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e.nBRAPA 

1. 

APRESENTA!:;AO 

0 presente documento e uma continuac;ao do 11 1\.nte 

projeto de Implanta9ao do Centro Nacional de Pesquisa de Ar 

roz", aprovado em 4 de outubro de 1974, atraves da Resolu9a o 

n9 081 da Diretoria da EMBRAPA. 

A programa9ao de implanta9ao do Centro Na cional ' 

de Pesquisa de Arroz se apoiou em varios documentos orienta

dores e em observac;oes pessoais de pesquisadores visitantes ' 

e de administradores da pesquisa. No entanto, os grandes po~ 

tos de apoio e referencia se constituiram nas opinioes c n o 

trabalho participado dos pesquisadores que, por maior ou me 

nor periodo e com maior ou menor intensidade , dedica r a m a l 

gum tempo ao Centro Nacional, colaborando, de forma de spren

dida e eficiente, em especial, durante os meses de dezembro ' 

de 1974 e janeiro do ano em curso. 

Objetivando estabelece r um carater de continuida 

de perfeita, nao houve uma separa9ao entre a equipe de im 

planta9ao e outra que viria a formar a equipe multidiscip l i

nar de pesquisadores. Tanto quanta poss!vel, se procurou mil~ 

ter este princ!pio, possibilitando que a area t e cnica adq ui 

ra caracter!sticas de homogeneidade, desde os primordios de 

insta lac;,::ao do Centro . 

Algumas das etapas de implantac;ao, por s u a na tur~ 

za, merecerao estudos mais acurados e detalhados durante a 

propria implantac;ao. Este aspecto nao so visa ate nder ao pr£ 

grama de ac;ao, mas, principalmente, aos principios de fle xi

bilidade e experimentac;ao, preconizados pelo Sistema de Pla

nejamento da EMBRAPA. 

Dentro do primeiro aspecto sao exemplos o detalh~ 

mento do Plano Pilato do Centro, os detalhes estruturais e 

de instala9oes dos edificios, laborator ios e outros. As 
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questoes relativas as coordena9oes tecnicas, a s articula~oes 

com os Sistemas Estaduais e as Atividades Satelites, sao 

exemplos q~e se ajustam aos principios menos rigidos e 

dinamicos. 

mais 

Desta forma, espera- se que a programa~ao de impla~ 

ta~ao ora apresentada, seja entendida, nao como um documento' 

final, mas sim, como um ponto de partida ja revisado que, en 

trando na fase de consolida~ao, merecera e obviamente nece ssi 

tara ser revisado periodicamente. 
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FILOSOFIA DE TRABALHO 

Dentro dos objetivos da EMBRAPA , o Centro Nacio

nal de Pesquisa de Arrez dever& desenvolver pesquisas com 

o fim de auxiliar os Governos Federal, Estadual e Municipa l, 

a estabelecerem as suas politicas de produ9ao. 

Primeiramente cabe ao Centro Nacional de Pesq u i

sa de Arrez buscar te~nol0gias capazes de melhorar a qual i

dade e aumentar a quantidade do produto·· ARROZ. A melhoria ' 

da qualidade do produto somente se consegue pelo uso de t~c 

nologias mais avan9adas, enquanto que o aumento da produ9 a o 

podera ser obtido pelo aumento da area cultivada ou com o 

aumento da produtividade ou ainda pela conjuga9ao de ambo s . 

<
IQUALIDADEI 

-1\R_R_o_z'"'""'I 

.____ IPRODUGAO 1,---
PJ.':N Di f'- lE :-'1 '1'O 

£·11\IOR J\RE JI. 

Ml\IOR RENDIMENTO E 
.Ml\IOR .fl.REA 

Figura 1 - Alternativa de atua9ao do Centro Nacional 

Ao Centro Nacional cabe a tarefa de auxiliar na 

decisao quanta ao aumento da produ9ao nacional, se devemos' 

aumentar a area cultivada ou se devemos aumentar a produti

vidade das areas ja produtivas . Isto sera conseguido atra -

ves do zoneamento e sele9ao das areas mais aptas que pode -

rao ser incorporadas a orizicultura nacional, ja com os 

seus problemas caracterizados e, e se possivel, com os meios 

mais adequados para a sua solu9ao, ou atraves da remo9ao 

dos fatores que limitam o aumento da produtividade. 
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Podemos considerar a orizicultura como um "sis te

ma" onde temos uma entrada, um processamento e uma saida, na 

sua forma mais simples. (Figura 2). 

A entrada esta constituida pelos fatores de prod~ 

9ao e o processamento e representado pela planta que tran s -

forma estes no produto desejado, que ea saida. 

Para que haja crescimento vegetal e necessario 

que exista luz, calor, ar, agua , nutrientes e fixa~ao meca n~ 

ca. Assim, pois, esquematicamente, podemos representar a pr£ 

du~ao de arroz de acordo com o modelo abaixo. 

ENTRADA 

LUZ 

CALOR 

AR 

NUTRIENTES 

c:!> IPROCESSAMENTO I q 

CRESCIMENTO 

VEGETAL 

FIXA<;AO MEC~ICA I 

Figura 2 - Conceito simplificado de "Sistema". 
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No caso do Centro Nacional de Pesquis a de Arroz,o 

objetivo e o aumento da quantidade e da qualidade do produ t o 

GRAO. Estes objetivos somente serao conseguidos se alterar -

mos positivamente no sistema, a intensidade de participa9a o 

dos fatores influentes ou 'a propria planta, de sorte a adap 

ta-la a maximizar a utiliza~ao ea transformag~o dos fatores 

de crescimento, nos niveis em que se encontram. 

Os conceitos de produ9ao fisiologica e produyao 

economica nos levam a pensar na diferen9a entre o nivel de 

modifica9ao dos fatores de produ~ao, para obter a primeira 

ou a segunda possibilidade. No caso da produ~ao economica 

que ea que realmente interessa dentro do contexto produtivo 

empresarial, devemos buscar o maxirno rendimento com o minimo 

de investimento por unidade de area. Portanto, a pesquisa d~ 

vera oferecer rnetodos de rnodifica9ao dos fatores de produ9 a o 

que realmente estao lirnitando a produtividade, coma por exc~ 

plo, a elirnina9ao dos fatores adverses. Como cornplernento de ~ 

ta afirrna9ao, devernos considerar que os recursos humanos e 

financeiros a disposi9ao da pesquisa geralrnente sao escassos , 

devendo-se portanto, rnaxirnizar o seu uso em beneficio dos o b 

jetrivos sociais da pesquisa. 

Para que isto aconte9a, e necessario que estes r~ 

cursos se concentrern na solu9ao dos problemas, dentro d o s 

objetivos propostos. O primeiro passo, para isto, e o conhe

cimento detalhado dos problernas que afligern a orizicultura ' 

nacional, de sorte a ordena-los pela irnportancia e necessid~ 

de de estudo. Portanto, o levantarnento da realidade brasil e~ 

ra, corn o conhecirnento dos rnetodos de cultivo do arroz e dos 

fatores que lirnitarn a sua expansao ·ern cada regiao e em cada 

nivel de produtor, desde a produ9ao de s ubsistencia ate a 

empresarial, sera o principio basico que , norteara o estabele 

cirnento das prioridades e, como resultado,orientara os pesq~i 

sadores a colocarem a sua forma~ao cientifica ea sua capac~ 

VINCULADA AO MINiS T !c: RIO DA AGR ICUL TUR A 



EMC. l\PA 

6. 

dade imaginativa na concep9ao de estrategias e oferecer O£ 

9oes capazes de remover ou amenizar os obstaculos que entr~ 

vam a expansao arrozeira nacional, dentro das possibilida -

des dos produtores. 

Estas estrategias poderao ser criadas quer n o 

Centro Nacional, quer nos sistemas satelites ou sistemas e s 

taduais ou ainda, nos outros paises. Neste ultimo caso, ca 

bera aos pesquisadores a tarefa de buscar as solu9oes de um 

mesmo problema, usadas em outros paises tratando de ajusta

las as condi9oes regionais ou locais de onde serao usades . 

Em vista disso, o diagnostico serio, completo e 

detalhado, sera a pedra onde se assentara toda a prograrna -

9ao da pesquisa sobre a cultura do arroz. Sem e ste, a pes -

quisa estara desorientada, na solu9ao de problemas ne m sem

pre reais ou importantes e,na maioria das vezes , dirigida a 

satisfazer a 6uriosidade cientifica dos pesquisadores. 

O crescimento populacional e as catastrofe s mun 

diais estao a exigir o aproveitamento mais adequado e imed~ 

ato dos condicionantes da produ9ao, citados anteriormente . 

Portanto, e licito pensar que, ale m do arroz, o Centro Naci 

onal de Pesquisa se preocupe com sistemas de produ9ao onde 

outras especies como o trigo, o milho, o feijao, a mandioc a 

e outros, em consorcia~ao OU rota9ao com aquele,possam me 

lhorar a utiliza~ao dos recursos disponiveis, aumentar a 

produ9ao total por unidade de area e reduzir os riscos q e 

incidem sobre a agricultura. 

As op9oes que citamos anteriormente diz em respe l 

to as diferentes formas ou profundidades de atacar um me s mo 

problema. Com isto, estaremos oferecendo possibilidades de 

aumento de produ9ao aos pequenos, aos medios e aos grande s ' 

orizicultores, cujas diferen9as principais recaem na dispo

nibilidaqe de mao de obra, terra e capital. Assim, um mesmo 
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problema devera ter diferentes solu9oes, de acordo com o ob

jetivo a que se propoem e que permitam adapta9oes as condi -

~oes economicas prevalecentes no que respeita a pre~os dos 

insumos e pre9os do produto. Desta forma, poderemos ajudar o 

Governo a tomar as decisoes de como aumentar a produ9ao. ~ 

claro que a a pesquisa constitui apenas um dos componentes ' 

que permitirao as modifica~oes no quadro produtivo naciona l, 
-nao podendo sozinha responsabilizar-se pela produ~ao do ar 

roz, mas oferecer as solu9oes tecnicas capazes de maximizar' 

o aproveitamento dos recursos naturais. 

FUNGOES E ATRIBUIGOES 

Dentro dos principios que deverao nortear a atua-

9ao da pesquisa com arroz e de forma sumaria, as fun9oes e 

atribui9oes do Centro Nacional de Arroz podem ser agrupados ' 

do seguinte modd: 

1. - Em termos de execu9ao da pesquisa; 

1.1 - A9ao direta atraves do proprio Centro ou de enco

menda especifica a institui9oes nacionais bu in -

ternacionais, particulares ou publicas, principa! 

mente no ambito da pesquisa basica ou fundament a l; 

1.2 - A9ao indireta de execu9ao da pesquisa atraves dos 

Sistemas Satelites, vinculados, na a9ao, direta -

mente ao Centro Nacional, quer se trate de orga -

nismo proprio da EMBRAPA, quer seja de institui-

9oes de reconhecida capacidade de pesquisa. 

2. - Em termos de coorden ~9;0 da pesquisa; 

2.1 - Coordena9ao a nivel nacional 

a) de treinamento e in':ercam1, :lo tecnico-cientifico. 

VINCULADA AO MINIS T Ec RIO DA AGRICUL TUR A 



8 • 

• b) de sistemas de produ9ao 

c) de difusao da tecnologia 

2.2 - Coordena9ao a nivel estadual 

a) das Unidades Executivas de Pesquisa de .runbito 

Estadual (UEPAEs), no que respeita o produto' 

arroz. 

3. - Em termos de intercambio tecnico-cientifico; 

3.1 - de informa9oes e resultados de pesquisa com ins

titui9oes de outros paises e internacionais 

3.2 - de pesquisadores, atraves de programas de via 

gens de estudo, estagios e outras modalidades. 

4. - Em termos de ensino; 

4.1 - a nivel de pos-gradua9ao, mediante a atividade 

de orienta9ao de estudantes na feitura e reda9ao 

de teses para a obten9ao de graus de mestrado OU 

doutorado 

4.2 - a nivel de gradua9ao, atraves de conferencias 

tecnicas e participa9ao dos tecnicos do Centro 

Nacional em curses rapidos. 
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ORGANOGRAMA 

Para atender as necessidades de pesquisa do Cen

tro Nacional e mister a organiza9ao de uma coordena9ao teen! 

co-cientifica e de administra9ao, com o fim de apoiar a equ~ 

pe tecnica multidisciplinar. 

Corn o firn de alcan~ar os objetivos do Centro, a 

equipe rnultidisciplinar constituir-se-a no centro <las ate n -

9oes da Diretoria e do grupo de administra9ao e apoio tecni 

co. As areas Diretiva e de Apoio deverao constituir-se em 

instrumentos capazes de atender as necessidades dos pesquis~ 

<lores em conduzir as pesquisas orientadas de acordo corn a 

sua filosofia de trabalho corn enfoque por produto, sem cont~ 

do, esquecer os sistemas de produ9ao agricola que envolvem' 

outras especies vegetais. 

De acordo com o Documento Orientador a que se re 

fere a Delibera9ao n9 091, a estrutura basica do Centro Na ci 

onal de Pesquisa de Arroz, durante o periodo de sua implant~ 

-9ao, e a apresentada na figura. 3. 

Este Organograma, basicame nte ~ o sugerido no Do 

curnento Orientador. Entretanto, devido ao estagio de descn -

volvirnento do Centro, a simplifica9ao das suas unidades de 

apoio perrnitirao nao so a maxima utiliza9ao da mao de obra 

disponivel neste momento, como tambem minimizar as necessi<la 

des de espa9O fisico para a sua equipe, dentr o do principio ' 

de maximiza9ao da eficiencia dos servi90s prestados. Assim, 

dentro desta filosofia, a area diretiva devera estar consti

tuida pelo Chefe, Chefes Adjuntos e Conselho Assessor;a irea 

Tecnica pelas Coordena9~es e pela Equipc Multidisciplinar e 

a irea de Apoio sera forrnada pela Administra9ao Geral,pelos 

carnpos de pesquisa, casas de vegeta9ao e laboratorios. 

Dentro da area tecnico-cientifica, a Coordena9ao' 
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de Difusao de Tecnologia, em principio, devera abranger as 

atividades de Documenta9ao e Informa9ao, constituindo assim, 

a Coordena9ao de Difusao de Tecnologia e Biblioteca. 

Em rela9ao a Admin'is trac;ao, esta devera abranger' 

as areas Financeira, de Pessoa!, Comunica9ao, Patrim6nio e 

Material e os Servi9os de Apoio, todos sob a gerencia de um 

Assistente de Administra9ao e Finan9as e sob a orienta9ao ' 

do Chefe Adjunto. Ainda, sob a orienta~ao deste Chefe Ad -

junto, numa mesma unidade, estao os campos de pesquisa e as 

casas de vegeta~ao e, em outra unidade, os laboratories de 

pesquisa. 
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Figura 3 - Organograma do Centro Nacional de Pesquisa de Ar roz 

V INCULADA AO M IN IST!::R IO D A AGRICUL T U R A 



EMBRAPA 

12. 

RECURSOS HUMANOS 

• A coordena~ao ea pesquisa sobre o cultivo do arroz 

devem estar alicer~adas em uma equipe de pesquisadores e d e 

auxiliares de alto n!vel, de tal sorte a responder rapida e 

eficientemente a demanda de informa~oes tecnologicas. 

t certo, tambem, que a forma~ao de uma equipe desta 
' natureza levara algum tempo, principalmente em razao da po£ 

ca disponibilidade de especialistas de alto n!vel, que ve 

nham preencher todas as disciplinas ou areas do conhecimen

to cientifico. 

Por razoes as mais logicas, a incorpora~ao dos re

curses humanos, em geral, para o Centro Nacional do Arroz, 

se processara em tres etapas, a saber: 

1. periodo de implanta~ao do Centro, com indica9ao 

de um minimo de tecnicos e de auxiliares, durante o qual s e 

rao desenvolvidas, em termos de programaqao da pesquisa, a s 

fases de diagnostico de situa~ao e das necessidades futura s . 

Esta etapa, supoe-se, devera ocupar grande parte do primei

ro semestre de 1975; 

2. periodo de consolida9ao da pesquisa, em termos 

de execuqao direta do Centro ea nivel nacional, represent~ 

do, nesta fase, pelo segundo semestre do ano em curso, onde 

se buscara atender as necessidades apontadas pelo Plano In

dicative. Nestas dbas etapas, conforme o Quadro 1, o nfimero 

de pesquisadores previstos e de 35, cuja composiqao, por n i 

vel de forma~ao, e indicada no Quadro 7; 

3. periodo de atuaqao plena do Centro e de todo o 

sistema nacional, cuja necessidade de pessoal devera refle

tir o resultado do principio de revisao - consolida~ao - r e 

visao. 
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Nesta primeira etapa foram indicados 22 nomes de pe~ 

quisadores, dependentes de contrata~ao ou remanejamento. Aqu~ 

les que ja definiram sua posi~ao em rela~ao ao Centro, estao 
nominados no Quadro 1. 

Em situa~ao semelhante se encontra a Area de Apoio, 

representada no Quadro 2, que ja dispoe de um numero inicial 

de normas dependentes de contrata~ao ou remanejamento. 

VINCULADA AO MINIST!cR IO DA AGRICUL TURA 
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INSTALA~OES DO CENTRO NACIONAL 

De acordo com o Relatorio elaborado pelo Grupo de 

Trabalho, instituido pela Resolu9ao n9 RD-005/74, de 22 de j~ 

lho, Goiania foi a cidade sugerida como principal alternat iva 

de instala9ao do Centro Nacional de Pesquisa de Arrez, da EM 

BRAPA. 

Deixou bem claro, no entanto, o referido Grupo de 

Trabalho, que as cinco areas citadas no Relato~io careciam de 

maiores estudos quanto a adequa9ao de suas condi9oes para re 

ceber, de forma definitiva, o investimento que sera feito no 

Centro Nacional de Pesquisa de Arrez. 

Desta forma, juntamente com um criterioso estudo ' 

de implementa9ao da equipe multidisciplinar do Centro e com 

uma preocupa9ao de orientar a investiga9ao agricola, no que 

concerne ao produto-arroz, este terceiro aspecto, nao menos' 

importante, vem merecendo especial estudo, visando proporc io

nar ao Centro Nacional as condi9oes requeridas para o seu efi 

ciente e eficaz desempenho. 

Meas existentes 

O Ministerio da Agricultura possui duas excelentes 

areas que, sem duvida, sao do interesse da EMBRAPA; no ent an

to, nao se prestam a instala9ao de um Centro Nacional, cu j o ' 

enfoque _e ,: a investiga9ao de arroz, na sua mais ampla e en 

volvente concep9ao. Estas areas sao representadas pelas se 

guintes unidades: 

1. Posto Agropecuario, localizado as margens da rodovia . ... 

BR-153 (Goiania-Anapolis-Brasilia), a 6 km do centr0 da c i da

de, com uma area de 16'0,..00; ha, conforme planta constante do 

VINCULAOA AO M1N1STEcRIO OA _AGR1CUL T UR A 
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anexo 1.1. 

O Posto do Ministerio da Agricultura apresenta , em 

rela9ao ao Centro Nacional de Pesquisa de Arrez, os seguin -

tes graves inconvenientes: 

a) proximidade da cabeceira (500m) das pistas do 

Aeroporto Internacional de Goiania, preJudicando, pelo s eu 

intense trafico - atualmente uma media de 80 avioes diario s

nao so o trabalho de concentra9ao dos pesquisadores, mas, S£ 

bretudo, a sensibilidade de qualquer aparelho ou instrumen to 

de precisao que venha a ser instalado na area; 

b) a area, toda de latossolo vermelho, se pres t a' 

para o cultivo do arroz de sequeiro, no entanto, e de tot al 

desuniformidade em fun9ao do intense e desconhecido uso a n te 

rior da terra; 

c) a disponibilidade de agua de irriga9ao e esc as 

sa, mesmo para metodos que visam a economia de agua, tais ' 

como por sulcos de infiltra9ao e aspersao; 

d) o crescimento da cidade, pelos bairros residen 

ciais circundantes, pela localiza9ao da CEASA-GOIAS e do p r§ 

prio Aeroporto, coloca a area dentro do perimetro urbano, n um 

future muito proximo; 

e) a decisao da DEMA-Goias de nao incluir,no p ro 

cesso de transferencia, a Usina de Beneficiamento de Semen -

tes e de quatro residencias de funcionarios do Ministerio da 

Agricultura, criando, desse modo, um apendice dentro da a r ea, 

como um todo, e infringindo uma disposi9ao do Centro Nacio -

nal, de nao permitir o uso residencial de qualquer area de 

pesquisa, constitui outro, mas nao o ultimo, dos series i n -

convenientes. 

2. Fazenda Capivara, distante 25 km do centre de Goiania, po~ 

su.~ uma area de 1021,34 ha, sendo 246 ha de pastagem nativa, 

VINCUL ADA AO Mil-.JIST~R IO DA AGR IC UL TUR A 
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395 ha de pastagern cultivada, 80 ha de cerrado, 193 ha de ma 

ta virgern, 35 de lavoura, especialrnente visando a fena9ao 

para alirnento do gado, 4 ha em benfeitorias, 6 ha em peque -

nos a9udes (bebedouros) e 3 ha de estradas internas. 

A Fazenda Capivara, por sua localiza9ao, exigir ia 

que o Centro rnantivesse urn sisterna proprio de transporte q ue 

conduzisse, diariarnente, o pessoal das Areas Diretiva, Tecni 

ca e de Apoio. 

Pelas condi9oes acirna referidas e pela excelenc ia 

das iniirneras benfeitorias existentes, todas elas destinadas 

a trabalhos com bovinotecnia, e de todo recornendavel que a 

Fazenda Capivara continue corno tal, servindo aos interes s es 

da EMBRAPA, atraves dos Centros Nacionais de Pesquisa de Bo 

vinos de Leite e de Corte. 

Identifica9ao de novas areas 

Em fun9ao dos quatro sisternas de produ9ao de ar 

roz, classificados, em especial, quanta a fonte de agua q ue 

satisfa9a as necessidades hidricas do cultivo e representa -

dos por: 

1. areas corn irriga9ao controlada; 

2. areas inundadas por enchentes; 

3. areas baixas sem irriga9ao; 

4. areas de terra firrne sem irriga9ao; 

e fundamental que o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz, d i~ 

ponha, preferentemente numa rnesma area, de terras altas e de 

varzeas. 
Muito embora o Brasil apresente uma influencia mar 

cante de cultivo do arroz de sequeiro, nao se pode ignorar ' 

suas potencialidades e t€ndencias, a exemplo de rnuitos ou 

tros paises, de aproveitame ~to das varzeas para o cultivo do 

arroz irrigado, bem mais produtivo e estavel. 
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EMBRAPA 

23. 

Segundo informa9oes colhidas, estudos efetuados no 

Estado de Goias indicam que em 10 anos havera a preponderan

cia do arroz "irrigado". 

Para tanto, foram procedidos levantamento das -areas a seguir apresentadas. 

QUADRO 3 - Identifica9ao e Localiza9ao das Areas Estudadas 

DIST. ENERGIA ACESSO (Km) AREAS (ha) 

(km) ELtTRICA Asfalto Terra Varzea Alta 

1. Joao Leite 6 sim 4 2 35-40 sim 

2. Meia Ponte 18 Proxima 13 5 25-28 nao 

3. Joao Lousa 30 nao 24 6 20-25 sim 

4. Brasabrante 38 Proxima 33 5 20-22 sim 

5. Rio dos Bois 67 Proxima 55 12 10-12 nao 

Qualquer destas areas apresentam agua de irriga-

9ao em abundancia. 

A area 1 apresenta predominancia, na margem e s 

querda, de solo hidromorfico (glei pouco umico, glei umico ' 

e solos organicos) e ocorrencia de solos aluviais, todos 

com uma linha de pedra e uma profundidade de 60 a 80 cm,te~ 

tura media e argilosa, com len9ol freatico a 40 a 60 cm, r ~ 

levo com algumas ondula9oes pequenas, necessitando drenage m 

e irriga9ao, e, na margem direita, de solos aluviais, c om 

tex.tura media sobre arenosa, len9ol freatico a 80 cm de p r £ 

fundidade e relevo com ocorrencia de pequenas ondula9oes e 

areas abaciadas. 

As areas 2 e 4 apresentam predominancia de solo s 

aluviais, de textura media e argilosa, len9ol freatico a ~ 

Y\NCUL A DA AO MINIST E=.R IO DA AGR IC UL T U R A 
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80 cm de profundidade e relevo plano com pequenas ondula9oes. 

Base F!sica Provisoria 

Comprovada a inexistencia de requisites minimos 

por parte do Posto Agropecuario para a instala~ao do Centro 

Nacional, de forma definitiva, resta aproveita-lo, de forma' 

transitoria, para que se processe o inicio das festividades ' 

do Centro. 

Este aproveitamento se justifica face a existencia 

de edifica9oes que, com a aplica9ao de um minimo de recurses : 

permitem a localiza9ao, por um prazo nao superior a dois ano s, 

de aproximadamente 40 pesquisadores, de uma biblioteca, de um 

escritorio administrative, de dois laboratories e de deposi -

tos. 

Os detalhes destes edificios provisorios estao c on 

tidos nas plantas de n9s 9, 10, 11, 12, 13, 14. As despesa s 

das adapta9oes constam do or9amento final, cujo cronograma de 

execu9ao consta do Quadro 4. 
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QUADRO 4 - Cronograma de Execu9ao das Obras de Adapta9ao 

IJANIFEVlMARlABRjMAI!JUN 
• 

i I 
Escritorio Tecnico - Reforma 

Biblioteca - Adapta9ao I 
i 

Almoxarifado e Laboratories I I 

Estradas e Urbaniza9ao I 
I 

Montagem de Estufa I 

Limpeza Geral ! I 

- -

Base fisica definitiva 

t inconteste a localiza9ao do Centro Nacional de 

Pesquisa de Arroz em Goiania, como e, igualmente, visivel a 

vantagem que apresenta a area 1, sobre qualquer outra alte r 

nativa. 

Deste modo, e sugerida a aquisi9ao de aproximad~ 

mente 250ha, que incluam os 40 ha de varzea do Corrego 

Joao Leite, conforme plantas de localiza9ao representadas ' 

pelas alternativas 1 e 2, fun9ao exclusiva da facilidade de 

compra ou de desapropria9ao que possa existir. 

A area de varzea pode, perfeitamente, ser ampl i ~ 

da para aproximadamente 70 ha, contando-se com o local 2 , 

de solo bem mais uniforme e, igualmente, proximo a cidade. 

Este local poderia, numa segunda etapa, servir a trabalhos ' 

que visassem manter cole9oes varietais e de cultivares,con~ 

tatada, se for, a insuficiencia dos 40 ha as margens do CO£ 

rego Joao Leite. Do mesmo modo, o local 4 (Brasabrantes) p~ 

de representar outra area reserva, caso venham a se inten 

sificar os trabalhos com a~roz irrigado, na a9ao direta do 

Centro Nacional. 
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Os estudos preliminares para o Plano Piloto do 

Centro Nacional, foram estruturados em referencia ao Predio' 

Sede, localiza9ao de Estufas e Estufins, Laboratorio de Se 

rnentes e Camara de Conserva9ao, Caixa d'Agua, Portao de En 

trada e Urbaniza9ao da area. 

1 - Predio Sede - os estudos iniciais forarn fei 

tos baseados nas resolu9oes do documento elaborado pelo Gru 

po de Trabalho. Tomou-se por base o organograrna para o Cen -

tro, levando em considera9ao o atendimento a Diretoria e Con 

selho Assessor. Esta-se pretendendo a constru9ao de um pre 

dio em pavimentos corn distribui9ao de salas e laboratorios ' 

ticnico-cientifico, para as diversas , e~pecialida~e~ · A 

conclusao do projeto dependera do local definitive, escolhi

do para a Sede e as especifica9oes e detalhamentos dos labo

ratories, conforme os entendimentos com os especialistas de ' 

cada linha, bem come, corn os laboratorios ja existentes e e m 

funcionarnento. 

2 - Estufas e estufins - A montagem das casas d e 

vegeta9ao serao executadas conforme a orienta9ao ideal N- S 

e dentro da area escolhida no plano geral de urbaniza9ao. Os 

estufins, anexos as estufas, serao tantos quantos forem n e 

cessarios. Tambem para atendimento das casas de vegeta9ao 

sera construido entre cada duas estufas, um pequeno galpao ' 

de servi90, com area para prepare de terra, adubos, etc e c o 

mode para deposito de material. 

3 - Laboratorio de Sementes e Camara de Conserva -

9ao - o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz ira manter e m 

funcionarnento um Banco Ativo de Germopl asma, que fornecera ' 

subsidios para o Banco Central de Germoplasma. Contara com ' 

todas as instala9oes, tais como,laboratorio de sementes,cam~ 

ra fria e seca para conservaqao de sementes e galpao para 

att:.ndimento. 

4 - Caixa d'agua - constru9ao de rede de abastec i 

mento d'agua. 
VINCULAOA AO MINIST~R IO DA AGR\CUL1iU R A 



Q
u

ad
ro

 
5 

-
C

ro
n

o
g

ra
m

a 
d

e
 

Im
p

la
n

ta
9

a
o

 
d

a
s 

B
a
se

s 
F

is
ic

a
s
 
D

e
fi

n
it

iv
a
s
 

(1
9

7
5

/7
6

) 

.. 
s 

io
 

J 
F 

M
 

A
 

M
 

J 
jJ

 
A

 
N

 
D

 
J 

F
 

M
 

A
 

' 
J 

I 

A
q

u
is

i9
a
o

 
d

a
 
g

le
b

a
 

d
e 

te
r
r
a
 

c
e
rc

a
s
 

e 
d

iv
is

a
s
 

-
-

E
s
tr

a
d

a
s
 

C
o

n
st

rU
<

;a
o

 
d

e 
a
9

u
d

e
s 

e 
c
a
n

a
is

 
I 

M
o

n
ta

g
em

 
d

e 
e
s
tu

fa
s
 

I I 
G

a
lp

a
o

 
d

e
 

s
e
rv

i9
0

 
d

a
s 

e
s
tu

fa
s
 

c
o

n
st

ru
9

a
o

 
d

e 
e
s
tu

fi
n

s
 

~
 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

d
e
 

se
m

e
n

te
s 

i ; 
I 

A
b

a
st

e
c
im

e
n

to
 

d
e 

a
g

u
a
 

I 
! 

i 
I 

I 

C
o

n
st

ru
9

a
o

 
d

o 
p

r
e
d

io
 

S
ed

e 
l 

I 

M
o

n
ta

g
em

 
e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s 

i i 
S

is
te

m
a
 

d
e 

e
sg

o
to

s 
i 

R
ed

e 
e
le

tr
ic

a
 
e
x

te
rn

a
 

i 

U
rb

a
n

iz
a
9

a
o

 

I 
I 

I 

M
 

J 
J 

A
 

s 
0 

-

N
 

-...
.J . N

 

I ~ O
J :a
 

):
a ~
 

D
· 



EMBRAPA 

28. 

PROGRA.~ INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

A programa9ao de pesquisa do Centro Nacional de Pe?

quisa de Arroz, para 1975, o primeiro anode funcionamento do 

Centro, consubstanciada no Modelo Instituciona da EMBRAPA I 

(Del. n9 067), no Sistema de Programa9ao (Del. n9 068) e no 

Documento Orientador de Estrutura9ao dos Centres Nacionais 

(Del. n9 091), compreende, basicamente, a efetiva9ao dm eta

pas programaticas onde se destacam, com enfase, o diagnosti

co, a programa9ao propriamente dita ea avalia9ao, esta s ob 

multiples aspectos. 

Considerando tratar-se do periodo de implanta9ao das 

providencias necessarias a instala9ao e funcionamento do Ce n

tro de Arroz, a etapa de execu9ao, obviamente, carecera d a s 

condi9oes que permitam a a9ao direta - plena e permanente 

na pesquisa, atraves da equipe multidisciplinar, ainda em f or 

ma9ao e constitui9ao. 

Sistema de planejamento 

A pesquisa agricola comumente e entendida como uma 

atividade cientifica que busca a solu9ao para problemas tec 

nicos, especificos e praticos da agricultura, objetivando o 

aumento da produtividade, a eficiencia dos sistemas ea e s 

tabilidade da produ9ao . 

Uma classifica9ao funcional e tema que vem sendo 

debatido pelos cientistas,organizadores e administradores da 

pesquisa. No ~ntanto, o assunto e controvertido e bastante ' 

subjetivo. Fora de duvida, porem, ea coloca9ao da pesquis a 

agricola dentro da categoria de "pesquisa orientada". Orien

tada no sentido de desenvolver e aprimorar novos sistemas de 

produ9ao e solucionar OS problemas socio-economicos queen-
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volvem o agricultor. 

Deste mode, o Centro Nacional de Pesquisa de Arrez 

devera, nao somente situar a pesquisa agricola em termos de 

classes e objetivos, mas, sobretudo, estimular ativamente ·• 

determinadas orienta9oes onde uma nova figura do elemento 

pesquisador seja inserida, de tal sorte que ele nao seres

trinja a serum mere executor de metodos e condutas tecnica s, 

mas seja, antes sim, o agenciador de novas tecnologias, con

cebidas com muita imagina9ao, criatividade e engenhosidade. 

Assim, o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz, em aE 
ticula9ao direta com as Atividades Satelites, devera desen

volver dois tipos de pesquisa, desde ja destacados come de 

suma importancia: 1) "investiga9ao exploratoria", onde e v a 

lido conceber ideias que possam resultar na cria9ao de meto 

do~ e sistemas capazes de gerar novas tecnologias, e 2) pe ~ 

quisas fundamentais ou aquelas que ultrapassam os limites 

estaduais e os limites das regioes geopoliticas ou ate mes

mo ecologicas. 

No que respeita a a9ao coordenadora, o Centro Nacio 

nal desenvolvera pesquisa aplicada, atraves das Unidades Exe 

cutivas de Pesquisa de .runbito Estadual (UEPAEs) e das Empre 

sas Estaduais, a quern cabe a adapta9ao da tecnologia gerada 

e proposta. 

t fora de duvida, tambem, que tanto a pesquisa fund a 

mental, que busca novos conhecimentos necessaries para prop£ 

sitos praticos, como a pesquisa aplicada ou de experimenta-

9ao, sao complementares e constituem etapas essenciais ape ~ 

quisa agricola planificada ou orientada. Do mesmo mode, e c eE 

to se estabelecer igual carater complementar entre a "inves 

tiga9ao exploratoria" ea pesquisa fundamental, aqui defini

da. 
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Para planejar a pesquisa do arroz, a -nivel nacio

nal, de acordo com o que realmente compete ao Centro, ou s~ 

ja: 1) a execu9ao das etapas e figuras programaticas; 2) a 

gera~ao de tecnologia para o arroz; 3) a coordena9ao teen! 

ca especializada; 4) a gera9ao de tecnologia para o desen

volvimento de recurses naturais e de processamento e 5) o 

intercambio tecnico-cientifico, devera ser adotado o esque

ma representado pelas duas aproxima9oes que se seguem. 

INSTRUMENTOS 

BJ\SICOS 

PND I 
PBDCT 

CENTRO 

NACIONAL 

Ac;Ao 

DIRETA 

------

Ac;Ao 

COORDENA-
DORA 

~ 

FIGURAS 

PROGRAMJ\TICAS 

PLANO 
INDICATIVO 

PROJETOS 
(SUBPROJETOS) 

PROGRAMA 

r ._ ___ s_rs_T_E_MA_S_D_E_P_R_o_o_u_c;_A_o __ O 

Figura 4 - Diagrama do Sistema de Planejamento da Pesquisa 
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De um lado, a politica geral de tecnologia e dese~ 

volvimento economico- social do Governo, e de outro, o plane 

jamento da pesquisa do arroz, propriamente dito, sao instru

mentos basicos que convergem ou norteiam a a9ao do Centro ~~ 

cional, no sentido da obten~ao, atraves da gera9ao de tecno

logia propria, de melhores e mais adequados sistemas de pro

du9ao de arroz. 

Plano de a9ao 

Apesar da periodicidade de programa9ao ser de doi s 

anos civis consecutivos, com subprojetos elaborados anualme n 

te, o presente Programa Institucional de Pesquisa, excepcio

nalmente, se refere apenas ao anode 1975, e se constitue ' 
das seguintes etapas ou fases: 

1. Diagnostico 

A sistematiza9ao de planejamento adotada enfoca a 

sele9ao de problemas objeto da pesquisa, com uma visualiza-

9ao do processo produtivo de forma integral ea identifica-

9ao dos pontos de estrangulamento ou fatores limitantes dos 
sistemas. 

Deste mode, entao, a etapa de diagnostico se reve s 

te de capital importancia para o planejamento da pesquisa, ' 

constituindo o alicerce das demais fases, representado, es

sencialmente, pela situa9ao atual, em termos de produ9ao e 

pesquisa~ e pelo alistamento de problemas reais, envolvendo 

a participa9ao de pesquisadores, professores e tecnicos e a 

colabora9ao dos usuarios da pesquisa. 

A a9ao desta etapa programatica sera desenvolvida 

atraves das seguintes atividades: 

1.1 reavalia9ao dos subprojetos de pesquisa em execu7ao du

rante 197.4/75; 
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1.2. revisao dos sistemas de produ9ao, atuais e potenciais; 

1.3. inventario nacional do arroz. 

2. P:rograma9ao 

2.1 Elabora9ao do Plano Indicative 

O Plano Indicative, interpretando o diagnostico do 

setor orizicola nacional, devera, em consequencia, orientar 

a politica geral e apontar as diretrizes, as prioridades, os 

objetivos e metas a serem alcan9ados, em termos de maior pr2 

du9ao e melhor qualidade do produto final~ 

2.2 Progama9ao Tecnica 

Com base no Plano Indicative, dentro do carater ' 

normative que o identifica, a nivel de Projetos Institucio~ 

nais e de Planes Especiais, toda a orienta9ao metodologica, 

todas as bases para a coordena9ao da pesquisa entre diferen 

tes servi9os e entidades envolvidas, a programa9ao or9amen
taria, as disponibilidades gerais de diferentes recurses e 

a distribui9ao das linhas de pesquisa e subprojetos, consta 

rao da Programa9ao Tecnica. 

2.3 Consolida9ao do Sistema Nacional 

A partir das providencias necessarias a instala~ao 
e funcionamento do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz, e 

cumpridas as fases de diagnostico e de programa9ao, a execu 

9ao da pesquisa a nivel nacional necessita que o Sistema N~ 
cional de pesquisa do arroz esteja consolidado, a fim de que 

as Unidades de Execu9ao possam ser acometidas das tarefas de 

pesquisa fundamental e aplicada, segundo a natureza de dete r 

minadas linhas de pesquisa e de subprojetos. 

A consolida9ao do Sistema Nacional se constitue, ' 

par conseg.tDte, num imperative que permite passar para a e t ~ 

pa de execu9ao, tudo aquilo que foi diagnosticado e progra

mac.-:>. 
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Numa antecipa9ao orientada segundo os indicadores dis 

poniveis, tomando como referencia principal o "Anteprojeto de 

Implanta9ao do Centro", e como orienta9ao geral a ideia de que 

cabe ao Centro do Arroz desenvolver execu9ao direta de pesqui 
' -

sa de nivel fundamental, e, ainda, considerando que num raio 

de a9ao, a partir de Goiania, existem tres Empresas. Estaduais 

de Pesquisa, as quais cabe a pesquisa adaptativa, torna-se 

evidente consolidar o Sistema Nacional, segundo as seguintes 

prioridades: 

a) prioridade I - implantar e fortalecer as Ativida

des Satelites representadas pelos 

Estados do Maranhao e do Rio Gran 

de do Sul; 

b) prioridade II - implantar e fortalecer as Ativida 

des Satelites representadas pelo 

Baixo Sao Francisco e pelo Estado 

de Mato Grosso; 

c) prioridade III - implantar e fortalecer a Ativida 

de Satelite referente a Regiao 

da Amazonia. 

t de todo conveniente, ainda, caracterizar, embora 

de forma sumaria, o que o Centro Nacional de Pesquisa de Ar

rez considera seja uma Atividade Satelite. 

O Modelo Institucional de Pesquisa preconizado pela 

EMBRAPA, deixa antever claramente duas figuras que caracte

rizam, de forma peculiar, a nova orienta9ao da investiga9ao 

agricola brasileira. Uma delas e representada pelos Centres 

Nacionais por produto, ea outra ea propria Empresa Estad~ 

al, eminentemente de experimenta9ao, no que tange a aplica-

9ao de resultados da pesquisa gerada pelos primeiros, e, ta~ 

bem, de pesquisa fundamental para aqueles produtos que sao 

do interesse do Estado, tao somente. 
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A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria e paE, 

te integrante do Sistema Estadual, o qual pode ser composto 

por outros organismos, tais como: Universidades, Institutes 

especializados e Departamentos. Qualquer destes orgaos te~ 

condi~oes potenciais de representar, junto ao Centro Nacio

nal do Arroz, uma Atividade Satelite. 

Deste modo, a Atividade Satelite, pelo menos nesta 

fase inicial, adquire um carater de suma importancia para o 

Centro Naciomal, nao so pelo desenvolvimento de atividades 

de pesquisa fundamental, alem da de ~dapta9ao que lhe e in~ 

rente, mas, tambem, pela colabora9ao geral que pode prestar 

na consolida9ao do Sistema Nacional de Pesquisa de Arroz. 

Pretende-se que estas duas etapas de diagnostico e 

de programa9ao sejam alcan9adas mediante o desenvolvimento 
do fluxograma adiante apresentado. 

3. Execu9ao da Pesquisa 

A execu~ao da pesquisa do arroz, no ambito do Cent ro 

Nacional, para o anode 1975, cornpreende urna serie de ativi

dades caracterizadas, essencialrnente, por: 1) a9ao direta 

de execu9ao da pesquisa; 2) a9ao indireta; 3) assessora
mento; 4) controle e 5) avalia9ao. 

A a9ao direta do Centro Nacional se constitue da con 

clusao dos trabalhos de pesquisa instalados em 1974 e repre
sentados por: 

1. ensaio de uniforrnidade corn arroz de sequeiro, co

brindo urna area de 26 ha, corn 223 parcelas de 1,21 rn2 , ob j e

tivando detectar, atraves da tecnica de amostragern e avalia

~ao propria, o comportamento do cultivo quanto ao solo, me t~ 
orologia, caracteristicas fenologicas, incid~ncia de pragas, 

de doen9as e ocorrencia de invasoras; 

2. trabalho de introdu~ao varietal e de avalia9ao de 

comportamento de 2123 variedades e cultivares; 
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PROGRAMA NACIONAL DE PEsqursA DO ARROZ 

ATIVIDADES 
SATl!:LITES 

LINHAS DE PESQUISA SUBPROJETOS 

P R I O R I D A D E S 

PLANO INDICATIVO 

1. Produ9ao 
2. Qualidade 

SITUA<;AO ATUAL 

1. Produ9ao 
2. Pesquisa 

S!NTESE 
DE 

PROBLEMAS 

SISTEMAS DE REVISAO DE INVENTiRIO 
PRODU<;AO SUBPROJETOS 1. Produtores 

1. Atuais 1. Objetivos e M 2. Cornerciantes 

2. Potenciais 2. Antec.e Justif. 3. Industrialista 
4. Tecnicos 

Figura 5 - Fluxograrna da Programa9ao Geralda Pesquisa 
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3. cultivo de arroz de sequeiro, instalado em 14 ha, 

com tres variedades, na Fazenda Capivara, visando a produ9ao 

de sementes, em termos de pureza varietal, ea avalia9ao eco 

nomica do processo produtivo; 

4. identifica9ao das principais doen9as e avalia9a o 

de resistencia de 20 variedades de arroz do Brasil Central ' 

em ensaio de competi9ao de variedades, instalado na area do 

Centro Nacional, pela EMGOPA, e 

5. correla9ao de esporos de Piricularia Oryzae, com 

intensidade de doen9as nas folhas e fatores climaticos, usan 

do amostragem das areas I e II do ensaio de uniformidade do 

Centro e do ensaio de competi9ao de variedades da EMGOPA. 

Alem destas atividades, ora em desenvolvimento, o 

Centro do Arrez executara, neste anode 1975, atividades d e 

pesquisa relacionadas as seguintes disciplinas ou areas d o 

conhecimento cientifico: 

1. Genetica basica; 

2. Botanica Geral e sistematica; 

3. Fisiologia; 

4. Pedologia; 

5. Fitopatologia; 

6. Entomologia; 

7. Melhoramento; 

8. Fitotecnia; 

9. Conserva9ao de agua e solos; 

10_. Mecaniza9ao; 

11. Engenharia de processamento; 

12. Estatistica; 

13. Economia agricola. 

Novamente aqui, e possivel antecipar, numa primeira 

aproxima9ao, alguns problemas ou fatores que deverao merecer 

especial aten9ao por parte do Centro Nacional, os quais po

dem ser carac~erizados como sendo: 
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1) fatores que limitam o aumento da produtividade 

do arroz de sequeiro, especialmente, no Brasil Central; 

2) fatores que impedem o aumento da area cultivada 

anualmente, de um modo geral e em especial no Estado do Rio 

Grande do Sul 

Assim, e tendencia marcante orientar o rumo das 

atividades de estudo, segundo o seguinte esquema: 

1. Regiao II - Brasil Central 

Esta regiao vem contribuindo com aproximadamente ' 

70% da area nacional cultivada e com cerca de 58% da produ-

9ao total de arroz. 

O fator que mais entrava a produ9ao de arroz nesta 

area ea variabilidade das chuvas ea sua ma distribui9ao, ' 

com rela9ao as necessidades do cultivo. Por conseguinte, su

gere-se, a priori, estabelecer a seguinte grada9ao na impor

tancia dos assuntos a serem pesquisados, dentre outros: 

1.1 problema agua; 

Como a precipita9ao representa, nas regioes tropi

cais e sub-tropicais, o principal contribuinte de umidade p~ 

ra Osolo, e come OS dados hidrologicos, no geral, sao men

sais, e natural que a maior importancia resida no seu perfe~ 

to conhecimento, mesmo porque a evapotranspira9ao e os ele

mentos climaticos dos quais ela depende sao fenomenos conti

nues ea precipita9ao e fenomeno esporadico. 

Nestas circunstancias e em consequencia das varia-

9oes pluviometricas nos diferentes anos, torna-se necessario 

conhecer o regime hidrico, procedendo-se a acuradas analises 

de chuvas, preferentemente para periodos mais curtos - sem~ 

nais ou pentadas - alem de inferir um certo grau de probabi

lidade. 
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Estes estudos serviriam para se correlacionar o prQ 

blema com outros fatores, tais como a absorgao de nutrientes, 

resistencia varietal a certos niveis de carencia de umidade 

no solo, resistencia a doengas e a insetos e certos zoneam,en 

tos indicadores de variedades mais recomendadas e epocas de 

semeadura. 

1.2 problema sementes; 

Um grande numero de variedades e cultivares vem 

sendo usado pelos orizicultores da Regiao II. A perda das ca 

racteristicas de origem, principalmente no que tange a pure

za, vigor e percentagem de germinagao, faz com que duas ati

vidades sejam, de imediato, evidenciadas: a) reavaliagao de 

cultivares de arroz, presentemente em multiplicagao, distri

buigao e cultivo, visando a uma identificagao e purifica9ao 

varietal; b) introdu9ao e avaliagao de novos cultivares. 

1.3 problema sanitario; 

As enfermidades a que o arroz esta sujeito consti

tuem, sem duvida, um dos grandes fatores limitantes do aume~ 

to da produtividade. um sistema de erradica~ao de doengas 

com um minimo de dispendio e um maximo de retorno por unida
de de area e o principal escopo de um programa de pesquisa 

em Fitopatologia. 

A identifica9ao ea avalia9ao da incidencia de do

engas em arroz de sequeiro, bem como nas lavouras ja existen 

tes de arroz irrigado nesta regiao, relacionadas com fungos, 

bacterias, virus e nematodios, representa o passo inicial p~ 

ra o seu mais amplo e perfeito conhecimento. 

2. Regiao III - Maranhao, Para e Piaui 

Esta Regiao Norte-Nordeste, par suas caracteristi

cas peculiares e grande produ9ao devera merecer intense tra

ba!ho de pesquisa, representado, inicialmente, pelas seguin

tes atividades: 
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2.1 introdu9ao e avalia9ao varietal, objetivando 

adaptar cultivares que permitam a novos agricultores .se es

tabelecerem na regiao, implantando o cultivo do arroz de 

grao longo, vitreo e de ciclo vegetativo rnais prolongado; 

2.2 estudos climaticos, integrados corn a area de 

rnelhorarnento vegetal, visando avaliar as possibilidades de 

varios cultivos de arroz, anualmente; 

2.3 estudos hidrologicos, visando conhecer os reg! 

mes de aguas, de inunda9ao, o manejo do recurso em rela9ao a 
irriga9ao e os rnetodos de drenagem e de irriga9ao recomenda

veis. 

3. Regiao IV - Vale Sao Francisco 

Peles trabalhos ora em execu9ao no media e baixo ' 

Sao Francisco, torna- se imperioso averiguar os problemas 

rnais evidentes, relacionados com o uso das terras agricolas 

desta Regiao, e que sao: 

3.1 analizando o problema da irriga9ao sob o angu

lo da distribui9ao das precipita9oes, do consume de agua pe

los vegetais e da capacidade de armazenamento de umidade por 

parte do solo, defrontamo-nos com o que pode ser chamado de 
"deficit agricola". 

A identifica9ao dos parametros intervenientes po

derao servir coma indi cadores utei s a ensaios experimentais 
que visassem a obten9ao de variedades adaptadas, atraves de 

introdu9ao e avalia9ao, ea obten9ao de novas conhecimentos 

quanto aos requerirnentos da planta. 

3.2 a acumula9ao de sais e de alcalis soluveis nos 

solos irrigados das regioes aridas e serni-aridas, constitue

se num dos principais e mais graves problemas que, no geral , 

os estudiosos se defrontam. Nestas regioes, alem da lixivi ~ 

9ao nao ser completa, a intensa evapora9ao concorre para a 

concentra9ao dos sais no solo e nas aguas superficiais . 
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· Aliado ao born dirnensionarnento dos volumes de agua de 

irriga9ao ea propria qualidade dessas aguas, surge outro fa 

torque pode originar a salinidade ou a alcalinidade dos so

los, .que ea deficiencia de drenagern do solo. 

4. Regiao I - Rio Grande do Sule Santa Catarina 

O grau de tecnologia alcan9ado pelo Rio Grande do 

Sul, no cultivo do arroz, infere aquela regiao produtora urn 

grupo de pesquisas prioritarias que diferern virtualrnente das 

necessidades do resto do pais. 

A insola9ao, a ternperatura e as chuvas lirnitarn ope

riodo de cultivo do arroz a 140 dias do ano. Por estes fato

res a pesquisa naqueles Estados, e em razao da cornpeti9ao de 

invasoras, possivelmente venha a ser orientada visando a a t en 

der problemas representados por: 

4.1 possibilidade de uso rnais intenso da area da p l a

nicie arrozeira gaucha, lirnitado principalmente pela incide n

cia de invasoras; 

4.2 sisterna de erradica9ao de doen9as, principalrnen

te em rela9ao a bruzone; 

4.3 rnecaniza9ao da lavoura, aspecto bastante relac i £ 
nado com o regime pliviornetrico e com os metodos de drenagem; 

4.4 Engenharia de Processarnento, cornpreendendo desde 

a colheita, o transporte, a secagem, o arrnazenarnento, ate o 

beneficiarnento. 

f cornpreensivel que todas estas antecipa9oes, embor a 

calcadas em um nurnero consideravel de estudos e resultados ' 

de reunioes tecnicas e, tambern, na experiencia da equipe que 

vern colaborando corn o Centro Nacional, serao objeto de reav~ 

lia96es baseadas, principalmente, nos resultados alcan9ados 

pelo Inventario Nacional do Arroz. 
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A a9ao direta se constitue, tarnbem, na montagem de 

laboratories, casas de vegeta9ao, estufas e outras facilida

des, necessarias ao desen~olvimento da condu9ao direta de t r~ 

balhos de gera9ao de tecnologia, a _serem montados no decorr er 

do anode 1975. 

A a9ao indireta de execu9ao da pesquisa se fara a 

traves dos Sistemas Satelites, mediante delega9ao especific a 

do Centro, para aqueles trabalhos de pesquisa fundamental 

que tiverem carater local ou regional, masque fazem parte 

do Projeto de Pesquisa do Centro Nacional. 

As atividades de assessoramento e controle da exe 

cu9ao da pesquisa, caracterizadas come parte da a9ao coorde 

nadora do Centro Nacional do Arrez, se processarao junto a o s 

Sistemas Estaduais, mormente no que respeita a orienta9ao 

normativa e tecnica. 

4. Controle e Avalia9ao 

Finalmente, como parte nao menos importante, na e x~ 

cu9ao da pesquisa nacional com o cultivo do arroz, a avalia -

9ao se processara em tres fases, a saber! 1) analise previ a 

dos subprojetos de pesquisa e experimenta9ao; 2) durante a 

condu9ao dos trabalhos e 3) ao final da execu9ao do subpr Q 

jeto. 

Um exercicio de avalia9ao de subprojetos foi proc ~ 

dido durante a segunda quinzena de novernbro ea primeira s e 

mana de dezernbro de 1974, quando foram analizados 103 sub 

projetos, oriundos de 11 institui9oes de pesquisa. 

Este trabalho foi executado pela mesma equipe re l a 

cionada no inicio do presente Documento Orientador. 

O quadro n9 6 retrata a situa9ao atual da pesqui 

sa com arroz, em execu9ao nesta safra 74/75, onde se observ a 

uma concentra9ao de trabalhos, assim distribuida: 
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Regiao I 

Regiao II 

Regiao III -
Regiao IV 

Regiao V 

Regiao VI -
Do mesmo modo 

RS/SC, com 37 subprojetos; 

MT/GO/MG, com 12 subprojetos; 

PA, com 6 subprojetos; 

- - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . 
RJ/ES, com 8 subprojetos; 

- - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . 
se observa uma tendencia de concentra 

9ao das atividades de pesquisa, obedecendo a seguinte ordem: 

1. melhoramento vegetal (34); 

2. pragas, doen9as e invasoras (23); 

3. fisiologia e nutri9ao de plantas (14); 

4. praticas culturais (13); 

5. estatistica e economia (9). 

A avalia9ao tambem sera executada a nivel insti t u

cional, nos diferentes Sistemas Estaduais. 

5. Implanta9ao das Coordena9oes Tecnicas 

De acordo com o cronograma de consolida9ao das a ti 

vidades tecnicas do Centro Nacional de Pesquisa de Arrez, 

consultando nao so os interesses de prioridade e convenien

cia, mas, tambem, as possibilidades concretas de instala9ao, 

43. 

em fun9ao dos recurses humanos cogitados e disponiveis, se

rao implantadas, pela ordem, as seguintes coordenacoes: 1) 

difusao de tecnologia e biblioteca; 2) ' Atividades Sateli t es e 

Sistemas Estaduais; 3) intercambio tecnico-cientitico e trei 

namento e 4) sistemas de produ9ao. 

Os sistemas de produ9ao, representando o enfoque ' 

basico de toda a sistematica de planejamento da pesquisa da 

EMBRAPA, justamente e posto em quarta coloca9ao para que, com 

base no inventario nacional, obtenha as condi9oes iniciais de 

estudo dos diferentes modelos em execu9ao presentemente. E ' 
6bvio, no entanto, que a pr6pria formula9ao dos que~tion~

rios de levantamento, a fim de alcan9arem tal desiderato, de 
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vera se apoiar na orienta9ao tecnica de pesquisadores espe

cialistas da area. 

6. Atividade Doutrinaria e de Coordena9ao Geral 

A implanta9ao do Modelo Institucional de execu9ao 

da pesquisa agricola da EMBRAPA, a 9onsolida9ao do Sistema 

de Planejamento ea firme implanta9ao do Centro Nacional de 

Pesquisa de Arroz, como toda e qualquer atividade inovadora, 

requer uma hem orientada e solida a9ao diretiva, principal

mente a partir da chefia do Centro e das chefias adjuntas. 

Esta atividade doutrinaria e de coordena9ao geral, 

deve ser entendida como orientadora da a9ao, baseada no con

junto de preceitos (regras, principios, processos, metodos) 

existentes e que servem de fundamento ao sistema de pesqui s a 

brasileiro. 

Esta a9ao orientadora se faz presente na esfera 

mais ampla do sistema de pesquisa, como na dos grupos ou i n 

dividuos que desenvolvem atividades relacionadas com apes~ 

quisa do arroz, buscando atingir o melhor da sua eficacia, 

num incessante processo de renova~ao e aperfei9oamento. 

7. Sele9ao e Adestramento de Pessoal Tecnico 

O Anteprojeto de Implanta9ao do Centro Nacional d e 

Pesquisa de Arroz, numa primeira aproxima9ao, previa uma c om 

posi9ao da equipe multidisciplinar de pesquisadores, consti

tuida por 37 tecnicos do mais alto nivel. 0 proprio Grupo d e 

Trabalho, no entanto, admitiu a possibilidade de modifica9a o 

do quadro apresentado. 

Em razao disso ea luz do planejamento desenvolvi 

do, tornou-se imperioso estabelecer um processo continuado 

de sele9ao e indica9ao de pessoal tecnico, bem como de s e u 

adestramento imediato, em concordancia com a programa9ao d a 

Coordena9ao de Treinamento. 

V INCU LAD A AO MINIST~RIO DA AGR ICUL:TIJR A 
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45. 

Neste primeiro anode funcionamento, onde se pre

tende que a equipe multidisciplinar, alem de executar e ori 

entar a pesquisa, imprima caracteristicas novas e, mais do 

que isso, estabele9a verdadeira "filosofia de pesquisa", a 

grande concentra9ao do pessoal indicado e por selecionar, re 

side no de forma9ao pos-graduada, conforme se pode observar 

no quadro n9 7. 

Quadro 7 - Composi9ao inicial da equipe multidisciplinar, por 

nlvel de forma9ao 

Nivel 

Ph. D. 

M. S. 

B. S. 

Nu.mere 

9 

22 

4 

Percentagem 

25,7% 

62,8% 

11,4% 

Toda a a9ao pretendida, devera ser executada segu~ 

do o cronograma geral das atividades tecnicas do Centro Na

cional, a seguir apresentado. 
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47. 

ORQAMENTO 

Na elabora9ao da proposta or9amentaria foram p~e

servados os mesmos principios que nortearam a reda9ao dos d~ 

mais aspectos do Documento Orientador de Implanta9ao do Ce n

tro Nacional. 

A preocupa~ao maior tern recaido na montagem de uma 

equipe de alto gabarito, onde se busca, a medio prazo, que 

80% dos pesquisadores tenham ou venham a obter o nivel de 

Ph.D. Desde logo, como se pode observar, estao sendo aloca 

dos recursos da ordem de 28% do montante or9ado para o exe r

cicio de 1975. 
Quadro 9 - Resumo da proposta or~amentaria para 1975 

CATE GO RIA ECONOMICA E TOTAIS P/ TOTAIS P/ PERCENTAGENS 
ELEMENTO DE DESPESA CAT. ECONOMICA, ELEM. DE DESP .. 

CUSTEIO 8.698.663,00 42,60 

Despesas com pessoal 5.806.663,00 28,40 

Despesas com servi-
9Os de terceiros 100.000,00 o,so 

Despesas com materia 
is 664.000,00 3,30 

Despesas diversas 2.128.000,00 10,40 

INVESTIMENTOS 11.720.000,00 57,40 

Imoveis 10.630.000,00 52,10 

Bens moveis 1.090.000,00 5,30 

TOTAIS 20.418.663,00 20. 418.663,00 ll.00,00 1 00,00 

Visando poss i bilitar um aproveitamento pleno de s sa 

equipe, um outro aspecto assume capital import.ancia. ~ nec es 

Ao M \N IST!::RIO DA AGR ICUL TURA 
\/INCULAOA 
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sario, antes de tudo, bem instalar o Centro Nacional. t gra~ 

de a parcela que recae sabre as decisoes que hoje sao toma

das. 

O investimento ora poposto, de cerca de Cr$ 

11.700.000,00 representa em rela9io a, pelo rnenos, 30 anos 

de atividade util do Centro, bem menos de 0,8%, mas repre

senta qualquer valor positive que se possa irnaginar, em ter 

mos de urn retorno garantido, pela gera9ao de tecnologia de

sejada e necessaria. 

V INCULAOA AO MINISTE::RIO DA AGRICUL TURA 
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•. CAT EGO" IA [CON0N1CA .: ELE"ENTO OE OESPESA 

IHUTINENTOS 

!otSPESAS COM •,cssOAL 
I 

i 
I 

:ots,ESAS CON SEU ICOS 
!oc naccraos 

!otSPESAS CON NATUIAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
1ou,tSAS DIYHSAS 
I ., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

INOYCIS 

HU NOYEIS 

' SUB·El["[NTO OE OESPESAS 
' 

!- Ar-e1 01rettv1: ............... f 
!- Area Tecnlca: ................ ! 
l· Aru do Apoto: ............... 1 

'!,. l Ath1didtl dt Apolo I P11qu1•1 
: SI: •• • •• • ••• • ••••.••••••••••• I 

;. Produtos : I 
j Gontros A11 ■ontlc1os: ........ I 
I So ■ ontu I Mudu: ............ I 
I· Ma ttr h 1 dt Consu ■ o: I 

I a~~~.~.~~~~~~:~~~.~~.~~~~~~:l 
I Co■bustt .. 1s t l•brlf1cantu. I 
I Forr1■ontu: ................. 1 
I Corrottvos • Prtnnthos: .... I 

Adubos: .... . ................. 1 
Nattrhl dt Expd1tntl: ...... I 
Produto s F1to11u1tirlos1 , ... j 
Outros : ...................... I 

1• Ut1lld1du: l 
I lut • For~a: ................. f 
l Gis: ......................... 1 
I· CoMunlc•~iiu: I 
I Telofone: ..................... : 
I Tolu, .. ...................... 1 
1. Ttlog~un: .................. , 
I Porto,: ............... •• .. •.• 1 
I" Movlfflonll~io: I 

' I I 
1 [stadias p/ Y1s1tantts: ...... 1 
I Transportts (pnsigtns): ..... ! 
j D1irhs: ..................... 1 
I· Gor1ls: I 

• 1 M1nuton~i• • ConserYl~io dt! 
IMiivels e lnsllh~iits: ....... i 
M1nuton~io t ConserY1~io dtl 
V.Tculos: .................... : 
Representa~Oes : ••••.•••••••• • I 
Jornals. Rnlstas • Pub11ca• I 
~•es: ............ .. .......... 1 

, - Terr,nos: . .... , .•.... •. ••••.. 
j. Bonfoltorhs t■ Ttrrtnos Pro• 
I prlos : ...................... , 
!,• Edlflclos: ............. ! ..... 1 

I - I '· Maqulnas Agrtcohs: .......... I 
• IMplefflonto1 Agrlcol11: ....... I 

Aporolhos t lnstru..onto1 dal 
L1boratiir Io: ......... ,,,,, ... I 

• Niivels e Uttn1Tl1os: ......... I 
• Miqulnn Opor1trlus: ....... . 

1- Miqulnn dt Escr1tor1o: ...... -. 
I· Yttculos: ................. .. . 
!- 81b11oteca: ................. . 

TOTAI S PARCIAIS! 

671. 121.00 

4.256,892.00 

e1e.oso.oo 

100.000.00 

24.000,00 

20.000,00 

40 . 000.00 

zoo . 000, 00 

20.000.00 

80. 000, iJO 

80. 000. 00 

60.000,00 

100.000,00 

40.ooo.oo 

50.000 ·,00 

2.000.00 

so.000.00 

5. 000, 00 

10.000.00 

6,000,00 

so.000,00 I 

eoo.000,00 1 

aoo.000.00 I 

i 
250.000.oo•j 

so . 000.00 1 
50. 000 ,00 i 
5.000,00 , 

! 3.500 . 000,00 I 

1• 
Jo.000,00 I '.t 

1.100.000,oo•t 

100.000,00 
! 60,000,00 j 

150.000,00 I 
I zso.000.00 
1 

60 . 000,00 \ 

100. 000, 00 :,•:, 
190. 000 .oo 

180. 000 ,oo 

T 0 T A L G £ R Al: .................................................................... .. 

49. 

TOTA IS 

s.eo, .,u,.oo · 

100 . 000 ,oo 

114 .000,00 

2.128 . 000,00 

. 10,uo . 000,00 

; 1.090,000,00 

20,418,663,00 

HS: • ~tltl t ■portincta, CrS150.000IOO (Ctnto t C1nquuta 1111 Cr■ u1ros), dt1tln1■•11 I rtfor•• •• ce111 , 1r1 II• 
er1tiirlo dt tien1eot, 1l ■oor fl4o , 1011ttl'8 • 

.. rrnlitt ,•~• euclw1h •11 tloru "1t71, Crts,000.000,00 (Cinco Nt1 cn11trt1), 

--- • '-------- ~ ---- --------------
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APtNDICE I 

ANEXO 1.1 - Areas existentes 

Planta do PAP de Goiania 

Planta da Fazenda Capivara 

ANEXO 1.2 - Identifica~ao de nova area 

Planta de situa~ao 

ANEXO 1.3 - Base fisica provisoria 

Escrttorio Tecnico 

Escritorio Administrativo 

Biblioteca 

Almoxarifado e Laboratorios 

Deposito Geral 

Galpao de Campo 

ANEXO 1.4 - Base fisica definitiva 

Alternativas 1 e 2 

Predio sede - planta terrea 

Predio sede - 19 pavimento 

Predio sede - fachadas 

Estufas 
Estufins 

Laboratorio de sementes 

Portao de entrada 

Caixa d'agua 
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APtNDICE II 

ETAPA PROGRAMATICA DE DIAGN0STICO 

ANEXO 1.5 - Inventario Nacional do Arroz 

Introdu9ao 

A encornenda que esta sendo feita . ao Centro Nacional 

de Pesquisa de .Arrez e de que elabore urn programa de pesquisa 

para o prirneiro anode funcionamento do Centro. 

Nao se trata, a nosso ver, de urna atitude que no s 

coloque frente a uma exigencia de programa9ao a curto prazo , 

poise sabido que todas as recomenda9oes orientam a busca d e 

urn prograrna equilibrado, a curto e longo prazo. Trata-se, is 

to sim, de consolidar a prograrna9ao a partir de urn rnarco d e 

referencia, representado pelo ano chave de 1975. 

Criterios e Prioridades 

Na maioria das vezes, os administradore s da pesq ui

sa usam seus proprios julgamentos para estabelecer criterios 

e prioridades; noutras, as reunioes tecnicas indicarn e sse s 

procedimentos, mas a decisao final ainda e do administrador; 

e, finalmente, em outras ainda, os grupos tecnicos sao os que 

realmente estabelecem e decidern sobre os criterios e prior i

dades a serem investi gados. 

Se, de urn lado, e x istem certas pre-concep9oes d e 

parte dos pesquisador es, quanto ao estabelecirnento de priori 

dades e quanto a velocidade de gera9ao d e tecnologia; se, de 

out~o, os objetivos nacionais a curto e longo prazo, devem ' 

ser atendidos; e, se de outro, ainda, o s usuarios dos resu l-
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tados da pesquisa, os quais querem solu9oes imediatas, deve m 

ser considerados, e facil depreender quao complexo se torna 

para o administrador planejar, de forma equilibrada, apes

quisa a longo prazo e aquela preocupada em atender aos pre~ 

mentes problemas do setor primario. 

Ate agora, as linhas de pesquisa ea elabora9ao d e 

subprojetos tern resultado do pensamento direto de pesquisad£ 

res, mas nao respeitam criterios de uniformidade. 

Qualquer rapida revisao nos trabalhos de pesquisa 

em andamento no Brasil, evidencia este fato. Inexistem iden

tidade nos objetivos e metodos e unidade institucional. 

A falta mais grave, no entanto, se situa, a nosso 

ver, no nao enquadramento de subprojetos dentro da fun9ao t em 

po, isto e, a identifica9ao de que se trata de uma atividad e 

de curto, medio ou longo prazo. Em outras palavras, alem dos 

objetivos - gerais e especificos - e necessario que se esta 

bele9am metas bem definidas. 

Um programa a curto prazo, devendo ser dinamico e 

flexivel, por natureza, requer, mais do que nada, que opes 

quisador tenha um perfeito conhecimento da realidade queen

volve o produto. 

Uma programa9ao a longo prazo, ao contrario, requer 

estabilidade e continuidade, mas tambem exige um conhecimen to 

claro das circunstancias que prevalecem no memento da tomad a 

de decisao e uma visualiza9ao perfeita do desenrolar do set or, 

visando a antecipa9ao de certas eventualidades ea provoca9ao 

de mudan9as tecnologicas projetadas. 

Se assim e, o inicio de toda a atividade do Centr o 

Nacional de Pesquisa de Arroz, so pode se alicer9ar numa e t a

pa de diagnostico, calcada num levantamento pleno, envolvente 

e profundo, do produto arroz, a nivel nacional, e que atend a 

ao que preceitua o II Plano Nacional de Desenvolvimento .. . 

(1975.1979) 
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A Politica Cientifica e Tecnologica 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) 

registra: "Em nenhuma outra epoca do desenvolvimento brasile_!. 

ro o progresso cientifico e tecnologico teve a fun9ao basica 

que lhe e atribuida, no proximo estagio, com equilibria entre 

pesquisa aplicada e pesquisa fundamental .•. Na area tecnolo 

gica, embora o grosso do esfor90 deva orientar-se no sentido 

de atualizar a tecnologia de grande numero de setores, e de 

fazer adapta9oes de tecnologia, maiores OU menores, sera via 

vel executar um certo numero de projetos de vanguarda, com' 

esfor90 proprio de inova9ao tecnologica". 

Nota-se, desde logo, a grande enfase que o II Pla

no coloca numa concentra9ao do esfor90 inovador visando as a 

dapta9oes de tecnologias, sem restringir, contudo, a abertu 

ra de novos campos ea execu9ao de 11 investiga9oes explorato

rias", ate mesmo, de alta sofistica9;0. 

11 2 necessario que a Agricultura ea Pecuaria passem 

a desempenhar nova papel na estrategia nacional de desenvol

vimento". 

A estrategia agropecuaria do II PND, sugere "efe

tivar a voca9ao do Brasil como supridor mundial de alimentos, 

materias-primas agricolas e produtos agricolas industrializa

dos", e tambem, de 11 consolidar a diversifica9ao e especiali

za9ao regional do desenvolvimento agricola, tendo em vista ' 

as diferentes voca9oes naturais das diversas regioes ea di 

versidade na dota9ao de fatores de produ9ao". 

Um ultimo grande esfor90, destacado pelo II PND, e 
ode moderniza9ao e de dotar o setor primario de bases e mpr~ 

sariais, objetivo que nao pode ser ignorado nesta fase de dia~ 

nostico, principalmente em termos de areas prioritarias n a s I 

regioes ja ocupadas do Centro-Sul, e xpansao da utiliza9ao d e 

insumos modernos, distor9oes no sistema de propriedade fu ndia 
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ria e estrategia de expansao da fronteira agricola, adotand o 

diretrizes de carater conservacionista e de produ9ao agrico

la intensiva, pelo uso racional da terra e dos reaursos hidri 

cos. 

o II Plano Basico de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnologico, no que respeita especificamente o produto arre z 

estabelece, dentro do prograrna do trienio, o produto arroz C£ 

mo prioritario nas Regioes Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Su

deste e Sul. Para o Norte na forrna de arnplia9ao da frontei r a 

agricola; para o Nordeste corno praticas melhoradas e sisternas 

integrais de produ9ao mais eficientes; para o Centro-Oeste , 

na forma de arnplia9ao da fronteira agricola, estudo da econo 

mia da produ9ao e das empresas agricolas da Regiao, estrutu ra 

e funcionarnento dos rnercados, cornercializa9ao e pre90s de pr£ 

dutos e insumos agricolas; para o Sudeste, sob a forma de s is 

ternas de produ9ao rnais eficientes do que os utilizados atua l

mente; e, para o Sul, sistemas integrais de produ9ao. 

Genericamente, a forrnula9ao do II PBDCT se apoi a 

em dois pontos fundarnentais: 

1) aurnento da produtividade de vez que a expansao 

da fronteira agricola nao sera capaz de gerar oferta de al i 

rnentos e fibras em condi9oes de fazer face ao elevado cre s c ~ 

mento da d emanda. A estrategia visando ao incremento da pro 

du9ao e da produtivida de comternpla a expansao da fronteira 1 

agricola ea moderniza9ao da agricultura, a qual irnplica num 

crescirnento significativo da produtividade dos fatores ter r a 

e trabalho; 

2) enfoque de sisternas de produ9ao corno estrategi a 

basica da pesquisa agricola. "Delineados os prototipos dos ' 

sistemas de prod u9ao, c a bera ao investigador selecionar um 

conjunto de projetos d e pesquisa , cujos resulta dos perrniti r a o 

a rrontagem dos sisternas de produ9 ao previstos pelos prot5 t i 

pos. t claro que o unive rse de pesquisa tera assim uma ord e -
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na~ao definida e dela, evidentemente, poder-se-a extrair o nu 

mero maxima de sistemas de produ9ao, pois foi construido para 

este fim". 

Objetivos e Alcance do Inventario 

A ideia central de execu9ao de um inventario de am 

bito nacional, se apoia na pretensao de introduzir ou fazer 

valer o novo sistema de programa9ao e o estabelecimento de 

uma orienta9ao relativa a pesquisa com o produto, a luz de 

um alistamento de prioridades. 

Assim, o Inventario Nacional do Arrez, revestindo

se do mais ample carater, servira as seguintes finalidades : 

1. diagnostico da orizicultura brasileira, com i deg 

tifica9ao , .e qualifica9ao dos fatores limitantes e/ou pontos 

de estrangulamento; 

2. subsidio para o planejamento da pesquisa e or i en 

tayao de outras atividades (campanhas, fomento, etc,) 

3. marco de referencia para as avalia9oes futura s , 

em termos de resultados da pesquisa, sistemas de cultivo, a £ 

mento da produ9ao - maior produtividade e incremento de novas 

areas ao processo produtivo - e de qualidade do produto; 

4. caracteriza9ao de um "pre-zoneamento", a nive l 

nacional. 

No que respeita ao alcance, o Inventario devera 

atingir: 

1. a area tecnologica; 

2. 0 setor primario; 

3. 0 setor secundario; 

4. 0 setor terciario; 

5. 0 setor quaternario (servi9os destinados ao t e r 

ciario). 
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Igualmente, devera visar a identifica~ao do infor 

mante, quer se trate de pesquisador, extensionista, produtor, 

industrialista, comerciante, institui~ao de classe; do seu 

produto, apoiado nao so em tecnicas atualmente em uso, mas, 

tambem, naquelas abandonadas, bem como indicando os seus el~ 

mentos de apoio logistico e tecnico; os obices encontrados ' 

no decorrer de sua atividade relacionada ao produto; as inqu! 

etudes . e aspira~oes, onde se destaquem as possiveis formas de 

remo~ao dos obices apontados, e concluir, com a avalia~ao in

dividual do inventariante, no que respeita a fidelidade das ' 

informa9oes, importancia relativa do informante e dificulda

des de inventariar. Esta avalia9ao do grupo se constitue no 

"micro-diagnostico" e sera de grande valia para a elabora9ao 

dos documentos finais. 
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