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8 Anexos 

Anexo 1: Fluxograma do processo para implantação de PCH´s 
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Anexo 2: Avaliação da PCH por Fluxo de Caixa Descontado 

 

 

 

Fluxo de Caixa (R$) - Moeda Real
Fluxo de Caixa 2006 2007 2008 2009 2010 ... 2027

Potência Instalada (MW) -      -       30          30          30          30          30          
Suprimento de Energia (MWh) -      -       262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 
Preço Final de Venda (R$/MWh) 120      120      120        120        120        120        120        

RECEITA BRUTA -      -       32          32          32          32          32          
(-) IMPOSTOS -      -       3            3            3            3            3            
     Cofins -    -     2          2          2           2            2          
       - Alíquota (%) 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%
     Pis/Pasep -    -     1          1          1           1            1          
       - Alíquota (%) 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65%

RECEITA LÍQUIDA 0 0 29 29 29 29 29
(-) Custo de Geração -      -       3            3            3            3            3            
       - Geração Unitária (R$/MWh) 10       10       10       10       10 10            10
(-) TAXAS DIVERSAS -    -     1          1          1           1            1          
       - Alíquota média simplificada (%) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

EBITDA 0 0 24 24 24 24 24
      (-) Depreciação -      -       7            7            7            7            7            

LAJIR -      -       17          17          17          17          17          
(-) IR/CSSL -      -       6            6            6            6            6            
       - Alíquota (%) 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

LAJ -      -       11          11          11          11          11          
      (-) Investimentos 69      69      -       -       -        -         -       

      (+) Depreciação -    -     7          7          7           7            7          

FLUXO DE CAIXA LIVRE (69)    (69)     18        18        18         18          18        
0 0         18         18 18         18                  18

Valuation (R$)
WACC 10%
VP Fluxos de Caixa 128,4 
VP Investimentos (119,8) 
ENTERPRISE VALUE 8,7
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