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Abstract. Due to the increasing production of passion fruit in the state of Bahia,
this work was implemented in the southwestern region of Bahia. The main ob-
jective is to develop an automated irrigation system for this type of plantation
using Arduino, and additionally, to analyze the development and production of
this crop with the support of technology. This is an experimental research, where
soil moisture is used as a parameter to automate the plantation’s irrigation sys-
tem. Finally, the obtained results are presented, such as the differences observed
in the leaves of the passion fruit plants, the importance of low-cost technologies
for users, and the benefits of automation. It is noted that the cost to create
the drip irrigation system in the locality, for 6 hectares of plantation, was 23
thousand reais.

Resumo. Devido à crescente produção de maracujá no estado da Bahia, este
trabalho foi implementado no sudoeste baiano, cujo objetivo principal é o de-
senvolvimento de um sistema de irrigação automatizado neste tipo de plantação,
usando arduino, além disso, visa analisar o desenvolvimento e a produção desta
cultura com o apoio da tecnologia. É uma pesquisa experimental, na qual a umi-
dade do solo é usada como parâmetro para automatizar o sistema de irrigação
da plantação. Finalmente, são apresentados os resultados obtidos, tais como,
as diferenças observadas nas folhas das plantas de maracujá, a importância
das tecnologias de baixo custo para os usuários, e os benefı́cios da automação.
Ressalta-se que o custo para criar o sistema de irrigação por gotejamento na
localidade, para 6 hectares de plantação, foi de 23 mil reais.



1. Introdução

Com base nos dados do (IBGE, 2022), a Bahia é o estado que mais produz ma-
racujá no Brasil, com rendimento médio de 12.268 Kg por hectare. “O plano de investi-
mento prevê um desembolso inicial no valor aproximado de R$15.900,00, considerando
os itens de investimento necessários para a área de produção de 1 hectare (10.000 m2)
e produzir 30 toneladas por hectare, mais os itens necessários ao funcionamento geral”,
conforme explica o (Sebrae, 2017).

O maracujazeiro é uma planta de clima tropical e subtropical. A temperatura, a
disponibilidade hı́drica, a umidade relativa do ar, a luminosidade e a ocorrência de ventos
são fatores de clima que exercem grande influência sobre as plantas, principalmente na
longevidade, qualidade de frutos e produtividade (Neto et al., 2015).

Seu plantio requer áreas que apresentem baixa umidade relativa, sem geadas, sem
ventos fortes e com incidência solar superior a 11 horas por dia. Por ser trepadeira exige
estruturas de sustentação para sua produção (Sebrae, 2016). Condições contrárias a estas,
como excesso de umidade e sombreamento, causam o aparecimento de fungos, bactérias
e doenças que afetam o plantio.

“O método de irrigação mais comumente usado em plantações de maracujá é a
irrigação localizada, particularmente a irrigação por gotejamento. Embora apresente um
alto custo inicial, esse método é o mais eficiente e o que demanda menos energia”, con-
forme explica de Sousa and Borges (2023), no livro Irrigação e fertirrigação na cultura
do maracujá, da Embrapa.

Na plantação usada como objeto de estudo, a irrigação é feita de forma manual.
Outrossim, de acordo com o produtor Odinilson Amorim, para uma área de 6 hectares, foi
investido em torno de 23 mil reais em materiais, além dos gastos relacionados à energia,
que mensalmente variam entre 1.800 e 2.000 reais. Para que esse controle seja feito de
forma automática, é necessária a aquisição de softwares embarcados, cujo custo é elevado.

O avanço da tecnologia tem trazido vários benefı́cios em diversos setores, inclu-
sive na agricultura. A modernização e o aperfeiçoamento dos sistemas nesta área, culmina
no aumento da competitividade econômica e da produção de insumos.

Entre os principais fatores do crescimento da produtividade ”situam-se os inves-
timentos em modernização – implantação de equipamentos de irrigação, sementes me-
lhoradas, variedades de maior resposta, racionalização do plantio, aplicação de alta tec-
nologia, manejo do sistema de produção e desenvolvimento de capacidades dos produto-
res”(Christofidis, 2013).

Considerando que automação consiste em aliar a tecnologia às atividades cotidia-
nas, executando tarefas com o mı́nimo de ação humana possı́vel, suas vantagens para este
tipo de plantação são: redução de mão de obra, economia de recursos hı́dricos, economia
de energia, monitoramento da umidade do solo, otimização do tempo e boa distribuição
de água.

Diante deste cenário, este trabalho consiste na criação de um sistema de irrigação
automatizado, usando arduino, uma alternativa de baixo custo para os agricultores. O
arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto (open-source) e hardware livre
e pode ser usado para desenvolver objetos interativos independentes, ou conectados a



softwares de computador, e trata-se de um ambiente multiplataforma, capaz de realizar
inúmeras operações e automações pré-programadas.

Este projeto tem como finalidade, desenvolver um sistema de irrigação automati-
zado de uma plantação de maracujá, com uso de arduino, e analisar o desenvolvimento e
a produção desta cultura com o apoio da tecnologia.

A estrutura deste artigo, divide-se da seguinte maneira: O capı́tulo 1, que possui
a Introdução, a qual apresenta o tema do trabalho, além de fundamentar a motivação para
realização desta pesquisa e a finalidade deste estudo, o capı́tulo 2, mostra os Trabalhos
Correlatos, ou seja, estudos feitos anteriormente que são relevantes para o desenvolvi-
mento deste artigo, o capı́tulo 3, contém a metodologia usada, o capı́tulo 4, onde é ex-
posto os resultados obtidos, capı́tulo 5, que é a Conclusão e os capı́tulos 6 e 7, que são
Trabalhos futuros e Referências, respectivamente.

2. Trabalhos Correlatos

2.1. Gerência e automação de irrigação de plantio com a utilização de arduino.

Em um trabalho anterior, conduzido por Cunha (2022), realizado na PUC - Goiás,
foi desenvolvido um modelo de protótipo para um sistema de irrigação por aspersão au-
tomatizado tendo como base o uso para o plantio de soja. O modelo de arduino usado foi
o Mega 2560 rev3. Este arduino possui 256 KB de memória flash para armazenamento
de código (dos quais 8 KB são usados para o bootloader), 8 KB de SRAM (Static ran-
dom access memory) e 4 KB de EEPROM (Electrically erasable programmable read-only
memory).

O trabalho usou a faixa de umidade ideal para o plantio de soja em solos are-
nosos, ou seja, entre 60-80% (Embrapa, 2021). O sistema de irrigação era acionado
automatização no perı́odo que o solo estivesse abaixo da faixa ideal de umidade.

Os sensores de umidade foram configurados utilizando os parâmetros condicionais
referentes ao grão da soja, inicialmente foram declaradas três variáveis globais para leitura
dos valores dos sensores de umidade. Após isto, foram definidos os pinos analógicos 0,
1 e 2 no modo INPUT, que são os pinos dos sensores de umidade. Foram definidos os
pinos digitais 30, 31, 32 e 33 no modo OUTPUT, que são os pinos referentes às entradas
do relé (Cunha, 2022).

A válvula solenóide e a motobomba usadas no projeto são ligadas, caso os valores
obtidos pelos sensores forem menores 60% de umidade.

Destaca-se que o que difere os trabalhos são os métodos de irrigação utilizados
pelos produtores, e os tipos de plantação, visto que, o trabalho feito por Cunha (2022)
trata do cultivo de soja, e este trabalho será executado na cultura do maracujá, além das
condições climáticas de cada região.

2.2. Uso do arduino na irrigação de hortas verticais.

Em um trabalho recente, realizado por Marinho (2022), na universidade do Estado
do Amazonas, “discorre sobre a aplicabilidade da plataforma de prototipagem Arduino
para o monitoramento e registro das mudanças das variáveis umidade e temperatura do
solo no cultivo de hortas, com enfoque para aquelas estabelecidas verticalmente”.



Foi usado a placa Arduino Mega R3 2560, que possui um controlador AT-
mega2560, a escolha se deu pelo fato dela possuir maior número de portas de entrada e
saı́da em relação a outros modelos de Arduino. Além da placa de prototipagem, sensores
de umidade e de temperatura compõem o sistema, e os dados são coletados e registrados.

O trabalho de Marinho (2022), trata de hortas verticais e usa umidade e tempera-
tura como parâmetros para que a irrigação de hortaliças: Allium schoenoprasum (ceboli-
nha), Lactuca sativa L. (alface) e Coriandrum sativum (coentro) seja feita, já neste projeto
será usado apenas a umidade como variável para automatizar a irrigação do maracujá que
é uma planta de clima tropical.

2.3. Protótipo de um sistema de irrigação por gotejamento automatizado utilizando
plataforma arduino com o uso da internet das coisas.

Um trabalho anterior de Guimarães e Conceição (2019), na Universidade Rural
da Amazônia, buscou-se automatizar um protótipo de um sistema de irrigação por goteja-
mento utilizando a plataforma Arduino vinculada a comunicação via Internet das Coisas
(IoT) para o monitoramento e controle do sistema.

Foi utilizada uma placa Arduino Mega R3 2560, cujo motivo da escolha foi seu
baixo custo e o fato desta placa apresentar alta integração com diversos dispositivos, com-
ponentes como sensor de umidade do solo, Shield wifi, fonte chaveada, módulo relé,
protoboard, jumpears, e uma válvula solenóide, também foram utilizados no desenvolvi-
mento deste projeto.

Além disso, foi usado um aplicativo chamado Blynk para integrar aplicações cri-
adas pelos autores com a plataforma arduino através da conexão desta, à internet, para
que assim fossem geradas informações a respeito da umidade do solo, permitindo moni-
torar e controlar remotamente todo o sistema de irrigação por gotejamento e enviar estas
informações ao usuário em tempo real (Guimarães and Conceição, 2019).

Nota-se que Guimarães e Conceição (2019) usaram IoT e enviavam as
informações para um aplicativo móvel, utilizando dispositivos eletrônicos via wifi, já no
trabalho que será desenvolvido, não haverá este tipo de conexão, outra diferença, será o
comparativo entre a produção de maracujá entre um grupo usando a irrigação automati-
zada e um grupo com a irrigação manual.

3. Metodologia
Este trabalho categoriza-se como uma pesquisa experimental. A umidade do solo é

a caracterı́stica usada como parâmetro na área em que o sistema de irrigação automatizado
será implementado.

Considerando que existem estudos relacionados ao uso de arduino para automa-
tizar irrigação de plantações, a fonte da pesquisa é classificada como secundária. Os
resultados serão tratados como quantitativos, pois será possı́vel observar e comparar os
dados da plantação, e também como qualitativos, devido aos benefı́cios que o projetopro-
pocionará ao agricultor.

De acordo com um estudo realizado pelo Ipea (2023), dentre os fatores que influ-
enciam positivamente nas lavouras e na pecuária está a tecnologia, gerando bons resul-
tados no setor agropecuário do Brasil, neste trabalho ela é associada ao plantio e cultivo



do maracujá, automatizando um sistema de irrigação deste tipo de plantação, visto que,
para Reis (2015), “um sistema de irrigação bem projetado, além de garantir um melhor
desenvolvimento de culturas diversas, também proporciona um maior aproveitamento dos
insumos, contribuindo para um menor impacto ao meio ambiente”, trazendo economia de
recursos hı́dricos e de energia, além de tornar a tecnologia mais acessı́vel para o agricultor
familiar.

A criação de projetos de baixo custo tornou-se comum com o passar dos tempos,
além do fácil acesso a componentes capazes de desenvolver projetos complexos, como é
o caso do arduino, o qual é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto
que facilita o desenvolvimento de projetos de hardware e software. Ele é composto por
duas partes principais: o hardware, que inclui a placa com seus componentes eletrônicos,
e o software, que permite a programação e controle da placa. O principal componente da
placa arduino é o microcontrolador, “responsável por processar o software e manipular as
portas de entrada e saı́da. É o cérebro do sistema e funciona como um computador dentro
de um pequeno chip” (USP, 2024). Essa integração de hardware e software torna-o uma
ferramenta poderosa para a criar diversos projetos tecnológicos, de dispositivos simples a
sistemas mais complexos.

Para o cultivo de maracujá existem alguns fatores para uma boa plantação, dentre
estes, pode-se citar a umidade do solo, que pode ser controlada por meio da irrigação.

Conforme explica (Costa et al., 2000), “para o seu ideal desenvolvimento, a cultura
do maracujá requer pelo menos 70 mm de água por mês ou 800 mm a 1.750 mm de chuvas
bem distribuı́das ao longo do ano”.

No experimento, foi usado o método de irrigação por gotejamento, uma técnica
empregadas, especialmente em regiões com irregularidades ou baixa ocorrência de chu-
vas. Os gotejadores são conhecidos por aumentar a eficiência da produção e contribuir
para a preservação do meio ambiente.

Dessa forma, “a água chega à superfı́cie do solo através de gotas, as quais pas-
sam por emissores chamados gotejadores, que aplicam a água em pontos especı́ficos
no terreno”(Costa et al., 2000). Logo, a água é aplicada diretamente na área de maior
concentração das raı́zes, aperfeiçoando o uso dos recursos hı́dricos.

Uma boa produção está relacionada ao método de irrigação, que deve ser prefe-
rencialmente por gotejamento, fornecendo água na quantidade certa, além de não molhar
as folhas do maracujazeiro, evitando o aumento na incidência de doenças.

O estudo usa a umidade como parâmetro para que a irrigação aconteça, conside-
rando a faixa de umidade ideal para solo arenosos, ou seja 60%, com margem de erro de
5% para menos, desta forma, a automatização do processo sempre será acionada quando
o solo estiver abaixo da faixa ideal de umidade.

3.1. Região do estudo

Este estudo será desenvolvido no Distrito de Itaquaraı́, zona rural pertencente ao
municı́pio de Brumado, localizado no sudoeste do estado da Bahia. A vegetação tı́pica
desta região é a caatinga, e o clima que predomina é o semiárido.

A Fig. 1 mostra a localização geográfica da área do estudo, retirada do cadastro



do INEMA do produtor.

Figura 1. Localização Geográfica da área do estudo. Fonte: Cadastro do INEMA
do produtor, 2023.

3.2. Materiais

Para criação do sistema, foi usado o Arduino Mega 2560, o qual é uma placa
microcontroladora baseada no ATmega2560, possui 54 pinos de entradas e saı́das digitais
onde 15 destes podem ser utilizados como saı́das PWM, 16 entradas analógicas, 4 portas
de comunicação serial e a alimentação pode ser feita tanto pela USB, como por uma
alimentação externa, a qual, é feita através do conector Jack com positivo no centro, onde
o valor de tensão da fonte externa deve estar entre os limites 6V. a 20V.

A Fig. 2 mostra o modelo do Arduino Mega 2560.

Figura 2. Arduino Mega 2560. Fonte: arduino.cc.

Para medir a umidade do solo é necessário um higrômetro, sensor capaz de de-
tectar o nı́vel de umidade do solo através de suas hastes, seu funcionamento ocorre de
maneira inversamente proporcional em relação a sua saı́da, ou seja, quando o nı́vel de
umidade do solo estiver baixo, seu sinal de saı́da será alto, e quando a umidade estiver
alta no solo, seu sinal de saı́da estará baixo. Utilizamos um sensor simples que contém
um módulo HW-080 e um comparador HW-103, apresentado na Fig.3:



Figura 3. Sensor de umidade. Fonte: Curto circuito, 2022.

O sensor mede de 0 a 1023, de maneira inversamente propocional, dessa forma,
quando o sensor medir 0, o solo estará completamente úmido, já quando a umidade marcar
1023, indicará que o solo está completamente seco.

Também usamos o módulo relé, o qual tem como função facilitar o acionamento
de cargas através de um microcontrolador. Neste trabalho, ele atua como uma ferramenta
para ligar ou desligar um equipamento.

O Módulo Relé comum funciona como uma espécie chave que trabalha em três
posições, Normal Aberto, Normal Fechado e Comum, sendo chaveada quando recebe
uma tensão de 5V através do comando do microcontrolador.

Um relé pode ser ativado com uma pequena tensão de 5v por exemplo, vinda do
Arduino, e controlar a válvula solenóide que opera em uma tensão maior (Guimarães and
Conceição, 2019).

O relé pode ser observado na Fig.4:

Figura 4. Módulo Relé. Fonte: Eletogate, 2024.

Além dos componentes citados, usamos jumpers, que são peças plásticas que pos-



suem um pequeno filamento de metal responsável pela condução de eletricidade. Proto-
board, uma placa de ensaio que serve como um protótipo de um aparelho eletrônico, com
uma matriz de contatos que possibilita construir circuitos de teste sem que haja necessi-
dade de solda e, assim, garantindo segurança e agilidade em diferentes atividades.

Nas Fig.5 e 6 exemplificam o que são Jumpers e Protoboard, respectivamente.

Figura 5. Jumpers. Fonte: Robo-
core.

Figura 6. Protoboard. Fonte: Casa
da robótica.

A válvula solenóide, que é um dispositivo eletromecânico usado para controlar
o fluxo de lı́quido ou gás. Esta, é controlada pela corrente elétrica, que passa por uma
bobina. Quando a bobina é energizada, um campo magnético é criado, fazendo com que
um êmbolo dentro da bobina se mova. Logo, neste trabalho, ela controla o fluxo de água
do sistema de irrigação por gotejamento do protótipo.

A Fig. 7 mostra a válvula solenóide que será utilizada neste projeto.

Figura 7. Válvula solenóide. Fonte: Robocore.

E uma mini fonte que serve para alimentar o projeto, que possui uma saı́da de 12V
e 5W de potência, oferecendo a energia necessária para manter dispositivos funcionando
com estabilidade.

A Fig. 8 é a mini fonte usada no projeto.



Figura 8. Mini fonte Hi-Link Fonte: Mercado livre.

3.3. Funcionamento do sistema

O fluxograma abaixo (Fig. 9) demonstra como é o funcionamento do protótipo do
sistema de irrigação por gotejamento automatizado.

Figura 9. Fluxograma do projeto. Fonte: Autoria própria, 2024.

O sensor mede a umidade do solo, em seguida o arduino processará esse dado,
caso a umidade do solo seja menor ou igual a 55% a válvula solenóide é aberta, fazendo
com que a plantação seja irrigada de forma automática. Porém, quando estiver medindo
60% ou mais a válvula solenóide não será acionada.



3.4. Montagem do sistema de automação

A Fig.10, ilustra a montagem do sistema de irrigação automática, desenvolvido
neste trabalho. Os equipamentos usados no projeto possuem os seguintes pinos:

(a) Ilustração do projeto (b) Projeto

Figura 10. Irrigação automática. Fonte: Autoria própria, 2024.

• sensor de umidade: VCC, GND, A0;
• Arduino: VCC, GND, pinos analógicos e digitais;
• Módulo relé: VCC, GND, IN;
• Válvula solenóide: Pinos de alimentação;
• Mini fonte: Pinos de entrada e saı́da de energia;
• Protoboard: Linhas de alimentação;
• LED: Ânodo, Cátodo.

Conforme mostrado nas imagens acima, o pino VCC (Voltagem em corrente
contı́nua) do sensor de umidade está conectado ao 5V do arduino, pois assim, o sensor
recebe a tensão necessária para seu funcionamento. O GND (Filtro de densidade neutra)
do sensor com o GND do arduino, e o pino de entrada A0 do sensor conectado ao pino
A0 do Arduino, para que a leitura da umidade seja captada.

No módulo relé o VCC, também, está conectado ao 5V do arduino e o GND do
relé ao GND do arduino e o pino IN conectado ao pino digital 8 do arduino, já a válvula
solenóide, está ligada na entrada normalmente fechada e comum do relé, e na mini fonte,
cuja, alimentação é de 12V, além disso, a fonte também está conectada ao arduino. No
esquema do projeto a protoboard, funciona como uma fonte de alimentação e também
serve para deixar as conexões mais organizadas, o ânado do led está ligado ao pino 13 do
arduino e o cátado ao GND do arduino.

3.5. Orçamento do projeto

A Tab.1 traz o orçamento que será gasto neste projeto, destaca-se que este será um
investimento do produtor, e a cotação dos materiais foi realizada em maio de 2023.



Tabela 1. Custos do projeto. Fonte: Autoria própria, 2024.

3.6. Código-fonte

Com base na documentação, o arduino “é uma plataforma eletrônica de código
aberto baseada em hardware e software de fácil uso, ele funciona nos sistemas operacio-
nais Linux, Windows e MacOS, suas placas são capazes de ler entradas e transformá-las
em uma saı́da, além de que o arduino pode ser usado para aplicações IoT, impressão 3D
e ambientes embarcados”(Arduino, n.d.).

A programação em Arduino é feita em uma estrutura setup-loop, que separa o
código que será rodado apenas uma vez no começo da execução e o código que será
rodado várias vezes durante a execução (Bandeira, 2020).
No setup(),1 foi configurado os pinos que são usados nos trabalho, sendo eles:

• sensor, como input (entrada);
• led, como output (saı́da);
• relé, também como output.

Já na função loop(), está as funcionalidades do sistema, na seguinte ordem:

1. Leitura do valor analógico do sensor de umidade;
2. Conversão do valor lido no sensor (0-1023) para umidade percentual (100-0),

colocando-o em uma relação inversamente propocional, utilizando a função map;
3. Impressão do valor lido no monitor serial;
4. Por fim, Verificação da umidade e controle do relé.

Destaca-se, que a leitura do sensor para ativação/desativação do relé é feita de 1 em 1
hora.

A Fig. 11 ilustra um teste do projeto, mostrando a medida do sensor no solo seco
e no solo úmido.

1Código-fonte: https://github.com/amandafagundesamorim/Irriga-o-Autom-tica



Figura 11. Teste do projeto. Fonte: Autoria própria.

4. Resultados
O trabalho foi implantado no dia 01 de julho de 2024, no perı́odo da tarde, a

plantação está dividida em duas “ruas”, sendo uma irrigada manualmente e a outra de
forma automática, configurando assim, um grupo para teste e outro para controle como
mostra a Fig.12.

No processo de irrigação manual o produtor, molha a plantação de forma intuitiva,
pela manhã e pela tarde, o setor é irrigado até o que o local onde o maracujazeiro está
plantado seja encharcado de água.

(a) Rua com automação (b) Rua sem automação

Figura 12. Comparação entre ruas. Fonte: Autoria própria, 2024.

Em contrapartida, na irrigação automática o sensor faz a leitura da umidade a
cada 1 hora, quando a umidade é menor igual a 55% o relé é acionado, ligando a vávula
solenóide e irrigando a plantação até que a umidade atinga 60%. O sistema de irrigação
automática fica ligado o dia todo realizando 24 leituras da umidade por dia.



Outro ponto de destaque, é que o solo já havia sido irrigado pelo produtor no dia 01
pela manhã para que as mudas fossem plantadas, entretanto, apresentava folhas murchas
e a umidade do solo estava medindo 42%.

A Fig.13, explicita a medida da umidade do solo no dia que o projeto foi imple-
mentado.

Figura 13. Umidade da plantação. Fonte: Autoria própria.

A Fig.14, é o maracujazeiro no primeiro dia de experimento.

Figura 14. Maracujazeiro no dia 01 de experimento. Fonte: Autoria própria, 2024.

No dia 06 de agosto, foi observado que a maioria dos maracujazeiros da rua ir-
rigada manualmente apresentava folhas com aspectos queimados, entretanto na irrigação
automática as plantas não tinham a mesma aprência.

De acordo com (Ritzinger et al., 1989), além dos fatores que influem sobre as ca-
racterı́sticas fı́sico-quı́micas do maracujá, como estádio de maturação, idade das plantas,
às condições de clima, solo e práticas culturais, estação do ano e variações sazonais, es-
tado nutricional, polinização e fertilização do solo, o manejo da água utilizada na irrigação
assume destacada importância para o incremento da produção e qualidade dos frutos (Car-
valho et al., 1999).

Apesar de as plantas estarem expostas a luminosidade e localizadas em uma área
de poucas chuvas, a água que irriga a plantação é salgada, proveniente de um poço arte-
siano, sendo assim, “a qualidade da água, nem sempre é indicada para irrigação, uma vez
que a concentração de sais compromete a formação das mudas, o crescimento das plan-
tas, a produtividade e a qualidade da produção”(Costa et al., 2001), fator esse que pode



justificar as folhas do maracujazeiro que está sendo irrigado manualmente apresentarem
um aspecto queimado nas bordas e no centro das folhas, pois, no processo de irrigação o
produtor deixa o solo encharcado de água, com a alta temperatura da região, a água seca
e a planta absorve o sal.

A Fig. 15 mostra a comparação entre dois pés de maracujá da plantação.

(a) Maracujazeiro com automação (b) Maracujazeiro sem automação

Figura 15. Comparação entre maracujazeiros. Fonte: Autoria própria, 2024.

A Fig.16 mostra a plantação de maracujá na Fazenda Lagoa da Estrada usada no
experimento.



Figura 16. Plantação usada no experimento. Fonte: Autoria própria, 2024.

A utilização do arduino torna a tecnologia mais acessı́vel aos pequenos produ-
tores, visto que, na agropécuaria os equipamentos tecnológicos disponı́veis no mercado
possuem um custo elevado, além disso, a automação tem papel importante na eficiência
do processo, na qualidade e disponibilidade das frutas produzidas, e também, com o uso
da tecnologia é possı́vel estabelecer um padrão na produção dos insumos.

5. Conclusão
A finalidade deste projeto, foi desenvolver um sistema de irrigação automatizado

de uma plantação de maracujá, com uso de arduino, e analisar o desenvolvimento e a
produção desta cultura com o apoio da tecnologia, desse modo, foi realizado uma pesquisa
sobre a monocultura explorada no trabalho, bem como, os tipos de irrigação, além de
uma revisão e aprofundamento dos estudos em relação a desenvolvimento de projetos
eletrônicos.

Usou-se Arduino, para criação do sistema de irrigação autônomo, pois, além de
ser aplicado em programação e robótica, sua usabilidade está associada a diversas áreas,
sendo capaz de construir instrumentos cientı́ficos de baixo custo, suas funções podem
ser utilizadas em projetos relacionados ao dia a dia e em até instrumentos cientı́ficos
complexos. No contexto deste trabalho, considera-se os dados coletados pelo sensor de
umidade como entrada e a ativação do sistema de irrigação como saı́da.

Suas instruções são enviadas para o microcontrolador na placa, para que aconteça
a execução, e é usado a linguagem de programação Arduino (baseada em Wiring), e o
Software Arduino (IDE), baseado em Processamento (Arduino, n.d.).

Observa-se que o sistema desenvolvido atendeu às necessidades identificadas no
inı́cio do projeto. A automação da plantação mostrou-se benéfica ao produtor, propor-



cionando economia de mão de obra, uma vez que com seu uso não há necessidade de
monitorar manualmente a irrigação ou retornar ao campo para desativar o fluxo de água.
Também, houve economia de recursos hı́dricos, pois em dias de alta umidade, a irrigação
não acontece, influenciando da mesma forma na redução de custos, já que apenas a quan-
tidade necessária de água é utilizada, e otimização do tempo, permitindo que o produtor
foque em outras atividades.

Analisando o plantio, nota-se as diferenças descritas na Tab.2, a seguir:

Tabela 2. Comparação das caracterı́sticas entre os maracujazeiros. Fonte: Auto-
ria própria, 2024.

Portanto, os maracujazeiros, onde o sistema de irrigação está implantado, apresentam um
crescimento estavél, sem a presença de doenças, fungos e bactérias. As folhas também
demonstram uma colocação verde saudável.

As tabelas Tab.3 e Tab.4 apresentam comparações entre as medidas da altura, lar-
gura e diâmetro do caule de quatro amostras. A Tabela 3 mostra as medidas das amostras
coletadas em ruas com automação, enquanto a Tabela 4 apresenta as medidas para as
amostras de ruas sem automação. Essas comparações atuam como métricas para avaliar
o impacto da automação nas caracterı́sticas do caule das amostras analisadas.

Tabela 3. Tabela de medidas do caule da rua com automação. Fonte: Autoria
própria, 2024.

Tabela 4. Tabela de medidas do caule da rua sem automação. Fonte: Autoria
própria, 2024.

A Tab.5 e a Tab.6 apresentam comparações entre as medidas do comprimento
e largura das folhas de quatro amostras. Enquanto a Tabela 5 mostra as medidas das



amostras coletadas em ruas com automação, a Tabela 6 apresenta as medidas para as
amostras de ruas sem automação.

Tabela 5. Tabela de medidas das folhas da rua com automação. Fonte: Autoria
própria, 2024.

Tabela 6. Tabela de medidas das folhas da rua sem automação. Fonte: Autoria
própria, 2024.

6. Trabalhos futuros
Futuramente, será possı́vel acrescentar novas funcionalidades ao projeto, bem

como explorar novas áreas e tecnologias, por exemplo, inserir um display LCD para que
o produtor veja a porcentagem da umidade do solo, estabelecer uma conexão com a inter-
net, usando IoT (Internet das coisas) para monitorar e coletar os dados da plantação em
tempo real e automatizar outros fatores que são essenciais para uma boa produção, como
a luminosidade.

Além de usar o sistema em outras culturas que são cultivadas na localidade,
como melancia e tomate, tanto para irrigação de mudas quanto para a irrigação de toda
plantação.
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Monografia (Graduação) – Tecnologia em Automação Industrial, Uni-
versidade Tecnológica Federal do Paraná, 2015. 73p. Disponı́vel em:
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