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MENSAGEM DO GOVERNADOR

São Paulo é hoje um dos polos energéticos mais dinâmicos do mundo. No campo das energias renováveis, somos líderes em pes-

quisa e desenvolvimento tecnológico. Temos uma matriz fornecedora limpa e sustentável, basicamente centrada em duas fontes: 

cana-de-açúcar e hidrelétricas.

O cenário, no entanto, não pode ser estático. É preciso estar constantemente avaliando alternativas que acompanhem as metas 

de desenvolvimento econômico e social do estado. Por esse motivo, a política energética do Governo do Estado se norteia por duas 

grandes diretrizes.

A primeira diz respeito à ampliação da oferta de energia. É imprescindível que nossas cidades e parques industriais tenham toda 

a segurança energética para dar continuidade à expansão econômica em nosso estado.

A segunda grande linha de atuação está na permanente busca pelo aperfeiçoamento da matriz paulista, priorizando a participa-

ção das fontes renováveis, não poluentes e competitivas.

Nesse contexto, o Atlas Eólico do Estado de São Paulo, ao unir as informações da geração eólica e características infraestruturais 

e socioeconômicas de diferentes regiões paulistas, é um importante levantamento da capacidade energética do estado.

A qualidade do trabalho, com os mapeamentos detalhados e os dados tecnicamente precisos sobre o potencial do setor, contri-

bui para que o material se torne referência de estudos e orientador de investimentos em uma das fontes de energia ambientalmente 

correta em maior expansão no mundo.

O Governo de São Paulo mostra mais uma vez sua preocupação pelo desenvolvimento de novas fronteiras tecnológicas e pela 

criação de oportunidades. Parabéns a todos que contribuíram para a concretização deste trabalho!

Geraldo Alckmin

Governador do Estado de São Paulo



MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE ENERGIA

A busca permanente por alternativas energéticas capazes de conciliar crescimento econômico, desenvolvimento e sustentabilidade 

é uma premissa norteadora da ação da Secretaria de Energia. Assim como os principais mercados energéticos mundiais, o Governo 

de São Paulo investiu em pesquisa e inovação para viabilizar a energia eólica no estado. Com uma das matrizes energéticas mais 

limpas do mundo, o estado de São Paulo reforça, com este Atlas Eólico, a sua liderança em fontes energéticas renováveis, limpas, 

competitivas e com alto valor tecnológico agregado. Isso significa energia sustentável e abundante para o desenvolvimento do es-

tado, para a atração de investimentos e para a competitividade de nossos produtos e serviços. 

Com um enfoque prático, realista e empreendedor, o Atlas Eólico do Estado de São Paulo traz não apenas a identificação dos 

melhores locais para a instalação de parques geradores, mas a caracterização geográfica e demográfica do estado, sua infraestru-

tura básica, o perfil de consumo de eletricidade, a climatologia etc. É um documento de referência para o planejamento e o pleno 

aproveitamento dos quase 5 gigawatts de potencial eólico disponível em território paulista.

O Atlas Eólico do Estado de São Paulo reflete o compromisso do nosso Governo com o desenvolvimento humano e a qualidade 

de vida das pessoas.

José Aníbal Peres de Pontes

Secretário de Energia



MENSAGEM DO SUBSECRETÁRIO  

DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

O estado de São Paulo tem uma economia pujante, competitiva e diversificada, com taxas de crescimento acima da média na-

cional e uma matriz energética invejável, com 55% de energias limpas.

O Plano Paulista de Energia, recém-aprovado pelo Conselho Estadual de Política Energética - CEPE, levando em conta nossas 

alternativas, traça para 2020 uma matriz energética com 69% de energias limpas. Para isso, teremos de unir forças dos setores pú-

blico e privado, para substituir o uso de combustíveis poluentes por limpos, reformular a matriz de transportes e promover o desen-

volvimento de outras fontes renováveis, a recuperação de energia por meio de resíduos sólidos urbanos e a eficiência energética.

A limitação do aproveitamento adicional dos recursos hídricos em nosso estado aponta para a necessidade de investimentos 

estratégicos em outras fontes de energia limpa e renovável e em particular na bioenergia.

O Atlas Eólico mostra o potencial do estado, identificando áreas que possam abrigar sítios eólicos que se enquadrem dentro 

das melhores alternativas técnico-econômicas, com alto grau de precisão e confiabilidade, estimulando o uso dessa fonte de 

energia limpa e renovável.

Sua elaboração e qualidade dependeram do esforço de muitos. Do trabalhador do campo aos proprietários das áreas defini-

das para a instalação das torres de medição anemométricas; das equipes de trabalho das empresas, Prefeituras e Secretarias de 

Governo do Estado de São Paulo envolvidas e, em especial, aos técnicos e funcionários da Secretaria de Energia, criou-se uma 

sinergia movida pelo nobre objetivo de fazer São Paulo avançar mais ainda na liderança em energias renováveis.

Com todos dividimos a satisfação e o orgulho de estarmos contribuindo para o aprimoramento da matriz energética paulista. 

Este trabalho é um passo adiante e traduz o interesse na procura do bem comum e a contribuição do empreendedorismo da 

gente de São Paulo.

Milton Flávio Marques Lautenschläger

Subsecretário de Energias Renováveis
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O PROJETO

A política energética paulista tem como diretriz básica a utilização da energia 

para estimular o crescimento econômico e apoiar o desenvolvimento regional.

No seu planejamento energético estão contempladas duas ações principais. 

A primeira visa promover a segurança do suprimento energético em articulação 

com as instâncias decisórias de âmbito nacional e em consonância com as 

metas de desenvolvimento econômico e social do estado. A segunda objetiva 

aperfeiçoar a matriz energética para ampliar o espectro de alternativas sob o 

ponto de vista da qualidade e quantidade da oferta; e, no lado da demanda, a 

gestão na busca de uma maior eficiência e conservação energética.

A atual matriz energética paulista é uma das mais limpas do mundo, 

com uma participação de fontes renováveis de 55%, baseada na utilização 

de recursos próprios de biomassa e energia hidráulica. O desenvolvimento 

de novas fontes renováveis de energia, com destaque para a eólica, solar 

e proveniente de resíduos sólidos urbanos, irá contribuir para manter e 

ampliar a qualidade e a renovabilidade dessa matriz.

Nesse contexto, o Atlas Eólico do Estado de São Paulo é a realização de 

um projeto de Governo que promove o desenvolvimento sustentável pela op-

ção de gerar energia de uma forma limpa e que não agrida o meio ambien-

te, construindo soluções sintonizadas com o Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas e a Política Estadual de Mudanças Climáticas.

Este trabalho marca a entrada definitiva em uma nova era do desen-

volvimento de políticas energéticas, que criam condições para que o em-

preendedorismo da iniciativa privada possa caminhar lado a lado com as 

iniciativas governamentais, para o bem-estar da sociedade.

A apresentação deste mapa eólico com base em processamento, em me-

soescala e microescala, das medições disponíveis permite oferecer um Atlas 

Eólico de excelente qualidade e fornece aos tomadores de decisão dados 

confiáveis que possibilitem a instalação de sítios eólicos no território paulista.

A instalação de torres anemométricas em locais previamente definidos, 

confirmados em viagens exploratórias, proporcionou a obtenção de dados 

de uma série de medições ao longo de 12 meses, que permitiu a calibra-

ção e maior exatidão do Atlas Eólico do Estado de São Paulo.

Soma-se a essas medições a utilização de um software de modelagem 

numérica dos ventos de superfície, que analisa também outras informa-

ções características do estado de São Paulo como altimetria, condições 

climáticas e rugosidade.

> OBJETIVOS
Caracterizar o potencial e a identificação de áreas que possam abrigar 

sítios eólicos que se enquadrem dentro das melhores alternativas técnico-

econômicas, com alto grau de precisão e confiabilidade, e estimular a di-

versificação das fontes, por meio do uso de tecnologias de geração de 

energia limpa e renovável, foram os principais objetivos deste Atlas.

> ELABORAÇÃO
Este produto é resultado de um trabalho conjunto de profissionais da Secretaria  

de Energia (SEE), da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE) e 

da Companhia Energética de São Paulo (CESP), sob a coordenação da SEE, 

que conceberam, acompanharam os trabalhos de campo e criticaram os 

produtos com muita competência. Foi um processo que formou uma im-

portante massa crítica em energia eólica, no Governo e empresas vincula-

das, que certamente dará bons frutos para o desenvolvimento desse setor 

no estado de São Paulo.

> AGRADECIMENTOS
O envolvimento dos vários setores da sociedade paulista contribuiu, signi-

ficativamente, para a elaboração do Atlas Eólico do Estado de São Paulo, 

destacando-se:

os trabalhadores do campo, da roça, dos cafezais, dos canaviais e 

dos campos de soja, que receberam em seus locais de trabalho as 

expedições exploradoras de áreas para instalação das torres de me-

dições anemométricas;

os proprietários das áreas definidas para instalação das torres de me-

dições anemométricas, que cederam graciosamente suas áreas, sem 

o que não seria possível garantir a precisão e qualidade do Atlas Eólico 

do Estado de São Paulo;

a equipe de trabalho das empresas, as Prefeituras e as Secretarias de 

Governo do Estado de São Paulo envolvidas.

A eles, os nossos agradecimentos.
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MEIO FÍSICO

O estado de São Paulo caracteriza-se predominantemente pelo clima denominado 

Tropical Brasil Central. Dentro desse domínio macroclimático ocorrem algumas os-

cilações de umidade e temperatura.

A região central do estado revela-se subquente e úmido, variando para super- 

úmido na região sudoeste. Na porção noroeste, as características são quente e 

úmido, chegando a quente e semiúmido no setor norte/nordeste.

A altitude elevada da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira diminui a tem-

peratura média, caracterizando as áreas de serra como mesotérmica branda e 

superúmida, que associadas à influência oceânica e ao efeito orográfico, implicam 

nas regiões com os maiores índices de precipitação do estado. O extremo sul do 

estado encontra-se no macrodomínio temperado, com variação de subquente a 

mesotérmico brando. Mostra-se, a seguir, um mapa do estado de São Paulo com 

suas regiões climáticas

Grandes variações de altimetria no estado se devem aos distintos comparti-

mentos geomorfológicos. Na planície litorânea as cotas variam de 0 - 100 metros 

e nas áreas de serras e cuestas encontram-se acima de 710 metros, chegando às 

maiores altitudes do estado localizadas na Serra da Mantiqueira. A Pedra da Mina, 

local conhecido como Serra Fina na divisa entre Queluz (SP) e Passa Quatro (MG), 

é o ponto mais elevado do estado de São Paulo com 2.796 metros (segundo a 

Divisão de Geografia da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo). Na 

Depressão Periférica e no Planalto Ocidental, seguindo o curso do Rio Tietê em 

direção ao extremo oeste paulista, as altitudes variam entre 700 - 150 metros. 

O estado de São Paulo tem uso intensivo do solo para atividades econômicas. 

Segundo dados de 2009 do Instituto Florestal, as áreas com vegetação nativa ocu-

pam 17,5% da área total do estado. Portanto, mais de 80% do território paulista é 

ocupado para agricultura, pecuária, urbanização e reservatórios artificiais.
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MEIO FÍSICO  |  ALTIMETRIA E HIDROGRAFIA
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MEIO FÍSICO | COBERTURA DO SOLO
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MEIO FÍSICO | CLIMATOLOGIA
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MEIO FÍSICO  |  TEMPERATURA MÉDIA ANUAL
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INFRAESTRUTURA

O estado de São Paulo apresenta a maior população do Brasil – 41.757.924 

habitantes distribuídos em 645 municípios –, sendo considerado como a 

terceira unidade administrativa mais populosa da América do Sul. 

Em seus 248 mil quilômetros quadrados – um pouco maior que o Reino 

Unido – abriga o maior parque industrial e a maior produção econômica do 

País, representando mais de 31% do seu PIB - Produto Interno Bruto, com 

uma excelente infraestrutura e mão de obra qualificada. Detém o maior 

registro de imigrantes, quase 3 milhões de pessoas, de 70 diferentes na-

cionalidades. O estado oferece produtos de alta tecnologia e faz também 

da agricultura e da pecuária áreas de excelência.

São Paulo figura entre os estados com maior IDH - Índice de Desenvol-

vimento Humano do País, sendo superado apenas por Santa Catarina e 

pelo Distrito Federal.

Todo esse dinamismo cultural, econômico e técnico tem como base 

uma moderna, complexa e ampla infraestrutura que permite a prestação 

de serviços fundamentais à população.

> TRANSPORTES
A gestão dos aeroportos no estado de São Paulo fica a cargo do DAESP - 

Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo e da INFRAERO. O DAESP 

está vinculado à Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo e 

tem a responsabilidade de administrar, manter e explorar 31 aeroportos 

públicos no interior, mediante convênio com o Comando da Aeronáutica, 

através da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 

Os 67 aeroportos operados pela INFRAERO no Brasil concentram 

aproximadamente 97% do movimento do transporte aéreo regular, que 

equivale a 2 milhões de pousos e decolagens de aeronaves nacionais 

e estrangeiras, transportando cerca de 113 milhões de passageiros. Os 

Aeroportos de Congonhas, Cumbica, Viracopos, Campo de Marte e São 

José dos Campos, localizados no estado de São Paulo, são administra-

dos pela INFRAERO e representam 18% das cargas aéreas transporta-

das, 24,8% das movimentações de aeronaves e 30,6% dos passageiros 

transportados no Brasil.

Os dois principais portos localizados no estado de São Paulo estão nas 

cidades de Santos e de São Sebastião. 

Para ter uma ideia, em 2012 o Porto de Santos movimentou mais de 60 mi-

lhões de toneladas de cargas diversas incluindo mais de um quarto do valor 

dos produtos negociados pelo Brasil no mercado internacional. Com 13 qui-

lômetros de cais entre as duas margens do estuário, é o maior e mais impor-

tante da América Latina. Sua influência é refletida na indústria, na agroindús-

tria e na agricultura do estado de São Paulo e de grande parte das regiões 

Sudeste, Sul, Centro-Oeste e dos países do Mercosul. Um grande diferencial 

do Porto de Santos é o seu amplo acesso, pois é servido por uma moderna 

malha rodoviária e rede ferroviária interligadas à Hidrovia Tietê-Paraná, for-

mando o maior sistema de transporte rodoferroviário e hidroviário do País. 

Pelo ar, existem duas opções em um raio de 150 quilômetros: os Aeroportos 

Internacionais de Cumbica (Guarulhos) e Viracopos (Campinas). Além disso, 

Santos é o único porto brasileiro servido por todas as grandes linhas maríti-

mas regulares, oferecendo transporte para qualquer parte do mundo.

O Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São 

Sebastião, vinculada à Secretaria dos Transportes (a empresa exerce tam-

bém a função de Autoridade Portuária), e está localizado na costa norte do 

estado, na cidade de mesmo nome, a 200 quilômetros da capital. Sua posi-

ção, no canal entre a cidade e Ilhabela, o torna uma das melhores áreas por-

tuárias do mundo. Seu movimento gira em torno de 400 mil toneladas/ano.

A rede ferroviária no estado de São Paulo é a segunda em extensão do 

Brasil, com 4.749 quilômetros (16,8% das existentes no País). As principais 

operadoras no estado de São Paulo são ALL - América Latina Logística  

do Brasil S.A., FCA - Ferrovia Centro-Atlântica, FERROBAN Ferrovia 

Bandeirantes, MRS Logística S.A. e Ferrovia Novoeste S.A. São Paulo 

também possui duas linhas de trens turísticos.

O estado conta com um quinto de toda a malha rodoviária pavimentada 

e mais de 34% da frota de veículos do País, o que possibilita que cerca de 

90% de sua população esteja a menos de 5 quilômetros de uma rodovia 

pavimentada. A malha viária pavimentada do estado tem um total de 35 

mil quilômetros – sendo 22 mil estaduais, 1.050 federais e quase 12 mil de 

estradas vicinais. De toda a carga movimentada no estado, 93% é trans-

portada por esse modal.

Segundo pesquisa anual realizada pela CNT - Confederação Nacional dos 

Transportes em 2007, São Paulo possui a melhor malha rodoviária do País e 18 

das 20 melhores estradas brasileiras estão localizadas em território paulista.

O sistema hidroviário Tietê-Paraná, com 2.400 quilômetros de vias nave-

gáveis de Piracicaba e Conchas (ambos em São Paulo) até Goiás, Minas 

Gerais (ao norte), Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai (ao sul), liga 

cinco dos maiores estados produtores de soja do País e é considerado a 

hidrovia do Mercosul.

Em seu trecho paulista, a Hidrovia Tietê-Paraná possui 800 quilômetros 

de vias navegáveis, dez reservatórios, dez barragens, 23 pontes, 19 esta-

leiros e 30 terminais intermodais de cargas. Sua infraestrutura, administra-

da pelo Departamento Hidroviário - DH da Secretaria de Transportes do 

Estado de São Paulo, transformou o modal em uma alternativa econômica 

para o transporte de cargas, além de propiciar o reordenamento da matriz 

de transportes da região centro-oeste do estado e impulsionar o desenvol-

vimento regional de cidades, como Barra Bonita e Pederneiras.

Mostra-se, a seguir, um mapa do estado de São Paulo com as principais 

rodovias, ferrovias, portos e aeroportos disponíveis.
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> ENERGIA ELÉTRICA

Mercado

Em 12 meses (abril de 2011 a abril de 2012), as 14 concessionárias distribuíram 

131.543 GWh para 16,3 milhões de consumidores, classificados nos seguintes 

segmentos de consumo:

segmento industrial, com uma participação de 41,4% do mercado total. Essa 

participação tem se mantido estável nos últimos anos;

segmento residencial, com 28,2% de participação do mercado total. Essa 

participação tem apresentado um crescimento discreto, mas contínuo, nos 

últimos anos. O número de consumidores residenciais, em abril de 2012, era 

de 14,8 milhões, e a média mensal do consumo, por consumidor residencial, 

foi de 214,7 kWh;

classe comercial, com uma representação de 19,8% do mercado total. Essa par-

ticipação também tem apresentado um crescimento discreto, mas contínuo.

Geração

Em abril de 2012, a capacidade instalada das usinas hidroelétricas e termoelétri-

cas no estado de São Paulo era de 19.975,1 megawatts, correspondente a aproxi-

madamente 16,8% do total do mesmo perfil da capacidade instalada no Brasil.

Capacidade Nominal Instalada  
em São Paulo

Unidade MW 

Usinas das principais concessionárias paulistas 71 14.535,10 

Hidroelétricas 69 13.627,10

Termoelétricas 2 908,0 

PCHs – Pequenas Centrais Hidroelétricas 57 620,60 

PCTs – Pequenas Centrais Termoelétricas 361 4.819,40

TOTAL 489 19.975,10

Tabela 1: Capacidade Instalada de Geração – São Paulo

 

 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

A principal empresa que opera sistemas de transmissão no estado de São Paulo 

é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP). Seu sistema 

elétrico é composto por uma rede com 12.316 quilômetros de linhas de trans-

missão, das quais 12.283 quilômetros de linhas aéreas (sustentadas por 33.150 

torres) e 33 quilômetros de linhas subterrâneas, que possibilitam o transporte de 

energia, desde os pontos de conexão com as empresas geradoras e interligações 

com outras transmissoras até a rede das concessionárias distribuidoras, que aten-

dem os consumidores finais de energia elétrica. A CTEEP conta ainda com 105 

subestações, que interligam o sistema de transmissão da empresa e asseguram 

a disponibilidade de energia em todo o estado de São Paulo, com capacidade de 

transformação acima de 45.000 MVA. 

Mostra-se, na página seguinte, um mapa do estado de São Paulo com as princi-

pais usinas hidroelétricas, termoelétricas, subestações e linhas de transmissão.
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SOCIOECONOMIA

> DEMOGRAFIA
A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP concentra 48% da população do es-

tado. Se somadas as Regiões Administrativas de São José dos Campos, Sorocaba, 

Campinas e Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, atinge 79% da 

população paulista.

A análise das pirâmides etárias a partir de 1980 permite avaliar as mudanças 

ocorridas no perfil da população paulista e mostra claramente o seu envelheci-

mento. Outro processo que se intensificou nos últimos anos foi a elevação da par-

ticipação da população adulta e potencialmente ativa (de 15 a 59 anos), de 60% 

para 65,5%, no mesmo período. Essas tendências se mantêm, quando analisadas 

separadamente as populações da capital e do interior do estado de São Paulo.

O envelhecimento traz uma série de implicações que afetam diferentes esferas 

da organização social, econômica e política. Na área de saúde, esse processo 

induz a modificações do perfil das doenças e das demandas específicas por ser-

viços médicos a serem atendidas.

Já a taxa de natalidade, em números absolutos, aponta tendências distintas 

durante esse período (com crescimentos e diminuições), mas as estatísticas pro-

cessadas permitem avaliar que os níveis de fecundidade no estado de São Paulo 

têm sido reduzidos há vários anos.

As taxas de natimortalidade (obtida pela divisão do número de nascidos mortos 

com o número de nascidos) apresentaram tendência decrescente, tanto na capital 

quanto no interior do estado.

Além disso, registrou-se uma mudança pronunciada na composição dos óbitos, 

pois a mortalidade infantil caiu significativamente, fato associado às condições de 

saúde das regiões (incluindo saneamento básico); e aumentou-se o peso dos óbi-

tos da terceira idade, que, além de terem se elevado no contingente populacional, 

apresentam causas mais difíceis de serem evitadas. 

Outro fator importante na formação do perfil demográfico do estado de São Paulo 

é a imigração e a migração de nordestinos, que proporcionaram rápido crescimen-

to populacional, desenvolvimento econômico e social e sua metropolização.



24  |  ATLAS EÓLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SOCIOECONOMIA | DEMOGRAFIA

JAÚ

TUPÃ

LINS

TATUÍ

JALES

BAURU

AVARÉ

ASSIS

SANTOS

OSASCO

FRANCA

AMPARO

PIEDADE

MARÍLIA

LIMEIRA

JUNDIAÍ

ITAPEVA

DRACENA

BIRIGUI

BANANAL

SOROCABA

REGISTRO

OURINHOS

ITANHAÉM

CAMPINASBOTUCATU

BATATAIS

BARRETOS

RIO CLARO

NHANDEARA

ITUVERAVA

GUARULHOS

CATANDUVA

AURIFLAMA

ARAÇATUBA

ANDRADINA

SÃO CARLOS

PIRACICABA

ARARAQUARA

ADAMANTINA

VOTUPORANGA

JABOTICABAL

ITAPETININGA

CAPÃO BONITO

GUARATINGUETÁ

FERNANDÓPOLIS

CARAGUATATUBA

RIBEIRÃO PRETO

NOVO HORIZONTE

FRANCO DA ROCHA

CAMPOS DO JORDÃO

BRAGANÇA PAULISTA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PRESIDENTE PRUDENTE

SÃO JOAQUIM DA BARRA

ITAPECERICA DA SERRA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO PAULO

-2
0o

-2
0o

-52o

-50o

-50o -48o

-46o

-46o

-44o

-44o

-2
2o -2

2o

-2
4o -2

4o

-48o-52o

Fonte:  IBGE 2008 - Censo 2010

LEGENDA
   Cidade

 Rodovia

 Limite Estadual

Faixas de População

 800 - 10.000

 10.001 - 50.000

 50.001 - 100.000

 100.001 - 250.000

 250.001 - 500.000

 500.001 - 1.000.000

 1.000.001 - 11.200.00

RIO DE 
JANEIRO

MINAS GERAIS

OCEANO ATLÂNTICO

PARANÁ

MATO GROSSO  
DO SUL

Projeção: Cônica Equivalente de Albers
Meridiano Central: -49  |  Paralelos padrão: -21 e -24

Datum: SAD69

0 25 50 100

N

km



ATLAS EÓLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  |  25

> ECONOMIA
A economia paulista caracteriza-se como o espaço mais integrado e de-

senvolvido do cenário brasileiro. Além de possuir cadeias industriais com-

pletas, concentra os mais modernos e significativos segmentos dos se-

tores de serviços, construção civil e comércio de mercadorias do País. A 

economia paulista ostenta um Produto Interno Bruto - PIB próximo ao de 

países como Finlândia e África do Sul.

Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

o estado de São Paulo responde por aproximadamente 41% do produto 

industrial do Brasil. Em termos setoriais, a indústria paulista corresponde 

a mais de 50% da produção, nos segmentos de materiais de transporte, 

edição e gráfica, química, mecânica, eletrodomésticos, material eletroele-

trônico e equipamentos de comunicação.

As mudanças na composição da pauta de exportações brasileiras tam-

bém passam por São Paulo, pois a comercialização de bens com maior 

capacidade tecnológica – como automóveis, material de transporte, aviões, 

materiais eletrônicos e comunicação – ocorreram, em sua maioria, por em-

presas aqui instaladas. A pauta de importações paulista, essencialmente 

de produtos intensivos em tecnologia, responde em alguns itens por mais 

de 80% do valor importado pela economia brasileira, que são incorporados 

à produção industrial.

No que se refere à especialização – índice que mede a importância de 

determinada atividade na estrutura econômica dos municípios – a ativida-

de industrial é bastante importante em 116 municípios (de um total de 645), 

com distribuição difusa pelo estado.

Se a fabricação de produtos químicos e de metalurgia básica são os 

destaques da Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Metro-

politana de Campinas, a indústria de máquinas e equipamentos mostra 

sua importância na região central do estado, enquanto a indústria automo-

bilística fica claramente concentrada em poucos municípios.

A indústria têxtil concentra-se em 33 municípios na região da Rodovia 

Anhanguera, enquanto a indústria de confecção é destaque no Município de 

São Paulo. O Vale do Silício brasileiro se localiza na Região Metropolitana de 

Campinas com grande concentração de indústrias de alta tecnologia.

O estado de São Paulo é uma das unidades federativas que mais con-

tribui para a produção agrícola nacional, responsável por um terço do PIB 

agroindustrial brasileiro, sendo isoladamente o maior produtor de suco de 

laranja e de frutas, o segundo maior produtor mundial de soja e de cana-

de-açúcar e o quarto maior produtor mundial de café. O estado de São 

Paulo responde ainda por aproximadamente 61% da área total de plantio 

de cana-de-açúcar no Brasil, sendo o maior produtor individual de álcool 

anidro e hidratado da Federação.

Na pecuária, o estado também se destaca. É responsável por 16% das 

aves de corte, 9% do rebanho de bovinos e 7% dos suínos do País. A pro-

dução não alimentar se concentra na região sudoeste, mostrando forte vin-

culação com as áreas de reflorestamento e a prática de manejo florestal.

No caso do setor de serviços, incluindo atividades de informática, desta-

cam-se as sedes das Regiões Administrativas, a Região Metropolitana de 

São Paulo e seu entorno. A atividade comercial é a mais espalhada pelo 

território paulista do que as demais atividades, embora apresente maior 

densidade na Região Metropolitana de São Paulo.

Além de ser o maior centro financeiro do País, o Estado também tem 

uma parcela significativa de sua economia baseada no turismo. A capital 

paulista é o maior centro do turismo de negócios no Brasil, o que propor-

ciona à cidade cerca de 45 mil eventos por ano e a existência da maior 

rede hoteleira nacional. O município também conta com procura no turismo 

gastronômico, depois de receber o título de Capital Mundial da Gastrono-

mia, e se destaca também na área cultural e esportiva dada a quantidade 

de museus, teatros e eventos como a Bienal de Artes, a Bienal do Livro e o 

Campeonato Mundial de F1.

As praias existentes em seus cerca de 700 quilômetros de litoral recebem 

turistas de todos os locais do Brasil e do exterior. No interior do estado há um 

grande número de locais propícios ao turismo rural/ecológico, municípios 

com clima europeu, cachoeiras, cavernas, rios próprios a esportes radicais, 

serras, fontes de água mineral, parques naturais, construções históricas, 

parques temáticos e festivais culturais. Mostra-se a seguir uma figura que 

representa os setores de atividade nos produtos internos brutos municipais.

>  CONSUMO DE ELETRICIDADE NOS  
MUNICÍPIOS PAULISTAS

O acompanhamento do consumo de insumos energéticos nos 645 muni-

cípios paulistas é realizado pela Secretaria de Energia do Estado de São 

Paulo, que sistematiza dados sobre energia elétrica, gás natural, álcool e 

derivados de petróleo. São fornecidos subsídios não apenas para ativida-

des de planejamento energético estadual, mas também para as demais 

áreas de interesse público.

Em termos de energia elétrica, os municípios com maior participação no 

consumo estadual são:

São Paulo: 27,33 TWh (2.350,02 x 103 toe);

Alumínio: 5,49 TWh (472,15 x 103 toe);

Cubatão: 3,74 TWh (322,03 x 103 toe);

Guarulhos: 3,07 TWh (264,13 x 103 toe) e

São Bernardo do Campo: 3,01 TWh (258,87 x 103 toe).

O somatório dos 15 maiores consumidores de energia elétrica no estado 

de São Paulo foi de 62,19 TWh (correspondente a 49,7% do total). Desses, 

destaca-se o município de Alumínio, com seu expressivo parque industrial ba-

seado em setores eletrointensivos, cujo consumo de eletricidade supera inclu-

sive cidades que possuem polos petroquímicos, como Cubatão e Paulínia.



26  |  ATLAS EÓLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SOCIOECONOMIA | ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE

JAÚ

TUPÃ

LINS

TATUÍ

JALES

BAURU

AVARÉ

ASSIS

SANTOS

OSASCO

FRANCA

AMPARO

PIEDADE

MARÍLIA

LIMEIRA

JUNDIAÍ

ITAPEVA

DRACENA

BIRIGUI

BANANAL

SOROCABA

REGISTRO

OURINHOS

ITANHAÉM

CAMPINAS
BOTUCATU

BATATAIS

BARRETOS

RIO CLARO

NHANDEARA

ITUVERAVA

GUARULHOS

CATANDUVA

AURIFLAMA

ARAÇATUBA

ANDRADINA

SÃO CARLOS

PIRACICABA

ARARAQUARA

ADAMANTINA

VOTUPORANGA

JABOTICABAL

ITAPETININGA

CAPÃO BONITO

GUARATINGUETÁ

FERNANDÓPOLIS

CARAGUATATUBA

RIBEIRÃO PRETO

NOVO HORIZONTE

FRANCO DA ROCHA

CAMPOS DO JORDÃO

BRAGANÇA PAULISTA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PRESIDENTE PRUDENTE

SÃO JOAQUIM DA BARRA

ITAPECERICA DA SERRA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO PAULO

-2
0o

-2
0o

-52o

-50o

-50o -48o

-46o

-46o

-44o

-44o

-2
2o -2

2o

-2
4o -2

4o

-48o-52o

Fonte: SEADE 2003

LEGENDA
   Cidade

 Rodovia

 Limite Estadual

Atividade Econômica Predominante

 Agroindustriais | Industriais - Terciários

 Agropecuários

 Agroterciários

 Industriais Complexos

 Industriais Simples

 Multissetoriais

 Terciários Simples

RIO DE 
JANEIRO

MINAS GERAIS

OCEANO ATLÂNTICO

PARANÁ

MATO GROSSO  
DO SUL

Projeção: Cônica Equivalente de Albers
Meridiano Central: -49  |  Paralelos padrão: -21 e -24

Datum: SAD69

0 25 50 100

N

km



ATLAS EÓLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  |  27

SOCIOECONOMIA  |  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
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MEIO AMBIENTE

O estado de São Paulo possui um significativo patrimônio ambiental, seja ele na-

tural, histórico, cultural, social, econômico, político, entre outros. As Unidades de 

Conservação são áreas espacialmente definidas, terrestres ou marinhas, estaduais, 

federais ou municipais, criadas e regulamentadas por meio de leis ou decretos.

Seus objetivos são a conservação in situ da biodiversidade e da paisagem, a 

manutenção do conjunto dos seres vivos em seu ambiente – plantas, animais, mi-

crorganismos, rios, lagos, cachoeiras, morros, picos etc. – de modo que possam 

existir sem sofrer grandes impactos das ações humanas.

Há uma grande variedade de Unidades de Conservação, que são definidas de 

acordo com os objetivos que se pretende alcançar. As categorias de manejo são 

as que determinam o uso que será permitido para cada unidade. Por exemplo, na 

categoria Reserva Biológica, só são permitidas atividades de pesquisa; na catego-

ria Estação Ecológica, são permitidas atividades de pesquisa e educação ambien-

tal em somente 5% de toda a sua área; já nos Parques são permitidas atividades 

de pesquisa, educação ambiental e turismo, conforme o zoneamento definido nos 

planos de manejo.

Todas as Unidades de Conservação necessitam de planos de manejo para o 

seu melhor funcionamento. Esses planos definem o zoneamento da unidade, ca-

racterizando os usos possíveis para cada zona.

As Áreas de Proteção Ambiental e Reserva Particular de Patrimônio Natural são 

as únicas unidades que podem ser criadas em áreas dentro de propriedades pri-

vadas, onde, por lei, as restrições de uso são grandes, sendo permitidas somente 

atividades que não degradam o ambiente.

As Unidades de Conservação são um instrumento muito importante para a reali-

zação de pesquisas científicas, visitação pública, lazer e atividades de educação am-

biental por possuírem no seu interior grande variedade de ambientes preservados.

Destacam-se no estado de São Paulo as 97 Unidades de Conservação (UCs) de 

Proteção Integral, nacionais e estaduais, que preservam a natureza e admitem o uso 

indireto dos seus recursos naturais. Somam cerca de 1 milhão de hectares ou 4% da 

área do estado. Também existem 66 Unidades de Conservação (UCs) nacionais e 

estaduais de uso sustentável, que permitem a utilização de uma parcela dos recur-

sos naturais existentes no local e somam cerca de 3 milhões de hectares, sendo que 

a maior parte são denominadas Áreas de Preservação Ambiental (APAs).

Essas unidades são amparadas pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Con-

servação (SNUC) e no estado de São Paulo são administradas pelo Instituto Florestal, 

vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Mostra-se, a seguir, um mapa do 

Estado de São Paulo com as unidades existentes de conservação ambiental.
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MEIO AMBIENTE  |  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E TERRAS INDÍGENAS
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2. ENERGIA EÓLICA



ATLAS EÓLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  |  31

BREVE HISTÓRICO

A tecnologia de transformação da energia cinética do vento em energia mecânica 

útil tem sido aplicada pelo homem desde a antiguidade. A energia eólica é, junta-

mente com a energia hidráulica por roda d’água, a mais antiga fonte de energia 

aplicada pela humanidade. Existe evidência sólida histórica que a energia do vento 

tem sido utilizada dessa forma durante pelo menos mil anos.

O uso de energia eólica tem sua origem no oriente pelas civilizações da China, 

Tibete, Índia, Afeganistão e Pérsia, com data bastante incerta. Foi relatado que o 

imperador babilônico Hamurabi planejava usar turbinas eólicas para irrigação no sé-

culo XVII a.C. Hero de Alexandria, que viveu no século III a.C., descreveu uma turbina 

eólica de eixo horizontal simples com quatro velas para acionar um órgão. Com mais 

sólida evidência, os persas usaram turbinas eólicas extensivamente por meio do sé-

culo VII d.C. — era uma máquina de eixo vertical com velas montadas radialmente.

Da Ásia, a utilização da energia eólica se espalhou pela Europa. Moinhos de ven-

to foram utilizados no século XI ou XII na Inglaterra, aproveitando-se de forças de 

sustentação. O primeiro registro de turbina eólica inglesa data de 1191. A primeira 

turbina eólica para moagem foi construída na Holanda em 1439. Em 1600, a turbina 

eólica mais comum era o moinho de vento. A palavra moinho se refere à operação 

de trituração ou moagem de grãos, tão comum que todas as turbinas eólicas eram 

frequentemente chamadas de moinhos de vento, mesmo quando aplicadas a algu-

ma outra função. É interessante notar que as pás de muitos dos moinhos holande-

ses são “torcidas” e “afuniladas” da mesma maneira como os rotores modernos, vi-

sando otimizar os parâmetros aerodinâmicos necessários para a máxima eficiência, 

indicando, já naquela época, engenharia de boa qualidade aerodinâmica.

Em meados de 1800 sentiu-se a necessidade de desenvolver uma turbina de me-

nores dimensões, para bombear água. O Oeste americano estava sendo povoado e 

havia vastas e boas áreas de pastagem, com nenhuma água de superfície, mas com 

ampla reserva de águas subterrâneas a poucos metros abaixo da superfície. Nesse 

contexto foi desenvolvida a turbina eólica conhecida como multipás americana, com 

alto torque de partida e eficiência adequada para bombear água. Estima-se que 

6,5 milhões de unidades foram construídas nos Estados Unidos entre 1880 e 1930. 

Muitas delas ainda operam satisfatoriamente. 

Com a introdução da máquina a vapor no século XVIII, o mundo mudou gradual-

mente a sua demanda por energia de técnicas e máquinas baseadas em processos 

termodinâmicos, especialmente com a introdução de combustíveis fósseis (carvão, 

petróleo e gás). Embora a importância da energia eólica como uma fonte de ener-

gia diminuiu durante o século XIX, a pesquisa em construção de turbinas eólicas 

continuou em maior escala. Cientistas e empreendedores continuaram a projetar 

e construir aerogeradores, para fins de produção de eletricidade. A Dinamarca foi 

o primeiro país a usar o vento para gerar eletricidade. Em 1890, os dinamarqueses 

utilizavam um aerogerador de 23 metros de diâmetro; e, em 1910, várias centenas de 

unidades com capacidade de 5 kW a 25 kW estavam em operação. Destacam-se 

as turbinas dos dinamarqueses Poul La Cour (por volta da virada do século) e Juul J. 

(após a segunda guerra mundial). Na América, a famosa 1250 kW Smith-Putnam 

também merece destaque. O desenvolvimento de novos materiais e os avanços 

tecnológicos marcam o início da nova era da energia eólica em 1970. Materiais 

compósitos como fibra de vidro, mostraram-se muito adequados às pás. O aero-

gerador passou a ser controlado por sistemas eletrônicos. Notavelmente, no final 

de 1996 a capacidade instalada mundial (cumulativa) de aerogeradores conecta-

dos à rede totalizava 6.100 MW e cresce exponencialmente ano a ano.

Fonte: Adaptado a partir de dados do Global Wind Energy Council

Figura 1: Capacidade instalada global de geração eólica conectada à rede elétrica.

1. Moinho de vento utilizado na Holanda; 2. Centro de teste  

de Poul La Cour na Dinamarca; 3. Modelo multipás americano.
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RECURSO EÓLICO

> NATUREZA DOS VENTOS
A superfície terrestre libera na atmosfera, de maneira contínua e não uniforme, o 

calor recebido pelo sol. Nas zonas de ar frio, onde o calor é menos liberado, a pres-

são dos gases aumenta, enquanto que, nas zonas de ar quente, onde mais calor 

é liberado, o ar se aquece e a pressão dos gases diminui. Uma macrocirculação 

das massas de ar, devido aos movimentos convectivos, surge como consequência 

dessas diferenças de temperatura e pressão. Massas de ar quente reduzem a sua 

densidade e sobem, criando espaço para o ar mais frio, que flui sobre a superfície da 

Terra. Esse movimento de massas de ar quente e frio gera zonas de pressão elevada 

e baixa pressão na atmosfera e é também influenciado pela rotação da Terra.

Figura 2: Macrocirculação das massas de ar.

A atmosfera tende a restabelecer o equilíbrio da pressão, fazendo o ar se mover 

a partir das áreas onde a pressão é mais elevada, em relação àquelas em que é 

menor. Portanto, o vento é o movimento de uma massa de ar, mais ou menos rápi-

da, entre as zonas de diferentes pressões. Quanto maior a diferença de pressão, 

mais rápido o fluxo de ar e, consequentemente, mais forte o vento. Na realidade, o 

vento não sopra exatamente na direção de junção do centro da alta pressão com 

o de pressão baixa, mas no hemisfério sul se desvia para a esquerda, circulando 

em torno dos centros de alta pressão com rotação, no sentido anti-horário, e em 

torno da baixa pressão, em sentido horário.

Em grande escala, uma circulação das massas de ar pode ser notada em di-

ferentes latitudes e é ciclicamente influenciada pelas estações do ano. Em menor 

escala, há um aquecimento desigual entre o continente e o oceano, com a con-

sequente formação das brisas de mar e terra com frequência diária. O perfil e a 

irregularidade da superfície da terra, do mar ou do continente afetam significativa-

mente o vento e as suas características locais. De fato, o vento sopra com maior 

intensidade em superfícies grandes e planas, tal como o mar. Além disso, o vento 

fica mais forte no topo de aclives ou em vales orientados paralelamente à direção 

do vento predominante, ao passo que retarda em superfícies irregulares, tais como 

cidades ou florestas. Sua velocidade em relação à altura acima do solo também é 

influenciada pelas condições de estabilidade atmosférica.

> ENERGIA DO VENTO E PROJETOS EÓLICOS
A fim de explorar a energia eólica, é muito importante levar em conta as variações 

de velocidade do vento entre os lugares. Locais separados por poucos quilôme-

tros podem estar sujeitos a condições de vento muito desiguais e têm implicação 

diferente para os fins de instalação de turbinas eólicas. A força do vento também 

muda em diversas escalas temporais: sazonal, anual, diária, horária e de minutos, 

de acordo com as escalas meteorológicas. Regimes anuais e sazonais, dirigidos 

principalmente por grandes escalas meteorológicas, como a sinótica e a circu-

lação geral planetária, apresentam considerável regularidade. Regimes diários e 

horários regidos por fenômenos meteorológicos locais, microescala, regionais e 

mesoescala são comumente caracterizados em termos estatísticos.

Além disso, a direção e a intensidade do vento flutuam rapidamente em torno 

do valor médio de minuto: é a turbulência, que representa importante característica 

do vento, uma vez que ocasionam flutuações das forças aerodinâmicas exercidas 
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sobre as pás das turbinas eólicas, aumentando assim o desgaste e a redução de 

sua vida útil. Em terreno complexo, o nível de turbulência pode variar entre 15% 

e 20%, enquanto que no mar aberto e zonas praianas esse valor encontra-se na 

gama de 10% a 14%.

Ao levar em consideração um local para a instalação de uma turbina eólica, 

uma avaliação da quantidade e qualidade do recurso eólico é fundamental. Por 

isso, uma torre anemométrica é geralmente instalada no local, a fim de monitorar 

a velocidade e a direção do vento e os níveis de turbulência em alturas diferentes 

durante um ou mais anos. Os dados registrados permitem melhor avaliação, tanto 

da provável produção de energia como da viabilidade econômica do projeto.

> IMPACTOS DOS PROJETOS EÓLICOS
O impacto ambiental pode ser impedimento para a instalação de parques eóli-

cos. As instalações eólicas podem ser visíveis de uma grande distância, com um 

impacto sobre a paisagem, nem sempre suportável. É possível reduzir o impacto 

visual devido à presença das turbinas, adotando as soluções de construção, tais 

como o uso de cores neutras para ajudar na integração com a paisagem. Uma vez 

que o solo efetivamente ocupado por turbinas eólicas é uma parte mínima da área 

de instalação do projeto eólico, é possível continuar a utilizar a área também para 

outros fins, como a agricultura ou pecuária. 

Além disso, o ruído das turbinas eólicas tem de ser considerado. Causado pe-

los componentes eletromecânicos e acima de tudo pelos fenômenos aerodinâ-

micos ligados às pás, o problema do ruído pode tornar-se insignificante quando 

se considera dois fatores. O primeiro está relacionado ao ruído perceptível perto 

das turbinas eólicas, que por vezes é atribuído apenas aos aerogeradores – na 

realidade em áreas com vento forte o ruído de fundo causado pelo vento pode 

ser igual ou maior do que o barulho dos aerogeradores, a algumas centenas de 

metros. O segundo fator é que, a uma distância curta das turbinas eólicas, o ruído 

perceptível tem uma intensidade baixa, igualável às de situações diárias comuns, 

e, portanto, níveis acústicos aceitáveis para qualquer pessoa que trabalhe na área 

onde turbinas eólicas estão instaladas. Como regra geral, de 400 metros a 500 me-

tros de distância a partir de um aerogerador, os efeitos sonoros são praticamente 

desprezíveis. No que tange aos efeitos da instalação e manutenção de um aero-

gerador sobre a fauna e a flora circundantes, a quantificação é feita caso a caso. 

A implantação de projetos eólicos em áreas de preservação ambiental depende 

sempre da legislação do local.

> ENERGIA PRODUZIDA
Para determinar a produção de energia de uma turbina eólica, não é suficiente 

saber a velocidade média do vento de certo local. É importante obter dados que 

registrem continuamente, por um período de tempo mínimo de um ano, a frequên-

cia de ocorrência de velocidades do vento. Esses dados são geralmente compos-

tos por dezenas ou centenas de milhares de valores – médias de 1 minuto ou 10 

minutos – amostrados em intervalos de 1 segundo, com anemômetros calibrados 

instalados em torres anemométricas. 

A distribuição de frequência de ocorrência da velocidade do vento para deter-

minado local é geralmente descrita usando a função de distribuição estatística de 

Weibull, uma vez que esta, por ser assimétrica, se aproxima bem ao histograma 

de dados de vento na maioria dos casos reais. A distribuição de Weibull pode ser 

totalmente determinada conhecendo-se apenas dois parâmetros: 

O parâmetro de escala c, expresso em metros por segundo, é extremamente 

ligado à velocidade média. O fator de forma adimensional k representa fisicamen-

te a “dispersão” dos valores de velocidade em torno da velocidade média — em 

especial, quanto maior o valor de k, menor a dispersão em torno do valor médio. 

Quando k é igual a 1, a distribuição estatística transforma-se em uma distribuição 

Figura 3. Histograma de frequência de ocorrência de velocidades  

de vento e aproximação matemática.
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exponencial, enquanto que, quando k é igual a 2, o caso especial da distribuição de 

Rayleigh surge, podendo ser usada para estimativas preliminares, quando apenas a 

velocidade média é conhecida. 

A distribuição de Weibull contém as propriedades estatísticas da série tempo-

ral de velocidade de vento. Uma forma prática e rápida de calcular a produção 

de energia de um aerogerador é utilizar a distribuição de Weibull da velocidade 

do vento no local de instalação e a curva de potência do aerogerador, que é a 

relação entre a potência elétrica produzida pelo aerogerador e a velocidade do 

vento incidente na altura do eixo da turbina eólica.

A estimativa correta dos parâmetros de escala e forma de Weibull possibilita 

fazer uma avaliação da energia gerada com menores incertezas. O cálculo da 

produção anual de energia elétrica de um aerogerador é realizado por meio da 

seguinte relação matemática:

  é o número de horas por ano;

   é a potência gerada (kW) para uma velocidade do vento  (m/s) deduzi-

da a partir da curva de potência do aerogerador;

   é a frequência de ocorrência (%) da velocidade do vento  (m/s) cal-

culada pela função probabilidade da distribuição de Weilbull.

Tanto   quanto   dependem das características do local de instala-

ção do aerogerador.

A energia total produzida por um parque eólico é obtida pela soma das produ-

ções energéticas de todos os aerogeradores do parque, descontadas as várias 

perdas ocasionadas por esteiras aerodinâmicas, indisponibilidades de equipa-

mentos e rede elétrica, projeto de conexão elétrica e configurações de controle 

para limitação de potência, intervenções de manutenção, desvios da curva de po-

tência ou calibração de sensores etc.

As esteiras aerodinâmicas são causadas pelo movimento do rotor do aerogerador e 

dependem do tipo de perfil aerodinâmico utilizado, do tamanho e da rotação do rotor, 

das condições atmosféricas, da turbulência e da velocidade de vento. O efeito de uma 

esteira aerodinâmica é a redução da velocidade do vento e o aumento da turbulência 

a jusante do rotor. A figura 4 mostra o efeito esteira provocado pelo rotor de um aero-

gerador no fluxo de vento, que sopra da esquerda para a direita.

Fonte: Ivanell, S. S. A 

Figura 4: Interferência do rotor do aerogerador no fluxo de vento.
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O avanço tecnológico de aerogeradores é um dos principais responsáveis pelo 

aumento de competitividade e inserção crescente da energia eólica na matriz ener-

gética mundial. A tecnologia eólica moderna está disponível para sítios com carac-

terísticas das mais diversas: velocidades de vento de moderadas ou altas; climas 

quentes e árticos; dunas, desertos, instalações marítimas. A avançada tecnolo-

gia também contribui para que centrais eólicas operem com alta disponibilidade 

(>97%) e baixo impacto ambiental.

No início do milênio, um crescimento cada vez maior no tamanho da turbina foi 

tendência da indústria eólica em geral. Diversos fatores motivaram esse crescimen-

to, tais como relação mais favorável de custo por energia gerada de uma turbina 

eólica, melhor utilização do terreno de um sítio, menor custo de manutenção por 

potência instalada, entre outros. Nos últimos anos, embora ainda exista interesse em 

aerogeradores gigantes para o mercado offshore, houve um nivelamento do tama-

nho das máquinas eólicas em função do principal mercado, que são as instalações 

em terra com potência nominal entre 1,5 MW a 3 MW. A extensão do conceito atual 

de turbinas eólicas para tamanhos acima de 5 MW apresenta desafios consideráveis 

tanto do ponto de vista econômico quanto de engenharia.

 

Figura 5: Evolução do tamanho dos aerogeradores.

Para converter a energia cinética do vento em energia elétrica aproveitável pela 

rede elétrica, uma turbina eólica usa diversos componentes tanto mecânicos como 

elétricos. Especificamente, o rotor capta a energia do vento, transformando-a em 

energia mecânica de rotação, e constitui o “motor” do aerogerador, enquanto que 

a conversão da energia mecânica em energia elétrica é realizada por um gerador 

elétrico e dispositivos eletrônicos de potência associados. 

Os principais componentes que constituem modernos aerogeradores de eixo ho-

rizontal são ilustrados na página 36, usando desenhos que representam dois con-

ceitos construtivos distintos, projeto com multiplicador de velocidades e gerador de 

indução (esquerda) e projeto com acionamento direto e gerador síncrono (direita). 

Outros componentes importantes de um aerogerador são o sistema de controle, 

que é responsável por toda a operação e integridade da máquina; o sistema de co-

nexão elétrica, que faz o sincronismo com a rede elétrica e garante a qualidade da 

energia gerada; e a fundação, elemento que conecta a torre ao solo, sendo projeta-

da de acordo com as características do solo do local de instalação do aerogerador.

O percentual dos custos associados às diversas partes constituintes de um ae-

rogerador depende do conceito construtivo utilizado e da tecnologia empregada no 

projeto e na fabricação. Em geral, a torre e as pás do rotor são os componentes 

que mais contribuem para o custo total do aerogerador. As pás são fabricadas com 

materiais compósitos, principalmente fibra de vidro reforçada com plástico e madei-

ra, para atender aos requisitos de peso, rigidez e resistência à fadiga. As torres são 

comumente fabricadas em estruturas treliçadas de aço ou em formato tubular de 

aço e/ou concreto.
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Um aerogerador requer uma velocidade do vento mínima em torno de 4 metros 

por segundo, para início de geração de energia, e atinge sua capacidade nomi-

nal a uma velocidade do vento de aproximadamente 13 metros por segundo. A 

conversão da potência mecânica associada à velocidade do vento  (m/s) em 

potência elétrica  (W) é equacionada da seguinte forma:

onde:

  é a massa específica do ar (kg/m3);

  é a área varrida pelo rotor eólico (m2), que depende do diâmetro do rotor;

   é o coeficiente de potência que representa a eficiência aerodinâmica de 

conversão da energia contida no vento em energia mecânica rotacional;

  é a eficiência do sistema de transmissão, gerador elétrico e outros.

Após atingir a potência nominal, o sistema de controle do aerogerador limita 

a potência gerada para velocidades de vento acima da velocidade nominal e 

desliga/freia o aerogerador quando velocidades de vento perigosamente altas 

ocorrem – normalmente superiores a 25 m/s – a fim de garantir a integridade 

estrutural da máquina. 

A equação da conversão de potência mostra que a energia gerada por um ae-

rogerador é diretamente proporcional ao tamanho das pás, ao coeficiente de po-

tência e ao rendimento mecânico/elétrico do conjunto transmissão/geração. E são 

exatamente esses aspectos que orientaram e continuam conduzindo o processo 

de desenvolvimento tecnológico pelo qual os aerogeradores passam até os dias 

de hoje. Em outras palavras, o aumento da potência das turbinas eólicas está di-

retamente ligado ao aumento do diâmetro do rotor eólico, ao desenvolvimento de 

perfis aerodinâmicos avançados para as pás, de modo que o coeficiente (aerodi-

nâmico) de potência seja maximizado, e à redução nas perdas com a transmissão 

de torque e com a geração elétrica. 

>  PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM AEROGERADOR

1

1
2

2

3

4

4

5

5

66

7

7

8

8

Projeto com multiplicador de velocidades e gerador de indução Projeto com acionamento direto e gerador síncrono

1. Rotor: conjunto de pás com perfil aerodinâmico especial que captura a energia cinética do vento.

2. Cubo: elemento de conexão do rotor com o eixo de rotação. Abriga o sistema de pitch, que é responsável pelo controle do ângulo de ataque das pás.

3.  Sistema de Transmissão: sistema mecânico composto de eixos e mancais, com ou sem caixa multiplicadora de velocidades, para transmissão 

do torque mecânico até o gerador elétrico.

4.  Sistema de Posicionamento (yaw): acionamento com motorredutores que giram toda a nacela com o objetivo de manter o eixo de rotação 

sempre alinhado com a direção do vento.

5.  Torre: estrutura de aço/concreto que suporta a nacela e o rotor. Também é usada para passagem dos cabos de energia/sinal e para acesso aos 

componentes no topo da torre.

6. Gerador: máquina elétrica de indução ou síncrona que converte o torque mecânico em energia elétrica.

7. Sensores Meteorológicos: medem a velocidade e a direção do vento para fins de controle de operação.

8. Nacele: estrutura de metal/fibra/plástico que abriga os componentes e sistemas no topo da torre.
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ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

A grande competitividade que a energia eólica adquiriu no País pode ser compro-

vada pela contratação de mais de 6.700 MW de potência, em leilões de energia 

realizados entre de 2009 a 2011, onde o preço de venda atingiu valores abaixo de 

R$ 100/MWh. O setor eólico acredita no crescimento do mercado, cuja previsão de 

investimentos é da ordem de R$ 40 bilhões até 2020. 

Até 2003 o Brasil conhecia apenas projetos eólicos demonstrativos, desenvol-

vidos pelas concessionárias COELCE, CEMIG, COPEL e CELESC, quase todos 

com grandes subsídios internacionais e pesquisa tecnológica, com projeto e 

desenvolvimento de protótipos de aerogeradores e sistemas híbridos diesel/eó-

lico, realizados pela Universidade Federal de Pernambuco/Centro Brasileiro de 

Energia Eólica e apoiados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e 

pelo Governo Federal. 

Com o lançamento do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa), em 2004, os primeiros projetos comerciais de parques eólicos 

com investimentos significativos foram realizados no País. O resultado foi a implan-

tação de 54 parques eólicos, totalizando cerca de 1.300 MW de potência instalada, 

contratados por 20 anos pela Eletrobras, com preços fixos e condições especiais 

de financiamento pelo BNDES. 

Porém, o contexto do Proinfa não favoreceu uma rápida expansão do setor 

eólico, pois os preços eram muito elevados e o parque industrial não estava pre-

parado para atender à demanda com a exigência de índice mínimo de naciona-

lização de 60%. Além disso, o aquecimento do mercado internacional colaborou 

para a falta de opções de importação de equipamentos. No Brasil as dificul-

dades de conexão elétrica, renovação de licenças ambientais, necessidade de 

aporte de capital próprio e dificuldades dos agentes financeiros com incipiente 

conhecimento do negócio, grande número de alterações de titularidades e estru-

turas acionárias dos projetos, com consequentes revisões técnicas e econômi-

cas, causaram um grande atraso na implantação dos projetos (até 2009 menos 

da metade dos projetos contratados haviam sido instalados) e uma sensação 

de dúvida quanto ao objetivo do Proinfa, de diversificação da matriz energética 

brasileira com fonte eólica.

Apenas no final de 2009, no 2o Leilão de Energia de Reserva (LER), o setor eóli-

co voltou a acreditar no mercado elétrico brasileiro. Devido a uma série de fatores, 

tais como as novas regras de faturamento da energia, a possibilidade de uso de Ins-

talações Coletoras de Geração para conexão com a rede elétrica, a oferta de aero-

geradores relacionada com a diminuição de instalações eólicas internacionais face 

à crise mundial e ao câmbio favorável em nosso País, foram contratados 1.837 MW 

de potência eólica com preço médio final de venda de R$ 148,39/MWh.   

Nos dois leilões que foram realizados em 2010, 2o Leilão de Fontes Alternativas 

e 3o LER, com mais de 11 GW de projetos inscritos, foram contratados 2.047 MW 

de potência eólica ao preço médio final de R$ 132/MWh.

Em 2011, 1.929 MW de potência instalada de parques eólicos foram contrata-

dos no 12o Leilão de Energia A-3 e no 4o LER, ao preço médio final de R$ 100/MWh. 

E mais 978,5 MW foram contratados no Leilão de Energia A-5 ao preço médio final 

de R$ 102,18/MWh.

O gráfico abaixo mostra as quantidades de potência eólica contratadas em 

cada leilão/ano e seus respectivos preços de energia, atualizados para valores de 

julho de 2012, comparados com os valores do Proinfa. 

Em 2012, a energia eólica é a segunda fonte mais competitiva no País, perden-

do apenas para as grandes hidrelétricas. O investimento feito pela indústria eólica 

no Brasil, considerando o Proinfa e todos os leilões, entre 2004 e 2011, já alcan-

çou R$ 25 bilhões. Nesse mesmo ano, o País atingiu quase 2 GW de capacidade 

instalada, distribuídos por parques eólicos localizados principalmente nos estados 

nordestinos de Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia e nos estados sulistas de Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. Até o fim de 2016, deverão ser quase 10 GW de 

potência eólica, o que significará cerca de 8% de participação na matriz elétrica 

brasileira. E, com a previsão de vender em leilões cerca de 2 GW por ano, o País 

alcançará em 2020 um patamar de aproximadamente 15% de participação da fon-

te eólica, com mais de 18 GW de parques eólicos.
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O cenário da energia eólica é bastante favorável porque a indústria está se ins-

talando no País; o número de fabricantes de equipamentos passou de 2, em 2008, 

para 11, em 2011, alguns dos quais já atendendo aos critérios de conteúdo nacio-

nal estabelecido pelo BNDES. Os preços diminuíram, de R$ 5.000/kW instalado, 

para cerca de R$ 3.300/kW no mesmo período. Avanços tecnológicos contínuos 

estão melhorando cada vez mais o desempenho dos aerogeradores e diminuindo 

os custos de manutenção.

O mercado de aerogeradores no Brasil está sendo disputado principalmente 

pelos fabricantes Wobben/Enercon, Suzlon, IMPSA, GE, Vestas, Siemens, Alstom, 

Gamesa, Fuhrlander, Acciona e WEG/MTorres. Além dessas, várias outras empre-

sas de componentes de aerogeradores já se instalaram no Brasil, com destaque 

para os fabricantes de pás e torres. A figura ao lado mostra a localização e o tipo 

das principais empresas do setor eólico instaladas no Brasil.

>  MAPA DA INDÚSTRIA EÓLICA NO BRASIL

Localização dos fabricantes de aerogeradores, torres e pás instalados no Brasil
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INDÚSTRIA EÓLICA EM SÃO PAULO

No estado de São Paulo encontram-se algumas das maiores empresas do setor 

eólico, a exemplo da WOBBEN WINDPOWER e da TECSIS, que estão também 

entre as mais antigas, tendo iniciado suas operações em meados da década de 

1990. Apesar de SIEMENS e GE estarem presentes no Brasil há várias décadas, 

somente recentemente anunciaram estarem preparadas para fornecer aerogera-

dores por meio de suas fábricas em São Paulo. 

Os fabricantes de aerogeradores com fábricas em São Paulo são:

GE Wind – a empresa americana é um dos maiores fabricantes de 

aerogeradores do mundo;

SIEMENS – a empresa alemã é um dos maiores fabricantes de 

aerogeradores do mundo, com tecnologia dinamarquesa/alemã;

WOBBEN WINDPOWER – a empresa brasileira, subsidiária da alemã 

ENERCON, tem sua unidade fabril localizada em Sorocaba.

A relação das principais empresas fornecedoras de componentes para aeroge-

radores já instaladas em São Paulo é: 

ABB – um dos maiores fabricantes mundiais de geradores elétricos, 

inversores, sistemas de proteção e componentes eletroeletrônicos para 

aerogeradores;

HANSEN Transmissions – uma empresa do grupo alemão ZF, um dos 

maiores fabricantes mundiais de multiplicadores de velocidade para 

aerogeradores;

ROMI – empresa brasileira localizada em Santa Bárbara D’oeste; produz 

peças fundidas e usinadas tais como o cubo e componentes estruturais da 

nacele;

SAWE/ENGEBASA – empresa brasileira localizada em Cubatão; produz 

torres de aço para aerogeradores;

TECSIS – empresa brasileira localizada em Sorocaba; um dos maiores 

fabricantes mundiais de pás para aerogeradores;

VOITH – uma empresa do grupo alemão VOITH; um dos maiores fabricantes 

de motorredutores, acoplamentos e sistemas de transmissão para 

aerogeradores;

VULKAN – uma empresa do grupo alemão B. HACKFORTH, fabricante de 

acoplamentos para aerogeradores com unidade fabril em Itatiba. 
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3. METODOLOGIA
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ATLAS EÓLICO

A avaliação do potencial eólico de uma região requer a medição precisa da va-

riabilidade espacial e temporal do vento e condições climáticas na superfície. 

Essas informações, aliadas às condições geográficas, restrições ambientais e 

infraestrutura existente são fundamentais para permitir a implantação de pro-

jetos eólicos.

O Atlas Eólico propicia uma avaliação rápida do potencial eólico de uma re-

gião e permite comparar o recurso eólico existente em várias áreas de interesse. 

Os dados do Atlas Eólico servem para estimar o desempenho médio de aero-

geradores instalados na área em estudo. Essa estimativa preliminar é suficiente 

para definir se o local avaliado tem potencial promissor para desenvolvimento de 

parques eólicos ou se o potencial deve ser aproveitado com pequenos e micros 

aerogeradores para aplicações isoladas ou para geração distribuída.

O Atlas Eólico é uma ferramenta importante para o planejamento da matriz de 

geração de eletricidade e fonte de informações para possíveis investimentos em 

infraestrutura e medição de vento, visando subsidiar o desenvolvimento de proje-

tos de parques eólicos no estado de São Paulo.

A caracterização precisa do vento é muito importante para energia eólica, pois a 

potência produzida por uma turbina eólica é proporcional à velocidade do vento ao 

cubo (Potência~V3). É importante determinar como o vento se comporta nas várias 

escalas de tempo, minutos, horas, dias, meses e anos. Além disso, a velocidade 

e a direção do vento também sofrem alterações de local para local, em função 

da topografia, da rugosidade superficial e das condições climáticas. Finalmente, 

deve-se ter em mente que as intensidades e as frequências de ocorrência de ve-

locidade e direção de vento, turbulência e rajadas variam com a altura também.

É por isso que a caracterização do vento para desenvolvimento de parques 

eólicos requer a medição dos parâmetros eólicos com instrumentação adequada 

por períodos longos e análise estatística rigorosamente precisa. Torres anemomé-

tricas especiais para aplicações eólicas fazem uso de registradores e sensores 

desenvolvidos para esse fim, assim como técnicas e metodologias de coleta e 

tratamento de dados visando à determinação do potencial eólico.

Entretanto, mesmo dentro do escopo de projeto de parque eólico, há a necessi-

dade de utilização de modelos computacionais para extrapolação horizontal e ver-

tical das características de vento, uma vez que é inviável economicamente utilizar 

torres anemométricas para mapear cada espaço do terreno. Modelos atmosféricos 

são usados para reproduzir a dinâmica dos fluidos e simular o escoamento do ven-

to na superfície terrestre. Os modelos de microescala são modelos simplificados 

usados normalmente para simular o vento em áreas de 10 km2 x 10 km2 com reso-

lução típica de 5 m - 10 m. Os modelos de mesoescala utilizam todas as equações 

da atmosfera e podem ser usados para simular grande áreas, usualmente com 

100 km2 x 100 km2 e resolução de 5 km - 10 km.

O Atlas Eólico de São Paulo faz uso dessas modelagens atmosféricas de meso 

e microescala para determinar o potencial eólico estadual da forma mais precisa 

possível e com rapidez. Medições anemométricas específicas podem ser utiliza-

das para ajustar os resultados das simulações de mesoescala e auxiliar na valida-

ção do Atlas Eólico.
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A avaliação do recurso eólico do estado de São Paulo foi realizada através de 

uma plataforma de modelagem numérica do clima desenvolvida pela 3TIER®, 

que combina medições de vento de curta duração, provenientes de torres 

anemométricas, com modelos de simulação atmosférica de mesoescala e 

microescala. O resultado desse sistema de modelagem é um conjunto de da-

dos do histórico climático para o estado de São Paulo na resolução horizontal 

de 200 m x 200 m, em várias alturas e com uma discretização horária para 

um período de 10 anos com resolução horizontal de 210 km. A consistência 

da metodologia empregada neste trabalho, para determinação do potencial 

eólico, foi amplamente testada e validada em escala regional e global. 

> MODELO DE MESOESCALA WRF
O modelo de mesoescala empregado é o WRF (Weather Research and 

Forecasting), um dos modelos numéricos de previsão do tempo mais utili-

zados do mundo, amplamente apoiado e continuamente aprimorado pela 

comunidade internacional de pesquisa em ciência atmosférica global. 

O WRF foi desenvolvido de forma colaborativa por várias organizações, 

principalmente americanas, dentre elas a National Center for Atmosphe-

ric Research (NCAR), National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), National Centers for Environmental Prediction (NCEP), Forecast 

Systems Laboratory (FSL), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Resear-

ch Laboratory, Universidade de Oklahoma, e Federal Aviation Administration 

(FAA). O modelo de Mesoescala WRF representa processos atmosféricos na 

camada limite, incluindo a rugosidade do terreno ou água, a estabilidade da 

camada limite, fluxos de calor e de umidade para a atmosfera, o perfil vertical 

de velocidades do vento e turbulência na camada limite. O modelo determi-

na o comportamento atmosférico em 31 níveis verticais, 6 desses níveis na 

camada 600 m mais baixa da atmosfera. 

O modelo WRF foi configurado usando grades aninhadas para simular 

o recurso vento sobre a região de São Paulo. A extensão da grade de 

menor resolução foi escolhida para capturar o efeito de condições me-

teorológicas sinópticas sobre o recurso de vento no estado, bem como 

para permitir que o modelo desenvolva circulações regionais ocasiona-

das por efeitos térmicos. A grade foi gradualmente refinada, iniciando em 

54 km de resolução horizontal, passando por duas grades intermediárias 

com resoluções de 18 km e 6 km, até a última grade com resolução de 

2 km. A figura seguinte mostra, de maneira ilustrativa, as grades usadas 

no refinamento dos resultados das simulações no estado de São Paulo. 

Essas resoluções foram escolhidas visando modelar o efeito do terreno e 

circulações atmosféricas de escala local. Cada grade utiliza como dados 

de entrada os parâmetros da respectiva resolução anterior. A complexi-

dade desse modelo atmosférico dinâmico exige uma grande capacidade 

de processamento computacional, utilizando-se de supercomputadores 

com múltiplos processadores em paralelo para sua solução.

Figura 6: Exemplo de grades usadas no refinamento dos resultados  

da simulação do vento sobre o estado de São Paulo.

Um extenso banco de dados meteorológicos e geográficos é utilizado 

como dados de entrada para o modelo WRF. Os principais dados mete-

orológicos de entrada são os provenientes de reanálises, um banco de 

dados contendo sequências históricas de parâmetros meteorológicos que 

representam o estado da atmosfera da Terra. Na modelagem deste Atlas 

utilizou-se o banco de dados de reanálises do National Center for Atmos-

pheric Research (NCAR) / National Centers for Environmental Prediction 

(NCEP), constituído por dados em intervalos de 6 horas, desde 1948 até o 

presente, com resolução espacial de 210 km. Um exemplo dessa base de 

dados, a distribuição de velocidades de vento geostrófico sobre o estado 

de São Paulo, é mostrado na figura abaixo. Outros dados importantes para 

as simulações são a temperatura do ar na superfície, a precipitação e a 

cobertura de nuvens, dentre outros.

Figura 7: Distribuição do vento geostrófico sobre o estado de São Paulo. Valores 

médios anuais obtidos da base de dados Projeto Reanálises do NCAR/NCEP.

Os principais dados geográficos são de topografia e cobertura do solo. 

Os dados de topografia provém da base SRTM (Shuttle Radar Topogra-

phy Mission) com resolução de 3 segundos. O SRTM é o mais completo 

banco de dados topográfico digital de alta resolução da Terra, elaborado 
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pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) a partir de 

dados coletados por um sistema de radar que esteve a bordo do ônibus 

espacial Endeavour. As informações digitais de cobertura do solo são 

da base de dados ESA GlobCover, que é um mapa global de cobertura 

territorial de 10 segundos de resolução obtidos por sensores do satélite 

ENVISAT missão MERIS (Medium Resolution Spectrometer Imagem).

Configuração do sistema de modelagem computacional do Atlas Eólico

Parâmetro Valor/Descrição

Modelo de Mesoescala WRF

Resolução horizontal do modelo  

de Mesoescala
2 km

Base de dados de vento
Reanalysis no período  

de 01/2002 a 06/2012

Base de dados de topografia SRTM de resolução 3 segundos

Base de dados de rugosidade
ESA GlobCover de resolução  

10 segundos

Parametrização da atmosfera  

na superfície 

Modelo de similaridade  

de Monin-Obukhov

Parametrização da camada limite Modelo YSU (MRF com entrainment)

Número de níveis verticais da atmosfera 31

Esquema de superfície terrestre Modelo Noah de 4 camadas

> MODELO DE MICROESCALA MVT
O modelo de Microescala Variável no Tempo (MVT) é um modelo de mi-

croescala desenvolvido pela 3TIER® especificamente para calcular dados 

para mapeamento de extrema alta resolução, sem os altos custos compu-

tacionais de execução de um modelo numérico climático de mesoescala 

(NWP) como o WRF. 

O MTV utiliza dados de alta resolução da superfície da Terra para calcular 

os efeitos em microescala das características topográficas, das característi-

cas de rugosidade superficial e de outros efeitos bloqueadores normalmen-

te não resolvidos pelo modelo de mesoescala WRF, de menor resolução. 

As características de vento em alta resolução são determinadas através de 

um ajuste dos efeitos cinemáticos causados pelas variações orográficas 

do terreno, pelas características de rugosidade modeladas com um perfil 

de vento logaritmo e um ajuste do número de Froude aplicado para calcular 

os efeitos de bloqueio do terreno sobre o fluxo de vento. Todos esses efei-

tos são calculados para cada intervalo de tempo, no período de estudo, le-

vando em consideração todas as variáveis temporais e espaciais tais como 

a direção do vento e as propriedades termodinâmicas da atmosfera inferior, 

permitindo uma análise climática de todo o estado de São Paulo.

O perfil logaritmico vertical de velocidade do vento segue a Teoria da 

Similaridade de Monin-Obukhov que leva em consideração tanto efeitos 

de rugosidade quanto da estabilidade térmica da camada limite, matema-

ticamente expresso por:

onde:

 é a velocidade do vento na altura ;

 é a rugosidade superficial do terreno;

 é a constante de Von Kárman;

 é a velocidade de atrito;

 é uma função empírica da estratificação térmica da atmosfera;

 é o comprimento de Estabilidade de Obukhov. 

A variação da velocidade de vento em função da altura para diferentes 

estabilidades térmicas da camada limite e classes de rugosidade é ilustra-

da na figura seguinte.

Figura 8: Perfil vertical de velocidade do vento para diferentes estabilidades 

térmicas da camada limite e duas classes de rugosidade.

A dificuldade de uma dada parcela de ar em movimento subir um aclive 

topográfico pode ser representada como a razão entre a velocidade do 

vento e a energia potencial da atmosfera. Essa razão é chamada de núme-

ro de Froude, matematicamente expresso por:

onde: 

 é diferença entre a elevação inicial e alguma outra elevação final e 

 é a frequência de Brunt-Vaisala. 

Se o número de Froude é maior do que 1, então a parcela de ar irá su-

bir o aclive; se for inferior a 1, então ela não vai; e se for igual a 1, então a 

parcela de ar atinge a nova elevação com velocidade zero. Para fluxos de 

ar com baixo número de Froude (inferior a 1), esse raciocínio físico simples 

sugere que o fluxo é essencialmente bloqueado pela topografia e tem de 

circundar o acidente geográfico ou fluir em outra direção.
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Um Banco de Dados Geográficos (BDG) contém dados tratados com atributos 

descritivos quantitativos e/ou qualitativos, associados a uma representação ge-

ométrica no espaço geográfico. Os dados podem ser representados por pontos, 

linhas ou polígonos e expressam um modelo do mundo real dentro de um sistema. 

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é capaz de capturar, armazenar, con-

sultar, manipular, analisar e imprimir dados referenciados espacialmente em rela-

ção à superfície da Terra. Um SIG é caracterizado por permitir ao usuário realizar 

operações complexas de análise sobre dados espaciais.

No desenvolvimento deste Atlas Eólico foi elaborado um Banco de Dados Geo-

gráficos contemplando as seguintes etapas:

definição de projeção cartográfica;

pesquisa de bases cartográficas sobre o meio físico, limites políticos,  

infraestrutura, demografia, economia e meio ambiente de diferentes fontes, 

escalas e formatos (IBGE, INPE, IBAMA, MMA, DER, EPE, NASA, ARSESP);

sistematização e integração das bases cartográficas selecionadas;

pesquisa, download, processamento e integração de imagens de  

satélites (INPE);

pesquisa, tratamento e integração de mapa de uso e ocupação -  

Rugosidade – (MMA);

pesquisa, tratamento e integração de imagem do radar SRTM -  

Altimetria – (NASA);

tratamento e integração de dados coletados em campo com GPS;

elaboração de mapas temáticos;

construção de cenários e análises espaciais;

suporte à tomada de decisão.

 

Categoria Informação Fonte

Limites Políticos

Limite Estadual IBGE 

Limite Municipal IBGE 

Meio Físico 

Altimetria - SRTM NASA 

Unidades Climáticas IBGE 

Hidrografia IBGE 

Infraestrututra 

Rodovia DER-SP 

Ferrovia DER-SP 

Sistema Elétrico EPE / GET-SP 

Consumo de Energia Elétrica 
Secretaria  

de Energia

Demografia População IBGE 

Economia 
Características da Atividade 

Econômica 
IBGE 

Meio Ambiente Unidades de Conservação Ambiental IBAMA 

Uso do Solo Uso e Ocupação do Solo MMA 

Imagens de Sensores 

Ópticos 
Satélite LANDSAT 5 e 7 INPE 

BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS
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MODELAGEM DE MICROESCALA

Nessa etapa do trabalho utilizou-se um modelo atmosférico de microescala para 

simular o vento em áreas em torno das torres anemométricas do projeto, de forma 

a obter mapas de recursos eólicos de alta resolução com confiabilidade. Novos 

modelos de topografia e rugosidade foram construídos para permitir o mapeamen-

to do potencial eólico com uma resolução espacial de 50 m. 

Os mapas topográficos utilizados são oriundos do Instituto Brasileiro de Geografia 

(IBGE) e foram validados através de dados de campo. Os mapas de rugosidade fo-

ram elaborados a partir de imagens de satélite, fotos e observações feitas in loco. Os 

dados de vento utilizados nas simulações foram obtidos das torres anemométricas e 

corrigidos para valores médios climáticos, baseados nos dados de longo prazo resul-

tantes da simulação de mesoescala para o estado de São Paulo.

O modelo e procedimento descritos a seguir foram usados para mapear o po-

tencial eólico em cada uma das 8 áreas da campanha de medição do projeto: 

ASP01, ASP02, ASP03, ASP04, ASP05, ASP06, ASP07 e ASP08. E os resultados 

são apresentados no capítulo 6.

> MODELO DE MICROESCALA WASP
O programa computacional WAsP, desenvolvido pela Universidade Técnica da Di-

namarca – DTU, foi especialmente criado para uso em projetos eólicos. Nele é 

possível tratar estatisticamente os dados de vento medidos por uma torre anemo-

métrica; calcular as características regionais de vento, isto é, estimar os parâme-

tros eólicos que caracterizam o vento geostrófico na região onde está instalada a 

torre anemométrica; calcular as características do vento local para qualquer ponto 

dentro da área investigada a partir do vento geostrófico; e calcular a produção de 

energia de uma ou mais turbinas eólicas localizadas na região analisada.

As características regionais de vento, chamadas de Vento Regional, são os pa-

râmetros eólicos representativos de toda a região, equivalente ao vento geostró-

fico – aquele que não é influenciado pela superfície terrestre. Para obter o Vento 

Regional, procedimento chamado de ANÁLISE, o programa WAsP utiliza modelos 

de topografia, rugosidade superficial e obstáculos, se houver, para remover os 

efeitos locais nas características de vento medidos pela torre anemométrica. 

Com a informação do Vento Regional de uma região é possível estimar as caracte-

rísticas de vento (velocidades médias, distribuição de Weibull, direções predominan-

tes) em qualquer ponto da área em torno da torre anemométrica. Nesse procedimen-

to, chamado de APLICAÇÃO, o programa WAsP utiliza o Vento Regional e os modelos 

de topografia, rugosidade superficial e obstáculos, se houver, para adicionar os efei-

tos locais de cada ponto cujas características de vento estão sendo estimadas.

O modelo usado pelo WAsP para calcular os efeitos do relevo no fluxo de vento 

é baseado nas considerações e limitações da modelagem apresentada por Jack-

son e Hunt e aperfeiçoada por Mason e Sykes. Ele é configurado em um sistema 

de coordenadas cilíndricas tridimensional, com uma resolução que aumenta com 

a proximidade ao ponto central, fazendo com que os cálculos sejam especialmen-

te eficientes para pontos de interesse, como a localização de uma torre anemomé-

trica ou de um aerogerador.

Dessa forma podem-se produzir mapas de vento e densidade de energia eólica 

para toda a área em qualquer altura acima do solo. A figura abaixo ilustra o flu-

xograma do WAsP envolvendo os procedimentos de ANÁLISE, para obtenção do 

Vento Regional, e APLICAÇÃO, usado para calcular as características de vento em 

um ponto qualquer da área modelada.

Figura 9. Fluxograma do WAsP.

Apesar de ser usado de forma ampla, o WAsP não é um software de código 

aberto e seus modelos e procedimentos não são totalmente conhecidos. Sabe-

se também que o WAsP pode estimar o potencial eólico de forma imprecisa em 

alguns locais, especialmente aqueles com características climáticas e relevo com-

plexos. Por isso, em geral, recomenda-se que os resultados de micrositing sejam 

sempre confirmados com medições de vento e/ou modelos atmosféricos com di-

ferente equacionamento numérico. 
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POTENCIAL DE GERAÇÃO EÓLICA

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação do potencial eólico do 

estado de São Paulo. Os mapas das páginas seguintes representam parâmetros 

eólicos que foram calculados com uma resolução horizontal de 200 m, utilizando-

se a metodologia descrita no Capítulo 3. 

Os mapas de velocidade de vento médio anual representam a principal informa-

ção do potencial eólico do estado de São Paulo. No contexto atual, valores médios 

anuais acima de 6,5 m/s são considerados interessantes para projetos de parques 

eólicos, pois a partir dessa velocidade de vento é possível atingir fatores de capaci-

dade maiores do que 30% com certos aerogeradores. Nota-se que a 100 m de altura, 

existem algumas áreas no estado onde as velocidades médias encontram-se entre 7 

m/s e 8 m/s, sendo estas as que apresentaram os melhores potenciais eólicos. 

Os mapas de velocidade média anual a 75 m e 50 m de altura mostram uma ca-

racterística típica dos fluxos de vento – a diminuição da velocidade do vento com a 

altura, em função do atrito com a superfície. O potencial eólico a 50 m de altura é sig-

nificativamente menor, nesse caso com áreas muito localizadas, onde velocidades 

médias são superiores a 6,5 m/s. Entretanto, existe uma área extensa, espalhada em 

quase todo o estado, a ser explorada com turbinas eólicas de pequeno porte, que 

são empregadas em locais com velocidades médias anuais maiores do que 5 m/s. 

A utilização de pequenos aerogeradores é normalmente um complemento à eletrifi-

cação rural e muito eficiente como sistema autônomo para bombeamento de água.

As regiões de melhor potencial eólico no estado estão associadas a efeitos de 

aceleração do vento em função do relevo. Todos os lugares com velocidade mé-

dia alta de vento estão em altitude elevada, a exemplo da região central em torno 

de Jaú e dos topos das montanhas da Serra do Mar na região sul do estado. No 

litoral, ao nível do mar, o vento é fraco não ocorrendo nenhum efeito significativo 

de brisa marítima. Na região oeste, relativamente plana e baixa, também não foi 

estimado grande potencial eólico, porém é uma área onde as incertezas são re-

lativamente grandes, pois não há medições de superfície para ajustar/validar o 

trabalho de mapeamento do potencial eólico. 

Em todos os mapas de velocidade do vento existem informações sobre a infra-

estrutura do estado, sistema elétrico e principais rodovias, e sobre a hidrografia 

e unidades de conservação, todas muito importantes para a definição dos locais 

propícios para desenvolvimento de projetos eólicos.

 As medições anemométricas realizadas neste projeto mostraram que em todos 

os locais de bom potencial eólico o regime de ventos fortes é noturno, isto é, existe 

um ciclo diário bem definido em que a velocidade do vento é marcadamente alta 

durante a noite e diminui durante as horas em que a Terra recebe a luz do sol.

Sazonalmente, o potencial eólico é maior nos meses de junho a novembro, sen-

do que no inverno o vento é mais forte na região oeste do estado e na primavera o 

potencial é maior no sul, no centro e no leste do estado. No verão, entre dezembro 

e fevereiro, o potencial eólico é bem reduzido em todo o estado. Os mapas de 

velocidade de vento sazonais mostram a velocidade média para cada estação do 

ano em diferentes alturas, 100 m, 75 m e 50 m.

O mapa de rosa dos ventos mostra a frequência de ocorrência do vento em 

cada direção, representada por figuras com 16 setores de 22,5 graus e círculos a 

cada 5% do tempo total. Seguindo o padrão da energia eólica, cada setor pintado 

indica o valor da frequência de ocorrência (comprimento do setor) e a direção 

proveniente do vento. De acordo com o mapa, as direções predominantes são 

sudeste, leste e nordeste, dependendo da localização no estado. A ocorrência de 

ventos na direção oeste é pouco frequente em todo o estado de São Paulo.

A rosa de velocidade média é uma outra forma de mostrar as direções mais im-

portantes, pois indica em quais direções ocorreram as velocidades médias maio-

res. As figuras do mapa de rosa de velocidade média são formadas por 16 setores 

de 22,5 graus e círculos a cada 2 m/s. Cada setor pintado indica o valor da veloci-

dade média (comprimento do setor) e a direção proveniente da ocorrência.

O mapa do fator de forma de Weibull apresenta o parâmetro k da distribuição de 

Weibull, calculado para todos os pontos da grade de resolução 200 m. Observa-se 

que no estado de São Paulo há uma predominância de fatores de forma entre 2 e 

3, mas também ocorrem valores muito baixos, entre 1,2 e 1,8, principalmente nas 

regiões de baixo potencial eólico.

A densidade de potência expressa a energia contida no vento, por unidade de 

área, é calculada multiplicando-se a massa específica do ar pela velocidade cú-

bica média e por uma constante. O mapa de densidade de potência apresenta o 

valor médio anual calculado para uma altura de 100 m. Com esse parâmetro pode-

se calcular a energia bruta que um aerogerador captura através da área varrida 

pelo rotor eólico. As áreas de melhor potencial são aquelas que tem as maiores 

densidades de potência, em geral acima de 300 W/m2.

O mapa de velocidade extrema do vento representa as rajadas máximas com 

duração de 3 segundos, que podem ocorrer pelo menos uma vez a cada 50 anos. 

Velocidades extremas altíssimas, maiores do que 45 m/s (>160 km/h), são espera-

das em algumas áreas do estado de São Paulo. Esse parâmetro é importante para 

o projeto estrutural dos aerogeradores, que ficam sujeitos à ação dos ventos.

O potencial eólico do estado de São Paulo será indicado neste trabalho como 

a capacidade nominal total possível de ser instalada no estado e a produção de 

energia anual estimada. Esses dois parâmetros são calculados de acordo com as 

premissas detalhadas a seguir.
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1. Seleciona-se uma área útil no estado de São Paulo, ou seja, uma área sem ne-

nhuma restrição para implantação de projetos eólicos. As restrições consideradas 

foram:

todas as áreas que estejam a menos de 3 km de distância dos limites das 

unidades de conservação denominadas Proteção Integral;

todas as áreas que estejam a menos de 250 m de rios e reservatórios;

todas as áreas que estejam a menos de 300 m de rodovias e ferrovias;

todas as áreas que estejam a menos de 300 m de linhas de transmissão,  

usinas termelétricas e usinas hidrelétricas;

todas as áreas que estejam a menos de 500 m de zonas urbanas;

todas as áreas que estejam a menos de 500 m de áreas de floresta.

2. Seleciona-se uma curva de potência de aerogerador com bom desempenho 

para as características de vento do estado de São Paulo. A curva de potência da 

figura seguinte representa um aerogerador típico, aqui chamado de ATS80, com 

potência nominal de 1,5 MW e diâmetro do rotor de 80 m. 

Figura 10: Curva de potência.

3. Define-se uma altura acima do solo e uma faixa de velocidades de vento e 

seleciona-se um subconjunto da área útil que contenha apenas os pontos com 

as velocidades do intervalo escolhido. Por exemplo, seleciona-se uma área 

com velocidade do vento média anual entre 7 m/s e 7,5 m/s a 100 m de altura. 

4. Para a área considerada, calcula-se a energia gerada por um parque eólico cons-

tituído de vários aerogeradores ATS80, com espaçamento mínimo equidistante en-

tre eles de 600 m (7,5D) e perdas gerais totalizando 8%. O cálculo leva em consi-

deração as características de cada ponto selecionado (velocidade média anual do 

vento, fator de forma de Weibull, massa específica do ar) para o ajuste da curva de 

potência e cálculo da energia gerada, de acordo com a equação da página 34.

5. Repete-se o procedimento de cálculo descrito em (4) para várias faixas de veloci-

dade com cada uma das alturas simuladas neste trabalho, 100 m, 75 m e 50 m. 

As tabelas da página 49 apresentam o resultado do cálculo do potencial eólico 

de São Paulo para 3 alturas: 50 m, 75 m e 100 m. No caso específico dos cálculos 

a 50 m de altura, considerou-se um aerogerador menor, com potência nominal de 

500 kW e eficiência semelhante ao ATS80.

O potencial eólico total do estado de São Paulo, a uma altura de 100 m, con-

siderando as velocidades de vento acima de 6,5 m/s e as restrições citadas é de 

4.734 MW, ocupando uma área de 1.134 km2, com uma estimativa de geração 

anual de quase 13.000 GWh e um fator de capacidade médio de 31,3%.

Caso o cálculo seja feito utilizando todas as áreas com velocidade igual ou su-

perior a 6 m/s, o potencial eólico total do estado de São Paulo, a 100 m de altura, 

é de 30.891 MW, com uma estimativa de geração anual de 71.918 GWh e um fator 

de capacidade médio de 26,6%.
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>  POTENCIAL EÓLICO DE SÃO PAULO 
 

Resultados para 100 m de altura

O potencial eólico total, considerando uma velocidade de vento mínima.

Velocidade  
do vento

Área 
(km2)

Potência  
Instalável 

(MW)

Energia Anual
(GWh)

Fator de  
Capacidade 

(%)

V ≥ 6 7.420 30.891 71.918 26,6

V ≥ 6,5 1.134 4.734 13.000 31,3

V ≥ 7 138 564 1.753 35,5

V ≥ 7,5 5 21 74 40,0

Resultados para 75 m de altura

O potencial eólico total, considerando uma velocidade de vento mínima.

Velocidade  
do vento

Área 
(km2)

Potência  
Instalável 

(MW)

Energia Anual
(GWh)

Fator de  
Capacidade 

(%)

V ≥ 6 1.232 5.132 11.545 25,6

V ≥ 6,5 93 385 1.028 30,4

V ≥ 7 4 15 48 36,2

Resultados para 50 m de altura

O potencial eólico total, considerando uma velocidade de vento mínima.

Velocidade  
do vento

Área 
(km2)

Potência  
Instalável 

(MW)

Energia Anual
(GWh)

Fator de  
Capacidade 

(%)

V ≥ 6 204 850 1.901 25,5

V ≥ 6,5 10 40 111 31,2

V ≥ 7 2 9 28 35,1

 
 

 

Por faixa de velocidade.

Faixa de  
velocidade

Área  
(km2)

Potência  
Instalável 

(MW)

Energia Anual 
(GWh)

Fator de  
Capacidade 

(%)

6 ≤ V < 6,5 6.286 26.157 58.918 25,7

6,5 ≤ V < 7 1.000 4.170 11.247 30,8

7 ≤ V < 7,5 129 543 1.679 35,3

V ≥ 7,5 5 21 74 40,0

Por faixa de velocidade.

Faixa de  
velocidade

Área  
(km2)

Potência  
Instalável 

(MW)

Energia Anual 
(GWh)

Fator de  
Capacidade 

(%)

6 ≤ V < 6,5 1.139 4.747 10.517 25,3

6,5 ≤ V < 7 89 370 980 30,2

7 ≤ V < 7,5 4 15 48 36,2

Por faixa de velocidade.

Faixa de  
velocidade

Área (km2)
Potência  
Instalável 

(MW)

Energia Anual 
(GWh)

Fator de  
Capacidade 

(%)

6 ≤ V < 6,5 194 810 1.790 25,2

6,5 ≤ V < 7 8 31 83 30,1

7 ≤ V < 7,5 2 9 28 35,1
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>  VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DO ATLAS EÓLICO  
COM AS TORRES ANEMOMÉTRICAS

Esta seção examina a qualidade das simulações atmosféricas nos locais das tor-

res anemométricas. Comparam-se algumas características do vento oriundas de 

simulações sem e com ajuste por medições, e de medições anemométricas em si, 

durante o período de registro dos dados. As simulações atmosféricas sem ajuste 

não utilizam as medições anemométricas e baseiam-se somente nos dados de 

entrada de reanálises. Dessa comparação tem-se um indicativo da qualidade do 

modelo atmosférico na simulação do regime de ventos para o estado de São Paulo 

e a influência dos dados medidos no mesmo.

ASP01 - Echaporã

A velocidade média do vento medido a 75 m de altura, durante o período de regis-

tro, é de 6,28 m/s com um desvio padrão horário de 2,84 m/s. Isso se compara a 

uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 75 m de 5,95 m/s e um 

desvio padrão horário de 2,45 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 6,28 m/s e o desvio padrão horário é de 2,78 m/s.

ASP02 - Avaré

A velocidade média do vento medido a 75 m de altura, durante o período de regis-

tro, é de 5,30 m/s com um desvio padrão horário de 2,27 m/s. Isso se compara a 

uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 75 m de 6,23 m/s e um 

desvio padrão horário de 2,64 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 5,30 m/s e o desvio padrão horário é de 2,15 m/s.

ASP03 - Dois Córregos

A velocidade média do vento medido a 75 m de altura, durante o período de regis-

tro, é de 6,67 m/s com um desvio padrão horário de 2,72 m/s. Isso se compara a 

uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 75 m de 5,77 m/s e um 

desvio padrão horário de 2,66 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 6,67 m/s e o desvio padrão horário é de 2,66 m/s.

ASP04 - Buritizal

A velocidade média do vento medido a 100 m de altura, durante o período de re-

gistro, é de 6,39 m/s com um desvio padrão horário de 2,77 m/s. Isso se compara 

a uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 100 m de 6,50 m/s e um 

desvio padrão horário de 2,67 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 6,39 m/s e o desvio padrão horário é de 2,61 m/s.

ASP05 - Altinópolis

A velocidade média do vento medido a 100 m de altura, durante o período de re-

gistro, é de 5,46 m/s com um desvio padrão horário de 2,23 m/s. Isso se compara 

a uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 100 m de 5,28 m/s e um 

desvio padrão horário de 2,07 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 5,47 m/s e o desvio padrão horário é de 2,13 m/s.

ASP06 - Catanduva

Não foi utilizada por causa da pequena quantidade de dados válidos durante o 

período de campanha de medição.

ASP07 - São Roque

A velocidade média do vento medido a 75 m de altura, durante o período de regis-

tro, é de 6,62 m/s com um desvio padrão horário de 2,65 m/s. Isso se compara a 

uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 100 m de 6,13m/s e um 

desvio padrão horário de 2,40 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 6,62 m/s e o desvio padrão horário é de 2,62 m/s.

ASP08 - Alto da Serra, Henry Borden

A velocidade média do vento medido a 50 m de altura, durante o período de regis-

tro, é de 5,09 m/s com um desvio padrão horário de 3,41 m/s. Isso se compara a 

uma velocidade média do vento simulada (sem ajuste) a 50 m de 6,20 m/s e um 

desvio padrão horário de 4,46 m/s. A velocidade simulada do vento, com ajuste 

por medições é de 5,09 m/s e o desvio padrão horário é de 3,06 m/s.

VALIDAÇÃO E ANÁLISE DE INCERTEZAS
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Correlação e erro quadrático médio (RMS) das velocidades de vento simuladas nas torres anemométricas

Grandeza ASP01 ASP02 ASP03 ASP04 ASP05 ASP07 ASP08

Correlação: vel. de vento média-mensal simulada  

(sem ajuste) para medida
0,90 0,91 0,09 0,87 0,68 0,85 0,77

Erro RMS: vel. de vento média-mensal simulada  

(sem ajuste)
0,59 m/s 0,99 m/s 1,22 m/s 0,33 m/s 0,42 m/s 0,61 m/s 1,24 m/s

Correlação: vel. de vento média-mensal simulada  

(com ajuste) para medida 
1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00

Erro RMS: vel. de vento média-mensal simulada  

(com ajuste) 
0,06 m/s 0,04 m/s 0,09 m/s 0,07 m/s 0,05 m/s 0,05 m/s 0,07 m/s

Correlação: vel. de vento média-diária simulada  

(sem ajuste) para medida
0,81 0,83 0,78 0,70 0,74 0,79 0,71

Erro RMS: vel. de vento média-diária simulada  

(sem ajuste)
1,22 m/s 1,45 m/s 1,57 m/s 1,39 m/s 0,97 m/s 1,20 m/s 2,57 m/s

Correlação: vel. de vento média-diária simulada  

(com ajuste) para medida
0,87 0,90 0,85 0,68 0,80 0,86 0,73

Erro RMS: vel. de vento média-diária simulada (com ajuste) 0,97 m/s 0,70 m/s 0,96 m/s 1,30 m/s 0,78 m/s 0,90 m/s 1,57 m/s
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> ANÁLISE DE INCERTEZAS
O calculo das incertezas na velocidade média anual do vento é baseada na teoria 

de propagação do erro e modela centenas de fontes de incerteza e suas interre-

lações em todo o processo de modelagem climática. Cada fonte de incerteza é 

tratada em um modelo distinto que interage com o processo por meio de modelos 

de covariância sobrejacentes. As seguintes categorias de incertezas foram consi-

deradas: medições anemométricas, extrapolação vertical, ajuste das simulações 

por medições, variabilidade climática e modelagem espacial.

> METODOLOGIA DAS INCERTEZAS

Medições Anemométricas

Incerteza de medição captura incertezas relacionadas com os sensores utilizados 

na medição das grandezas anemométricas. É uma medida de confiança que os 

dados medidos presumivelmente representam a verdade. São consideradas in-

certezas referentes ao anemômetro e sensor de direção, e propagação estatística 

dessas incertezas por meio do cálculo do perfil vertical de velocidades de vento 

para alturas diferentes das medições. A incerteza é estimada separadamente para 

cada sensor e combinadas para representar a incerteza da medida a determinada 

altura. Sensores com certificado de calibração foram utilizados com vistas à redu-

ção dessas incertezas. Essas incertezas são estimadas para cada torre anemomé-

trica e combinadas quando o modelo climático determina as grandezas eólicas em 

cada ponto do estado de São Paulo, assumindo que as incertezas de medição de 

cada torre são independentes.

 

Extrapolação Vertical

A incerteza na extrapolação vertical refere-se ao erro de considerar que o perfil 

vertical de velocidades de vento real é similar ao modelo de perfil vertical utilizado 

(equação exponencial). Uma incerteza é estimada para cada torre anemométrica. 

As medições anemométricas do presente Atlas foram realizadas nas mesmas 

alturas de simulação do potencial eólico (50 m, 75 m e 100 m) visando reduzir 

essas incertezas. 

Ajuste das Simulações com Medições Anemométricas 

Essa incerteza é aplicada em cada torre anemométrica e captura a probabilidade 

que a relação estatística – entre os dados medidos de curto prazo e o sinal climá-

tico de longo prazo – irá representar. Essa incerteza depende da duração dos da-

dos medidos disponíveis em cada torre anemométrica e da qualidade estatística 

da relação entre os dados medidos e de longo prazo simulados. 

Variabilidade Climática

A variabilidade climática considera o clima histórico e o clima futuro. Incertezas cli-

máticas históricas e futuras representam a incerteza associada com a variabilidade 

natural do clima e se o período de simulação do clima capturou o clima real. Essas 

incertezas são uma função da variabilidade interanual e auto correlação do sinal 

do clima. Em outras palavras, considera-se que pode haver um erro na estimativa 

média climática devido à possibilidade do clima estar mudando, ou que houve 

uma inconsistência no período medido, que está sendo considerado representati-

vo do clima histórico. Incertezas climáticas são consideradas comuns entre todas 

as torres anemométricas e modeladas com completa dependência.

Modelagem Espacial

Incertezas de modelagem espacial são uma função da covariância geográfica en-

tre cada medição anemométrica e outros pontos do domínio de simulação onde o 

potencial eólico é estimado. Duas incertezas de modelagem espacial são aplica-

das: microespacial e macroespacial. Incerteza microespacial representa a incerte-

za associada com a resolução espacial da grade do modelo e se o modelo está 

capturando os efeitos de microescala. Incerteza macroespacial representa o risco 

de que dados medidos por uma torre anemométrica são adequados para realizar 

ajustes nos dados simulados em pontos distantes desta torre. Essa complexa in-

certeza é uma função de todas as incertezas citadas anteriormente e da proximi-

dade relativa e complexidade de cada relação geoespacial.

O mapa Incerteza da Velocidade Média Anual, na página 59 – mapa da Incerte-

za da Velocidade Média Anual –, expressa os erros calculados para todo o estado 

de São Paulo utilizando a abordagem descrita nesta seção. As incertezas variam 

de 0,2 m/s, em áreas próximas às torres anemométricas, até 1,5 m/s, em pontos 

afastados das torres anemométricas e com características geográficas comple-

xas. Na grande maioria do estado os erros da estimativa da velocidade média 

anual estão entre 0,4 m/s e 0,8 m/s.
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VELOCIDADE DE VENTO MÉDIA ANUAL A 100 M
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VELOCIDADE DE VENTO MÉDIA ANUAL A 75 M
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VELOCIDADE DE VENTO MÉDIA SAZONAL A 75 M
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VELOCIDADE DE VENTO MÉDIA SAZONAL A 50 M
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ASP01
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ROSA DOS VENTOS DE VELOCIDADE MÉDIA VELOCIDADES EXTREMAS
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DENSIDADE DE POTÊNCIAASP07
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ROSA DOS VENTOSFATOR DE FORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL
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DENSIDADE DE POTÊNCIAASP08
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ROSA DOS VENTOSFATOR DE FORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL
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ROSA DOS VENTOS DE VELOCIDADE MÉDIA VELOCIDADES EXTREMAS
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6.  MEDIÇÕES ANEMOMÉTRICAS
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CAMPANHA DE MEDIÇÕES ANEMOMÉTRICAS

A análise e estudo técnico das séries temporais de vento, coletadas mediante 

campanha de medição, na região em estudo, é de fundamental importância para 

corrigir possíveis erros no mapa eólico simulado. As medições de vento usadas 

para a meteorologia convencional não reúnem as especificações requeridas para 

serem empregadas na caracterização do potencial eólico. Portanto, a aquisição e 

o processamento dessas séries devem ser realizadas sempre sob o mais estrito 

controle de qualidade, utilizando equipamento e metodologias apropriadas.

Neste projeto foram instaladas 7 torres anemométricas, sendo 5 com 75 m de 

altura e 2 com 100 m. Além disso, os dados de uma torre da EMAE, instalada no 

alto da Serra do Mar, com 50 m de altura, também foram incluídos na análise.

As torres foram projetadas para uso em energia eólica, e suas dimensões mi-

nimizam a interferência nos sensores meteorológicos. As especificações dos sen-

sores e registrador, a montagem dos equipamentos e a configuração do sistema 

de coleta de dados estão em conformidade com as normas e recomendações 

internacionais para medição de potencial eólico.

Cada um dos sistemas de coleta automática de dados de vento foi constituído 

por um registrador de dados (datalogger), sensores que medem variáveis eólicas 

e meteorológicas, sistema de alimentação (energia), sistema de comunicação re-

mota e proteções. As variáveis eólicas medidas são a velocidade e a direção do 

vento, e a intensidade de turbulência; e as variáveis meteorológicas medidas são a 

temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. 

Os locais para instalação das 7 torres anemométricas foram definidos através de 

uma avaliação de vários parâmetros: representatividade climática da área, indicativo 

de potencial eólico bom, proximidade com a rede elétrica, facilidade de acesso e 

área livre de restrições ambientais. O mapa da página 120 mostra os locais das tor-

res anemométricas do projeto Atlas Eólico de São Paulo. As torres indicadas como 

ASP01, ASP02, ASP03, ASP04, ASP05, ASP06 e ASP07 foram instaladas e operadas 

exclusivamente para subsidiar o Atlas Eólico. A torre ASP08 é uma torre existente da 

EMAE cujos dados também foram utilizados na elaboração deste Atlas Eólico.

> EQUIPAMENTO UTILIZADO
Os instrumentos utilizados neste projeto foram especificados para garantir o máximo de 

precisão e qualidade nas medições de vento. Nas 5 torres anemométricas de 75 m de 

altura o sistema de aquisição de dados era composto dos seguintes equipamentos:

1 anemógrafo com modem GSM para comunicação remota; marca/modelo: 

SecondWind/NOMAD2 ou Amonnit/METEO32;

2 anemômetros a 50 m e 75 m; marca/modelo: Thies/FirstClass (calibrado);

2 sensores de direção a 50 m e 75 m; marca/modelo: Thies/Compact;

1 sensor de temperatura; marca/modelo: Vaisala/SWI;

1 sensor de pressão atmosférica; marca/modelo: Setra/AB60;

1 sensor de umidade relativa do ar; marca/modelo: Vaisala/ HMP50-U;

1 piranômetro; marca/modelo: LiCor/LI-200 ou CMP3.

Nas 2 torres anemométricas de 100 m de altura o sistema de aquisição de da-

dos era composto dos mesmos equipamentos e 2 sensores adicionais: 1 anemô-

metro a 100 m e 1 sensor de direção a 100 m. 

Na torre ASP08 da EMAE os instrumentos utilizados eram da marca NRG SYS-

TEMS. A configuração da torre incluía 2 pares de anemômetro/sensor de direção 

posicionados a 30 m e 40 m.

> OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO 
Todos os sistemas de medição foram configurados igualmente em termos de altu-

ras dos sensores e parâmetros registrados. Os dados de vento foram amostrados 

a uma frequência de 1 Hz e integrados a cada 60 segundos. Para a velocidade do 

vento, por exemplo, foram registrados para cada intervalo de 1 minuto os valores 

máximos e mínimos e calculados a média e o desvio padrão. A relação completa 

dos parâmetros configurados nos anemógrafos está apresentada a seguir:

Grandeza
Parâmetro

Média Máxima Mínima Desvio Padrão

Velocidade a 100 m

Velocidade a 75 m

Velocidade a 50 m

Direção a 100 m

Direção a 75 m

Direção a 50 m

Umidade relativa a 10 m

Temperatura a 10 m

Pressão atmosférica a 10 m

Radiação solar a 10 m
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>  TORRE ANEMOMÉTRICA DE 75 M >  TORRE ANEMOMÉTRICA DE 100 M

Sensores de velocidade e direção Sensores no topo

Sensores a 50 m

Anemógrafo e sensores meteorológicos

Sensores de velocidade e direção

Anemógrafo e sensores meteorológicosTorre de 75 m Torre de 100 m

INSTALAÇÃO DAS TORRES ANEMOMÉTRICAS

As 7 torres anemométricas do projeto são de aço galvanizado, tipo treliçada 

estaiada, com seção triangular de 25 cm de lado; montadas em módulos de 

6 m e 3 m. Âncoras de fixação de 1,75 m e bases de concreto foram utilizadas 

para sustentação da estrutura e cabos estais. As torres possuem sistema de 

balizamento, fixado no topo, com iluminação alimentada por baterias carre-

gadas por um painel solar, constituindo assim uma unidade autônoma.

O sistema de aterramento das torres, proposto pela EMAE, não utiliza 

barras nem cabos de cobre, e sim a própria estrutura da torre e os estais 

como condutores. Além disso, para garantir uma área de segurança em 

torno da base e das âncoras de fixação dos estais, utilizou-se uma estrutu-

ra auxiliar de cabos de aço enterrados em círculos na base da torre e em 

cada uma das âncoras. Na base, os cabos formam um círculo com 2 m de 

raio, e são enterrados a 50 cm de profundidade. Além disso, os cabos são 

ligados à base e ainda dobrados e enterrados a 2 m de profundidade em 

dois pontos equidistantes 1 m do centro. Nas âncoras, os cabos formam 

círculos de 1 m de raio, enterrados a 50 cm de profundidade e ligados a 

todos os cabos do estaiamento.

O posicionamento da torre foi ajustado de forma que uma das faces fos-

se o mais perpendicular possível à linha do norte geométrico (NG). Nessa 

face, foram posicionados o sensor de radiação solar (piranômetro), o painel 

fotovoltaico que alimenta as baterias do registrador e o painel fotovoltaico do 

sistema de balizamento.

As hastes de suporte dos anemômetros e dos sensores de direção, em 

forma de um “L“ deitado, com dimensões de 1,65 m e 0,50 m e diâmetro 

de 0,04 m, foram instaladas nas direções nordeste e sudoeste. Em cada 

local ajustes foram realizados em função da declinação magnética. Um 

mapa da declinação magnética de todo o estado é apresentado na pági-

na 120. Os valores de declinação magnética para o dia 10 de outubro de 

2012 foram produzidos a partir de dados do programa Geomag 7.0, que 

incorpora o modelo IRGF (International Geomagnetic Reference Field), ver-

são 11 (válida entre 1900-2015). Esse programa é distribuído gratuitamente 

pela International Association of Geomagnetism and Aeronomy - IAGA.
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IMAGENS DA INSTALAÇÃO DAS TORRES ANEMOMÉTRICAS
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO

A caracterização da climatologia de um local requer o tratamento esta-

tístico dos dados coletados por estações anemométricas. Em aplicações 

eólicas, os principais parâmetros estatísticos utilizados são a velocidade 

média anual do vento, que é a média aritmética da velocidade do vento no 

período de 12 meses; a variação diurna da velocidade de vento, a rosa dos 

ventos; e a distribuição de Weibull. Esses parâmetros eólicos, descritos em 

mais detalhes a seguir, foram calculados para cada local da campanha de 

medição do vento e são apresentados neste capítulo.

> VARIAÇÃO DIURNA DA VELOCIDADE DO VENTO
A variação diurna, ou diária, da velocidade do vento ocorre principalmente 

devido à variação do aquecimento solar da superfície da terra no ciclo de 

24 horas. É muito comum os locais apresentarem uma variação diária da 

velocidade do vento bastante definida, indicando a relação entre a veloci-

dade do vento e a hora do dia. 

O gráfico da variação diurna da velocidade do vento mostra a média arit-

mética de todos os dados medidos para cada hora do dia. Essas informa-

ções permitem avaliar os períodos de maior probabilidade de disponibilidade 

de energia para análises de integração energética e controle de geração. 

> ROSA DOS VENTOS
O vento varia continuamente, tanto em intensidade quanto em direção. As 

mudanças na direção do vento são determinadas por duas razões principais. 

A primeira é sazonal, devido à circulação geral dos ventos, e a segunda é 

devido às variações diárias e de períodos curtos ocasionadas por mudanças 

nas condições do tempo e aquecimento/resfriamento do ar na superfície. 

O conhecimento da rosa dos ventos de um local é importante para o proje-

to do arranjo geométrico do parque eólico, isto é, para a localização dos aero-

geradores, assim como para o cálculo do desempenho do parque eólico. 

O gráfico da distribuição de frequência de ocorrência de direção de vento 

(Rosa dos Ventos) apresenta a frequência percentual de ocorrência do vento 

por setores de direções, neste caso representados por 12 setores de 30º. 

> DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 
O setor eólico faz uso da distribuição de Weibull como modelo estatístico 

para representar a distribuição de frequência de ocorrência da velocidade 

do vento de forma mais eficiente possível. Com apenas dois parâmetros, k 

e c, a distribuição de Weibull é expressa matematicamente por:

onde:  

 = frequência de ocorrência da velocidade do vento ;

 = velocidade do vento (m/s);

 = fator de forma (adimensional);

 = fator de escala (m/s).

O gráfico da distribuição de Weilbull mostra a curva da função probabi-

lidade de ocorrência de velocidade e o histograma de velocidade de vento 

construído com os dados medidos. Existem vários métodos para se ajustar 

o modelo de Weibull aos dados medidos, neste trabalho utilizou-se o Méto-

do da Energia Equivalente, desenvolvido no Brasil. 

A partir da distribuição de Weibull, pode-se obter duas distribuições es-

peciais, a distribuição exponencial, para k=1, e a distribuição de Rayleigh, 

para k=2. A distribuição de Rayleigh foi muito usada na Europa e Estados 

Unidos, pois grande parte dos dados de vento já coletados em locais de 

média-alta latitude são bem representados por essa distribuição estatísti-

ca. Entretanto, na maioria dos lugares do mundo, como no Brasil, o vento 

é melhor representado com a distribuição de Weibull.

A distribuição culmulativa de Weibull, , que fornece a probabilidade 

de ocorrência de velocidades de vento maiores que a velocidade , é dada 

pela equação:

Vários parâmetros podem ser facilmente calculados usando as relações 

matemáticas da distribuição de Weibull. Por exemplo, os parâmetros eólicos 

velocidade média do vento, media cúbica e variância são expressos por:

Velocidade média: 

Média cúbica: 

Variância:

onde (x) é a função gama. 

A densidade de potência do vento é proporcional à média cúbica da 

velocidade do vento e pode ser calculada com a distribuição de Weibull 

pela equação:

onde:

 = densidade de potência (W/m2);

 = massa específica do ar (  1,07 kg/m3 para uma temperatura média 

de 23ºC a 500 m acima do nível do mar).

E a velocidade do vento em que ocorre o máximo conteúdo energético 

é dada por:
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP01

Localização: Echaporã

Altura da torre: 75 m

Período da coleta de dados

de 01/04/2010 a 31/03/2011

Torre Anemométrica ASP01

Paisagem do local de instalação

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m

Velocidade Média 5,78 m/s 6,26 m/s

Desvio Padrão 0,45 m/s 0,44 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 2,30 2,30

Fator de Escala de Weibull, c 6,48 m/s 7,01 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 24,0 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 66,5 %

Pressão Atmosférica Média 946 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 82,72%

Anemômetro 75 m 82,72%

Sensor de Direção 50 m 82,72%

Sensor de Direção 75 m 82,72%
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP02

Localização: Avaré

Altura da torre: 75 m

Período da coleta de dados

de 01/04/2010 a 31/03/2011

Torre Anemométrica ASP02

Paisagem do local de instalação

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m

Velocidade Média 4,91 m/s 5,38 m/s

Desvio Padrão 0,40 m/s 0,46 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 2,40 2,60

Fator de Escala de Weibull, c 5,52 m/s 6,05 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 21,9 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 73,4 %

Pressão Atmosférica Média 924 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 87,40%

Anemômetro 75 m 87,40%

Sensor de Direção 50 m 87,40%

Sensor de Direção 75 m 87,40%
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP03

Localização: Dois Córregos

Altura da torre: 75 m

Período da coleta de dados

de 01/02/2010 a 31/01/2011

Torre Anemométrica ASP03

Paisagem do local de instalação
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  Dados

  Weibull

k= 2,61

c= 7,4 m/s

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m

Velocidade Média 6,14 m/s 6,57 m/s

Desvio Padrão 0,44 m/s 0,41 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 2,70 2,61

Fator de Escala de Weibull, c 6,95 m/s 7,39 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 21,2 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 92,9 %

Pressão Atmosférica Média 929 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 58%

Anemômetro 75 m 58%

Sensor de Direção 50 m 73%

Sensor de Direção 75 m 73%
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP04

Localização: Buritizal

Altura da torre: 100 m

Período da coleta de dados

de 01/02/2010 a 31/01/2011

Torre Anemométrica ASP04

Paisagem do local de instalação

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m 100 m

Velocidade Média 5,60 m/s 6,09 m/s 6,37 m/s

Desvio Padrão 0,35 m/s 0,33 m/s 0,32 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 2,73 2,56 2,41

Fator de Escala de Weibull, c 6,29 m/s 6,82 m/s 7,13 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 22,1 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 58,2 %

Pressão Atmosférica Média 910 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 58,18%

Anemômetro 75 m 58,18%

Anemômetro 100 m 58,18%

Sensor de Direção 50 m 55,73%

Sensor de Direção 75 m 55,73%

Sensor de Direção 100 m 55,73%
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP05

Localização: Altinópolis

Altura da torre: 100 m

Período da coleta de dados

de 11/04/2010 a 10/04/2011

Torre Anemométrica ASP05

Paisagem do local de instalação
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  Dados

  Weibull

k= 2,63

c= 6,2 m/s

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m 100 m

Velocidade Média 4,68 m/s 5,14 m/s 5,47 m/s

Desvio Padrão 0,34 m/s 0,32 m/s 0,31 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 2,77 2,72 2,63

Fator de Escala de Weibull, c 5,27 m/s 5,80 m/s 6,17 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 20,8 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 65,2 %

Pressão Atmosférica Média 905 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 99,77%

Anemômetro 75 m 99,77%

Anemômetro 100 m 99,77%

Sensor de Direção 50 m 99,77%

Sensor de Direção 75 m 99,77%

Sensor de Direção 100 m 99,77%
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP06

Localização: Catanduva

Altura da torre: 75 m

Período da coleta de dados

de 01/03/2010 a 28/02/2011

Torre Anemométrica ASP06

Paisagem do local de instalação *dados simulados com modelos atmosféricos

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m

Velocidade Média 5,57 m/s 5,83 m/s

Desvio Padrão - - 

Fator de Forma de Weibull, k 2,79 2,71

Fator de Escala de Weibull, c 6,3 m/s 6,6 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 21,5 ºC

Umidade Relativa do Ar Média - 

Pressão Atmosférica Média 953 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 99%*

Anemômetro 75 m 99%*

Sensor de Direção 50 m 99%*

Sensor de Direção 75 m 99%*
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP07

Localização: São Roque

Altura da torre: 75 m

Período da coleta de dados

de 10/04/2010 a 09/04/2011

Torre Anemométrica ASP07

Paisagem do local de instalação
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  Dados

  Weibull

k= 2,71

c= 7,4 m/s

Parâmetros Eólicos 50 m 75 m

Velocidade Média 6,13 m/s 6,61 m/s

Desvio Padrão 0,58 m/s 0,54 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 2,79 2,71

Fator de Escala de Weibull, c 6,88 m/s 7,42 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 17,8 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 78,7 %

Pressão Atmosférica Média 897 mbar

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 50 m 97,89%

Anemômetro 75 m 97,89%

Sensor de Direção 50 m 97,89%

Sensor de Direção 75 m 97,89%
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CARACTERIZAÇÃO DO VENTO NA TORRE ASP08

Localização: Alto da Serra / Henry Borden 

Altura da torre: 50 m

Período da coleta de dados

de 01/05/2008 a 30/04/2009

Parâmetros Eólicos 40 m 50 m

Velocidade Média 4,98 m/s 5,11 m/s

Desvio Padrão 0,72 m/s 0,66 m/s

Fator de Forma de Weibull, k 1,58 1,57

Fator de Escala de Weibull, c 5,66 m/s 5,83 m/s

Parâmetros Meteorológicos

Temperatura Média 18,3 ºC

Umidade Relativa do Ar Média 76,2 %

Pressão Atmosférica Média -

Taxa de dados válidos Altura %

Anemômetro 40 m 99,55%

Anemômetro 50 m 99,55%

Sensor de Direção 40 m 99,55%

Sensor de Direção 50 m 99,55%
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POTENCIAL EÓLICO
VELOCIDADE DO VENTO 

A 100m DE ALTURA

Potencial eólico estimado a partir de 10 anos (2002-2011) de dados simulados com 
modelo de mesoescala para previsão do tempo. Os resultados foram refi nados para uma 
resolução horizontal fi nal de 200m com um modelo atmosférico de microescala levando 

em consideração dados de vento medidos na superfície por torres anemométricas.

MINAS GERAIS

MATO GROSSO DO SUL

NO A

Potência instalável

4.734 MW*

Geração estimada

13.000 GWh/ano*

Área total considerada

1.134 km2

* Este cálculo considera apenas áreas livres de restrições 
para implantação de parques eólicos e com velocidade 

de vento média anual maior do que 6,5 m/s.
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Unidade de Conservação

  Proteção Integral

  Uso Sustentável

*  Não estão sendo exibidas as subestações industriais.

Na RMSP estão sendo exibidas somente subestações selecionadas.

Fontes:

Velocidade Média Anual do Vento: Consórcio Bioventos;

Hidrografi a: IBGE; Rodovia: DER; Ferrovia: DER; Sistema Elétrico: EPE;

Área Urbana: MMA-PROBIO; Unidade de Conservação: MMA
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