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Neste trabalho foi feita uma simulagao numerica utilizando 0 modele RAMS, iniciando uma tentativa de ajuste
deste para 0 Estado da Paraiba. Na inicializagao nao homogenea, usou-se dados de "reanalise" do NCAR/NCEP para os dias 29,
30 e 31 de maio de 1996. Tambem, foram utilizadas precipitag6es observadas para compara-Ias com aquelas geradas pelo
modelo. Foram feitas comparag6es entre as informag6es dos model os RAMS e NCAR/NCEP referentes a temperatura, umidade
e vento, para 0 ponto de grade 7S S e 37,5° W, no nivel de 850 hPa. Considerando 0 atual estagio de implementagao do modele
para a Paraiba, os resultados mostraram-se satisfat6rios.

Introdugao

Os model os de previsao de tempo de grande escala,
de forma geral, apresentam um espagamento de grade da
ordem de 200 Km ou mais, isso significa que por exemplo,
para a Paraiba, apenas dois pontos de grande devem
representar as condig6es de tempo sobre todo 0 Estado. Como

.se sabe, nesse caso, somente os sistemas de escala sin6tica
(ou maiores) sac oem representados pelos model os de grande
escala. Sistemas de mesoescala, formados devido a
caracteristicas locais de uma regiao, nao ficam bem
representados.

Com a finalidade de melhorar a representagao de
sistemas de escalas menores, modelos numericos de
mesoescala vem sendo acoplados aos modelos hemisfericos
e globais no intuito de melhorar a previsao de tempo regional.
Os modelos de mesoescala tambem sac bastante utilizados
em estudos de simulag6es para avaliar os efeitos de causa
local (circulagao secundaria). como por exemplo: estudos de
e um dos mais utilizados atualmente no Brasil. 0 RAMS,

constitui-se num c6digo numerico altamente versatil, foi
desenvolvido por cientistas da Universidade do Colorado, nos
Estados Unidos da America. Esse modele atmosferico foi
construido com base nas equag6es da hidrodinamica que regem
os movimentos da atmosfera e suplementados com
parametrizag6es dos processos fisicos de difusao turbulenta,
radiagao solar e terrestre, processos umidos, incluindo: a
formagao e interagao de nuvens, agua Iiquida precipitante e
gelo, calor sensivel e latente, camadas de solo, vegetagao e
superficie d'agua, os efeitos cinemMicos do terreno e convecgao
de cumulus.

De forma geral, os modelos precisam de serem
calibrados para funcionarem adequadamente em uma dada
regiao. Nesse processo de calibragao varias etapas devem ser
cumpridas e, para modelos mais complexos, como e 0 caso
dos modelos atmosfericos, essa tarefa demanda tempo e
pessoal capacitado. Informag6es observacionais devem ser
comparadas com os resultados do modelo. Quando nesta
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comparagao verifica-se discrepancia, deve-se aplicar criterios
de ajuste do modelo. Nesta linha destacam-se os estudos de
sensibilidade e ajuste de parametros, onde as parametrizagoes
e esquemas numericos san modificados, implementados ou
suprimidos do modelo. Finalmente e feita uma analise do impacto
que esses criterios de ajuste produzem na melhoria do resultado
final. A repetigao desses procedimentos ate atingir uma resposta
que alcance um certo grau de confiabilidade cada vez melhor,
deve ser perseguida.

No caso particular da Regiao Nordeste do Brasil, destacam-
se alguns trabalhos realizados com a utilizagao do RAMS. Silva
et al. (1996a) utilizaram 0 RAMS para estudar a circulagao local
sobre a cidade de Fortaleza - Ceara, nos dias 29 e 30 de margo de
1995, sendo os resultados do modele comparados com as
observagoes e extrapolados para regioes adjacentes. Os
resultados mostraram que 0 RAMS permite simularde forma
razoavel 0 cicio diario do vento em Fortaleza, principalmente
quando utiliza-se uma grade maior, para representar melhor os
processos atmosfericos de grande escala e sua interagao com a
escala local.

Um outro estudo feito por Silva et al. (1996b) avaliou a
performance do modele RAMS com a utilizagao de dados de
superffcie e altitude obtidos durante 0 Experimento de
Mesoescala na Atmosfera do Sertao - EMAS, realizado em margo
de 1995. Os dad os assimilados pelo modelo referem-se as
"reanalises" feitas pelo Centro de Previsao do Tempo e Estudos
Climaticos - CPTEC e os respectivos dad os observados. Os
resultados mostraram uma boa relagao entre os dados simulados
e observados para 0 caso da temperatura e umidade relativa do
ar, e grande dispersao em relagao ao vento (diregao e velocidade).

Silva et al. (1996c). fez tambem a assimilagao de
sondagens remotas do tipo TOVS(Tiros Operational Vertical
Sounder). junta mente com as "reanalises" feitas pelo Centro de
Previsao do Tempo e Estudos Climaticos - CPTEC, para inicializar
o RAMS. Entre outros.resultados, verificaram uma melhori.a do
campo da precipitagao convectiva, simulada pela utilizagao do
TOVS.

Procurou-se neste trabalho realizar uma simulagao para
estudar a resposta do modele RAMS em relagao a um sistema
de mesoescala ocorrido entre os dias 29 e 30 de maio de 1996,
descrito por Mello et al. (1996), iniciando uma tentativa de
ca!ibragao do RAMS para 0 Estado da Parafba e vizinhangas.

Metodologia

Utilizou-se os totais de precipitagao para os dias 30 e
31 de janeiro de 1996, coletados pela rede pluviometrica do
Estado da Paraiba para comparagoes com os simulados pelo
modelo.

Imagens obtidas do sate lite meteorol6~co METEOSAT.
no canal infra-vermelho (IR), foram selecionadas e setorizadas
para a area de interesse. As mesmas auxiliaram na
identificagao da nebulosidade presente sobre 0 Estado da
Parafba em horarios que precedem a coleta da precipitagao
para os dias 30 e 31 de maio de 1996.

Para a inicializagao do modelo RAMS utilizou-se dad os
do modelo global da National Center for Atmospheric
Research / National Center for Environmental Prediction-
NCAR / NCEP, referentes as "reanalises". Esses dados
correspondem a altura geopotencial, temperatura do ar,
componentes zonal e meridional do vento, e umidade relativa
doar para 17 nfveis depressao (de 1000 ..a 10 hPa). dos
quatro horarios (00, 06, 12 e 18 UTC) para os dias 29, 30 e 31
de maio de 1996.

Nessa simulagao, 0 modelo e inicializado as 00 UTC
do dia 29 de maio de 1996 e a cada 06 horas, e feita uma
atualizagao das condigoes "reais" utilizando os dados do
modele global.

o mOQelo RAMS foi, executado na versao nao
homogenea com tempo de simulaga~ de 60 horas, iniciando
as 00:00 UTC do dia 29 ate as 12:00 UTC do dia 31 de maio
do ana de 1996.

Adotou-se uma grade de 51 por 41 pontos em X e Y
respectivamente, com um espagamento regular de 20 por
20 Km. Para a vertical foi definido 25 nfveis, sendo sete
relativos ao solo e 18 a atmosfera. A grade foi centrada no

. . ..
ponto 7° S e 3r W cobrindo todo 0 Estado da Parafba e
redondezas.

Foi ativada a rotina de radiagao (modelo de Chen para
ondas curtas e longas), Essa rotina e acessada, para 0 calculo
da tendencia dessa variavel, a cada 20minutos de integragao,
Tambem foi acionada a parametrizagao de cumulos com a
mesma frequencia de acesso,' 20 minutos.



Resultados

A figura 1 exemplifica a convecgao profunda, em forma
circular, no leste do Estado da Parafba, responsavel pela
precipitagao (aproximadamente 120 mm) verificada no litoral

,e agres,te da Parafba,no perfodo estudado.
A figura 2 mostra 0 campo medio do vento (m/s) da

"reanalise" NCEP/NCAR, para 0 perfodo de 12:00 UTC do dia
29-05-96 a 12:00 UTC do dia 30-05-96, no nfvel de 850 hPa.

Verifica-se que, sobre 0 Estado da Parafba, devido ao
espagamento da grade, nao se tem um detalhamento da
circulagao existente, haja vista que s6 existem dois pontos de
grade sobre 0 referido Estado.

~ As informagoes NCEP/NCAR estao adeqGadas parai1 inicializar 0 modelo RAMS. Futuramente testes com analises
etffi do modelo ETA executado no Centro de Previsao de Tempo e
~ Estudos ClimMicos - CPTEC serao realizados, uma vez que 0
o~ mesmo apresenta uma grade bem menor (cerca de 40 Km) e,
~ portanto, com maior definigap dos sistemas de menor escala.

Na figura 3 tem-se 0 campo medio do vento (m/sl
gerado pelo RAMS para 0 perfodo de 12:00 UTC do dia 29·05"
96 a 12:00 UTC do dia 30-05-96, no nfvel de 850 hPa.

Neste caso, observa-se um maior detalhamento' no
escoamento atmosferico para 0 Estado da Pararba e vizinhangas
com espagamento de grade de 20 Km. Em comparagao com as
"reanalises", 0 modelo RAMS refletiu adequadamente os
campos de temperatura, umidade e vento, ficando provaveis
diferengas associadas aos efeitos dos processos de
mesoescala, inerentes ao modelo.

A tabela 1 apresenta uma comparagao entre os valores
obtidos pelo RAMS e os valores da "reanalise" NCEP/NCAR. as
valores das componentes zonal e meridional do vento,
temperatura e umidade relativa do ar, foram comparados para
o nivel de 850 hPa no ponto de grade de 7,50 S e 37S W no
perfodo de 00:00 hora do dia 29-05-96 as 6:00 horas do dia
31-05-96.

, Tabela 1 - Componente Zonal e Meridional do Vento (m/sl. Temperatura (OCIe Umidade Relativa do ar (%) para
o Dlvel de 850 hPa: comparagao entre valores obtidos pelo RAMS e pelo NCEP/NCAR, da 00:00 hora do dia 29-05-96
as 6:00 horas do dla 31-05-96 para 0 ponto de grade 7S S e 37S W.

Hora RAMS NCEP RAMS NCEP RAMS NCEP
(hh:mm)

RAMS NCEP
u (m1s) u(m1s) v (m1s) v (m1s) T (OC) T (OC) UR (%) UR(%)

0:00 -7,2 "7,3 5,3 5,1 17,0 16,9 79 80
3:00 -8,3 5,3 16,7 77
6:00 -10,8 -8,3 4,4 3,3 16,2 17,1 82 77

.. 9:00 -10,2 4,5 15,6 92
12:00 -10,4 -10,0 4,1 2,3 16,0 17,3 87 79
15:00 -9,6 4,6 15,7 - 97
18:00 -9,4 10,2 5,9 4,0 16,0 15,6 99 86
21:00 10,2 3,8 15,9 98
0:00 -10,9 -13,9 2,2 0,4 15,4 16,8 97 84
3:00 '-10,5 2,3 15,8 85
6:00 -11,2 -12,5 1,6 0,3 15,9 15,6 81 91
9:00 -11,8 2,2 15,2 85

12:00 -11,2 -11,0 1,9 0,9 14,8 15,8 86 88
15:00 10,7 2,2 14,8 89
18:00 -10,1 -10,0 2,5 3,1 14,9 15,1 88 93
21:00 -9,7 1,6 15,0 87
0:00 -8,6 -8,3 0,5 0,6 15,2 15,7 83 83
'3:00 -7,2 -0,8 15,5 75
6:00 -6,9 -7,7 -2,0 -1,6 15,7 15,2 73 83



Observou-se que as maio res diferengas relativas,
correspondem ao campo meridional do vento, sendo que
em geral, os resultados sac satisfat6rios. Uma vez que trata-
se de um estudo inicial, e que nesta simulagao nao foi feita
nenhuma adequagao de rotinas de parametrizagoes do
modele a regiao, e provavel que as diferengas sejam relativas
aos efeitos de sub-grade, inerentes ao modelo.

A figura 4 refere-se a distribuigao espacial da
precipitar;ao observada no dia 3D de maio do ana de 7996.

. :t e~s~observar que as areas atingidas pelas precipitar;6es
o Ibcalizadas na parte leste e oeste do Estado, mais
isamente nas regioes agreste/litoral e alto sertao da
i6~.

. A tigura 5 retere-se a precipita~ao simulada pelo
modele RAMS para 0 mesmo dia citado anteriormente.
Neste caso 0 modelo simu\a a precipitagao para toda a area
definida pela grade do modelo. Para efeito de comparagoes
com a figura 4 deve-se isolar as informagoes contidas no
Estado da Paraiba.

Pode-se notar que a distribuigao espacia\ .da chuva
sobre a Paraiba, simulada pelo RAMS, apresenta uma boa
concordancia com a chuva observada, porem as intensidades
simuladas ticaram muito abaixo das observadas.

Apesar desta simulagao ter side feita mantendo-se
os para metros pad roes do modelo, sem que nenhuma
parametrizagao tenha side modificada para simular as
condigoes da regiao, assim como informagoes de vegetagao,
temperatura da superficie do mar etc. Os resultados apontam
para a necessidade de uma melhora na parametrizagao de
cumulus, uma vez que esta subestimou significativamente
os valores observados. Parece tambem recomendavel,
estimar a precipitagao a partir de informagoes do modelo,
essencialmente com base em processos dinamicos, como
por exemplo, a equagao de ba"1ango d'agua na ?tmosfera
on de a divergencia do fluxo de vapor d'agua e muito
importante.

Conclus6es

Ap6s a analise desta primeira simulagao numerica do
tempo, sobre 0 Estado da Paraiba utilizando 0 modelo regional
RAMS, pode-se concluir que: 1 - A assimilagao de dados tipo
"reanalise" do NCEP/NCAR possibilitou resultados consistentes
para temperatura, umidade e vento; 2 - Considerando 0 nfvel

."
atual de adequagao do modele a regiao, 0 diagn6stico da

preeipitar;ao pareee eoerente, do ponto de vista de sua distribuir;ao.
e poueo eoerente com re/aqao a quantificaqao; 3-A parametrizar;ao
de cumulus, utilizada nesta simulagao subestimou a precipitagao.
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Figura I - Imagem METEOS AT, canal JR, para 0 dia 30-
05-96, 03:00 haras.

w
Figura 3 - Campo medio do vento (m/s) gerado pelo

RAMS para 0 perfodo de 12:00 UTC do dia 29-05-96
a 12:00 UTC do dia 30-05-96 no nivel de 850 hPa.

JO
Figura 2 - Campo medio do vento (m/s) da "reamilise"

para 0 perfodo de 12:00 UTC do dia 29-05-96 a 12:00
UTC do dia 30-05-96 no nivel de 850 hPa.

Figura 4 - Distribui~ao da Precipita~ao no Estado da
Paraiba para 0 dia 30 de maio do ano de 1996.
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