do Mexico que incluia a ca-

pital do pai.s, ou sqa, nests perfodo o setor era movido polo capital
privado estrangeiro.

No comego do s6culo XX, a ampliag:io do setor e16trico mexica-
no esteve assentada no capital privado estrangeiro que se ampliava a
cada ano via concess6es do Govemo Federal. Nests perfodo, o M(5xico

contava com uma capacidade instalada de aproximadamente 31.0
MW, totalmente gerada por empresas privadas, ja em 1910 etta capa-
cidade era de 50 MW, dos quaid, circa de 81% era gerado pda Zhe
]Mexican fig/z/ & Power Co/?Irony, f/d tal avango se dove em grande
parte polo sucesso da implantagao entre 1900-1905 do pHmeiro grande
proJeto hidroe16trico em Nacaxa, no estado de Puebla.

Na segunda d6cada do s6culo XX, a empresa Z%e .iMexicrz/I £2jg/z/
& .Power Co/npany, I,rd v6 pda primeira vez um concorrente adentrar

ao espago mexicana para prestagao do mesmo servigo. A entrada da
T%e ,4merfcan and Foreign Power Co;npany foi marcada pda instala

g2io de tr6s sistemas interconectados entry o norte do tenit6rio nacio-
nal. E no ocidente do pars adentrou uma outra empresa estrangeira de-
nominada de Co/npaHfa E/dcfrfca de Chafe/a, com sua cede em Gua
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dalajara. Essay dual novas empresas comegaram a ampliar suas ativi-
dades nas subs respectivas !areas de influencia.

At6 o comego da d6cada de 1930, o setor e16trico mexicano foi
comandado pdas tr6s empresas estrangeiras supra mencionadas, don-
de toda a possibilidade de expansao do setor foi realizado por das
configurando uma situagao de hegem6nicas das respectivas empresas
no setor e]6tdco mexicano.

Foi somente na d6cada de 1930, com o Presidents Constitutio-
nal Substituto, general Abelardo L. Rodriguez que se criou a Co/nisi6m
F'edera/ de E/ec/rlcldad(CFE) em 20 de janeiro de 1934 por meir de

decreto lei(sendo regularizada por Lei em 1937, com o Presidents da
Reptiblica Gul. Lfzaro Ch'denas Del Rio). Um dos objetivos da CFE
cra o de ampliar a capacidade geradora do pars a fim de sustentar o
desenvolvimento do mesmo.

A d6cada de 1930 ainda marcou o crescente aumento populacio-

nal (demografico) do Mexico, o que acabou por exigir do pars uma
rapida resposta a este crescimento por meio da ampliag:io de muitos
dos servigos de utilidade publica do Estado, dentre CIGS, o da energia
e]6trica. Nests perl'odo a JMexicczn Zig/z/ & JO'owc7 Co. foi obrigada a
ampliar suds plantas de geragao para atender a demanda clescente e
rapida por energia e16tdca.

Nos anos de 1940 e 1941 se iniciou o processo de nacionaliza-
g:io da industria e16tdca mexicana, tal qual ja havia proposto a Lei de
1937 que regularizava o setor e16trico e determinava como exclusivi-
dade do Estado a geragao/produg:io de energia e16trica, deja de origem
hidrgulica ou t6rmica. E na mesma d6cada, mats precisamente em
1949, o Presidents da Rep6blica Miguel Alemfn emitiu um Decreto
que transformava a CFE em um organismo pablico descentralizado e
com personalidade juddica e patrimonial pr6pria.

A partir da d6cada de 1930, embora houvesse uma tentativa de

nacionalizagEio do setor e16trico mexicano, vai ser somente na d6cada
de 1960 com a compra e nacionalizagZio da JMexica/z fig/zr & .Power

14



Co, passando este a ser denominada de fz/z .y F'uerza J14b/rf.z que o se-
tor se constitui como nacional com empresas pablicas.

Em 1960, dos 2,308 MW de capacidade instalada no pars a CFE

respondia por 54%, a Mexican Light & Power (nacionalizada na
mesma d6cada) respondia por 25%, a American of Foreign respondia

por 12% e o restante das companhias respondiam aproximadamente
por 9qo (Www.cfe.gob.men). Neste pet'dodo apesar dos esforgos de

ampliagao do parque gerador de energia e}6tdca, apenas circa de 44%
da populagao contava com energia e16trica residencial. A16m da gran-
de explosao demogrffica no pars desde os anon 1930, o pats ainda
apresentava um vertiginoso desenvolvimento de sua industria, da agri-
cultura e de outras atividades urbanas e rurais em gerd

Com a Reforma Constitutional de 1960 no goveino do presi-
dents Adolfo Lopez Mateos foi adicionado ao Artigo 27 da Constitui-

gao um paragrafo sexto que garantia exclusividade do Estado a fungao
de plantar e produzir energia no pars.

Com a nacionalizagao do setor e16trico mexicano hfi uma res-

posta, mesmo que modesta a 6poca, a necessidade de integragao do
Sistema E16trico Nacional para atender a crescente demanda por ele-
tricidade no pars e ao mesmo tempo acelerar a industrializagiio no
Mexico. Como fatter politico-institucional de estabilizag:io dente sis-
tema, o Estado Mexicano adquiriu as empresas privadas que ja. n:io
realizavam os investimentos na intensidade requeHda e necessgria ao

desenvolvimento do pars.
Durante a d6cada de 1960, os investimentos pablicos no setor de

infra-estrutura energ6tica do Mexico conesponderam a maid de 50%
de todd o dinheiro ptlblico investido no pars(wlb:}3L:glb:gQj2:!DfX)- Nas
d6cadas de 1960/70, o crescimento na oferta de energia e16trica do

pars foi de forma extraordingria, chegando no final de 1970 a aproxi-
madamente 17, 360 MW e, chegando em 1991 a capacidade instalada
de 17 360 MW

A partir de 1962, iniciou-se um processo de integragao dos sis-
temas de transmissao, partindo do Sistema de Operaci6n Noroeste e
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do Sistema de Operaci6n Noreste. Em meados de 1967 ja havia con-
cluido a integragEio dos Sistemas de Operaci6n Norte, Oriental, Occi-
dental e Central. J5, na d6cada de 1970, todo o sistema e16trico mexi-
cano estava integrado, faltando apenas os sistemas das penfnsulas da

Baja Cajifomia e da Yucatan (que s6 forum integradas ao sistema Na-
cional mexicana em 1990).

O Mexico, tal qual os demais parses da America Latina, dentre
des, apresentados aquio caso do Brasil e da Argentina, passou pda
d6cada de 1980 com constantes e variados programas de estabilizagao

e ajustes estruturais, principalmente a partir da crisp do endividamento
extemo de 1982. Um dos aspectos proposto no ajuste estrutural foram

hs pdvatizag6es total ou parcial de muitas empresas estatais em diver-
sos setores: industrial, financeiro, agropecugrio, infra-estrutural e na

comunicag:io, dentre outros.
A quest2io central desenvolvida nests processo foi justamente is

proposig6es de cortes nos gastos socials, associados a tend6ncia a pri-
vatizag:io dos servigos p6blicos e dos servigos bfsicos, num movi-
mento que pretendia transferir as responsabilidades do Estado para as
empresas pHvadas, ou melhor dizendo, mudar da esfera estatal desen-
volvimentista para a da liberalizag:io para o mercado.

Todavia, antes mesmo de entrarmos propriamente dito nos em-
bates sobre a reestruturag:io do setor e16trico mexicano faz-se necessg.-
rio uma apresentagao, ainda que sucinta, da constituigao do setor no
Mexico, tal qual a sua principal matriz de geragao e a respectiva im-
portancia para o desenvolvimento do pars

A16m da importancia da energia e16trica e de sua centralidade

para a reprodugiio da vida moderna(urbane industrial) que 6 um as-
pecto generalizado na esfera global. Para o Mexico, em particular, do
ponte de vista poll.tito e estrat6gico o presidents Lfzaro Cardenas cri-
ou a C0/7?fs/dn Fedora/ de f/ec/rfcfdad(CFE) em 1937', cuja principal

Antes da criagao em 14 de agosto de 1937 da Comisi6n Federal de Electri-
cidad(CFE), o Mexico tinha um setter e16trico inaugui'ado em 1879 e que at6
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atribuigao era a de dirigir/coordenar um sistema nacional de gerag5o,
transmissgo e distribuigao de energia e16trica. Ngo era a intengao na
ocasi5o a obtengao de luc!-o, mas sim, de adquirir a energia com o me-
nor cusco e o maior rendimento possivel. Os principais pontos de or-
toga da lei de 1937 para a gestEio da CFE de suma importancia para o
desenvolvimento da economic nacional foram

a) Estudiar la planeaci6n Del sistema nacional de electrificaci6n y
15s bases de su financiamiento;

b) Organizar sociedades que tengan por objeto la fabricaci6n de
aparatos, maquinaria y materiales utilizables en plantar de
generaci6n en instalaciones e16ctricas;

c) Organizer cooperativas de consumidores de energia e16ctrica
para procurar el abastecimiento en las condiciones mis
favorables;

d) Emitir obligaciones ajustandose a las disposiciones de la Ley
de Titulos y Operaciones de Cr6dito (Martinez, 2003:1 1)

Outro fatter importante constitufdo por Cardenas neste processo
foi a. criaglio de um compo consultivo composto dos seguintes atores:

(...) uln representante de !os gobiefnos estatales, uno de !os
gobiel'laos De Distl"ito y Tel"rit6rios Federal.es, uno de !a
Sect'fatal'ia de Agriculttn'a y Folllento, tl'es de tos const{ nidore,
a saber: agl'ictiitol"es, industriates y oegallizaciolles de
cotlstilltidol"es y Hilo de !as elllpl"eras gel'iel"adel"as de ellergia
e/dcfr/ccz 6..) " (Martinez, 2003:1 1-12).

Por quest6es analfticas podemos dividir a hist6ria/trajet6ria do
setter e16trico mexicano em quatro Brandes movimentos, a saber: pri-
meiramente polo perfodo de aproximadamente 1937 a 1960 que foi
marcado pda coexist6ncia da CFE com as empresas privadas estran-
geiras; um segundo perfodo (1960 a 1983) marcado pda consolidagEio

1936 teve tr6s empresas privadas estrangeiras monopolizando a atividade
(Martinez, 2003:21)
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e expans:io do setor e16trico mexicano; um terceiro perfodo de crime
politico-institutional e econ6mica no setor a partir de 1983 at6 meadow
de 1994 com o agravamento da dfvida extema e, por fim, um quarts
perfodo mercado pele governs de Carlos Salinas iniciado em 1994 e
com forte empenho para privatizar o setor e16trico mexicano.

O primeiro perfodo(1937-1960) tem coma principal fatter de ]e
flex:io e anflise a entrada do Estado no setor para promogao e coorde-

nagiio do desenvolvimento econ6mico do pai.s, por meio da chamada

de responsabilidades para si para condugao dos investimentos e da
centralidade da industria e16trica para o pars. Todavia, embora o Esta-
do tenha feito este movimento, kinda coexistiu no sistema e16trico a

participaglio das empresas privadas estrangeiras, que durante o gover-
no do presidents Lopez Mateos foram compradas e incorporadas ao
Estado. Mediante tal incorporagEio, o Congresso da Uni5o considerou
dais empresas nacionalizadas e ainda incorporou na Constituigao o ar-
tigo 27 que constitura as seguintes proposig6es:

cori"espollde exclushalnellte a ia Naci6ll generctr, conducir,
transformer. disttibltir y abastecer e tergia eldctrica que teTlga
pol'' objeto !a prestaci6n de servicio pQbtico. En este }nateria
}'to se oT'togardn collcesiones de semicio a los pal"ticul,ares y la
Naci6lt apY'ovecilard tos bienes y rectal'sos }aaturales qtle se

rego/ierenpara dfcho.#n "(Martinez, 2003;12).

O prop6sito do executivo de do legislativo mexicano na ocasi5o
foio de propos um selvigo p6blico modemo e eficiente, cuba capaci-
dade de financiamento flcasse sob responsabilidade do proprio Estado.
Ao tomar this medidas po]fticas, o goveino mexicano por um dado,
garantia a exclusividade e centralidade na Best:io dos recursos hfdricos

para geragao de energia hidroe16trica e, por outdo, estabelecia a cons-
tante possibilidade de intervengZio do Estado na economia a16m de sua
pr6pHa responsabilidade de ser um agence institucional da promogao
do desenvolvimento
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Uma das causas na mudanga estrutural e de conduglio/gest5o do
setor e16trico mexicano adveio do descompasso entry o monop61io

privado estrangeiro e o proleto de desenvolvimento nacional, tal fato
era evidenciado polo desequilfbrio entry oferta e demanda de energia,
tarifas elevadas dentre outros aspectos mats, a saber:

La (gbrta ua safislacia !a dewattda, ias nterrupciones ell et
servicio Cyan constantes y !cis {al' Vas l})tiy elevadas; situaciones

que no pel'lllitian et desarrolto ecoll6illico del pats Adelttds,
este empresas se dedicaban con pre/erencia a los ntercados
lt] ballot lllds redituables, sin contemptar elt Slid planes de
expallsi6ll a !as pobtaciolles roll'ales, dolade habitaba e1 67% de
/arab/aci(in "(Martinez, 2003;21)

Com este processo de nacionalizagao da industria e16trica mexi-
cana surgiu a necessidade de integral:io energ6tica em um sistema
e16trico nacional, a extens5o e ampliagao da cobertura e16trica a16m de

visor acelerar o processo de industrializagao do pars.
Por outro dado o financiamento do setor durante este primeiro

perfodo (1937-1960) foi predominantemente govemamental enquanto
que o memento anterior (1879-1936) havia side marcado por in~esti-
mentos privados estrangeiros, principalmente de empresas do Estados
Unidos e da Inglatena. Com o estabelecimento da CFE e com as gran-
des investidas na realizagao de investimentos, o setor apresentou os
seguintes pontos como centrais, a saber

a) aportaciones Del gobiemo federal;
b) impuesto especia] del 10% sabre el consumo de energia;
c) excedente de explotaci6n de la CFE;

d) empr6stitos interiores de Nafinsa y colocaci6n de bones;
e) crfditos del exterior con garantia del gobierno federal e

intemlediaci6n de Nacional Financiera(Martinez, 2003:36-37)

Com o fim da segunda buena mundia], em 1946, iniciou-se for-
tis investimentos, decorrentes de cr6ditos do exterior, proporcionados

polo BM e o Eximbank. Jf em 1950 a capacidade de geragao havia
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duplicado e os ]ecursos financeiros para realizagEio de tal frito provi-
nha do govemo federal com 52% dos investimentos, cr6ditos interna-

cionais com 30% e as companhias privadas responderam por apenas
1 8% dos investimentos, (Martinez, 2003:37)

V6dos foram os estudos cientificos e os discursos politicos no
Mexico da d6cada de 50 que salientaram a importancia do fortaleci-

mento e expansZio do setor e16trico para o desenvolvimento econ6mico
do pars, dentre os estudos, destacou-se o trabalho de Raul Ortiz Mena,
Victor Urquidi, Albert Waterston e Jonas Haralz intitulado .E/ desczr-

rot!o ecoll6lllico de Mlf)coco y su capacidad para absol"bel" capital De!
ex/e/"io/", cujos aspectos mais relevantes foram:

salvo eln !a }llinel"a dll todos !os }'amos de ta ecolaon2ia se
registrcpou fuel'tes iKcrelnentos. .. este adelanto no se hizo a
expellsas de !a pl"oducci6la agricota ql,{e atlmellt6 de }llallera
consider"able... es !n6s sin et aulnelato de !as expel"tacioltes
agricotas, !as impol"tctciones de bielles de capital baby'ian fido
}uelaores y !a indtlstriatizaci6ll 10 gabi"ia podido pl"ogyesar con
tanta l"apidez. A! lllislllo tiempo qtle ta industl"ia y !a
agrictitttu"a creciaa {a industrie petrotea, ta end"gia etectl"ica y
/as carreferas "(Martinez, 2003;37)

O segundo pedodo (1960-1983) caracterizou se pda consolida-
gao, pda interconex:io e unificagao da industria de eletricidade no
Mexico. Nests perfodo um marco politico institucional importante
para o setor foia chad:io em 1975 da fey De/ Serpic/o .PdZ)J'ico de
.Energia .E/dc//"ica, que ratificava o cargter de servigo pablico da in-
dustHa de energia e16trica e estabelecia novas atribuig6es e responsa-
bilidades a CFE como organismo pablico descentralizado e com per-
sonalidade jurfdica e patrim6nio proprio, (Martinez, 2003:13)

Pda descentralizag:io pods-se realizar um movimento de transfe-
r6ncia de algumas atribuig6es antes sob responsabilidade do govemo
central pda 6rg:ios especializados. E por servigo pablico afirmava-se
o carfter de prestagao do servigo visando a satisfag:io da coletividade,
devendo ser os mesmos l-egulares, contrnuos e uniformes no tempo.
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Cam a Ley De{ Servicio Plkbtico de Energia E14ctrica esxabele-
ceu-se duas grander faces para o setor, quaid spam

a) o planejamento do sistema e16trico nacional;
b) a realizagao de today as obras requeridas para o setor, as

sim como sua execug:io, operagiio e manutengao do sistema el&trico
nacional

Um outro fatter presents na fey .De/ Serpicio Pd6/ico de .E/ze/'gia
E/dcb'ica (Zspeey e de fundamental importancia se refers a exclusivi-
dade do govemo federal na condug2io e manejo das empresas prestado-
ras de servigos pablicos em energia e16trica, a saber, ''el Estado conta-
rg com los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo
de las areas estrat6gicas a su cargo", (Martinez, 2003:13)

Um dos resultados decorrentes das atribuiq16es legais do CF.E na

gestao e planeJamento do setor e16trico mexicano foie de indu-
zir/promover o desenvolvimento do setor e conseqiientemente tamb6m
influir no desenvolvimento do pars. Todavia, a parter dos govemos de
oriental:io poll.tico-econ6mica maid liberalizantes -- neoliberais --, este
postura de centralidade do Estado na infra-estrutura e homo promotor
do desenvolvimento econ6mico comega a perder espago em fungZio de

proposig6es privatistas voltadas para a 16gica do mercado, ou bela, o
mercado terra sua dinfimica independents do Estado.

O terceiro peHodo(1983-1994) foi marcado por uma crime aguda
na economia nacional e pda crime da divida extend (movimento si
milar a maioria dos partidos da America Latina na d6cada de 1980)
As reformat de cuneo neoliberal de um dado, e a fey Dei' Servicio .Pd-

Z)/ico de .Ehergia .E/dc/rica por outro lado, acabaram por precarizar a
continuidade de expansao do setor e16trico mexicano.

Coma resposta a tal processo o govemo de Miguel de la Madrid
(1982-1988) se orientou para tentar reabilitar o setor por meio de uma
refonna que apresentou os seguintes aspectos
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se {ncrelnetttaron sustallcialme te ias tariffs, se iimit6 el
endeudallliellto a1 50 % del progralna de intel'stones, y se
$tancid et Testa cou rectlrsos propios y transferencias del
gobierna/edera!...se dispuso la reestrticfuraci6lt de st{ detlda y
ta asttllci6n de st£s obligaciones en d61at'es, con institticiolles
de cr6dito condicionadas at cl,{mplin'tiento de comproluisos en
lza/aria de prods/crividady ($cie/zcfa "(Martinez, 2003:13)

O que se ved6lca com a entrada de Madrid a presid6ncia 6 uma
condug:io econ6mica do pars voltada para o mercado, dentre as quais a
privatizag:io da infra-estrutul'a 6 um elemento central. This poll.ticks eco-
n6micas v5o ser aprofundadas polo govemo seguinte de Carlos Salina de
Gortaii(1988-1994). A abertura e desregulamentag:io da economia maxi
cdna ocorreram ainda em meados da d6cada de 1980, todavia as privatiza-

g6es de empresas de grande porte s6 v5o ser na d6cada de 1990.

Pods-se afirmar que desde a morat6ria do Mexico em 1982, villas
foram as press6es externas realizadas no pars, principalmente dos orga-
nismos multilaterais de cr6dito e dos Estados Unidos, para que o pals
realizasse as reformas necessgHas no setter e16trico, entendidas por tail

atores coma a desregulamentagao e privatizagao do setor. Todavia, as
tentativas de reestruturar o setor e16trico sempre esbarravam na consti-
tuig:io que garantia e definia como compet6ncia exclusiva do Estado a
plestagao dos servigos ptiblicos de energia. Quando o pats tomou-se um
signat6Ho do Nafta, as press6es aumentaram sensivelmente.

Uma primeira estrat6gia do govemo para enfrentar os impedi-
mentos constitucionais consistiu em retirar da esfera dos servigos pabli-
cos um conjunto de atividades da indusUia energ6tica, podendo assim
pasha-las ao setor privado, mediante outorga da Crib. Mediante tal fato,
a partir de 1992 passou a nio maid existir baneiras a entrada de capital
privado para participar do setor nas atividades de geragao como produ-
tores independentes, autoprodugao, co-gerag:io e pequena produgao.

O quarts pedodo(a panir de 1994) foi marcado pda "obsessgo:
privatista do govemo Carlos Salinas que atuando por meio da -Scare/a-
rz'a de J?bae/?da y Crddi/o .PdbZ'ico, propunha a incorporag:io integral
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das recomendag6es do Consenso de Washington, ou deja, abertura
comercial, redugao do setor piiblico com as privatizag6es dos setores
de infra-estrutura, desregulamentagao financeira dentro outras maid.

Todavia, dado is condig6es poll.tico-institucionais do pars, as
privatizag6es no Mexico s6 poderiam ocorrer de forma paulatina, tal
qual ja vinha oconendo a parter de 1992 quando se autorizou a gerag:io

privada de energia e16trica, visando sempre a auto-geragfio para o
auto-abastecimento, co-geragao e produgao independents.

Mediante esses embates poll.ticos, o crescimento da geragao de
energia e16trica no perfodo de 1990-1997 foi de apenas 1,3% anual
Com a chee de financiamento do setor que comega a se agravar na d6-
cada de 80 e com a entrada dos govemos de Carlos Salinas e Ernesto

Zedillo, amboy representantes da agenda neoliberal, liberalizantes para
o mercado, ao se verem incapazes de dar uma resposta efetiva e eficaz
ao problema de investir novos recursos para geragao e distribuig:io de
energia e16trica, deram os primeiros passos para transferir a parte mats
rentfvel do setor energ6tico as empresas privadas de capital estrangei-
ro. as chamadas transnacionais do setor e16tHco.

Como se n5o bastassem os acontecimentos end6genos a polftica
energ6tica mexicana, que envolvia desde a necessidade de reformas
constitucionais at6 a articulagao com as rides de poder local, nacional

(interesses do capital nacional, press6es sindicais e de outros setores
da sociedade civil organizada), ainda havia como favor de press:io e
desequilfbrio para o pars os fatores ex6genos, cujo pdmeiro marco
poll.tito e simb61ico foio Consenso de Washington. No entanto, foi o
Banco Mundial, por meir da Estrat6gia de Assist6ncia ao Pars(EAP)
em 1995, que considerava e propunha as privatizag6es da industria
e16tdca nacional

As recomendag6es de pHvatizag6es no seton e16trico mexicano
oriunda do Banco Mundial pele relat6rio da EAP de 1998, considera-
va como primordial e central as privatizag6es no setor e16trico homo
condigao especffica para a aluda econ6mica intemacional e o apoio
garantido polo proprio Banco Mundial
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A16m do mats, segundo a Carta de Intengao e o Memorando de
Polfticas Econ6micas e Financeiras do govemo mexicano, ambas en-
xiada ao Funds Monetfrio Intemacional(FMI) em junho de 1999 es-
pecificava as seguintes politicas:

3 gavel'}20 contribLtird pal'a o at{ nel,tto dos investimelltos, por
iileio de sells pianos para expander a inca-ustr\itura bdsica, {n-
cluindo co-investilnentos coin o setter prhado e a participagao
dense setter Gill areas a}2teriol"lnellte }"eservadas ao Estado,

:01110 a geY'aQao de eletricidade. Esse 6 o }notho peta qtiat o
governs enviot! I,lima proposta ao Congresso pal'a abrir espago
pal"a a competigeio }lo mercado de eletricidade e ab'air investi-
mentos prhados pai"a a indusb'ia el6trica
(Texan, 2003 Deja Equips Pueblo, A.C.)

Embora tats proposig6es privatistas tenham sido derrotadas por
uma ampla oposigao social e sindical, o presidents Vicente Fox, kinda

que intemamente reiterasse que a industrie e16trica ngo devesse ser
privatizada, realizou diversas investidas no cenfrio internacional para
oferecer aos investidores estrangeiros a possibilidade de investirem no
setor ener96tico mexicano.

Segundo experi6ncias privatistas em outros parses latino-
americanos (Brasil e Argentina), por exemplo, um dos resultados pre-
vistos da privatizagiio do setter e16trico 6 o aumento das tarifas, o com-
prometimento dos direitos trabalhistas e principalmente a perda do
controls de uma industria t5o estrat6gica para o desenvolvimento dos

pai.ses em desenvolvimento
Como exposto at6 aqua, as orientag6es is poll.ticas liberalizantes

para o mercado no setor e16trico, deja no Brasil, Argentina ou Mexico
seguem algumas similaddades, embora ocorl.pdas em tempos diferen-
tes. Mas antes mesmo de as elencarmos, se faz necessgrio uma brave

apresentagao do setor e16trico mexicano no que confers as suas bases
frsicas e aos 6rg:ios de regulagao.

O setor e16trico mexicano 6 composto de aproximadamente
27qo de geragao hidroe16trica, 60% de temloe16tricas(baseadas a 61eo
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combustfvel major parcela e gas natural), ambas sabre controls
estatal por meir da CFE e aproximadamente 13% oriundo de empre-
sas privadas e outras fontes altemativas. Para ilustragao de tats dados
veriflica-se o quadro abaixo.

Quadra 2 Capacidade instalada por tito de planta
1930-1999 (megawatts)

Fuentes: Martinez, 2003:99.
1900-1979: Secretary a de Industria y Comercio, Direcci6n General de Electricidad. Tomado
del Anuario dc los Estados Unidos Mexicanos, SSP-INEGI
1980-1991: INEGI,DGE, EI sector c16ctrico en Mexico (varios atlas)

Presidencia de la Republica, informed de Gobierno (varios alias)
Nota: De 1955 a 1976 se incluyen plantas dc vapor, de 1961 a 1976 plantas de combusti6n
ntema, a partir de 1965 plantas de gas y geot6rmicas; a partir de 1980 plantar dc ciclo
combinado, turbogas y carboe16ctricas, a partir dc 1990 plantar nucleoe16ctricas y a partir de

1995 p[antas eo]oe]6ctricas.

Todavia, o govemo mexicano atualmente tem preferido priorizar
a importagao de energia dos Estados Unidos em substituigao a cons-
trugao de novak plantas nas regimes de fronteira com este pars.
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    CFE    
Aaas Total llidroc16ctric ]'ci moel&ctrica [oloe16ctrica Privada \

        0

1930 41] 304 107   0

194t) 68{) $9 291   [)

195t) 1,234 606 628   D

1958 2,560 L84 1 ,376    
1964 4,815 B65 2.950   0
1970 7.414 3.228 2,840   [,346
1976 12.978 4,541 6,919   1.518

1982 Z1.033 6,550 1 1.840   2.643

E988 26.428 7,749 15.805   2.874
1994 37,214 9,121 22.526   5.565

1995 35.437 9,329 23,706 ) 2.400
1996 37,28] l0.034 24.755 2 2.490
1997 7.458 l0.034 24,779 2 2,643

1998 38,440 9,700 25,554   3,184

1999 59,235 9,618 26,046   3,569



No que se refers a totalidade do ,Sfsre/77a .E/dc/z"ico ]Vacioma/

(SEM) no Mexico, a predominancia do Estado 6 ainda major, ou seja,
ele det6m aproximadamente 87% do total da capacidade instalada que
contem uma ampla redo de transmissgo e distribuigao, interconectadas
nacionalmente, a16m do proprio parque gerador. Ainda possuio cha-
mado sistema dos EUA e Belize(sistomas isolados que se encontram
na Peninsula da Baixa Calif6mia, sendo que um doles este interco-
nectado com a redo e16trica dos KUA),(w)if)i!:gk:sgb:nX). Os outros

12% lepresentam a autoprodugao e co-geragao de agentes privados e

ptlbjicos que comp6e o Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Elsa predominancia estatal no setor apresenta um duop61io pa-

blico intearado verticalmente, as duas empresas pablicas s5o respecti-
vamente a C0/7zisf6/z Fedora/ de E/ec/rfcidad(CFE) que responds por
circa de 82,5% do total da gerag2io e distribuigao nacional e pda tam-

b6m estatal Zllz y Fz/erie De/ Cen/ro (LFC) que 6 responsfvel por
aproximadamente 5% da gerag2io e distribuigiio para a hea central do
pars, com o devido destaque a Cidade do Mexico.

A16m das estatais que controlam o setor e16trico mexicano, a
partir de 1993 foi criada a Co//zfsfd/z Rego/adore de Energfa(CRE)
com a proposigao de ser um 6rg2io t6cnico ligado a Sec/"e/d/"ia de
.Energia. Em 1995 este ante regulador acabou por assumir as fung6es
regulat6rias anteriormente de compet6ncia da Score/aria de .Energfcz.

As atribuig6es da CRE s5o as seguintes:
a) outorgar permiss6es e aprovar os contratos do setter;
b) solucionar controv6rsias entry os agentes setoriais;
c) aprovar a metodologia de pregos da eletricidade importada

pda CF.E e os encargos polos servigos de transmissao;
d) panicipar da politica tarifaria, bem homo de sua modicida

e) editor as resolug6es setoriais.(]]f]!(]if:$bgE:gQb:DU)

de e

Atualmente o seton e16trico mexicano consta com uma capacida-

de instala total de aproximadamente 45.600,00 MW entry a Co/z?isi6n
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Federal de Electricidad (CS?Eb e a \anb€m este\aN Luz y Fuerza Del
penh'o (LFC), sends 31.073,80 MW de origem termoe16trica
(67.72qo); 9.600,10 MW de hidroeletricidade (21.15%); 2.600,00 MW
de carboeletricidade (5.87%); 1.364,90 MW de nucleoletricidade
(3.08%); 959,00 MW de geotemloeletricidade (2.17%) e 2,2 MW de
e61ica (0.01%y

Da capacidade total instalada no Mexico, 44,269.74 MW s:io
oriundas da CFE, donde 9,363.82 MW s5o de hidroe16tHcas;

29,979.36 MW correspondem as termoe16tricas que consomem hidro-
carburos; 2,600.00 MW a carboe16tricas; 959.50 MW a geotermoe16-
tdcas; 1,364.88 MW a nucleoe16trica e 2.18 MW a eoloe16trica.

Grifico I Capacidade Efetiva Instalada de Geragao CFE

Tarmo elfctricas 67.72 %
( qua consurnorlhiirocarburos )

G 8 0t a rm

ctricss 5.87%

Forte: www.cfe.gov.mex

3 As fontes para os dados utilizados aqui s8o diversas Qil)b1)31:clb:gQx:!pex

WX)y:!b:ggX:!ngX e }yWW:fEg:ggy:ngX). Today de origem goveinamental
sites oficiais
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Grffico 2 Geragao de energia e16trica por fonte CFE

Termcetictriees 38.1 SI ':

?rcductcres !nde send ien:es 15.74q;

l Hidroelgctfcas 7.4Ci 9;

Eo;oelgctricas -3.0134' ;

Geotefi'ncer&cirica

Carboelectricas '9.83% «--J

Ponte: })l\llw.cf(

1~1t;cleoel€ 3tfca 5.81 q;

.mcx

Jf a LFC responds por aproximadamente 1.330,26 MW, donde
26,90% 6 de origem termoe16trica, 28,30% de hidroeletricidade e
44,80 de turbogas como apresentado a seguir polo grf.nco 3.

Gr£8ico 3 Geragao de energia e16trica por conte - LFC

Turbagas.
44.80%

28.30%

Fonts: www.ltt. qov: inu
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Como visio at6 o moments, a Argentina e o Mexico apresentaram

maior ou manor quantidades de reformas nos sous respectivos setores e]6-
tHcos voltadas para o mercado, ou deja, houve um movimento no sentido
de tamar os setores de infra-estrutura, especialmente o de energia e16trica,

como um setor a ser didgido e planqado pelo jogo de mercado mediante
as tail proposig6es neoliberais. As principais agfncias multilaterais e/ou

marcos politico-institucional para as reformas realizadas nos parses, supra
mencionados foram o Banco Mundia] e o Funds Monetgrio ]ntemacional,
como 6re5o de fomento ao desenvolvimento econ6mico disses parses,

cuJas condig6es de auxl0io passaram pda realizagao de privatizag6es e
desregulamentag6es no setter e16Uico disses parses

O Consenso de Washington a16m de tamb6m ser um propositor
de refomaas liberalizantes para o mercado, como condigiio fundamen-

tal para os parses em desenvolvimento realizarem para poderem sair
da estagnagao e voltarem a crescer, todavia, jf ngo maid polo Estado
como indutor do desenvolvimento, mas sim, polo crescimento da eco-

nomia polo jogo no mercado. O referido consenso ainda ficou com o
anus simb61ico de ser o events politico de major importancia para a

realizagao das privatizag6es, desregulamentag6es e ajustes fiscais dos
parses da America Latina

De fomla gerd, podemos definir a hist6ria do setor energ6tico, e
da eletricidade em particular nos parses aqui apresentados, em corres-

pond&ncia direta com um tipo de formagao social assentada num
modo de produgao capitalista, cujo, uma das principals c61ulas 6 a
configuragao urbano-industrial dos parses. Outro fatter se refers a tra-
jet6ria no qual o setor e16trico foi se constituindo nesses parses

Primeiramente, impulsionado e gerido polo capital privado es-
trangeiro a partir do final do s6culo XIX. Num segundo momento,
principalmente apes a segunda-guerra mundial ha um processo de es-
tatizag5o do setter (via federal e estadual). E, por fim, basicamente a

parter da d6cada de 1980, acirrando-se na d6cada de 1990, hf um pro
cesso de privatizag6es e reformat liberalizantes no setor, de forma a
enquadra-lo de deixa-lo mais atrativo a 16gica de mercado
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A correspond6ncia entry desenvolvimento econ6mico e social e
o padrao(lipo) de energia e16trica requerente polo modo de produgao
capitalista por um dado, e, por outro dado, a similaridade de trajet6ria
entry a Argentina e o Mexico na constituigao de sous respectivos seto-
res energ6ticos nos reforgou a importancia e necessidade de compre-

ender em que medida e em quaid condig6es as ditas refom)as liberali-
zantes para o mercado afetaram e ainda podem afetar o setter de infra-
estrutura energ6tica nesses parses.
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