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Lata de Iixo I
O Brasil imporiou 776 foneladas
de bafata semente do Hofunda e

da Suécia confaminadas pela sar-
na comum, uma doenga que afe-
fu a produ?vidude e causa per-
clas de aré 40% nus lavouras. O
cusio do importucéo foi de USS
645 mil. 0 Minisfério do Agricul-
fura no Parana’ interdifou 30 lo-
neladas de semenfe das varieda-
des binje, dguia e mono lisa, mas
400 hectares Foram planfados an-
tes do conduséo do andlise ?'fo5-
sanifdria.

Lata de Iixo 2
Segundo o delegado federal do
minisfério no Esfado, Daniel Gon-
galves F.-Tho, e’ impossivel avaliar
que percenfagem do érea pode
esfar comprome?da pela praga,
que afefa raizes, rubérculos e cau-
Ie e pode ser disseminada pelo
venlo, égua dc superficie, solo,
insefos e pelo préprio homem. A

delegacia regional va.-' recomen-
dar ao Minisfério da Fazer.-do que
reexporre as 30 fonefadas refidas
no Porfo de Parangguci para os

paises de arigem. ”E precise mos-
frar aos exporfadores que o Bra-
sil néio é Iixo e n60 vai mcris rece-
ber produto fora do padréo ?as-
sanitdnb”.

Quem explica?
lnexplicavelmenre, as cofaciies de
milho no mercado despencaram
U55 2 em relagéio ao preco mé-
dio pra?cado no més passado.
Quem perde 560 as produrares
que fém que safdar suas dividas
de cusreio e precisam assim, en-

fregar mais produfo em relagcio
ao valor ?nanc.-'aa'o. H6 indicios
de insa?sfagéo enfre os agricul-
fares.

Ver para crer
Uma misséio de récnfcos argenh'-
nos esleve no Parana conhecen-
do 0 lrabalho de confrole do of-
tosa feito no esrado. $6 vendo
pessoalmenfe para decidir sabre
a Iiberag?o da imporfagéo de
animais.

Telefonia rural I
A presidéncia _da Telepar criau um

grupo de trabalho para efaborar
um programa de atendimento ac
meio rural. A idéia é conseguir
Iinhas de financiamenlo para ins-
fular em cinco anos cerca de 50
mil tenninais.

Telefonia rural II
No meia rural do Parané exisfern

hofe enlre 22 mil a 23 m? fermi-
nais felefénicos. Em refag?o ao
total de prapriedades, esfe mime-
ro ainda é pequeno. Mas se com-

parado aos oufros esfados, a 51'»

magic é ate’ alentadora, id que
no Parané esté insfalado urn fer-

;a dos terminais do Paris. I

0 MultiRura1 langa, a

partir desta edig?o, uma cam-

panha para instituir 0 abate
sem dor de animais no estado
do Paranzi, a exemplo do que
jé ocorre em 5510 Paulo. onde
a medida virou lei.

V ,.'\.N1A CASADO

s?o Paulo é o primeiro estzr
do do puis a implantar uma lei es—

tadual que toma obrigatério 0 em»

prego de mélodos modernos e

cientfficos de insensibilizagzio para
que ()5 animais sejam abatidos sem
dor. A preocupag?o em moderni-
zar 03 métodos de abate. que ain-
du ocorrem na base da marrela e

provocam sofrimenlo nos animais,
jzi chegou ao Ministério da Agri-
cullura que recomenda 0 uso de

uma pistola autom?tica corn per-
cursor cativo de ar comprimido.
também através dc legislagéo fe-
deral. Sé que a regulamentag?o
dessa lei nzio profbe 0 use dc mar-
retas por partc dos pequenos esta-
belccimentos.

Ocorrc que a pistola auto-
mética é um instruments caro (cer-
ca de USS 14 mil) e 0 direlor do
Ministério da Agricultura, no Pa"-

rané. Alexandre Jaccwicz admilc
que nas condig?es utuais é impos-
sfvel t0m:i—la obrigatéria para 03

milhares de frigorfficos e abate-
douros espalhados no pafs, em

conseqiiéncia da inviabilidadeeco-
némica. As delegacias regionais do
Ministério da Agricultura nos es-

tados ainda cst?o preocupadas em
evilar 0 abate clandestine. respon-
sfwel pelo consume de came que
pode esta: contaminada por (life-
rentes lipos de baclérias que colo-
cam em risco a szuide da popula-
gzio.

Se 3 preocupaqéo csté restri-
‘La a Icgalizagflo dos esLabe1eci-
memos e obediéncia As normas dc

higiene e sanidade, Como exigir 0

uso dc inslrumentos que n?o po-
dem ser adquiridox, principalmen—
te pelos pequenos abatedouros?
pergunta Jacewicz.

Esrudos realizados com-

provam que 0 abate conven-
cional provoca descargas de

toxinas na corrente sanguinea
do animal, prejudiciais 23 sali-
de do consumidor. Isto sem
falar no sofrimento dos ani-

'_ ‘T _-Aj__Ii_1§rté—sem dor de: animais é.jexeVmpl_6 anser segtiidd.

mais, amigos déceis, que d?o

sustentag?o 21 um dos setores
mais ricos da economia na-

cional, a pecuéria.
Anjmais de leite ou n?o.

eles recebem tratamento cu—

rinhoso dos proprieuirios en-

quamo SE10 produtivos, mas

no final do ciclo, acabam to-
dos no agougue. Por que n?o

retribuirmos - com uma mor-
te digna e hurnanitziria — tudo
O que eles possibilitam com a

doag?o da prépria vida?

T -

Segundo :1 Secretarial da Agri-
cultura dc S50 Paulo, a lei n-‘-’

7.705, jzi promulgada pelo gover-
nador Luiz Antonio Flcury, pondo
fim E1 prziticas cruéis no abate de

animais, ainda n?o foi regulamcn-
tada, mas os técnicos cla ?scaliza-
Q50 jit (35150 providenciando um

reforqo dc sue: atuaqio nos mata-
douros intermunicipais c estabeIe—
cimentos que destinem scus pro-
dutos :10 comércio municipal ou

intermunicipa], diante da perspec-
tiva dc regulamcntag?o nos pr6xi—
mos dias.

TERROR NO ABATE
O abate humanilério j{1 0c0r—

re em pafscs dc primeiro mundo e

0 maior bene?ciado é o consumi-
dor, pois 0 método torna a 5angriz:
mais completa. Quando 0 animal
morre relaxado. é mantido 0 gli-
cogénio, que mclhora 0 saber e a

Hdté?ural

Os animais morrem por sangramento, em lenta agonia.
maciez da came. Além disso. a in-

sensibilizag?o favorece as c0ndi~
gées higiénicas exigidas pcla Or-

ganizag?o Mundial de Sa?de. O

pfinico causa a diminuigfao do gli-
cogénio, diretameme Iigado h pro-
dugzim dc ?cido Iético, responszivel
pelu PH da came. Pelo método da

marrcta, 0 animal recebe a panCa—

da, desmaia, é sungrado c morre
por hemorragia. Os animais mer-

rorizadns, em lenta agoniu, libe-
ram Loxinas que podem fzlzer mal
£1 szuidc. Em S510 Paulo, a lei esta-
dual que implama 0 abate huma~
nit?rio profbe 0 use cia marrcta e

(1215 picadas no bulbo. que atingem
ex medula do animal. Este método
é totalmcnte proibido pclo Minis-
tério da Agricullura.

Segundo 21 Secrelaria daAgri—
cullura, a insensibiiizag?o prévia
poder? ser realizada por instru~

SdoPaub queracabcvrcom cmeldade

memos de percusszio mcc?nica,
processes qu1’miC0s(CO2), cheque
elétricu (eletronarcose) c por 0u~

tros métodos que impegam 0 so-

frimento durante 0 abate dc ani-
mais destinados ao consume. A le-

gislagfm prcvé ainda adequag?o
nas inslalagt?es dos frigorfficos e

abatedouros Como 0 corredor de

abate, que deve ser apropriadn A

espécie anima1.De acordo com 0

diretor do Depanamento dc Defe-
sa Agropecufaria da Secreturia da

Agricultura, Francisco de Assis
Martins, a ?scalizag?o nos estabe»
lecimentos dove contar com 0 au-
xflio da populag?o, que devc exi-
gir 0 carimbo do Servigo dc Ins-
peg?o de Produtos de Origem Ani-
mal (SISP). Os infratores ter?o de
sc submeter A suspens?o de?niti-
va de sua alividade por ato do go-
vernador do Estado. I

As frulas de proveta tém

comprovado sua importfmcia co-
mercial. Atualmenle os custos dc

produgéo de mudas em lab0ral6—
rio 550 mais baixos do que pelo
mélodo tradicional (com uso de

sememes), garanlindo planlas dc
altu qualidude e livres de doen-

Desde I985 Flzivio Zanelte,
professor de Fruticultura e Mor-
fogénese do Departamento de Fi-
totecnia da Universidade Federal
do Paranzi (UFPR), produz ?rm-
res frutiferas por processo de mi-

cropropagag?o “in vitro".
Os primeiros resultados fl)»

ram com maciciras e depois com

morangos, mas 21 fama veio mes-
mo pclo trabalho dc reproduq?o
com 21 Arauceiria em proveta, ini-
ciado em 1987, e que tern 0 reco~
nhecimcnlo dc especialistas do

mundo inteiro. Além das pesqui-
sas, 0 program: atende cerca de

300 agricultores por ano, venden-
do mudas melhoradas a precos
pouco abaixo dos praticados no
atacado.

As plantas sio desenvolvi—
das por dois processes diferentes:
usando 0 ciclo normal dos vege-
tais em campo, com plantio de se-

mentes e posterior enxertamento

'De5de que se iniciaram
as pesquisas, a Araucciria ix‘:
deu bans resulrados, com

zamenfo. O nfvel de acerto,“
parém, é menar do que cam

de pin?eirci ptbduzidas ‘-'ir"l"vF-.

fro” apenas duds enraizam,—

mute, on de' frulqs, c_omo».a
»

macieimi?-,.o«su;essoé.d ale
100%. Apesar-das if: d"

sdes que-a'pIqrifa'ap 5 Ft?

Za_n_ef_fe rev

Micmpropagagdo com Amucd1ia%ainda apresenta f § g

crescinienfo acima do normql.‘
nos broios que fiveram enra_r'-

'

as Fru?feras. _Enfre dez mudps
*

-
enquanfa que em oulra's:e;s-f‘7
pécies ?aresmis, ‘como a erva- '

PESQUISHA

para manejo da qualidade, come 6

0 case do ?go, uva, caqui, ame1'-

xa, péssego, nectarina e Casuanha

portuguesa, produzidos na fazen-
da da UFPR; c por micropr0paga—
@510 “in vitro“ para magi, pera,
kiwi, amora, frz1mb0esa,m0rang0.
abacaxi e espécies ?orestais como
pinheiro. ervavmate, pemba, cane-
la, sassafrés e imbuia.

A micropropagagéo permits
a reprodug?o de vegetais sem 0 uso
de semenles em quafquer época
do ano. com maior rapidez. 0 m6-
todo consiste em extrair 0 miolo
de uma gema vegetativa apical,
Iocalizado no broto superior das

érvorcs, e desenvolvé-lo em tubos

sucessivamentc. com nutrientes
cspcci?cos e temperatura contro-
lada, uté 0 aparecimento das raf-
zes. Nessa fase. a muda é implan-
tada em estufa de plzistico para
adaptag?o na terra. Segundo Za—

nette, as mudas de laboratério tém
maior vitalidade, melhor sistema
radicular e 5230 livres de pragas c

doengas.
Ncste 21:10. 0 Departamento

de Fitotecnia e Fitossanitarismo
produzirzi de oito a dez mil mudas

para venda, a maior parte delas
cullivadas na fazenda da UFPR

cam em torno de US$ 1,5 por plan»
ta, portanto, bem abaixo do Vare-

jo, onde é quase 0 dobro. O dinhei—
ro arreczadado reverte em pesqui—
sas e manuteng?o do programa.

O laboratério dc Zanetle Lem

infra—estrutura para 50.000 mudas
de proveta por ano. Mas produz
apcnas 2.5 mil. por falta de meio-
dewobra especializada. O custo de

pr0dLl§§0 é baixo, equivale a U35
1 por dez brotos crescidos. Para

atingir u capacidude meixima seri-
am necesszirios quatro técnicos
auxiliares contralados - hoje exis-
le somente um. Os lrabalhos com

n?cropropagagzio I150 seriam pos~
sfveis SC nfto fosse a ajuda dos alu-
nos de graduagzio e pés-graduagéo
da universidade.

As variedades frutfferas

produzidas em Iaboratério ou no
Centro de Estagées Experimentais
da UFPR tém 2: produtividade ga-
rantida na regieio de Curitiba. por
serem perfeitamente adaptadas e

de mancjo simples. A muda bem

plzmtada é gmnde pane do suces-
sso.

Todos 05 anos, no més deju—
Iho, é ofcrecido urn curso para os

agricultores que quiscrem apren-

épraveiu, pfantado no

municipio de Araucér
ria, na Grande Curiti-
ba, teve um —6h'mo de-

Senvolvimenfor é boie'

esfd com trés.me_frbs"
dealfufa. Mesma com g

a bum resulrada tie dI- _

“guns experime’n_tos-
-Cecilia In'I‘qn'

"
fe_

pelo método normal. Os preqos ?- der mais sobre

plamio e cuhivo.
[5163 3510 orienta-
dos 21 plantar a ?r-

vore correla se-

gundo 0 solo e 0

climaque tém dis-

ponfveis. A apli-
cagio de agrot6xi-
Cos é recomendzr
da somente em ca-

ses estrftamente
necessaries. Za~

nette costuma dar
V E‘;

também expIica~ '-

3*g?es por telefone “ i — —.o _L ‘
ou pessoalmente. Em Outros anos

atendeu, entre rnaio e julho. até
trés produtores por dia.

Desde que iniciou. em

1984, 0 programa jé atingiu 2.000

agricultores. S?o na maioria pe-
quenos produtores, que plantam de
Cinco a dez hectares de frutas
como mais uma altemativa de ren-
da familiar.

Zanette diz que 0 objetivo
desse interc?mbio com a comuni—

dade e’ fazer com que 0 produtor
lenha frutas a cuslos menores, ten-
do margem de lucro, além de per-
milir que o consumidor de baixa
renda rambém coma frulas. I

'

igqns q1ios‘.'para o -daimfnr _

prodvg?a‘ “in vinb” do 9
. n:i}‘As»n1_un'_a_s d'a.¢irvare ‘fe:la

-em Jabor?fébié pusfam .5 A20-

_ , ojque as iuirna.

Processo de
micropropagagéo
“in vitro”.
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