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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PEQUENOS AGRICULTORES
COM BASE NA IRRIGA~AO DE 500.000 HA

lNTRODU~AO

A proposta do Ministtrio da Asricultura de irrisa€ao para
500.000 ha prop~e atribuir-lhe o papel que indisrensavelmente lhe

cabe no desenvolvimento econ6mico do rals. nao arenas como
supridora de alimentos. mattrias-primas e divisas rara os centros

urbanos. mas como setor onde se deve aumentar a produtividade e a

renda. criando oportunidades econ6micas para a for€a de trabalho

desocupada ou subutilizada existente.

A decisao de imrlementar a irrisa~ao no Nordeste. imp~e ao

Governo uma 9uestao complexa. As a60es desenvolvidas neste
sent ido, alt o momento. concentraram-se nos grandes pertmetros

irrisados p6blicos. Isto resultou apenas no incremento de uma

forma de solucionar o problema. Todavia. outras formas ou
orienla€~es existem e Ji sao desenvolvidas no imbito das empresas

e irlstitui~~es vinculadas ao Ministtrio da Asricultura.

Esta outra forma t a irrisa€ao em unidades de produ6ao
famil iar. individuais ou comunitirias. extrapolando os limites

r19idos impostos aos srandes projetos. que apenas contam com

al9umas poucas Ireas com potencial para aloci-los.
A OP€ao da pequena irrisa6ao democratiza no espa€o os

recursos. podendo vir a atender a 2.175.479 estabelecimentos

rurais com menos de 50 ha (89% do total) distribuldos pela

resi~o, equanto que as a€~es concentradas no espa€o Jamais
absorveriam tal realidade.
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Esta op€~o pelo pequeno. embasa uma grande proposta de a€~o
9ue supera certos mitos sobre a irri9a&ao. De acordo com o I PPI,

elaborado em 1972, deveriam ser irrigados no Nordeste. no perlodo

300.000 ha atravês do poder pObllco, representado

pela CODEVASF e DNOCS. Tod av i c\. devido ê carência de recursos.

foram irrigados atê a presente data, após 14 anos. apenas 133.248

sendo 52.348 ha desse total em projetos pOblicos

p 80.900 ha em projetos particulares. Hà ainda Pr o Je t os

Executivos para cerca de 189.000 ha.
En t r et an t o , em apenas cinco anos, a irri9a~ao privada.

fOr i n c i r- a Lme n t e nas medias

propriedades agrfcolas. cresceu em import~ncia. superando os
perlmetros irrigados, em razao do apoio que passou a receber do
Governo, em fun&ao de reivindica&~es da própria popula&ao da zona

r 1.1r al ,

Este avan€o da pequena irriga&ao nao se deu ao acaso. E'
fruto da experiência da pesquisa desenvolvida pela EMBRAPA e

eu>licada pela ext ensao rural atravê s da EMBRATER e col isadas
que implantaram mais de 40.000 ha irrigados de formas

nao CC)flVE~nCionais nos ãlt imos t r ê s anos. ut ilizando tecnolosias

adequadas e adaptadas aos pequenos agricultores.

Assim, para Justificarmos a necessidade de implementa€ao de

500.000 ha com a pequena irriga&ao. nao precisamos de maiores

efeitos demonstrat ivos.



A PROPOSTA

a) Caracter'stlcas

A proposta de desenvolvimento rural da famll ia dos pequenos

asricultores baseia-se nas defini~~es da polltica econômica e

social da Nova Repóblica7 orientada a melhorar as cond~&~es de

vida dos pequenos produtores da resiao semi-irida do Nordeste.

Por este motivo. o conteOdo dela equilibra a eficicia no uso dos

recursos p~ra o alcance de melhores resultados sociais e

e c on ôm iCOSa

Esta proposta de irri9a&~0 familiar usando tecnol09ias

desenvolvidas no Nordeste ê a continua&~o e int e srae ao de

opera~~es de desenvolvimento ~ue est~o hoje se realizando com

recursos modestos em distintos locais do Nordeste.

A opera&~o pretende util izar ao mlximo os recursos htdricos

existentes em lodo o semi-irido. Para isto se ampliari o uso de

sistemas tradicionais de irri9a&~oF incorporando-lhes melhor ias

tecnolõ9icas. Se ut ilizarã irri9a~~es por barreiros. a~udes.

vazantes. vArzeas e po&os. usando tecnol09ias de mais ficil

ado&~o e menor sofistica&~o que aquelas da grande irrisa&ao.

proposta foi calculada para consumir inve s t iment os

modestos e para normas de produtividade modestas. Porêm. de todas

as maneiras originarA recursos importantes em termos de produ~ao

Bsrtcola e pecuiria. al imentosF empresosF melhoria de condi&~es

de vida e. sobretudo. economia de investimentos incomensuráveis

nas metrl)f>olf:·~s.pOI.lPé\ndo rec ur sos 'finéHlceiros

Bra s i L,

inwor t ant es ao
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Em geral. a proposta orienta-se de modo a re~or€ar a

economia ~amiliar de sobreviv@ncia e melhorar as condi€es de vida

dos agricultores. ao gerar excedentes de produ&ao para o mercado

permitirA a incorpora€ao da ~amJlia dos agricultores ao consumo

de bens manufaturados indispensãveis.

A proposta caracteriza-se por estabilizar a popula&ao rural

em seus locais de residéncia. evitando desta forma os problemas

econômicos. sociais e psico-sociais da coloniza~ao em pertmetros

irrigados.

A extensao da proposta a todo o semi-Arido vai permitir

bene~iciar espa&os geogrAficos regionais e nacionais esquecidos

da atividade econômica. incorporando ativamente à sociedade

numerosas famJlias hoje marsinalizadas. Isto gerarA novas

demandas aos servi€os de apoio à agricultura para locais

tradicionalmente nao atendidos com crédito.

aprovisionamento e comercializa&ao.

Contempla-se na proposta obras de carãter familiar e

assistência técnica.

comunitlrio. Neste dltimo sentido orientar-se-a para as

comunidades rurais

obras de melhoramento de condiGao de vida (cisternas. barreiros e

obras de armazenamento e conservaGao de produtos a9rtcolas).

Tanto a execu&ao das obras como as at ividades de produ&ao

vao modificar a oferta e a demanda de produtos e criar novos

equillbrios na rela&ao campo-cidade.

A proposta contempla como fundamental e indispensãvel a

participa€~o efet iva dos asricultores na planifica~ao e execu&~o

das QPera~oes. no controle da distribui6ao e na utilizaGao dos
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recursos. estimando-se que. s6 organiza~~es dos agricultores

representativas e a diferentes nlveis poder~o velar para que os

recursos gerados pela sociedade para o desenvolvimento dos

agricultores mais pobres n~o sejam desviados de seus objetivos.

A proposta desenvolvida pelo Ministério da Agricultura ao

nlvel federal deverA ser operacionalizada. incrementada e

decidida ao nlvel dos Estados e municlpios a fim de democratizar

as decis~es. Qualquer outra alternativa central izadora seria

irrealista. O Ministério da Agricultura real izarã a proposta

através de seus organismos,de a~~o: EMBRAPA-EMBRATER na parte

executiva e de apoio técnico. part icipando também outros

organismos e programas como tOBAl. CIBRAZEM. BNCC. PROVARZEAS.

organismos de outros Ministérios e. naturalmente. os organismos

dos Estados.

A proposta poderia concretizar de

desenvolvimento rural do Projeto Nordeste.

b) Objetivos

proposta tem por objetivos desenvolver o

aaricultor e sua famll ia. criando economia rural organizada.

reativando e reformulando as rela~~es campo-cidade.

Para isto apresenta-se os seguintes obJet ivos gerais:

- Aumentar diversificar de alimentos.

satisfazendo as necessidades fundamentais das famllias dos

agricultores e gerando. ao mesmo tempo, um excedente

comercial izãvel nas cidades. Ao nlvel local. oferta

diversificada modificarã e enriquecerã os hãbitos alimentares.
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melhorando a dieta. Por outra parte. o aumento da oferta de
aI imentos. acrescida de um controle pOblico nos circuitos de

comercializa&~o.

consumidores.
- Aumentar a capacidade de empregos rurais permanentes e

deverã produzir uma baixa de pre~os aos

produtivos. estabilizando uma grande quantidade de m~o de obra

familiar sub-utilizada.

rural.

sem emprego. candidata se9ura ao txodo

- Aumentar a produt ividade e diminuir a penOria do trabalho

Bsrlcola. introduzindo tecnol09ias simples que. ao mesmo tempo,

aumentar~o a produtividade da terra.

- Satisfazer as necessidades de 19ua potãvel para o consumo

humano. mediante a constru~ao de reservatórios. Isto trarã como

consequtncia trts efeitos imediatos:

redu~~o das doen~as gastro-intestinais. diminuindo os
custos com saOde. aumentando a capacidade flsica dos a9ricultores
e de sua famllia.

1 ibera~ao de mao de obra ocupada no transporte de ã9ua
para a9ricultura.

libera~~o da mulher de um trabalho histôrico. penoso e

escravizante.

- Poupar as cidades de investimentos produt ivos.

indiretamente produtivos e sociais. infinitamente mais caros 11

que no campo. Ao estabilizar os a9ricultores no meio rural. a

proposta vai gerar poupan~a nas cidades em investimentos em
em treinamento. em constru~~o de infra-estrutura social

(metr6. ruas. escolas. eletricidade e telefone).
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sf.'rvi(i.os f.'m se9uranlia (pol í c lamen t o r.

contribuindo p~ra a soluli~o dos problemas urbanos.

A n~o economia de investimento social nas cidades pode ser

considerada a outra alternativa em caso de n~o realizar a

proposta. Por t an t o . os investimentos sem retorno a serem
realizados no campo podem ser considerados comparativamente como
P()l.1p,:\nt:asoc ia I •

c) Metas

A proposta pretende aumentar a irea irri9ada em 500 mil
hectares, que se somar~o aos 250 mil hectares de produ~~o Ji

existentes e dependentes de chuvas, que serao atendidos para

melhorar sua produtividade. A part ir destas ireas pretende-se

alcan€ar as metas previstas em quatro anos.

1 - AliMentos

A proposta aumentari a oferta de alimentos em termos
c on s idE:~ràve i li;:

- Produ(i.~o bruta flsica mlnima:

PRO[)U~~ES (t)

PRODUTOS
ANO '1 ANO 3 ANO 4

Ff~'i ,j ao
Mi lho
{'lr-roz
{~190dl!\o
Pequena Irri9a(i.~0
Car n e
Le ite (m i 1h • 1 it • )

~!6.uso~~'t.8't~~
30.98't

7.49'1
514. ~:j96

8.6'.9
4,4-1

sa, -101
49.68't
6-1.967
-14.983

-1.029. '19-1
17.~~98

8,83

130. 2~j3
-124.~~-10
154.918

37.457
2.572.979

43.245
22,09

260.506,4
248.4-19,8
309.836

74.9-14
5.145.957

86.490
'.4, '172
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atinsindo 100% das produ~~es no quar~o ano do projeto.

Isto significa um aumento considerâvel da produ~ao para a

maioria dos produtos do Nordeste no quarto ano. c:omo
apresentado no quadro seguinte:

PF~ODLJTOS Pf(ODLJC(~O(t) DO
NORDESTE (1980) (1)

PF<OPOSTA
(t)

INCREMENTO
00

Bat:at a doce
B<iltat inh a
Aror oz
{~1!~oel"o
Ft:~i JI'!\O

Toma t e
Alho
Ceb ol .:\
ME:~l~o
t-ie] éHI c: ia
Banê\na
i''1ilho

~0~',9.soa
6.086

1.483.~j38
°1'17.',70
~:i001• ;0~83
;~79. °177

;~.78',
°1;~7• 865

23.'t83
41.882

°196.92°1
8~~0.460

3~0~9.648
7 • ~iOO

°149.83(>
74.9°18
63.68°1

°1.40',. 72~i
2. °175

°1.',9°1.840
3°1.464

°187.300
°1.498.380

28.095

°1~~2
123

°10
5°1
°13

~j03
78

°1• °167
°134
4',7
76°1

3

Estes aumentos v~o gerar os seguintes valores brutos na

produ~~o gerados pe]a proposta:

ANOS
VALORES

(Cr$ mi Lh oe s ) ANO 1
°10i:: me t c\

(-,NO ~~
~~O% me í; a

ANO ~~
30% meta

ANO 4
°100i:: me t a

Va 1or t: ot al da
r-r odus ao vegeta]
V<:llor total ela
f'r odu s~o an ima 1
Vn I or' t ot a 1 da
prooduG:~()

1.457.500 2.915.000 4.372.700 14.575.667

56.311 112.622 168.934 563.114.000

1.513.811 3.027.622 4.541.634 15.138.781

(1) Por aus@ncia ele dados atuais (1984) se estâ comparando dados
do censo de 1980.
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No 9uarto ano. o valor da produ~ao bruta seria:
- Produ~ao vegetal Cr$ 14.575.667.000

- Produ~~o animal (leite+carne) Cr$ 563.114.000

- Produ~ao total bruta valorizada Cr$ 15.138.781.000

2 - Empreso

A proposta estabilizarã um contingente importante de mau de
obra no campo.

Ser~o empregados aproximadamente de forma permanente e

diretamente na produ~ao 850 mil trabalhadores (E9uivalentes
homem/ano) (1).

A proposta beneficiarA aproximadamente 300 mil famtlias de

pe9uenos a9ricultores (2). alcan~ando com seus efeitos dois

milh~es de nordestinos.

Os empre90S gerados sao permanentes nos locais de trabalho

nao requerendo treinamentos caros sofist icados. nem
investimentos elevados. diminuindo o contingente de boias-frias.

3 - Aumento da produtividade do trabalho

A irri9a~ao. a incorpora&ao de tecnol09ias de manejo de ã9ua

e solo. de adubos oF9lnicos. desinfecGao de sementes e tra6ao
animal. produziraó aumentos considerãveis de produtividade em

a19uns produtos como feiJao. milho. carne. leite e pequenas

produ~~es irri9adas.

(1) O e9uivalente homem t i9ual ao trabalho de um homem durante
240 dias a 8 horas/dia.

(2) 172 famil iares por interven&ao.
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4 - Helhoria1S na 1Sa6de. 1Salirio1S e condi4i&e1S de vida da fa.nia

do1Sasricultore1S

A con1Stru~~o de 250 mil cisternas, que beneficiar~o 300 mil
famílias, r e duz ir á consideravelmente as doen6:as 9astro-

intestinais, aumentando, portanto, a produtividade f'sica e a

~ualidade de vida dos beneficiArios.
~I

A oferta de 7.5 milh~es de m de A9ua potAve) reduzirA em

parte os custos de tratamento das doen6as parasitArias e os

investimentos em sadde (em Petrolina, no a 1t C) ser tao

Pernambuco, os investimento1S em hospitai1S s~o considerados Cr$

100.000 por pessoa hospital izada por dia).

A A9ua potivel acumulada e filtrada em 250 mil reservatórios

pode 9arantir saõde a mais de dois milh~es de pessoas. Por outro
lado, a cisterna libera a mulher de um trabalho centenArio e
escravizante. que consome em média 91 dias/homem de trabalho por

familial por ano para buscar A9ua. O reservat6rio libera esses
dias para a produ~~o. Para 300 mil famllias. ao pre~o do dia do

bóia fria em Petrol ina, representa 1,6 salArios mlnimos por

famllia e um total de 163 bilhoes de cruzeiros aproximadamente.
Por outro lado, se for considerado que os 850 mil

beneficiArias da proposta estao sobrevivendo com um salArio

mlnimo mensal. a produ6:ao deles pode ser estimada em 3,3 trilh~es

por ano, e como a produ6ao bruta estimada da proposta supera os
15 trilh~es por ano, este fato modificarA substancialmente a

economia regional, os hAbitos de consumo de bens al imentares e
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soc ia i~> to'!' d e in s.umo s é\!,H'Opecuarios. aumen t ando a d eman d a por

s€'rvi€o e bem estar no campo. criando. desta forma. economia

rural. re9ional e local.

5 - Poupar as cidades de investimentos produtivos. indiretamente
produtivos e sociais. infinitamente Mais caros que no Meio
rural. diMinuindo o ~xQdo.

Os investimentos necessirios para criar um empre90 estivel e

produtivo nas cidades devem oscilar em torno de. no mlnimo. 50

mil dblares. Para as cidades. 850 mil empresos sisnificariam 42

biJh~es de dólares (297 trilh~es de cruzeiros). mais 100 trilh~es

de cruzeiros em infra-estrutura social e servi~os. Esta t a

em recursos financeiros que o Estado e c onom iz<':\.

financiando uma proposta com estas caractertsticas no campo.

6 - Oesenvolvimento
nac iona1

da deMocracia e exerclcio da soberania

A descentraliza~~o da proposta em unidades resionais e

locais vai permitir a orsaniza~ao da demanda social ( s€:~rv i~os •

Jazer. cultura). a part icipaGao nas decis~es re9ionais

(participaGao politica). o acesso paulatino à soberania e o

t:érmino de lideran~as messilnicas e ineficientes para os

interesses dos pobres do Nordeste.
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d) Custo total do proJeto

o investimento total do projeto em tecnolosias de irri9a&ao

e conserva~~o de à9ua para consumo humano alcan~arã uma quantia

de aproximadamente Cr$ 6 trilhoes em investimentos a serem

desenvolvidos em quatro anos, sisnificando Cr$ 1,5 trilh~es por

ano para todo o Nordeste.

A implanta&ao de fruteiras e acrescenta os

investimentos em aproximadamente Cr$ 900 bilh~es. o que di um

total de Cr$ 0,7 trilh~es, o que somari por ano um investimento

total de Cr$ 1,75 trilhoes. (3)

A PEQUENA IRRIGA~AO EM SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODU~AO AGRICOLA

proposta considera a Pequena como o

aproveitamento dos recursos hidricos para consumo humano, animal

E vesetal ao nivel de unidades de interven~~o têcnica (pequenas

explora~~es asrfcolas), intesrados aos demais sesmentos da

unidade de produ~~o. 'A semelhan~a dos sistemas Ji elaborados

para o Nordeste e, principalmente, para a resi~o do Seridó

(Paralba e Rio Grande do Norte), micro-resiao de Santana do

lpanema CAL) e sert~o sersipano.

Em esstncia preconiza-se mobilizar e combinar todos os

recursos naturais disponlveis em cada unidade de

ser trabalhada, especialmente os recursos hldricos para

diferentes fins. Considerando-se o tamanho da unidade, sua

(3) O custo por empreso e' de Cr$ 8.235.290, ou 166,72 ORTN, ou
U$ 1177.
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toposrafia, disponibilidade de Isua, fertilidade do solo, sistema

de cultivo. produ~~o animal, acesso ao crédito. mercado. bem como

as caracteristicas s6cio-econ6mlcas do produtor e de sua familia.
Em se tratando de propriedades agricolas da re9i~0 Nordeste,

total da propriedade. seus recursos humanos e naturais e alguns
fatores externos. interasem e influenciam quanto a melhor

alternativa técnico-econ6mica de sua explora&~o. fazendo com que

as a~~es isoladas nao tenham perspectivas de êxito.
Outrossim. irri9a~~0 atuarA com três

caracter'slicas fundamentais em cada unidade selecionada. no que

concerne à exist@ncia ou nao de recursos hldricos. quais sejam:
- unldades cooo~ecu~sos bld~lcos dlsRonl~els: disp~em de

reservas h'dricas permanentes. que permitem o uso para consumo

animal e a prãtica da irrisa~ao durante todo o ano. mesmo em anos
consecutivos de seca. Mesmo asaim. necessitam da constru~ao de

cisternas para consumo humano.

- unldades com ~ecu~sos bld~lcos escassos: disp~cro de

reservas hldricas limitadas <temporArias), que permitem sua

utilizaG~o para consumo animal em parte do ano e para irrigaG~o

de salva~~o para atender o requerimento mfnimo da Isua das

chuvoso.
após a ocorr@ncia de déficits hJdricos no perlodo

Para o consumo humano necessitam da construG~o de

culturas.

cisternas.
- unidades sem ~ecu~sos bld~lcos dlseonl~els: nao possuindo

reservas hldricas permanentes nem temporArias para os diferentes

fins. rlecessitam da forma~~o de asuadas para o consumo animal.
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Destas a9uadas pode-se util izar i9ua para a manuten~ao de hortas

e pomares Çamiliares. Para o consumo humano necessitam da

constru~ao de cisternas.

INSTITUI~&ES DE PESQUISA DO NORDESTE
ESTUDADAS PELASQUADRO ATUAL DAS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

vêmA EMBRAPA e as demais Institui&DeS de Pesquisa

bem como orientaGDeSdesenvolvendo têcnicas e tecnologias,

metodolõgicas para a regiao semi-Irida. O esfor&o de pesquisa

empreendido, ao longo desses anos, possibilitou o surgimento de

uma sêrie de tecnologias. desenvolvidas ou adaptadas pelos

pesquisadores das diversas Unidades.

TECNOLOGIA
Quadro: Algumas tecnologias estudadas pela pesquisa e finalidade.

FINALIDADE
Cisterna
Barreiro
Barragem subterranea
Captacao "in situ"
Potes de barro
Sulcos parco fechados
Irrisacao pl mangueira
Tubos Janelados modo
Aspersao
GoteJamento
Policultores
EnÇardadeira

Consumo humano
Irrisacao de salvacao
Asricultura de vazante
Asricultura de sequeiro
Horta Çamiliar
Asricultura irrisada
Asricultura irrigada
Asricultura irrigada
Agricultura irrigada
Asricultura irrigada
Manejo de solo
Transporte/armazenamento

ESTRATEGIA PARA O APROVEITAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS
NO MEIO RURAL

As principais alternativas tecnolosicas de apoio à proposta
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foram asrupadas em três catesorias. visando atender diferentes

es t r a t o s de agricultores rurais. em fun~~o das condi&~es

sõcio-econ6micas e do uso dos recursos hfdricos ao nlvel de cada
unidade de interven&ao. quais sejam:

1. ég~o~ellameulo de â~eas l~~lgãwels: nesta categoria as

fontf.~s de Asua JA existentes e a serem implantadas para

diferentes fins sofrerao interven&~o técnica considerando-se a
fina 1 ida de do aproveitamento da A9ua. médiosos môdulos

irrisiveis. os métodos de irrisa6~o. o tipo de irri9a~~0 e época

de h I dr iCC)SIsto para unidades com recursos

disponlveis escassos e sem recursos hldricos dispon'veis. como se

pode observar em alsuns exemplos do Quadro.
Quadro: Alternativas de explora&~o. considerando os tipos e

caracter1sticas de fontes d·ã9ua. os môdulos médios
irrisãveis. os métodos de irri9a&~o. o tipo de irriga&ao.
época de util iza&ao e localiza&ao.

AL TEf~--
N{·\TIVA

{.\REA [)A
UNIDA[)E

(ha)

TIPO
FON-··
TE

CARAC-
TEf~I S--
TICAS

MO()ULO
If<R1--
GAVEL..

METO[)O TIPO EPOCA
[)E
USO

..\ ao RIO TEi'1P. ~.~.O M S(-ILVACAO VER(.\O
'", 30 POCO PERENE a. O Si;T;X CONVENC. VER(.\O•....
3 60 BARREIRO TEI1P. 2.0 Si Sf.\l..VACAO INVERNO
't "100 ACU[)E PERENE 4.0 (.HM CONVENC. VERAO

~i -- M<:\n!.'nle Ir a
Si - Sulcos de infiltra&~o
T - Tubos Janelados
X - Xique-xique
A -- {-ISP f:~rsao

2. ég~owellameulo de i~eas nao l~~lgã~els: o aproveitamento
dessas ireas seri dirigido para atividades que ofere&am maior

resistfncia aos efeitos da seca. ao nlvel de propriedade

a9rlcola. considerando-se os diferentes fatores de produGao.



ATIVIDADES
Principais atividades e alternativas para Areas nau irrisiveis

ALTERNATIVAS
Agricultura de
vazante
Agricultura de
sequeiro
Cultivo de lavouras
resistentes a seca

Criacoes adaptadas a
resiao
Fontes alternativas
de energia
Armazenamento na
propriedade
Mecanizacao a
tracao animal

3.

- Barrasem subterranea/submersa

- Captacao de asua de chuva Nin situ"

- Sorso. alsodoeiro arboreo. palma forra-
seira. leucena. algaroba. mamona. capim
buffel. feiJao suandu. outras.

- Caprinos. ovinos deslanados. aves. bovi-
nos. outras.

- Biodisestores, cata-ventos. sasosenios,
roda-d'asua, outros.

- Silos metalicos. silos subterraneos, si-
los plasticos, paiois, outras formas.

- Policultor e seus implementos, multicul-
tor e seus implementos, plantadeiras, a-
rados. cult ivadores. outros.

Caeta~ao e a~mazenameuto de ã9ua de chu~a:
infra-imp1anta~ao de obras de baixo custo.

estrutura hidrica

principalmente aquelas com recursos hfdricos limitados.

para cada de

visando criar uma

unidade

FINALIDADE
Finalidade e fontes de Asua

FONTE DE AGUA/TECNOLOGIA
Consumo humano

Consumo animal

- Cisternas rurais (SAES-CH)
- Po~os

- Cacimbas
- Po~os
- Barreiros (SAES-CA)
- Barrasens subterr.neas/submersas
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ANEXO

CaracteriZa€80 da situa€ao atual

o Nord~st~ brasileiro possui 1.646.650 kro2 ~ abrans~ os
sesuint~s estados: Maranh~o. Piaul. CearA. Rio Grande do Norte.

Paralba. P~rnambuco. Alasoas. Bahia e a resiao

setentrional do ~stado d~ Minas G~rais.

Esta dimensao abran9~ diferentes situa6~~s asroeco16sicas.
associadas à condi€~es s6-cio-econÔmicas diversas das popula6~es

rurais.
Essa div~rsidad~ d~ situa€~es asro~co16sicas estl expressa

na existência de Areas: Omidas (0.8%), subOmidas (9.4%), semi-

iridas (76.4%) ~ Aridas (13.4%). cuJa pr~cipita~ao mlnima e

mixima variam de 286 mm em Cabaceiras-PB a 4253 mm em C.ndido

Mendes-MA. com uma distribui~ao espa~o-teporal irresular.

apresentando três êPDcas bem distintas d~ maior concentra~ao de
chuva, em dezembro, mar€o e Junho.

Do total pluviomêtrico anual resistrado na resiao

(aproximadamente 700 bilhoes de m3) estima-se que apenas 30
bilh~es permane~am disponlveis atraves do armazenamento

superficial e subterr8neo.

Em uma anAlise sintêtica das potencial idades da resiao

Nordeste para fins asropecuArios temos: 19% da Irea para

agricultura dependente de chuva. 3% com potencial de Isua e solo

para irri9a~~0 e 78% para explora~ao silvo-pastoril.

Os aspectos representados pelos fatores sócio-econÔmicos e

asrlcolas também contribuem para a existlncia das di~erentes
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situa~~es e problemas. Se9undo dados do Inst ituto Brasileiro de

Geo9rafia e Estat'stica - IBGE. cerca de 93% dos estabelecimentos

rurais no Nordeste ttm irea inferior a 100 ha e ocupam apenas 30%

da superf'cie total da re9i~0. enquanto os 7% restantes (irea

sperior a 100 ha) ocupam 70% da superfIcie total. sendo em sua

maioria lat ifundios improdutivos.

Os estabelecimentos a9rfcolas. com ireas inferiores a 100

ha. embora ocupem um ter60 das terras. sao responsiveis por mais

de dois ter60s da produ6ao de aI imentos.

ressaltada nos se9uintes dados por cultura: arroz 76.3%. feiJao e

mandioca 94.4%. milho 85.3%. allm de sua part icipa6ao

sisnificat iva nas culturas a9ro-industriais (a190dao herbiceo

61.7% e al90d~0 arbôreo 59.9%).
Por outro lado. esta popula~ao rural associada à pequena

produ~~o incorpora-se ao processo produtivo de diferentes

maneiras. natureza e caracterIstica determinada.

principalmente. pela posi6ao do indivlduo em rela6ao à posse dos

meios de produ6~0.

A polltica de combate desenvolvida pelos Poderes P~bl icos

para acabar com a grave situa~ao do Nordeste tem-se reduzido a

duas providências:

1. A6~0 de emerg@ncia: atravls de pr09ramas especiais se sã

ocupa6ao ao homem;

de carâter permanente: atravts de Programas

Nacionais. Estaduais e Especiais tenta-se eliminar a

depend@ncia do clima sobre a produ6ao. Isto atravts da

irrisa~~o.
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N~o obstante os esfor~os empreendidos. irriga~~o no

Nordeste contnua sem desenvolver-se como desejado. A agricultura

de subsist@ncia praticada na regi~o foi e continua sendo quase

totalmente dependente de chuva. apresentando uma das mais baixas

produtividades do mundo. As causas disto ê devido a que durante

muito tempo a irriga~~o no Nordeste caminhou vagarosamente.

Existia a resist@ncia dos usuirios as inova~~es da irrigaG~o.

falta de recursos e problemas de natureza polftica como a

inexist@ncia de uma lei de irrigaG~o que discipl inasse a posse e

o uso da terra e rela~~es entre os usuirios das obras o

governo.

Medida dneste sentido s6 seria tomada em 1964 com a lei no.

4593 de 29.12.64 que disciplina a desapropriaGao para as obras de

combate as secas do Nordeste. No entanto. pode-se afirmar que

somente a partir de 1968 a irrigaG~o passou a ser abordada como

uma estratégia de fortalecimento da zona semi-irida nordestina.

Foi criado o GEIDA (Grupo Executivo de IrrigaGao para o

D~senvolvimento Agrfcola) ôrgao subordinado ao MINTER com as

fun~Oes de planejar, supervisionar e integrar as atividades do

Gov~rno Federal relacionadas com a irriga&ao.

Em 1971 o GEIDA divulgou o Programa Plurianual de Irriga&êo

com metas para 1982. Ainda em 1971 foi criado o Pr09rama de

Irriga~~o do Nordeste (PIN). o Programa de IrrigaGao no Nordeste

assumiu. portanto. carAter de prioridade sendo executado atravês

do DNOCS. SUVALE (hoje CODEVASF) e GEIDA. o pr09rama foa criado

obJetivando. altm do aproveitamento do potencial que representa a

ãsua represada nos grandes aGudes do Nordeste. atravts de

irriga~~o. a montagem de uma infraestrutura de serviGos de
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desenvolvimento. Em 1972 o I PND (Plano Nacional de
Desenvolvimento) incorporou o PIN.

o 11 PND ~ixou como metas irrigar 100.000 ha até 1979.
Entretanto. quando do detalhamento do 11 PND o DNOCS preveu

irrigar 60.000 ha e a CODEVASF 165.000 ha. perfazendo um total de

225.000 ha.

o Quadro 1 apresenta a Pr09rama&ao de Irri9a~ao para 1979 e

as metas alca~adas:

QUADRO 1. Pr09ramacao e metas atin9idas no PEriodo 75/79.

Or9ao executor Prevista
(ha)

Implantadas
(ha)

DNOCS 60.000 14.270

CODEVASF 165.000 9.820

TOTAL 225.000 24.090

Observa-se que apenas 10.7X das metas ~oram atingidas. Isto
em ra2ao. dentre outros ~atores. da ~alta de recursos para fazer

face ao custo para implantaEao de perlmetros irrigados.

Novas metas foram fixadas pelo Programa de Irriga&ao do
Nordeste para 1986 e os resultados atingidos atê dezembro de 1984

slo mostrados no Quadro 2.

Observa-se no Guadro 2 que o DNOCS apresenta uma Area de
opera&ao de 15.823 ha e comparaEao com a CODEVASF que tem 52.348

ha (sendo 31.449 ha de cDlDniza~ao e 20899 ha do setor
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empresarial).

Embora ainda longe das metas previstas, observa-se que a

taxa de aumento das Areas irri9adas foi maior que durante o

periodo 1975/79 (Quadro 1).

QUADRO Programa de irri9acao alcancado ate dezembro/84
previsao para 1986.

Or9aos
areas implantadas (ha)
colonos empresas

areas em operacao (ha)
colonos empresas

ONOCS 23.658 15.B23

COOEVASF 19.872 22.183 15.626 20.899

TOTAL 43.530 22.183 31.449 20.899
Fonte: Relatorio sintet ico sobre o Pr09rama de Irri9acao do

Nordeste. IV trimestre de 1984.

Alêm das Areas dos Perimetros Irri9ados o DNOCS estao

operando 780 ha com irri9a~.0 em Areas de montante com um total

de 580 fam'l ias beneficiadas.
Com respeito a recursos financeiros atl dezembro 1984 foram

aplicados no Pr09rama de Irri9a~ao um montante acumulado de Cr$
277 bilh~es e a CODEVASF Cr$ 123.64 bilh~es. No IV trimestre de

1984 o DNOCS e a CODEVASF aplicaram Cr$ 12.7 bilh~es cada um,

re9istral,do desta forma um certo equilfbrio or~amentArio entre os

6r9aos executores.

o Quadro 3 demonstra o desempenho 'fsico do setor de

Irri9a~ao Privada do Nordeste. Observa-se que o estado de
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Pernambuco. detem a maior Area irrisada. responsabilizando-se por
43.~;;~do total ir r isado , O estado que a= r esen t a menor desert\f>enho

(:o ~1aranh~o.

QUADRO 3. Areas irrisadas do setor Privado por Prosrama e por

Estado.

Projeto
SE:~r't an e J o

Polonor-
deste

Prov a-: Outros
Pr'09ramas Total ia

Estado Area (tia)

MêH'anhao '1600 400 ;~OOO a, '13
Pic\lJi ""i ;,~4 '1'163 89~i 2659 58.1,'1 6.24
Cear'a ~t060 ;,~O 5~'i36 '1'184 10800 '1'1• ~j5
R. G.Norte ~!.'107 ~,~51.!"1 198 '15.1, 5000 5.35
Para iba 31. I. ") 6~,~',O 9'1" '128 '10724 '1'1. ',5t 'c"

PernamblJco '1908 ~~;'~338 6434 '10044 407~~4 43. ~i'l
AhuH)c\S ~:i9 ',30 40'11 4500 4.80
Sf.:r!!JiPf.~ 07 05 :32 43~i6 4.1,00 4.70
Bahia 6~:;7 <:'~)I.. '10', 6Ei'15 7800 8.35,Jc .. ,

M inas Gt,'rais
(norte) ~!~.~3 422 '1'155 '1800 '1.92

TOT{~l.. "16565 30606 93589

3~'.07 '17.70 32.72 'iDO

Fonte: SUDENE/Coordenadoria de lrri9acao.

Como ob ser vad o. a irri9a~ao privada ê principalmente
orientada por Prosramas de IrrisaGao Estaduais. Especiais e

Nacionais. Destes. o POLONORDESTE ê o pr09rama que apresenta a

Melhor performance. respondendo por 35.07X da ãrea irrisada
atravês da iniciat iva privada.

Embora o Prosrama de Irrisa~~o do Nordeste esteja no inIcio

(att asora os maiores esfor~os empreendidos têm sido concentrados
nas diversas etapas do planejamento e implanta6ao de projetos) os

resultados obtidos nos projetos em opera~ao jã permitem aval iar o



impacto da o Programa Jã permite obter elevadas

produtividades das culturas e Jã absorve uma parcela do alto

continsente de mao-de-obra rural. elevando assim a renda dos
a9ricultores com a ~orma€ao da empresa ~amiliar. A ocupa€ao das

ãreas dos prJetos tem ~ormado comunidades de irri9antes dotados

de condi6~es minimas de infraestrutura. de habita&ao e apoio
gerencial. Se formam organiza&oes de produtores, especialmente em

cooperat ivas. PErmitindo assim colocar os produtos em estruturas

em cooPErat ivas. permitindo assim colocar os produtos em
estruturas mercadol6gicas racionalizadas, obter

assistência técnica e presta~ao de servi&os. Além disto a

implanta€ao de Projetos de Irri9a€ao propicia o incremento das
atividades de experimenta~ao agrlcola, extensao e educa€ao rural.

O Prosrama de Aproveitamento Racional de Vãzeas irrigãveis -

PROVAZEAS foi criado em Minas Gerais e foi implatado a nivel de
estado em 1975. Atualmente, este programa Jã se estende a todos

os estados da fEdera~ao.

Considera-se virzeas solos aluviais e/ou hidrombrficos.

geralmente planos e ricos em matéria org~nica, facilmente
irrisãveis. na maioria dos casos atl por gravidade, de

fertil idade elevada. inundados temporariamente ou nao. Devido ao
excesso de umidade que apresentam necessitam de uma drenasem
adequada.

o aproveitamento racional das varzeas irrigaveis destaca-se

como uma das melhores alternat ivas, para a grande maioria dos

estados. visando principalmente. a incorpora&ao de ãreas com alta

fert il idade e srande possibil idade para a irri9a~ao.
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Sob a 1 ideran€a da EMBRATER e condu~~o das EMATER estaduais

levantou-se o potencial de varzeas irrigàveis no Brasil. Este

n6mero oscila em torno de 370 mil ha para o Nordeste. Trata-se,

portanto de um nómero potencial de ireas irrigàveis. No Estado de

Minas Gerais. constatou-se que 70% das varzeas irrigaveis. nao

necessitavam de obras de saneamento bãsico e que 50% da irea

seria irrigada por gravidade.

Atê dezembro de 1984 o PROVARZEAS Jã havia incorporado ao

processo produt ivo. aproximadamente 16.565 hectares. a um baixo

custo de implanta~ao e com excElentes resultados (Quadro 3).

Durante o perlodo chuvoso, a cultura do arroz deve ser

utlizada em 95% dos casos. por ser uma cultura que responde bem

ao excesso de umidade no solo, mesmo que se disponha de um bom

sistema de drenagem. Após o perrodo chuvoso, estas varzeas

prestam-se para o cult ivo de feiJao,

e olerlcolas em geral.

A exemplo do aproveitamento de varzeas,

trigo, milho. alho. cebola.

irrigàveis situadas a montante ou Jusante de pontos de 'gua como

pequenas barragens, rios, riachos. po&os. etc •• dispersos em toda

regiao semi-àrida,

produtivo.

também vem sendo incorporados ao processo

Como a pequena

€xigidas na grande

irriga~ao dispensa uma sêrie de etapas

tais cultivos, apresentam um

potencial de expansao muito grande. num menor espa~o de tempo por

um menor custo e com um reflexo social muito grande por tratar-se

de Areas bastante dispersas.

Por outro lado. a taxa de crescimento do setor agrlcola tem

sido nos 61tmos anos de 2 a 3%. Contudo. hi a possibilidade de
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incrementar esta taxa que sejam oferecidas ao sistema produtivo

alternativas tecnológicas vi'veis de utiliza6ao. espec ia llllente

para os pequenos e mldios produtores. A viabil idade de utiliza6ao

nao deve ser restrita apenas aos conceitos tlcnicos e econômicos.

O nlvel tecnol6gico alual da a9ricultura praticada por estes

agricultores. via de regra, representa mais uma a&ao contInua de

tn:\n~:;ferttncia fail iar de experittncia do que propriamE:~nte r ef Iexo

do s t r ab al h o s de c iE:~nt 'f i C c\ PCH"

institui~~es governamentais.

O segmento representado pela pecuária nao foge a regra,

quando comparado com outros fatores de produ6ao. a

explora€ao animal t realizada em associa6ao com as atividades

{~l 1m disso. os rebanhos sao fundamentais no

aar Lc o La s florestais. refletindo sistemas de

fornecimento de for€a de tra6ao e adubo, para utiliza6ao na

a9ricultura e no aproveitamento dos restos de culturas.

Os dados disponlveis sobre o desempenho da pecuAria do

Nordeste demonstram uma produtividade muito baixa. Par"a o r eb aho

bovino. os par.metros mais expressivos sao os referentes a

capacidade de suporte das pastagens da ordem de uma unidade

an i 111",\ 1 que pode estar em torno dos

cinco anos. taxa de pari~ao das matrizes. que estA entre 40 e

e uma PFodu6ao de55X, refletndo uma taxa de desfrute de 9%.

carne/ha/ano em torno de 8 k9. Inexistem dados sobre a produ6ao

de 1e ite. Exceto uma certa percentagem do rebaho bovino que se

encontra na Zona da Mata e nas áreas mais vaorizados do Estado da

Bahia. todo o sporte forrageiro dos bovinos e caprinos está
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concentrado nas pastagens nativas de caatnga que cobrem toda a

zona seca do Nordeste. com suas duas caracter'sticas muito

pr6prias p desfavoriveis aos rebahos. ou seja. a ausência ou

baixa disponibilidade do estrato herbiceo, o carAter

caducifôl ia do estrato arbust ivo-arbôreo.

A P€cuiria caprina apresenta alguns dados que expressam o

seu baixo grau de desempenho:

uma taxa de pari~ao de 70%.

Estes baixos indices zooticnicos. aiados ao tamaho mtdio das

uma mortaidade das crias de 40%. e

propriedades. tornam os pecua~istas mais vulnerãveis aos efeitos

das secas periódicas.

10nso do tempo pelas

VArias informa&~es têm sido geradas ao

institui~~es de pesquisa. embora a

preocupa~ao inicial e consequentemente os recursos alocados e

PEsquisadores envolvidos tenham sido mais com a asricultura

propriamente dita. ou seja. as grandes culturas (milho. feiJao.

alsodao. etc.). Isto devido a uma maor vulnerabilidade aos

efeitos das estiagens por parte das culturas.

sociais decorrentes.

e os problemas

Finalmente. a vegeta~~o forestal. com caracterlsticas

próprias nas diferentes a9roecol69icas citadas

anteriormente.

Na zona ômuda. onde as condi~~es ecol69icas sao favorAveis.

hã uma forte pressao do homem sobre a vegeta&aO natural em

consequencia da busca de madeira para energia e de ãreas para

cult ivo agrlcola. Isso tem resultado em um alto nivel de

de9rada~ao das florestas naturais existentes. colocando em risco

a perpetua~ao de espicies val iosas. bem como o equil'brio do

ecossistema.
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A area correspondente a z on a ser

considerada, tanto em termos de clima e de vegeta&aO florestal,

como sendo aquela situada entre as re9iBes dmudas e semi-iridas.

Nesta re9i~0, a at ividade a9rlcola e pecuiria ainda se constituem

nos principais fatores responsaveis pela de9rada~~0 da vegeta~ao

na t ur a 1•

A regi~o irida e semi-irida caracteriza-se por uma ba ixa

diversidade de espêcies e produt ividade de madeira,

c:omp ,:\F' a d ,,"I a floresta trpical ómuda. NeSSe' r e s i ao, o r es ime

e:<t r a t iv i s ta, em busca de madeira para constru~ao e como fnte de

energia para indóstria (calcireo, cimento, c er âm i c a • r-ad ar i a~>,

Id:c.,'i, uso domêstico e outros, coloca e risco a existência de

espêcies importantes e o equillbrio do ecossistema.

Df:ssa for Ille', esta complexidade ressaltada virias vezes gera

a necessidade de solucionar problemas, deide o conhecimento

preciso da real idade agroecológica e sócio-econOmica dos pequenos

aar lcu l t or e s , passando pela busca de soluG~es isoladas ql..le,

ser~o sistemas de ,>r o dua ao

experimentais alI atingir a sua exeCUGao ao nivel da unidade de

produ&ao do agricultor.

MODULO DE IRRIGA~AO

o Quadro apresenta um resumo dos m6dulos alternativos para os

sist f~'llla~; de util izando-se sifOes, tubos

sistemas de irri9a~~0 por man9ueira util izando sulcos

curtos, fechados e nivelados. m icrob ac ias, aspersores manual e



terminal; bem como para os sistemas por microaspersao.

xique e por aspers~o • A maioria deles Ji se encontram em uso em
•\~.dias propriedades na re9i~o semi-Arida do Nordeste.pequenas e "~

Cada sistema foi dimensionado para m6dlos que variam de 0.5

atê 6.0 ha.
o dimensionamento dos sistemas de irri9aGao para um mesmo

mbdulo foi desenvolvido em base a fatores comuns. de modo a

permitr a compara~~o dos custos de implantaGao desses sistemas

dentro de cada alternat iva. Man9ueira. tubo Janelados e aspersao

foram considerados como sistemas de irri9aGao do tipo m6vel.

enquanto que a microaspersao e o xique-xique foi enquadrado como

um tipo totalmente fixo.

élte~natl~as - O dimensionamento dos módulos relat ivos aos

diversos sistemas de irri9aGao foi feito para duas alternativas

distintas.
1- Sem necessidade de bombeamento;

2- Com necessidade de bombeamento e sem reservatório;

A alternativa 1 implica na disponibilidade de um ponto de

tomada de i9ua com car9a hidrãul ica (barreiros. a~udes. POGOS

Jorrantes. ele.) suficientes para o funcionamento de sistemas de

irri9aGao de baixa pressao.
A alternativa refere-se a um sistema que requer o

bombeamento direto da A9ua er\tre o ponto de tomada e a parcela.

Sistema de irriga&ao por aspersao

A Fi9ura mostra um esquema de um sistema de irri9aGao por
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aspers~o para um módulo médio irrisãvel de 2.0 ha.

Este sistema ê caracterizado pela apl ica~~o da ãsua em forma

de chuva art ificial. Geralmente ê ut il izado para a irriga~~o de

9uase todos os tipos de culturas devido a grande quantidade de

alternat ivas que apresenta. Ou seja, para o caso de hortali~as,

em que a parte comercial ê a folhasem. recomenda-se o uso de

aspersores pequenos; para o caso de fruteiras, aspersores do tipo

subcopa etc. Normalmente, n~o se deve utlizar a irrisa~ao por

aspers~o quando a ãgua de irrisa~~o apresenta sal inidade elevada.

Sistema de irriga&ao localizada tipo xique-xique

A Figura mostra um esquema de irrisaGao local izada tipo

xi9ue-xique, para um módulo médio irrisivel de 0.5 ha.

Este sistema ê caracterizado pela localiza~ao dos pontos de

umedecimento em torno da planta (pr6ximo do sistema radicular) e

por apresentar linhas laterais de pequeno di~metro. Comumente

estes sistemas s~o recomendados para fruteiras ou para culturas

9ue eXlsem srandes espa~amentos. Seu uso normalmente n~o ê

recomendado para as isuas com elevada quantidade de carbonato de

cAlcio. por necessitar de um manejo mais cuidadoso do sistema,

que resulta numa eleva~80 dos custos de mauten&ao.

Sistema de irriga&ao por microaspersao

Em termos esquemitico, o sistema de por

micrDasperS~D, se assemelha ao sistema de irrisa~ao local izada

tipo xique-xique. Este sistema ê indicado para a explora~ao de
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fruteiras. Normalmentey exise pessoas especializadas ou treinadas

para o seu manejo.

Sistemas de irrisatlao por manstJeira

Modelos esquemiticos de sistemas de irrisa&~o por mansueira

para môdu)os médios irrisiveis de 2.0 hay s~o mostrados na Fisura

(c om sí cos cur t os . fechados e nivelados) Fi9ura (com

( c omm i crob ac ias), Fisura (com aspersor maual) e Fisura

aspersores terminais). Com exce~~o do sistema de irrisa~~o por

mansueira com aspersores terminais. os demais sistemas poder~o

ser manejados a uma press~o mfnima de 1 m.

o s; i s;t: ema de irrisa~~o por man9ueira utilizando sulcos

caracterIza-se pela aplica~~o de '9ua numa das extremidades do

ll".llco. apoiando-se a man9ueira na sperffcie do solo e irrisando-

se um sulco por vez. Normalmente utilizam-se sulcos cujo

comprimento varia de 10 a 15 m. Mas. dependendo da toposrafia do

t: €:rr eno . estes slcos poder~o alcan~ar ati 30 m de comprimento. o

que concorre para a redu&~o do nômero de mudan&as de tubula~~es

e. consequentemente. dos custos de manejo de irri9a~~o. O sistema

com microbacias caracteriza-se pela irri9a~~o de uma microbacia

Nos terrenos com tOP09rafia menos acentuada.

microbacias sao circulares em torno da planta. t1ê\S nos ter ren os

ac iden t ados. as microbacias devem ser substitufdas por sesmentos

retos de sulcos loca] izados no lado de cima em relaG.o a cova da

p 1an t a ,

O sistema de irri9a~~o por mansueira com aspersor manual



carac t er Iza --se pela apl ica~ao de 'sua chuva

artificial. em 9ue a 'gua ê aspergida atravês de um bico de

fixado numa das extremidades da man9ueira. Isto impl ica

no deslocamento do ponto de Emissao de '9ua ao 10n90 dos sulcos

e / ou 1t:~i r tte s • Nas êrEas sulcadas exige-se um ESpa&amento mrnimo

entre fileiras de plantas. de modo a reduzir os danos que poderao

causados peo deslocamEnto diãrio do irri9ante Entre as

fileiras de plantas. durante as irri9a&oes. principalmente quando

de culturas altas. Jã nas culturas rasteiras este

problema pode ser amenizado. ,tendo e vista a possibil idade de se

irr i!.'Iarquatro ou mais slcos durante um mesmo deslocamento do

ponto de emissao de ã9ua.

Enquanto ist o. nos sistemas com aspersores terminais. os

aspersores s~o fixado em pontos prê-determinados.

determinado tempo de irriga&ao;

um outro ponto.

quando entao sao deslocados para

Sistemas de irrisaEao por sulcos

~~ Fi !.'HU' ê\

lrr i sas ao por

apresenta um modelo esquemãtico de um sistema de

su 1C o s•• A condu~t!to de ãsua pode ser atravês de

ut il izando sifoes para aplica~ao de isua aos sulcos ou

t ub o s j a n e La do s , No sistema com tubos janelados pode-se ut il izar

sulcos curtos E fechados. bem nivelados. como tambêm sulcos

10n90s e abertos na extremidade final. Esse sistema caracteriza-

se pela aplica~~o dE ê9ua numa das Extremidades do sulco atravês

de pequenas estruturas (janelas) instaladas ao longo de tubos dE

PVC ri s i do , dE maneira que cada janela corresponda a um sulco. A



dist~ncia entre duas Janelas consecutivas deve corresponder ao
menor espa€amento entre fileiras dentre as culturas a serem

o nómero de sulcos irrigados por vez deende

principalmente da vazao ou do volume de Igua disponlvel na

f"r"oprif:~d<"i\de.

Sistema de irriga&~o por inunda&ao

mostra o eS9uema de um sistema de irri9a~~0 por

inunda~~o em tabuleiros retan9ulares e nivelados. Este método

caracteriza-se pela alica~ao de á9ua ao solo. em forma esta9nada

ou continua. cobrindo totalmente a superflcie do terreno. Exigem

muitas varia~~es destes métodos. mas todas envolvendo a divis~o

do terreno em unidades menores. limitadas por pe9uenos di9ues ou

t a ir a s , de modo 9ue cada uma. de superffcie 9uase plana

denominada tabuleiro. forme um compart imento onde é apl icada uma

~ um método utilizado.

principalmente para o cultivo do arroz. Em ter ren C)~; com
toposrafia irre9ular. deve-se utilizar tabuleiro em contorno com

ou sem irriga~ao intermitente.

Cobsidera&l!es sobre o dimensionaftlento de siste.las de irri9a&aO

Os dados técnicos decorrentes do dimensionamento hidràulico

ir r l s a e ào e módulos medios
para os diversos

irriglveis não
s í s t emaa de
e fun(i~o

das alternat ivas para a tomada de i9ua.



também da decl ividade do terreno. local iza&~o do ponto de tomada

de á9ua (cerltro ou margem da 'sua. bombeamento contra ou a ~avor

da pendente etc.) e do material empregado. o bombeamento da 'sua

contra a pendente pode imp) icar na obten&~o de um sistema de

irri9a€~0 extremamente caro ou mesmo invi'vel. fato este

decorrente das caractertst icas hidriulicas que devem ser

obdecidas pelo projetista. principalmente quando se trata de

irri9a€~O por aspers~o. o arranjo do sistema de distribuiG~o de

á9ua em rela&~o à área a ser irrigada tambêm pode reduzir ou

aumentar o custo de investimento do sistema. Dependendo do tamaho

dos mõdulos , '", ,Irrl9avelS. pode-se optar por sistemas de irri9a~o

e/ou apenas por conjuntos de bombeamento móveis. o que poderã

reduzir os custos de invest imento. porim com o risco do aumento

dos custos do manejo e de depreciaG~o do sistema. Deste modo,

de extrema irri9ada em

rela~~o à localiza~ao e a tpo de fonte de ã9ua disponlvel.

A disponibilidade de pontos de tomada de 'sua com carsa

positiva. na propriedade. i de importlncia relevante para a

redu~~o dos custos de invest imentos. Porim esta alternat iva pode

apresentar restri~~es quanto ao tamanho dos módulos. em

decorrftncia da vaz~o ou do volume de 'sua armazenado em dado

perlodo de tempo. principalmente quando se trata de cataventos.'

uma vez que na maioria dos casos n~o se conhece a flutua~~o do

bombeamento da 'sua ao 10nso do tempo. para cada classe de

catavento existente no Nordeste. um sistema de

irri9a~~0 dimensionado para atender uma sirie de ~atores

existentes numa prpriedade necessita ser ajustado ou totalmente

recalculado antes de adotA-lo para uma outra condi~~o dist inta.

33



A escolha do sistema de irri9a~ao (mêtodo) e do tamanho do
môdulo a ser utilizado7 altm dos fatores mencionados7 ê fun~.o
lambêm do volume de Asua dispontvel7

classifica€ao da isua para irrisa~ao.

tipo de cultura e da

Na maioria dos casos. os conjuntos de bombeamento

dimensionados para ireas irrisadas abaixo de 3.0 ha apresentam-se
superdimensionados quando se utiliza molares diese17 cuJa

pot@ncia mlnima oscila em torno de 5.0cv. Esta condi~ao encarece

demasiadamente o custo de investimento para mOdulos

inferiores a 3.0 ha.

irrisAveis
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• Sistema de irri9a~~o e alternativas de bombeamento de

i9ua para mõdulos irri9iveis de 0.5 a 6.0 ha.

Irri9acao

Al t er na-:
tivas de
b omb e a+
mcn t o

Modulos irrigaveis - haf:Iist:emas de

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Sistema de irriga-
cao por mangueira
utilizando sulcos
c ur t os , ff:~chado~;
f'~ n iVf:~"1a do s

",',

")c..

f:listema de irri9acao 1 x x x x
por mangueira uti"1i- --------------------------------------------
z and o mi c r ob ac i a s ~~ x x

Sistema de irrigacao
por man9ueira com
aspersor manual

'1

Sistema de irrigacao
por mangueira com

Sistema de irri9acao 1 x x x x
por sulcos utilizan- --------------------------------------------
do tubos Janelados 2 x x

Sistema de irrigacao 1 x x x x
por sulcos uti1izan- --------------------------------------------do sifoes 2 x x

Sistema de irri9acao
por

i nun d ac a o x

Sistema de irrigacao
por aSPE~rsao ",',

Sistema de irri9acao
"1 oca 1 izado tipo
x i'"Hle-"Xique

i- Sem necessidade de bombeamento de i9ua
2- Com necessidade de bombeamento de i91.la



QUADRO • Custo de implanta~ao de sistemas dE irri9a~aa

Sistema dE irrisacao

Sistema de irrisacao
por mansueira utilizando
sulcos curtos. fechados
t? nivelados

Sistema de irrisacao
por mansueira utili-
;·~andom i crob ac ia

SistEma de irrisacao
por mansueira com
c\spersor manual

Sistema de irrisacao
por mansueira com
aspersor terminal
Sistema de irrisacao
por sulcos ut ilizando
t: ub o s ,j an t:~1 a d O~~)

Sistema de irrisacao
por sulcos util izan-
do s i Poe s

Altt:.'rnativa
dE

bombeamento
t'iodlJ1os Cust o

irri9aveis
(ha) ORTN

s Zb omb e am , O t:"• ..J 64
·107
·178
320

·1.0
2.0
3.0

c /b omb e a m• 427
7723.()

CIJsta
media
ORTN

·103

s/ bombeamo O. ~; ~i6
·1. O 93
2.0 ·1ss 90
3.0 ;~79

c/bombeamo 2.0
3.0

s/bombE~am • 0.5
·1 • ()

~;B
97

·162

c/bombeamo 375
675

2.0
3.0

c /bombE.'am. ·1.0 4·10
684

·1 ;~ :-l·1
2.0
3.0

49

210

387

~;/bombeam • O c· ·1'i·1.d
·1. O ~.~:~5
;? • () 39·1 ;.~26
:LO 704

c/bombeamo a. O
3.0

s/bombeamo O C·• ..J 73
·1.0 ·122

;~04
367

c/bombeamo a, O
3.0 490

882
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ContinuaElo QUADRO

Sistema de irrig8CaO
Alternativa

de
Bombeamento

Modulos Custo
irrigaveis

(ha) ORTN
Custo
Media
ORTN

Sistema de irrigacao
por inundacao

s/bombeamo 1.0
2.0

78
130 69

c/bombeamo 1.0 297
495 2642.0

Sistema de irrigacao
por aspersao

c/bombeamo 2.0 376
3.0 677
4.0 1219 421
5.0 2194
6.0 3949

Sistema de irrigacao
local izado tipo
xi9ue-xi9ue

s/bombeamo 1.0
2.0
3.0

300
540
972

302

MEDIA 225
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fWADFW • Custo de implanta~~o de alternativas tecno169icas para
capta€~o e armazenamento de ã9ua.

Tecnolo9ias AltE~rna--
t iva

Custo
ORTN

Custo mediei
ha ORTN

Area
(ha)

Sistf:~ma d e aprove it amen t o Milho(M) -1 189.5
da a s u a de ChUVe\ F>rOVE~n ien-- M ilho ~) 336.4c__

t e do es c oamen t o superfi-- M ilho 3 475.9
c ia l--BAEB/CV par<':\uso com Caup i(C) -1 -1;~-1.6
ir-ri!H\C<':\Od e sa 1vac ao Ce\l.H>i r) 2-1-1.2c__

Caupi 3 :~OO. 6
M }-{ C -1 -153.7
M x C ~) ;~72.0 -144.3e:

1"1 }.{ C 3 379.3
Fe iJao '1 -18;~.4
Ff:dJao ~) :1~~9.2c..

Fe iJao 3 472.4
Sor9O -1 -17-1.7
Sor9o ~) 304.1c_

Bor s o 3 'i;~9.4

Barragem subterranea para
exploracao de a9ricultura
d E!" va z an t F.

Barragem subterranea para
vazante e abastecimento
de a9ua

Sistema de captacao de
asua de chuva "in situ""
- Modelo "Guimaraes Duque"
-- Ivlo(k 10 W·'
-- Mod f:~10 CP "
-- Modt:do ~)B"

Cisterna rural-CPATSA. com
ar e a dE":: caF;tacao no solo

Cisterna rural tradicional

Culturas
alimento 65.7 ss,7

CIJ 1 t IJt- e\ ~i

.,\1 imen t • -1
Cons. hum.

-130.4 -1ao , 4

Tracao
an i ma l h a
T. Mf:~cCUl. h a

9
'13

Lon a+t e l a
de ar ame

;-!Om3
40m3
85m3

-1'10m3

(.1) Vf:~naria :~Om3 84.5 84.5
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