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produg?o leiteira.

Mério Tinsky, do A?kim.

\

. expljca Tinsky.

1; ou fax (011) 885-5526.
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A SAE AFIKIM, empresa ligada :10 Kibbutz A?kim, dc Israel,

estzi tmzendo E1 América do Sul um sistema que permite
detectar, com antecedéncia, a mastite (inflamagao nas mamas
das vacas) e traté-Ia antes que a doenga comprometa :1

“Conseguimos detectax a doenga dois dias antes de ser visivel
:1 olho mi e t1:1t2’1—la antes de comprometer 21 produgzio“, diz

Tinsky estima que 0 sistema permits “salvar“ entre 300 e

500 litros de leite por vaca.
"Se a doenga é tratada logo tem Cum em trés dias e 0 ani-

mal Volta a seu nivel de produg?o normal. Mas se :1 mastite é
detectada tardiamente, 3 cura dernom mais de dc.-2 dias e a

predugfxo da vaca n?o Volta aos niveis anteriores A doenga",

Um software controla a produg?o da vaca e a condurividade
elétrica do Ieite, além de identificar os anirnais que estejam .3;

com problemz de produgéo, através de gré?cos diérios. ‘I
“A rnastite aumenta a quantidade dc cloro e sédio no leite,

o que percebemos pela variagéo de sua condutividade elétrim.”
O sistema A?mjlk mmbém possui uma pulseira que é presa

:‘1 pam Lraseira da vaca, que serve para, além cle identi?car
eletronicamente 0 animal, registra 0 mimero de passos dados.
Pelo mimero de passos é possivel saber se a vaca estzi no cio.
Nesse periodo, 0 animal apresenta uma hiperatividade e, mais
agitada, anda o dobro que 0 normal. Corn 0 uso deste sistema
a detecgéo do do passa a ter quase 100% de acertividade, e

dessa forma, efetiva com sucesso a inseminag?o. Essa precisio
1 n2 detecgrfzo do periodo fértii reduz 0 n?mero de djas livres, o

que representa um ganho extraordinzmo na produg?o leiteira.
5 O sistema A?milk é Comercializado pela Planiex Comércio

Exterior, represemante exclusiva para todo territério nacional. «

EV Maiores informasgées do produto pelo telefone (011) 884-7788
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mciba Sementes é a primeira a
requisitar autorizagio para comercializar

milho gcneticamcnte alterado
A Ciba Sementes, divis:1o d21Ciba, emprc-521 intemacional lider nos Campos da biologia e

(la quimica. submeteu 21 EPA - Agéncia dc Protegfio Ambiental dos Estados Unidos — um
pedido dc rcgistro dc milho hfbrido, geneticamente alterado, para o controle Clt‘ insetos. A

t:mprc'$£-1 torna-se 21 primcira a solicitar aprovagzio federal completa pzlra um cereal de amplo
uso, que é produzido através dz: tecnologia do DNA. A L’1nic21 planta geneticamente transforrnada
urualmente disponivel para comercializagzio 6 0 (Oman: FLAVR SAVR da Calgene, que foi
aprovado recent:-meme pela FDA (Administragzio de Alimentos e Drogas dos EUA). A EPA
;1tu:1 Como drgeio federal lider na regulamentag?o de plzmtus geneticamente transformadas
para protegito Contra insetos. A Ciba Sementes também formalizaré 0 pedido junto a0
Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) e faré uma notificagiio pré—comérci0 para 21

FDA, Conforme as 1’lOI'1'H£1S e exigéncias de cada agéncia.
O milho protegido contra insetos da Ciba Sementes produz uma proteina derivada de

uma bacteria do 5010, Bacillm‘ rburinensis. Comumente Chamada de "Bt", a bactéria é

amplumente reconhc-Cida por seu uso seguro Como pesticida biolégico e registrada desde
1961. As plzmtas de milho que produzem a proteina de Controle de insetos Bt (chamados de
milho “Bt") estéo protegidas de pragas Como 2| broca européia do milho (ECB), que pode
causar perdas substancizlis de produ<_;2"1o. Seu controle com inseticidas é Caro e dificil.

Ganho de 35%
A broca européia do milho pode causar perdas de até 50% na produtividacle, com média

de 8% conforme uma pesquisa realizada em Iowa e Minessota (EUA). Uma perda de 8% em « .

4,9 milhées dc hectares de milho por zmo. Testes de Campo conduzidos em 1992 e 1993
clemonstraram que o milho geneticamente modificado da Ciba Sementes alcangou uma
média de gzmho de produtividade de 35%, sob condigées de alta infestagélo, quando comparada
ao milho sem 0 gene modificado. O milho geneticamente modificado [em potencial para
substituir aproximadamente 1,5 milhées de hectares aplicados com inseticidas convencionais
nos Estados Unidos a cada ano, resultando em beneficios para os agricultores e consumidores,
entre outros.

No Brasil, 21 Ciba Sementes aguarda regulamentagio por pane das autoridades
governamentais para iniciar os testes de campo com a semente geneticamente alterada. H?
dois anos, a empresa submeteu ao Ministério da Agricultura um pedido para testar em 5010
brasileiro a semente de milho hfbrido resistente Q broca do colmo.
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* CAMISETAS com DIZERES DA SUA EMPRESA
' BONES PARA VENDA EM LOJAS
* CONFECCIONAMOS BONES com

LOGOMARCADA SUA EMPRESAPARA
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Vania Casado
(Curitiba — PR)

5 produtores do Paranzi cs-

Ot?o
animados para plantar

a safra de ver?o, apesar das
dificuldades de crédito agricola
e da falta de perspectivas de bons
pregos na fase de comercializa-
gilo. Para compensar a redugzio
dos lucros, est?o investindo mais
em tecnologia para aumenmr a

produtividade.A falta de alguns
insumos Como herbicidas e uréia
para 0 milho, em algumas regiées
do Estado, evidencia o aumento

Segundo previsiio divulgada
pela Secreta?a da Agricultura, a

produgzio da safra 94/95 deve
repetir a mesma do ano passado,
em torno de 12,9 21 14,1 milhées
de toneladas. Acontece que a

safra do ano passado foi
excepcional e com a perspectiva
de uma nova safra records, 05

produtpres estio buscando
investir em tecnologia para néo
ter perdas na comercializagzio.
Eles sabem que os preggos néo
vio ser tito bons quanto foram
no mo passado.

Na ?rea de in?uéncia das
principais cooperativas do Estado
verifica-Se a manuteng?o das
éreas de soja e milho e cresci—
mento na érea plantada com
algodfio. A intengio de plantio é

confirmada pelo relatério do
Departamento de Economia Ru-
ral da Secretaria da Agricultura.
O documento aponta uma zirea

plantada de milho da ordern de
2,15 milhées de hectares, pram"-

Lr camente a mesma do ano pas-
-. —‘sado. A soja deveré registrar um

crescimento de zirea em torno de
05%, passando de 2,09 milhées
de hectares no ano passado para

0 algod?o deveré ser a cul-
tura que vai registrar maior Cresci—

memo de area, da ordem de 17%,
passando de 255.000 hectares
para 275.000 hectares. Outro pro-
cluto que deve registrar cresci—

memo, no Parané, é 0 feijio, em
consequéncia dos bons pregos
alcangados no infcio do ano
quando a saca chegou a ser
comercializada até por US$ 120.
Sc’) na zirea dc: influéncia da

Coamig, de Guarapuava, a zirea

ocupada com a cultural cresce de
4.000 hectares na safra passacla,
para cerca de 6.000 hectares esse

ano, um aume_nto de 50%, afir—

mou o engenheiro ugrénomo da

cooperativa, Valdir Reccanello.
O técnico confirma os inves-

timentos em tecnologia entre os

associados da Coamig. Apes:_1rd_c
21 comercializagzio dos princlpals
produtos agricolas n?o ser

promissora, os produtores est2"1_o

investindo na Compra de fc-.rtil1—

zantes para as lavouras de soja e

da procura por esses produtos. \

2,1 rnilhées de hectares esse ano..

SAI-‘RA 94/95
Aumenta 0 dé tecnologia
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milho. O objetivo é repetir 21

produtividade do ano passado,
quando foram colhidos cerca de
2,650 quilos por hectare de soja
e 6.500 quilos por hectare de
milho.

Também entre os associados
da Coopavel, em Cascavel, veri?-
ca-se a mesma movimentagiode
produtores em busca do aumento
da produtividade. Segundo
Ibrahim Fayacl, essa tendéncia é

irreversivc-:1 e fundamental para
quem quer sobreviverna agricul-
tura, previu. Citou COl'I]0 exemplo
a evolugio da produtividadenos
?ltimos anos na regiéo. H21 trés
anos a produtivfdadede soja era
de 80 sacas por alqueire e hoje,
atinge a marca de 108 a 110 sacas
por alqueire, disse.

A produtividade do milho
avangou de 80 sacas por alqueire
hi seis anos, para 220 sacas.

Fayad prevé que vai evoluirainda
mais até atingir a média de 420
sacas por a1quei.re.]2'1 existem pro-
dutores na regiao com esse de-

sempenho, apontzl. A Coopavel
tem 4.000 produtores cooperados
e Cleve colher cerca de 2,2 mi-
Ihées de sacas de soja 6 3,5 mi-
lhées cle sacas de milho.

_]:i 05; técnicos cla Cocamar, em
Maringé, estio orientando 05 as-

sociados que a compensag?o pa-
ra 0 prego baixo da soja, tendén—
cia que deve persistir em Conse-

quéncia da excelente safra noma-
arnericana, é o aumento da pro-
dutividade. A Cooperativa prevé
um perfodo longo de pregos mais
baixos para. 0 produto no merca-
do internacional, e o produtor
que quiser sobreviver com a

cultura tem que ser mais tecni—

ficado, recomenda.
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Milho:
aumento na produtividade

anima produtores de
vdrias cooperatiuas.

Investimentos podem garxdittir nov_aine nte ééafra recorde
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Previs?o de produgdo
Segundo relatério do Deral,

mzmtidas as condigées normais
de clima, a produgéo dc": algodjo
deve crescer de 415.000 tone-
ladas de 31 odio em Carogo, no
ano passa 0, para Cerca dc: 500
mil toneladas este ano, uma
elevagio de ate’ 22% se 21 pr0duti-
vidade néo for prejudicada pela
prorrogaggiao do plantio. A produ-
gio estimada de milho varia centre
7 6 7,6 milhées dc tone-ladas.
No zmo passado forarn co-lhidas
7,-4 milhées cle toneladas do grfao.
E 2 soja deve repetir a rnarca da
safra 93/94, que foi de 4,5
milhées de toneladas.

O restztbelecimento das con-
digées climziticas e a reagio no
prego do feijixo, registrada em
ourubro, estzio animando 05 pro-
dutores a lantar, mesmo fora do
periodo i eal de plantio. A movi-
mentagio esté sendo observada
nas regiées Sudoeste e Sul' do
Estado. A Cultural pode voltar a

ter crescimento de érea, previsto
na primeim estimativa dz safra
94/95, reavaliada posteriormen—
te com a estiagem. As revisées
atuais giram em torno e 522 mil
hectares plantados, praticamente
2 mesma érea do 3110 passado
que foi de 520 mil hectares. I
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ATEN 3110A;
Agora vocéjél pode anuhciar

ha péngina Leilées, do l\IlultiRuraI_
S50 1 25-000 exerhplares

a cada quinzena e O seu ar1L’Jhcio
sera’ visto ern toclo o territério

nacional, com grande concentragéo
ha regiéo Ce-ntro-sul do pafs.
Os pregos 3:310 be-rn acessiveis

e O retorno é garantido.
Vocé contaré ainda com um espago

para divulgagéo do pré e pés evento.
Quer mais?

Entéo é sé anunciar!!!
FCBIE (O41 ) 232-0439
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