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APRESENTAÇÃO

A obra “Engenharia Sanitária e Ambiental Tecnologias para a Sustentabilidade” 
aborda uma série de livros de publicação da Atena Editora, em seu IV volume, 
apresenta, em seus 19 capítulos, os conhecimentos tecnológicos da engenharia 
sanitária e ambiental.

As Ciências estão globalizadas, englobam, atualmente, diversos campos em 
termos de pesquisas tecnológicas. Com o crescimento populacional e a demanda por 
alimentos tem contribuído para o aumento da poluição, por meio de problemas como 
assoreamento, drenagem, erosão e, a contaminação das águas pelos defensivos 
agrícolas. Tais fatos, podem ser minimizados por meio de estudos e tecnologias que 
visem acompanhar as alterações do meio ambiente pela ação antrópica. Portanto, 
para garantir a sustentabilidade do planeta é imprescindível o cuidado com o meio 
ambiente.

Este  volume  dedicado à diversas áreas de conhecimento trazem artigos 
alinhados com a Engenharia Sanitária e Ambiental Tecnologias para a Sustentabilidade. 
A sustentabilidade do planeta é possível devido o aprimoramento constante, com base 
em novos conhecimentos científicos. 

Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que 
viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos, os 
agradecimentos do Organizador e da Atena Editora.

Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais estudantes e 
pesquisadores na constante busca de novas tecnologias para a Engenharia Sanitária 
e Ambiental, assim, garantir perspectivas de solução de problemas de poluição 
dos solos, rios, entre outros e, assim garantir para as atuais e futuras gerações a 
sustentabilidade.

Alan Mario Zuffo
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CAPÍTULO 8

REGIONALIZAÇÃO DE CURVA DE PERMANÊNCIA DE 
VAZÃO PARA A SUB- BACIA DO RIO MADEIRA

Letícia dos Santos Costa
Instituto Federal do Pará

Belém – Pará

RESUMO: A regionalização de curvas de 
permanência de vazões apresenta-se como 
uma técnica importante, permitindo a estimativa 
de vazões em locais com dados insuficientes 
ou inexistentes. O modelo teve como base de 
dados 12 estações fluviométricas distribuídas 
nos principais rios que compõem a bacia 
do Rio Madeira. As curvas de permanência 
foram calibradas utilizando-se 4 modelos 
matemáticos de regressão: exponencial, 
logarítmico, quadrático e cúbico. O modelo 
de regionalização foi estabelecido, usando-
se a técnica de regressão múltipla. A variação 
espacial dos parâmetros dos modelos foi 
explicada em termos de área de drenagem, 
precipitação média anual e comprimento do 
rio. O modelo foi validado utilizando o método 
Jack-knife, obtendo resultados satisfatórios 
pelos ajustes gráficos das vazões simuladas e 
observadas em estações com área de drenagem 
compreendidas entre 921000 a 1150000 Km². O 
melhor ajuste do modelo cúbico foi representado 
matematicamente pelos erros quadráticos 
relativos médios percentuais abaixo de 10%. 
O desempenho do modelo calibrado e validado 
demonstra o potencial deste na estimativa das 

curvas de permanência para os rios com grande 
área de drenagem que compõem a bacia do Rio 
Madeira.
PALAVRAS-CHAVE: Regionalização, Curva 
de Permanência, Bacia Rio Madeira.

ABSTRACT: The regionalization of flow 
continuity curves is an important technique, 
allowing the estimation of flows in places with 
insufficient data or nonexistent data. The model 
was based on 12 fluviometric stations distributed 
in the main rivers that make up the Madeira River 
basin. The permanence curves were calibrated 
using 4 mathematical models of regression: 
exponential, logarithmic, quadratic and cubic. 
The regionalization model was established 
using the multiple regression technique. The 
spatial variation of the model parameters was 
explained in terms of drainage area, annual 
mean rainfall and river length. The model was 
validated using the Jack-knife method, obtaining 
satisfactory results by the graphical adjustments 
of the simulated and observed flows in stations 
with drainage area between 921000 to 1150000 
Km². The best fit of the cubic model was 
represented mathematically by mean square 
error relative to percentages below 10%. The 
performance of the calibrated and validated 
model demonstrates the potential of this model 
in the estimation of the permanence curves for 
the rivers with large drainage area that compose 
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the Madeira River basin
KEYWORDS: Regionalization, Curve of Permanence, Madeira River Basin.

1 |  INTRODUÇÃO

O estudo de vazões é fundamental para o entendimento da dinâmica do ciclo 
da água em bacias hidrográficas, pois representa a resposta da bacia às alterações 
climáticas e antrópicas, como eventos extremos de precipitação e mudanças no uso 
do solo, servindo como base para efetivo acesso e controle dos múltiplos usos da 
água, seja para geração de energia elétrica, agricultura, sistema de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, navegação etc. Desta forma, para o gerenciamento 
dos recursos hídricos de determinada região, as condições climáticas e o regime 
hidrológico devem ser analisados.

Segundo Gontijo Junior e Koide (2012), para que a rede de monitoramento 
fluviométrica seja eficiente, as estações devem ser instaladas de forma que sua 
densidade e distribuição espacial na região permita que se determine com precisão, 
as características básicas dos elementos hidrológicos de qualquer parte dessa região.

A regionalização hidrológica consiste na utilização de um conjunto de ferramentas 
que buscam formas de transferência de informações de um local para outro da bacia 
hidrográfica, com o intuito de suprir esta carência de informações numa dada região. 
As diversas fases e procedimentos de um estudo de regionalização são resumidos por 
Tucci (1993). 

A regionalização hidrológica consiste na utilização de um conjunto de ferramentas 
que buscam formas de transferência de informações de um local para outro da bacia 
hidrográfica, com o intuito de suprir esta carência de informações numa dada região. 
As diversas fases e procedimentos de um estudo de regionalização são resumidas por 
Tucci (1993). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi aplicar a metodologia de Mimikou e 
Kaemaki (1985), na sub-bacia do Rio Madeira, utilizando 12 estações fluviométricas 
pertencentes à região da bacia, buscando avaliar o desempenho do modelo calibrado 
e validado no potencial deste, na estimativa das curvas de permanência para os rios 
com dados hidrológicos escassos que compõem a bacia do Rio Madeira.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo e Dados Utilizados 

A bacia do rio Madeira está localizada na região amazônica, a margem esquerda 
do rio Amazonas, banhando os estados de Rondônia e do Amazonas, com superfície 
aproximada de 1.420.000 km² e área de drenagem de 1.324.727 km². A bacia 
representa 23% do total da bacia Amazônica e se estende por três países da América 
do Sul, Bolívia (51%), Brasil (42%) e Peru (7%), (Guyot, 1993).
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A bacia do rio Madeira possui as três unidades morfo-estruturais apresentadas 
com a seguinte proporção: Andes (15%), planície Amazônica (44%) e escudo Brasileiro 
(41%). Devido a essa característica, verificam-se grandes altitudes na parte montante 
da bacia, vastas zonas de inundação na planície como dos rios Guaporé, Beni e 
Mamoré apresentam várzeas que totalizam 150.000 km de extensão, enquanto que o 
rio Madeira, entre a confluência dos rios Beni e Mamoré até a foz, possui 12.800 km 
de várzea e a presença de cachoeiras no escudo brasileiro, principalmente próximo a 
Porto Velho (RIBEIRO NETO, 2006).

Quanto ao clima a bacia do rio Madeira possui aspectos semelhantes à bacia 
Amazônica, caracterizando-se por um clima quente e úmido (clima equatorial) com 
temperatura média anual variando entre 24 e 26 °C na planície Amazônica. Nos 
planaltos e nos Andes a temperatura média é mais baixa, sendo que, no caso dos 
Andes, verifica-se inclusive precipitação em forma de neve (RIBEIRO NETO, 2006). 
O rio Madeira é o mais importante tributário do rio Amazonas, na parte sul da bacia 
Amazônica, com uma descarga média anual de 31.200 m3 s-1 (ANDRADE, 2008), 
favorecendo e potencializando a geração de energia elétrica, uma vez que muitos 
afluentes do rio possuem características que se adéquam às condições básicas para 
a construção de usinas hidrelétricas.

A região do Madeira apresenta clima e relevo variados com elevadas altitudes na 
região Andina (Bolívia) aproximando-se de 6400 metros, até profundos vales atingindo 
a planície amazônica com quase 500 metros; além das zonas de instabilidade 
climática, influenciados por fenômenos de circulação atmosférica e chuvas intensas 
determinando um alto índice de vazão, e umidade da esfera gasosa que envolve a terra. 
A distribuição de chuvas pode ser explicada, em geral, pela dinâmica das principais 
massas de ar ativas em parte da América do Sul, e pela influência das montanhas na 
cordilheira dos Andes, tanto na escala continental quanto na escala de vales.

Figura 1- Mapa de localização da Sub-Bacia do Rio Madeira.
Fonte: Autora, 2018



Engenharia Sanitária e Ambiental:Tecnologias para a Sustentabilidade 4 Capítulo 8 103

O presente estudo envolveu 12 estações fluviométricas e 12 pluviométricas 
localizadas na sub-bacia do Rio Madeira.  A distribuição espacial das estações 
fluviométricas e pluviométricas consideradas no estudo; é apresentada na Figura 1. 
As estações fluviométricas com suas respectivas informações morfoclimáticas (Tabela 
1) foram obtidas a partir da base de dados da Agência Nacional de Água (ANA), em 
Brasil (2015).

Código Rio Nome A(Km²) P(mm) L(km)

15050000 Guaporé
Pontes e 
Lacerda 2990 1521 245

15120001 Guaporé Mato Grosso 22500 1399 230
15130000 Guaporé Pimenteiras 54400 1968 746
15150000 Guaporé Pedras negras 110000 1511 460
15320002 Madeira Abunã 921000 1841 433
15324000 Abunã Palmeiral 7740 1654 62
15400000 Madeira Porto Velho 976000 2245 148
15560000 Jiparaná Ji-Paraná 32800 1941 406
15580000 Jiparaná Tabajara 60200 2368 88
15630000 Madeira Humaitá 1090000 2276 549
15700000 Madeira Manicoré 1150000 2530 221

15800000 Aripuanã
Boca do 
Guariba 70100 2935 320

Tabela 1: Informações Morfoclimáticas das Estações Fluviométricas usadas na Calibração.

As 12 estações fluviométricas utilizadas, foram usadas para a calibração do 
modelo e validação do estudo. Além dos dados de vazões mensais e precipitações 
médias anuais, também foram usadas características fisiográficas, como: área de 
drenagem, e comprimento do rio. Para cada estação fluviométrica foi atribuído um 
valor de precipitação média anual que foi obtido de 12 estações pluviométricas, 
levando em consideração a posição geográfica (Latitude e Longitude) das estações e 
a consistência dos dados.

 

2.2 Calibração das Curvas de Permanências de Vazão 

A calibração das curvas de permanência foi efetuada, seguindo a obra de Mimikou 
e Kaemaki (1985). Nesse caso, foram usados, 4 modelos matemáticos: exponencial, 
logarítmico, quadrático e cúbico para a calibração das curvas de permanência de 
vazões. Esses modelos são descritos nas equações 1 – 5.
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Em que, Q - vazão em m3/s; os parâmetros a, b, c e d são constantes positivas que 
serão determinados pelo método dos mínimos quadrados e podem ser interpretados 
como representativos das informações físicas e climáticas e D é a permanência em %. 

Dos dados das 12 estações utilizadas na calibração foram selecionados 25 
pares de Q (m³/s) x D (Permanência %), onde a permanência foi dividida em intervalos 
de 4% até alcançar os 100%. A partir desses pares, foram produzidas as curvas de 
permanência. Para efetivar a calibração dos cinco modelos, foi utilizada uma planilha 
eletrônica, esta, por sua vez, através do método dos mínimos quadrados, gerou os 
parâmetros a, b, c e d, para cada modelo matemático testado.

2.3 Critérios de desempenho dos Modelos

No desempenho do modelo na calibração foram considerados o erro quadrado 
relativo médio percentual, ϵ% (equação (5)) e o coeficiente de determinação ajustado 
(R²_a) (equação (6)).

Sendo:

iQ = vazão observada (m³/s);
iQ̂ = vazão estimada pelo modelo de regionalização (m³/s); e

N  = número total de vazões observadas.

Sendo:
R²_a = coeficiente de determinação ajustado.
n = número de valores observados;
p = número de variáveis independentes;
R² = coeficiente de determinação.

Na etapa de validação, foram utilizados os valores do erro quadrático relativo 
médio percentual (ϵ%) e os coeficientes de Nash-Sutcliffe (Nash) (equação (7)), 
para se avaliar o desempenho do modelo. Nash & Sutcliffe (1970) propuseram uma 
equação que compara a redução do desvio quadrático do erro do modelo com o desvio 
quadrático do modelo alternativo de prever sempre a média dos valores.

O coeficiente de Nash pode variar a partir de -∞ a 1,0.Quanto mais próximo de 
1, mais exato será o modelo. O valor de Nash é fortemente influenciado por erros nas 
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vazões máximas, por isto, quando Nash é próximo de 1, o modelo está obtendo um 
bom ajuste para as cheias. O desempenho de um modelo é considerado adequado e 
bom se o valor de Nash supera 0,75, e é considerado aceitável se o valor de Nash ficar 
entre 0,36 e 0,75 (COLLISCHONN, 2001).

Sendo, 

Nash o coeficiente de Nash-Sutcliffe;
 a vazão observada;
 a vazão simulada pelo modelo;
 a média das vazões observadas.

2.4 Regionalização 

A regionalização foi efetuada por meio da técnica da regressão múltipla dos 
parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico, obtidos através do processo de calibração, 
em função das características das bacias analisadas, que são: área de drenagem, 
precipitação média anual e comprimento do rio, representadas por A (km²), P (mm) e 
L (m), respectivamente. 

Foi utilizada a equação de regressão linear (equação 8) para efetivar a 
regionalização, uma vez conhecidos os valores dos parâmetros a, b, c e d do modelo 
cúbico e das características físicas e climáticas das bacias em estudo.

Sendo:
 = variável dependente;
 = constante de regressão;

 = coeficientes de regressão;
 = variáveis independentes ou explicativas;

 = erro da regressão.

2.5 Validação do Modelo

Para a validação dos modelos de regressão, foram quantificados e analisados os 
erros contidos no modelo regional. Foi utilizado o método Jack-knife, o qual consiste 
em uma repetida análise espacial dos resultados excluindo-se uma das estações 
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para a regressão com a finalidade de validar o modelo utilizando a mesma. Esse 
procedimento deve ser feito para todas as estações utilizadas na regionalização dos 
parâmetros do modelo, visando verificar se os erros contidos no modelo são aceitáveis.

Este procedimento é resumido por Castellarin et al.(2007), e foi utilizado por Shu e 
Ouarda (2012), para avaliar o desempenho do método de estimativas de vazões diárias 
aplicados à rede de estações fluviométricas de Quebec, Canadá, o procedimento foi 
adaptado para as seguintes etapas:

• Etapa 1: selecionam-se as características morfoclimáticas e os valores dos 
parâmetros a, b, c e d, obtidos na calibração para as N estações fluviomé-
tricas utilizadas no estudo;

• Etapa 2: uma das estações definida como bacia-alvo, é retirada do modelo 
ajustado; e então é aplicada a técnica de regressão múltipla para obter o 
modelo regional dos dados das N-1 estações restantes;

• Etapa 3: o modelo regional produzido na etapa 2 é aplicado aos dados da 
bacia-alvo para calcular os parâmetros a, b, c e d;

• Etapa 4: de posse dos parâmetros a, b c e d é feita a estimativa de vazões 
para a bacia-alvo;

• Etapa 5: as vazões estimadas na etapa 4 são comparadas com as vazões 
observadas da bacia-alvo,calculando-se o erro quadrático relativo médio 
percentual (ϵ%) e o coeficiente de Nash-Sutcliffe (Nash), que são utilizados 
para avaliar o método;

• Etapa 6: as etapas 2 a 5 são repetidas N vezes, de forma que cada esta-
ção torne-se bacia-alvo, podendo-se ao final obter valores para analisar a 
eficiência do modelo.

A escolha desse procedimento deve-se à possibilidade de se fazer um número 
de regionalizações igual ao número de estações disponíveis em uma região, de forma 
que, para cada curva estimada, exista uma curva observada para comparação e 
análise, visando verificar se os erros contidos no modelo são aceitáveis.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Calibração

O modelo cúbico apresentou-se como o mais adequado para se efetivar a 
regionalização, pois apresentou os resultados mais satisfatórios, com menor ϵ%, 
maior R²_a e melhor ajuste das curvas de permanência calibradas. As médias dos 
resultados obtidos para cada modelo estão apresentadas na Tabela 2.
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Modelo
Cúbico Logarítmico Exponencial Quadrático

ϵ % R2_a ϵ % R2_a ϵ % R2_a ϵ % R2_a
Média 0,0189 0,9966 0,0415 0,931 0,0231 0,9801 0,0215 0,9924

Tabela 2: Resumo da Média dos Erros (%) e R²_ajustado (R2_a)
Fonte: Autora, 2018.

A Figura 2 apresenta as curvas de permanência calibradas para cada uma das 
regiões hidrográficas analisadas. Pode-se observar na Tabela 2, que o modelo cúbico 
(Equação 5), ajustou-se melhor às curvas de permanência observadas.
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Figura 2- Curvas de Permanência Observadas e Simuladas
Fonte: Autora, 2018

3.2 Análise de Multicolinearidade

Como não houve multi-colinearidade, pois nenhum valor aproximou-se de 0,85, 
todas as variáveis independentes foram utilizadas na regionalização (Tabela 3).

A(Km²) P(mm) L(Km)

A(Km²) 1

P(mm) 0,3743 1

L(Km) 0,064 -0,0421 1

Tabela 3 – Matriz de correlação entre as variáveis independentes
Fonte: Autora, 2018.

3.3 Modelo de regressão utilizado na Regionalização

A Tabela 4 resume os valores dos parâmetros do modelo cúbico, os quais foram 
obtidos das curvas calibradas. Os parâmetros a, b, c e d podem ser interpretados 
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como representativos das informações físicas e climáticas, que exercem influência 
nas vazões.

Código Estação
Parâmetros e R2– quadrado  

a b c d R²_a
15130000 Pimenteiras 1055,8 919,36 755,09 835,86 0,9968
15150000 Pedras negras 2017,91 1303,26 3363,67 2960,55 0,9968
15320002 Abunã 36104,04 29103,4 31924,99 29555,07 0,9979
15400000 Porto Velho 42969,35 47312,48 6798,87 16796,98 0,9989
15560000 Ji-Paraná 2119,79 4516,48 3297,43 623,51 0,9968
15580000 Tabajara 4231,74 9117,92 7104,85 1772,34 0,9968
15630000 Humaitá 48344,44 43778,92 33325,73 34986,97 0,9979
15700000 Manicoré 54318,39 59193,16 11806,36 24014,28 0,9989
15800000 Boca do Guariba 4540,65 7755,65 1640,36 2048,49 0,9958
15050000 Pontes e Lacerda 121,64 249,15 315,33 151,19 0,9958
15120001 Mato Grosso 428,82 1129,64 1254,88 493,66 0,9968
15324000 Palmeiral 335,44 590,108 146,41 147,73 0,9906

Tabela 4 – Parâmetros e coeficientes de determinação ajustado das equações de regressão do 
modelo cúbico.

Fonte: Autora, 2018.

A partir da aplicação do processo de regressão foram obtidos os modelos de 
regionalização linear (Tabela 5). Esses modelos podem ser usados para estimar os 
valores dos parâmetros e, portanto, construir uma curva de permanência de vazões da 
forma cúbica para qualquer outro local da sub-bacia do Rio Madeira que apresentarem 
áreas de drenagem elevadas.

Modelo de regionalização Cúbico Linear
a= -4277,712 + 0,04346. A + 2,83199.P - 4,11092.L
b= -8117,253 + 0,04061.A + 7,04322.P - 12,9632.L

c= 1500,356 + 0,0188.A - 2,2805.P + 13,7911.L
d= -275,6978 + 0,0255.A - 1,3048.P + 8,7699.L

Tabela 5- Modelo de Regionalização Cúbico Linear.
Fonte: Autora, 2018.

3.4 Validação

O erro relativo médio apresentou variabilidade alta e ocorreu coeficiente de 
Nash negativos em algumas bacias, devido o modelo ter produzido translação da 
curva estimada em relação à observada (Tabela 6). Segundo, Pessoa (2011) esta 
discrepância, entre os valores encontrados para as bacias-alvo, pode ter ocorrido devido 
a grande variabilidade das áreas de drenagem das bacias de cada posto fluviométrico 
disponível na região. No entanto, o modelo que apresentou resultados satisfatórios 
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apenas nas bacias Abunã, Porto Velho, Humaitá e Manicoré, todas pertencentes ao 
rio Madeira.

Código Bacia- Alvo Linear
Erro (%) Nash

15050000 Pontes e Lacerda 264 -1412
15120001 Mato Grosso 252 -3812
15130000 Pimenteiras 116 -6,45
15150000 Pedras negras 4685 -15761
15320002 Abunã 5,53 0,93
15324000 Palmeiral 2165 1905
15400000 Porto Velho 2,12 0,98
15560000 Ji-Paraná 34,64 -0,76
15580000 Tabajara 116 -8,44
15630000 Humaitá 2,55 0,92
15700000 Manicoré 3,25 0,97
15800000 Boca do Guariba 276 -24

Média 660 -1592

Tabela 6 – Valores do Erro relativo médio e coeficiente de Nash de cada bacia-alvo
Fonte: Autora, 2018.

Na Figura 3, podem-se observar o erro quadrático relativo médio percentual e o 
coeficiente de Nasch, os ajustes da curva de permanência das bacias-alvo de Abunã, 
Porto Velho, Humaitá e Manicoré, do modelo linear.
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Fonte: Autora, 2018.

Foram retiradas as bacias alvo de Abunã, Porto Velho, Humaitá e Manicoré por 
apresentarem áreas de drenagem muito extensas e novamente foi realizado o método 
Jack-knife para 8 estações restantes. Observou-se que o erro quadrático médio e o 
coeficiente de Nasch apresentaram valores melhores do que na modelagem anterior, 
mas o modelo não apresentou resultados satisfatórios, sugerindo aplicar modelos não 
lineares.  

Código Bacia- Alvo
Linear

Erro (%) Nash
15050000 Pontes e Lacerda 50 -3,4
15120001 Mato Grosso 134 -26
15130000 Pimenteiras 41 -4,8
15150000 Pedras negras 456 -172
15324000 Palmeiral 197 -25
15560000 Ji-Paraná 27 0,53
15580000 Tabajara 47 0,29
15800000 Boca do Guariba 65 -0,37

Média 127 -28,84

Tabela 7 – Valores do Erro relativo médio e coeficiente de Nash de cada bacia-alvo
Fonte: Autora, 2018
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4 |  CONCLUSÕES

Neste trabalho, aplicou-se um modelo de regionalização de curvas de permanência 
de vazão para a sub-bacia do Rio Madeira. Foram utilizadas características físico 
e climáticas de 12 estações fluviométricas. As curvas de permanência de vazões 
foram calibradas em função de 4 modelos matemáticos de regressão: exponencial, 
logarítmico, quadrático e cúbico.

O modelo sugerido para a regionalização das curvas de permanência foi 
selecionado levando-se em consideração o coeficiente de determinação ajustado 
(R²_a) e o erro quadrático relativo médio percentual (ϵ%). O modelo cúbico foi o que 
obteve melhores resultados, pois apresentou menores erros médios percentuais e 
maiores R²_a. Através da técnica de regressão múltipla foi efetuada a regionalização 
dos parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico, em função das características 
morfoclimáticas da sub-bacia.

Na etapa de validação do modelo, foi aplicado o procedimento de Jack-knife para 
as 12 estações fluviométricas, considerando-as como uma única região, e agrupando 
as 12 estações, o modelo obteve um bom desempenho somente para 4 bacias-
alvo (Abunã, Porto Velho, Humaitá e Manicoré), sendo essas as que apresentaram 
maior área de drenagem e foram consideradas regiões homogêneas. Assim, propôs-
se a otimização do modelo, através do método de tentativa e erro, considerando 
o agrupamento das bacias em função da dimensão de suas áreas de drenagem e 
aplicou-se novamente a metodologia somente para 8 estações, retirando as estações 
com maior área de drenagem e observou-se uma redução do erro quadrático médio 
percentual e do coeficiente de Nasch, porém o modelo linear não obteve um bom 
desempenho sugerindo aplicar modelos não lineares. Logo, pode-se concluir que 
desempenho do modelo calibrado e validado demonstra o potencial deste na estimativa 
das curvas de permanência para os rios com grande área de drenagem que compõem 
a bacia do Rio Madeira.
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