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RESUMO
Este trabalho analisa a correlação entre dados de temperatura simulados pelo modelo WRF e observados
em estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os resultados encontrados
indicaram uma correlação positiva entre os dados simulados e observados para a grande maioria dos
casos.

ABSTRACT
In this work a correlation between WRF simulated and observed temperature from INMET weather sta-
tions have beem accomplished. The results found show a positive correlation between simulated and
observed in most part of cases.
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1) INTRODUÇÃO

Para suprir a falta de dados observados é muito comum a utilização de dados oriundos de modelagem
numérica. O objetivo deste trabalho é comparar dados de temperatura próximo à superfície gerados
através de uma simulação numérica com dados de estações meteorológicas de superfície. A simulação
numérica foi realizada através do modelo Weather Research Forecast (WRF), versão 3.9.1 (Skamarock
et al., 2008). O WRF é um modelo regional (área limitada), que oferece um grande número de opções
de parametrizações físicas, além da possibilidade de aninhamento de grades, o que torna menos custosa
computacionalmente a realização de simulações com resolução mais elevada.

2) METODOLOGIA

Figura 1: Grade numérica empregada
na simulação e estações meteorológicas.

Para a simulação no WRF foram utilizadas duas grades nu-
méricas, com resolução espacial de 12 Km (grade maior,
d01), e de 4 Km (grade menor, d02) como apresentado na
figura 1. Ainda, na figura 1 as marcações indicam a localiza-
ção das estações meteorológicas utilizadas como parâmetro
de comparação para as saídas do modelo. Como condição
inicial e de contorno do modelo regional foram utilizados
os dados de reanálise CSFv2 (Saha et al., 2011) disponibi-
lizados pelo NCEP/NCAR. Foi realizada uma rodada abran-
gendo o período de 01/04/2014 00:00 UTC até 30/09/2014
23:00 UTC. A partir disto foram escolhidas 11 estações do



INMET que possuem dados dentro do período de tempo escolhido, e que abrangem o estado do Rio
Grande do Sul (RS), localizado no sul do Brasil (BR). A comparação entre os dados simulados e obser-
vados foi realizada através da correlação de Pearson (Wilks, 2006).

3) RESULTADOS

Foram calculadas correlações médias entre os dados observados e os dados simulados, e é apresentada a
fração de casos com correlação >0,5, <-0,5 e entre estes intervalos, como segue:

Estação I1 I2 I3 corr. média
POA 0,924 0,070 0,06 0,82
SMA 0,889 0,1110 0,00 0,79
URU 0,940 0,060 0,00 0,85
CPV 0,923 0,0772 0,00 0,78
RPD 0,927 0,070 0,03 0,82
ALG 0,928 0,072 0,00 0,84

Estação I1 I2 I3 corr. média
ERC 0,958 0,042 0,00 0,87
PSF 0,912 0,083 0,05 0,83
BTG 0,890 0,104 0,06 0,75
TTA 0,905 0,092 0,03 0,80
CPB 0,917 0,080 0,03 0,82

Tabela 1: Correlações entre os dados observados e a saída numérica da simulação. As colunas I1,
I2 e I3 representam a fração de casos com correlação 1 ≥ C > 0, 5, 0, 5 ≥ C > −0, 5 e C ≤ −0, 5,
respectivamente.

4) CONCLUSÃO

A perfomance do modelo WRF foi satisfatória, uma vez que apresenta forte correlação positiva com
os dados observacionais. Desta forma o modelo foi capaz de reproduzir as variações de temperatura
adequadamente na maioria dos casos.
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