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 PROGRAMA DE ENSINO  

Código Disciplina Créditos 
GCN510033 Geotecnologias aplicadas à prevenção de desastres naturais 4 (60) 

 
OBJETIVO:  

 
Proporcionar aos discentes entendimento sobre o papel da cartografia, do SIG e do Sensoriamento 
Remoto na ciência dos desastres naturais. Os discentes, ao findar a disciplina, devem ter conhecimento 
das principais tecnologias geográficas e sua aplicação à gestão de riscos de desastres. 
 

EMENTA:  
 

Introdução à Cartografia. SIG e Sensoriamento Remoto. Conceito de desastres naturais; classificação 
internacional e nacional de desastres. Conceito de Risco, Perigo, Vulnerabilidade, Exposição, 
Suscetibilidade. Bancos de dados de desastres. Gestão de Risco e Desastres. Medidas de prevenção e 
mitigação. Distribuição espacial dos desastres em escala global, regional e local. MDEs e Sensoriamento 
Remoto aplicados na prevenção de desastres. Gestão Territorial e Desastres Naturais. A Geografia e os 
Desastres Naturais 
 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
1. Introdução a Cartografia, SIG e Sensoriamento Remoto  
2. Conceitos e definições relacionados aos desastres naturais 
3. Principais classificações de tipologias de desastres nacionais e internacionais 
4. Características dos desastres: 
5. Magnitude, frequência e intensidade. 
6. Danos e prejuízos 
7. Distribuição espacial dos desastres em diferentes escalas. 
8. Risco, Perigo, Vulnerabilidade, Exposição e Suscetibilidade. 
9. Medidas de Prevenção de Mitigação 
10. Uso de Modelos Digitais de Elevação na pesquisa dos desastres 
11. Uso do Sensoriamento Remoto aplicado a ciência dos desastres 
12. Mapeamento de risco aplicado a gestão territorial 
13. A geografia e os desastres. 
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 METODOLOGIA  
 
A disciplina será ministrada excepcionalmente de forma não presencial em sua totalidade. Serão 
realizados encontros síncronos no horário da aula, com duração aproximada de 2h, que envolverão tanto 
exposição de conteúdo como atividades práticas Serão realizados 15 encontros síncronos ao longo do 
semestre. A carga horária restante será assíncrona, com atividades de estudo dirigido, consulta e leitura 
de material bibliográfico, resolução de exercícios, atividades práticas, entre outros.  
Carga Horária: 2 créditos síncronos e 2 créditos assíncronos. 
O dia e horário da disciplina será: Quinta-feira, entre 14hs e 18hs. Das 14 ás 16hs, aproximadamente, a 
disciplina será síncrona, entre 16h e 18h, de modo assíncrono.  
 
Os encontros síncronos serão realizados por plataforma virtual como Zoom, Google Meet ou Jitsi. O link de 
acesso às aulas será disponibilizado pelo Moodle/Fórum da disciplina. A bibliografia e os materiais 
didáticos serão disponibilizados pelo Moodle. Salvo algum impedimento técnico, as aulas serão 
majoritariamente gravadas e disponibilizadas para os alunos via canal do Youtube, informado igualmente 
pelo Moodle.  
 
Devido ao caráter prático, sugere-se que os alunos tenham um computador/notebook para assistir as aulas 
síncronas e realização das atividades. O uso de um celular, smartphone ou tablet para cursar a disciplina 
não é recomendável. 
 
Serão utilizados os seguintes softwares gratuitos:  
QGIS (https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html) 
Google Earth Pro. 
 
Controle de Frequência: A frequência será computada pela entrega das atividades práticas e participação 
em 75% das aulas síncronas. 
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 Avaliação  
 
A avaliação será realizada por meio de atividades práticas e exercícios teórico/práticos, revisão de artigos, 
seminários e elaboração de artigos, propostos ao longo do semestre. As tarefas deverão ser entregues no 
prazo estipulado e não serão aceitas fora do prazo. Todas as tarefas deverão ser entregues pelo Moodle. 
 

 Cronograma  
  

Data Unidade/Atividade Forma* 
05/ago Introdução a Cartografia, SIG e Sensoriamento Remoto Síncrona 
12/ago Introdução a Cartografia, SIG e Sensoriamento Remoto Síncrona/Assíncrona 
19/ago Conceitos e definições relacionados aos desastres naturais Síncrona/Assíncrona 
26/ago Principais classificações de tipologias de desastres nacionais 

e internacionais 
Síncrona/Assíncrona 

02/set Características dos desastres Síncrona/Assíncrona 
09/set Magnitude, frequência e intensidade Síncrona/Assíncrona 
16/set Danos e prejuízos Síncrona/Assíncrona 
23/set Distribuição espacial dos desastres em diferentes escalas Síncrona/Assíncrona 
30/set Risco, Perigo, Vulnerabilidade, Exposição e Suscetibilidade Síncrona/Assíncrona 
07/out Medidas de Prevenção de Mitigação Síncrona/Assíncrona 
14/out Uso de Modelos Digitais de Elevação na pesquisa dos 

desastres 
Síncrona/Assíncrona 

21/out Uso do Sensoriamento Remoto aplicado a ciência dos 
desastres 

Síncrona/Assíncrona 

28/out Mapeamento de risco aplicado a gestão territorial Síncrona/Assíncrona 
04/nov A geografia e os desastres. Síncrona/Assíncrona 
11/nov Encerramento. Síncrona/Assíncrona 

 


