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APRESENTAÇÃO

A engenharia elétrica tornou-se uma profissão há cerca de 130 anos, com o início 
da distribuição de eletricidade em caráter comercial e com a difusão acelerada do 
telégrafo em escala global no final do século XIX. 

Na primeira metade do século XX a difusão da telefonia e da radiodifusão 
além do crescimento vigoroso dos sistemas elétricos de produção, transmissão e 
distribuição de eletricidade, deu os contornos definitivos para a carreira de engenheiro 
eletricista que na segunda metade do século, com a difusão dos semicondutores e da 
computação gerou variações de ênfase de formação como engenheiros eletrônicos, 
de telecomunicações, de controle e automação ou de computação. 

Produzir conhecimento em engenharia elétrica é portando pesquisar em uma 
gama enorme de áreas, subáreas e abordagens de uma engenharia que é onipresente 
em praticamente todos os campos da ciência e tecnologia. 

Neste livro temos uma diversidade de temas, níveis de profundidade e abordagens 
de pesquisa, envolvendo aspectos técnicos e científicos. Aos autores e editores, 
agradecemos pela confiança e espírito de parceria.

João Dallamuta
Henrique Ajuz Holzmann
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RESUMO: Tradicionalmente, a análise de 
perdas técnicas em sistemas de distribuição é 
feita usando um programa de fluxo de carga. 
No entanto, a aplicação de uma metodologia 
usando dados de medição e simulação juntos 
não foi feita. Este artigo utiliza a demanda 
média de um dia representativo, medida no 
secundário dos transformadores de 69/13.8 
kV de um alimentador do regional Sobral do 
sistema elétrico da Enel Distribuição Ceará, 
para calcular as perdas técnicas nesse 
alimentador. Os programas utilizados foram 
o de análise de redes elétricas (ANAREDE) 
e o programa Form do centro de pesquisas 
de energia elétrica (CEPEL). Os resultados 
mostram que o fluxo de potência ativa obtido nas 
oitos linhas primárias referente as simulações 
realizadas nos meses de agosto e setembro 
se aproximaram das medições de demanda 
das fronteiras. As variações em todas as linhas 
primárias ficaram abaixo 1 MW, consideradas 
normais. Já as variações de demanda em 
algumas linhas secundárias obtiveram grandes 
distorções, algumas chegando a valores acima 
de 1 MW, consideradas anormais. A partir das 
análises feitas criou-se um plano de projeto de 
obras e investimentos que tem data prevista 
para execução entre os anos de 2017 e 2021, 
visando a melhoria das perdas técnicas da 
regional SBD.
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PALAVRAS-CHAVE: Fluxo de Potência, Anarede, Perdas Técnicas.

ANALYSIS OF TECHNICAL LOSSES IN DISTRIBUTION SYSTEMS

ABSTRACT: Traditionally, the analysis of technical losses in distribution systems is 
done using a load flow program. However, the application of a methodology using 
measurement and simulation data together was not done. This paper uses the average 
demand of a representative day, measured on the secondary of the 69 / 13.8 kV 
transformers of an Enel Distribuição Ceará regional electric system Sobral feeder, to 
calculate the technical losses in this feeder. The programs used were the analysis of 
electrical networks (ANAREDE) and the program form of the Center for research of 
electric energy (CEPEL). The results show that the active power flow obtained in the 
eight primary lines referring to the simulations performed in August and September 
approached the border demand measurements. Variations in all primary lines were 
below 1 MW, considered normal. Demand variations in some secondary lines had 
great distortions, some reaching values   above 1 MW, considered abnormal. Based 
on the analyzes made, a project plan for works and investments was created, which is 
scheduled to be executed between 2017 and 2021, aiming at improving the technical 
losses of the regional SBD.
KEYWORDS: Power Flow, Anarede, Technical Losses.

1 |  INTRODUÇÃO 

No contexto atual em que vivemos, a energia elétrica deixou de apenas 
proporcionar conforto e passou a ser um produto essencial para o funcionamento 
e desenvolvimento de todos os setores. Todo o desenvolvimento, expansão e 
modernização do país está diretamente vinculado e dependente ao setor elétrico. 
Desse modo, torna-se necessário aumentar a eficiência dos sistemas de energia, 
elevando seu nível de confiabilidade através da redução de perdas aliado a diminuição 
dos custos provenientes das mesmas (FISCHER & PAIXÃO & SAUSEN, 2017, p. 2).

Os métodos para a resolução do problema de fluxo de potência nos sistemas 
de distribuição começaram a serem criados na década de 1950, com o método de 
(WARD & HALE, 1956, p. 398-404). Pouco tempo depois surgiu o método de Newton-
Raphson (VAN NESS, 1959, p. 583-588) & (TINNEY & HART, 1967, p. 1449-1456). 
Em seguida, na década de 1970 foram surgindo novos métodos, como por exemplo, 
os métodos desacoplados, já com base no método de Newton-Raphson (STOTT & 
ALSAÇ, 1974, p. 859–869). Atualmente, já existem programas computacionais que 
rapidamente resolvem problema de fluxo de carga, como por exemplo, o ANAREDE 
e PSCAD. Desta forma, os métodos de análises de fluxo potência vem cada vez mais 
se aperfeiçoando.

Os estudos de fluxo de potência para distribuição eram realizados com pouca 
ênfase, por esse motivo, os sistemas de distribuição eram superdimensionados. Com 
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o passar dos anos, as redes elétricas foram submetidas a um aumento constante de 
demanda de carga, fazendo com que estes sistemas chegassem a sua capacidade 
máxima e impactando no aumento das perdas por efeito joule (MARTINS, 2018, p. 6).

Os estudos de fluxos de potência são de muita importância no planejamento 
e desenho dos sistemas de potência como também na determinação das melhores 
condições de operação, controle e supervisão dos sistemas existentes. A determinação 
do estado da rede é essencial a qualquer sistema de energia elétrica. O fluxo de carga 
ou fluxo de potência consiste em determinar os módulos e ângulos da tensão em todas 
as barras ou nós do sistema, para uma determinada condição de geração e carga. O 
cálculo do fluxo de potência é a base da análise de um sistema de potência, sendo 
utilizado desde o planejamento até operação em tempo real (MARTINS, 2018, p. 1).

As concessionárias devem ter como meta central manter o fornecimento contínuo 
de energia e para isto precisam ampliar seus sistemas e melhorar a confiabilidade, o 
que implica em grandes investimentos. Se violarem os indicadores de continuidade, 
definidos pela ANEEL, pagam multas elevadas. Logo, se preocupam, quando na 
realização do planejamento da expansão da rede, não somente em minimizar 
custos de investimentos, mas também em considerar o atendimento aos critérios de 
confiabilidade requeridos para o sistema (MILOCA, 2012, p. 3).

Em estudos de planejamento voltados para perdas, é usual que se represente 
o carregamento do transformador como sendo um carregamento equivalente global, 
sem distinguir as suas parcelas constituintes, ou seja, o consumo de energia faturado, 
as perdas comerciais, e as perdas técnicas. As perdas técnicas são relativamente 
conhecidas e monitoradas, e se originam da circulação de correntes nos elementos 
das redes elétricas, sendo calculadas sistematicamente nos estudos de planejamento 
da operação (OLIVEIRA et. al., 2016, p. 2).

Todas estas mudanças trazem novos desafios aos profissionais que atuam nas 
empresas do setor elétrico, particularmente aqueles que atuam nas empresas de 
distribuição, que constitui o elo de conexão dos consumidores com o sistema (KAGAN 
& OLIVEIRA & ROBBA, 2010, p. 1-325).

A motivação surgiu durante um estudo realizado quando o cálculo do balanço 
de energia em alta tensão estava em fase de desenvolvimento, cujo objetivo principal 
era criar uma metodologia que pudesse de fato ser aplicada ao sistema real e que 
envolvam critérios para detectar em quais trechos estavam as maiores perdas, de 
modo que o planejador da concessionária pudesse utilizá-la de forma a auxiliar de 
modo eficiente no seu trabalho de planejamento da expansão da rede.

O objetivo deste trabalho é demonstrar as etapas de uma simulação do fluxo de 
potência das linhas primárias e secundarias, utilizando a demanda média de um dia 
representativo e observar em quais trechos possuem as maiores perdas técnicas da 
regional SBD que compõe o sistema na Enel Distribuição Ceará.

O trabalho está dividido em cinco tópicos, descritos a seguir: Metodologia 
Aplicada, Análise dos Resultados, Projeto de Obras e Investimento, Conclusões 
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e Referências Bibliográfi cas. O segundo tópico aborda em detalhes a metodologia 
utilizada. O tópico três mostra os resultados e as análises das simulações. O tópico 
quatro mostra as ações tomadas para planejamento de obras e investimentos. Na 
conclusão são apresentados os resultados encontrados e as considerações fi nais do 
estudo e nas referências bibliográfi cas são citadas as principais fontes utilizadas.

2 |  METODOLOGIA APLICADA

Para o desenvolvimento dessa técnica foram realizadas pesquisas bibliográfi cas 
sobre fl uxo de potência e em manuais dos programas utilizados. Inicialmente foram 
consideradas todas as medições de fronteiras das linhas de distribuição (LD) em 69 kV 
da regional SBD e as respectivas medições de saída dos transformadores de 69/13,8 
kV conectadas no seu secundário. Portanto, as LD’s em 69 kV primárias consideradas 
foram a SBD – 02J1, SBD – 02J2, SBD – 02J3, SBD – 02J4, SBD – 02J5, SBD – 
02J6, SBD – 02J7 e SBD – 02J8 e para a segmentação por eixo secundário foram 
considerados todos os trechos que estão conectadas com as mesmas. As linhas 
atendem as cargas do interior do estado do Ceará, conforme é mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Mapa elétrico da rede básica do regional Sobral (SBD)
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Após escolher as linhas para a realização do estudo, foi necessário obter alguns 
dados do sistema para realizar as comparações entre as potências medidas e as 
potências simuladas das medições de fronteira e também para a análise segmentada 
das perdas técnicas por eixo. As medições de fronteira primárias das LD’s (Input do 
sistema) foram adquiridas através do sistema de Telemetria PIM (Plataforma Integrada 
de Medição), enquanto que os dados medidos de demanda (Output do sistema – saída 
dos Trafos) foram adquiridos pela plataforma Enterprise, ambos sistemas corporativos 
da Enel.

As simulações foram realizadas usando o programa ANAREDE e Form que são 
utilizados nas áreas de planejamento e operação das concessionárias de energia 
elétrica. O ANAREDE é o mais utilizado no Brasil para análise de sistemas elétricos de 
potência em regime permanente. Reúne programas de fl uxo de potência, equivalente 
de redes, análise de contingências, análise de sensibilidade de tensão e de fl uxo, e 
análise de segurança de tensão (CEPEL, 2017).  

As simulações tiveram foco apenas na regional SBD devido ao alto índice de 
perdas técnicas em alta tensão, quando comparado com as outras regionais existentes. 
Foram utilizadas as demandas médias de um dia representativo de cada um dos dois 
meses analisados (agosto e setembro de 2016) para minimizar os efeitos de possíveis 
transferências de cargas que interferem nos resultados. 

Após defi nido o dia mais próximo da demanda média dos meses citados 
foi alimentado a planilha (ver Figura 2) para gerar os casos com extensão PWF e 
logo depois processado o fl uxo de carga no ANAREDE. Em seguida, foi gerado o 
relatório form a partir dos dados medidos das medições de saídas do secundário dos 
transformadores 69/13,8 kV para a análise das linhas primárias. 
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Figura 2 – Planilha de geração dos arquivos PWF

Por fi m, após adquiridos todos os dados realizou-se o fl uxo de potência referente 
a cada trecho primário e secundário da regional e observou-se no diagrama elétrico as 
perdas detalhadas por eixo para as análises das linhas.

3 |  ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a análise das perdas técnicas das linhas de distribuição primárias foi 
necessário realizar simulações em dois meses, com o objetivo também de garantir que 
as medições de fronteira das respectivas linhas estejam sem nenhum problema com 
o registro de demanda e não venha a interferir nos resultados simulados nas linhas 
secundárias. Neste período iniciou-se as análises através da metodologia descrita 
no capitulo 2 e a partir daí identifi cou-se que a regional SBD possui um alto índice de 
perdas em algumas linhas secundárias, assim foi possível mostrar com mais detalhes 
a confi abilidade da sistemática de análise através da metodologia aplicada. 

O Gráfi co 1 mostra as perdas acumuladas/ano de 2016 das 11 regionais que 
compõem o sistema da companhia. A regional SBD acumulou uma perda de 84,3 
GWh correspondente a 5,51%, sendo muito superior as outras regionais, desta forma 
motivou um estudo detalhado da respectiva região.

Gráfi co 1 – Perdas técnicas acumuladas do ano de 2016 das regionais

O sistema de alta tensão da companhia possui 173 medições no secundário dos 
transformadores de 69/13,8 kV, 11 geradoras alternativas conectadas diretamente no 
barramento de 69 kV das subestações, 35 clientes livres e 24 clientes cativos todos 
com tensão de fornecimento de 69 kV. O diagrama unifi lar mostrado na Figura 3 
resume a localização das medições do sistema em alta tensão.



A Aplicação do Conhecimento Científi co na Engenharia Elétrica Capítulo 5 54

Figura 3 – Diagrama unifi lar do sistema de alta tensão da Enel Ceará

Na Tabela 1 é destacado os resultados do ANAREDE dos fl uxos de potência 
ativa referente à simulação realizada no mês de agosto das linhas primárias da 
regional SBD, que foram estimadas a partir dos dados medidos das cargas de saídas 
conectadas nas respectivas linhas.

Tabela 1 – Comparação do fl uxo de potência gerado pelo relatório form e as medições de 
fronteira das linhas primárias referente ao mês de agosto

Os resultados do fl uxo de potência ativa das oitos linhas primárias referente as 
simulações realizadas no mês de agosto se aproximaram das medições de demanda 
das fronteiras. As variações em todas as linhas fi caram abaixo 1 MW, consideradas 
normais. 

No mês de setembro os resultados também foram satisfatórios, apesar das linhas 
02J3 e 02J4 apresentarem uma variação maior que no mês de agosto, mas ainda fi cou 
com um patamar de variação normal. As demais linhas fi caram com variações abaixo 
de 1 MW, conforme é mostrado na Tabela 2.
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Tabela 2 – Comparação do fl uxo de potência gerado pelo relatório form e as medições de 
fronteira das linhas primárias referente ao mês de setembro

Para uma análise mais detalhada foram simuladas as perdas nas linhas 
secundárias. As análises foram segmentadas em três eixos: Sobral/Massapê, Caracará 
e Cariré. Na Figura 4 é ilustrado os eixos citados anteriormente e as suas respectivas 
subestações correspondentes.

Figura 4 – Mapa elétrico da rede básica com a divisão dos eixos da regional SBD

O eixo Sobral/Massapê possui as linhas primárias SBD 02J3, 02J4 e 02J5 que 
fazem fronteira com a Chesf. As linhas secundárias foram analisadas detalhadamente 
trecho a trecho conforme é mostrado na Tabela 3. Os trechos secundários destacados 
em verde foram os que obteram resultados de perdas técnicas por demanda aceitável, 
já os destacados em vermelho foram as linhas secundárias que tiveram os maiores 
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índices. O trecho que chamou atenção foi o Massapê (MSP) – Granja (GRJ) com 
valores de perdas em porcentagem (%) de 4,62 e 5,95 para os meses de agosto e 
setembro respectivamente. 

Tabela 3 – Resultados do relatório form com os fl uxos de potência ativa das linhas primárias e 
secundárias da regional SBD referente ao mês de setembro e agosto

Para o eixo Cariré que possui as linhas primárias 02J1, 02J6 e 02J7 a quantidade 
de trechos com perdas elevadas foi maior que no eixo Sobral/Massapê. Os que mais 
se destacaram foram o Cariré (CRE) – Ibiapina (IBP) com valor de 5,03% e a derivação 
do barramento existente entre Nova Russas (NVR) e Araras do Norte (ARU) que é o 
fct.NVR com índice de 4,17% e no mês de setembro os resultados foram 4,86% e 
5,41% respectivamente, como especifi cado na Tabela 4.

Tabela 4 – Resultados do relatório form com os fl uxos de potência ativa das linhas primárias e 
secundárias da regional SBD referente ao mês de setembro e agosto do eixo Cariré
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Já o eixo Caracará que entre os três é o de menor extensão (214,12 Km) as 
linhas primárias são a SBD 02J2 e a SBD 02J8 que estão conectadas diretamente no 
barramento de 69 kV da subestação de Caracará (CRC). O trecho que apresentou a 
maior variação em MW foi o Caracará (CRC) - Itapajé (ITE) com valor de 1,1 e em 
porcentagem (%) de 5,39 para o mês de agosto e em setembro as variações foram 0,9 
MW e 4,74%, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 – Resultados do relatório form com os fl uxos de potência ativa das linhas primárias e 
secundárias da regional SBD referente ao mês de setembro e agosto do eixo Caracará

No eixo Sobral/Massapê observou-se que a linha secundária que apresentou o 
maior índice de perdas técnicas foi a de maior distância (70,54 Km), no entanto não 
foi a linha que circulou a maior magnitude de demanda em ambos os meses. Contudo 
essa mesma análise não se concretizou no eixo Cariré que para o mês de agosto a 
maior perda não foi na linha de maior distância e nem na que circulou o maior volume 
de demanda, já no mês de setembro a maior perda foi na linha de maior distância (66 
Km) que foi a derivação do barramento fct.NVR existente entre ARU para NVR, porém 
não foi a que circulou o maior volume de demanda. A Tabela 6 mostra um resumo das 
linhas com as maiores perdas.

Tabela 6 – Resumo das linhas que obtiveram as maiores perdas técnicas

Para o eixo Caracará a linha secundária CRC para ITE foi a que se destacou 
com maior índice, a mesma tem a maior distância (50 Km) e também foi a que circulou 
o maior volume de demanda quando comparado com as outras linhas em ambos os 
meses analisados.
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4 |  PROJETO DE OBRAS E INVESTIMENTO

A partir das análises feitas, foi desenvolvido um plano de projeto de obras e 
investimentos que tem data prevista para execução entre os anos de 2017 e 2021, 
visando a redução das perdas técnicas da regional SBD. No esquema mostrado na 
Figura 5, a linha azul mostra o sistema atual do eixo Sobral/Massapê e a linha em 
vermelho as modifi cações elétricas planejadas. Está previsto entrar em operação do 
ponto de suprimento Acaraú II a construção de duas linhas de distribuição de alta 
tensão (LDAT) ACD I/ACA e ACD II/MRC. O investimento previsto para as obras no 
eixo é de MMR$ 0,525 (meio milhão e vinte e cinco mil reais).

Figura 5 - Diagrama elétrico do sistema atual e das obras previstas para a melhoria da rede do 
eixo Sobral/Massapê

Já para o eixo Caracará (CRC) as obras previstas são de energizar a SED SBV, 
utilizando os dois circuitos de SBD/CRC; realizar a transferências da SED SBV para 
a linha de distribuição de alta tensão (LDAT) SBD/CRE para o recondutoramento do 
trecho SBD/SBV; construir uma nova LDAT SBD/CRC (terceiro Circuito); construir 
outra LDAT de Amontada (AMT) para Itapipoca (ITK) (fechamento do anel) e entrar 
uma nova LDAT CRC – ITE (segundo circuito). Na Figura 6 é mostrado o diagrama 
planejado das obras do eixo. Está estimado um investimento de MMR$ 59,1 (cinquenta 
e nove milhões e cem mil reais).
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Figura 6 - Diagrama elétrico do sistema atual e das obras prevista para melhoria da rede do 
eixo CRC

Para o eixo Cariré está previsto a entrada em operação da LDAT Ibiapina (IBP 
II) para Ibiapina (IBP) e Ibiapina (IBP II) para Tianguá (TNG). Na Figura 7 a linha azul 
são as LD’s atuais e em vermelho são as LD’s previstas para construção. A aplicação 
para a criação das linhas é de MMR$ 21,5 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais).

Figura 7 - Diagrama elétrico do sistema atual e das obras previstas para a melhoria da rede do 
eixo Cariré

No cenário sem obras, considerando todas as linhas de entrada correspondentes 
do regional SBD, possui o valor de demanda/ano de 290,4 MW para o input e de 
261,9 MW para output resultando em uma perda de 28,5 MW. No cenário com a obra 
do eixo Sobral/Massapê o input é estimado em 286,2 MW e uma carga de 263,8 MW 
resultando em uma perda de 22,4 MW. No eixo CRC o input previsto é de 287,3 MW 
e um output de 262,7 MW com perda de 24,6 MW e para o eixo CRE um input de 
285,6 MW e um output de 266,7 MW resultando em uma perda de 18,9 MW. Portanto, 
percebe-se que as perdas em todos os eixos tendem a reduzir com as realizações das 
obras. O total de investimento para as obras dos três eixos é de MMR$ 81,125 (oitenta 
e um milhões e cento e vinte e cinco mil reais).
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5 |  CONCLUSÕES

A utilização direta de programas computacionais de fluxo potência em conjunto 
com a criação de novas metodologias de análises ainda são bastantes usados na 
solução de problemas de distribuição de energia elétrica. Neste caso, tem-se uma 
aplicação direta entre um método proposto utilizando dados de medições reais e um 
simulador de fluxo de carga. A partir desta técnica, foi possível determinar os trechos 
com as maiores perdas técnicas e melhor assertividade na criação de novas linhas de 
distribuição em pontos críticos, visando minimizar as perdas elétricas.

Com isso, conclui-se com este estudo que a metodologia proposta mostrou 
resultados satisfatórios. Foi possível traçar um planejamento de obras e investimentos 
para os pontos mais críticos da regional SBD para ser executado entre os anos de 
2017 e 2021. O payback para o investimento citado no capitulo 4 foi estimado em 
24,43 anos.

REFERÊNCIAS
FISCHER, D. R.; PAIXÃO, J. L.; SAUSEN, J. P. Minimização de Perdas em uma Rede de 
Distribuição Através do Problema de Transporte. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, 
ano MMXVII, Nº. 000110, 11/08/2017, p. 2. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/ 
minimizacao-de-perdas-em-uma-rede-d>.

WARD, J. B. and HALE, H. W. Digital computer solution of power flow problems. AIEE 
Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. i5, p. 398-404, 1956.

VAN NESS, J. E. Iteration methods for digital load flow studies. Transactions IEEE (Power 
Apparatus and Systems). v. 78A, pt. III, p. 583-588, 1959.

TINNEY, W. F. and HART, C. E. Power flow solution by Newton’s method. IEEE Transactions on 
Power Apparatus and Systems, vol. PAS-86, pp. 1449-1456, 1967.

STOTT, B.; ALSAÇ, O. Fast Decoupled Load Flow. IEEE Transactions on Power Systems, v. PAS-
93, n. 3, p. 859–869, 1974.

MARTINS, C. C. C. Fluxo de Carga em Redes de Distribuição Operação em Emergência. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade (PPGEE), 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), p. 1 e 6, São Luís - MA, Brasil, janeiro de 2018.

MILOCA, S. A. Planejamento da Expansão em Redes de Distribuição de Energia Elétrica 
com Indicadores de Confiabilidade e Base de Dados Georreferenciada. Tese apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do 
Paraná, 2012, p. 3.

OLIVEIRA, R. C.; MANITO, A. R. A.; VIEIRA, J. P. A; SOARES, T. M.; BEZERRA, U. H.; TOSTES, M. 
E. L.; JUNIOR, P. R. A. V.; NUNES, M. V. A. Metodologia para Cálculo de Perdas Comerciais em 
Redes de Distribuição via Estudos de Fluxo de Carga. XXII Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica (SENDI), Curitiba - PR - Brasil, 2016, p. 2. 

KAGAN, N.; OLIVEIRA, C.; ROBBA, E. J. Introdução aos Sistemas de Energia Elétrica. 2nd. ed. 
São Paulo: Blucher, 2010, p. 1-325.

Brasil. CEPEL. ANAREDE - Análise de Redes Elétricas, website. Acessado em: 23/02/2018, 
disponível em: <http://www.cepel.br/produtos/anarede-analise-de-redes-eletricas.htm>.



A Aplicação do Conhecimento Científico na Engenharia Elétrica 277Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

AIS  10, 13
Ajustes de proteção  22, 28, 34, 103
Alocação de Recursos  161
Anarede  48, 49, 52, 54, 60
Anuidades  10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

B

BAR  10, 225
Biodiesel  36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47
BRR  10

C

CAIMI  10, 12, 13, 15, 19
Capacidade Instalada  1, 2, 3, 8
Célula combustível  190, 191, 192, 196
Cenário Energético  1
Chave fusível  96, 98, 110, 114
Chaves Automáticas  161, 162, 163, 164, 167, 168, 171
Comunidades isoladas  36, 38
Confiabilidade  20, 22, 24, 27, 49, 50, 53, 60, 84, 90, 121, 130, 136, 139, 145, 161, 162, 163, 
165, 166, 167, 171, 172, 174, 192, 243
Continuidade do Fornecimento  108, 163
Conversor Boost  190
Conversores  147, 148, 175, 176, 190, 191, 192, 201, 203, 204, 209, 248, 249, 252, 258, 259, 260
Conversores conectados à rede  147
Custo operacional  15, 96, 102

D

DEC  90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 105, 106, 107, 111, 119, 164, 171
Densidade de Corrente  193, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 205, 211, 213, 214, 248, 252, 256
Descargas atmosféricas  89, 90, 92, 93, 94
Desgaste de Contatos  128, 131

E

Energia Solar Fotovoltaica  1, 2, 3, 6, 7, 8, 61

F

Filtro LCL  147, 148, 149
Fluxo de Potência  48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 148
Frequência  90, 97, 140, 147, 148, 151, 156, 163, 164, 175, 176, 177, 178, 181, 184, 185, 187, 
191, 193, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 212, 216, 250, 251, 252, 260



A Aplicação do Conhecimento Científico na Engenharia Elétrica 278Índice Remissivo

G

Geração de energia  3, 36, 38, 43, 45, 46, 263
Geração Distribuída  2, 3, 4, 6, 9, 61, 62, 64, 65, 72, 73, 161, 162, 167, 172

I

Ilhamento de Geração Distribuída  161
Indicadores de Qualidade de Serviço  108, 118
Índices operacionais  89, 94
Interrupções  89, 90, 91, 92, 93, 94, 105, 106, 108, 118, 120, 134, 135, 163
Isolamento  124, 130, 139, 144, 164, 206, 207, 235, 238, 245

M

Manutenção Preditiva  128, 129, 136
Monitoramento de Disjuntor  128
Monitoramento Digital  108
Monitoramento On-line  128, 129

N

NERC PRC-027-1  21, 22
Núcleos Magnéticos  203, 252, 253, 257

O

Otimização por enxame de partículas  147, 148, 152

P

Perdas  48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 142, 146, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 
204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258
Perdas Técnicas  48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60
Proteção de Sistemas Elétricos  21, 22
PSS Sincal  21, 22, 30, 31, 32, 35

Q

Qualidade de Energia  96, 97, 107, 108, 109, 121

R

Religador monofásico  96, 98, 99, 105
Rendimento  142, 143, 145, 176, 184, 186, 187, 190, 192, 193, 199, 200, 201, 248, 249, 252, 259
Resolução Normativa ANEEL Nº 482/2012  61

S

Siguard PSA  21, 22, 30, 31, 33



A Aplicação do Conhecimento Científico na Engenharia Elétrica 279Índice Remissivo

T

Tecnologia PRE  89
Transformador a óleo  139, 141, 145
Transistores de potência  175, 177

V

Vísceras de peixes  36, 43, 46
Volume  43, 57, 141, 188, 191, 193, 196, 199, 202, 203, 204, 207, 210, 211, 213, 214, 215, 
216, 228, 250






