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Resumo

O Sistema Brasileiro de Rádio Digital foi institúıdo em 30 de março de 2010 através da portaria
no 290 assinada pelo então Ministro das Comunicações Hélio Costa em seu último dia no cargo. A
portaria não define uma norma técnica para o sistema.

É de grande relevância que o novo sistema de radiodifusão digital possua um middleware que
atenda às necessidades de todos os atores envolvidos com o rádio brasileiro e permita novas uti-
lizações do meio, que já está em operação no páıs a mais de 90 anos (desde 7 de setembro de
1922).

O Ginga-NCL apresenta-se como a opção natural de middleware para o SBRD, dada a conjun-
tura em que quase todos os páıses independentes da América do Sul, com exceção da Colômbia,
já o utilizam na Televisão Digital Terrestre, além de ser um desenvolvimento 100% brasileiro que
utiliza uma tecnologia de reconhecida pelo ISDB-T Internacional e pela UIT. Um panorama so-
bre o desenvolvimento de um novo perfil do já consagrado Ginga-NCL para o Rádio Digital será
discutido.

Este documento apresenta também, a t́ıtulo de contextualização, todos os padrões de Rádio Dig-
ital reconhecidos pela UIT (União Internacional de Telecomunicações). Um maior detalhamento
na caracterização é dado aos dois padrões que estão sendo considerados para adoção no páıs (Ver
site do Ministério das Comunicações): O padrão proprietário HD Radio (também conhecido como
“Iboc”) e O Digital Radio Modiale (DRM), um padrão aberto e que utiliza tecnologias já con-
sagradas. Este último padrão será utilizado como referência na definição do novo perfil (ou perfis)
do Ginga-NCL pensado para utilização no SBRD.
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1 O Sistema Brasileiro de Rádio Digital

Portaria no 290, de 30 março de 2010

Publicada no Diário Oficial da Uni~ao em 31 de março de 2010.

Institui o Sistema Brasileiro de Rádio Digital - SBRD e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ~OES, no uso das atribuiç~oes que lhe confere o art. 87,

parágrafo único, inciso IV, da Constituiç~ao, e considerando o disposto no art. 27,

inciso IV, alı́nea "b", da Lei no 10.683, de 27 de maio de 2003, resolve:

Art. 1o Fica instituı́do, por esta Portaria, o Sistema Brasileiro de Rádio Digital - SBRD.

Art. 2o Para o serviço de radiodifus~ao sonora em Onda Média (OM) e em Frequência

Modulada (FM) deve ser adotado padr~ao que, além de contemplar os objetivos de que trata o

art. 3o, possibilite a operaç~ao eficiente em ambas as modalidades do serviço.

Art. 3o O SBRD tem por finalidade alcançar, entre outros, alcançar os seguintes

objetivos:

I - promover a inclus~ao social, a diversidade cultural do Paı́s e a lı́ngua pátria por meio

do acesso à tecnologia digital, visando à democratizaç~ao da informaç~ao;

II - propiciar a expans~ao do setor, possibilitando o desenvolvimento de serviços

decorrentes da tecnologia digital como forma de estimular a evoluç~ao das atuais

exploradoras do serviço;

III - possibilitar o desenvolvimento de novos modelos de negócio adequados à realidade do

Paı́s;

IV - propiciar a transferência de tecnologia para a indústria brasileira de transmissores

e receptores, garantida, onde couber, a isenç~ao de royalties;

V - possibilitar a participaç~ao de instituiç~oes brasileiras de ensino e pesquisa no

ajuste e melhoria do sistema de acordo com a necessidade do Paı́s;

VI - incentivar a indústria regional e local na produç~ao de instrumentos e serviços

digitais;

VII - propiciar a criaç~ao de rede de educaç~ao à distância;

VIII - proporcionar a utilizaç~ao eficiente do espectro de radiofreqüências;

IX - possibilitar a emiss~ao de simulcasting, com boa qualidade de áudio e com mı́nimas

interferências em outras estaç~oes;

X - possibilitar a cobertura do sinal digital em áreas igual ou maior do que as atuais,

com menor potência de transmiss~ao;

XI - propiciar vários modos de configuraç~ao considerando as particularidades de

propagaç~ao do sinal em cada regi~ao brasileira;
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XII - permitir a transmiss~ao de dados auxiliares;

XIII - viabilizar soluç~oes para transmiss~oes em baixa potência, com custos reduzidos; e

XIV - propiciar a arquitetura de sistema de forma a possibilitar, ao mercado brasileiro,

as evoluç~oes necessárias.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaç~ao.

HÉLIO COSTA

2 Os padrões de rádio digital reconhecidos pela UIT

A UIT é um órgão que foi criado em 1865 com o nome de União Internacional do Telégrafo com
o objetivo de facilitar a interconexão das redes nacionais dos 20 Estados membros iniciais. Posteri-
ormente teve seu nome mudado para União Internacional de Telecomunicações e foi incorporada pela
ONU, possuindo atualmente representantes de 192 páıses. Dentre outras atribuições a organização
define e reconhece normas de utilização do espectro de radiofrequências como padrões de radiodifusão
sonora terrestre, como AM e FM, e mais recentemente padrões de radiodifusão sonora terrestre digital,
que é o foco nesse texto.

A seguir encontra-se uma lista dos padrões reconhecidos para radiodifusão sonora terrestre de
acordo com as recomendações ITU-R BS.1114-7 (12/2011): Systems for terrestrial digital sound
broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3.000 MHz e ITU-R
BS.1514-2 (03/2011) System for digital sound broadcasting in the broadcasting bands below 30 MHz.
Vale ressaltar os padrões DRM e IBOC/HD Radio estão presentes nas duas recomendações, sendo os
únicos dois padrões da ITU-R BS.1514-2.

2.1 ISDB-Tsb

O Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial sound broadcasting é o padrão japonês
de Rádio Digital desenvolvido pela empresa pública para radiodifusão do Japão, a NHK. O sis-
tema é baseado no sistema de TV Digital japonês ISDB-T, que foi criado para suceder o padrão
Hi-Vision/MUSE (Multiple sub-Nyquist sampling encoding), que foi o primeiro sistema de HDTV do
mundo.

Ele é muito semelhante ao ISDB-Tb utilizado no Brasil para TV Digital. Dentre as normas que
o diferem do ISDB-T (ARIB B31 e ARIB B21) estão a ARIB STD-B29 (transmissão do ISDB-Tsb)
e a ARIB STD-B30 (recepção do ISDB-Tsb), sendo que todas as outras normativas relacionadas a
codificação dos dados e áudio (ISO/IEC 13818 Part 7), sinalização e multiplexação (MPEG2-TS) são
compartilhadas com o padrão ISDB-T.

O ISDB-Tsb utiliza a modulação BST-OFDM. O ISDB-T segmenta o canal de TV de 6MHz (onde
o canal de TV tem 6 MHz, como nas Américas por exemplo) em 13 segmentos. O ISDB-Tsb utiliza
o mesmo tamanho de segmento do ISDB-T, no entanto opera com somente 1 ou 3 segmentos. No
modo de 1 segmento ocupa aproximadamente 430kHz e no modo de 3 segmentos ocupa 1290kHz.
A canalização da TV é utilizada como referência, sendo que canais de VHF da TV analógica foram
alocados para o ISDB-Tsb após o switch-off da TV analógica. Abaixo temos ilustrado a ocupação
espectral do ISDB-Tsb.
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Abaixo temos um exemplo de como as transmissões ISDB-Tsb podem ficar acomodadas dentro de
um canal de TV peculiar do contexto japonês de alocação do espectro (no qual os canais 7 e 8 de TV
possuem 2MHz sobrepostos).

5



Pelo fato do ISDB-Tsb adicionar um novo modo de transmissão no qual diferentes śıtios de trans-
missão emitem segmentos distintos dentro da banda de um canal de TV, nem todos os modos de
transmissão do ISDB-Tsb podem ser recebidos por um receptor ISDB-T, seja ele 1seg ou FullSeg,
como a figura abaixo ilustra.
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Abaixo exemplos de bitrates do ISDB-Tsb.

O ISDB-Tsb assim como o ISDB-T utiliza a norma ARIB B24 (BML) para definir o
middleware do sistema.

Pelo fato do ISDB-Tsb ocupar uma grande largura de banda para a transmissão de somente
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um fluxo de áudio, várias programações devem ser transmitidas simultaneamente, fato que exige um
operador de rede. Esse modelo foi descartado pelo Brasil por ser incompat́ıvel com o modelo dominante
de radiodifusão nacional (voltado para o mercado, competição pela audiência entre as emissoras, na
qual produção e difusão estão intimamente conectados) e este padrão não está sendo considerado no
páıs.

2.2 DAB

O Digital Audio Broadcast, também conhecido como o Eureka-147 (nome do grupo de trabalho
formado para desenvolver o rádio digital em 1985, financiado pela UE) foi o primeiro padrão de Rádio
Digital para radiodifusão sonora terrestre que foi desenvolvido no mundo no final da década de 1980.

É atualmente gerido por um fórum internacional, o WorldDMB, e possui evoluções conhecidas como
DAB+ e DMB. Como parte do projeto Eureka-147 foi desenvolvido o codificador de áudio chamado
MUSICAM que durante o processo de desenvolvimento do padrão evoluiu e foi normatizado como
MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172-3) e que é o codificador de áudio do DAB. A modulação
utilizada pelo sistema é a COFDM, sendo que as portadoras utilizam DQPSK (Differential Quadrature
Phase-Shift Keying).

Um canal DAB tem 1.537kHz de largura de banda e é comumente chamado de bloco. É utilizado
na banda III do VHF (174–240 MHz) ou na banda L (1452–1492 MHz). O multiplex nacional DAB
da BBC por exemplo transmite 10 programações (BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC
Radio 4, BBC Radio 5 Live, BBC 6 Music, BBC Radio 7, BBC 1Xtra, BBC Asian Network, BBC
World Service).

O DAB é definido pela norma ETSI 300 401 e recebeu atualizações na forma do DAB+ (ETSI TS
102 563), no qual o codificador de áudio MPEG-1 foi trocado pelo AAC HEv2 (ISO/IEC 14496-3), e
o DMB (Digital Multimedia Broadcasting), perfil voltado para TV móvel e serviços multimı́dia.

O DAB e DAB+ permitem a transmissão de Broadcast WebSite (MOT WBS, um
tipo de HTML sem referências externas, definido em ETSI TS 101 498) e Journaline
(uma representação binária comprimida de um documento XML com recursos de revista
eletrônica do Fraunhofer Institute). Abaixo segue uns exemplos de telas do Jounaline.

O DMB permite a transmissão de BIFS (BInary Format for Scenes, definido na
ISO/IEC 14496-11).

Abaixo segue a lista das aplicações suportadas ou não suportadas pelo DAB/DAB+/DMB (retirada
de http://www.worlddab.org/introduction to digital broadcasting/applications list):
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Pelo mesmo motivo do ISDB-Tsb, o DAB também não está sendo considerado para adoção pelo
Brasil.

2.3 IBOC HD Radio

O IBOC (In Band On Channel) HD Radio (Hybrid Digital Radio) é o padrão norte-americano
de Rádio Digital. Ele foi desenvolvido principalmente por um grupo chamado USA Digital Radio
Partners (USADR), formado pelas CBS, Gannett e Westinghouse Group, somados à AT&T e Amati,
reunidas para tal tarefa em 1991.

Após anos de desenvolvimento, em 1999, Lucent Digital Radio (novo nome da AT&T) , USA
Digital Radio (USADR) e Digital Radio Express começam testes com diferentes propostas de padrões
de rádio digital que foram apresentadas ao National Radio Systems Committee (NRSC), que lança
uma consulta pública neste ano.
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Em 2000, as duas principais proponentes, Lucent Digital Radio e a USADR se fundem, e com
uma injeção de capital de risco das empresas que desenvolveram as tecnologias, a Ibiquity Digital
Corporation é fundada como a única empresa licenciadora do sistema até então chamada de IBOC.
Pouco depois, em 2002, a NRSC define o IBOC como a norma única do radio digital estadunidense
e publica a norma NRSC-5, atualmente na versão B (NRSC-5-B: In-band/on-channel Digital Radio
Broadcasting Standard) sendo que alguns anos depois o IBOC recebe a marca HD Radio pela Ibiquity.

Veja a genealogia do IBOC:

O HD Radio é um padrão proprietário da Ibiquity e está definido para funcionamento nas bandas
de Ondas Médias (banda onde usa-se atualmente a modulação AM) e VHF banda II (banda do FM).
Durante a fase de testes dois codificadores de áudio foram testados, o Fraunhofer MPEG-AAC e o
Lucent PAC, no entanto em 2002 a Ibiquity decidiu por uma opção da então sueca Coding Technologies,
o HDC, um codificador de áudio não normatizado e segredo industrial (ver Fig. que funciona de forma
semelhante ao AAC, mas de forma incompat́ıvel.

Abaixo um fluxograma ilustrando a definição do padrão de rádio digital nos EUA:
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Ele é um padrão criado para funcionar na canalização da radiodifusão norte-americana e foi con-
cebido com o objetivo de manter a alocação de canais existentes. O sinal analógico, AM ou FM-RDS,
mantém-se inalterado e as portadoras digitais OFDM (o padrão OFDM já era então tido como o
estado da arte para sistemas de comunicação que prevêem recepção móvel e indoor e foi escolhido
unanimamente) são posicionadas nos dois canais primeiro-adjacentes (normalmente utilizados como
canais de guarda entre uma estação e outra). A agência reguladora norte-americana, FCC, decidiu
posteriormente relaxar as exigências da máscara de transmissão de forma a permitir mais potência
na parte digital do sinal. Abaixo está exemplificado a forma de transmissão dos sinais analógicos e
digitais no sistema IBOC.

Podemos notar que o sistema IBOC (In Band, On Channel) na verdade é não IBOC, mas sim
IBAC (In Band, Adjacent Channel).

Abaixo um exemplo de um sinal IBOC no ar.
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Abaixo a figura 1, página 13 da NRSC-5-B, que dá um overview do IBOC. Atenção especial às
menções “NOT SPECIFIED BY NRSC-5”, duas das quais estão apontadas para “Audio Subsystem”,
explicitando o fato do codificador do HD Radio, o HDC, ser secreto, sendo que nenhum documento
público existe à respeito desse codificador de áudio.

12



O IBOC possui vários modos de operação, nos quais um maior ou menor número de “partições
de frequência” estão presentes ou não (dependendo se o sinal FM, por exemplo, possui serviços em
sub-portadoras como RDS e TMCC). Quanto maior o número dessas partições, maior a quantidade
de serviços secundários que podem ser transmitidos.
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Para exemplificar, abaixo está a tabela com os modos de operação do IBOC para FM.

O esquema de multiplexação do HD Radio utiliza o conceito de serviço como elemento principal
do multiplex, sendo que cada serviço é composto por um agrupamento lógico de dados de aplicações.
Os serviços posśıveis são agrupados em três categorias:

• Core Services

– Main Program Service (MPS), both audio (MPA) and data (MPSD)

– Station Information Service (SIS)

• Supplemental services

– Supplemental Program Service (SPS), both audio (SPA) and data (SPSD)

• Advanced Data Services (ADS)
Os serviços do tipo Advanced Data Services podem transportar qualquer tipo de informação digital
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em forma de arquivos ou fluxo de dados. A norma NRSC-5 define um protocolo de transmissão de
dados a bitrate constante ou a bitrate variável alocado de forma oportuńıstica (dependendo da entropia
do áudio sendo transmitido, quanto maior a entropia, menor o bitrate alocado oportunisticamente e
vice-versa) chamado AAT (Advanced Application Services Transport).

O encapsulamento dos dados do AAT em pacotes segue um enquadramento semelhante ao HDLC
(High-Level Data Link Control) utilizado pelo PPP (Point-to-Point Protocol), definido pela IETF na
RFC-1662 (“PPP in HDLC-Like Framing”).

Os serviços que o IBOC provê são:
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O HDRadio é compat́ıvel com a tecnologia NextRadio, uma tecnologia proprietária
que permite exibir no receptor dados relacionadas ao áudio sendo reproduzido, caso o
receptor esteja conectado à internet.

2.4 Digital Radio Mondiale

O Digital Radio Mondiale é um padrão de rádio digital que foi desenvolvido e é mantido por um
consórcio do qual são membros empresas fabricantes de equipamentos e tecnologia para Broadcasting
como Ampegon, Harris, Continental Electronics e BT Broadcast Transmitters (brasileira), institutos
de pesquisa e universidades como o Fraunhofer Institute, Universidade de Hannover, grandes radiod-
ifusores, como a Teledifusion de France, All India Radio, NHK, BBC World Service, Deutsche Welle,
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RAI, Vatican Radio, Voice of Russia, fabricantes de receptores como Kenwood e JVC e outras orga-
nizações.

O padrão DRM desde sua concepção em 1998 na reunião de Guangzhou, na China, foi pensado e
concebido como um padrão de rádio global, sendo reconhecido por órgãos internacionais como a UIT
e pela ETSI (European Telecommunications Standards Institute). A motivação inicial do DRM era
prover um sistema que permitisse a digitalização das emissoras em Ondas Médias e Ondas Curtas.

2.4.1 A norma do Digital Radio Mondiale

A norma mais recente que descreve o Digital Radio Mondiale é a ETSI ES 201 980 V3.2.1 (2012-06).

2.4.2 Frequências de operação

O DRM é o único sistema que opera em todas as bandas de radiodifusão sonora terrestre dispońıveis
no mundo. No caso região 2 da UIT (Américas), as frequências de radiodifusão são:

• Ondas Médias: 525 kHz a 1 705 kHz

• Ondas Curtas: Um conjunto de bandas de frequência localizadas entre 2,3MHz e 27MHz

– Ondas Tropicais: Banda utilizada principalmente entre os trópicos, entre 2300 kHz e 5060
kHz

• VHF: Distintas faixas de frequência alocadas para radiodifusão

– Banda I: Atualmente alocada para transmissão de TV analógica (desligamento previsto
para 2016 mas deve ser antecipado), entre 47 MHz a 88 MHz

– Banda II: A atual banda do FM, entre 87,5 MHz (overlap de 500kHz com o canal 6 de TV)
a 107,9 MHz

– Banda III: Atualmente alocada para transmissão de TV, entre 174 MHz a 240 MHz

2.4.3 Esquema de modulação

O DRM usa a modulação COFDM (Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) e define
3 diferentes canais distintos para multiplexação (ver Figura 1):

São eles:
• FAC: Fast Access Channel (Canal de Acesso Rápido), contém as informações necessárias para a

demodulação do multiplex como parâmetros de codificação do canal (ex: ocupação de banda ou
profundidade do entrelaçamento temporal) do DRM assim como informações básicas do serviço,
úteis para o propósito de escaneamento do espectro por parte de um receptor.
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• SDC: Service Description Channel (Canal de Descrição do Serviço), contém as informações
necessárias para de-multiplexação do Canal de Serviço Principal (Main Service Channel), assim
como informações que caracterizam os serviços presentes no multiplex (como nome e codificador
de áudio), as frequências alternativas para recepção (a robustez do SDC é maior que a robustez
do MSC) e o horário no formato UTC. O formato de dados do SDC é o seguinte:

– AFS index - 4 bits (quando assume valor não zero indica re-configuração do multiplex)

– data field - n bytes. Contém as outras informações úteis que o SDC carrega como o nome
dos serviços e o tipo de proteção aplicado ao quadro OFDM

– CRC - 16 bits

– padding - k bits

• MSC: Main Service Channel (Canal de Serviço Principal), contém toda a informação dos serviços
transmitidos pelo multiplex DRM, incluindo serviços de áudio e dados. O multiplex pode car-
regar de 1 a 4 serviços que podem ser áudio (na verdade áudio e opcionalmente mais um bloco
de dados associados ao serviço) ou dados.

São definidos também modos de robustez. Os modos são nomeados de A a E, sendo os modos de
A a D (conhecidos em conjunto como DRM30) para a faixa de frequência abaixo dos 30MHz e o modo
E (conhecido como DRM+) para frequências acima de 30MHz.

No caso do DRM30, o modo A é o modo menos robusto mas que permite maior taxa de envio de
informação, nos modos B e C vão se invertendo a relação robustez / taxa de transmissão até que o
modo D é definido como o mais robusto mas que permite menor taxa de envio de informação (mais
resistente ao espalhamento dopler, desvanecimento, multicaminho e interferência impulsiva). O modo
E é o modo para a faixa do VHF.
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Além dos modos de robustez o DRM permite escolher o tipo de modulação das subportadoras
OFDM do MSC, QAM-16 e QAM-64 no caso do DRM30, e QAM-4 e QAM-16 para o DRM+.

Com relação ao FEC (Forward Error Correction) o DRM permite seu ajuste, e também permite
aumentar ou diminuir o entrelaçamento no tempo do sinal DRM30 (short interleave ou long interleave,
aumentando ou diminuindo a robustez a rúıdos impulsivos em detrimento da latência de transmissão).

2.4.4 Ocupação espectral

As larguras de banda espectral posśıveis para os modos A até D são 4,5kHz, 5kHz (meio canal),
9kHz, 10kHz (canal inteiro), 18kHz ou 20kHz (canal duplo). Para o modo E a largura de banda
espectral é de 100kHz.
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2.4.5 Bitrates dispońıveis

2.4.6 Codificadores de áudio

Os codificadores de áudio permitidos pelo DRM pertencem à famı́lia de codificadores da norma
MPEG4 Parte 3. Além dos codificadors a ferramenta MPEG Surround (MPS) também pode ser
utilizada em conjunto com codificador MPEG-4 AAC HE para a transmissão multicanal 5.1 ou 7.1.
A norma que descreve o MPEG Surround é a MPEG-D - Parte 1.

Segue a lista dos codificadors permitidos:
• AAC HE: Encoder de áudio para música e voz, transmissão mono com qualidade próxima a de

FM mono a 14 kbit/s e estéreo com qualidade próxima a de FM estéreo usando-se a ferramenta
“Parametric Stereo” a 18 kbit/s. Para transmissão 5.1 usando-seferramenta “MPS” um valor de
bitrate para uma experiência surround é 48 kbit/s.

• CELP: Dispońıvel para os modos de robustez A a D, provê qualidade de telefonia para voz a 8
kbit/s. Faixa de operação vai de 4 kbit/s até 20 kbit/s.

• HVXC: Dispońıvel para os modos de robustez A a D, provê qualidade próxima a de telefonia a
baix́ıssimos bitrates. Opera em taxa fixa de 2 kbit/s ou 4 kbit/s.

A ferramenta SBR (Spectral Band Replication) pode ser usada com qualquer um dos codificadores
dispońıveis.

Além dos codificadores definidos pelo padrão, pelo menos um teste com outro codificador já foi
feito (por Michael Feilen, University of Applied Sciences in Kaiserslautern), no caso o codificador
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CELT, um codificador de última geração (desenvolvido pelo Xiphophorus Foundation) que não requer
pagamento de royalties. Atualmente o mesmo pesquisador propõe o uso do codificador OPUS (IETF
RFC 6716), que é uma fusão dos codificadores CELT (voltado para música) com o codificador criado
pela então Skype Inc. (agora Microsoft), o SILC. A faixa de operação do OPUS vai de 6kbit/s a
510kbit/s. O OPUS não faz o uso de nenhuma tecnologia que requer o pagamento de royalties.

Outro codificador de voz (vocoder), de ultra-baixo bitrate, que não possui roaylties envolvidos e
poderia ser usado no DRM é o Codec2, que opera entre 1400bit/s a 2400bit/s e é atualmente utilizado
por rádio amadores para comunicação na faixa de Ondas Curtas.

2.4.7 Multiplex

2.4.8 Serviços do DRM

Além dos serviços de áudio, também é posśıvel a transmissão de outras mı́dias através do DRM.
O sistema DRM contempla a transmissão de vários tipos de informação, que tem sua decodificação

mandatória ou recomendada de acordo com a norma de receptores do DRM.
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O DRM utiliza o protocolo MOT (Multimedia Object Transfer, ETSI TS 101 499) para o envio de
conteúdo agrupado em arquivos, como por exemplo MOT Broadcast Website e MOT Slideshow. Ele
permite a transferência de arquivos individualmente (MOT header mode); lida com metadados dos
arquivos de forma transparente; opera em modo de carrossel de dados com suporte opcional a múltiplas
classes de prioridade; no MOT modo de diretório (MOT directory mode) garante a consistência dos
componentes de conjuntos de dados no receptor em todos os momentos; MOT Broadcast Website define
um certo tipo de conteúdo web que será transmitido no carrossel MOT, opcionalmente com páginas
HTML iniciais para diferentes classes de receptores enquanto o MOT Slideshow carrega imagens que
serão apresentadas em sequência.

O DRM é compat́ıvel com O Sistema de Transmissão de Aviso de Emergência (EWBS - Emer-
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gency Warning Broadcast System) que usa o meio de transmissão para alertar o público em caso
de emergência. O sistema pode ser implementado no rádio e na TV, tanto em sistemas digitais e
analógicos. A operação envolve o envio de um código espećıfico, o sinal de controle EWS, que é
transportado pelo mesmo canal da transmissão.

O envio de informações de trânsito no formato TPEG e TMC é suportado pela norma.
O Jornaline é o serviço de texto/menus interativo do DRM. É composto por páginas com in-

formação de texto (máximo de 4096 caracteres/página) acesśıveis através de uma estrutura de menus
definida pela emissora; capaz de suportar todos os tipos de receptores, desde que uma simples tela
que suporte texto esteja dispońıvel; Unicode (todos os conjuntos de caracteres são suportados); trans-
portados em Modo Pacote DRM; taxa de bits no intervalo de 200 bps à 2 kbps.

Em processo de normatização no DRM está o serviço de v́ıdeo H.264 sobre o DRM chamado
Diveemo que consistem no envio de um fluxo de v́ıdeo em tempo real de baixa resolução com uma ou
mais trilhas de áudio; é flex́ıvel na configuração da relação entre alta taxa de quadros ou quadros com
maior resolução.

3 Rádio Digital interativo no Brasil se faz com Ginga?

O Ginga é o middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital e está sendo adaptado e implementado
ao DRM pelo Laboratório de Sistemas Multimı́dia TeleMı́dia da PUC-Rio tendo um aluno de mestrado
em tempo integral trabalhando no projeto em conjunto com o time de mestrandos e doutorandos do
laboratório sob coordenação do professor Luiz Fernando Gomes Soares.

O Ginga já está proposto ao governo para ser o middleware do Sistema Brasileiro de Rádio Digital.
Na quarta reunião do Conselho Consultivo do Rádio Digital Rafael Diniz e Márcio Moreno fizeram

uma apresentação sobre o Ginga no SBRD.
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Na quinta reunião do CCRD os representantes da TellHD (empresa que licencia o HD Radio
no Brasil) entregaram um documento à mesa diretora demonstrando uma posśıvel forma de imple-
mentação do Ginga no HD Radio.

As normas que definem o Ginga são normas do SBTVD, ABNT/NBR 15606-2, ABNT/NBR
15606-5, ABNT/NBR 15606-7 e a recomendação da ITU H.761 para IPTV.

Algumas questões devem ser analisadas na definição de um ou mais perfis do Ginga-NCL para
o SBRD, inseridas no contexto brasileiro relativo aos diferentes tipos de receptores de rádio e às
necessidades dos diferentes utilizadores do meio rádio, além de permitir novas utilizações do meio no
futuro.

Rafael Diniz é mestrando pela PUC-Rio, orientado pelo professor Luiz Fernando Gomes Soares,
trabalhando na definição do Ginga-NCL para o SBRD e na implementação de referência do Ginga-NCL
sobre o DRM.

rafaeldiniz @ telemidia . puc-rio . br
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