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1. INTRODUCAO 

O agreste semi-arido da Paraiba tern uma altitude media de 540 m, temperatura media 

de 23
 0

 C, sendo a media minima anual 19,2 ° C e a media maxima anual 27,5
 0

 (institute-

nacional de meteorologia). O periodo chuvoso e de 4 a 6 meses, com uma precipitacao anual 

que varia de 600 a 800 mm nos anos normais, e o periodo de baixa e ausencia de precipitacao 

e de 6 a 8 meses. Em conseqiiencia, os criadores de gado necessitam produzir volumosos em 

excesso durante o periodo das chuvas para armazenar e alimentar os animais no periodo seco 

e/ou produzir artificialmente os volumosos para garantir a producao mensal nos meses secos. 

Para produzir forragem artificialmente as capineiras sao otimas altemativas mas torna-se 

necessario a sele9ao criteriosa da forrageira e do sistema de producao(coser et. 2004) 

O capim elefante e considerado uma das mais importantes forrageiras tropicais devido 

ao seu elevado potencial de producao de biomassa, facil adaptacao aos diversos ecossistemas 

e boa aceitacao pelos animais, sendo largamente utilizado na alimentafao de rebanhos 

bovinos sob as formas de pastejo, feno e silagem. E tambem a forrageira mais indicada para a 

formacao de capineiras, para corte e fornecimento de forragem verde picada no cocho, pois, 

alem de uma elevada produtividade, apresenta as vantagens de propiciar maior 

aproveitamento da forragem produzida e redû ao de perdas no campo Exige solo com 

fertilidade acima da media, apresenta tolerancia a insetos e doencas, o teor de proteina na 

materia seca e de 14% no verao e 6% no inverno, a temperatura otima para cultura varia de 25 

a 40°C e a minima de 15°C; desenvolve muito bem em altitude variando do nivel do mar ate 

2.000 m e a precipitafao pluviometrica ideal e de 1.500 mm/ano. As caracteristicas do capim 

elefante asseguram ser uma forragem altamente adaptado ao agreste, necessitando-se corrigir 

a fertilidade do solo com adubacao adequada e completar o deficit de agua das chuvas com 

irrigacao(COSER et al. 2004) 

A irrigacao constitui um importante fator para a manuten9ao da produ9ao de forragem por 

ocasiao da epoca seca, especialmente em regiSes onde o indice pluviometrico e baixo. A sua 

utiliza9§o em capineiras e pastagens ainda e pouco devidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o alto custo e o baixo 

conhecimento da pratica da irriga9ao nas propriedades rurais. O uso de irriga9ao possibilita 

manter elevada a produ9ao do capim elefante para regioes em que a temperatura e a 

luminosidade, durante todo o ano, permanecem favoraveis ao crescimento das plantas. 
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Nessas regioes, o uso da irrigacao possibilita uma reducao no uso de volumosos conservados 

e concentrados durante o ano. (VALADARES FILHO S.C. 2000) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho consistiu na elaboracao de um projeto para producao de 

forragem irrigada por aspersao visando a suplementacao alimentar de 20 vacas de leite da 

propriedade granja natal, durante o periodo seco, setembro a fevereiro , do municipio de 

puxinana agreste paraibano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1. Capim elefante 

O capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum) e sem duvida uma das gramineas 

mais importante e mais difundida em todas as regioes tropicais e subtropicais do mundo e 

uma graminea , de origem africana. Esta graminea foi introduzida no Brasil na decada de 50, 

pelo Coronel Napier. Apresenta um grande numero de variedades e/ou ecotipos, como: 

Napier, Mercker, Porto Rico, Albano, Mineiro, Mole de Volta Grande, Gigante de Pinda, 

Mott, Taywan, Cameroon, Urukwanu, Roxo . Esta forrageira produz materia seca de baixa 

digestibilidade no inverno, devido a seu alto conteudo em fibras nao digestiveis, e lignina. O 

capim elefante exige solos de media e alta fertilidade, e sensivel ao frio e ao fogo, nao tolera 

solos encharcados. (VALADARES FTLHO ,SC2000) 

A disponibilidade de forragem em pastagem e de fundamental importancia, tanto 

para a pesquisa cientifica quanto para a exploracao racional em areas manejadas 

comercialmente (C6SER et al., 2004). Por isso, a uma importancia fundamental de se 

estimar de forma simples e precisa a taxa de acumulo de materia seca e permitir que se calcule 

a taxa de lotacao e o desempenho animal, com o objetivo final de tornar o sistema sustentavel 

e com produtividade. 

O principal atributo desta forrageira e sua alta producao de forragem quando 

submetida a cortes freqiientes, adubada e irrigada. Apresenta otima resposta a adubacao 

(NPK). A literatura se reporta ganhos de ate 1.000 kg/ha/ano, em peso vivo, por ano, com 

adubacoes e irrigacao. E uma graminea recomendada para producao de silagem, contudo, seu 

teor de CHO soluvel (<10%) esta no limiar do nivel recomendado pela pesquisa que e de 

10%. Recomenda-se reduzir seu teor de agua a epoca de ensilagem, por interrnedio de 

emurchecimento ou de um aditivo seqiiestrante de agua (polpa citrica ou milho desintegrado 

com palha e sabugo). E recomendavel, ainda, o uso de um aditivo bacteriano e/ou melaco para 

aumentar a fermentacao lactea.(YASSU ET AL .(2004) 

A figura 1 mostra um cultivo de capim elefante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 



• Nome cientifico: Pennisetum purpureum Schumach. 

• Origem: Africa. 

• Ciclo vegetativo: perene. 

• Formas de uso: forragem picada verde "in natura", ensilagem, pastejo e fenacao. 

• Digestibilidade: satisfatoria, na primavera, verao e inicio de outono e baixa no final de 

outono e inverno. 

• Palatabilidade: satisfatoria, no verao. 

• Producao : 120t/ha/ano. 

• Precipitacao pluviometrica: 1.500 mm/ano. 

• Tolerancia a insetos e doencas: sensivel a cigarrinha e ao Helmintosporium sacchari. 

• Teor de proteina na materia seca: 14% no verao e 6% no inverno. 

• Temperatura: otima 25-40°C e a minima 15°C. 

• Altitude: nivel do mar ate 2.000 m. 

• Fotoperiodo: planta de dia curto. 

• Iluminamento: nao e uma planta de sombra. 

• Niimero de cromossomos: 2n = 27, 28, 56. Facilmente se cruza com Pennisetum 

americanum (P. typhoides) e produz um hibrido rustico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2. Recomendacoes agronomicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Fertilidade do solo: acima de media 

• Forma de plantio: por mudas (2.000 kg/ha) 

• Modo de plantio: em linhas 

• Espacamentos: 1,0 m entre fileiras e 0,10 m entre planta 

• Profundidade de plantio: 0,15 a 0,20 m 

• Tempo para utilizacao: 90 a 110 dias apos plantio 

• Tolerancia a seca: media 

• Tolerancia ao frio: baixa 

• Tolerancia a solos mal drenados: baixa 

• Tolerancia ao fogo: moderada 

• Consorciacao: nenhuma 

• Latitude: limites 10°N e 20°S. 

• Salinidade no solo: baixa tolerancia 

• Adubacao: de acordo com as recomendacoes tecnicas determinadas pela analise de 

solo. 

• A cultura de capim elefante retira por ano, em media, 77 kg de N, 50 kg de P e 594 kg 

de K do solo. 

3.3. Descrigao morfofisiologica: 

Planta perene cespitosa formando grandes touceira, alta geralmente com 3 

metros as vezes curvadas pelo proprio peso com paniculas terminals, cilindricas e 

compactas, e espigueta isolada ou em grupo de 2-5, guarnecidas por cerdas sendo uma 

sempre maior do que a outra. Os colmos podem chegar a 3cm de espessura da base, 

muito resistente, formam-se ate 20 entrenos , geralmente lisos e glabros pode ocorrer 

uma pilosidade pouco abaixo da panicula; de coloragao amarelada as vezes com a 

pigmentagao avermelhada; cerosidade epicutilar e nos intumescidos o sistema basal 

apresenta rizomas de ate 25 cm raizes fibrosas. As folhas com laminas de ate 30 a 90cm 

de comprimento e espessura de ate 2,5 cm; nervura mediana, provocando depressao na 

face ventral e proeminencia na dorsal; geralmente aspera nas duas faces e nas margens 

coloragao verde ou verde-azulada. Bainhas lisas e glabras ou asperas e pilosas na face 

ventral. A inflorescencia apresenta paniculas cilindricas, compactas, com 8 - 30 cm 

de comprimento por 1,5 -3 cm de espessura, eretas com longas hastes *na parte 

terminal dos colmos e de seus ramos; esverdeada, amarelada, castanha em cada grupo 

de espiguetas geralmente apenas uma e fertil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( V A L A D A R E S F ILHO, S.C. 2000). 

Na realidade e uma das forrageiras mais importantes no Brasil, devendo ser 

adequadamente manejada, pois em plantas muito desenvolvidas os colmos sofrem lignificacao 

e passam a ser rejeitados. Em alguns lugares e utilizada como quebra-vento. 
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3.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Produgao animal em Pastagem Irrigada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As p a s t a g e n s r e p r e s e n t a m a f o r m a m a i s p r a t i c a e e c o n o m i c a d e a l i m e n t a g a o d e 

b o v i n o s , c o n s t i t u i n d o a b a s e d e s u s t e n t a g a o da p e c u a r i a d o B r a s i l . S a b e - s e , e n t r e t a n t o , 

q u e os r e s u l t a d o s e c o n o m i c o s q u e v e m s e n d o o b t i d o s pe la m a i o r i a d o s p e c u a r i s t a s d o 

n o s s o p a f s , c o m a p r o d u c a o d e b o v i n o s a p a s t o p o d e m s e r c o n s i d e r a d o s m u i t o m o d e s t o s 

t e n d o e m v i s t o o n o s s o g r a n d e p o t e n c i a l . Ex i s t e p o r t a n t o , a n e c e s s i d a d e da o b t e n g a o de 

g a n h o s e m p r o d u t i v i d a d e q u e p e r m i t a m t o r n a r a p e c u a r i a , p r i n c i p a l m e n t e n a s r e g i o e s d e 

t e r r a s m a i s v a l o r i z a d a s , m a i s r e n t a v e l e c o m p e t i t i v a , f r e n t e a o u t r a s p o s s i b i l i d a d e s d e 

u s o da t e r r a . N e s t e c o n t e x t o , a p r o d u g a o d e b o v i n o s e m p a s t a g e n s i r r i g a d a s p o r 

a s p e s s o r e s e u m a t e c n o l o g i a q u e v e m s e n d o c r e s c e n t e m e n t e a d o t a d a p e l o s p e c u a r i s t a s , 

n o t a d a m e n t e p o r a q u e l e s q u e j a d i s p o e m d e u m n i v e l t e c n o l o g i c o e l e v a d o e q u e 

p o s s u e m t a m b e m e l e v a d a c a p a c i d a d e g e r e n c i a l e d e i n v e s t i m e n t o s , c o m o f o r m a d e 

a u m e n t a r a p r o d u t i v i d a d e da s u a a t i v i d a d e s e j a p a r a p r o d u g a o l e i t e o u d e c a r n e . 

C o n f o r m e a p u r o u Y A S S U e t a l . ( 2 0 0 4 ) , a t u a l m e n t e 2 5 % d a s v e n d a s d e e q u i p a m e n t o s de 

a s p e r s a o pe la V a l m o n t I r r i g a t i o n d o B r a s i l , f a b r i c a n t e d e a s p e r s o r e s d o p a i s , s a o 

d e s t i n a d a s a p e c u a r i a . O s r e s u l t a d o s q u e v e m s e n d o o b t i d o s c o m a a d o g a o d e s t a t e c n i c a 

t e r n s i d o i m p r e s s i o n a n t e s . E l e v a d a s t a x a s d e l o t a g a o ( a t e 1 0 U A / h a ) c o m b i n a d a s c o m 

g a n h o s d e p e s o v i v o na f a i x a d e 1,0 k g / d i a , i n c l u s i v e d u r a n t e o p e r i o d o s e c o d o a n o , t e r n 

d e s p e r t a d o o i n t e r e s s e d e p e c u a r i s t a s , t e c n i c o s e p e s q u i s a d o r e s . 

3.5. Qualidade da capineira irrigada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As capineiras, quando bem manejadas, exigem que se relacione sua area disponivel 

com o numero de animais a serem arracoados durante todo o ano. Para tanto, a capineira deve 

ser utilizada em talhoes com diferentes alturas do capim, o que facilita o seu manejo e permite 

ao produtor estabelecer comparacoes entre os talhoes, o que permite se estimar a quantidade 

de capim disponivel em curto prazo. Em geral, com um hectare de capineira bem formada e 

manejada pode-se alimentar dez vacas de leite durante 120 dias, com uma producao diaria de 

leite em torno de 15kg/vaca. A inclusao de outros ingredientes na dieta, como os 

concentrados, dependera do nivel de producao do rebanho e do estagio de lactacao dos 

animais (Embrapa- gado de leite). 

Os cortes podem ser realizados manual ou mecanicamente, quando o capim elefante 

estiver com 1,80 m de altura ou a cada 60 dias, na epoca chuvosa; na epoca seca, recomenda-

se corta-lo com 1,50 m, esse manejo visa obter a melhor relacao entre a quantidade e a 
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qualidade da forragem, uma vez que tanto o rendimento forrageiro quanto o valor nutritivo 

sao afetados pela idade da capineira e, conseqiientemente, influenciando o desempenho 

animal. Dessa maneira, quando a forragem verde e a unica ou a principal fonte de. alimento, 

esta deve apresentar elevada qualidade, propiciando ao animal consumir quantidades de 

energia e proteina que possibilitem um grande desempenho em ganho de peso ou producao de 

leite, nunca se deve deixa-lo "passar" para corta-lo no ano seguinte. Em caso de sobra de 

capim de um talhao, este deve ser cortado e fornecido para categorias do rebanho menos 

exigentes ou seu uso para silagem. O corte manual deve ser feito rente ao solo, de preferencia 

com enxada bem afiada, facilitando os cortes seguintes, o que nao e conseguido quando se faz 

o corte azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 ou 20 cm de altura. O corte baixo facilita a entrada de carrocas e carretas na area 

para recolher o capim, alem de propiciar brotacao mais robusta.( Embrapa-gado de leite) 

Numa capineira de corte alto podem ocorrer problemas de esmagamento de plantas 

pelo trafego de carretas, prejudicando as gemas acima do nivel do solo e, em consequencia, a 

rebrota seguinte, com reducao drastica na sua produtividade e longevidade. No corte 

mecanizado, a colhedeira tipo Taarup ou similar deve ser acoplada ao trator, com engate para 

carreta ou vagao. Este equipamento, alem do corte, faz uma picagem grosseira do material 

cortado, que e conduzido a carreta ou vagao forrageiro por meio de um tubo. No entanto, 

esses equipamentos possuem um mecanismo de corte que abala a base da touceira, 

comprometendo a rebrota do capim-elefante e sua produtividade em medio prazo, devendo ser 

preteridos em relacao aqueles que trabalham com sistemas de facas oscilantes, hoje os mais 

recomendados para essa pratica( Embrapa-gado de leite). 

O material cortado manualmente pode ser transportado por carroca ou carreta ate o 

local onde se encontra a picadeira de forragem. O recolhimento do capim cortado devera ser 

orientado no sentido de evitar a entrada de maquinas nas areas recem-cortadas e ern fase de 

rebrota. Dessa maneira, o corte devera ser iniciado do fundo para frente da capineira. Em 

seguida processa-se a picagem do material, tendo-se o cuidado de verificar se as facas estao 

afiadas e a picadeira regulada de modo que pique o material no tamanho de 1-2 cm, 

considerado o ideal para promover aumento no consumo de forragem. 

Facas desreguladas e cegas permitem o corte do material em pedacos muito grandes, 

desfibrados e desuniformes, fazendo que o consumo pelo animal seja reduzido e haja muita 

sobra de forragem no cocho. Alem disso, pode prejudicar o equipamento e aumentar o 

consumo de combustivel ou energia. No caso do corte mecanizado, o capim e picado pela 

propria maquina na capineira, nao necessitando fazer a operacao anterior. Os mesmos 
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cuidados no procedimento da regulagem e afiacao das facas devem ser observados antes de 

cada corte mecanico de forragem na capim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. Pastagem de capim-elefante: uma alternativa viavel 

Uma vez que a alimentacao de vacas em lactacao responde por 40 a 60% do custo 

de producao do leite, fica evidente a necessidade dos produtores buscarem programas de 

producao de forragens e sistemas de alimentacao mais eficientes no uso de energia, 

demandem menos mao-de-obra e investimentos (MATOS, 2001), segundo HOFFMAN et al., 

(2000) a correta utilizacao de pastagens por rebanhos leiteiros pode reduzir os custos de 

producao, principalmente pela reducao nos dispendios com alimentos concentrados, com 

combustiveis e com mao-de-obra, principalmente, alem disso, os investimentos com 

instalacoes, especialmente aquelas destinadas ao abrigo de animais e maquinaria, sao menores 

quando se comparam sistemas a pasto com aqueles em confinamento. 

Assim, dentro de um ambiente economico de busca da eficiencia para competir no 

mercado, o produtor de leite devera entao substituir a velha equacao "producao maxima = 

lucro maximo" por outra expressa da forma: "nivel de producao otimo = lucro maximo 

(MATOS, 2001) do ponto de vista da alimentacao do rebanho, o capim elefante e o mais 

barato de todos os alimentos para se produzir e utilizar (EMMICK, 1999), Alem de se 

constituir num sistema de producao que requer menores inversoes iniciais de capital a busca 

por produtividade em vez de producao nao e nova, Paises que possuem maior competitividade 

economica na producao de leite sao aqueles cujos sistemas de producao tern como sustentacao 

as pastagens os melhores exemplos sao a Nova Zelandia e a Argentina nesses paises a 

produtividade das vacas esta bem abaixo da alcancada nos Estados Unidos, mas com custo 

operacionais de producao significativamente menores (SILVESTRE, 2002). 

Uma avaliacao da utilizacao de pastagens por produtores de leite do Estado de New 

York mostrou que em media esses produtores conseguiram reducoes nos custos deT producao 

de US$ 153,00/vaca/ano. Esse montante equivale a uma poupanca de 50 centavos de dolar 

americano por litro de leite produzido (EMMICK, 1999). A reducao nos custos de producao 

com a utilizacao de pastagens foi devida, principalmente, a menor dependencia do uso de 

maquinas e implementos, com menor dependencia de energia e combustiveis e menos tempo 

gasto com manuseio dos dejetos animais. 

O estado de Minas Gerais possui 29 milhoes de hectares de area ocupada por 

pastagens, sendo apenas 14% de pastagem formada (SILVESTRE, 2002). A pecuaria leiteira 
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e de corte no Brasil ainda exibe indices de produtividade muito baixos. No entanto, 

atualmente, verifica-se uma tendencia no sentido da reducao de custos e/ou no aumento da 

produtividade, visando principalmente alcancar melhores indices por animal e por area. 

Para os sistemas de producao, o uso eficiente de forrageiras e pastagens como base da 

alimentacao animal, representa uma das formas mais garantidas de se elevar a produtividade e 

reduzir os custos de producao, infelizmente, os solos dedicados a producao de capineiras 

sejam para corte ou pastejo, na maioria das nossas bacias leiteiras estao degradados e 

erodidos. Nesses solos os nutrientes que nao foram perdidos pela erosao, foram "carreados" 

para o meio urbano atraves do cafe, arroz, feijao, milho, carne e outros produtos agricolas ao 

longo das diversas lavouras conduzidas no passado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7. Uso do capim elefante versus produgao de leite 

Trabalhos com vacas em lactacao mostraram que e possivel produzir 15 kg de leite. 

por vaca e por dia, com vacas leiteiras em pastejo de capim elefante, sem nenhuma 

suplementacao com concentrado durante o periodo de chuva, com um retorno financeiro de 

R$15 por vaca por dia, considerando um tempo de duracao da pastagem de 10 anos e uma 

adubacao de manutencao anual equivalente a 100 e 80 kg de nitrogenio e K20. 

Pode ser obtido um rendimento 120 t por hectare de volumoso ao ano, com valor 

nutritivo de 12% de proteina bruta e de 62% de NDT. Esta pastagem obtida foi testada em 

eqiiideos como volumoso exclusivo, com otimos resultados. Considerando sua facilidade e 

seu baixo custo de implantacao e manutencao, ainda o seu bom valor nutritivo e sua 

apetecibilidade, pode-se antever que esta planta e a Forrageira da decada(Embrapa -gado de 

leite). 
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4. M A T E R I A L E METODOS 

4.1. Localizacao do projeto e caracteristicas da propriedade destinada a irrigacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto de irrigacao foi concebido para Granja Natal situada no municipio de 

Puxinana, na localidade Sitio Antas, explorada pelo rendeiro Joao Augusto de Azevedo. Dista 

aproximadamente 1,2 km do centro da cidade de Puxinana, PB, com bom acesso o ano inteiro 

em estrada de terra. Situada no Planalto da Borborema, com o clima de agreste, sendo o 

periodo chuvoso de marco a julho e os meses mais quentes sao novembro, dezembro e 

Janeiro. Trata-se de uma area de 18 ha, cortada pelo riacho Bodocongo, servida de energia 

eletrica com transformador proprio de 45kwa. 

O dados do rendeiro e da propriedade estao apresentados no anexo I 

O calculo da necessidade de forragem foi feito usando a seguinte equacao: 

NV 6 m e S es = Na x Nm x (30xCd) 

Sendo: 

NV6meses=necessidade de volumosos do periodo, em kg 

Na=Numero de animais a serem alimentados 

Nm=numero de meses do periodo, em meses 

Cd=Consumo diario por animal, em (kg/animal)/dia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4J$. Metodologia 

A metodologia adotada na elaboracao do projeto e em todos os passos de analise e 

calculo foi a desenvolvido por AZEVEDO (1997). Os calculos foram feitos com planilhas 

desenvolvidas AZEVEDO (1997b, 1997c, 1997d, e 1997e). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os dados do imovel em estudo possibilitaram conceber os sistemas de producao 

agricola, sistema de irrigacao e sistema de manejo, cujos resultados estao apresentados no 

anexo 2. 

Os componentes do sistema de irrigacao tubulacao lateral, tubulacao principal e 

sistema de aducao (tubulacao adutora, tubulacao de succao e eletrobomba), estao apresentados 

no anexo 3. 

No anexo 4, orcamento, estao relacionados todos os componentes do sistema do 

projeto e os valores de custo de mercado. 

O calculo da necessidade de forragem foi feito usando a seguinte equacao: 

NV 6 m e s e s =Na x Nm x (30xCd) 

Sendo: 

NV6meses=necessidade de volumosos do periodo, em kg 

Na=Numero de animais a serem alimentados=20 

Nm=numero de meses do periodo=6 meses 

Cd=Consumo diario por animal=32 (kg/animal)/dia 

Substituindo-se os valores na equacao, temos: 

NV 6 m e S es = 20 x 6 x (30x32)= 1 15.200kg 

Tendo como base a producao de 120.000 kg/ha de capim elefante sob condicoes de 

irrigacao, a area projetada de 0,69 ha tern capacidade de produzir 82.800 kg insuficientes para 

atender a demanda da granja no periodo seco estimada em 115.200kg. 

O projetado irriga a area de 0,69 ha funcionando apenas 3 dias durante o turno de rega 

de 12 dias, mas o potencial irrigavel pelo sistema trabalhando durante os 12 dias do turno de 

irrigacao e igual a 2,76 ha [(0,69 ha/3 dias) x 12 dias]. Para atender a demanda de 115.200kg 

de volumosos torna-se necessario ampliar a area irrigada. Como a area que sera irrigada por 

dia e de 0,23 ha (0,69/3), se o sistema funcionar 5 dias durante os 12 dias do turno de 
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irrigacao, beneficiara uma area de 1,15 ha que produzira 138.000 kg/ano, suficiente para 

atender as necessidades da granja. 

Sendo a producao anual de 138.000 kg/ano para alimentar os animais nos 6 meses 

secos, torna-se necessario armazenar a producao da capineira correspondente aos 6 meses de 

chuva. 

Outro aspecto a considerar e que a lateral com 4 aspersores irriga em 5 dias uma area de 

1,15 ha suficiente para fornecer a alimentacao volumosa demandada na granja. Reduzindo-se 

o numero de aspersores por lateral para 2, o turno de rega para 10 dias e o sistema 

fimcionando diariamente, irriga-se a mesma area, diminuindo-se o custo do projeto devido a 

diminuicao da vazao que em conseqiiencia necessitara de menores diametros de tubulacao e 

de uma eletrobomba menos potente e mais barata; e, a diminuicao do turno de rega para 10 

dias melhora a disponibilidade de agua no solo melhorando as condicoes para as plantas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES 

O projeto concebido beneficia uma area de 0,69 ha e produzira 82.800 kg/ano de 

forragem insuflcientes para atender a necessidade de volumosos do periodo seco. 

O sistema projetado para funcionar 3 dias dos 12 do turno de rega, produzira o 

suficiente para atender a demanda da granja caso disponha de area para funcionar durante 5 

dias por turno de rega. 

7. RECOMENDACOES: 

Recomenda-se a diminuicao do numero de aspersores para 2, o deslocamento da 

tubulacao principal para o centro da area e o funcionamento diario do sistema. Esta alteracao 

irrigara a area de 1,15 ha necessaria a producao da forragem de que necessita a granja. 
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PROJETO D E IRRIGAQAO POR ASPERSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Granja Natal - Projeto de irrigacao por aspersao de capineira 

Propriedade: Joao Augusto de Azevedo 
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Data de conclusao de elaboragao do projeto: 22/08/2008 

21 



APRESENTAQAO 

O presente documento versa sobre o Projeto de Irrigacao aspersao de capineira da 
Granja Natal, explorada pelo produtor rural e rendeiro do Sr. Joao Augusto de Azevedo. O 
imovel esta situado na localidade Antas no municipio de Puxinana, Estado da Paraiba. 
Trata-se de uma pequena propriedade com uma area de 18 ha, cortada pelo riacho das 
Bodocongo, servida de energia eletrica com transformador proprio de 45 kwa. Dista 1,2 km 
da sede do municipio por estrada de terra com bom acesso o ano inteiro. 

O clima e um agreste semi-arido, o periodo chuvoso concentrado nos meses de 
abril a julho. Os meses mais quentes sao novembro, dezembro e Janeiro. A agua e de boa 
qualidade para irrigacao com niveis baixos de elementos quimicos, sem perigo de toxidez 
para as culturas e corrosao de tubulacoes e componentes de metais. O imovel dispoe de 
tres fontes de agua: um barreiro, uma cacimba e um pogo tubular. O solo e de textura franco 
arenosa, apresentando tres camadas ate a profundidade media de 100 cm. 

O sistema de produgao consiste de uma capineira plantada com a forrageira 
Capim Elefante sob irrigacao por aspersao. 0 espacamento adotado e de 1 x 0,1 m e a 
profundidade efetiva de 100 cm. O sistema de irrigacao e por aspersao. O manejo do projeto 
e feito para atender um turno de rega de 12 dias, aplicando-se lamina de irrigacao bruta de 
110 mm no mes de maior demanda que e o mes de dezembro. 

O sistema de irrigacao e por aspersao convencional movel, sendo as mudancas 
feitas manualmente, com espacamento entre laterals de 24 m e o espacamento entre 
aspersores na lateral de 24 m. A principal instalada na extremidade da area e perpendicular 
as curvas de nivel. O material da lateral e da principal e PVC. 

O sistema de aducao e composto de adutora em PVC e succoes em PVC. A 
bomba e acionada por motor eletrico. 

O projeto ja possui o licenciamento ambiental e a outorga de agua. O custo 

estimado do projeto e da ordem de R$ 10.468,48. 

Campina Grande, 01 de agosto de 2007. 

Projetista: N ivandro Silva do Nasc imento - CPF 012 369 224-50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PROJETO DE IRRIGAQAO POR A S P E R S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T l T U L O : Gran ja Natal - Projeto de i r r igacao por aspersao de capinei ra 

PROPRIETARIO 
N O M E : 

RUA: 

Joao Augus to de Azevedo 

Joao Jul iao Mart ins 

C IDADE: Camp ina Grande CEP: 58 .109-085 E S T A D O : PB 

T E L E F O N E S : (xxx83) 33332992 C E L U L A R : (xxx83) 9131 6463 

FAX: E-MAIL: hmaz@super ig .com.b r 

PROPRIEDADE 
N O M E : Gran ja Natal 

LOCALIDADE: Antas 

C IDADE: Pux inana C E P : 58 .100-000 ESTADO: PB 

ObservacSes: 

Excelente acesso o ano todo. A propr iedade dista 1,2 km da c idade de Pux inana sendo o acesso at raves de 

estrada de chao batido. 

PROJETISTA 
NOME: N ivandro Silva do Nasc imento - C P F 012 369 224-50 

CREA: F O R M A Q A O : A l u n o d e Engenhar ia Agr ico la 

RUA Cicero A lexandr ino , 275 

C IDADE: Sao Jose da Mata C E P : E S T A D O :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

T E L E F O N E S : (xxx083) 33332992 (xxx083) 8883 2992 FAX: (xxx83) 33332992 

E-MAIL: n ivnadro.s i lva@yajoo.com.br 

Data de inicio de e laboracao do projeto 20 /05 /2008 

Data de conc lusao de e laboracao do projeto: 00/01/1900 

Ass inatura: 

Nivandro Silva do Nasc imento - C P F 012 369 224-50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P R O J E T O DE I R R I G A C A O POR A S P E R S A O 

T lTULO: Gran ja Natal - Projeto de i rr igacao por aspersao de capinei ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DADOS BASICOS 

CLIMA 

Tipo Agreste (semi-arido) . 

Mes 
Evapot ransp i racao de 

re fe renda (ETR) , m m 

Prec ip i tacao provavel ao n ivel 

de 7 5 % de probabi l idade (PP), 

m m / m e s 

JAN 161 7 

FEV 143 12 

MAR 140 23 

A B R 114 49 

MAIO 90 60 

JUN 75 71 

JUL 81 63 

A G O 99 34 

SET 126 7 

O U T 152 2 

NOV 156 1 

DEZ 161 4 

Evapotranspi racao de re fe renda do mes de maior demanda , em m m E T R m 161,2 

V E N T O 
Velocidade, em km/h W 6,0 

V E N T O 
Direcao D V leste-oeste 

ALT ITUDE, em m 540,0 

T E M P E R A T U R A , media do mes de maior demanda e m °C 31,0 

Observacao: 

Dados extrapolados do mun ic ip io de Camp ina Grande - PB. Per iodo de chuva maio- ju lho 

AGUA 

Fonte . R io 

P A R A M E T R O S CONVENC. V A L O R 

Quantidade, em 
l/s 

Q D = 50 

Condutividade eletrica da agua de irrigacao, em mmhos a 25°C CEai= 0,3 

Classificagao quanto a salinidade C1S1 

Observacoes: 

O teor de sais na agua do acude aumen ta no per iodo de outubro a feverei ro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P R O J E T O D E I R R I G A Q A O P O R A S P E R S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T i T U L O : Gran ja Natal - Projeto de irr igacao por aspersao de capinei ra 

SOLO 

SOLO-PARAMETROS C O N V E N Q . 
C A M A D A DO 

S O L O 

Profundidade da camada do solo, em mm PC= 200 300 500 

Capac idade de campo, em % CC= 12,0 13,0 14,0 

Ponto de murcha, em % PM= 6,0 6,5 7.0 

Densidade aparente, e m g / c m 3 

Da= . 1,4 1,3 1,31 

Textura 
med ia -

aren 
media-aren media-aren 

Drenagem Boa boa boa 

Velocidade de infiltragao basica, em mm/h V IB 20 * 

Extrato de saturagao do solo, e m m m h o s / c m 0,6 

* 

TOPOGRAFIA 
P A R A M E T R O S C O N V E N Q . V A L O R 

Dimensao da area na d i recao das laterals, em m L= 103 

D imensao da area na d i recao pr incipal , em m 65 

Area a ser irr igada, em m 2 Al= 6.695 

Cota do nivel m ln imo da agua, em m Po= 98 

Cota do nivel max imo da agua, e m m P1 = 100 

Cota no inlcio da area, e m m P2= 100,5 

Cota no final da area, em m P3= 100 

Observacoes: 

O proprietario e pecuar is ta e dese ja aumentar a quant idade de a l imento vo lumoso atraves de uma capinei ra 

irr igada. O produtor possui nivel med io de instrucao, mui ta exper ienc ia na admin is t racao da fazenda e 

capac idade gerencia l que o torna apto para absorver e desenvo lver as tecn icas da agr icul tura irr igada. 

DADOS GERENCIAIS E SOCIO-ECONOMICOS 
In formacoes: s o c i o - e c o n o m i c a s , c a p a c i d a d e gerenc ia l , exper ienc ia c o m i r r igacao, m e r c a d o , a s s i s t e n c i a 

t ecn ica , etc. : 

P A R A M E T R O S C O N V E N Q A O V A L O R 

Jornada mensal de t rabalho, e m dias 

Horas de func ionamento diario, e m horas 

JM= 26 Jornada mensal de t rabalho, e m dias 

Horas de func ionamento diario, e m horas HD= 12 

Observacoes: 

Fonte de energ ia - e letr ic idade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P R O J E T O D E I R R I G A Q A O P O R A S P E R S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T lTULO: Granja Natal - Projeto de i r r igacao por aspersao de capineira 

R E S U L T A D O S 

S I S T E M A D E P R O D U C A O A G R I C O L A 

P A R A M E T R O S V A L O R 

Cultura Cap im e le fante 

V A L O R 

Espacamento entre f i leiras de planta, em m E1 = 1,00 

Espagamento ent re p lantas na f i leira, em m E2= 0,10 

Area por cultura, e m % Ac i= 100 

Prof, efetiva das raizes, em m m P E R = 1000 

Agua a repor, em % Y= 80,0 

Coef ic iente do cult ivo Kc= 1,0 

Tolerancia a sal in idade CEes= 3,2 

Mes 
Capim elefante 

Mes 
F 

JAN 0,50 

FEV 1,00 

MAR 0,50 

A B R 1,00 

MAIO 0,50 

J U N 1,00 

JUL 0,50 

A G O 1,00 

S E T 0,50 

O U T 1,00 

N O V 0,50 

DEZ 1,00 

LEGENDA: F=Fator de cor recao do coef ic iente de cult ivo em funcao ciclo feno log ico 

Quadro 2.1 - Paramet ros ag ronomicos do projeto 

Mes 
UC 

m m 

NIL 

m m 

DML 

m3/ha 

LIL 

m m 

LV 

m m 

JAN 81 74 736 37 2 

FEV 143 131 1.308 66 3 

M A R 70 47 468 32 2 

A B R 114 65 650 53 2 

MAIO 45 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- * 21 1 

JUN 75 4 40 35 2 

JUL 40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 19 1 

A G O 99 65 652 46 2 

S E T 63 56 560 29 1 

O U T 152 150 1.499 70 3 

NOV 78 77 770 36 2 

DEZ 161 157 1.572 74 3 

T O T A I S 1.121 825 8.255 - -

LEGENDA: 

UC = Uso consuntivo mensal, em mm LIL= Lamina de irrigacao liquida, em mm 

NIL= Necessidade mensal de irrigacao liquida, em mm LV = Lamina de lixiviacao, em mm 

DML= Demanda mensal liquida, em m3/ha 

Lamina l iquida inicial, e m m m 

Frequencia de i rr igacao adotada, em dias 

LL= 88 Lamina l iquida inicial, e m m m 

Frequencia de i rr igacao adotada, em dias Fl= 12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P R O J E T O D E I R R I G A Q A O P O R A S P E R S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T i T U L O : 
Gran ja Natal - Projeto de i rr igacao por 

aspersao de capinei ra 

R E S U L T A D O S - S I S T E M A D E I R R I G A Q A O 

C A R A C T E R I S T I C A S DO A S P E R S O R 

Marca 

Modelo 

Molha bem Marca 

Modelo Chuva media 

Numero de bocais 

Diametro do bocal maior, e m m m 

Diametro do bocal menor, e m m m 

Diametro do corpo do aspersor , e m po legada 

NB • 2 Numero de bocais 

Diametro do bocal maior, e m m m 

Diametro do bocal menor, e m m m 

Diametro do corpo do aspersor , e m po legada 

DG 5,5 

Numero de bocais 

Diametro do bocal maior, e m m m 

Diametro do bocal menor, e m m m 

Diametro do corpo do aspersor , e m po legada 

DM 5,0 

Numero de bocais 

Diametro do bocal maior, e m m m 

Diametro do bocal menor, e m m m 

Diametro do corpo do aspersor , e m po legada DA 1,0 

Pressao de serv ico, em mca 

Vazao do aspersor, em m 3 / h 

PS 40,0 Pressao de serv ico, em mca 

Vazao do aspersor, em m 3 / h QA 4,2 

Diametro molhado pelo aspersor, e m m 

Espagamento ent re laterais, e m m 

Espacamento entre aspersores na laterais, em m 

Distancia do pr imeiro aspersor , e m m 

Precipi tacao do aspersor, e m m m / h 

DM 34,0 Diametro molhado pelo aspersor, e m m 

Espagamento ent re laterais, e m m 

Espacamento entre aspersores na laterais, em m 

Distancia do pr imeiro aspersor , e m m 

Precipi tacao do aspersor, e m m m / h 

EE1 24,0 

Diametro molhado pelo aspersor, e m m 

Espagamento ent re laterais, e m m 

Espacamento entre aspersores na laterais, em m 

Distancia do pr imeiro aspersor , e m m 

Precipi tacao do aspersor, e m m m / h 

EE2 24,0 

Diametro molhado pelo aspersor, e m m 

Espagamento ent re laterais, e m m 

Espacamento entre aspersores na laterais, em m 

Distancia do pr imeiro aspersor , e m m 

Precipi tacao do aspersor, e m m m / h 

EE' 0,5 

Diametro molhado pelo aspersor, e m m 

Espagamento ent re laterais, e m m 

Espacamento entre aspersores na laterais, em m 

Distancia do pr imeiro aspersor , e m m 

Precipi tacao do aspersor, e m m m / h PA 7,3 

Al tura do aspersor, em m 

Numero de aspersores na lateral 

A A 2,0 Al tura do aspersor, em m 

Numero de aspersores na lateral NALD 4 

P A R A M E T R O S DA S U B U N I D A D E DE R E G A - L A T E R A L 

PARAMETROS 
LEGEND 

A 
VALORES 

Numero de aspersores na lateral N A L D 4 

Compr imento da area irr igada pela lateral, em m CAIL 96 

Largura da area a ser i rr igada pelo aspersor adotado, em m LAI 24 

Area da subunidade de rega ou area irr igada pela lateral, em m2 A L 2 .304 

P A R A M E T R O S DO S I S T E M A 

P A R A M E T R O S 
LEGEND 

A 
VALORES 

Eficiencia de apl icacao, e m % EFA 70,0 

Eficiencia de condugao, e m % EFC 95,0 

Numero de lados da principal NLP 1 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) NVD 3 

PROJETO DE IRRIGAQAO POR ASPERSAO 



» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T f T U L O : Granja Natal - Projeto de irr igagao por aspersao de capinei ra 

RESULTADOS - MANEJO 

Quadro 3.1 - D e m a n d a s e s t i m a d a s do projeto e parametros de o p e r a c a o 

M E S 

NCESSIDADE D' AGUA BOMBEAMENTO PARAMETROS DE OPERACAO 

M E S NIB NIB V M B H B M LIB T T D 

m m m 3 /ha /mes m 3 h m m h h 

JAN 111 1107 765 49 56 8 5 

FEV 197 1967 1.360 86 99 14 6 

MAR 70 703 486 31 48 7 5 

A B R 98 977 676 4 3 79 11 6 

MAI 0 0 0 0 31 4 4 

JUN 6 60 42 3 52 7 5 

JUL 0 0 0 0 28 4 4 

A G O 98 980 678 4 3 68 9 5 

SET 84 842 582 37 4 3 6 4 

O U T 225 2254 1.558 99 105 14 7 

N O V 116 1158 800 51 54 7 5 

DEZ 236 2364 1.634 104 111 15 7 

T O T A I S 1.241 12413 8.580 546 

LEGENDA: 

NIB= Necess idade de i rr igacao bruta, em m m / m e s e em m 3 / ha 

DMB= Necess idade de i rr igacao bruta, em m 3 / ha /mes 

V M B = V o l u m e mensa l bombeado , e m m 3 

HBM=Horas de bombeamen to mensa l 

LIB= Lamina de i rr igacao bruta, em m m 

T =Tempo necessar io para apl icar a lamina de i rr igacao bruta, em horas 

T D = T e m p o de func ionamento diar io, e m h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARAMETROS DE MANEJO 
Frequencia de irrigacao adotada, em dias 

Eficiencia de aplicacao, em % 

Eficiencia de conducao, em % 

Lamina bruta inicial, em mm 

Tempo necessario para aplicar a lamina bruta inicial, e m 
horas 

Fl= 12 Frequencia de irrigacao adotada, em dias 

Eficiencia de aplicacao, em % 

Eficiencia de conducao, em % 

Lamina bruta inicial, em mm 

Tempo necessario para aplicar a lamina bruta inicial, e m 
horas 

EFA= 70 

Frequencia de irrigacao adotada, em dias 

Eficiencia de aplicacao, em % 

Eficiencia de conducao, em % 

Lamina bruta inicial, em mm 

Tempo necessario para aplicar a lamina bruta inicial, e m 
horas 

EFC= 95 

Frequencia de irrigacao adotada, em dias 

Eficiencia de aplicacao, em % 

Eficiencia de conducao, em % 

Lamina bruta inicial, em mm 

Tempo necessario para aplicar a lamina bruta inicial, e m 
horas 

LBI= 132 

Frequencia de irrigacao adotada, em dias 

Eficiencia de aplicacao, em % 

Eficiencia de conducao, em % 

Lamina bruta inicial, em mm 

Tempo necessario para aplicar a lamina bruta inicial, e m 
horas 

Ti= 18 

Numero de laterais necessarias 

Numero de laterais de espera 

Comprimento da area irrigada pela lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela principal, em m 

NL= 1 Numero de laterais necessarias 

Numero de laterais de espera 

Comprimento da area irrigada pela lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela principal, em m 

NLE= 0 

Numero de laterais necessarias 

Numero de laterais de espera 

Comprimento da area irrigada pela lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela principal, em m 

CAIL 96 

Numero de laterais necessarias 

Numero de laterais de espera 

Comprimento da area irrigada pela lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela principal, em m CAIP 72 

Numero total de mudancas ao longo do turno de rega 

Numero de mudancas por dia 

Area irrigada por mudanca, em m 2 

Area irrigavel pelo sistema, em ha 

Vazao media do projeto, em m 3/h 

NMT 3 Numero total de mudancas ao longo do turno de rega 

Numero de mudancas por dia 

Area irrigada por mudanca, em m 2 

Area irrigavel pelo sistema, em ha 

Vazao media do projeto, em m 3/h 

NM 0,25 

Numero total de mudancas ao longo do turno de rega 

Numero de mudancas por dia 

Area irrigada por mudanca, em m 2 

Area irrigavel pelo sistema, em ha 

Vazao media do projeto, em m 3/h 

AM= 2.304 

Numero total de mudancas ao longo do turno de rega 

Numero de mudancas por dia 

Area irrigada por mudanca, em m 2 

Area irrigavel pelo sistema, em ha 

Vazao media do projeto, em m 3/h 

Al= 0,69 

Numero total de mudancas ao longo do turno de rega 

Numero de mudancas por dia 

Area irrigada por mudanca, em m 2 

Area irrigavel pelo sistema, em ha 

Vazao media do projeto, em m 3/h QM= 16,8 
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T lTULO: Granja Natal - Projeto de irr igacao por aspersao de capinei ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E S U L T A D O S - T U B U L A Q A O L A T E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CA RA C TERlS TIC A S DOS TUBOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALEGENDA 
TRECHO 

1 
TRECHO 2 

Material PVC 

Classe de pressao, e m mca C P = 40 0 

Diametro nominal , em m m DN= 50 0 

Diametro externo, em m m DE= 5fJ,5 0 

Espessura da parede, e m m m e= 1,2 0 

Diametro interno, e m m m Dl= 48,1 0 

Tubo para conexao do aspersor tern furo (sim/nao) 0 0 0 

P A R A M E T R O S LEGENDA 
TRECHO 

1 
TRECHO 2 

Numero de aspersores na lateral NA= 4 0 

Compr imento da lateral, e m m CTL= 72,5 0,0 

Diametro molhado pelo aspersor , e m m EE'= 0,5 0,0 

Al tura do aspersor, em m A A = 2,0 2,0 

Desnlve l do terreno ao longo da lateral, em m DZ= -0,4 0,0 

Vazao da lateral, em m 3 /h Q L = 16,8 0,0 

Diametro se lec ionado, em m m DL= 48,1 0,0 

Veloc idade da agua, e m m/s V = > V M A X 0,0 

Perda de carga real, em mca H F R = 6,1 0,0 

Var iacao de pressao real na lateral, e m mca V P T R = 5,7 0,0 

Pressao no infcio da lateral , e m mca PIL= 46,6 0,0 

Pressao no final da lateral, em mca PFL= 40,7 0,0 

R E S U L T A D O S - T U B U L A Q A O P R I N C I P A L 

CARACTERlSTICAS DOS TUBOS 
TRECHO TRECHO TRECHO TRECHO 

CARACTERlSTICAS DOS TUBOS 
1 

M A T E R I A L PVC 

Classe de pressao (CP), e m mca 

Diametro nominal (DN) , e m m m 

Diametro esterno (DE), e m m m 

Espessura da parede (e), e m m m 

Diametro interno (Dl ) , e m m m 

40 Classe de pressao (CP), e m mca 

Diametro nominal (DN) , e m m m 

Diametro esterno (DE), e m m m 

Espessura da parede (e), e m m m 

Diametro interno (Dl ) , e m m m 

70 

Classe de pressao (CP), e m mca 

Diametro nominal (DN) , e m m m 

Diametro esterno (DE), e m m m 

Espessura da parede (e), e m m m 

Diametro interno (Dl ) , e m m m 

74,9 

Classe de pressao (CP), e m mca 

Diametro nominal (DN) , e m m m 

Diametro esterno (DE), e m m m 

Espessura da parede (e), e m m m 

Diametro interno (Dl ) , e m m m 

1,2 

Classe de pressao (CP), e m mca 

Diametro nominal (DN) , e m m m 

Diametro esterno (DE), e m m m 

Espessura da parede (e), e m m m 

Diametro interno (Dl ) , e m m m 72,5 

PARAMETROS HIDRAULICOS DA PRINCIPAL COM DIAMET ROS 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

60 ,0 Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

3 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

-2,00 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

16,8 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

72,5 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

1,1 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 

1,1 

Compr imento da tubu lacao (CTP) , em m 

Numero de valvulas de der ivacao (NVD) 

Desnive l do ter reno (DV), e m m 

Vazao (QP), e m m 3 / h 

Diametro selec ionado (DP) , e m m 

Veloc idade da agua no tubo (V), e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao (HF), e m mca 

Pressao no inicio da tubulagao (PI), e m m c a 45 ,7 

PROJETO DE IRRIGAQAO POR A S P E R S A O 

T lTULO: Gran ja Natal - Projeto de irr igacao por aspersao de capinei ra 



PROJETO DE IRRIGAQAO POR A S P E R S A O 

T l T U L O : Granja Natal - Projeto de irrigacao por aspersao de capineira 

Perfil de distribuicao de carga na tubulacao principal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 

40 

30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; 20 

10 

-10 

DESNIVEL (m) 

Valvulas de direcao 

PERD CARGA (mca) P DISPONIVEL {mca) EXCESSO (mca) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DISTRIBUI p 4 0 DE PRESSAO NA TUBULACAO PRINCIPAL 

Comprimento 
da tubulagao. 

em m 

Valvula de 
derivacao 

Desnivel 
do terreno, 

em m 

Perda de 
carga, em 

mca 

Pressao 
disponivel, 

em mca 

Excesso 
de 

pressao, 
em mca 

12 1 -0,40 0,22 45,86 -0,73 

36 2 -1,20 0,65 46,23 -0,36 

60 3 -2,00 1,09 46,59 

3 2 



P R O J E T O D E I R R I G A C A O P O R A S P E R S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T l T U L O : Granja Natal - Projeto de i r r igacao por aspersao de capineira 

R E S U L T A D O S S I S T E M A D E A D U Q A O 

T U B U L A Q A O A D U T O R A 

Material PVC 

Classe de pressao, em mca C P = 40 

Diametro nominal , em m m DN= 70 

Diametro externo, em m m D E = 75,5 

Espessura da parede, e m m m e= 1,5 

Diametro interno, em m m Dl= 72,5 

P A R A M E T R O S H I D R A U L I C O S 

Compr imento da tubu lacao, em m 

Desnfvel do terreno, e m m 

Vazao , em m 3 / h 

Veloc idade da agua no tubo, e m m/s 

Perda de carga na tubu lacao, e m mca 

C T P = 

DZ= 

Q= 

V = 

HF= 

Pl= 

50,00 

-0,50 

16,81 

1,13 

1,19 

46 ,38 

T U B U L A Q A O S U C Q A O 

Material 

Engate 

PVC Material 

Engate 

Classe de pressao, e m mca 

Diametro nominal , e m m m 

Diametro externo, e m m m 

Espessura da parede, e m m m 

Diametro interno, e m m m 

C P = 4 0 

DN= 70 

D E = 75,5 

e= 1,5 

D l= 72,5 

P A R A M E T R O S H I D R A U L I C O S 

Compr imento da tubu lacao, e m m 

Vazao, em m 3 /h 

Veloc idade da agua no tubo, e m m/s 

Perda de carqa na tubu lacao, e m mca 

C T P = 14,3 Compr imento da tubu lacao, e m m 

Vazao, em m 3 /h 

Veloc idade da agua no tubo, e m m/s 

Perda de carqa na tubu lacao, e m mca 

Q= 16,8 

Compr imento da tubu lacao, e m m 

Vazao, em m 3 /h 

Veloc idade da agua no tubo, e m m/s 

Perda de carqa na tubu lacao, e m mca 

V = 1,1 

Compr imento da tubu lacao, e m m 

Vazao, em m 3 /h 

Veloc idade da agua no tubo, e m m/s 

Perda de carqa na tubu lacao, e m mca HF= 0,6 

B O M B A 

Fabricante 

Tipo 

Mode lo 

KSB-ANA Fabricante 

Tipo 

Mode lo 

Centr i fuga 

Fabricante 

Tipo 

Mode lo 32-60 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

NB= 1 Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

Q B S = - 17,0 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

H M S = 48,0 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

R P M = 3500 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

DR= 168 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

R= 2,0 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

NPSHr= 50,0 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m 

PB= 6,0 

Numero de bombas iguais 

Vazao da bomba se lec ionada, em m3/h 

Al tura manometr ica da b o m b a se lec ionada, em mca 

Rotacoes por minuto 

Diametro do rotor, e m m m 

NPSH requer ido 

Rendimento da bomba, e m % 

Potencia da bomba, em C V 

Al tura de succao max ima , e m m D Z S C M = 6,6 

M O T O R 

Fabricante 

Modelo 

Combust ive l /Energ ia 

HA - FORQA 

P2012 

Eletr ic idade 

Rotacao por minuto 

Rendimento, % 

Potencia, HP 

E s p e c i f i c a c o e s t e c n i c a s : 

3500 

90 

10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PLANTA TOPOGRAFIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50m 
38m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

i 

i 

59m 

45m 

50m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perfil datomada de agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e g e n d a : 

100m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP e n m e t r o da area 

Curvade Nivel 

Penmetro da area a 

ser irrigada 

Titulo: 

Propriedade: 

Proprietario: 

Area, em ha: 0,69 

3 4 



SUBUNIDADE DE IRRIGACAO - L A T E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DN1 = 50 m 

L1 = 72,5 m 

D A D O S D A S U B - U N I D A D E D E I R R I G A Q A O 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

24 Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

24 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

4 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

1 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

96,0 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

72,0 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de emissores na lateral 

Numero de laterais 

Comprimento da area irrigada lateral, em m 

Comprimento da tubulag3o lateral, em m 

Area da sub-unidade, em m 2 

2.304,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CROQUI DA AREA IRRIGADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D A D O S D A S U B - U N I D A D E D E I R R I G A Q A O 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

24 Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

24 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

1 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

1 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

3 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

3 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

96,0 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 

72,0 

Espacamento entre laterais, em m 

Espacamento entre aspersor na laterais, em m 

Numero de laterais 

Numero de lados da principal 

Numero de valvulas de derivacao 

Numero total de mudancas 

Comprimento da area irrigada por cada lateral, em m 

Comprimento da area irrigada pela tubulacao principal, em m 

Area irrigavel pelo s istema, em ha 0,7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CASA DE BOMBA e PO^O DE SUCCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 7 
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P R O J E T O D E I R R I G A Q A O P O R A S P E R S A O 

T l T U L O Granja Natal - Projeto de irrigacao por aspersao de capineira 

O R Q A M E N T O : P e c a s , Equipamentos e Acessor ios 

I T E M D I S C R I M I N A Q A O U N I D A D E 
Q U A N T I D A D E 

P A R A 

V A L O R 

U N I T A R I O 

R $ 

V A L O R 

T O T A L 

R $ 

1.00 L A T E R A L 2.576,60 

1.01 Tubos por lateral, c lasse 40 m c a , P V C 1.01 

Diametro do trecho inicial, 50 mm 

mm 

m 73 24,00 1.740,00 

1.01 

Diametro do trecho final, mm mm m 

1.02 Cotovelo de derivacao com chave para 

valvula para tubo de 50 mm 

un 1 

1.03 Aspersor marca Molha bem 

tipo Chuv a 

media 

diametro maior 5,5 mm 

diametro menor 5 mm 

diametro do corpo 1 " 

un 4 30,00 120,00 

1.04 Tubo de subida com 2 m 

de altura, para aspersor, com engate 

rapido, trip6 e diametro de 1 " 

un 4 10,00 40,00 

1.05 Engate rapido com valvula automatica 

para tubo de subida de 

aspersor 

com diametro de 1 

un 4 137,00 548,00 

1.06 Derivacao com saida para tubo de subida 

de aspersor, com rosea interna e 

diametro de 1 

Para tubulacao lateral de 50 mm 

Para tubulacao lateral de mm 

un 

un 

4 30,00 120,00 

1.07 R e d u c o e s macho (M) maior 50 mm 

f§mea (F) menor mm 

un 1 6,00 6,00 

1.08 Tampao final macho com diametro 

de m m 

un 1 2,60 2,60 

2.00 P R I N C I P A L 1.741,00 

2.01 Tubos c lasse 40 mca , P V C 2.01 

Trecho 1, diametro de 70 mm m 60 27,00 1.620,00 

2.01 

Trecho 1, diametro de 70 mm 

2.03 Derivacao com niple de rosea para valvula de derivacao, um engate macho e um femea: 2.03 

Derivacao MF de diametro 70 mm 

de 

un 3 37,00 111,00 

2.04 Valvulas de derivacao com rosea interna 

C o m diametro de 2,5 

un 3,00 

2.05 Tampao final 70 mm un 1 10,00 10,00 

2.06 Outros 

2.07 

2.08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 



O R Q A M E N T O : P e c a s , Equipamentos e Acessor ios 

Q U A N T I D A D E 

P A R A 

V A L O R V A L O R 

I T E M D I S C R I M I N A Q A O U N I D A D E 
Q U A N T I D A D E 

P A R A 
U N I T A R I O T O T A L 

Q U A N T I D A D E 

P A R A 
R $ R $ 

3.00 A D U T O R A 1.350,00 

3.01 Tubos c lasse 40 mca , P V C 3.01 

Trecho 1, diametro de 70 mm m 50 27,00 1.350,00 

3.03 Outros 

3.04 

3.05 

4.00 B O M B A E M O T O R 3.245,00 

4.01 Conjunto eletrobomba completo, montado 

em chassi com rodas pneumaticas para 

vazao da bomba 17 m /h 

e altura manometrica de 48 m c a 

Motor eletrico completo com chave de 

ligacao e dispositivo de protecao 

com 

potencia de 10 C V 

un 1 2.860,00 2.860,00 

4.02 Reducao lado da bomba 

e lado da curva de 900 

un 1 

4.03 Curva de sa ida da bomba com 90 graus 

com rosea e luva de enchimento com 

bujao para escovar a bomba e 

diametro de 

un 1 28,00 28,00 

4.04 Ligacao de pressSo composta de: 

registro, 

e luva de diametros 

e engate rapido de 70 mm 

un 1 237,00 237,00 

4.05 Curva dupla para ligacao da bomba a 

linha adutora com altura 70 m 

de 

e diametro de 70 mm 

un 1 40,00 40,00 

4.06 Valvula de retencao com by-pass e 

diametro de 70 mm 

un 1 80,00 80,00 

5.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATUBULACAO DE SUCCAO 105,00 

5.01 Tubos por bomba, c lasse 40 mca , P V C 5.01 

Diametro do tubo, mm 70 mm 

5.01 

Tubo com comprimento 1 m 

de 

un 1 6,00 6,00 

5.01 

Tubo com comprimento 3 m 

de 

un 1 15,00 15,00 

5.01 

Tubo com comprimento 6 m 

de 

un 2 27,00 54,00 

5.02 Reducao excSntrica lado da bomba 

com diametro de 2 " 

ligacao com a succao de 70 mm 

un 1 

5.03 Curva: 6 0 u 70 mm un 1 15,00 15,00 

5.04 Curva: 601 70 mm un 1 15,00 15,00 

5.05 Curva: 602 70 mm un 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T l T U L O Granja Natal - Projeto de irrigacao por aspersao de capineira 

O R Q A M E N T O G E R A L 

I T E M D I S C R I M I N A Q A O 
S U B T O T A L 

R $ 

T O T A L 

R $ 

1 E Q U I P A M E N T O S E M O N T A G E M 9.468,48 

1 . 1 - T U B U L A Q A O L A T E R A L 2 . 5 7 6 , 6 0 

1.2 - T U B U L A Q A O D E C O N D U Q A O 3 . 0 9 1 , 0 0 

- A D U T O R A 1 .741 ,00 

- P R I N C I P A L 1 .350 ,00 

-

1.3 - E S T A Q A O D E B O M B E A M E N T O 3 . 3 5 0 , 0 0 

- B O M B A S 3 . 2 4 5 , 0 0 

- S U C Q A O 1 0 5 , 0 0 

- M O T O R 

1.4 - M O N T A G E M - fracao do custo dos equipamentos em % 5 , 0 0 4 5 0 , 8 8 

2 O B R A S P A R A I N S T A L A Q A O D O S I S T E M A 1 .000 ,00 

2.1 - E S T A Q A O D E B O M B E A M E N T O 1 .000 ,00 

- C A S A D E B O M B A 

1 . 0 0 0 , 0 0 

- P O Q O D E S U C Q A O 

2 .2 - T U B U L A Q O E S 

- V A L E T A S 

- A N C O R A G E M 

T O T A L G E R A L 10.468,48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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