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A compreensao do Neoliberalismo e da Globalizagao enquanto pro-
diais, cujos reflexos e/ou inHu6ncias foram sentidas e vivencia-

das em esfera global, nos apresentou simultaneamente um processo de uni-
versalizagao de padr6es e orientag6es poll.taco-econ6micas, e:

tamb6m
. . . ! .4.. ..

salientou-se as diferencas culturais, econ6micas, polfticas e socials existen-
tes entry os pai.ses do Norte e do Sul. Com isto, a busch de inteligibilidade
ao Neoliberalismo e a Globalizagao v3o para a16m da capacidade de de6ini-

las, perpassam tamb6m pda identificagao de suas manifestag6es de forma

desigual e combinada ence os diversos parses no mundo. global de Refor-

mas do Estado, dentre Clad, as de orientagao para o mercado, principal-
mente as ocolxidas nos parses tidos em desenvolvimento, cujol as props'

sig6es e orientag6es das agendas multilaterais e organismos internacio-
nais se 6lzeram mats presented. O conjunto de reformat foi orientado para

influ6ncias privatistas (na geragao, distribuigao e transmissao)



Aqui nests paper, pletendemos apresentar, mesmo que de forma
preliminar, doin aspectos contidos no conjunto de refonnas realizadas no
setor e16trico paulista, a saber: primeiramente a t-eestruturagao do mesmo

que passou por processes de cis6es de empresas (CUSP) e privatizag6es
em segundo lugar, alguns dos efeitos gerado pda crisp ocorrida em 2001
- denominada de Crime de Racionamento. Pa!-a tanto nos apoiamos em
discuss6es bibliogrfflcas, documentais e entrevistas semi-estruturadas
com adores/agentes governalnentais, instituig6es de defesa do consumi-
dor e instituig6es de pesquisa e acervo hist6rico

A REESTRUTURAGAo NO SETOR Ei,EVKiCO P41rl ISTi-
NOTAS PRELIMINARES ' ' ' '''--- -'"

Para analisar o caso paulista, faz-se necessfrio ulma breve aplesen-
tagao hist6rica da Light, que se instalou em S5o Paulo em 1889

==lr = - w w u n

e no Rio
de Janeiro em 1905.A Light encontrou nas duas cidades as condig6es
propicias para o desenvolvimento de suas atividades: .p/"oduf o e df.frri-
bzzff o de e/tergfa e/g/dca e o transporte urbano eletri.Hcado - bonded
Uma vez tends conquistado a concessao, a empt'esa canadense se depa-
rou com condig6es favors,veil para exploragao do potencial hidroe16trico
das bacias dos rios Tietf (SP) e Pararba (RJj

A Light ainda contou com o dinamismo urbano e econ6mico das
duas metr6poles em que se instalara. O rgpido desenvolvimento disses
doin mercados consumidores (que na 6poca ja elam uma das cidades
maid dinimicas e mats importantes do pars), possibilitou a rfpida realiza-
gao em novos investimentos de porte cada vez maior

.As crescentes disponibilidades de energia e16tricas a pregos
relativamente constantcs influenciaram tanto o processo de urbanizagao
quando de industrializagao. Com o aumento do parque industrial, ha sengvel
aumento da deinanda por energia e16trica, capitalizando cada vez maid a
Light. Por6m, a Light nio se restringiu ao poder econ6mico que possuia,
ela tamb6m apresentou, desde sua instalagao, boas relag6es com as oli-
garquias locals (representadas pele PRP Partido Republicans Paulista).
A Light, aos poucos, tomou o espago dos servigos de bondes a trac5o a-
nimal substituindo-os polo bonde e16trico e tamb6m n8ssou a moDnna].i-
zar a iluminagao da cidade de Sio Paulo. '''' - - '"''''-l.v"'
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Jf na d6cada de 20, a Light expandia consideravelmente sua area

de atuag:io e de concessao, incorporando vfrias pequenas empresas de
cnergia e16trica no vale do Parafba e interior do Estado(Jundia{, ltu, Por
to Feliz e etc.). Absorveu, ainda, a Cia. de Ggs e a Cia. Telefonica atra
v6s da Brasilian Traction. Nesse mesmo pedodo, tamb6m aumentou sua

capacidade produtiva com a construgao da usina de Cubatio.
No final da d6cada de 20, a Light obteve o monop61io dos servigos

ptiblicos fundamentals (produgao e distribuigao de energia e16trica.
transportes coletivos bonded --, gas e telefone). C) imenso poderio eco-
n6mico, aliado com as boas relag6es que possufa com as oligarquias do-
minantes, foi fundamental para tal frito

A d6cada de 20 ngo foi s6 marcada polo grande sucesso da Light.
Elsa mesma d6cada apresentou alguns problemas e algumas contradig6es

que num espago de tempo pequeno, levou a derrocada do regime oliggr-
quico. Primeiramente pelts problemas relacionados com a polftica de
valorizagao do cafe que vinha prolongando de forma artificial o folego da
economia agro-exportadora, em profunda crisp desde o comego do s6culo

Em segundo, relaciona-se is cis6es nas oligarquias estaduais,
motivadas, em grande parte, pdas reivindicag6es de setores oligfrqui-
cos de alguns Estados de major participagao na polftica federal que pri-
vilegiava explicitamente S5o Paulo e Minas Gerais. E em terceiro lugar,
a oposig:io da burguesia -- da 6poca - e camadas medias urbanas que
buscavam major participagao no poder

Em quarts, os combates dos trabalhadores assalariados urbanos da
6poca que simultaneamente reivindicavam medidas imediatas e esboga-
vam proletos de transformag6es radicals. E por dltimo, a mobilizagao de
setores das Forgas Armadas que propugnavam contra as oligarquias por
meir dos levantes ''tenentistas'' - a revolta do forte de Copacabana

(1922); o levanle de Silo Paulo e seu desdobramento na Coluna Miguel
Carlos Presto (1924).

Com a poll.tina inflexi.vel de Washington Luis e peta arise de 1929,
houve acirramento nas fraturas das oligarquias estaduais. A oligarquia do
Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da ParaBa alinhados na Alianga
Liberal, com o apoio do Ex6rcito e de outras forges polfticas, preparou
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uma insuneigao apes as eleig6es de 1930(muito questionado pda Alian
ga Liberal)

Com a vit6ria da Alianga Liberal em 24 de outubro, GetQlio Var-
gas assume o govemo provis6rio que mesmo ao costar com o apoio e a
simpatia popular, optou por uln govemo de ama para baixo, mantendo o
povo afastado do poder, utilizando-se de coerg:io quando pi'eciso. O mo-
vimento era portador de uma fllosofla que 6 bem deHinida pda fda de
Antonio Carlos Andrada(mineiro): "raga/7?0s a repo/ fdo a/ares bite o
poco a/afa" (apud. Eletropaulo, 1997).

Nos amos 30, no govemo de Vargas o Estado passou por uma forte
e rgpida model-nizagao, passando inclusive a ter importance papel na a-
cumulagao de capital, no desenvolvimento das forgas produtivas e nas
relag6es de produgao. O Estado passou por um reordenamento, centrali-
zando-se e intervindo em diversos setores da vida s6cio-econ6mica e po-
Iftica do pars. Novos 6rgaos e institutes silo criados, ha glandes investi-
mentos para criag2io de insumos industriais, implanta-se a legislagao tra-
balhista(justiga do trabalho, jomada de 8 hards, carteira professional,
salfrio minimo e subordinagao dos sindicatos ao Estado). E ainda institu
iu-se o novo C6digo Eleitoral(vote secrete, Justiga Eleitoral, direita de
veto is mulheres, veto obrigat6rio)

Com a derrocada da oligarquia paulista no levante de 1932, h5. um
reordenamento das forgas polfticas no poder, permitindo com into que
Vargas se reelegesse na Constituinte corporativa de 1934, recompondo
setores da classy dominance

As crises polfticas que se iniciam em 1935, levou os aliancistas
(Alianga Nacional Libertadora ANL) a se organizarem nos qual this,
desencadeando violenta repressao, estabeleceu-se ent5o um Estado de
Sino e foi criado o DOPS(Departamento de Ordem Pali rica e Social)
Esses fatos forum cruciais para a implantagao da ditadura por Vargas em
1937(Estado Novo) que se constituiu em um volpe de Estado com a ou
torga de uma nova Constituigao, coin a suspensao das eleig6es, extingao
dos partidos e o fechamento do Congresso, a}6m de censura e outras me-
didas repressivas.

Com esse movimento politico-militar de 1930, que reordenou a
polftica econ6mica do Estado, impulsionando as transformag6es no sen-
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lido da industrializagao e de uma sociedade de bases urbanas, tamb6m
foi responsavel pda redefinigao do papal do Estado no controls e fiscali-
zagiio das empresas concessionfrias de eletricidade.

Foi justamente em 1931 que Vargas atrav6s de decreto, regulamen-
tou o aproveitamento e a propriedade das quedas d'aguas, afetando dire
tamente a Light, banando a absorgao de usinas de pequeno porte e refre-

ando o processo de concentragZio do setor e16trico. Em 1933, outro decre-
to exLinguiu o aumento das tarifas dos servigos p(iblicos (gfs, [elefone.
eletricidade e transports coletivo) com a criagao da chamada "clduiu/a
amro", que propunha que os pregos fossem reajustados periodicamente
conforms as flutuag6es da taxa cambial. Por $1m, em 1934, o govemo
provis6rio promulgou a C6digo de Aguas que passaria a regulamentar
dentre outras coisas, o setor de energia e16trica

As medidas de ordem poll.tice e econ6mica no Brasil na d6cada de
30 afetaram os interesses, neg6cios e lucros da empresa Canadense
Light, estabelecendo uma relagao tensa e conflituosa entry a mesma e o
Estado.

Em 1942, as forgas polfticas democrfticas comegariam a reapare '
cer no cenfrio nacional e, por pressao dessas forges (popular es), o Brasil
intra na Buena ao lado dos aliados. Esse fato criou um paradoxo, pois, o
pars lutava na Europa contra o nazi-facislno, ao mesmo tempo em que no
regime do Estado Novo guardava muitas semelhangas com o mesmo

Por6m foi s6 apes 1943, que o movimento oposiciontsta toma com-
po e reivindica reformas jurfdicas e institucionais, anistia, eleig6es, con-
vocagao da Constituinte e liberdade de expressao, aglutinando vhios se-
tores da sociedade numb ampla frente democrftica contra a ditadura es-
tado-novista.

No primeiro semeshe de 1945, o movimento democrftico tem varian

conquistas: 6 rompida a censura da imprensa, conquista-se a anistla, sao
marcadas as eleig6es, os partidos sio ]egalizados, inclusive o PCB (sends

jogado na clandestinidade em 1947 ja no govemo.Dutra),.6.convocada a
constituinte. Foi um perfodo hist6rico de rapida e eficaz mobilizagao social
em busch de uma reorganizagao polftica, econ6mica e social do pats

Numb tentativa de impor limited ao processo crescente de demo-

cratizag:io e de participagao popular, o general Dutra e o general Goin
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Monteiro apoiados pol forgas liberais-conservadoras em 29 de outubro
dep6em Vargas.

As eleige5es de 1945, foram as !nais democrfticasi reaTizadas no
pars at6 entao, sends disputadas por doze(12) partidos e elegendo o Pre
sidente da Repablica e mats 320 parlamentares pda compor a Assem-
b16ia Constituinte. Passados sein moses a nova constituig:io estava elabo-

rada ja sob a perspective democrftica. Nesse lnomento a Light volta a
influenciar de donna direta a polftica estadual e nacional, tendo um de
sous advogados -- Pereira Lyra -- chamado para ocupar o cargo de chafe
de polfcia do governo. Durante a constituinte, a Light e outras brandes
empresas(Bond&Share, Standart) tiveram muita influ6ncia.

Em 1947, por inspiragao da guelTa fda o governo p6e o PCB na
ilegalidade e fecha diversas organizag6es opergrias(MUT, CGTB), in
terv6m em vgrios sindicatos, faz uma lei de grove, imp6e uma lei de Se-
guranga Nacional, desencadeia a perseguig:io polftica e loma muitas me-
didas repressivas. Na esfera econ6mica o modelo liberal 6 tomado como

exemplo a ser segundo, concomitantelnente com a neutralizagao dos ins-
trumentos criadas na d6cada anterior de intervene:io estatal

Atrav6s do Plano Salle e das propostas da Miss:io Abbink, formada
por t6cnicos brasileiros e norte americanos, adota-se uma polftica priva-
tista e de apoio ao capital estrangeiro

Em 1947, a Light passe o sistema de transports(bonded) para o
municipio, que por sua vez criou a Companhia Municipal de Transported
Coletivos -- CMTC e nesse mesmo ano ainda foi criada a Cia. Brasileira

Administradora de Servigos T6cnicos -- Cobalt, puja fungao era a de cen-
tralizar a administrag:io e a coordenagao das operag6es das empresas do
grupo Light no Brasil.

Por outro lada, na tentativa de aumentar suas taxas de lucre. a
Light colnega a utilizar o mecanismo de obtengao de empr6stimos do
exterior, tendo jf em 1948 a garantia do tesouro Nacional para contrair
um empr6stimo de 90 mi]h6es de d61ares do BIR])(Banco Intemacional
de Reconstrugio e Desenvojvimenlo). Esse processo demonstrou que tats

Para muitos cientistas politicos, essa teria fido a primeira experi6ncia democrftica
de faso no BI'asil
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mecanismos estavam ligados a operag6es 6inanceiras na relagao da ma-
triz-subsidigrias (repasse de empr6stimos diretos). ou seja, havia inter-
mediag6es da matriz na obtengao de empr6stimos no mercado financeiro
intemacional com cobranga de elevadas comiss6es e tamb6m de ganhos
atrav6s da polftica cambial brasileira.

A 16gica que penmeava tal postura advinha da pretens:io da Light
lucrar acima das taxes de remuneragao legal, bem como remeter lucros
sob forma de juros, garantindo a lucratividade da matriz em detrimento
da lucratividade das subsidiaries(Eletropaulo, 1989)

Com a volta de Vargas, em 1951', o Estado volta a ter importancla

para a resoluga.o dos principals problemas econ6micos do Brasil: tendo
como meta o desenvolvimento industrial acelerado e ao fortalecimento
do capital nacional

O planejamento proposto por Vargas foi resumido da seguinte
forma por Draibe: "A f mpZaizraf o da indasrrfaZizaf o ll f/vz processo /'a-
ptdo: concentrado e a panic de illvers6es pablicas e pri~adas ell\ injra-
estmtttra e il'tdd,std,as de base, resewaltdo a empress estatal ltwt paper

estratggico e din&lnico; capitatizagao da agricultLtl'a apoiada }ta }uoder-
}ti=agao da prodilgdo rLtral; orguitiZagao de lltn sistefna Jiitanceiro com a
criagfio de ltm baltco estatal, celltra! e baltcos }'egioltais; Tta amplia(l€io e
racionalizagfio da arrecadagao trip {t6ria pal'a diltalnizar e dirigir ade-
quadamenie o Pluo de ittvesttnwiltos pablicos e privados; articutaQao da
ecoltolllia bl'asiteira a elLtrada de capital extento }tas areas priorttanas
de iTtvestilllelltos e !imites :t }'emessa de tttcros; }'edistribttigZio da reltda e

a }u,ethoria das coltdig6es bdsiccts de vida das )nassau t rbalus, princi-
pe/raze/zre rransporre e a/!/nenrafao " (apud. Eletropaulo, 1989:22)

Este projeto de desenvolvimento orientou a poll.tica energ6ttca no
sentido da empress ptlblica, cuba criagao do BNDE (Banco Nacional .de
Desenvolvimento) foi de fundamental importancia no programs de ele
tricidade. Baseado nessa poll tica, Vargas, em 1954, envia para o Con-

gresso projetos criando o imposto Qnico sobre energia e16trica, a Eletro-

2 Nas eleig6es I'ealizadas em 1950, Vargas foi eleito com 48,7qo dos VOteS,
derrotan-

do nas urnas os sous concorrentes Eduardo Gomes e Cristiano Machado por uma

larga diferenga (Fausto, 200 1).
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bras e o Plano Nacional de Eletrificagao. Exceto o altimo, os outros dots
foram postos em prftica posteriormente. Pods-se dizer que a partir desse
momento hist6rico o Estado brasileiro toma para sia fungZio de investir
grander recursos na produgao de energia(que ainda permanece na sua
vocagao hidraulica)

Com a aproximagZio de Vargas as ''lnassas trabalhadoras'' por in-
term6dio de seu ministro do trabalho - Jo5o Goulart, houve uma learticu-
lagao dos setores conservadores e golpistas das Forges Amaadas e da
c[asse dominance [igados ao grande capital internaciona]. Os conf]itos
decorrentes dessa conjuntura provocaram uma crisp polrtica que levou ao
suicfdio de Vargas. Impossibilitados de impor sous intentos, essen setores
conservadores voltam a rona no ano seguinte tentando impedir a posse de
JK e Jango, que acabam tendo assegurada a posse gragas a intervengao
de ujna fragao legalista do Ex6rcito, sob o comando do general Lott(Ele-
tj-opaulo, 1989).

O governo de Vargas no comego da d6cada de 50 foi mercado por
um desenvolvimento capitalista monopolista. Jf, a parter de JK, com o
Plano de Metas, o grande capital dos parses industrializados penetra sen-
sivelmente na indtistria brasileira, desenvolvendo a indtlstria posada(fa
bricagao de autom6veis e caminh6es, de material e16trico, de eletrodo-
m6sticos, de produtos qui.milos, farmac6uticos e de materia plastica:
centre outras) tamb6m com feig6es monopolistas

Simultaneamente ao crescimento industrial, o Estado dava o aporte
atrav6s do capital estatal com a construgao de rodovias e pda alnpliagao do
potential de gerag:io, transmissgo e distribuigao de energia e16trica. Como
podemos perceber, foi justamente durante o processo de industrializagao
posada que o setor de empresas pablicas direcionadas a geragao e16trica se
organizou, deixando para o setor privado a distribuigao de energia

As transformag6es ocorridas a partir da d6cada de 50 no setor e]6-
trico, tanto na parte institucional quando na escala t6cnica da produgao,
consolidaram com a criagao da Eletrobrgs no infcio da d6cada de 60, le-
vando o Estado a um comprometimento intervencionista no planejamen-
to e na administrag:io da industria de energia e16trica no Brasil

O grande dinamismo urbano industrial acirrado a partir da d6cada
de 50 no Brasil fez com que o setor e16trico, principalmente o paulista, o
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acompanhasse, por6m, para o dispendio de tats investimentos, o capital
privado nio tinha inLeresse(a nio ser que o Gusto fosse pa:sada aos
cansumidores o que prejudicaria em muito a industrializagao e
urbanizagao do pafsj. A solugao cncontrada foia estrada do Estaao anne
requeria maiores massas 6inanceiras, tal como a geragao e transmissao

R : : ; : T,nn;fi==$wlwl
mesmos. dentre das, destacamos as exig6ncias de promogao de reformas
estruturais e/ou de base; e por mudangas democrfticas no pars (permitin-
do-se com isso uma major participagao dos trabalhadores urbanos e ru-
rais nos processes politicos)- . . . . ..-..

Em contraposigao, as forges conservadoras miciaram nina calnpa'Hla

de desestatizagao polftica que acabou por dividir as forgas do campo demo-
crftico em 1962. Paralelamente a ipso havia ainda a arise oolftica decorrente
da rentincia de Jinio Quadras. Dado esse quaciro de ciise politico insntucio-

l$1HXS £ gSE:;fl;E==
data que foi deposto o govemo constitucional de Jogs Goulart.

Com o golpe o poder 6 assumido por uma junta militar que
assume

o controls do pals e imediatamente comega a implantar medidas que iam
de cassag6es de lnandatos, suspens6es de direitos politicos, prisons e in-
tervenc6es em sindicatos e demais entidades. Nos anon seguintes as me-
didas arbitr#ias continuariam (extingao dos paitidos politicos. perm'tm-

do apenas um partido de situagao e um outro de oposigllo; amos institu-
cionais e elem gees indiretas). Comegava-se um longs perfodo de ditadura

no pars cujo loma era: ''.DesenvoZvime71fo e Seglt/-cz/zga
O modelo econ6mico que foi montado a partir dai. consistia nos

EEilEi:ljlK
iliHinlh u :
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Por decorr6ncia do modelo adotado a parter de JK, houve grande
concentragao do capital, endividamento externo e alTocho malarial dentre

outros fates delet6rios a sociedade brasileira da 6poca. A partir de 1973-
74 o modelo comega apresentar pl'oblemas conjunturais e estruturais,
levando o pars a uma crisp econ6mica e social mats duradoura

O setor e16trico em particular recebeu, durante os primeiros dez anon

da ditadura militar, um aporte Hinanceiro significativo: o que permitiu que
o setor alnpliasse a capacidade instalada de geragaos. A partir de 1974
com a case econ6mica nacional e intemacional, os investimentos no setor
e16aico passaram a subordinar-se is direthzes da polftica econ6mica que
estava centrada no pagamento da di.vida extema e no combats a inflagao,
trazendo s6rios problemas para a continuidade da expand:io do setor.

Desde a crisp iniciada em meadow de 1970, passando por coda a
d6cada de 1980, os anon noventa comegam tendo como marco as propo-
sig6es de refonnas em diversos setores de infra-estrutura, dentre des. o
da energia e16trica. O Estado de Sgo Paulo por sua vez, tamb6m ngo fi-
cou de fora das reformat propostas, dentre as quads destacamos as refe-
rence a reestruturagao do setor e16trico paulista que assam como no Brasil

e eminentemente oriundo de fontes hidroe16tdcas. Das principals lefor-
mas destacamos a privatizagao na geragao e distHbuig:io de

'=
energia

O govemo do Estado de Sio Paulo, seguindo a mesma orientagao
do governo federal, tamb6m acompanhou a tend6ncia de transferir a ini-
ciativa privada as empresas at6 ent:io sob sua tutela. Tal movimento dou-

se no setor e]6trico paulista a patir de 1996, com a regulamentagao da lei
estadual n.' 9.361/96. A privatizagao do setor e16trico paulista se deu sob
as orientag6es do Programs Estadual de DesesEatizagao (PED)

Todavia, quest6es complexes envolviam a nova opgao polrtica de
gestao do setor e16trico no estado de S:io Paulo. Com efeito, o sentido
unidirecional dos discursos privatistas n:io resistia a uma anflise maid
atenta de sua 16gica conceitual e dos procediinentos que viabilizariam
sua efetivagao

exploragao dos recursos hidroenerg6ticos
s para o encerramento delta concessio a
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No que se refers a ''privatizag:io '' das dfvidas das empresas estatais,
ainda que sob um olhar estritamente contfbil, a alternativa privatista, da
found homo foi conduzida nos pareceu absolutamente desnecessaria,

pois os &soectos relacionados ao melhoramento administrativo das em-
presas do setor reflete na verdade uma opgao.polftica adotada pelo Esta-
do brasileiro ao longs dos Qltimos 20 antes. A suspensao da captagao de
recursos externos para investimentos em infra-estrutura (suspensao este
inclusive imposta polo Fundo Monetfrio Intemacional nos Qltimos acor-
dos estabelecidos com o govemo brasileiro) comprometeu a capacidade
de expansao do setor e16trico regional e nacionalmente. A16m disso, o
prop' rio Estado diminuiu sensivelmente os gaston !ublicos da Unigo em
gerag:io, transmissgo e distribuig:io de energia. Conforms nos mostra
basques (2001), de 1980 a 1999, os gaston totals na fungal Energia e
Recursos Naturais do orgamento da Unigo cafram 11,34?, tendo este
sido o maior declinio dentrc today as fung6es orgamentdias

Por outro lada, a privatizag:io do setor foi sendo 6inanciada em

grande parte pelo dinheiro pablico. O BNDES financiou as empresas es-
trangeiras no equivalence a metade do valor de leilgo das empresas pnva '
tizadas

S5o Paulo tinha, at6 ent:io, tr6s grander empresas estatais de ener-
aia e16trica. a CESP, a ELETROPAULO e a CPFL, que Cram response '

weis pda produgao e distribuig:io de energia no estado.
A CESP foi constitufda, em 5 de dezembro de 1966, como Centrais

E16tricas de S:io Paulo a partir da fusio de 1 1 empresas de energia e16tri-

ca. O objetivo era centralizar o planeJamento e racionalizagao dos recur-
sos do estado de S5o Paulo no setor energ6tico.

Cabe ressaltar que nests mesmo periods (1980-1999) o Orgamento Gerd da Uni&o
ecebeu umincrementode 12,21%(Gasques,2001). . . . . ..

5 A esse respeito nos fda Paulo Nogueira Batista Jr. em entrevista ao jornal Folha
de SXo Paulo do dia 13 de novembro de 2000, no caderno Dinheiro, que ''... um ban-
co nacional de desenvolvimento nio dove financial empresas estrangeiras. Elam

t6m

um acesso ao mercado internacional de capitais muito maier do que as nacionais
Nessa entrevista Nogueira defends a volta de um nacionalismo desenvolvimentista
adequado as novak configurag6es mundiais, sem perder de vista a necessidade de
buscar uma maior competitividade no cenfrio internacional
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Das ll fusionadas, cinco elam empresas de economia miata com
participagao mayoritida do governo estadual. Eram das: Usinas E16tricas
do Paranapanema(Use[pa), Companhia Hidroe]6trica do Rio Pardo
(Cheap), Centrais E16Q-ical de Urubupunga(Celusa), Bandeirante de Ele
[ricidade e Companhia MelhoramenEos de Paraibuna (Comepa)

Dual dessas empresas estatais englobavam sets empresas particula-
tes. A Chirp detinha o controle acionfrio da Central E16trica de Rio Cla-
ra (Sacerc) e de suns associadas, a Empresa Melhoramentos de Nqogi

Guagu, a Companhia Luz e Forma de Jacutinga e a Empresa Luz e Forma
de Mogi Mirim. A Bolsa controlava a Companhia Luz e Forma de Tatum e
a Empresa Luz e Forma E16trica de Tiet6.

Eln 27 de outubro de 1977, a iaz5o social da CESP foi alterada pa-
ra Companhia Energ6tica de S5o Paulo. O objetivo foi ampliar a atuagao
da empresa, abrindo espago para o desenvolvimento de outras atividades

a16m das tradicionais relativas aos servigos pablicos de energia. Teve
infcio o estudo de fontes alternativas de energia, como o hidrog6nio e o
metanol

A CESP, desde a sua criagao, foia maior elnpresa de geragao de
energia e16trica brasileira. A tecnologia desenvolvida pda companhia nas
leas de geragao, transmissio e distribuiglio de energia e16trica 6 reco-
nhecida mundialmente. Os trabalhos na area de memo ambiente e hidrovia

foram pioneiros no setor e16trico brasileiro, contribuindo para destacar
ainda maid a atuagao da CESP

Com o processo de reestruturagao visando a privatizagao das em-
piesas supra, a CUSP(Companhia Energ6tica de Sgo Paulo), a maior ae-
radora do estado e uma das maiores do pats, tinha sob sua responsabili-
dade a distribuidora Elektroa. A Elektro foi privatizada em 16 de julho de
1998, e a empresa ganhadora do lei15o foia ENRON7. O valor de sua
venda foi de 1,479 bilh6es de leais.

A CPFL que foi privatizada em 05 de novembro de 1997, por
3,014 bilh6es de I'eais, 6 controlada agora pele cons6rcio VBC (Votoran

' Elektro lolo name dado a empresa de distribuigao de energia da CESP para ser
privatizada.

Empresa recentemente envolvida em escfndalos contfbeis em seu pars matriz.
'/
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tim, Bradesco e Camargo Corraa), pda Previe polo funds de pensao das
funcionfrios

A ELETROPAULO foi dividida em quatro empresas, mas so as

AEmpresaBandeirante deEnergiana . . :. ...Internacional(Houston). , foi vendida a primeira vez

que foia leilao, sob a alegagao de que o prego minima estava muito alto

controla um cons6rcio e que participa em outro de forma mists com o capi-

tal estrangeiro 6 a magma, ou sega, o capital nacional que tem conseguido
adentra/comprar as empresas leiloadas se restringem a poucos grupos e '

do nas transag6es.

8 Empresa Norte Americana que em 1998 ja estava presents em circa de 35 parses
do mundo.

9 Empresa estatal hancesa.
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Quadra I
Data da privatizagao e valor da venda das empresas de distribuigiio de energia

do Estado de S5o Paulo

VBC -- cons6rcio (Votorantim, Bradesco e Camargo Cornea), Funds de Pens5o do Banco

do Brasil e BONAIRE (Fundos de Pens5o da CESP, SISTEL, ECONOMOS, PETROL
SABESPREV, METRUS e BABESPREV) ' '' '
LIGlITGAS -- Reliante Energy International (Houston), EDF (Eletricit6 de France).
AES, BANESPar e CSN(Companhia sideriirgica Nacional) '
ENRON -- EPC -- Empresa Paranaense Comercializadora, ENRON e ETB

EDP e CPFL -- EDP (Eletticidade de Portugal) e CPFL (VBC)

A privatizag:io do setor e16trico paulista acabou reploduzindo o
discurso do governo federal, reafimlando que a ]nesma serra a melhor
alternativa para o Estado no que tango a oferta e a demanda de energia
e16trica, como tamb6m, o melhor caminho para o letorno do desenvolvi.
menlo estadual. Os argumentos em defesa de tail proposig6es sgo basi-
camente feitos sob tr6s vertentes:

a) a primeira, syria para a maier obtengao de lucros e o pagajnento da
endividamento das empresas ("privalizagao" das drvidas ptiblicas);

b) a segundo, seria para o aumento da produgao energ6tica para suprir a
demanda e aumentar a porcentagem da populagao que tem acesso a
Bla(universalizagao do servigo); e

c) a terceira, 6 a reorganizagao do papal do Estado, deixando de ser in-
vestidor para ser o fiscalizador, legulador de investimentos oriundos
do setor privado

Em oposigao ao discurso oficial da privatizagao, hg tamb6m a vei-
culagao do discurso de que esta alternativa era desnecessaia, pris, cr6-se
que, uma vez melhorada a administrag:io das empresas, evitando os gas-
ton desnecessfrios e n5o inchando as estatais com uma quantidade de
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funcionfrios maior do que a necessgria para o funcionamento da empre '
sa. das seriam lucrativas (Biondi, 1999)

Como ja. exposto acima, a privatizagao foi financiada, em grande
parte, polo dinheiro piiblico, via BNDES que tem financiado as empresas
estrangeiras no equivalents a metade do valor de leilio das empresas.a
serum privatizadas. A AES, compradora da Companhia de Geragao de
Energia E16trica Tiet6 e a Duke Energy, compradora da Companhia de
Geragao de Energia E16trica Paranapanema s5.o apenas algumas das em-
presas que se beneficigfam desse financiamento. O Estado ainda tem a-
ceitou tftulos "padres"'o coma parte do pagamento (Cano, 2000)

Para que a privatizag:io ocorresse no setor e16trico paulista o go-
verno realizou algumas cis6es em algumas das empresa? de geragao,f
distribuigao do Estado. Uma das cis6es mats importante foia da CESP,
se' m o qual ngo se poderia realizar as reformas na referida empress. A
CESP ficou dividida em tr6s empresas de gerag:io e uma de translnissiio

(Figura I)
A Companhia de Geragao de Energia E16trica Tiet6 (CGEET) foi

vendida a. empresa Norte Americana AES e a Companhia de Geragao de
Energia E16trica Paranapancma (CGEEP) foi vendida a tamb&m norte
americana Duke Energy. A CESP Parang ainda continua sobre concessgo
estadual. assam como tamb6m a empresa de transmiss3.o por enquanto

pemlanecerf sob responsabilidade estatal
O quadro atual da participagZio das empresas na energia gerada no

Estado de Sio Paulo acumulada em 12 moses (Hlndos em margo de 2000

o Por "moedas podres'' compreendem vfrios tftulos de dfvidas do governo federal,
coma por exemplo, os da Dfvida Agraria, Siderbras, CP, OFND dentre outros, a16m
da pequena quantidade de tftulos da divida externa. As ''moedas po-
dres''constituiram-se na maier parte das privatizag6es ocorridas entry 1991 e 1995,
(Cano. 2000:253). Etta opgao pda aceitagao de "moedas padres' passou por dais
ordenamentos: o primeiro foia escolha arbitriria de que das poderiam ser aceltas
nos lei16es e a segunda, embora valessem no mercado secundfrio also em torno de

externa, que tiveram desagio de 25 %), proporcionando ganhos extraordingrios para
sous vendedores e para os compradores (que compravam ativos pagando circa da
metade de seu valor). (Cano, 2000:254)
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58,917 GWh), 6 a seguinte: a CESP Parang responds por 51%, a Com-
panhia de Geragao de Energia E16trica Tiet6(CGEET) por 23%, a
Campanhia de Gerag3o de Energia E16trica Paranapanema (CGEEP) por
20qo, a Empresa Metropolitana de Aqua e Energia S.A (EMAE) por 5%
e as demais empresas por apenas I qa(Secretaria de Energia do Estado de
Sio Paulo, 2000)

Figura 1- Cisco da CEsr -- rrivatizagao do setter e16trico Paulista#
H: Este organograma foi extrafdo da Audi6ncia Piiblica da CESPpara privatizagao da
Companllia de Geragio de Energia E16aica Tiet8

A CESP, ou coma tem fido denomillada, CESP Parang(por canter as usinas que uti-lizam o fluvial do Rio Parang).

A gerag:io de energia e16trica do Estado de S5o Paulo. tamb6m est£i
sends comprada pelo capital privado estrangeiro. Embora a empress
CGEEP tenha fido vendida a um fgio de 90,91qo e a CGEET a um agio
de 29,97%, alguns autores a8irmam que o valor estipulado para o leilgo
estava abaixo da valor rea] das empresas (Biondi, ] 999 e Cano, 2000)

O Quadra 2 enumera informag6es acerca da privatizagao da geE a-
WaD de energia e16trica paulista, como o valor da venda, os respectivos
agios e os grupos compradores como forma de evidenciar a influ6ncia
que os grupos estrangeiros tem tido no processo de privatizagao.
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Companhia de Geragao de Energia E16trica Paranapanema
Companhia de Geragao de Energia Elftrica Tiet6

CESP4' . CESP Parang as com sucessivos insucessos para privatizar este empress e, com

a deflagragao da crime no seton em 2001 ela saiu da pauta das privatizag6es

Outros fatores, instituig6es e/ou arranjos politico-institucionais

presentes e essenciais para a reestruturagao - privatizagao - do setter e16-
trico paulista foia Secretaria de Energia do Estado de Sio Paulo e a
Comissio de Servigos PQblicos de Energia (CSPE). Elsa segunda de ca-
rfter regulat6rio e implementadora e executors de muitas das propose '
g6esadvindasdaANEEL. . . . .. - . ...........-.,-,.I

A Secretaria de Energia do Estado de Sio Paulo apresentou segundo
a assessoria do secretirio de energia a seguinte con6iguragao e objetivo

O objetivo da Sect-etaria, a16m de coordeltar as emp'eras.!igadas ao se-
ar elftd.co (hole n6s tends aaas empt'eras de transntissdo -- a Colnpa-
nhia de Transmissdo de Energia Et6trica Patiti,sta e a Elnpresa bautista

.la questao }etacioltado a energia eUtrica, ao pta+\santa\to do setter d&
telco do estado de SP, induzir de forma 81aba{ e gerRI outras fontes de
energia no estado de SP (bioinclssa. folovolaico..co-geraldo. a 8js)- tLldo

Paulo, 2001).
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Jf a CAPE enquanto a ag6ncia reguladora da energia e16trica eln
navel estadual segundo o Comissirio Chefe do Grupo Comercial e de Ta-
rifa apresenta os seguintes objetivos a sejem perseguidos e alcangados

h CAPE rein aaas ful\gees principals reiacicncidas seinpre as quesl6es

eitergeticas: Irma degas 6 o sewigo de eitergia el6trica, 6 Lul! sewigo qt£e 6
%ito atravas de edit\2nio coin a Ah'EEL n6s exercemos as fKngaes da
ANGEL no Estado de Sdo Paulo cont relag€io a Jiscatiwgao. a contrale e
'egutalltelttagao co:npte } enter em lelaQao ao sewiqo de e:ter8ia et6trica.
relltos por pane do Estado de Sdo Pattto a execttQiio do sewiQO collt re-
,aWaD.ao gds caltatizado. A CAPE tatttbfm cotttrota e reguta por detega

1%%lglfZ£lZri.m::: m.zE=£l li31i
Embora a CSPE tenha fido criada em 1997 pda Lei Complementai

833 de 18/10/97, ela 6 oHunda da Secretaria de Energia, onde jf exis-
tiam as fung6es que vinha sendo desenvolvidas at6 para a caracterizag:io
dos contratos de concessgo ou do processo de privatizagao das empresas
distribuidoras de energia do Estado de Sio Paulo. Na verdade n5o havia
uma formalizagao da sua exist6ncia, mas, teoricamente, ela existia atra-
v6s da Sed-etaria de Enereia.

Tanto a Secretaria de Energia quanto a CSPE s5o essenciais para o
entendimento do processo de reestruturag:io do setor e16trico paulista, no
entanto, representantes de ambas as instituig6es reconhecem que houve
defici6ncias na condugao do processo supra, a saber

1. ) o processo de prh'atizaQao se dell iitdepelldettte dos 6rg€ios reit,{ta-
iol'es, }t&o s6 da CAPE, Dias ta} lb m iitcttxsive da pr6pl ia ANGEL € }'e
llmeltte Hill sewiqo nteio de cotttra }t io que acotttecet{ }to pals (fg!!!g.
!gl1}21.d }to seittido de voc& colocar o 6rgZio $scal,izador/conte.otadot a-

Tarifa da CSPE 2001). Comissfrio Chefs do Grupo Comercial e de

Jlio assessor do Secretgrio de Energia do Estado de S8o Paulo, por
sua vez, acredita que a privatizag:io de uma forma gerd nio se efetivou
porem

) Modelo -- privaf tata de tinto farina herat atende as necessidades
porfm, Itd ttecessidade de fazed atguits pequenos ajustes ent tetlltos da
reesfruturagao tarVdria, it\duztr \Dvds ageutes a Guitar }!o ntercndo Oh
fiversi$car a qttestao da }ltatriz eiterg6ticc! -- ipso este sef tdo proposto
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collt a colocagdo das t6ltlticas coitt a tilizagao do g6s natftrat" (Asset
sor do Secretfrio de Energia do Estado de S:io Paulo, 2001)

Embora ambas as instituig6es reconhegam por um dado que houve
falhas no processo de privatizagao do setor e16trico paulista e/ou que ain-
da hf necessidade de realizag6es de ajustes na intengao de melhorar o
funcionamento do setor e sua respectiva prestag:io de servigo atendendo a

qualidade e a acessibilidade nas tarifas praticadas, 6 verdade tamb6m,
que as instituig6es supra v6em a privatizagao como um avango para o
setor no Estado.

Por6m. uma crrtica 6 comum tanto por parte da Secretaria de Ener-

gia quanto da CSPE (ambas representadas aqua polos interlocutores que
nos forneceram as entrevistas) ao processo de privatizagao do setter e16-

trico paulista, ou seja, a major vulneralibidade apresentada na privatiza
gao do setor e16trico foi

Obviamettte 6 ul?l pt'ocesso -- privatizagao -- de captagdo de rectu'sos no
qua! se apreettdeu, por6m pagaitdo t£t?t plelp agora por }tfio ter exigido
por exempts, tto ato de privatizagao da CUSP que t'tottsesse amptia€tlo da
(lferta, ou sega. as ePnpresas simplesnteilte adquiriram uFna energia chama-
da velma e lido se exigiu que des Pzessellio ct'escilnettto da arena, into e

ma das razdes reID q al es/a/lids pipe/zdo esse q esrao. aq. rgczo/ta/71e/z/o
(Comissario Chefs do Grupo Comercial e de Tarifa da CAPE, 2UUI).

Ndo bcxsta s6 privatiwr, f precise plat\ajar e clielttar as de$cig:\das para
que se posse atuar e into ]nestlto cont a ilticiativa privada ndo se porte abrir
mao. E precise aznar de tat farr\a para que a farifn qw o.clien-
tdcoits tlTtidor veltlta pagan ltfio est4a acilna das st£as coltdig6es -- 6 preci
so olhar para a pe/:specffva social famed/n, n o s6/)ara a econ6/Rica e
poZ#ica"(Assessor do Secretfrio de Energia do Estado de Sgo Paulo,

Ou;l£13y, a centralidade adquirida pda questao fiscal de ajuste das
contas no processo de privatizagao do setor e16trico paulista em detri-
mento de uma orientagao mats prepositiva para reestruturagao do setor
e16trico com planejamento inclusive de m6dio e longo puzo para o setor
Por outro dado, tamb6m decorrente delta aus6ncia ou pouca importancia

dada ao planejamento no processo de privatizagao foi 1} defici6ncia na
elaboragao dos arranjos institucionais fiscalizat6rios. As ag6ncias regula-
doras como instituig6es fortis e preparadas para atuarem com efici6ncia
na regulagao de diversos conflitos entry os maltiplos atores envolvidos
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direta ou indiretamente coin o setor ora privatizado s6 foram efetivadas
coin as privatizag6es ja em andamento e mesmo assim, sendo portadoras
de indmeras defici6ncias e contradig6es.

Por outro lado, a Fundagao Patrim6nio Hist6rico de Energia de S&o
Paulo 6 fRIto, talvez uma dos mats positivos, da reestruturagao do setor
e16trico paulista. A FPHESP da forma como ela 6 composta hoje 6 decor-
rente da privatizagao do setor e]6trico, donde foram incorporados os acer-
vos da Eletropaulo Metropolitana, da CUSP(Tiet6 e Pai'anapanema), da
Elektro e da Bandeirante, ficando apenas os acervos da CPFL de fora, por
ter sido privatizada anteriormente a criagao da fundagao. As empresas pri-
vatizadas -- Hlcaram com a responsabilidade, a16m da doagao dos acervos --
de fazerem uma dotagao orgamentfiria durante cinco anon para implemen-
tagao efetiva da fundagao, sendo a 61tima paicela feita em janeiro de 2002

Da perspectiva da FPHESP, a privatizagao 6 vista com bods ''o-
]hos'', por6m, a perspectiva crftica a forma com que o processo foi con-

duzido em termos de implantagao da reestruturagao e criagao de uma no-
va e adequada estrutura regulat6ria tamb6m se fazem presents, qual sega

A. t'eestrututagao do setter etftrico patttisla era }tecess6rio, por6m. as
:lnpresas do porto de vista tfcltico indo estavant co:nprolltetidas porqtte
tl£ltca pel'delatlt a qt£alidade de seas ti'abatltos (sewiQos), }l\as, passala11t
por ttllt esgotatlteltto }\as silas jot'tltas de gestao, ott deja, ell\ sell aspects
politico. Por ot,taro lada, todd o cel\arlo i\acioltat e ilLiCIt\acioltat da pr6-
pria eco/zomia exfgia / 2trda/zfczs " (Assessora da presidents da Fundagao
Patrim6nio Hist6rico da Energia de Sgo Paulo, 2001)

) I taio} probtema que acolttecet{ $oi tt} t cano descompasso citic existiLt
zl\tre a velocidade de itnptell;tet'ttaq€io do pi'ocesso de reestrutw'ageio do
seton ella Sdo Panto e )\o gavel-lto Federal que calltinhou il\ais I,elttattLetlte.
:ditto clue a privatizaQao do gayer:to Federal $oi ent }\&lltero }tettot

.quando coinpal'ada proporcionatmei\te a ocorrida ella Sdo Paulo, pail't-
cipalmeltte ita gel-aWaD) e taittb6m a ltolttagent das agendas regutadotas
goin m rifmo mellor (mall /e/zfo)"(Assessora da presidents da Fundagao
Patrim6nio Hist6rico da Energia de Sgo Paulo, 2001). '

Jf o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidar), por sua
vez, comegou a realizar estudos sobre a privatizagao antes mesmo que o
fen6meno estivesse acontecendo. Mas acabou encontrando muitas barrei-
ras no acesso a informag6es que acabaram impossibilitando um trabalho
com maid enici6ncia, com um conhecimento melhor que pudesse estar
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ajudando e orientando o consumidor, o que o deixou muito maid como
uma entidade reativa aos possfveis problemas do que pr6-ativa como 6 a
intenga.o propositiva do mesmo

g
Realize tos l\utl\ seg\indo ! \onwllto. pQr $nanciainento do Banco [nte-

$h$1$1:;;Z:iH:lU:i! Hl£
.seko"' «. q«. dlz ,e.P,it;;ll ){..ft.s'd. ",,.«««id.,, faso.«d. s6 d ';
6rgdos re8;Ja o,e', m.s ta«-bZm d's.p,@',{'s "g";.eTflf.h"lIlT =:1?
stabelecidm. 0 6rgao regulaclor tlnlm regras quito jrouxas. o que tiwt-
abi\lzata quialquer delncutdo do coitsun\tdov enl sllKaQao cle confLito"
(Advogada do IDEC, 2001)

O IDEC colocou, como uma de suds prioridades, a participagao
ativa e permanente no processo de privatizagao e tamb6m do pos-
pnvatizagao, participando de audi6ncias, semin&ios com especialistas e
realizando pesquisas sobre os postos de atendimento que foram fechados,

as tarifas praticadas e as ocorr6ncias de inadimpl:ncaa
Jg. no que se refers a anflise do IDEC sabre o processo de rees

truturagao em sie suds respectivas ag6ncias reguladoras, as crilticas tam-
b6m nZio faltaram, a saber:

C) tltaior plobte11'ta cal\ as agancias regutM,oi'as s&o os colltratos de
:oncessao das empresas que sdo prejudicLais pa'a os 'onsumidores po '
antorizar anmentas /ora de epoch. os consunlidares jicain quake qKe de
;;;;'=1..1=';.'';i;P;;fdo cl,.f,{f.«;' ''" g..«.. ,:«d ' '.,,' "' 'eg,«s 'io

./ogo " (Advogada do IDEC, 2001).
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qt at folant criados, dados estes }l\olltelttos e:ll clue estailtos viveltdo e a
forma c0/7z g e o se/or re/7t/anglo/indo"(Advogada do IDEC, 2001).

A reestluturagao do setter e16trico paulista, que foi um dos Estados
que ]nais avangou nessas reformas tem nos demonstrado in6meras defici-

ancias, sqaln das no descompasso existence entre as privatizag6es em si
aos ''olhos'' de 6rgaos governamentais e a efetivag5o e eHici6ncia das a-

g6ncias reguladoras, ou pda possibilidade efetiva de crime e impactos
negativos para os consumidores residenciais eln particular, principalmen-
te os de baixa ronda. Hole o consumidor tem pagado um alto prego polos
servigos que sio prestados e que neon sempre 6 coin a qualidade que de-
veria, a tarifa 6 muito alto -- considerando que nossa fonts 6 pledominan-
temente oriunda de fonts hidrfulica --, ele passou por um racionamento
de energia e pda malta de informag6es sobre a prestagao dos servigos.

Abaixo apresentaremos um gelato contido na Ag:io Civil Publica
encaminhada peso IDEC a ANEEL em agosto de 1999, e que at6 outubj-o
de 2001 (m6s e ano em que ieajizamos a entrevisla), ainda n3o havia lido
nenhuma resposta, segue-se em seguida o relato:

O consumidor Jodi Barbosa de Oti.keira (Doc. VIII), coltsuntiu etn abrit,
ie }998, }20 KIWI'ames, pagafao R$ !6,90 (dezesseis Feats e ttoveltta cett-
avos). No mgs de agri! de 1999, coltsumiu ]]3 kWla, Olt s4a, Heros e
pagolt R$ 2],30 (vince regis e triltfa centavos). V4a-se que o mesmo re-
:ebe de beneficto prfvidenciario RS 174.07 (cents e setenta e quatro reals e
;ete ceittavos), ..: Da rapt'oduQao jotogr6$ca de si,ta tesideitcia. ctssim

: de seu banheiro..ja se vis.llurlbra a mls6ria ctbsoluta da padre infe-
liz. No enranto, a CPFL cobra :the o vcEior colts de tarjfn normal. ou sega
o azesmo pa/cz/zza/ de zr//za alias/ada /amfZia " (relate contido na Jffgg
f;!)ilL:Eliblifa; movida contra a ANEEL polo IDEC em agosto de 1999).

Perante as contradig6es presented no processo de reestruturagao do
setter e16trico brasileiro, especialmente no caso paulista no que range ao
reducionismo economista da reforma a quash que exclusivamente a um
ajuste fiscal. O descompasso existence entry as privatizag6es e as institu-
cionalizag6es das ag6ncias reguladoras. A pouca transparencia e efetiva-
gao dessas ag6ncias como instituig6es de Estado e n3o como mecanismos

institucionais de governo tamb6m se faz presents, nos inquietando sobre
qual realmente tem fido e como tem se portado as referidas ag6ncias
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Essas contradig6es e muitas outras nos levam a suspeitar se este
modelo adotado e implementado no setor e16trico em quest:io foia opgao
ou possibilidade hist6rica mats vifvel para engendrar um melhor desen-
volvimento do setor com o devido respeito aos fatores ambientais e soci-
al. Eases 61timos em particular, pda grande desigualdade de ronda e po-
der existence no pats

A16m das contradig6es expostas acima que podemos classificar
como fundamentais, tamb6m ha a pouca ou aus8ncia de transparencia no

trato governamental sabre qual o destino dado ao mont&nte monet&no
que entrou com as empresas privatizadas. Este 6 mais um bator que acaba
por pesar negativamente para a6irmag:io de um ditz Estado Democrftico
de Direito no Brasil, ou sqa, s5o muitas as contradig6es tanto no campo
formal como tamb6m na efetivagao material -- real -- de tats polfticas para
o seton.

A CRISE DO SETOR EL£TRICO BRASILEIRO E O
RACIONAIVIENTO DE 2001: BREVE APRESENTAGAO.

Em um momento de arise energ6tica como o vivenciado em 2001,
hf o retomo da discuss3o acerca da criag:io de mecanismos instltuclonais

que possibilitem a maior participag:io dos diversos segmentos socials nas
refomaas engendrada no Estado brasileiro, principalmente as ocorridas
no setter e16trico. Por6m, antes delta discuss:io, 6 preciso ter o entendi-
inento de duas quest6es, a saber: qual o impacto do processo de privati-
zagao do setter e]6trico para a crisp energ6tica? Quaid as conseqU6nclas
da arise para a cidadania?

Comegando pda segunda questao, dado a diversidade com que a
sociedade 6 composta, imagine se que esse heterogeneidade (se bem a-
proveitada) pudesse engendrar um cddfgo gflco em prop6sito da constru-
gao e continuidade do desenvolvimento nacional de forma a mitigar as
desigualdades sociaisit e a respeitar e garantir a cidadania de todos indis-

Sabemos que o processo de mitigagao das desigualdades sociais existentes no
Brasil -- que nlo sio pequenas --, extrapola a pr6pria questao da cidadania e da maior
participagao da sociedade civil na gestao/planqamento do setor piibll.co por ter.que
ser combatida em mtiltiplas frentes (alfabetizagao, melhor redistribuigao de ronda,
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criminadamente. Pensar em ampliagao da cidadania e/ou exercfcio plano
da mesma, implica n:io somente em consolidar a Democracia, como
[amb6m remer? a avangos na gestao e controls do que 6 Ptiblico(estatal
ou nao-estatal '')

Quando se pretends ] eOetir sabre a cidadania e a questao da crime
e16trica, nio 6 numa tentativa de reafimlar que essen typos de processos
s6 0correm por motivag6es catastr6Hicas (embora eases auxiliem), pris,
como se babe, tanto a formal:io da cidadania quando a constituigao da
democracia se dio por processos hist6ricos. Marshaj] (1967) 6 um dos
autores que evidencia a constituigao da cidadania na Inglaterra dentro de
processos hist6ricos oconidos em espagos temporais diferenciados. Para

(civil e politico) e de segunda geragio (sociais):3
No faso brasileiro, a cidadania 6 bem mats !ecente e -- se for divi-

dida em direitos de primeira e segundo geragao, homo o fez Marshall na
Inglaterra -- ngo apresentara a mesma linearidade hist6rica das conquistas
dos direitos. No Brasil, os direitos avis, politicos e socials se constituf-
ram de forma muito maid difusa ''. A]6m do maid, essa divis5o da cidada-
nia entre direitos avis, politicos e sociais 6 muito mais uma divisio me-

baixa mortalidade infantil dentre outros aspectos fundamentais), por6m sio de ex
trema importancia para este processo

Um dos autores que explora etta concepgao de p(iblico estatal e pablico n8o-
estatal 6 o economista Bresser Pereira. 1998

' No cano Ing16s, a divis:io da cidadania apresentou-se no seguinte arranjo: os direi-
tos avis foram conquistados no s6culo XVlll e abrangiam os direitos individuais de

liberdade, igualdade, propriedade, it e vir, direito a vida (concepgao liberal classica).
Os direitos politicos foram conquistados no s6culo XIX e diziam respeito a liberdade
de associagao, de organizagao politica e sindical, sufrzigio universal dentre outras e
os direitos socials, econ6micos e creditfcios foram conquistados no s6culo XX e
abrangeram os direitos ao trabalho, sa6de, educagao, aposentadoria e etc. E justa-
mente os direitos sociais que tornam real (material) o direito forma] (instituciona])
(Marshall, 1967). ' '

Para ilustrar, basta evidenciar que alguns direitos ti'abalhistas (enquanto direitos
sociais) foram conquistados na d6cada de 30 e a consolidagao plena dos direitos
politicos com o sufrfgio universal (incluindo votos para os analfabetos) data-se da
constituig:io de 1988
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todo16gica para o entendimento de como a cidadania
constitui-se na his-

. ' .£a.-

t6ria do que uma divis8o em si, ou sega, ngo ha como pent;ar a exist6ncia
de um cidadgo que simultaneamente ngo tenha incorporado culturalmen-
te e garantido institucionalmente os direitos civlis, politicos e socials.

Ao se constituir dentro de processos hist6ricos, a cidadania nio s6
garantiu direitos aos individuos como tamb6m os deixou em situagao de

equidade. Por6m, quando a sociedade se deoara com uma situagao, sqa
de reforma ou de crisp de algum seton essencial a vida dos individuos, 6

preciso tomas cuidado para que a cidadania n5o deja afrontada, pris, se
elsa for afetada, haverf uma tend6ncia de impactar de formal diferencia-
das os indivi.duos, isso porque o poder de negociagao nos 6rgaos decis6-
rios dos indivfduos 6 desigual. A parcela de manor poder aquisitivo da
sociedade tends a ser mats afetada

Perante este panorama, a crisp e16trica dove ser encarada n3o s6
como uma crisp do setor e16trico -- com repercussao diretamente na eco-
nomia nacional --, mas tamb6m, como uma possibilidade de crisp da ci-

social, refletindo diretamente na qualidade de ser ou n5o cidad5o.
A crime do setor e16trico brasileiro de um lado e a cidadania do ou-

H
uma tend6ncia em se realizar escolhas que de donna direta ou indireta de-
nham a favorecer uma em detrimento da outra, ou sega, a solugao para a

crisp e a preservagao da cidadania foram processor encarados separada-
mente polo govemo. Muitas dessas escolhas foram debatidas na Cgmara de
Gestio da Crime de Energia E16nica(CGCE), resultando em inQmeras reso-

lug6es, decretos e quatro Medidas Provis6rias(MP) que visavam a supera
gao da crime no setter. A composigao da CGCE ficou assam definida:

1. Ministros de Estado
Chafe da Casa Civil da Presid6ncia da Repablica, que a presidirf;

de Minas e Energia, que sera o seu vice-presidente;
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do Desenvolvimento, Ind6stria e Com6rcio Exterior:
da Fazenda:

do Planejamento; Orgamento e Gestao;
do Meio Ambience;

Chafe da Secretaria de Comunicagao de Governo da PI'esid6ncia da
Rep6blica

Chafe do Gabinete de Seguranga Institucional da Presid6ncia da Re-
p6blica;
Dirigentes mfximos das seguintes entidades:
Agenda Nacional de Energia E16trica -- ANEEL:
Ag6ncia Nacional de Aguas -- ANA;

Banco Nacional do Desenvolvimento Econ6mico e Social
BNDES; e
Ag6ncia Nacional do Petr61eo -- ANP:

3. 1)iretor-Presidents do Operador Nacional do Sistema E16trico --

4. Diretor-Gerd Brasileiro da Itaipu Binacional; e

5. Outros membros designados polo Plesidente da RepabJica (MP n '
2. 198-3, de 28 de junho de 2001, medina em vigor)

Como evidenciado acima pda composigao da CGCE, a sociedade
civil mica sub-representada ou praticamente Hula. Fato este que 6 crave e
deveria ser encarado com muita seriedade, uma vez que pensar em um
Estado Democrftico implica em necessariamente refletir e articular a
sociedade em sua totalidade com a composigao blisica de tr6s nandes
adores; o Estado, o Capital e a Sociedade Civil. ''"'''''

A CGCE, ao deliberar e/ou criar uma determinada normatizagao
que visa combater a crisp -- colno o art. 5' e 13' da MP n ' 2.198-3 --. es-
tabelece os objetivos do Programa de Redugao do Consumo de Energia
E16trica, a saber: a compatibilizagao da demanda de energia com a oferta
por meir da otimizagao do consumo de energia a setores estrat6aicos: o
regime especial de tarifagao ao consumidor segundo os nfveis de consu-
mo dentre outros. O maior problema deste tipo de combats a uma ciise.
tal homo a instada no setor e16trico brasileiro, 6 que a superagao dela a-
caba Hicando em primeiro lugar, ou deja, acima at6 mesmo de alguns di
reitos dos consumidores. Todos acabam pagando de forma e intensidade

2

ONS
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diferenciada conforms seu posicionamento na estratificagao social, po-
r6m. de forma inverse a prioridade social, donde os consumidores de

da ordeitt de 321,45%. (idec, 200]b)"
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Ouadro 3
Aumento real da tarifa de energia e16trica para o consumidor residencial

no perfodo de junho de 1994 a agosto de 1999

# O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) elaborou o quadra com infor-

Um outro aspecto ligado a crime do setor e]6trico foia processo de
privatlzagao engendrado no pars na d6cada de 90. Para o entendimento
do porqu6 esse processo corroborou para a crisp 6 preciso analisar as du-
ds motlva96es que a causaram, a saber: motivag6es estruturais e motiva-
goes conjunturais

Um dos aspectos estruturais jf expostos nests livro foia importan-

prejudicou bastanLe a capacidade do Estado (govemo Federal e estadua])
em investor na ampliagao da gerag:io e das rides de transmits:io. Por6m.
este favor em si n5o 6 a 6nica causa determinants da crisp '' ' -'-''''

Outro favor que pods ser considerado estrutural foia aumento sig-
nificativo do consume de agua dos m61tiplos usugrios na hist6ria recente
brasileira, homo por exemplo, o major consumo de ggua polo setor urba-

:8

Consume Men- junho
1994

Agosto
1999

At6 30 Kwh ].68 4.83

At6 50 Kwh 1.7S 8.05

At6 1 00 Kwh 4.44 r6.10

At6 200 Kwh r3.78 32.20

A{6 220 Kwh [6.25 35.42
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te no discurso do governs(FHC).

agosto de 2001.

a que exporta circa de
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A variagao pluviom6trica sempre esteve plesente no cengrio brasi-
leiro, ou deja, ano a ano no Brasil a gerag:io de energia hidroe16trica de-
pends da variagao das chuvas. Sendo que, desde a d6cada de 1960 que
n5o havia maid ocoiTido falta de energia e16trica, mesmo nos momentos

hist6ricos de fazio muito baixa. coma a ocorrida em 1971 (cerca de 60qE
da media). Em 1990, embora a media da vazgo tamb6m tenha fido baixa

(por6m, ainda um pouch acima da media de 1971) nio da para atribuir a
ela o tatar fundamental para a crisp. Vgrios foram os periodos de sica
intercalados historicamente e nem por ipso houve crises de energia em
todos des. N5o 6 possfvel justificar uma crime assentada na media de va-

z8o quando se vem ano a ano investindo aqu6m do que o setor precisaria
para funcionar(Rosa, 2002). ' '

A jungao dos fatores estruturais e conjunturais presences no setor
e16trico syria. os principals causadores da arise e16tdca. Por6m, alguns
atores sociais est5o se bene6lciando da crisp, dentre des, as pr6prias con-
cessionirias de energia (muiEas delay, nas maas do capital privado inter-
naciona]) que ao funcionarem dentro de uma 16gica de mercado, estgo
conseguindo maximizar sous lucros tanto pdas conquistas adquiridas
junto a ANEEL para aumento das tarifas, quando pelo movimento de

venda da energia economizada por alguns setores aos consumidores que
nio estavam conseguindo atingir a meta de racionamento. Em um mo-
mento de case onde iomega haven um desequilrbrio entry oferta e a de-
manda hf uma grande tend6ncia de maior elasticidade da oferta no senci-
do de aumento de pregos

A privatizag:io ainda teve um outro desdobramento que em 6poca
de case se acirrou maid, qual sqa: uma mudanga substantial na relagao
real que uma empresa plestadora de servigos p6blicos mant6m com a
sociedade civil. Ao passe que numa empress estata] rpor maid que seu
funcionamento ngo seja salisfa[6rio) ha uma relagao em que o usugrio 6
visio homo cidadao, logo, portador de coda uma dimens:io social de direi-
tos e deveres que excedem a relagao usugrio/empresa. Com a privatiza-
gao e gestao destas empresas polo capital privado, ocoiTe uma mudanga
essencial na relagao entry os usufrios e as empresas. Os usufrjos passam

a ser encarados homo consumidores, e o consumo 6 apenas uma dimen-
sio da cidadania, mas ngo sua totalidade. Um outro cisco delta nova re-
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serf apresentado neste, alguns adores responsaveis por 6r£2ios .govema-
mentais, embora favorgveis a reestruturagao homo ocorrida no settere16-

trico brasileiro, n5o deixam de enumerar suas crfticas

Para a CSPE, a arise no seton' e o racionamento, Hizeram com que
se ampliasse muito os trabalhos, como complicador, a comissgo ainda

teve que enfrentar os problemas decorrentes da base de implantagao em
que estavam. A CSPE vinha se consolidando e foi obrigado a fazer uma

ampliagao extraordiniria no quadra de funcionfrios durante este perfodo
para ser possfvel atender a demanda relativa ao esclarecimento a popula-
gao e a niscalizagao de demais atividades a16m daqueles

' r 'r ''-
normais do ser-

vigo de energia vigente, pata tal, a comiss5o contou com o apoio da USP
por memo de consultoria. '

Por outro lado a CAPE tamb6m reconhece que alguns transtornos
foram gerados, mas no final ainda acham que o faldo foi positive:

mo em 20%



H
Energia do Estado de Silo Paulo, 2001)

IHRR$Hh n: :
Hist6rico da Energia de S:io Paulo, 2001).
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em 2001 parte quake que restritalnente de uma oriental:io conjuntural
mai-cada por uma anglise i-educionista de Gusto benefTcio, principalmente
quando se trata de analisar a crisp e o racionajnento

E claro que evitar o desperdrcio e a melhor utilizag:io de energia do-
ve ser metas cotidianas e isto 6 muito bom para o pars como um dodo. Com
o racionamento, se por um dado, obrigou o mau usu&io a passer a fazed- um
bom uso da energia e16Mca consumida, tamb6m 6 verdade que o consumi-

dor que ja fazia um bom uso e os consumidores de baixa renda (que ja nio
dnham muito onde reduzir o consujno) farah prejudicados, con6lgurando-
se numa f abuja que pune os ''bans'' para forger os maud '' a serem bans.

Delta donna, nio se df primeiramente para reduzir toda discuss5o

aos fatores conjunturais, 6 necessido tamb6m compreender o setor pelos
fatores estruturais, pols muitas polfticas postal em prgtica no plesente s6

r ---'

vao apresentar muitos de deus impactos no m6dio e bongo puzo. Em se-
gundo lugar, ngo df para lidar com o racionamento de forma homogenea
nem mesmo o consumidor, afinal, hf vfrios estratos de consumidores se-
gundo a capacidade de consumo e]6trico e portadores das mats variadas

rendas. Sendo assim, veicular estritamente que o racionamento foi positivo
porque fez com que a parcela que fazia mau uso da energia foi obrigada a
evitar o desperdigo 6 desconsiderar a diversidade existente e plural presen-
ts na sociedade e na forma de se relacionar com a energia e16aica.

Ja as crrticas do IDEC ao processo de reestruturagao do setor e16-
trico brasileiro, particularmente o Paulista e a crime -- racionamento -- de
energia e16trica n5o faltaram;

Vo }acioitan'teltto jattoLL ori,eltta$ao sabre a }tecessidade de ecoltontizal
ie evitar o desperdiQO, a sociedade avi! $cou as lllargelts das discttss6es

ia reestrutLna$ao do seton e16trico bl-asiteiro, por ipso qtle tele tdo pou-
cczs f/do///zafdes" (Advogada do IDEC, 2001)

"Na perspective do IDEC a arise (!L£e o setter passot{ -- }aciatalllento --
iecorreu de malta de investime:lids no sitar, desde 97 ein eNentos do setter

!stands escutando os especialistas jaiaretll sob urns possivel arise na se-
tter etdtrica. Os l6cnicos da gqyeriw por outro lada diziant que eases es-
peciatistas el'Gilt "terroristasi8" porqtte el,es estavallt se adiantando a
,tltta clttestdo que estava sabre }'espoltsabitidade e col\wrote do govertto. O

O termo ''terrorista" entry aspa foi utilizado peso proprio entrevistado
S
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e institucional zados polo eovlveoa principal, em fungao do proprio 6m

numa orientagg.o pol i.tito-econ6mica neoliberal
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ANEXOS
Area de prestag:io de servigo das emplesas de distribuigao

do Estado de S:io Paulo

Fonts: ;WWW:Qpf].com.for
Figura 2 - Area de Concess5o da CPFL

Quadra 4
Perfil da empresa CPFL de distribuig5o de energia e16trica do Estado de

Dao i'auto
N' de Clientes 2,4 MM

9.512 GWh
Parcela de venda da CUSP 19.0%
Concessio controlada pda em



Relag5o dos Municipios Atendidos pda CPFL (N : 235)

K:ias de Lind6ia
Aguas de S5o Pedro
Agudos
Altair
Altin6polis
Alto Alegre
Alvaro de Carvalho
Alvin18ndia
Americana
Am6rico Brasiliense
Amparo
Analindia
Aragatuba
Aramina
Araraquara
Arealva
Arei6polis
Ariranha
Acai
Avanhandava
Bady Bassitt
Balbinos
B flsamo
Barbosa
B arid
Barra Bonita
Ban-eton
Balrinha
Batatais
Baum
Bebedouro
Bento de Abreu
Bilac

Boa E.speranga do Sul
Bocaina
Bofete
Borac6ia
Borebr
Botucatu (+)
BraQna

Glic6rio
Guaigara
Guaimbe
Guafra
Guapiagu
Guard
Guaraci
Guaranty
Guararapes
Guariba
Guataparf
Hercu16ndia
Horto16ndia

lacanga
lbat6
lbirli
lbitinga
lcem
lgaragu do Tiet6
lgarapava
lpigua
IPu:i
ltaju
ltapira
ltaPolis
ltapuf
ltatiba
ltatinga (*)
Itirapua
Ituverava
Jaborandi
Jaboticabal
Jack

Jardin6polis
Ja6

Jeriquara
Jose Boniffcio
Jiilio Mesquita
Leng6is Paulista
Lind6ia
Ling

Paulinia
Paulist&nia
Pedal'neiras
Pedregulho
Penapolis
Piacatu
Pindorama (#)
Piracicaba
Pirajuf
Pirangi
Piratininga
Pitangueiras
Poloni
Pomp6ia
Pongai
Pontal
Potirendaba
Prad6polis
Prat3nia
Presidents Alves
Promissiio
Queir6z
Quintana
Rafard
Regin6polis
Restinga
Ribeir5o Bonito
Ribeirgo Corrente
Ribeirgo Proto
Rifaina
Rincgo
Rio das Pedras
Rubifcea
Sabine
Sales Oliveira
Saltinho
Santa Adelia
Santa Barbara d'Oeste
Santa Cruz da
Esperanga
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Brio Alegre
Brod6squi
Brotas
Buritiza I
Cabrflia Paulista
Cafelindia
Cajobi
Cajur6
Campinas
Campos Novos Paulista
Cindido Rodriguez

Cgssia dos Coqueiros

Charqueada
Clementina
Covina
Co16mbia
Coroados
Cosm6polis
('rn X7in Ina c

Cdstais Paulista
Descalvado
Dobrada
Doin C6rregos
Dourado
Duartina
Dumont
Elias Fausto
Emba6ba

Espirito Santo do Pinhal
Fernando Prestes
Fern5o
Franca
Gabriel Monteiro
Glilia

Garza
Gave:io Peixoto
Getulina

Lucian6polis
Luis Antonio
Luizi3nia
Lup6rcio
Macatuba
Marflia
Mateo
Migue16polis
Mineiros do Tiet6
Mirassol
Mirassolfndia
Mlombuca
Monte Alegre do Sul
Monte Alto
Monte Aprazfvel (&)
Monte Azul Paulista
Monte Mor
Mon'o Agudo
Morungaba
Motuca
Never Paulista
Nova Europa
Nova Granada
Nova Odessa

Nuporanga
Ocaugu
Olympia
Onda Verde
Odente
Orlfndia
Palestina
Palmares Paulista
Paraiso
Pardinho
Patrocfnio Paulista
Santa Ernestina
Santa Lucia
Santa Maria da SeiTa
Santa Rosa do Viterbo

Santo Antonio da Ale
grl a
Santo Antonio do Ara.
cangua
Santo Antonio do Jar.
dim

Santapolls do Aguapef
S:io Joaquim da Barra
S6o Jose da Bela Vista
Sgo Jose do Rio Proto
Sgo Manuel
S2io Pedro
S5o Sim5o
Serra Azul
Serra Negra
Serrana
Sert5ozinho
Severfnia
Socorro
Sumar6
Tabatinga
Taiagu
TaiQva
Tanabf
Taquaral
Taquaritinga
Terra Roxa
Torrinha
Trabiju
Ubarana
Uch6a
Uru
Vallnhos
Valparaiso
Vera Cruz
Viradouro
Vista Alegre do Alto

Fonte: Seer

(#) Municipios atendidos por dual concessionfdas
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: O DA EMPRESA BANDEIjtANTE ENERGIA S.A '

Quadro 5
de distribuigfioPerfil da emprosa Bandeirante Energia S.A

o de S5o Paulode energia e16trica do Estad
2,0 MMN' de antes
24.51 I GWhConsumo
24,0 %Parcela de venda da CESP

EDP e CPFL

(site XDu:99$e:Cen:bO



FIGURE 4 - AREA DE CONCESSAO EMPRESA ELETROPAULO METROPOLITANA

Ponte: www.cleti'onaujo.cnm.hr

Quadra 6

Perfil da empresa Eletropaulo y.etropolitlya de distribuig5o de eller.
e16trica do Estadi de S5o Paulo ;

lia

N' de Clientes 1 4.4 MM
Consumo 1 38.978 GWh
Parcela de venda da CESP 1 38.5 %

resas AES, CSN, EDF e Reliant
Fonte: CESP - Audi6ncia P
(site X)iOiC:QggD:S;S!!n:bD ' ' ' ''"' '' - ' -'

1999

Relagao dos Municfpios Atendidos pda Eletropaulo Metropolitana
cidade de Sio Paulo S.A. (N = 24)

Eletri

Itapevi
Jandira

Juquitiba
Matta
Osasco

Pirapora do Bom Jesus
Ribeir5o Pires

Rio Grande da Sen a
Estad 0

por duas

Santana de Pamaiba
Santo Andre

S5o Bernardo do Campo
SEo Caetano do Sul

Sgo Lourengo da Serra
S5o Paulo
Taboio da Serra
V Grande Paulista

Cotta
Diadema
Embu

Embu-Guagu (#)
da Sen'a

deonte:

(#) Municipio atendido



Minas Gerais

Nato Grosso
(lo Sul

Parang

Regiao Noroeste
Oceans
Atlgntico

n Reyian Sul
H Regiao Leste
H Regiao Centro

Figura 5 - Area de concessao da Elektro Eletricidade e Servigo S.A.

(site XEufg$efsln!.bf)
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Relag5o dos municipios Atendidos pda Elektro Eletricidade
e Servigo S.A. (N = 227)

Aguai
Aguas da Prata
Alvarez Florence
Am6rico de Campos
Andradina
Angatuba
Anhembi
A nh . . «. , .
Aparecida d'Oeste
Apiaf
Arapef
Auras
Areias

Artur Nogueira
Amjf
Aspasia
Atibaia
Auriflama Bananal
Barge de Antonina
Barra do Chap6u
Barra do Turvo
Bertioga
Bom Jesus dos Perd6es
Bom Sucesso de Itarar6
B uri

Buritama
Cabredva
Caieiras
Cajati
Campina do Monte
Alegre
Campos do Jordgo
Canan6ia
Capao Bonito
Cardoso
Castillo
Cerquilho
Cesgrio Lange
Conchal
Conchas

Irapuru
Itaberg
Itanhat$m
Ita6ca

ltapeva
ltapirapua Paulista
ltaporanga
Itapura
ltarar6
Itariri
Itirapina
Jacupiranga
Jales
Jarin6
Joan6polis
Jumirim
Junqueir6polis
Juqui£
Lagoinha
Laranjal Paulista
Lavfnia
Lavrinhas
Lome
Limeira
Lourdes
Macaubal
Macedonia
Magda
Mairipora
Marabg Paulista
Mari6polis
Marin6polis
Me ridiano
Mes6polis
Mira Estrela
Miracatu
Mirand6polis
Mirante do
Paranapanema

Pirassununga
Planalto
Pontalinda
Ponies Gestal
Populina
Porangaba
Porto Ferreira
Praia Grande (+)
Quads a
Queluz
Redeng:io da Serra
Registro
Ribeira
Ribeirgo Brando
Ribeir5o Grande
Rio Claro
Riolgndia
Riversul
Romana

Rubin6ia
Sandovalina
Santa Albertina
Santa Clara d'Oeste
Santa Cruz da
Conceig5o
Santa Cruz das
Palmeiras
Santa F6 do Sul
Santa Gel'trudes
Santa Isabel
Santa Mercedes
Santa Rita do Passa
Quatro
Santa Rita d'Oeste
Santa Salute
Santana da Ponte Pensa
Santo Antonio de Posse
Santo Antonio do Pinhal
S5o Bento do Sapucai
S5o Francisco
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Cordetr6pous I ivx6gi-Mirim
Coronal Macedo I Mong6es
Corumbataf I Mongagu5..''m"'"' IM::iB%«,
Dolcin6polis I Narandiba da Serra
Dracena I Nazar6 Paulista
Eldorado I Nhandeara
Engenheiro Coelho INipo5

::tUm... l::;:S:s=-::;',
Estrela d'Oeste I Nova Castilho
Euclides da Cunha Pau- I Nova Guataporanga
lista I Nova Independ6ncia
Fartura I Nova Lusit8nia
Femand6polis I Orindluva.
Flora Rica I Ouro Verde
Floreal I Ouroeste
F16rida Paulista I Pacaembu
Francisco Morato I Palmeira d'Oeste
Franco da Rocha I Panorama
Gastro Vidigal I Paraibuna
General Salgado IParanapua
Guapiara IPariquera-Agu
Guaragail I Parisi
Guarani d'Oeste I Paulic6ia
Guaruja (+) I Paulo de lana
Guzojindia I Pedran6polis
lgarata I Pedro de Toledo
lguape I !ereira Barreto
llha Comprida I Pereilas
llha Solteira I Perufbe
llhabela I Piedade
Indiapora I Polar do Sul
lpeuna I Piquete
lporanga I PiracaiaIracemipolis I Piraoozinho

do Estado de Sgo Paulo

(#) Municfpios atendidos por dubs concessionartas

(*+) Municipios pertencentes ao estado de Mata Grosso do Sul

Sgo Jogo da Boa Vista
Sgo Jo:io das Dual Pon.
tes
S5o Jo:io de Iracema
S5o logo do Pau d'Alho
s5o Jose do Barreiro
Silo Lui.s do Paraitinga
Sebastian6polis do Sul
Seth Barras
Silveiras
Sud Menucci
Suzanapolis
Taciba
TambaQ

Tapirail
Taquarivai
Tarabai.
Tatum.

Teodoro Sampaio
Tiet6
Torre de Pedra
Tr6s Fronteiras
Tupi Paulista
I'. iH i'i h n

Turmalina
Ubatuba
Unigo Paulista
Ur6nia
Valentim Gentil
Vargem Grande do Sul
Vit6ria Brasil
Votuporanga
Zacarias
Anaurilindia (#*)
Brasilindia (##)
Santa Rita do Pardo (**)
Selviria (")
Tr6s Lagoas (**)
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CSE - Caiuf - Servigos de Eletri
dade S/A
Adamantina
Alfredo Marcondes
Caiabu
Caiug

Emilian6polis
Indiana
In6bia Paulista
Luc61ia

Martin6polis I CSPE - Cia. Sul Paulista de Ener-
Osvaldo Cruz I gia
Parapua I Alambari
Piquerobi I Guarer

Presidents Epitgcio I Sao puf uel Arcanjo
Presidents Prudence lltapetininga(+)
Presidente Venceslau

RWrgo dos Indios I HolamCia. Jaguari de Energia
Sagres I Pedreira

Salmourgo I Jaguaritina (+)
Santo Anast5cio

Santo Expedito I CLFM - Companhia Luz e Forma
Alvarez Machado(8) Ide Moc6ca '

Presidents Bernardes (+) I Moc6ca (*)

Demais Empresas de Energia E16trica(N = 85)

E16trica
Divino]6ndia
ltobi
S5o Sebasti5o da Grama

Tapiratiba
Caconde (#)
Casa Branca (8)
Sfo Jose do Rio Pardo (8)

CLFSC - Cia. Luz e Forma
Cruz
Aguas de Santa Barbara
Arandu
Canitar

Cerqueira Cesar
Espirito Santo do Turvo
paras

lpaussu

'Santa I CNEE - Cia.
E16trica
Adolfo
Borborema
Catanduva

Catiguf
Elisifrio
Irapua
ltajobi

Nacional de Energia
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Nova Alianga
Novais
Novo Horizonte
Sales

Urupas
Pindorama (#)

Santa Cruz do Rio Pardo
Sio Pedro do Turvo
Sarutaif

Tagua(
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