
 

RELATÓRIO DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO REFERENTE 
AO ANO DE 2021 

 

O Termo de Compromisso de Gestão, firmado entre o CEMADEN e o MCTI contemplava para 
o ano de 2021 os indicadores abaixo. A coluna “Pactuado” refere-se aos valores, absolutos 
ou percentuais, dos índices que se pretendia alcançar. A coluna “Executado” refere-se aos 
valores, absolutos ou percentuais, dos índices obtidos. 

 

De forma a facilitar a observância de alguns índices, que não são de fácil averiguação, o 
ANEXO a este relatório contempla dados relevantes. 

 

INDICADORES PACTUADOS 

 
 

Objetivo 

Estratégico no 

PDU ou 

de Gestão 

Indicadores 
Fonte de 

Informação 
Peso 

Elementos 

que compõe o 

indicador 

Unidade 

de 

medida 

Pactuado Executado 

Priorizar 

pesquisas 

interdisciplinares 

e 

interinstitucionais 

para aumentar 

o conhecimento de 

riscos, 

vulnerabilidades e 

impactos dos 

desastres. 

1. IPUB 

Índice de 

Publicações  
 3  No 54 61 

2.IPUB-PCI 

Índice de 

Publicações com 

participação de 

bolsistas PCU 
 1   7 9 

Atuar em conjunto 

com diversos 

segmentos da 

sociedade, órgãos 

governamentais e 

não 

governamentais, 

visando subsidiar 

o aprimoramento 

de políticas 

públicas 

associadas a 

sistemas de 

monitoramento e 

alertas, pesquisa e 

inovação na área 

de desastres 

3. PPACI 
Programas 
e Projetos de 

Cooperação 

Internacional 

CEMADEN 1  No 6 6 

4 PPCN 

Programas e 
Projetos de 

Cooperação 

Nacional 

CEMADEN 1  No 10 5 

5. BPRGh  

Boletins de 

Previsão de 

Riscos Geo-

hidrológicos 

CEMADEN. 3  No 365 365 

6.BMSAE 

Boletins de 

Monitoramento 

de Sistemas de 

Abastecimento 

de Água e 

Geração de 

Energia Elétrica 

CEMADEN 3  No 12 12 



7. BMSA 

Boletins de 

Monitoramento 

do Semiárido 

CEMADEN 3  No 12 12 

8.Ntec  
Notas Técnicas 

de Análise de 

Previsão de 

Riscos de 

Desastres 

Naturais no 

Brasil 

CEMADEN 3  No 365 293 

9.NRT 

Reuniões 

técnicas com 

órgãos 

tomadores de 

decisões 

estratégicas 

CEMADEN 3  No 50 130 

Ampliar a 

consolidar a rede 

observacional do 

CEMADEN 

10.PLV 

Pluviômetros 

Automáticos 

Operacionais 

CEMADEN 2  % 61% 85,8 % 

11.RMA  

Radares 

Meteorológicos 

Operacionais 

CEMADEN 2  % 66% 100% 

12.PLVSA 

Pluviômetros 

para o 

Semiárido 

Operacionais 

CEMADEN 1  % 30% 14% 

13.EsHID  

Estações 

Hidrológicas 

Operacionais 

CEMADEN 2  % 60% 38% 

Promover a 

formação, 

atração e 

retenção de RH 

em C&T&I 

14.ISCAP  

Índice de 

Servidores 

Capacitados no 

Período 

CEMADEN 1  % 10% 98% 

15.PAC  

Percentual de 

Execução do 

Plano Anual de 
Capacitação 

 1  % 50% 45% 

16.PRB 

Participação 

Relativa de 

Bolsistas em 

relação ao 

Número Total 

de Servidores 

 

-  % 30% 40% 



17.PRPT 

Participação 

Relativa de 

Pessoal 

Terceirizado em 

relação ao 

Numero Total 

de Servidores 

 

-  % 25% 33% 

18.IEPCI  

Índice de 
Execução de 

Recursos PCI 

 
1  % 70% 75% 

Aperfeiçoar os 
processos de 

comunicação 

Institucional e 

Social do 

CEMADEN 

19. ICE  
Índice de 

Comunicação e 

Extensão 
. 2  N 70 150 

Prover ferramentas 

de TIC para 

subsidiar a 
pesquisa, o 

monitoramento e a 

emissão de alertas 
de desastres 

naturais 

20.QtdeSis 

Quantidade de 

sistemas e 
modelos entregues 

na forma de novos 

produtos 

 2  N 4 6 

Gestão 21 RREO 

Relação entre 

Receita Extra 

Orçamentária e 

Orçamentária 

 

2  % 20% 20% 

1 valor de referência considerando a fração dos pluviômetros automáticos cobertos com contrato de 
manutenção; 

2 valor de referência considerando a fração dos radares meteorológicos cobertos com contrato de 
manutenção; 

3 valor de referência considerando que a rede observacional não possui contrato de manutenção; 

4 valor de referência considerando a fração de estações hidrológicas cobertas com contrato de manutenção. 

  



 

CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DOS INDICADORES VINCULADOS AO PDU 2017–2021 

 

1. A conceituação técnica dos indicadores foi construída em mútua cooperação 
com a equipe da SUV/MCTI, tendo como objetivo descrever o processo 
metodológico adotado para o cálculo de indicadores estratégicos 
relacionados aos “Objetivos Estratégicos” presentes no PDU 2019-2022, 
indicando as informações que devem constar para o cálculo de cada 
indicador e onde eles são armazenados para efeitos de acompanhamento e 
transparência.  
 

2. As fórmulas dos indicadores da Tabela 4 do Anexo 2 estão apresentados a 
seguir, de acordo com o objetivo estratégico presente no PDU 2019-2022. 
 

Os objetivos estratégicos do PDU diretamente relacionados a este TCG são: 

 

Objetivo estratégico:  Priorizar pesquisas interdisciplinares e interinstitucionais para aumentar o 

conhecimento de riscos, vulnerabilidades e impactos dos desastres. A descrição deste objetivo é: 

“ o CEMADEN tem como missão precípua desenvolver e disseminar conhecimentos 

científico-tecnológicos e realizar o monitoramento e a emissão de alertas para subsidiar a 

gestão de riscos e impactos de desastres naturais”.  

 

Objetivo estratégico: Atuar em conjunto com diversos segmentos da sociedade, órgãos 

governamentais e não governamentais, visando subsidiar o aprimoramento de políticas públicas 

associadas a sistemas de monitoramento e alertas, pesquisa e inovação na área de desastres, 

particularmente no objetivo 4.2: “Promover a articulação entre os diferentes órgãos governamentais 

(federal, estadual e municipal) e não-governamentais” cuja iniciativa e entrega é Ações de suporte a 

decisões de governo através de Boletins e relatórios técnicos e com participações em reuniões e 

comissões técnicas estratégicas 

 

Objetivo estratégico: Ampliar a consolidar a rede observacional do CEMADEN. 

O CEMADEN planejou e implantou uma moderna rede de monitoramento ambiental, com 

objetivo de subsidiar o processo de tomada de decisão para emissão de alertas de 

inundações, enxurradas e deslizamentos, assim como boletins associados ao monitoramento 

da seca no semiárido brasileiro. Sem esta rede, o diagnóstico e a previsão de desastres 

naturais no país ficariam potencialmente comprometidos. A rede também visa atender a 

outros propósitos, tais como: melhorar o entendimento dos processos hidrológicos em 

bacias hidrográficas; subsidiar a obtenção de limiares críticos de chuva e umidade do solo 

que possam deflagrar enxurradas, inundações e deslizamentos de terra; prover dados para 

o ajuste e assimilação de dados em modelos hidrológicos e geodinâmicos, entre outros. 

 

Objetivo estratégico: Promover a formação, atração e retenção de RH em C&T&I 

O CEMADEN, para cumprir sua missão institucional de forma adequada, necessita fomentar 

a formação, o desenvolvimento e a valorização de seus colaboradores. Para tanto, é 

primordial organizar oportunidades institucionais que conduzam seu quadro de profissionais 

a um patamar de alta qualificação, alinhados às atividades de pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e gestão nas atividades de CT&I. 

 



Objetivo estratégico:  Aperfeiçoar os processos de comunicação Institucional e Social do CEMADEN. 

Aprimorar as informações institucionais internas e externas, desenvolvendo estratégias de 

integração da comunicação interna e externa, para reconhecimento da identidade e 

imagem institucional do Centro. 

 

Objetivo estratégico:  Prover ferramentas de TIC para subsidiar a pesquisa, o monitoramento e a 
emissão de alertas de desastres naturais. O CEMADEN, unidade de pesquisa que desenvolve 

atividades operacionais específicas, tem a necessidade de desenvolver constantemente 
novos sistemas para superar os desafios de sua missão. Tais sistemas, que incluem modelos 
numéricos, podem fazer parte de uma suíte de ferramentas para as tarefas de 
monitoramento, tomada de decisão e envio de alertas de desastres naturais. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 1: Índice de Publicações (IPUB) 

Objetivo: Aferir a capacidade de o CEMADEN gerar e disseminar 

conhecimento científico.  

Fórmula do indicador: nº de publicações indexadas publicadas em periódicos 

com ISSN e indexados nas bases Wos/SCI, SCOPUS, Scielo e Qualis.CAPES 

(classificados como B2 ou superior). / Número de Servidores prioritariamente 

dedicados a atividades de pesquisa com no mínimo doze meses de atuação na 

Unidade de Pesquisa. 

Fonte de informação: CEMADEN 

IPUB = NPP / TP 
Unidade: Número de publicações por pesquisador, com duas casas decimais. 
 
NPP = Nº de publicações em periódicos, com ISSN, indexados no SCOPUS, no 

ano. 
TP = ∑ dos pesquisadores, com doze ou mais meses de atuação na Unidade 

de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 2: IPUB – PCI Índice de Publicações com participação de bolsistas PCI 
 
OBJETIVO DO INDICADOR: Mostrar a contribuição dos bolsistas PCI para a 

produção científica da Instituição. 
 

IPUB-PCI = NPPCI / TBPCI 
Unidade: Número de publicações por bolsista PCI, com duas casas decimais. 
 
NPPCI = Nº de publicações em periódicos, com ISSN, indexados no SCOPUS, 

no ano com participação de bolsistas PCI. 
 
TBPCI = ∑ dos bolsistas PCI, com doze ou mais meses de atuação na Unidade 

de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG. 

Indicador 3: PPACI – Programas e Projetos e de Cooperação Internacional 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: Mostrar a quantidade de cooperação internacional da 
instituição no ano. 
 
PPCI = NPPCI 
Unidade: Número, sem casa decimal 
 
NPPCI = Nº de Programas e Projetos desenvolvidos em parceria formal com 

instituições estrangeiras no ano. No caso de organismos internacionais, será 
omitida a referência a país. 

Indicador 4: PPCN – Programas e  Projetos  de Cooperação Nacional 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: Mostrar a quantidade de cooperação nacional da 

instituição. 
 
PPCN = NPPCN 
Unidade: Número, sem casa decimal. 
 
NPPCN = Nº de Programas e Projetos desenvolvidos em parceria formal com 

instituições nacionais, no ano. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indicador 5:  BPRGh - Boletins de Previsão de Riscos Geo-hidrológicos 
 
OBJETIVO DO INDICADOR: apresentar e divulgar, diariamente, o cenário de risco de 

eventos geo-hidrológicos para as mesorregiões do Brasil  
 
BPRGh = NBPRGh 
Unidade: Número sem casa decimal  
 
NBPRGh = Número de Boletins diários publicados na página do CEMADEN 

contendo a previsão de riscos de inundações e/ou movimentos de massa 
para diferentes regiões do Brasil nas 24 horas subsequentes 

Indicador 6: BMSAE - Boletins de Monitoramento de Sistemas de Abastecimento 

de Água e Geração de Energia Elétrica 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: disponibilizar, de forma rotineira a órgãos e 

instituições nacionais e estaduais, como ANA, ONS, MME, informações 
técnicas que combinam eventos meteorológicos e climáticos extremos e 
impactos dos mesmos para subsidiar tomada de decisão.  

 

BMSAE = NBMSAE 
Unidade: Número sem casa decimal 
 
NBMSAE = Número de Boletins disponibilizados no site do CEMADEN 

referente à situação atual e previsão hidrológica para reservatórios 
estratégicos para geração de energia hidroelétrica. 

Indicador 7: BMS - Boletins de Monitoramento do Semiárido 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: atender o estabelecido no Decreto Presidencial Nº 
8.472, de 22 de junho de 2015, no contexto do Programa Garantia Safra da 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 
 
BMS = NBMS 
Unidade: Número sem casa decimal 
 
NBMS = Número de Boletins mensais com informações sobre a situação da 

seca no semiárido disponibilizadas no site do CEMADEN  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Indicador 8: NTec - Notas Técnicas de Análise de Previsão de Riscos de Desastres 

Naturais no Brasil 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a rotina de fornecimento de informações 

tempestivas aos órgãos de defesa civil. 
 

NTéc = NNTéc 
Unidade: Número sem casa decimal 
 
NNTéc = Número de Notas Técnicas diárias contendo informações sobre a 

possibilidade de ocorrência de desastres naturais nas diferentes regiões do 
Brasil nos 7 dias subsequentes. São encaminhadas diariamente para 
autoridades da Casa Civil da República, do MCTI, do MI. 

Indicador 9: NRT Reuniões técnicas com órgãos tomadores de decisões estratégicas 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a capacidade e credibilidade do 

CEMADEN como gerador de informações estratégicas para outros ministérios 

e agências governamentais. 
 

NTéc = NRT 
Unidade: Número sem casa decimal 
 
NRT = Número de convocações/convites para participação de reuniões 

estratégicas de outros Ministérios e/ou Agências governamentais para 

apresentação de projeções e/ou cenários de situações potencialmente 

críticas.  
 

Indicador 10: PLV - Pluviômetros Automáticos Operacionais 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a operacionalidade da rede observacional 

do CEMADEN 

PLV = NTPLVAtivos / NTPLVInstalados 

Unidade: Percentual  

NTPLVAtivos = Número médio de pluviômetros automáticos ativos (em 

funcionamento) da rede observacional de monitoramento de precipitação 
pluviométrica  

NTPLVInstalados = Número total de pluviômetros automáticos instalados na 

rede observacional de monitoramento de precipitação pluviométrica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 10: PLV - Pluviômetros Automáticos Operacionais 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a operacionalidade da rede observacional 

do CEMADEN 

PLV = NTPLVAtivos / NTPLVInstalados 

Unidade: Percentual  

NTPLVAtivos = Número médio de pluviômetros automáticos ativos (em 

funcionamento) da rede observacional de monitoramento de precipitação 
pluviométrica  

NTPLVInstalados = Número total de pluviômetros automáticos instalados na 

rede observacional de monitoramento de precipitação pluviométrica 

Indicador 11: RMA - Radares Meteorológicos Operacionais 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a operacionalidade da rede observacional 

do CEMADEN 

RMA = RMAAtivos / RMAInstalados 

Unidade: Percentual  

RMAAtivos = Número médio de radares meteorológicos ativos (em 

funcionamento) da rede observacional de monitoramento de precipitação 
pluviométrica  

RMAInstalados = Número total de radares meteorológicos instalados na rede 

observacional de monitoramento de precipitação pluviométrica 

Indicador 12: PLVSA - Pluviômetros para o Semiárido Operacionais 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a operacionalidade da rede observacional 

do CEMADEN 

PLVSA = NTPLVSAAtivos / NTPLVSAVInstalados 

Unidade: Percentual  

NTPLVSAAtivos = Número médio de pluviômetros automáticos ativos (em 

funcionamento) da rede observacional de monitoramento de precipitação 
pluviométrica do Semiárido 

NTPLVSAInstalados = Número total de pluviômetros automáticos instalados na 

rede observacional de monitoramento de precipitação pluviométrica do 
Semiárido 

Indicador 13: EsHID - Estações Hidrológicas Operacionais 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a operacionalidade da rede observacional 

do CEMADEN 

EsHID = EsHIDAtivos / EsHIDInstalados 

Unidade: Percentual  

EsHIDAtivos = Número médio de estações hidrológicas ativas (em 

funcionamento) da rede observacional de monitoramento hidrológico 

EsHIDInstalados = Número total de estações hidrológicas instaladas na rede 

observacional de monitoramento hidrológico 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 15: PAC -Percentual de Execução do Plano Anual de Capacitação 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a efetividade do CEMADEN no 

despendimento de iniciativas e esforços para formação e aperfeiçoamento 
de servidores em C&T 

PAC = VPEC /TS  * 100 

Unidade: %, sem casa decimal. 

VPEC = Número de vagas previstas em Edital do Plano de Capacitação = 11 

TS = Total de Servidores contemplados no processo de seleção previsto no 

Edital. = 5 

Indicador 16: PRB - Participação Relativa de Bolsistas 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: Verificar a relação entre o número de servidores 

permanentes e número de bolsistas /ano visando verificar se a instituição 
tem cumprido sua missão quanto à capacitação de recursos humanos. 

Indicador 17: PRPT - Participação Relativa de Pessoal Terceirizado 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: Verificar a relação entre o número de servidores 

permanentes e funcionários terceirizados/ano, visando identificar o número 
necessário de servidores/funcionários para que a unidade cumpra sua 
missão. 

Indicador 14: ISCAP - Índice de Servidores Capacitados no Período 

OBJETIVO DO INDICADOR: Verificar o percentual de servidores que 

participarão de cursos de capacitação no Ano 

ISCAP = SCAP / TS * 100 

Unidade: %, sem casa decimal. 

SCAC = Número de Servidores Capacitados = 100 

TS = Total de Servidores com no mínimo doze meses de atuação na Unidade 

de Pesquisa. = 102 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador 18: IEPCI Índice de Execução de Recursos PCI 

 
OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a capacidade do CEMADEN na aplicação 

dos recursos destinados ao programa de bolsas PCI 

IEPCI = VDPU /VIU  * 100 

Unidade: %, sem casa decimal. 

VDPU = valor destinado pelo programa à Unidade 

VIU = valor implementado pela Unidade. 

Indicador 19: ICE Índice de Comunicação e Extensão 

OBJETIVO DO INDICADOR: mensurar a capacidade do CEMADEN de popularizar 

e difundir as suas atividades de C&T relativas a gestão de risco de desastres. 
 
ICE= NADCT 
Unidade: Número sem casa decimal 
 
NRT = Número de atividades de comunicação, extensão, popularização e 

divulgação em C&T, incluindo visitas ao CEMADEN de escolas e 
universidades, organização e participação de eventos, matérias em órgãos 
de imprensa. 

Indicador 20:  QtdeSis Quantidade de sistemas e modelos entregues na forma 

de novos produtos 

OBJETIVO DO INDICADOR: Acompanhar a produtividade associada à entrega 

de novos sistemas e modelos. 
 
QtdeSis = NQtdeSis 
Unidade: Número sem casa decimal 
 
NQtdeSis = Número relativo à quantidade de sistemas e modelos entregues 

na forma de novos produtos. 

Indicador 21: RREO - Relação entre Receita Extra Orçamentária e 

Orçamentária 

 

OBJETIVO DO INDICADOR: Verificar o percentual da relação entre Receita 

extraorçamentária e a orçamentária para acompanhar o grau de 
sustentabilidade institucional e a dependência do orçamento da União. 
 
RREO = REO / RO * 100 
Unidade: %, sem casa decimal 
 
REO = Receita extraorçamentária e as que ingressam via fundações, em cada 

ano (inclusive Convênios e Fundos Setoriais e de Apoio à Pesquisa), agências 
de fomento (CNPq, CAPES, FAPESP, etc) e Termos de Execução 
Descentralizada (TED). 
RO = Receita Orçamentária, inclusive as das fontes 100 / 150. 



 

ANEXO 

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA AVERIGUAÇÃO DE ALGUNS INDICADORES 

 

4.  PPCN - Programas e Projetos de Cooperação Nacional  

1) Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP; 
2) Prefeitura Municipal de Itapecirica da Serra/SP; 
3) Prefeitura Municipal de Goiânia/GO; 
4) Prefeitura Municipal de Navegantes/SC 
5) Estado do Acre 

3. PPACI - Programas e Projetos de Cooperação Internacional  

1) Programas e Projetos de Cooperação Internacional: 
2) Acordo Firmado com a NASA. 
3) Extensão do Acordo com o UKMet Office, CSSP-Brazil 
4) Acordo com a Universidade de Warwick 
5) Cooperação com a Organização Meteorológica Mundial, através da Coordenação do 

Comitê Permanente de Redução de Riscos de Desastres; 
6) Cooperação com o Escritório da ONU para de Redução de Riscos de Desastres, 

através de assento no Comitê de Assessoramento de C&T. 

8.Ntec - Notas Técnicas de Análise de Previsão de Riscos de Desastres Naturais no Brasil 

293 (As notas técnicas foram interrompidas por solicitação do CENAD em outubro de 
2021 e substituídas por briefings diários) 

14. ISCAP -  Índice de Servidores Capacitados no Período   

SCAC= 100 
TS= 102 
ISCAP = 98,04% 

15. PAC -  Percentual de Execução do Plano Anual de Capacitação  

VPEC= 11 
TS= 05 
PAC = 45,45% 

16. PRB - Participação Relativa de Bolsistas em relação ao Número Total de Servidores  

PRPT = 33,55% 
 
19.  ICE  - Índice de Comunicação e Extensão 

1) 126 matérias/notícias publicadas no Portal do Cemaden. 
2) 3 Eventos Organizados (Celebração dos 10 Anos CEMADEN; 18ª Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal; III Workshop do Projeto “Prevenção de 
deslizamentos se aprende na escola: Ciência cidadã em redução de riscos de 
desastres”) 

3) 7 Atendimentos de visitas institucionais (presenciais) 
4) 14 Atividades realizadas (workshop, webinários, campanha 

institucional,  encontros (virtuais)). 



 
20. QtdeSis -  Quantidade de sistemas e modelos entregues na forma de novos produtos 

1) Modelo de Manchas de Inundação - Hand 5m e HECRas 
Descrição: Modelo para monitoramento hidrológico com informações sobre 
manchas de inundação produzidas com o modelo Height Above the Nearest 
Drainage (HAND) fatiadas para a altura HAND 5m cuja eficiência em predição da 
presença da tábua d'água na superfície foi identificada por NOBRE et. al. (2011) e 
que serve para predição de potencial de inundação. O modelo digital de superfície 
(MDS) utilizado foi o MDS ALOS/Palsar com resolução planimétrica de 12.5m. 

2) Novos produtos SPI de janela 1h, 18h e 24h 
Descrição: O Índice Integrado de Seca (IIS) consiste na combinação do Índice de 
Precipitação Padronizada (SPI) com o Índice de Suprimento de Água para a 
Vegetação (VSWI) ou com o Índice de Saúde da Vegetação (VHI), ambos estimados 
por sensoriamento remoto. O SPI é um índice amplamente utilizado para detectar 
a seca meteorológica em diversas escalas e pode ser interpretado como o número 
de desvios padrões nos quais a observação se afasta da média climatológica. O 
índice negativo representa condições de déficit hídrico, nas quais a precipitação é 
inferior à média climatológica. O índice positivo representa condições de excesso 
hídrico, que indicam precipitação superior à média histórica. Para integrar o IIS, o 
SPI é calculado a partir de dados observacionais de precipitação disponíveis no 
CEMADEN, no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) e Centros Estaduais de Meteorologia. Novos 
produtos de SPI com janela de cálculo de 1 hora, 18 horas e 24 horas foram 
disponibilizados com o objetivo de ampliar o monitoramento dos impactos da seca 
na vegetação e agricultura de sequeiro. 

3) Sistema de Monitoramento de Dados Geotécnicos 
Descrição: As estações Geotécnicas são equipamentos que visam o 
monitoramento da umidade do solo, em seis níveis de profundidade, além de 
outras medições ambientais, como a precipitação atmosférica, com o objetivo de 
subsidiar a emissão de alertas de movimento de massa em áreas de risco 
geotécnico. O CEMADEN dispõe, em sua rede observacional, de equipamentos 
deste tipo, possibilitando a implementação de um sistema de monitoramento 
automatizado, com a possibilidade de emissão de avisos para sala de situação. 
Com este objetivo, a equipe de Pesquisa do CEMADEN desenvolveu um conjunto 
de regras para definição dos níveis de risco utilizando como entradas os níveis de 
umidade do solo e o histórico de precipitação. O Sistema de Monitoramento de 
Dados Geotécnicos foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar a definição de 
limiares de alertas geológicos com retorno visual no Sistema de Alerta e 
Visualização de Áreas de Risco (Salvar). 

4) Serviço de controle de versionamento GitLab 
Descrição: Foi disponibilizado para as atividades Pesquisa & Desenvolvimento 
Tecnológico um novo gerenciador de repositório de software baseado em git, com 
suporte a Wiki, gerenciamento de tarefas e CI/CD. O GitLab é um sistema 
reconhecido mundialmente que eleva significamente a maturidade das atividades 
de desenvolvimento e gerenciamento de sistemas. 

5) Webservices de integração de sistemas de controle da rede observacional 
Descrição: Um webservice é uma solução utilizada na integração de sistemas e na 
comunicação entre aplicações diferentes. Com o uso desta tecnologia é possível 
que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas 
desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. De forma resumida, 
os webServices são componentes que permitem às aplicações enviar e receber 



dados. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é traduzida para 
uma linguagem universal, um formato intermediário como XML, Json, CSV, etc. 
Um novo conjunto de webservices foi desenvolvido pela DIPIN com o objetivo de 
integrar os sistemas do Cemaden com a nova empresa terceirizada responsável 
pela manutenção da rede observacional do Centro. Esta integração teve por 
objetivo garantir o correto acesso aos dados e informações necessários para o 
cumprimento dos termos estabelecidos no contrato firmado entre as partes. 

6) Serviço de controle de virtualização Xen Orchestra 
Descrição: O Xen Orchestra (XO) é um middleware de interface web para 
visualização, gerenciamento e administração de ambientes virtualizados de 
hipervisão, que tem por objetivo trazer mais agilidade na disponibilização de 
recursos de computação para as áreas de Pesquisa & Desenvolvimento 
Tecnológico, reduzindo o custo de desenvolvimento de novos produtos de TIC. 
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