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O  AGRONEGÓCIO  E  OS  RECURSOS  HÍDRICOS;  DESAFIOS  E  OPORTUNIDADES  
  
O  setor  de  produção  agropecuária  enfrenta  o  desafio  de  garan5r  e  expandir  a  produção  para  
atender  a  crescente  demanda  por  alimentos,  madeira,  biocombus;veis,  produtos  têxteis  e  
outros,  vencendo  as  incertezas  e  os  riscos  climá5cos  e  de  mercado,  gerando  emprego,  renda,  
divisas,  mas  com  o  menor  impacto  possível  ao  meio  ambiente.  
    
Desafios  a  Serem  Abordados:    
(a)    Planejamento  do  avanço  da  agricultura  irrigada.  A  Polí5ca  Nacional  de  Irrigação,  publicada  em  
janeiro  de  2013,  busca  o  desenvolvimento  do  setor  sobre  bases  sustentáveis.  Para  que  isto  se  
concre5ze,  é  fundamental  uma  perfeita  integração  entre  as  polí5cas  de  irrigação  e  de  recursos  
hídricos.    
(b)    Uso  racional  da  água  na  produção  agropecuária.  Além  da  agricultura  irrigada,  que  responde  
por  cerca  de  70%  da  água  consumida  no  Brasil  e  no  mundo,  a5vidades  como  a  suinocultura,  a  
bovinocultura,  a  piscicultura  e  outras  podem  causar  impactos  aos  recursos  hídricos  (quan5dade  e  
qualidade).  Temas  como  os  da  Pegada  Hídrica  e  da  Água  Virtual  são  cada  vez  mais  presentes  na  
mídia,  mas  poucos  sabem  o  que  representam  de  fato.  
(c)    Manejo  e  conservação  do  solo  e  da  água.  Programas  de  incen5vo  à  adoção  de  boas  prá5cas  
agrícolas  estão  em  plena  expansão  no  país.  Por  outro  lado,  a  re5rada  de  terraços  em  áreas  de  
plan5o  direto  vem  na  contramão  dessas  inicia5vas.  O  produtor  precisa  perceber  que  o  recurso  
u5lizado  em  boas  prá5cas  é  inves5mento,  e  não  custo.  As  ações  previstas  no  Novo  Código  
Florestal,  bem  como  os  debates  sobre  Economia  Verde  e  os  Serviços  Ambientais  também  se  
inserem  nessa  discussão.  



O  AGRONEGÓCIO  E  OS  RECURSOS  HÍDRICOS;  DESAFIOS  E  OPORTUNIDADES  
  
O  setor  de  produção  agropecuária  enfrenta  o  desafio  de  garan5r  e  expandir  a  produção  para  
atender  a  crescente  demanda  por  alimentos,  madeira,  biocombus;veis,  produtos  têxteis  e  
outros,  vencendo  as  incertezas  e  os  riscos  climá5cos  e  de  mercado,  gerando  emprego,  renda,  
divisas,  mas  com  o  menor  impacto  possível  ao  meio  ambiente.  
    

Mercado  de  commodiAes  e  necessidade  de  expansão  da  produção  agropecuária  

Duas  principais  ferramentas:  

1)  PlanAo  Direto  
2)  Irrigação  
  



O  AGRONEGÓCIO  E  OS  RECURSOS  HÍDRICOS;  DESAFIOS  E  OPORTUNIDADES  
    
Desafios  a  Serem  Abordados:    
(a)    Planejamento  do  avanço  da  agricultura  irrigada.  A  Polí5ca  Nacional  de  Irrigação,  publicada  em  
janeiro  de  2013,  busca  o  desenvolvimento  do  setor  sobre  bases  sustentáveis.  Para  que  isto  se  
concre5ze,  é  fundamental  uma  perfeita  integração  entre  as  polí5cas  de  irrigação  e  de  recursos  
hídricos.    
  
POLÍTICA  NACIONAL  E  ESTADUAIS  DE  IRRIGAÇÃO  x  DEMAIS  POLÍTICAS  



O  AGRONEGÓCIO  E  OS  RECURSOS  HÍDRICOS;  DESAFIOS  E  OPORTUNIDADES  
  
Desafios  a  Serem  Abordados:    
(b)    Uso  racional  da  água  na  produção  agropecuária.  Além  da  agricultura  irrigada,  que  responde  
por  cerca  de  70%  da  água  consumida  no  Brasil  e  no  mundo,  a5vidades  como  a  suinocultura,  a  
bovinocultura,  a  piscicultura  e  outras  podem  causar  impactos  aos  recursos  hídricos  (quan5dade  e  
qualidade).  Temas  como  os  da  Pegada  Hídrica  e  da  Água  Virtual  são  cada  vez  mais  presentes  na  
mídia,  mas  poucos  sabem  o  que  representam  de  fato.  
  
1º  Desafio  –  Conceitual  –  é  USO  ou  CONSUMO?      Quem  USA?    
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Desafios  a  Serem  Abordados:    
(b)    Uso  racional  da  água  na  produção  agropecuária.  Além  da  agricultura  irrigada,  que  responde  
por  cerca  de  70%  da  água  consumida  no  Brasil  e  no  mundo,  a5vidades  como  a  suinocultura,  a  
bovinocultura,  a  piscicultura  e  outras  podem  causar  impactos  aos  recursos  hídricos  (quan5dade  e  
qualidade).  Temas  como  os  da  Pegada  Hídrica  e  da  Água  Virtual  são  cada  vez  mais  presentes  na  
mídia,  mas  poucos  sabem  o  que  representam  de  fato.  
  
1º  Desafio  –  Conceitual  –  é  USO  ou  CONSUMO?      Quem  USA?    
  
Agricultura  é  devedora  ou  credora  deste  processo?  
  
  



O  AGRONEGÓCIO  E  OS  RECURSOS  HÍDRICOS;  DESAFIOS  E  OPORTUNIDADES  
  
Desafios  a  Serem  Abordados:    
(b)    Uso  racional  da  água  na  produção  agropecuária.  Além  da  agricultura  irrigada,  que  responde  
por  cerca  de  70%  da  água  consumida  no  Brasil  e  no  mundo,  a5vidades  como  a  suinocultura,  a  
bovinocultura,  a  piscicultura  e  outras  podem  causar  impactos  aos  recursos  hídricos  (quan5dade  e  
qualidade).  Temas  como  os  da  Pegada  Hídrica  e  da  Água  Virtual  são  cada  vez  mais  presentes  na  
mídia,  mas  poucos  sabem  o  que  representam  de  fato.  
  
1º  Desafio  –  Conceitual  –  é  USO  ou  CONSUMO?      Quem  USA?    
  
Agricultura  é  devedora  ou  credora  deste  processo?  
  
Como  medimos  ?    
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Desafios  a  Serem  Abordados:    
(b)    Uso  racional  da  água  na  produção  agropecuária.  Além  da  agricultura  irrigada,  que  responde  
por  cerca  de  70%  da  água  consumida  no  Brasil  e  no  mundo,  a5vidades  como  a  suinocultura,  a  
bovinocultura,  a  piscicultura  e  outras  podem  causar  impactos  aos  recursos  hídricos  (quan5dade  e  
qualidade).  Temas  como  os  da  Pegada  Hídrica  e  da  Água  Virtual  são  cada  vez  mais  presentes  na  
mídia,  mas  poucos  sabem  o  que  representam  de  fato.  
  
1º  Desafio  –  Conceitual  –  é  USO  ou  CONSUMO?      Quem  USA?    
  
Agricultura  é  devedora  ou  credora  deste  processo?  
  
Como  medimos  ?    
  
Vamos  aceitar  as  metodologias  ou  protocolos  propostos  de  além  mar?  
  



O  AGRONEGÓCIO  E  OS  RECURSOS  HÍDRICOS;  DESAFIOS  E  OPORTUNIDADES  
  
(c)    Manejo  e  conservação  do  solo  e  da  água.  Programas  de  incen5vo  à  adoção  de  boas  prá5cas  
agrícolas  estão  em  plena  expansão  no  país.  Por  outro  lado,  a  re5rada  de  terraços  em  áreas  de  
plan5o  direto  vem  na  contramão  dessas  inicia5vas.  O  produtor  precisa  perceber  que  o  recurso  
u5lizado  em  boas  prá5cas  é  inves5mento,  e  não  custo.  As  ações  previstas  no  Novo  Código  
Florestal,  bem  como  os  debates  sobre  Economia  Verde  e  os  Serviços  Ambientais  também  se  
inserem  nessa  discussão.  
  
INDICADORES  que  comuniquem  à  sociedade  
  
IQP  –  Índice  Qualidade  PlanAo  Direto  
  
SELO  AMBIENTAL  do  IRGA  
  
PolíAca  Nacional  de  Serviços  Ambientasi  
  







Leis  das  Águas:  
ConsAtuição  Federal  1988  

SERH/RS  –  10.350  /  1994  

SNRH  –  9433  /  1997  

  











Rio  Grande  do  Sul  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 





3.  O  Plano  de  Bacia  do  Rio  Ibicuí  
v  ParAcipam  do  Plano  de  Bacia:  

   ü     Contratante:  

ü   Financiamento:  

ü   Acompanhamento:  

ü   Execução:  

FRH-RS 

  
Comissão  de  Acompanhamento  

  

-‐  Mariza  Beck  (Comitê)  
-‐    Tiago  Loch  (DRH/SEMA)  
-‐    Ana  Rodrigues  (FEPAM)  

  



3.  A  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Ibicuí  



3.  A  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Ibicuí  



3.  A  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Ibicuí  

Rio  Santa  Maria  



3.  O  Plano  de  Bacia  do  Rio  Ibicuí  

v  O  Plano  de  Bacia,  mais  que  um  estudo,  é  um  processo  
desenvolvido  com  a  parAcipação  da  sociedade,  
representada  pelo  Comitê,  que  tem  por  obje5vo:    

ü  determinar  a  situação  atual  da  águas  (Diagnós5co);    

ü  definir  a  futuro  pretendido  para  essas  águas  
(Enquadramento);  e    

ü  definir  o  que  deve  ser  feito  para  a5ngir  esse  futuro  
pretendido  (Programa  de  Ações).  

  



4  
ObjeAvos  e  Principais  

Resultados  do  DiagnósAco  



4.1.  ObjeAvos  do  DiagnósAco  

v  O  Diagnós5co  obje5va  mostrar  a  situação  atual  das  
águas  da  Bacia:  

ü  superficiais  ou  subterrâneas,    

ü  suas  variações  no  espaço  e  no  tempo,    

ü  em  quan5dade  e  qualidade.  



4.2.  Principais  Resultados  do  DiagnósAco  
v  Caracterização  geral  
v  Divisão  em  Unidades  de  Planejamento  e  Gestão  
v  Municípios  integrantes  da  Bacia  
v  População  residente  
v  Disponibilidade  de  água  superficial  
v  Usos  consun5vos  da  água  (abastecimento  público  e  industrial,  

irrigação  e  dessedentação  animal)  
v  Balanços  hídricos  
v  Disponibilidade  das  águas  subterrâneas  e  balanços  hídricos  
v  Qualidade  das  águas  superficiais  e  subterrâneas  
v  Usos  não  consun5vos  de  água  (pesca,  geração  de  energia  e  balneários)  
v  Uso  do  solo  e  cobertura  vegetal  
v  Arenização  
v  Adequação  do  uso  do  solo  
v  Áreas  Protegidas  



Divisão  da  Bacia  em  UPGs  



§     População  Residente:  390.000  hab.  

§    Rebanho:  2.250.000  cab.  gado  

§    Área  Irrigada:  230.000  ha  

§    Densidade  populacional:  11  hab./km2  

§    Densidade  animal  (gado):  64  cab./km2  

§    Relação  animal/população:  6  cab.  gado/hab.  

Caracterização  Geral  da  Bacia  



Áreas  de  Preservação  Permanente  (APP’s)  



Uso  do  Solo  e  Cobertura  Vegetal  



Disponibilidade  Hídrica  Superficial  (rios)  

Vazão  média:  1.118  m3/s;    

Vazão  mínima  (Q90%):  146  m3/s    

Volume  mínimo  (Q90%):  5.785.488.730  m3/ano  

  

Caracterização  Geral  da  Bacia  
Grandes  números  rela5vos  à  quan5dade  de  água:  



Disponibilidade  Hídrica  Superficial  (rios)  

Vazão  média:  1.118  m3/s;    

Vazão  mínima  (Q90%):  146  m3/s    

Volume  mínimo  (Q90%):  5.785.488.730  m3/ano  

  

Em  Açudes  

Quant.:  2.228  (>  1  ha);    

Área  Alagada:  51.387  ha;  

Volume  Acumulado:  1.294.448.382  m3  

Caracterização  Geral  da  Bacia  
Grandes  números  rela5vos  à  quan5dade  de  água:  



Disponibilidade  Hídrica  Superficial  (rios)  

Vazão  média:  1.118  m3/s;    

Vazão  mínima  (Q90%):  146  m3/s    

Volume  mínimo  (Q90%):  5.785.488.730  m3/ano  

  

Em  Açudes  

Quant.:  2.228  (>  1  ha);    

Área  Alagada:  51.387  ha;  

Volume  Acumulado:  1.294.448.382  m3  

Caracterização  Geral  da  Bacia  
Grandes  números  rela5vos  à  quan5dade  de  água:  

1  m3  =  1  cx.  
d’água  de  
1.000  L  

14.400  cx  /  hab.  
nos  rios  
  
3.200  cx  /  hab.  
nos  açudes  

22,3  %    -‐  Quase  1/4    



Balanços  Hídricos  |  Disponibilidades  x  Demandas  
Unidades   Meses  





Uruguaiana  
Alegrete  

Barra  
Quaraí  

Quaraí   Rosario  

Manoel  Viana  

São  Vicente  



Uruguaiana  



Identificação das Áreas de Preservação
Permanente (APP’s) – Rios & Sangas

Uruguaiana  



Classificação Digital dos Recursos Hídricos

Uruguaiana  



Qual  a  Situação  Atual  da  Qualidade  das  Águas?  

Rio  Santa  Maria  
Classe  1  

Classe  2  

Classe  3  

Classe  4  



5  
Proposta  de  

Enquadramento  



O  que  são  Classes  (de  Uso)?  
Os  usos  da  água  foram  agrupados  conforme  as  suas  exigências  
em  termos  de  qualidade  da  água:  determinado  uso  só  pode  

ocorrer  se  a  água  apresentar  determinada  qualidade.  

47  

Relação  Classes  de  Uso  e  Usos  da  Água  –  Resolução  CONAMA  357/05  



O  Enquadramento  na  Bacia  do  Rio  Ibicuí  



Qual  a  importância  do  Enquadramento?  

O  Enquadramento  passará  a  condicionar  (e  não  a  

proibir)  as  a5vidades  potencialmente  poluidoras.    
  

Os  lançamentos  de  efluentes  deverão  ser  

compavveis  com  as  Classes  de  Uso  dos  corpos  

receptores.  

Resolução  107  de  19  julho  de  2012  



Proposta  de  Enquadramento  

Muito  Bom  
Bom  
Ruim  

Resolução  107  de  19  julho  de  2012  



Foto: Ken Moryja, 2005 



Foto: Ken Moryja, 2005 

Princípios: 

 Poluidor & Pagador 

 Provedor & Recebedor 



Erosão:  24 t/ha/ano 

Produção:  2.3 t/ha/ano 

1 t grãos = 10 t solo 

Slide: Dr Telmo Amado 

Experimento: Werner 
Wünsche 

Embrapa Trigo 





Cálculos dos 
Engenheiros da 

época: 

3 vezes mais 
vida útil do 
reservatório 

  



Cálculos dos 
Engenheiros da 

época: 

3 vezes mais 
vida útil do 
reservatório 

7 vezes menos 
manutenção 
das turbinas 

  



C 

Mercado  de  Carbono  

Produtor  de  Água  

Serviços  Ambientais    



EXPO  Zaragoza  2008      

1kg  arroz  =  2.656  litros  

Pegada  Hídrica    



Pegada  Hídrica  
EXPO  Zaragoza  2008      
1kg  arroz  =  2.656  litros    

Espanha  

Rio  Guadiana  =  6.000  kg/ha  para  20.000  m3  

3.333  litros/kg  de  arroz    



  

Arroz  Irrigado  no  Rio  Grande  do  Sul  

  

Década  80  =  5000  kg/ha  –  20.000  m3/ha    

Safra  2011/2012  =  8.000  kg/ha  –  12.000  m3/ha  

Potencial  =  10  ton  com  USO  de  8.000  m3/ha    

EXPO  Zaragoza    =  1kg  arroz  =  2.656  litros    
Hoje  RS  =  1.500  litros/kg  
Potencial  =  800  litros/kg    



Visita  Presidente  da  ANA  
Secretário  Nacional  de  Irrigação  

Uruguaiana  31jan13  



Visita  Presidente  da  ANA  
Secretário  Nacional  de  Irrigação  

Uruguaiana  31jan13  



Tecnologia  a  serviço  da  eficiência  
Estação  de  Bombeamento  de  Alto  Rendimento  

Uruguaiana  31jan13  





Os  rios  secam?  
Com  certeza  sim!,  mas  quem  disse  que  não  é  normal?  







Redução  da  velocidade  que  
a  água  chega  ao  oceano  
proporcionando  mais  
tempo    no  conAnente  



Possibilidade  geração  
energia  elétrica  nos  

sifões  



Presidente  da  ANA  reconhece  necessidade  de  
construção  de  reservatórios  para  segurança  hídrica  do  

país  



Metodologia Participativa para Avaliar a 
Qualidade do Sistema Plantio Direto na 

Bacia do Paraná III 

  









Reflexões:  
  

DESAFIO  Painel:  Integração  de  PolíAcas  
  

Integrar  conceitos  
  

Acordar  Metodologias  
  

Definir  Indicadores  que  a  sociedade  entenda  
  

UAlizar  as  políAcas  para  fortalecer  setores  produAvos  
  
  
  
  
  
  
  



Reflexões:  
  

PolíAca  Nacional  de  Irrigação  01/2013  
  

Instrumentos:  
  

Programa  de  CerAficação  Uso  Sustentável  da  Água  e  Energia  
  

Conselho  Nacional  de  Irrigação  
  

PolíAca  Estadual  de  Irrigação  
  

Conselho  Estadual  de  Irrigação  –  25/11/13  
  
  
  
  
  
  
  



Reflexões:  
  

Legislações  Ambiental  e  de  Recursos  Hídricos  
–  Quais  são  os  objeAvos  finalidades?  

  
  
  
  
  



Reflexões:  
  

Legislações  Ambiental  e  de  Recursos  Hídricos  
–  Quais  são  os  objeAvos  finalidades?  

  
  

AAngiu?  Quanto?  
  
  
  
  
  



Reflexões:  
  

Legislações  Ambiental  e  de  Recursos  Hídricos  
–  Quais  são  os  objeAvos  finalidades?  

  
  

AAngiu?  Quanto?  
  
  

Quem  mediu?  
  
  
  
  
  



Reflexões:  
  

Legislações  Ambiental  e  de  Recursos  Hídricos  
–  Quais  são  os  objeAvos  finalidades?  

  
  

AAngiu?  Quanto?  
  
  

Quem  mediu?  
  
  

As  pilhas  de  processos  são  indicadores  de  qualidade  ambiental?  
  
  
  
  
  



O  setor  de  produção  agropecuária  enfrenta  o  desafio  de  garan5r  e  expandir  a  produção  para  
atender  a  crescente  demanda  por  alimentos,  madeira,  biocombus;veis,  produtos  têxteis  e  
outros,  vencendo  as  incertezas  e  os  riscos  climá5cos  e  de  mercado,  gerando  emprego,  renda,  
divisas,  mas  com  o  menor  impacto  possível  ao  meio  ambiente.    
Desafios  a  Serem  Abordados:  
    
(a)    Planejamento  do  avanço  da  agricultura  irrigada.  A  Polí5ca  Nacional  de  Irrigação,  publicada  em  
janeiro  de  2013,  busca  o  desenvolvimento  do  setor  sobre  bases  sustentáveis.  Para  que  isto  se  
concre5ze,  é  fundamental  uma  perfeita  integração  entre  as  polí5cas  de  irrigação  e  de  recursos  
hídricos.    
(b)    Uso  racional  da  água  na  produção  agropecuária.  Além  da  agricultura  irrigada,  que  responde  
por  cerca  de  70%  da  água  consumida  no  Brasil  e  no  mundo,  a5vidades  como  a  suinocultura,  a  
bovinocultura,  a  piscicultura  e  outras  podem  causar  impactos  aos  recursos  hídricos  (quan5dade  e  
qualidade).  Temas  como  os  da  Pegada  Hídrica  e  da  Água  Virtual  são  cada  vez  mais  presentes  na  
mídia,  mas  poucos  sabem  o  que  representam  de  fato.  
(c)    Manejo  e  conservação  do  solo  e  da  água.  Programas  de  incen5vo  à  adoção  de  boas  prá5cas  
agrícolas  estão  em  plena  expansão  no  país.  Por  outro  lado,  a  re5rada  de  terraços  em  áreas  de  
plan5o  direto  vem  na  contramão  dessas  inicia5vas.  O  produtor  precisa  perceber  que  o  recurso  
u5lizado  em  boas  prá5cas  é  inves5mento,  e  não  custo.  As  ações  previstas  no  Novo  Código  
Florestal,  bem  como  os  debates  sobre  Economia  Verde  e  os  Serviços  Ambientais  também  se  
inserem  nessa  discussão.  







Aeroporto Municipal - Aplicações 

Fundação Maronna 

Central Reciclagem Embalagens 

Convênio Maronna & Embrapa 



C 

Mercado  de  Carbono  

Produtor  de  Água  

Serviços  Ambientais  

Para  “MEDIR”  precisamos  modelos  



C 

Serviços  Ambientais  

Para  “MEDIR”  precisamos  modelos  

Modelagem  &  Tecnologia  



Qual  o  Problema  aqui?  



Qual  o  Problema  aqui?  

Falta  Engenharia  !  
Planejamento,  terraplenagem,  sistema  de  

controle  de  cheias  –  Barramentos  



Qual  o  Problema  aqui?  

Falta  Engenharia  !  
Planejamento,  terraplenagem,  sistema  de  

controle  de  cheias  –  Barramentos  

Falta  Gestão!  



ANA\MMA  

SEMA\RS  

CBH  Negro  
CBH  Sta  Maria  
CBH  Quarai  
CBH  Ibicui  

CBH  Butuí  ICamaquã  

CBH  PiraAnim  
CBH  Ijuí  

CBH  Turvo  Sta  Rosa  
CBH  Passo  Fundo  

CBH  Várzea    
CBH  Apuaê  Inhandava  

  

SDES\SC  

CBH  Peixes  
CBH  Canoas  

CBH  Chapecó  Irani  
CBH  JacuAnga  
CBH  Antas  





As Pessoas são como os Rios, 
crescem na medida que se 

encontram 
Eng Agr IVO MELLO – 30 ago 2013 

ivomello@via-rs.net 

www.comiteibicui.com.br  



 

Muito Obrigado! 

As Pessoas são como os Rios, 
crescem na medida que se 

encontram 
Eng Agr IVO MELLO – 30 ago 2013 

ivomello@via-rs.net 

www.comiteibicui.com.br  


