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1. Introducao 

Os trabalhos desenvolvidos na COTEMINAS-JP tiveram inicio no rn.es de Julho 

e transcorreram ate o mes de Novembro, este teve como objetivo principal o 

desenvolvimento tecnico e pratico de situacoes correntes em uma grande industria. 

A area de atuacao para o desenvolvimento deste estudo se deu no setor de 

Divisao de Manutencao, onde este tern como funcao principal fornecer todo o suporte 

tecnico para os diferentes setores da unidade fabril. 

Assim as atividades e estudos desenvolvidos se deram da seguinte forma: 

- estudo e acompanhamento da transferencia de uma unidade geradora; 

- projeto de instalacao de novas maquinas; 

- estudo e desenvolvimento de atividades com inversores; 

- estudo e montagem de uma maquina engomadeira. 

Alem do citado acima, este presente estudo tambem proporciona um breve 

entendimento do sistema produtivo da empresa. 
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2. Apresenta^ao da COTEMINAS 

O grape- COTEMINAS esta ha mais de trinta anos no setor textil do Brasil, tern 

como seu Presidente e Fundador, o empresario Jose de Alencar Gomes da Silva. E uma 

das maiores empresas texteis da America Latina, tendo um dos maiores parques 

instalados, num mesmo local, de fiacao do mundo. No final de 2005 passou por um 

processo de fusao com a Springs, ambas com participacoes acionarias de 50%. 

Com mais de dez unidades fabris dentro e fora do Brasil, a COTEMINAS 

utiliza-se da mais altas tecnologia dentro e fora do setor produtivo. 

Tudo foi iniciado com uma pequena loja de tecidos com venda em atacado na 

cidade de Uba- M G , onde Jose de Alencar aos 18 anos entrou para o ramo textil. A o 

decorrer dos anos, as atividades foram crescendo e em 1964 foi inaugurada uma grande 

loja de tecidos e roupas, a Wembly Roupas em Uba. Pouco tempo depois Jose de 

Alencar conjuntamente com seu amigo e socio Luiz de Paula Ferreira estabeleceram 

contatos com a SUDENE (Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste) para a 

implantacao de uma fabrica de fiacao e tecidos na cidade de Montes Claros- M G , com o 

aproveitamento das vantagens e dos incentivos fiscais do governo local. 

Nos anos de 1967 e 1968, as pesquisas e visitas as fabricas texteis nacionais e 

internacionais flzeram parte da rotina do empresario para a coleta de informacoes e 

novidades do setor. O ano de 1969 marca o surgimento da empresa COTEMINAS-

Companhia de Tecidos do Norte de Minas. 
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3. Fluxograma do Setor Produtivo da COTEMINAS-JP 

A unidade fabril Coteminas-JP, tem como atividade principal um processamento 

industrial para fabricacao de toalhas, utilizando como materias-primas fios de algodao e 

de poliester. 

Com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento da atividade 

desenvolvida pela unidade fabril, serao descritos os passos para a producao do principal 

produto de venda da empresa e em seguida exposto um fluxograma mais detalhado. 

Apos a entrada da materia prima no deposito destinado a esta, faz-se uma 

separacao dos tipos de fios e destina-se para que setor este sera encaminhado, isto 

dependendo do tipo de processo a que este sera submetido. 

Dependendo do tipo de fio este ira passar ou nao pela tinturaria, que e o setor de 

tingimento dos fios, antes de passar pelo setor de preparacao, onde este fio recebera um 

beneficiamento. Passado por estes processos o fio segue para a tecelagem onde este 

sera tecido e tomara forma do produto de venda. Apos a tecelagem o fio passara pelo 

acabamento umido, onde os artigos que nao foram tingidos o serao e os artigos que j a 

sao tingidos receberao mais um beneficiamento, passado este processo o artigo seguira 

entao para o setor da confeccao, la ele recebera o acabamento final e seguira para o 

centro de distribuicao j a pronto para entrega. 

A seguir temos o fluxograma: 
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FLUXOGRAMA DE PRODUQAO DE FELPUDOS 

Figura 1 - F luxograma produt ivo 
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4. Estudo da Unidade Geradora (Termeletrica) 

A unidade geradora da COTEMINAS tinha como principal funcao suprir a 

unidade fabril na epoca do racionamento. O seu funcionamento dependia 

exclusivamente de tensao fornecida pela concessionaria, pois esta unidade so entrava 

em operacao se tivesse um ponto de referenda, ou seja, uma determinada tensao 

(13,8kV) com uma freqiiencia de 60Hz. 

O trabalho realizado na termeletrica durante o estagio foi o acompanhamento do 

funcionamento desta, assim como todo o processo de transferencia desta para outra 

unidade do grupo COTEMINAS, vejamos: 

A termeletrica e constituida por tres modulos, sendo um modulo eletrico e dois 

modulos motores, ela fornece uma tensao de 13,8kV e so foi usada na epoca do 

racionamento. 

A unidade geradora e composta como apresentado a seguir: 

Tres modulos, sendo um modulo eletrico e dois modulos motores, vejamos: 

Modulo eletrico - conjunto formado pelo sistema de monitoracao da rede, 

subestacao de acoplamento a rede com dois disjuntores para a geracao e um 

disjuntor de despacho de energia, paineis de protecao individual dos geradores. 

Modulos motores - conjunto formado pelo motor de combustao interna a 

gas e geradores de 3550kVA em 13,8kV de tensao e fator de potencia 0,8. 

A descricao da unidade geradora apresentada neste estudo, tern como prioridade 

os seguintes topicos: 

- Caracteristicas gerais; 

- Sistema de controle programa supervisorio; 

- Sistema de resfriamento; 

- Sistema de Gas; 
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- Sistema eletrico; 

- Sistema de automacao. 

4.1 Caracteristicas gerais: 

Gerador: 

Potencia ( k V A ) Tensao (kV) Fator de potencia Rotacao (rpm) 
3550 13,8 0,8 1200 

Tabela 1 - Caracteristicas gerais da Termeletr ica 

Caracteristicas de funcionamento: 

Percentual de carga da maquina 100 90,0 75,0 50,0 
Potencia mecanica de saida k W m 2926 2634 2195 1463 
Potencia eletrica de saida Kwe 2800 2517 2093 1380 
H T ar de admissao & agua de k W 838 750 635 342 
circulacao nas camisas ± 5 % 
LTadmissao de ar ± 5 % k W 313 292 271 228 
Oleo lubrificante ± 5 % k W 310 310 310 308 
Fluxo H T ± 15% m3/h 89 89 89 88 
Fluxo L T (duplo circuito genset) ± m3/h 118 118 118 117 
15% 
Fluxo L O ± 15% m3/h 62 62 62 62 
Calor emitido por radiacao no k W 210 191 164 117 
motor ± 15%o 
Calor emitido por radiacao no 
al ternadori 15% 

k W 126 117 102 83 

Temperatura do gas de exaustao UC 357 342 350 347 
Fluxo de succao de ar kg/h 18877 17618 15046 11094 
Fluxo de exaustao de gas kg/h 19550 18232 15571 11470 

Tabela 2 - Caracteristicas de funcionamento da Termeletrica 

4.2 Sistema de controle supervisorio 

O sistema supervisorio e o responsavel por receber informacoes, que sao 

destinadas a operacao, oriundas dos CLP's dos geradores e do operador. O sistema 

supervisorio e implementado por um software que faz a interface homem maquina. 

Este software foi desenvolvido pela Wartsila, fabricante da termeletrica, e 

funciona sobre uma plataforma Windows NT, Workstation, o software e chamado 

WOIS (Wartsila Operator Interface System), ele e composto de varias telas (ou janelas) 
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que contemplam os principais subsistemas que viabilizam a geracao, cada janela e 

navegada por modulo motor (1 ou 2) que deve ser selecionada conforme necessidade de 

observacao do usuario (operador\administrador). 

Exemplo: Atraves do sistema supervisorio podemos monitorar medicoes de 

tensao de linha, corrente de fase, potencia ativa, reativa, fator de potencia, freqiiencia e 

energia ativa total gerada em M W h , estas medi95es informacoes sao individuals por 

gerador e mostra tambem o status da conexao do sistema (disjuntor aberto/fechado e 

tensao na rede), vejamos: 
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Figura 2- Sistema supervis6rio 

4.3 Sistema de resfriamento 

A figura mostrada abaixo esquematiza o sistema de resfriamento individual dos 

motores, este sistema e baseado em dois circuitos fechados separados fora do motor, um 

circuito de agua quente (HT) e um outro circuito de agua fria (LT) . 
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Figura 3 - Ci rcu i to do sistema de resfriamento 

O circuito de alta temperatura e responsavel pelo resfriamento da admissao de ar 

(primeiro passe), os cilindros, os cabecotes e o sistema de exaustao na saida dos 

cabecotes. O circuito de baixa temperatura resfria o ar de admissao (segundo passe no 

resfriador) e o trocador de calor integralmente, ambos os circuitos trabalham com uma 

bomba dupla, bombas centrirugas, com rotor de dois lados, um lado para baixa e o outro 

para alta temperatura. Vejamos a foto a seguir: 
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Figura 4 - Sistema de resfriamento 

A alimentacao de reposicao de agua dos circuitos, caso haja necessidade, e feita 

atraves de tanques de expansao localizados na parte superior dos modulos, onde 

tambem estao localizados os sensores que indicarao para o sistema supervisorio a queda 

do nivel. 

4.4 Sistema de Gas 

A figura a seguir mostra como esta a alimentacao de gas para o gerador, 

especificamente a entrada de alimentacao e o trem de gas. 
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Figura 5 - Sistema de Gas 

O trem de gas e responsavel pela regulacao da pressao do gas de forma a libera-

lo sem pulsacao, independente da variacao da pressao ou de fluxo. 

N O T A : O sistema e todo automatico, ou seja, pneumaticamente e eletricamente 

controlado. 

O sistema pode ser rapidamente descrito em partes: 

Vdlvula de corte principal: no nosso caso so por ser operada manualmente, e e 

responsavel pela interrupcao da alimentacao de gas. 

Filtro de gas: e um filtro com miolo limpavel, capaz de remover 85% de todos os 

materiais com mais de 0,5um e 98% de todos com 2um ou mais. 

Redutor de pressao: e responsavel por liberar uma pressao de qualidade para o 

motor (sem pulsacao), independente das variacoes de fluxo e pressao da concessionaria. 

Vdlvula de corte de sesuranca: sao valvulas instaladas em serie na linha de 

fornecimento, no caso de falha de energia uma valvula solenoide corta o fornecimento. 
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Vdlvulas de ventagem: no caso de parada da maquina o gas entre a valvula de corte 

e o motor e lancado para a atmosfera atraves da acao de ar comprimido. 

Linhas de ventasem de zds: Tubulacao amarela que interliga o sistema de gas a 

atmosfera. 

4.5 Sistema eletrico 

A figura abaixo mostra a estrutura geral eletrica da unidade geradora, ela mostra 

como esta configurada a subestacao, vejamos: 
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Figura 6 - Sistema eletrico 

O gerador 1 e seu disjuntor de conexao ao barramento de 13,8kV, da mesma 

forma o gerador 2 e seu disjuntor, tambem esta conectado o sistema de medicao para o 

sincronismo do sistema (tensao e freqiiencia conectado atraves de fusiveis), o servico 

auxiliar esta conectado a barra de 13,8KV atraves de um transformador auxiliar de 

400KVA de 13,8KV 505V protegido atraves de fusiveis e, por fim o disjuntor principal 

de conexao ao sistema SAELPA que tambem e o disjuntor de despacho geral. 
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4.6 Sistema de automacao 

A figura abaixo mostra o sistema integrado de controle, ou seja, o WECS -

Wartsila Engine Control System (Sistema de controle de motor Wartsila) e o WOIS, o 

WOIS esta restrito a estacao de trabalho localizado dentro do modulo eletrico, j a o 

WECS e um sistema distribuido, composto de diversas unidades que se comunicam 

sobre a CAN-bus. 

= i BCCS c KIW imcrj-iiT STOP 5I.C2J 1 XIXS -r-Qlxaa 1 CH t U D JIM 

tf> worn -
ro * V J X - rovrm mxxxz 1 1 H W RJV1D B i t * -
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WQIiWOrtflWlAr) 
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U P 

P L C 

nrrnrn 

PnritiuB FMB network 

Buconbi 
LAP 

P L C 

ILL 
PLC M i d b u a 

INTEQfW 

FtcJtus FMSrulworli 

PLANT NETWORK 
.... ............... ... .... ; - ^ - r ; . H H H H B H H B H H B R 

Figura 7 — Sistema de Automacao 

O WECS tern um M C U (unidade de controle principal) para o motor, sensores 

localizados nos geradores enviam sinais para o sistema de controle, essa informacao e 

recebida, processada e comparada com os parametros de controle de dados para o 

processamento da combustao, a pressao a gas de alimentacao, a duracao da alimentacao 

e o tempo, a ignicao e a pressao do ar de admissao, sao imediatamente ajustados de 

acordo com a demanda de carga. 
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Este sistema e ainda responsavel pelas sequencias de parada e partida do motor, 

ou seja, tempo de ignicao, o ajuste da pressao de gas de alimentacao, tempo e duracao 

da abertura de valvulas, e controla o suprimento de ar quando da partida do motor. 

Tem-se ainda D C U (Unidade de Controle de Distribuicao) e o CCU (Unidade de 

controle do Cilindro), o D C U e composto de uma placa microprocessada e uma placa de 

I/O, ela trava os dados binarios e analogicos e os coloca no formato adequado para 

entrar na rede CAN-bus, e o CCU controla 2 cilindros individualmente, seu papel e se 

comunicar com o M C U e compara os parametros de combustao. Para cada cilindro o 

C C U controla um modulo de ignicao, 2 valvulas solenoides, a camara principal de 

combustao (MCC), a valvula solenoide de gas e a valvula do solenoide da camara de 

pre-combustao (PCC), mede a temperatura dos gases de exaustao por meio de 2 

termopares por cilindro. 

Para a deteccao da posicao dos dois cilindros de cada CCU, existe um encoder 

no eixo que gera pulsos para CCU, a velocidade do motor, o tempo de ignicao, e o 

tempo de injecao de gas sao resultados dos calculos baseados nessas pulsacoes. 
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5. Projeto de Instalacao de Novas Maquinas 

A unidade da Coteminas esta em processo de ampliacao e esta teve que adequar 

suas instalacoes para a chegada de novas maquinas (Tear de Felpudo), para isto foram 

feitas algumas alteracoes no setor produtivo da fabrica. Com isso foi realizado um 

projeto que tinha como objetivo aproveitar ao maximo dispositivos e equipamentos ja 

existentes. O projeto baseava-se em: 

- levantamento dos niveis de tensao e potencia das subestacoes envolvidas; 

- levantamento dos quadros de distribuicao de forca (QDF); 

- dimensionamento dos dispositivos de protecao; 

- dimensionamento dos condutores; 

- definicao posicionamento dos encaminhamentos. 

a) Com o levantamento das subestacoes que poderiam alimentar as novas cargas, 

constatou-se que a subestacao (SE-4), responsavel naquele momento pela a alimentacao 

do setor onde irao instalar as novas maquinas, nao atenderia toda a nova demanda, logo 

foi feita uma redistribuicao das cargas, com isso as cargas serao alimentas pela a SE-4 e 

SE-3, cada uma com alimentando uma carga total de 500kW; 

b) Tambem foi um levantamento dos quadros de distribuicao levando-se em 

conta seu posicionamento j a existente, a sua capacidade fisica e de niveis de correntes. 

c) Para obtencao dos valores do sistema de protecao, disjuntores, foi considerado 

a carga que cada subestacao, e o respectivo QDF, alimentaria e calculado o valor da 

corrente para esses casos, apos o calculo dos valores das correntes foi aplicado um 

acrescimo de 25% sobre o valor, obtendo-se assim os valores das correntes nominais 

dos disjuntores. A seguir temos a formula aplicada para a obtencao destes valores, 

circuito trifasico: 
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onde: 

- demanda da carga. 

Vff .tensao entre fases. 

cos (j) - fator de potencia da carga. 

Disjuntor SE-3 e SE-4: 

P c =10kW 

5 0 x P c 

Ic = 
500000 

, Ic = 690*1,25, A = 862 
(V3*0,95*440J 

O disjuntor possui uma corrente nominal de 800A. 

d) Para o dimensionamento dos cabos foi aplicado o metodo da queda de tensao, 

neste os circuitos sao projetados para trabalharem a determinadas tensoes com uma 

tolerancia pequena. Estas quedas sao funcdes da distancia entre as cargas, o quadro 

(QDF) e a subestacao de alimentacao, flcando esta variacao de tensao de no maximo 5% 

das subestacoes para os quadros e 2% dos quadros para as cargas, aceitando-se uma 

tolerancia maxima de 7%.Vejamos o processo a seguir: 

Como ja se tinha os cabos na empresa e queria-se fazer a conferencia da 

utilidade destes, foram realizados os seguintes calculos: 

- Quadro de distribuicao de forca para ultima carga: 

N O T A : O calculo de dimensionamento foi realizado para a ultima carga pois esta e a 

situacao em que se tern a maior secao do condutor. 

Calculo da corrente de carga: 

Ic 
Pc 
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onde: 

P c - demanda da carga. 

Vff . tensao linha. 

cos <j) - fator de potencia da carga. 

Calculo da bitola dos condutores: 

onde: 

AV - variacao de tensao. 

£ (%) - nivel de variacao 

Vff - tensao linha. 

Ic - corrente de carga. 

Substituindo os seguintes valores foi obtido um AV= 7,1: 

Ic= 13,81 A 

V f f = 4 4 0 V 

s{%)=2 

L = 0,09 km 

Com esse valor de AV foi consultado uma tabela fornecida pela A B N T para o 

criterio de queda de tensao, obtendo-se assim uma secao para o condutor no valor de 

6mm . Como os cabos existentes eram de 1,5 mm , foram entao usados dois cabos por 

circuito. 

Esses valores calculados foram aplicados em todos os circuitos. 

- Das subestacoes para os quadros de distribuicao. 
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Para este caso foi calculada a potencia total que cada subestacao alimentaria, 

assim pode-se calcular o valor da corrente de carga e em seguida determinarmos o valor 

da secao do condutor, vejamos: 

P c =10kW 

Pet = 50 x P c 

_ 500000 , Q n A 

L = t - r \ , / c = 6 9 0 A , 
(V3* 0,95*440] 

a f = £ W l 

Substituindo os seguintes valores foi obtido um AV= 0,53: 

7 C = 6 9 0 A 

Vff = 440 V 

s{%)=2 

L = 0,06 km 

Assim foi feito o mesmo procedimento anteriormente descrito e achado uma 

secao de 120 mm 2 , logo se pode aproveitar cabos ja existentes na empresa, estes 

possuem uma secao de 240 m m 2 . 

e) O ultimo passo foi a analise das plantas do local onde se locaiizara as novas 

maquinas, a f im de analisar como as estas seriam alimentadas, visto que o subterraneo 

contem varios canais por onde sao percorridos todos os cabos de alimentacao foram 

entao definidos os caminhos e que encaminhamentos seriam aproveitados. 
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6. Estudo das Subestacoes 

A COTEMINAS possui um sistema eletrico composto de 1 subestacao principal 

e 7 subestacoes secundarias, a seguir temos uma descricao geral deste sistema. 

A fabrica recebe energia em tensao de 69kV, sua potencia instalada e de 

2 0 M V A atraves de dois transformadores de 1 0 M V A de 69kV/13,8kV (podendo chegar 

a 12,5MVA cada um com ventilacao forcada), atualmente os dois transformadores estao 

em operacao. Os transformadores possuem o primario em delta e o secundario em 

estrela solidamente aterrado, ou seja, o neutro esta ligado diretamente a malha de terra. 

Eles alimentam respectivamente dois barramentos que sao separados atraves de uma 

chave, existe ainda um terceiro barramento interligado a um dos barramentos, tambem 

atraves de uma chave, de onde parte a alimentacao para a Subestacao 6. 

A distribuicao de energia para o circuito na tensao nominal de 13,8 k V e feita a 

partir dos barramentos de media tensao SE06-MT e SE07-MT, que sao alimentados 

cada um por dois disjuntores partindo dos barramentos da subestacao principal, estes 

localizados nos cubiculo de media dentro da SE-69kV, subestacao principal. 

A partir do barramento SE06-MT sao alimentadas as seguintes subestacoes: 

Subestacao 1: com um transformador de potencia nominal 750 k V A , relacao 

13,8 - 0,46 k V , um transformador de potencia nominal 2000 k V A , relacao 13,8 -

0,46 k V e um transformador de potencia nominal 1500kVA, relacao 13,8 -

0,46kV. 

Subestacao 2: com dois transformadores de potencia nominal 2000 k V A , 

relacao 13,8 - 0,46 k V e um transformador de potencia nominal 750 k V A , 

relacao 13,8-0,40 k V . 

24 



Subestacao 3: com um transformador de potencia nominal 2000 k V A , 

relacao 13,8 - 0,46 k V e um transformador de potencia nominal 500 k V A , 

relacao 13,8-0,40 k V . 

Subestacao 4: com um transformador de potencia nominal 1500 k V A , 

relacao 13,8-0,46 k V . 

Subestacao 5: com um transformador de potencia nominal 2000 k V A , 

relacao 13,8-0,46 k V . 

Subestacao 6: com um transformador de potencia nominal 2000 k V A , 

relacao 13,8 - 0,46 k V e tres transformadores de potencia nominal 2000 k V A , 

relacao 13,8-4,16 k V . 

A partir do barramento SE07-MT sao alimentadas as seguintes Cargas: 

Subestacao 7: com dois transformadores de potencia nominal 500 k V A , 

(circuito existente) relacoes 13,8 - 0,46 k V e 13,8 - 0.40 k V alem do circuito de 

forca dos Pocos de Captacao (130kW). 

O sistema em 13,8kV recebe tambem energia proveniente de uma co-geracao 

(2x3,55MVA) atraves de um cubiculo de media tensao instalado na Subestacao 6. 

N O T A 1 : Todas as subestacoes possuem um sistema de protecao que atua em caso de 

curto-circuito, sobrecarga, oscilacao de tensao e elevacao de temperatura, promovendo 

o desligamento automatico. 

Abaixo se tern um esquema das subestacoes: 
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SE-69kV 

SE-7 SE-6 

SE-5 SE-4 SE-3 SE-2 SE-1 Unidade 
Geradora 

Figura 8 - Esquema i lustrat ivo das subestacoes 
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7. Estudo e Praticas com Inversores de Freqiiencia 

O inversor de freqiiencia e um dos principais dispositivos eletronicos 

encontrados na area produtiva da fabrica, logo este foi alvo de estudo e de praticas de 

atividades, como parametrizacoes e o estudo do software da Siemens, Drive Monitor, 

com a finalidade da realizacao de backup dos inversores do setor de preparacao e 

posterior treinamento do corpo tecnico para a realizacao desta mesma atividade. O 

material preparado encontra-se em anexo. 

Logo, tem-se o seguinte estudo: 

Os conversores CC em CA sao conhecidos como inversores. A funcao de um 

inversor consiste em converter uma tensao de entrada CC em uma tensao de saida CA 

simetrica de amplitude e frequencias desejaveis, a tensao de saida pode ser fixa ou 

variavel. No caso especifico da empresa, sao utilizados, em larga escala, inversores de 

frequencias, onde este e serve para controlar a rotacao de motores assincronos (de 

inducao), porem os inversores trabalhados nao so apresentam esta funcao, em seguida 

serao apresentadas algumas de suas funcoes, o principio de funcionamento e vantagens. 

7.1 Principio de funcionamento 

i ± 
: I 

•4 3 t 
2 — 1 

• — 

i 

u 

Figura 9 - Esquema Inversor 

Os inversores trabalhados tern a tensao CC de entrada fixa e nao-controlavel, 

pode-se obter uma tensao variavel na saida atraves da variacao do ganho do inversor e 

isto e realizado pelo controle de modulacao da largura de pulso ( P W M - senoidal) 

dentro do inversor. 
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Os sinais de comando, como mostrados abaixo, sao gerados atraves da 

comparacao de tres ondas senoidais de referenda, defasada 120 graus entre elas, a 

comparacao e feita entre uma onda portadora com o sinal de referenda correspondente a 

uma fase, para gerar sinais de comando para aquela fase. A tensao de saida e gerada 

eliminando-se a condicao de que dois dispositivos de chaveamento, em um mesmo 

ramo, nao podem conduzir ao mesmo tempo. 

11IU 
t [ } • ti— t h f -m i n I 
I - • r U [ J 1 J 2 • 

r 

•in 
(] 

Figura 10 - Sinais de comando do inversor 

7.2 Vantagens 

- Automatizacao e flexibilizacao dos processos fabris; 

- Comunicacao avancada e aquisi9ao de dados; 

- Eliminacao de elementos de partida pesada e complicada; 

- Instalacao mais simples; 

- Aumento da vida uti l do maquinario; 

- Evita choques mecanicos na partida (francos); 

- Economia de energia. 
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7.3 Desvantagem 

Uma das desvantagens e ruido de modo comum, que e oriundo do tipo de tensao 

gerada nos inversores (PWM), estes produzem correntes parasitas atraves das 

capacitancias parasitas - pequenas capacitancias que em 60 Hz nao sao significativas, 

mas em altas frequencias passam a "perturbar" o funcionamento do circuito, vejamos: 

onde, 

Cm - capacitancia entre os enrolamentos do motor e a terra; 

Cc -capacitancia entre os componentes IGBT e os condutores ou involucro 

conectado a terra; 

Cr — capacitancia entre a linha de alimentacao e a terra; 

Cs - capacitancia entre os condutores de saida e a terra; 

Cy -capacitancia entre os capacitores de entrada do inversor para eliminacao dos 

ruidos eletromgneticos (se existirem) e a terra. 

Para se reduzir este tipo de problema tem-se alguns metodos, todos eles foram 

colocados em pratica. 

- Praticas de aterramento; 

- Atenuar ruidos da fonte (inversor); 

Adicionar toroides nas saidas dos inversores e no cabo de rede. 

- Cabos de forcas do inversor longe de equipamentos sensitivos; 

Cabos blindados. 

Figura 11 - Capacitancias parasitas 
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- Capturar e retornar o ruido para a fonte (inversor); 

Adicionar capacitores de modo comum. 

Vejamos o esquema: 

Yj 

_ A Y L 

/ \ 

CAPACITORES MDDO COM JM 

» = ! 1 7 ! y v ' / a / X 

L ,. 
L/VYY 

DO Gi 
CHOKE 

M M . H A C A P T J R A R U I D C 

R E T D ^ N A M D D F / D R I V E 

/ 

- A / \ 

MOTOR 

\ 

GND 

' / ' / / / / / / / 
Figura 12 - Solucao de Ru ido 

7.4 Funcdes 

Os dispositivos eletronicos, inversores, encontrados unidade fabril, nao realizam 

apenas a funcao basica do inversor, mas um conjunto de funcoes que nos proporciona a 

obtencao das vantagens descritas anteriormente. 

Algumas destas funcoes serao descritas neste estudo, vejamos: 

- Frenagem; 

- Protecao eletrica; 

- Fonte. 

7.4.1 Frenagem 

Frenagem e a remocao de energia mecanica do sistema (cinetica) do sistema. Ela 

e utilizada para parar ou desacelera o motor, para mudar o sentido de rotacao, para 

manter o eixo numa posicao fixa e para manter a tensao num material (freio do gerador). 

Tern que ser feita duas consideracdes durante a frenagem, a primeira e como se 

remover essa energia do sistema e a segunda e o que fazer com esta. 
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A energia pode ser removida de duas formas: 

- Mecanicamente, com um freio mecanico: 

A energia mecanica (cinetica) e convertida em calor no freio. 

- Eletricamente com um inversor: 

A energia mecanica (cinetica) e convertida em energia eletrica. 

Quanto ao que se fazer com esta energia temos: 

- Retorno de energia para a rede CA: 

- Conversao da energia em calor: 

No motor; 

Num dispositivo eletrico (EX.: Resistor); 

Num dispositivo mecanico (EX.: Freio). 

Os tipos de frenagem vistas neste estudo foram: frenagem por injecao de 

corrente continua e frenagem dinamica. 

Na injecao de corrente continua cria-se um campo fixo no motor, acarretando na 

parada do proprio e toda a energia e convertida em calor no motor. 

Na frenagem dinamica a energia e retornada no capacitor do barramento CC, e 

toda essa energia e dissipada em calor numa unidade de frenagem (banco de 

capacitores). 

7.4.2 Protecao Eletrica 

Os dispositivos usados para protecao eletrica geralmente tern o objetivo de 

eliminar as sobrecorrentes ( curto - circuito e sobrecarga ) que danificam a rede de 

alimentacao do inversor ou o motor. Em geral sao usados dijuntores e fusiveis ultra 

rapidos para realizar esta funcao, no entanto os inversores tern que suportar o nivel de 

curto e para isso ele deve ser dimensionado para o ponto onde ele sera instalado. 
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Algumas das protecoes sao realizadas pelos inversores que desligam em 

microssegundos os transistores IGBT, e estas sao objetos deste estudo, vejamos: 

7.4.2.1 Protecao contra sobrecarga 

O inversor limita o valor "rms" num maximo de 1,5 a 2 vexes o valor nominal. 

N O T A : Um rele termico tradicional pode nao operar corretamente, pois em baixas 

rotacoes a corrente do motor, geralmente e menor que a nominal e, num evento de uma 

sobrecarga, ela se elevara a um nivel em que nao sensibilizara o rele termico. A 

protecao interna do inversor e mais apropiada para protecao do motor e da instalacao 

eletrica ate o motor. 

Se um curto acontecer na saida do inversor (nos terminais do motor ou nos cabos 

entre inversor - motor) a sobrecorrente e detectada internamente no inversor e um 

comando para bloquear os IGBT's e dado. O curto e eliminado em microsegundos 

protegendo o inversor. Esta breve corrente e principalmente alimentada pelos 

capacitores usados com os retificadores e se torna imperceptivel pela rede eletrica , 

conforme descrito na figura abaixo. 

7.4.2.2 Curto-circuito 

Rectifier Inverter 

Figura 13 - Esquema de cur to-circui to na saida do inversor 
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Portanto, se torna importante dimensionar o inversor dentro do nivel de curto-

circuito no ponto onde esta instalado, caso ele nao atenda, pode-se colocar um indutor 

na entrada e/ ou na saida, que alem de diminuir os ruidos, ajudam a diminuir o nivel de 

curto. Outra alternativa e colocar fusivel na saida do inversor com capacidade de 

suportar o curto. 

7.4.2.3 Aquecimento do inversor 

Um sensor e colocado no dissipador traseiro para detectar este aquecimento , e 

em caso de excesso, desliga o inversor, seu mau funcionamento pode causar o 

desligamento indevido, necessitando ser trocado. Verifica tambem, se a ventilacao esta 

funcionando corretamente, o bloqueio do fluxo de ar ou ventilador danificado podem 

fazer o inversor parar. 

7.4.2.4 Queda de tensao da rede 

Esta protecao e necessaria para evitar um mau funcionamento dos circuitos de 

controle e do motor, serve para evitar a sobrecorrente quando a rede volta a tensao 

nominal. Geralmente, um valor de tempo de tolerancia pode ser ajustado no inversor 

para evitar desligamentos indevido (na faixa de alguns segundos). 

7.4.2.5 Sobretensao 

E usada para evitar danos aos seus componentes de forca . 

7.4.2.6 Falta de fase 

Nos inversores trifasicos esta funcao protege de sobrecorrentes devido ao 

funcionamento monofasico. Para o motor evita sobreaquecimento. 

7.4.2.7 Fuga a terra 

Protecao quanto a baixa isolacao do motor, cabos ou do proprio inversor. 

Observa-se que esta medicao se da em alta frequencia e pode causar confusao nas 

medicoes de isolacao que normalmente sao feitas com aparelhos CC (megohmetro). 
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7.4.3 Fonte 

Nos paineis das maquinas tern equipamentos que sao alimentados por uma 

tensao 24Vdc, e quando nao se tern uma fonte especifica para esta, utiliza-se do 

inversor, que disponibiliza 24V em suas saidas. 
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8. Estudo e Montagem de Maquina (Engomadeira) 

A montagem da engomadeira completou o conjunto de atividades desenvolvidas 

durante o estagio, logo abaixo se tern fotos da maquina trabalhada. 

Figura 14 - Engomadeira 

A engomadeira tern a funcao de engomar o fio, assim, proporciona uma melhor 

qualidade a este, fazendo tambem com que este fio tenha menos atrito no processo de 

tecelagem. 

Para dar inicio ao processo de montagem foi feito um levantamento, atraves da 

lista de cabos e do diagrama eletrico, da origem e destino destes, podendo-se assim 

definir por onde irao passar os encamiamentos, feito isto foi entao definido os tipos de 

encamiamentos, eletrocalhas e canaflex, estes com as seguintes dimensoes: 

Eletrocalha: 

50/50mm 

100/50mm 

Canaflex: 

50mm2 

75mm2 

100mm2 

O passo seguinte foi o lancamento dos cabos, neste tentou-se separar ao maximo 

os cabos de forca, de protecao e de dados, definindo-se encamiamentos especificos para 
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cada tipo de cabo, sendo priorizado a separacao dos cabos de forca dos cabos de dados, 

com o objetivo de evitar alguma interferencia que pudesse provocar o mau 

funcionamento da maquina. 

Esta maquina e alimentada por uma tensao de 440Vac, nela necessita-se de 

tensoes de comando de 24Vdc/12Vdc/5Vdc e tensao de servico e iluminacao de 

380/220Vac. Sua protecao e composta por disjuntores, rele de sobretensao, fusiveis e 

inversores. 

A maquina em trabalho possui um sistema integrado de controle, todo ele 

"administrado" por um CLP da Siemens, S IMATIC S7-300. Este esta interligado com 

os principals equipamentos da maquina atraves de uma rede PROFIBUS. 

Figura 15 - C L P - S I M A T I C S7-300 

O CLP esta interligado com os seguintes equipamentos: 

- Inversores de Freqiiencia (KEB) 

Este esta ligado aos motores, e sao responsaveis, alem das funcoes anteriormente 

descritas, pelo controle de velocidade dos proprios. 

Figura 16 - Inversores K E B 
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- P T 1 0 0 

Sensor de temperatura que junto com o CLP e responsavel pelo o controle de 

temperatura de determinados pontos da maquina. 

- Modulos de interface 

Responsavel pela interligacao de diferentes partes da maquina. 

- Celulas de cargas 

Responsavel pela tensao, no sentido longitudinal, imposta no artigo. 

O sistema operacional e supervisorio, que tambem sao controlados pelo PLC, 

possuem uma interface homem maquina bastante simples, facilitando assim qualquer 

tipo de operacao e entendimento desta, vejamos: 

Figura 17 - Esboco de toda a maquina, com algumas variaveis de controle. 

F igura 18 - Esboco da estante de rolos, mostra o n ivel de tensao do art igo. 
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Figura 19 - Esboco da caixa de goma, mostra a tensao do art igo e temperatura. 



9. Conclusao 

O estagio realizado COTEMINAS-JP foi de extrema importancia, pois este 

proporcionou nao so uma vivencia com situa96es e problemas praticos, como 

tambem a rela9ao entre a teoria desenvolvida durante o periodo academico e a pratica 

necessaria num dia-a-dia de um trabalho desenvolvido. 

Neste contexto foi proporcionado um maior embasamento tecnico, como no 

estudo dos inversores, e uma experiencia de relacionamento entre diversas classes, 

com e sem o mesmo objetivo. 

Durante o processo de transferencia da termeletrica o estagiario teve a 

oportunidade de conhecer procedimentos nao so da area eletrica, mas sim de todo um 

conjunto procedimentos mecanicos e burocraticos. 

Na elabora9ao do projeto para instala9§o de novas maquinas da tecelagem, todos 

os procedimentos desenvolvidos comprovaram a pratica exercida no periodo 

academico, logo, foram firmados conceitos no que diz respeito a projetos em 

instala96es eletricas. 

O conhecimento das subesta9oes possibilitou a comprova9ao de alguns estudos, 

tanto na area tecnica, como procedimentos de religamento de uma subesta9ao e 

conhecimento de equipamentos utilizados nestas, como na area de seguran9a. 

E como parte mais interessante durante o periodo de estagio tivemos o processo 

de montagem da maquina Engomadeira, que possibilitou um maior entendimento de 

diagramas eletricos, um conhecimento de todo um sistema controle e automa9ao de 

uma maquina, e tambem proporcionou uma experiencia na area humana, com o 

gerenciamento de colaboradores. 
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ANEXO 

41 



B A C K U P - INVERSORES SIEMENS 

Obs.: Este equipamento possui partes energizadas com tensoes perigosas e 
controla elementos mecanicos potencialmente perigosos quando em operacao. 

Seqiiencia de opera9ao para realiza9ao do backup utilizando o D R I V E 
M O N I T O R D A SIEMENS como ferramenta computacional. 

1) Apos aberto o programa (DRIVE MONITOR) a primeira interface apresentada sera: 

For Help. pieaFI 

Figura 1 

O passo seguinte sera a abertura de um novo conjunto de parametros, este e 
realizado na parte demarcada em vermelho. 
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2) Apos a abertura de um novo conjunto de parametros serao pedidas as informacoes do 
inversor trabalhado, com a finalidade de identificar o tipo e a versao deste, vejamos: 

F a Help, piess F1 

Unrttype 

Short Type 

UnH version 

OK 

Technology Type 

Bus Address (o disconnect network coa-iec^o | 

QusnMy o) PZO (2 

Cancel 

Figura 2 

Nestas areas que estao demarcadas sao informados o tipo (Unit type) e a versao 
(Unit version) do inversor. 
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3) Escolha do tipo de inversor: 

i 

i i ' o i u 

- l O | x | 

Unillype 

Short Type 

Unit version 

Technology Type 

Bus Address 

Quantity ol FZD 

OK ! 

For Help, press FT 

MASTERDRIVES VT4CU2) 
I 

MASTERD 
MICROMASTER 
MICROMASTER 410 
MICROMASTER 411 
MICROMASTER 420 
MICROMASTER 430 
MICROMASTER 440 
MICROMASTER Eco 
MICROMASTER Vector 
MIDIMASTER Eco 

\\\m*m i 
"ESVQCUVC) 

Figura 3 

Na figura acima sao mostrados alguns tipos de inversores reconhecidos pelo 
programa. 
Nota: Na duvida abrir a porta do inversor e procurar o tipo de placa de controle (ex: 
CU2 na urdideira seccional e C U V C na engomadeira). 
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4) Escolha da versao do inversor: 

- i D l x l 

B|Dl <3j U 

Fa Help, piess F1 

Bu: Address 

Quantity ol PZC' 

I OK 

Unit type 

Short Type 

| MAST E RDRIVE S VC(CU2) zl Unit type 

Short Type |MDVC 

Unilveisron } 0 1 ~ 

^ 1 
Technology Type 01.2 

- ! 

0 disconnecl network connection 

Cancel 

Figura 4 

15 

Na figura acima sao apresentadas as versoes disponiveis para o tipo de inversor 
escolhido. 

Depois de escolhido o tipo e a versao do dispositivo deve-se confirmar a 
operacao, passando-se assim para o passo seguinte. 
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5) Salvar as mformacoes pre-selecionadas: 

^in|xj 

• 1D| gj Tj 

Fa Help, pieis F1 

J?]x] 

Save jit _i Tienamrnlo "3 * a ej* n -

Fie name: |MASTERDRIVESVClCU2Ltmp Save 

Save as type: Download Files (' dnl) ^ | Caned 

Figura 5 

46 



6) Apos as mformacoes terem sido salvas tem-se acesso ao Drive Navigator, que e uma 
interface facilitadora de algumas das principals aplicacoes do programa, vejamos: 

- Drivr-Mon - [MICROMASTER 440 
1

4 Fie View Olive Navigator Parameters Operate Diagnostics Took Wndow Help 

•jDlwi ^ | s | ^ | a | ® | f e f E i s ! H m\s\ 

^ h s j x j 

B E 
L i Device iderVificaiion 

Drive Navigator 
& Parar,>Her overview 

- £J Fwcfan gioupt 
U Inverter 
D Molot 
D Command; and denial I/O; 
D ADC and DAC 
• Setf<c*dianrv*laridF,FG 
D Drive features 
D Motor control 
D Communcaiion 
D AlairnsAv'aii'e'ig'/Moriitoiii 
D Technology cortiolter 

D Duel, cornmi;;ioriing 
D Factory :e«rig 

- JU 8r«tc»en/Conn<cloren 
D Bmector inputs 
D Connector input; 

D Free Parameleication 
D Parameter List Complete 

^ Diagnostic* 
• Enors 
D Stales 
C Readonly 

J 

Drive Naviaator. 

B a s i c functions 

Download parameter 
lie to drive 

Save drive parameter: 
to a lie 

Extended functions 

Load standard 
•::p::-!':;r 

For Help. piessFl 
po Device status 0 (OFFLINE 

Figura 6 

Na parte superior da janela apresentada pode-se ter acesso ao inversor (partes 
demarcadas na figura acima), escolhendo-se a O N L I N E R A M ou ONLINEEPROM. 
OBS.: Qualquer alteracao na memoria R A M do inversor e perdida apos a 
desenergizacao do dispositivo, o mesmo nao ocorre se a altera9ao for feita na EPROM. 
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7) Apos o acesso ao inversor, seja este na memoria R A M ou EPROM, o programa pode 
acusar incompatibilidade no tipo ou versao do dispositivo escolhido anteriormente, 
vejamos um exemplo: 

2̂ ! gRfalBl * ] B|BJ _U ajaj f j 
1_! Device derti'icatiw! 
1§t Difve Mavigatot 
r j : Pwamelei overview 

- fij Function aoops 
D Inveilei 
D Motw 

Command: arid digital I/O: 
C ADC and DAC 
Q SdpoMdldjmdandRFG 
D Olive feature: 
C WcJoi Conkd 
Q Coriimuncation 
LJ AlarmsAVarrwtgs/Moriitoiii 
D Technology conlicJIei 

D Oucr. comrrii::iormg 
Q Factory selling 

- i l Rnectaeri/COnnectoefi 
Q Binecla input: 
U Cormeclw iriputc 

• Fiee Parameiercaton 
D Parameter List CorrifJete 
jjjfj Diagnostics 

i_ Error: 
D Slates 
Q Readonly 

»J 

Drive Navigator 

FJa Configured device 

' igiOFF 
Foi Help, piess F1 

000 

device type: <ffi CROMAS TER4J?P) device version CC&O 

identified device 
I, device type: Q t l 

Ex 

device version Qfjjjjp 
bus address o 
bus type: rjSS 

option board 

"W" 

The versions ot the device configured and the device identrfied do not 
match! 
The following methods can be used to start DriveMon with the coned 
device version 
1) Select the coiiect version in the drive properly dabg. 
2] If no database excts lor the device idenbfied. then it can be geneialed 

He* 

Device status fW JWaming from device pendng B i n A d d e s s p T 

Figura 7 

A figura acima apresenta as configuracoes do dispositivo escolhido, nela se 
percebe que apesar do tipo do inversor esta correto a versao esta incorreta, logo a leitura 
dos parametros nao pode ser feita de forma correta. 

Se ocorrer incompatibilidade de inversor recomece novamente e quando for 
escolher novamente o dispositivo coloque as informacdes corretas. 
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8) Se apos o acesso a memoria do dispositivo nao ocorrer incompatibilidade entao a 
janela apresentada sera: 

r DriveMon - (MICfldMASIEH 440 [Adr:: 0 ) : (RAM 
' a E ' e yjew Drive Navigata Parameters Opeiale Diagnostics look /̂indow Help 

IjDj 1 cg| 1̂ 1 : | | e j fah |» | $J B|B| KPllgl BiDJ _fj 
^ J f f J X j 

LJ Device identification 
$ Drive Navigata 
^ ParacrWer overview 

- 5 J Function group; 
D Inverter 
D Molor 
U Command: arid digital I/O; 
Q ADC and DAC 
D SetpoW channel and RFG 
D Drive features 
D Motor camol 
[2 Comniuracatiori 
D AtamsAVamrngs/Mwitaii 
U lechnotogycontiolei 

D Ouicl carmi::ioriig 
D Factay :etimg 

- i U 6m*ctc<en/Cor*>?*:ioien 
D Binecta input: 
D ConnecICK input; 

D Free Paiameteication 
D Parameter Li:t Complete 
fjjr C'iijno:!*-! 

D Eno.: 
D Sta-e: 
D Readoriy 

Drive Navigator 

B a s i c functions 

I fPljOFF 

F a Help, piers F1 

Direct to paramelei 
list 

Download parameter 
trie lo drive 

Save drive parameters 
to a lie 

Extended functions 

if 
Load ;rand.»d 
application 

/ 
JOOO Device status^W^ |Warning horn device penr>ng Bus Address 1 0 

Figura 8 

O B S . l : No local marcado, Device staais, mostrado na figura acima, sera apresentado 
um OK no lugar de W. 

OBS.2: Pode-se notar que as opcoes de download e upload do computador para o 
inversor e do inversor para o computador, respectivamente, sao habilitadas apos a 
conexao com o inversor, comparar figura 6 e 8. 
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9) Se j a esta O N L I N E com inversor e se quer saber a identificacao do dispositivo temos: 

- i f l j x l , 

L<T^ceidcn«caji 
• Drive N«v<g4u 
- ^ Panmelei ovenrierw 

- i ] Function gtoup: 
D Inverter 
D Motoi 
D CoMNnd) arid <i£ 
• ADC and DAC 
D Setporrf channel * 
D Drive feature: 
Q Motoi cont'd 
Q Comn«ii:ation 
L i Alarrii:,\vatriiri9-/'Mciiiitoin 
C Technology controller 

Q Quisl eottmsoonrtg 
D Factory Mllng 

- RinwjiK*rn/riiivwJni*n 
C Bineckt input: 
Q Cormectoi inputs 

U Ptee Perarrieletcation 
Q PatanalM Li:t Complete 

- 5? Diagnostics 
D Enots 
D States 
D Read cm»/ 

Device idertiftcabon. 

Function group: 

Quick ranmissionins 

Factory setting 

gineclwen/Connectoren 

Fiee Paiametetiralion 
PataiTieiei Lid 

CTRL-M 
CTRL-L 

Direct to parameter 
1st 

Download psiameler 
frie to drive 

Save drive paiameteis 
to a file 

Extended functions 

Load slandard 
application 

JobT Device status [W [warning Itom device pend.ng Bus Address N T 

Figura 9 

A op9ao Device identification mostrada acima disponibilizara as informa96es 
sobre o dispositivo. 
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10) Lista de parametros completa: 

r DiiveMon - [MICROMASTER 440 (Adr.: 0) 

l l D l 

Dnve Navigator £afan»etef$ Qp«rate diagnostics JooU Window Help 

e?| j i^i 1 1 e j^faj»| j?j fjatel |g|jg| BJD] f ] 
Q Device ideniiication 

Drive Havigsla 
& Faiamelei oveiview 
- £J Function gioups 

C Inverter 

D Commands and digital I/O: 
D ADC and DAC 
G Seipooil channel and RFG 
C Drive leatute: 
C Moioi MMboJ 
L_ Comrriuriication 
U Alaimi/Vair^s/Moni'oiii 
U Technology contiola 

D Quick commi::ionii-ig 
D Faciei :e«ing 

- .2J Bmecloien/Coniecloien 
U Bin*cl« riput: 
D Connect riputs 

LJ Fiee Faameieicalion 
D Parameter Li:t Complete 

(5: Oiagno;tics 
D Enoi: 
D Slates 
D Readonly 

J ±1 

Drive Navigator 
• F'.i:i-fei'-i I:' - - : 

B a s i c functions 

Dnecl to paiameter 
1st - E 2 j 

Download paiarneiei 
lie to diive 

Save diive paiameteis 
to a lie 

Extended functions 

Load standard 
=::• sabor 

I fig] ]0FF jTjOO jOOO Device status fW [Warning hom device pending 

Opens a 1st with al costing paiameteis. 

Figura 10 

Bus Addiess \~~0~ 

Para se ter acesso a lista de parametros escolha a opcao Direct to parameter list 

ou no icone _?J, ambos demarcados acima. 
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11) Apos o acionamento da lista de parametros tem-se a seguinte janela: 

Fie View Diive Navigator Peiameteis Opeiate Diagnostics Took Window Help 

i j b | | &\ T | • | o f ^ M S ) B ] B | ggjKPj B J n | _t| 

- 5 x 

LJ Device dent/colion 
• $k Drive Havydu 
- (5 Parameter oveiview 

E . 2 J Fundion groups 
Q Inveilei 
Q Mdoi 
D Carmands arid digital l/Os 
Q ADC and DAC 
D Selpori channel and RFG 
D Diive leatu'es 
Q Mdaccrtiol 
D Coraiuriicalion 
Q A^nisA^dmingj/Mcntwi 
D Techrologji controla 

EJ Quick commUsionrig 
S Factory selling 

- Rirv*"lr«*n/Crimeclnren 
D Bnector nputs 
B Connedoi nputs 

D Fiee Paiametercabon 
D Paiarneiei List Complete 

- !§! Diagnostics 
• Ena: 
• Stales 
@ ReadonV 

Parameter Ust t | D / " f " ^ " i 

P No. 

10002 

Name Ind Paramelei value 

P0003 
P0004 
P0005 
P00C6 
P0007 
1=0010 
P0011 
P0012 
P0013 
P0011 

J Drive slate 
-iUset access level 
! Paiarneiei filer 

j Display select or 
,i Display inode 

Bad Icl.' delaytrme 
• Commissioning paiarneiei 

1 Diive ready 
1 Standard 

\ J 000 ; '1st. Drive data sei(DDS) 

rocne 
i0019 
r0020 
r002l" 
.0022 
i0024 

Lock la usei dehned patameter 
5©-!?Ly?? defined paiametei 
Uset delried paiarneiei 
Sloie mode 
Fimwaie version 

0 All paametets 

2 Alternate: 1^0005/r0020 

OReady 

6 

Tjooo 
1st user paiametei 

Serial nleilace COM Ink 

C0/B0:B0Pcontiolwoid 
CO Fieq. setp«WbeloieRFG 
CO: Act filered frequency 
Ad lieied lotoi speed 
CO Act filered out-xr: lieq 

rOCBS CO Act IrJteiedoUputvottaoe 
0026 " CO: 'Act fifieied D C W vol 

0 
0 
0 volatie 
210 
cioobooorjrjocorxio 
c.oo 

(RAM) 

Hz 
0.00 
0 
obo 
o 

H: 
V 

265 
i0027 
(0029~ 
i0030 
.0031 
i0032 
.0035 
•0036" 
.0037 
.0038 
0039 
P0040 : 

CO: Act liHeied output cutient 
CO: Flux gen, cunent 
CO T oique gen cunent 
CO Act tteied toque 
CO: Act ffteted powa 
CO: Act mdoijempeialuie 
CO Inverter overload utfcaiion 
CO. Inveilei tempeiatue |'C] 
CO: Act powei lada 

O.OO 
coo 
0.00 
000 

_ J 000 1st Drive data set (DDS) 

Messurad heat sink lempeiatuie 

000 
20 
00 

j o _ . ' „ 
"0.000' 

CO: Energy consurript melei (V.Wh| 
, Reset energy ronsumption meter 

0050 CO. Active cornmand data set _ 
.0051 CO: Active drive data sel [DPS) 
0052 CO/80: Act status word 1 

01 
0 No reset 

_*J COO Selected dr̂ e data set 

.0053 

.0054 
i0055 
r0056 
i0061 

CO/B0: Act stalus word 2 
CO/30 AclconMwwdj 
CO/80: Act control wad 2 
CO/B0: Sla^s of motor ccntrol 
CO: Act iota speed 

0 1st. Corrrnand data set (CD S) 
0 1st' Drive'data set IDDS) 
1111101110110001 

JTO0011011100000 
0000010001111110 
omoooooocixoax) 
CC;O:O;3V'X :J:. -I 

0.00 

OC; p o Device status [W [Warning hom device pending Bus Address TO 

Opens the Drrve Navigator view 

Figura 11 

Se quiser retornar ao Drive Navigator tem-se a opcao que esta demarcada acima, 
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12) Salvar os parametros do inversor: 

DhveMon fMICHOMASTER <«0 ^ J j S J x j 

^ J j S J x j 

Lj Device identification 
Drive Navigator 

^ Pararreter oveiview 
- JL) Function gioup; 

U Inverter 
D Motor 
D CarnMnds and dgrtal l/Ot 
D ADC and DAC 
D SelpoW channel and RFG 
D Drive features 
C Motor control 
U Cornmijiication 
D Alatrns/A'airing .̂'MorJtotri 
D Technokroycontrotlei 

G Oukl cwrmiiaonrhg 
• Fac'orj' selling 

- JU Binecioten'Connecloien 
D Brneclor inputs 
CJ Connecloi input; 

D Fiee Paanietercation 
• Paramelei List Complete 

§t Diagnostics 
D Error! 
D States 
D Readonly 

. 1 -

Drive Navigator 

B a s i c functions 

Diiect lo parameter 
fcsl 

Download paramelei 
trie lo dirve 

Save drive parameters 
Oefte 

Extended functions 

1 2 * 
Load standard 
wheal 

I [BJjOFF 

For Help, press F1 

000 ' p o ~ Device status fW pairing hom device pending 

Figura 12 

Bus Address 0 

Para salvar os parametros do inversor certifique-se que a funcao 
ONLINEEPROM esta ativada, como mostrado na figura acima, e selecione a opcao 
SAVE D R I V E PARAMETERS TO A FILE, tambem demarcado acima. 
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13) Apos a selecao para salvar os parametros aparecera a seguinte janela: 

[DM &im j I s jgj^a i ®[ H l B | g ie | B | n | ' i | 

- | g | x | 

- l a l x j 

L i Device identification 

• Drive Nawgatoi 
• fSJ? Paiametei overview 

- JLI Function gioups 
U Inveitet 
C Motor 
D Command: and digital I/O; 
D ADC and DAC 

D Setpoht channel arid RFG 
LJ Drive features 
D Motor contiol 
U Corrrri»jiiication 
L AI-MmsM'ar«ig:.Woriitora 

U Technology controller 
Q Duck comnissioririg 
D Factory idling 

- £J Btnectaen/Connectoien 
L Binedcr inputs 
U Coitnecloi inputs 

D Fiee Paameteiization 
D Parameter Lit) Cornplete 
f*ji Diagnostics 

D Error; 
D States 
D Read cm*/ 

Drive Navigator 

B a s i c functions 

Direct lo parameter 
Est 

or 
Download paiarneiei 
lile to diive 

T* Update Paiametei Set 

Extended fundi g Basic Device ComoleteL.. 

' ' Basic De-vice: Changes Only.. 

Cancel c OK :n:c 

I [ft] lOFF fOOO J0.00 Device status fW jWaming from device pending 

Fa Help, press F1 

Figura 13 

Bus Addtes: f O 

Nesta janela e pedido o tipo de upload, sao dadas tres opcoes, a escolhida sera a 
demarcada acima. Apos a confirmacao sera pedido para salvar novamente e entao 
concluido o upload. 

Se for tudo certo sera mostrada uma mensagem indicando o sucesso. 

14) Passagem dos parametros do computador para o inversor: 
Os procedimentos citados anteriormente foram realizados com a finalidade de 

salvar os parametros do inversor no computador, se quisermos passar os parametros que 
foram salvos para o inversor, tem-se que: 

> Abr i r a pasta com o arquivo que se deseja passar para o inversor; 

> Selecionar a opcao ONLINEEPROM,i!™J, para se ter acesso a memoria 
EPROM do inversor; 

> No Drive Navigator aparece a opcao D O W N L O A D PARAMETER FILE 

TO D R I V E , ver figura 12 , esta opcao deve ser escolhida para dar 
inicio ao processo de gravacao na EPROM do inversor; 
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> No inicio do processo de gravacao sera requisitado a escolha do arquivo 
onde se encontram os parametros a serem salvos na memoria do inversor. 

> Nota: Apos o processo de gravacao no dispositivo o operador sera 
informado sobre o numero de parametros escritos e o numero de arquivos 
rejeitados, este numero de parametros rejeitados e normal, porem se este 
numero for muito proximo do numero de parametros total provavelmente 
ocorreu um erro durante o processo. 
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