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0 MULTIRURAL é encartado nos seguin-

tes jomais do Estado. com circulaqéo, in-

elusive. nas ironteiras do Uruguai, Para-

guai, Argentina e véos regionais da Varig,

Vasp e Transbrasil:

Gazeta do Parana Cascavel

Diana do Norte Maringé
Tribuna do None Apucarana
Jornal de Londrina Londrina

Diério do Noroeste Paranavar’

Jomal do Oeste
‘

Toledo

Diério da Manhé Ponta Grossa

Tribuna da Regiéio Goioeré

Jomal 0 Regional A. Chateaubriand

Tribuna do Interior Campo Mcuréo

Folha de Palotina Palotina

O Vale do Piquiri Ubiraté
Tribuna do Povo Umuarama

Tribuna da Fronteira Rio Negro
0 Metropo?tano Campo Largo

A Tribuna dos Minérios H. Branco do Sui‘

Folha de Colombo Colombo

Tribuna Regional Lapa

Noticia Nova Séo Mateus do Sui

Jornal Cidade Clima Palmeira
* Estes jomais atingem mais de 500 la-

calidades no Parana’.

* Os artigos assinados néo representam,

necessa?amente, a opinia'o deste jomal.

O Municipiopode e devesew"um aliado do campo
Fidelcino Tolentino *-

mbnra apc’na.s* 3 2 mil dos qua.\‘(’ 300 mil Iza-

hitantm dz’ C(lS(‘(1\'(’/ msidam ml drca rural,
u ('idt1dL’ mminua liguda umhiliralmcnrc an (‘um-

/m_ 03 main humnrcs dc’ San Pedro (vsticzgem
nu c_xu.s’.s'o dc’ clruvax) invaria\'vlnzc'me se re?e-
rern no mmporramenm da crmmmiu urbana. A

partir dexta rcalidadc. 0 mm csquecer a ('iLi(]d£’,
esrarrirns dc5cn\'()I1'cI1d0 em C asrarc! uma expe-
r‘iénc'ia que ITl(’i‘(’(‘(’ xcr mn1pm'r1'Ihada L’ re?'eii-
da.

Ti'ad1'c'im1alrnem‘c'. a mainria das udn:1'm'x—

Iragriex nrmzicripafs manrém-Se ci margem do Im-
mem do campo. E mail? cvimodo n'ansfcr'rTr a rar-

ponsabilidade pela asxisténc-iu téc'.-?ca an Ex1a- ‘

do e a culpa pelos baixas pregos an gnvern0fe-
deral rm a0s_capr1'Ch0s prriprins do mcrvado,
Sua rcspnnsahilfdade em m1u'm.s cams resm'n-

ge~sc Li ('nnser'vag‘?o de esrradas, quando possi-
vcl.

N055a rixdo em relagqdo an izomem do Cam»

p0 vat’ além. Baseia-se em trés pomos: a diver-

si?caggdo da c'xpl0rag'do agropecuéria, a mailm-
ria da qualidade de Vida e 0 trabaiho em parce-
ria. Inn"-[arno.s* pela (‘I‘idg‘&() de uma sevretaria
espc’c't'?<‘a para calendar as nbras do Interior, em

trabalhr) Sempre Conjunm mm H Secretaria da

Agricultura. Jé no im’¢‘i0 deste arm. reatamos
mrrvérzio com a Emater-Pr. Esta parceria com 0

Esrado mosrmu-Se extremamente vamajosa. na

medida em que permitiu a elaboragcio e desen-
volvimento de projetos com par!1'cipag‘&o do go-
vern!) do Estado (Saab e DER, especialmente),
além de uma assisténcia técnica ordenada e in-

regrada. tanto do Mmzfcipio, quanta da Emater

T
odos as estudos das inxtituigées que avaliam
0 desempénha do setor agropecmfrio mos-

tram que a renda dos agricuitores caiu entre 40
‘

e 50% nos ziltimos anos. Entre as muitax causas
dessa redugéo do renda estd na conxtante prea-
cupagdo do govemo federal em pressionar para
baixo as pregos dos prodmos agricolas para con-
trolar a irt?agdo. Erzlende a governo que é a ali-
mentagdo que mais interfere no 'cus.ro de vida e,

por isso, adota esrratégias para mantef baixos
as pregos agrfcolas.

Tados 0.: pianos econémicos que buscaram
0 corztrole da in?agéo mic esqueceram de man-
rer 0 comrole dos pregos dos pradums sob rigi-
do' comrole. muitas vezes quehrando regms an-
tes estabelecidas, Ievando prejufzo aos agricul-
Iores pela mic correg?o dos pregos dos produ-
tos agricolas ou peio aumcmo irreal das taxas
de juros dos ?rzanciamentos agrfcolas, acima do

que 0 setor pnderia pagar.
'

Par estas razzies, consideramos 0 Plano
F HC2 posi?vo, porque n?o estabelece nenhum

cheque econémico, mas propée vdrias medidas

que conduzfréo Ientamenre a uma redug?o da

in?agéo. Agora esse piano depende da rapidez

c inicizzriva privada.
Na drva dc dfver‘sffi:'ag‘&0 do cxplorag'dc)

agmpc’c'udri(1, 0 nbjerfm E 0fc'rc'('('.r' aIIt'r'nun'rux
dc rcnda para viabiiizar u atividade 6 par ex-

telzsdo a perman¢’m'ia no main, r)f€:r('€ndn mn-

dig‘(3c'.\:‘ para aproveimmenm plerm da mzirHi€—

nhra familiar nu ge'rc1gcio dc nnvm cm;m'g()5.
Emre as pmgramas em dawnvuIw'mentn, des-

mm 0 apnin cm infra-('.m'u!m'a 9 in('¢'nIi1'(J ti avi-

culmra. frulivulmra, psirulrurw, .s‘m'r:0c'ulIzu'a.

m'inncuItura c mellzoria genL‘£I'L'a do rehanlm
lcireim.

omro famr que inihe 0 éxodo rurai (fcli2-
mcme hoje em (‘furva dec':‘esc‘€nte) e’ a pream-
pagdn em oferecermns meihorcs condigries de

Vida e mnfortn no rampo. Em conjumn com a

Sanepar. estamos levando dgua tratada as pe-
quenas comunidades. Jd adequamos. com apoin
do Estado, 180 quilr?metros de estradas rurais e

ourros I50 devem ser bene?ciados em breve. Sdo

salugries de?nitivas para problemas antes cz’c'lf-

('03. Isto signi?ca também sensfvel ecorwmia rza

manutmzgdz) da malha vidria do Interior.
Dezessete pontes. todas em concreto estdo

em c0nstmg‘é0 e mais de 300 bucirosfmam as-

semados. Esres e ourros investimentosfacilitam
a vida no meio rural e sobretudo permitem 0

escoamenro da produgdo em condigées seguras.
Além de garantir 0 direito Lie ire vir, com clmva
nu S01, esramos, Com 0 sistema de transporte es-

colar. ofenzcendo aosfilhox de agriculrores, con-

digées de estudo idénticas as oferecidas aos alu-
nos da zirea urbarza. Apoio a inslalagdo de pe-
quenas 1'ndListrias nos distritos, construgzio de

140 Lmidades habitaciorzafs e extensdo do tele-

com que 0 Congresso Nacional apoiar e apro-
var as propostas do Minisrério da Fazenda. E
consenso quase nacional de que 0 plano estci

alicergado em bases sélidas, porque promete
acabar com 0 dé?cir governamental, uma das
principais forztes de alimentagdo das altas ta-
xas de juros do mercado?nanceiro.

Apesar de todos os aspectos positives do

piano, 0: burocraras ndo dispensaram, na sud‘
elaboragrio, a utilizagdo de um velho ingredien-
re in?aciomirio, que é o aumento em 5% do:
imposros pagos an governo. Essa mania estd em
desuso na maioria dos palses do mundo, onde
as auroridades preferem tomar e?cierzte :2 mai-

quina arrecadadora do que aumentar a carga
rributérfa. Seria muito mats e?cienre e simp£iti-
co ao govemo se buscasse, através de rtgida
?scaiizagmio, dredugdo do sonegagdo ?scal, A5
auroridades reconhecem que para cada CR3 1,00
rwolhido em impostos. 0 brasiieiro sonega CR3
I .2.

.14 é conhecida a prdtica de que, quanta
mais imposros 0 governo estabelece, mais se

sonega. E quando ndo se sonega, se repassa nos

precos dos produtos, a que é muito comum no
setor industrial, mas impossfvel no seror rural,

frmc [Ix pequerzas romunfdadcs tamhémfazem par-
Ie do mrmxru.

Na ourra puma, pmcuramos Iambém aren-

dcr d populagcio care-my da Cidade, em sua main-
riu do nrigem rural. A C idadc rem 35 000 ferre-
nnx baldios. Langamos 0 programa “Late Produ-
tivo", visandri dais nbjeIiv(1S.' a limpcza e a pro-

ducdo. 0 Municipio forneveu semcntes, isentou

dc IPTU. e proprietdrios nu vizinhos plantaram
mic arm, sate mil latex, 0 equivalents’ :1 50 hecta-

rcs dc Ierra, que prnduziréo mais dc um milhdu
de quilm‘ de pmdums Como mandfoca, arroz, fei-
jdu, barata e nutros.

Par('er'ia. ?nalmente, (5 a palavra (‘have que

inter-1z'ga 05 esforgos na cirea dc’ d1'ver'sf?ca§ci0 da

exploragzio agmpecudria e m: mclhoria das con-

digécs de Vida do campo. Govemo do Estado e do

Mum'cz'p:'o fazem sua parte e a Comunidade ram-
hém arm com a sua resp0nsab1'lfddde. E’ 0 caso,

por exemplo, dos sisternas de abastecimemo de

dgua, que scrdo admz'm'strados pelas Associagées
de Maradorcs. 01¢ mexmo da remuneragdo por
obras a'e infra-estrutura para avidrios ou outrox

empreendimentos. Embora a pregas subsidiados,
0 bene?cidrio retribui em produtos agrz’c0las, que
3&0 depois repassados dfamflias caremfes de Cas-
cavel. ‘

Esta é, en?m a nossa maneira de procurar
tranxformar 0 Municipio num aliado do hamem
do campo. O que. Cd enrre nés.’ n?o deixa de tam-
bém ser um 0’n'mo invesrimento para a Commi-
dade: a melhoria de renda no campo se rraduz

sempre em maiores receitas para 0 Municipio.

* Fidelcino Tolentino (.5 prefeito de Cascavel.

nu. ..u;;..».

0 PlanoFHC é bom. O imposto ndo.
Joio Paulo Koslovski *

pois a maioria dos produtos é vendida pelo prego
mfrtimo face a importag?o desregrada de alguns
aiimemos.

outro ponto preocupante do piano é a reten-
gdo de I5% dos recursos de repasse aos estados e

murzicfpios para constiruigéo de uma reserva so-
cial de emergéncia, que serd utilizadas rzox pro-
gramas sociais. Nam primeiro momenta, essa re-

reng?o deverd causar recessdo econémica nos es-
Iados e municfpios.

P0’ ?m, M Outro ponto que precisa ser re-
lomado urgentemenre pelo govemo, que é a pri-
vatizagrio de empresas estatais de todas as cireas.
inclusive agricola. Os armazéns da Conab e do

IBC, por exemplo, podem ser repassados para a

iniciativa privada, que normalmente é mais efici—
enre, reduzindo as custos para 0 governo. 0 pla-
no desperta do seror agropecudrio a necessidade
dc lumr por uma reforma rributdria completa,
substituinda a pesada carga tributdria hoje em

"580-‘“ por um eficiente sistema de cobranga, evi—

tando assim que bans pagadores paguem pelos
sonegadores.

*
J05? Paulo Koslovski é engenheiro agr6i:o-

mo, dtretor executive da Ocepar.
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Vdnia Casado

Restringidos pela necessidade dc conser-

vaqéu) da maior area de Mata Atlzintica ainda
intacla, mas favorecidos por condigées de cli-
ma e solo priviiegiados. Os agricultores do litu-
ral comegam a mostrar sua forga. Est?o surgin-
do na regi?o pélos bem definidos de explora-
g?o agrfcola. que geram renda e refletem na

qualidade de Vida. A alividade pesqueira 6 plan-
tio tecnificado da banana em Guaratuba, cleri-
cultura e transf0rma<;2'10 de alimentos em Mor-
retes e Antonina, e inicio de um processo dc

atividade agrfcula mais moderna em Guaraque-
gaba 5210 sintcmas evidentes que 0 Litoral é pro-
dutivo e 0 suporle para 0 seu desenvolvimenlo
econémico passa pela agropecuziria.

Habituados 210 iongo dos arms a praticar
uma agricultura exlrativista, aos poucos esté

sendo introduzida lecnoiogia que est? a1teran-

do 0 sistema de produg?o. A iniciativa para

quebrar a inércia da baixa produtividade pode
ser creditada a0 Pré-litoral; um programa de

desenvolvimenlo agropecuzirio que orienta os

produtores com recursos a fundo perdido. N510

se altera uma przitica agricola sem subsidies.

argumentou Luiz Augusto Sisneiro, chefe do

nticleo da secretaria da Agricultura em Parana-

gué.
vocncixo

Pouca gente sabe, mas 0 Litoral é aut0sufi-
ciente na produgzio de leite, com um rebanho

avaliado em sete mil cabegas, st’) de animais
vacinados. Jzi que n50 se pode aumentar as aire-

as de pastagens em conseqiiéncia da limitag?o
em preservar a reserva ?orestal, a orientagéo
da Emater e HSEAB é adaptar 0 programa de in-

seminagfao artificial, para duplicar a produgéo
de leite, alualmente, entre trés a cinco litros

(. I’ __

formagfno de alimentos que 0 Litoral estei des-

cobrindo seus. caminhos. Em Morreles e An-
tonina a olericultura é o carro-chefe da pro-

dug?o agrfcola com a vantagem de produzir
inclusive no invemo, quando a produgzio de

olerfcolas é reduzida nas demais regi?es. Na

fruticultura. destaca-se a produg?o de banana

onde 0 sistema de plantio, mais tecni?cado.
esté resultando em frutos mais valorizados no

rnercado. Em Guaratuba. com introdug?o de

tecnologia na comunidade de produtores, em

Calvi, a produtividade média saltou de nove

toneladas por hectare/ano para 20 a 25 tone-

ladas por hectare/ano. O pacote tecnolégico
recomendado pela Emater inclui adubag?o,
cobertura do solo, calcério. éleo mineral e des-

baste constante para evi-di?rios. Aproveitando—se a

vocaqio agricola da regifm
para criag?o de b?falos,
pretende—se eslimular a cri-

aqio de ragas voltadas a

“Em Antonina, um grande
. projeto que vai fazer

tar a perda de forga. com
a proliferag?o de mudas.

sunsimo
Essa tecnologia, no

produg?o de leite para con— do [[0550 ?t?fal Um emanms ‘W89 WV‘?-‘£1’

. l'dar esta atividade no - mam“ i"i‘3iai5- Sendo

Eztcinal. Atualmente a cri- grande celelro” “ta 3 di?culdade de di‘

ag?o de b?falos se restrin-

gc 2‘: ragas tipo carne e é

praticada por grandes pecuaristas.
Sisneiro admite a dificuldade em forman-

tar a criagio de blifalos entre os pequenos pro-
dutores, jzi que até hoje eles manifestam um

trauma em relag?o ao processo de ocupagio de

terras no Litoral, durante a década de 70, por

parte de grandes produtores que utilizaram os

b?falos Como instrumento dc press?o para com-

prar suas terras. A imagem que eles tém, justi-
ficou o técnico, é de que o b?falo e‘ um animal

violemo e de diffcil manejo para explorag€1oT na

pequena e média propriedade.
Mas é na olericultura. fruticultura e trans-

fund1'—la. Os produtores
reccbem subsfdios de

50% a fundo perdido, mas a falta de recursos

para a contrapartida e 0 trabalho de conven-

cimento do produtor sobre a necessidade dc

aumentar a produtividade é demorado. Sis-

neiro argumenta que é preciso iniciar esse

processo e ele acredita que em 10 anos 0 cc-

nério do litoral serzi oulro muito mais produ-
tivo e expressivo na atividade agrfcola. O aba-

caxi e maracujei tam?ém s?o produtos que
est?o ganhando espago nas propriedades do

litoral. que pretende resgatar 0 pape] de pri-
meira regi?o produtora de maracujé.

Em Guaraquegaba, 0 trabalho de conven-

cimento, aliado £1 falta de recursos se agrava.
A atividade agrfcola na regi?o é extrativista,
de consumo interno e a miséria condiciona os

produtores a um atraso tecnolégico de no mf-

nimo 30 anos. As dificuldades comegam pela

profusio de iihas. sio mais de 20. e a Emater
n?o consegue atender todas as comunidades

por falta de equipamentos mais eficientes. No

continente, a falta de recursos é outro impe-
dimento. Para se ter uma idéia. disse 0 exten-

sionista Sergio Leinker, 0 beneficiamento de

arroz ainda é feito de forma manual, no pil?o,

Fotos de Carlos Sdfoyewslxi

conservar a
reserva ?orestal
néio impede um
plantio mais
tecnificado.

e os produtores dcixam os fru-
tos apodrecerem no quintal e

n?o fazem um doce para acres-

centar na dicta famiiiar, co-

mendo praticamente p50 se'co.

Agora, com a liberag?o de re-

cursos. foram compradas duas

meiquinas beneficiadoras de

arroz, dando condigées para
que os produtores possam in-

vestir mais no plantio, e mui—

tas famflias jé dominam a tec-

nologia da transformag?o de

alimentos, através de cursos ministrados pe-
las assistentes sociais da Emater.

O que se pretende. Segundo os técnicos,
é criar vérias opgées de explorag?o agricola
para ampliar as oportunidades de emprego
para a populag?o local. Muitos produtores ain-

da vivem do extrativismo do palmito, uma
atividade proibida por Eei e que perpetua a

pobreza c as condigées de miséria. Eles pre-
ferem cortar palmito no mato, mesmo corren-

‘do risco, e ganhar por dia, do que investir
numa cultura e esperar pela época da comer-

cializag?o, onde certameme 0 retorno seria
bem maior. ‘ I

Hulzz?ural

A tecnologla
esté chegandoem
Guaraquegaba.
A méquinaque
descasca o arroz
aposentao pilio.
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