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Especial para 0 Multiku ral

mbom exiia rentabilidade

E
de até R$ 3.000,00/hec-
tare, 21 produg?o de hortis

tern se Iransformado em peasa-
delo - e altos prejuizos finan-
ceiros ~ pam considerzivel mime-
ro de investidores da {area por
causa de um 56, mas fundamen-
tal detalhe: inexisténcia de preo-
cupagio com a qualidade total
na atividade, Anténio Rodame,
agrénomod-a Ernater-PR (Marin-
gé) e difusor de tecnologia, re-
sume a questio: “Quem produz
ofazpara $1‘ ou para alguém. E
esre alguém, ao comprar a

mercadoria, precisa sentz'r—se
plenamentesatisfeito. Quem dita
as regras de qualidade é 0 con-
sum idor. Pommto, para 0 suceso
rm produgdo de bortfcolas, im-
portante que o borticultor res-
ponda para 51' mesmo esms per-
gzmtas

— Estou dispasto a mudar de
atividade ou melborar o que
fago?

— Tenbo conbecimemo suff-
ciente e adequado on set’ rmde
posso conseguir para realizar
com e?ciéncia e eficoicia o meu
produto f1’ mzl?

- Terzbo recursos bumcmos,
materiais e financeiros neces-
sairios ou poderei encontrd—los?”

Rodante, com vélrios cursos
em qualidade total net agri-
cultura, especialmente na élrea de
hortis, sugere :10 produtor res-

ponder também a estes ques-
tionamentosz

.1: Que quantidade necessita 0
mercado consurnjdor onde atuo?

.2: O mercado necessita quando
e corn que freq?éncia?

2:» O rnercado necessita de qua!
tipo de produto ou com padrio
de qualidade?
Depois desses questionamentos,
o horticultor precisa mentalizar
o seguinte comportamento:
b Eu devereiproduzir o que ele
(mercado) quer, quando ele quer
e Como ele quer. Para atender A

expectativa do consurnidor, devo
produzir com qualidade. E para
isto, devo atentar_rigoro_s2}—
mente para os segumtes crue-
rios:
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alidade total

Fitossanitcirios
Os produtos deve-r510 estar

isentos de residuos quimicos,
livres de pmgas e doengas. Um
pimentflo Com residue aparente
dc agrotéxico, mesmo que jzi

tenha perdido 0 efeito, seré
rejeitado. O mesrno aconteceré
com cenouras com larvae. de ne-
matéides ou tomate com larvas
dc broca.

Gustativas
Atentar para 21 consisténcia da

polpa ou parte comercial: tomate,
couve, brécolis.

Teores de agticar
Dever?o estar xigorosamente

de acordo com a caracteristica va-
rietal e colhidos na época ade-
quada. Ex: cenoura, beterraba,
morango...

Sementes
A maioria das olericolas de

frutos possui sementes. Mas, em
grande pane estas poder?o ser
fator de perda de qualidade se
nio colhidas no ponto certo para
a Fmalidade requerida.

Sabor
O sabor recisa ser caracteris—

tico do pro uto e de preferéncia
de hzibito dos consumidores. Ca-
so contrério, procurar sementes
(cultivates) que no minimo se

aproximemdo desejado. Impor-
tante a ag?o da pesquisa. Outras
vezes campanhas educativas
promocionais séo o cziminho para
Inudang;1.de hébito, quando
necess:§u:ias._ I

l{AZOES
E15 as principais razées para a baixa competitividade

dos produtos olericolas:
av Variedade (cultivares) pouco adequzldas
wr Problemas fitossanitérios
r Apresentagzio inadequada
at Embalagens inadequadas
t Resfriamento/refrigerag:2‘1o quase inexistentes
t Promogzio cornercial inexistente ou insuficiente
Quanto 51 conservagéo da qualidade clas hortaligas, An-

tonio Rodante, que esteve na Espanha fazendo curso de
especializagfao na érea de produgio em estufas
(plasticultura), aconselha:

“As hortaligas — mesmo pés—co1heit21 — continuam com
metabolismo, consumindo nutrientes internos e

consequentemente perdendo seu vigo. Portanto, é de ex-
trema importéncia o seu resfriamento — apés a colheita —

pam controle de metabolismo, visando manuteng?o de
suas qualidades intrinsecas. Em geral o método japonés
para isto é o sistema de “cold chain”, com resfriamento e

congelamento. Assim, toda a base para conservag?o da
qualidade das honaligas é o resfriamento.”

Os cuidados?tosanitoi?os 5&0 impormntespara gamntir
a quahdadedos produtos.

A

notprodugdo
Como o agricultor deve se comportar para tornd} seuproduto competitivo no mercadq
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Num mercado consumi-
dor cada vez mais exigente,
deve 0 horticultor atentar
para os critérios visuais de
seus produtos. O que 0
mercado onde atua exige?
Pepino tipo caipim ou tipo
japonés? .

Quanto ao tamanho,
aconseiha o técnico da
Emater—PR, a maioria dos
produtos deste segmento é

comercializada por unidade
e peso, embora existam
aqueles vendidos sé por
unidade. O tamanho esté
muito relacionado 5: ma-
neira Como 0 produto serzi
consumido. E também seré
levado em consideragio 0
n?mero médio de pessoas
por familia.

Ex: melancia de 12 Kg
para familias com média de
3 21 4 pessoas. Repolho de
2 21 5 Kg se no méxirno 21

famflia consome 1 Kg por
semana.

Em relag?o it cor, ?car
atento 3 uniformidade e

coloragiio do produto para
atendimento da preferéncia
do consumidor. Pimentéo
Verde ou vermelho (madn-
ro) ou no estégio “de vez”?

O aspecto, segundo
adverte Rodante, é muito
importzmte para atrair 0
consumidor. -

Ex: Alface do tipo lisa ou .

crespa? Batata lavada ou
sern lavar? Mandioca Com
casca ou descascada? Abc’)—

bora seca de casca lisa
colorida ou de casca Verde
rugosa?

Muitas vezes, por n?o
conhecer as caracteristicas
internas do produto o
consumidor o refuga pelo
aspecto externo. A regra dc
ouro para vender bem a

produc?o olericola é que
ténha hon1ogenida-
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Euforia
Vdmfa Casado

(Araucoiria - PR)

5 produtores de péssego

0
de Araucziria est?o eufé—
ricos este ano. Acreditam

que a comercializagio da fruta
vai ser rentével e o mercado, sus-
tentado pelo aumento da de-
manda impulsionada pelo plano
Real. A estiagem, de certa forma,
também bene?ciou esses produ—
tnres, jé que uma redugfio da
safra de Irati e Guarapuava, que
plantam variedades mais fare-
coces, elimjnou 3 possibilidade
de excesso da fruta no mercado,
) que provocou um ajuste de
oferta.

A rentabilidade com a comer-
cializag?o de péssegos esté su-
perando qualquer lavoura anual.
O produtor Tadeu Stanczyk,
proprierériode uma érea com 10
hectares em Arauc?ria, vai ter um
lucro surpreendente em Cerca de
3 hectares, onde planta péssegos.
Calcula que vai ganhar 0 equi-
valents 3 US$ 15 mil com a ven-
da de 1.500 a 1.800 caixas da
fruta. Durante o ano gastou cerca
de R$ 5 mil com defensivos e
mz"10—de-obra.

Desde que iniciou a formagéo
dos pomares de péssego na pro-
priedade, 5510 evidentes as me-
lhorias na vida do produtor e da
fam?ia. H51 5 anos, mantém 1.100

pés em produg?o e os lucros es-
t?“‘-?sendo reinvestidos na pro-
p. -dade, jzi que as lavouras tra-
dicionais de batata, milho e feijio
nunca permitiram ousadia nos
gastos. Com 0 péssego, as coisas
est?o mudando, brincou.

Os primeiros lucros foram
investidos na reforms. total do
maquinério da propriedade, que
se encontrava completamente su-
cateado. Depois a familia come-
gou a viver melhor investindo em
alimentagio e qualidade de Vida,
com mais lazer e equipando toda
a casa com eletrodornésticos,
contou Stanczyk. Agora, com os
lucros que vai conseguir nesta
safra, o produtor jé esté fazendo
as contas para construir uma casa
nova.

Processo
de depurag?o
Para 0 técnico da Emater,

Ronnie Kohler, a mesma euforia
é latcnte nos produtores que
est?o plzmtando péssegos com
tecnologia e v?o produzir fruta
de qualidade._]ust1'?ca que o mer-
cado deve pagar em torno de R$

1, o quilo, o que representa um
prego bom. No ano passado, a

comercializag?o atingiu US$ 0,30,
In média.

O municipio de Araucéria, na
regizio metropolitana cle Curitiba,
que se destzca por ser 0 primeiro
produtor de batatas do pais, aos
poucos se notabiliza pela produ-
géo de péssegos, observa 0 se-
cretfuio municipal de Agricultura,
Gustavo Silvestrin. Atualmente
szio cerca de 90 produtores que
controlam urna érea com 130
hectares, onde mantém aproxi-
madamente 19.000 pés da fru_tg:1.
Este arm, 21 rodugio deve atingir
850 toneladgs da fruta, um ligeiro
acréscimo em relagio ao ano an-
terior quando foram colhjdas 800
toneladas.

O plantio de péssegos em
Araucéria foi introduzido pela
Secretaria da Agricultural, que
subsidiou a aquisig?o de mudas
aos produtores. O objetivo era
oferecer alternativas para diversi-
ficar 21 renda na propriedade.
Aproveitando o potencial do

com produgéio de péssegos
A cultural éstci se expdndiriilo e rehde mais que fiziliio éféijiib

3‘

O produtorTadezr ’
'

Stanczyk e o ‘W
secretdrio da

Agricultum de —‘

Araucdria, Gustavo f
Silvestrin.

mercado consumidor em Curiti-
ba, 30 lado do municipio, o in‘
centivo A fruticultura n?o encom-
trou impedimentos.

Mas agora, 0 setor estzi pas-
sando por um processo de de 11-

rag?o, conta Silvest.r'm. Passa a
euforia do inicio, 05 produtores
que ?carem v?o se tomar fruti—
cultores por exceléncia. O mer-
cado n?o aceita frutas de baixo
padr?o e para o produtor conse-
guir qualidade precisa declicagio
e investimentos.

T ratos culturais
O técnico da Emater (ii a re-

ceita de um pomar bem con-
duzido. Primeiro, a escolha do

local, bem ensolarado, é funda-
mental para o plantio das mudas.
Depois a érea tern ue ser cor-
rigida corn uma ca agem.bem
profunda para prolongar a Vida
fltil dos pomares; As covas de-'
vem ser preparadas corn adu-
bagio e esterco para receber
as mudas, que devem ser
adquixidas em viveiros idéneos.
As variedades mais indicadas
para o plantio comercial 5510
at Coral, Chirnarrita, BR-1, Scar‘1a—

te, Ouro, Cardeal, aponra o téc—
nico. '

Dai para a frente o produtor
precisa seguir com os Lratos cul-
turais que inclupm a poda,
adubagr?o de cobertura, raleio das
frutas e aplicag§1o—de—fun- -

Araucéria
promove festa

do péssego
Cerca de 150 toneladas de péssego

estario £1 venda na 1621. festa do
péssego e do ovo, evento [radicional
em Araucéria. Este ano 21 festa vai
acontecer entre os dias 15 e 18 de

dezembro, em pavilhio coberto na
cidade industrial do rnunjcipio, que
vai abrigar também representagéesdo
Comércio e indtistria locais. As frutas
seréo vendidas ao p?blico em tomo
de R35 1, o quilo e ser?o submetidas
a julgamento de qualidade.
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gicidas para controle de pragas.
Mesmo depois da colheita, os
Cuidados devem persisrir, reco-
menda, pam que a planta recu-
pere o vigor para o préximo
ano. L

A safra de péssegos este am)
no Paranédeveatingir de 5 a 6
mil toneladas, um pouco supe-rior A do me passado. A estiagern
prejudicou um pouco a produg?o
da regi?o Centro Sul, mas a re-
giio Norte, que pianta varieda—
des mais precoces entre os meses
de agosto a outubro, superou as
expectativas. Os municipios de
Santo Antonio do Pamjso e Con-

oir1H;£_§'," @?fb‘ de Comélio Pro-
’Pi5§‘ Eifam o equjvalente_ _ .a-863-!ondad3:s—
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