
Os programas criados e

executados com esse fim
pela Cope] alcangaram
todos os municipios para-
naenses, permitindo a mi-
lhares de cidadéios acesso
a uma Vida mais con-
fortével, segura e pro-
dutiva. Na educagzio, por
exemplo, a luz elétrica
tornou viéwel 21 implantagéo
de cursos notumos, melho—

rando 0 gram de instmg?o
da populagio. Na produ-
gio, acionando bombas
d?gua, moedores de milho,
ordenhadeiras e refrigera-
dores para estocagem dc

produtos pereciveis, e ainda
dando acesso a infonnagées
Como técnicas cle cultivo e

ELETRIFICAQAO RURAL

preggos de comercializag?o
veiculadas em programas
especi?cos. “Essa é uma das
missées de cunho social da

Copel: levar eletricidade
Como ferramenta para o

desenvolvimentosocial e

econémico das populagées
desassistidas”, diz 0 presi-
dente da ernpresa. “Ligar £1

rede elétrica a casa de uma
familia de produtores rurais
é integrar essa familia 51

Sociedade, tornando—os
cidad?os”, enfatiza.

A evolugdo
No Brasil todo, cerca de

1,5 milhao de propriedades
rurais contarn com energia
elétrica. Do total, 250 mil

l0calizam—se no Parana,
recebendo atendimento
direto da Copel. Essa pre-
senga marcante do Estado
no Contexto da eletrificagfio
rural brasileira sé foi
Conseguida a partir de 12

anos para C51, quando 0
Governo estadual elegeu a

extens?o desse beneficio ao
homem do campo COlT1O

uma de suas prioridades e

passou a participar de for-
ma agressiva na viabilizagzio
dos projetos de ligag?o.

Efetivamente, até o prin-
cipio da décacla de 80 0

Parana’: contava menos de
90 mil propriedacles e1etri—

ficadas, p0sicionand0—se
Como um dos menos favo-

A PARTICIPAQAO DIRETA DO AGRICULTOR NA CONSTRUQAO DAS REDES ELETRICAS
msouz BASTANTE A SUA PAm‘1cn>A<;Ao FINANCEIRA NOS cusros DA LIGAQAO.

recidos nesse indicador
Comparativamente aos
estados das regiées Sul e

Sudeste. O inclice de ele-
trificagéo no Paranzi néio

alcangava 20%, o que nzio
deixava de impressionar em
se tratando de um Estado
cuja economia tradici0naI—
mente se sustenta na
produgzio agricola.

A partir cle uma série de

inovagées e modificagées
de padrées técnicos e cons-
trutivos, a Cope] conseguiu
idealizar projetos em que 0
custo de cada ligagfio bai-
xava consideravelmente.
Paraleiamente 21 esse ba-
rateamento, houve 21 von—

tade do Governo dc par-

ticipar rnais €XpI'€SSi\f‘%*
mente do rateio de custos:

antes, a ligagzio (que era
mais Cara) exigia do inte-
ressado patticipagfao de 80%
no seu Custo, com subsidio
do restante. Apés 21 con-
solidagzio do seu “status”
Como prioridade do Go-
vemo, 21 ligagzio elétrica ru-
ral passou a ter seu custo
dividido em Condigées mais
favoriiveis 210 agricultor. O

sucesso, evidentemente, foi
enorme: 0 primeiro pro-
grama de eletrificagito ini-
ciado em 1982 (0 Clic Ru-
ral) programarzi Como meta
de quatro 31105 a execuggilo
de 88 mil ligagées -

p1‘2:lti-
camente dobrzmclo, no pe-

PRODUTOS E SERVIQOS

Desenvolvicla nova
vurieclaele de milho

Uma nova variedadedc milho, CO]OCZ1d£l no mercado pela C;1rgiH_ aumentu
21 produtividade do grzio em are 50%, gerzmdo mmbém um :1 umcnto de 50%
sobre 0 peso total da matérizl seca da plzmta. Trata-se de semente hi|_7n'da
desenvoivida pela en1presa, para areas t1‘opicais, e que atendc :1 neL‘e55ic1z1cle
dc me-lhorar 0 nivel tecnolc')giCo.

O melhoramentogenético Obtido proporciona tumhém maior prccocidadc.
O que permite :10 agricultor escour 21 proclLu;;‘1o mais cc:-do, l)ene?ciand0—se
dos pregos praticados no inicio da szifra e liberando 21 term para novos
plantios.

A semente hibridu foi gerztda 21 purtir de novos conhecimentosde genética
de populzigoes que. combinzmdo aspectos defensivos dos milhos tropicais
com carcteristicas dc produtividade dos milhos exéticos. resultou em uma
plzmta dc c-strutum modemu, utilizzmdo milhos cle diferentes regiées do
mundo. O projeto foi desenvolvido inteirznnente no Brasil e seus resufmdos
jzi estilo sendp aplicados pelu Cargill nzio so no pais Como no México, Africa
6 paises dz: Asia.

PI-ecociclude e eficiénciu
As vantagensda nova variedade S510 evidentes e podem ser comprovadzus

n21 lmlalnga. afirmou Delom Rodrigues, vice—pre.<idente da C;11'g1'Il. Segundo
6:16, :1 semente proporciona um aumento significativo da quantidade de

grzios sohre 0 pelo total dz: mzttériu seca da planta. Enquanto no milho
tropical essa porcentagem girrt em torno de 50% Ll 35%, com :1 semente
hibrida, S6 eleva para 50%.

O melhoramcnto genético obtido consistiu em inserir no milho tropical,
genes responsiiveis por caructeristicas agronémicas desejziveis, Como
produtividade, precocidade,estzitura da planta adequadu, qualiclude de raiz
e colmo, apropriada insergio de espiga e maior tolerfmciu 21 nmléstias.

Rodrigues justifica que :1 maior precocidade, permite :10 agricultor escoar
21 pr0dL|(;:i0 mais cedo, possibilitando que escape dos efeitos maléficos dos
waranicos, quzmdo muito Fortes. Destaca ainda :1 adequagio da estrurura da

planta £1 mecanizagio da cultura. Argumenta que 0 milho tropical tem Colheitzi
trabalhosu e de grzmde rtsco. SUB. plzmta alta, um [unto “selvagz-:m" exige
muito do colmo e da raiz, apresentzmdo elevado indice de quebramento.
Com OS novos hibriclos, OS problemas séo minimizados jzi que 21 planta
desenvolve menor estatura, concluiu.

Colhecloru ale café é
noviclude no mercuclo

Foi langado no pais um equipamento inédito de colheita de café que
provavelmenteVai provocar impacto no mercado, pela agilidade que imprime
5. ativiclade. Trata—se da Agromatica, fabricada em Pradamano, Itzilia e

distribuida no Brasil, pela Pinhaiense S/A. Méquinas Agricolas.
O equipamento proporciona aumento de 150% na produtividade em

comparag?o com a tradicional colheita manual do café, que chega a

representar até 30% dos custos totais de produgzio.
A colheita com o equipamentu 6 feita através de um sistema pneumético

dc derriga rnecénica dos frutos dos cafeeiros. Uma haste vibratéria — acionada
por ar comprimido e passada pelo operador ao longo dos galhos da plzmta
— faz com que os grzios sejam derrubados. A mélquina permite também uma

derriga seletiva dos grios, do cereja ao Verde, aiustando a pressio do ar

comprimido.
Segundo 21 Pinhalense, 0 novo sistema de colheita é perfeitamente

adequado it tecnologia cle processamento de café, que permite ao cafeicultor
separar mecanicamente os grzios por estégio de maturag?o, viabilizando :1

obtengao de um produto final de alta qualidade.
A empresa garante que 0 equipamento é compativel com 05 muis cliversos

tipos de espagamentos 6 utiliziwel em tcrrenos com qualquer topogra?a.
Além de ser utilizado 1121 colheita, 0 sistema Agromzltica dispéme de de

acessérios intercambiéweis para uso nzl pocla, Com‘: e clesbaste do café.

Pode ser aproveitado também em outras culturas.
A empresn paulista espera vencler entre 1.500 e 2.000 unidades do

equipamento jé. no primeiro ano de comercializagzio. Além da diS[I‘ibLli(_;§10‘
21 Pinhalense Se responsabiliza p€l€i assisténcia técnica e fornecimento de

pegas de rep0sir;z‘1o dzl mziquina.

SERVIGO: 'I'EI.EFONE PARA CON'I'A'l'O (0800) 15-1 079

Esfubilizugiio aumenfa
fafuramenfo alas empresas
Confirmando 0

bom clesempenho
das indtnstrias dc
rn;iquin;1s e imple-
mentos em 199-}. 3

\~’:1lmet faturou USS

Correspondc :1 um
aumento dc 8()‘-?/(J

em relztgéo is van»
das fatL1rad;15 em
1995.

As boas safras
ugricolas hr:1.~;i— __

lciras nos (1015 01- «.9

timos anos, aliadas
21 pregos internacionais em alta, ?ivorecerzlm a capitalizagzio do meio
rural e, por consequéncia, irnpulsionaram 0 mercado ag?cola, justi?cou
0 diretor de marketing da Valmet, Fernando Adds. Acrescentou que na

regizio Sul, onde predominam as lavouras de milho e soja. a capimlizag?o
do produtor foi mais acentualda, em ?mgzio da excelente COr‘n€l‘Ci211iZ;‘lCflO
obtida no imcio de 94, quando as safras forum comercializadas a pre(;OS
Compensadores.O mercado de soja foi favorecido pela quebra d:.1 safra
n0rte—z1n1ericana em 93. J51 0 milho teve sua comerci21liz:1g:io acima do
prego minimo. de5de 0 inico da safra, cujos re?e:-zos podem ser medidos
pelos in\-'estirnr:'ntos feitos pelos produtores.

Aclas. d;1 Valmet, relaciona ainda créditos I'UI"diS para investimentos
sL1fiCier1te:5. este ano, e necessidade de renovar 21 from de tratores. cuja
idade média de rodzlgem estava acimzs. da recomendada. Os produtores
sabiam que num levantzlmento de custo/beneficio Com as m;'1quinas
antigas est;1v;1m perdendo e bastante, com os altos de rnanutengzio do
maquinzirio.

Para 95, 0 setor espera uma continuidade no crescimento de mercado,
em torno de 5 :1 10% em relagzio 21 94. Adas Condicionou esta estimativa
ao comportamento dds taxas de juros, opgées de ?nanciamento e

comportamento dos principais pregos agricolas. A expectativa é de um
mercado favoriwel.

O setor cle insumos, apesar de ser prejudicado pela estiagem, com 0
adiamento das compras pelos produtores, também foi bene?ciado este
ano, recebendo 21 in?uéncia positiva (la ampliag?o do mercado Com 0
inicio do processo de estabilizagzio.

A empresa adubos Trevo, Iider do mercado com 14% de participagzio
nacional, faturou este ano US$ 280 milhées, urn aumento de 20% em
re1aE;:1o 21 93. A0 contrzirio, porém, do mercado de mziquinas que aponta
crédito suficiente para 0 impulso das vendas, 0 mercado de insumos se

queixa de poucos recursos no crédito rural. Para 0 diretor comercial dz-.1

Trevo, Jorge Wisniewski, adubos, sementes e herbicidas estio
enquadmdos no crédito de Custeio das lavoums, o que di?culta a liberagio
de mais recursos diante da politica econémica do govemo federal de
restringir 0 crédito de Custeio.

Outro ‘fator que atrasou as compras, 2lpOf1tOLl Wisniewski, foi a

irnplantagéo do Plano Real, que no inicio provocou insegumnga no
setor agricola. Quando ?nalmente 0 produtor se dispés 21 plantar, foi
atropelado por uma estiagem prolongada, que aurnentou ainda rnais as

ztpreensées. -

Para Wisniewski, entretanto, 0 born ano agricola onde agimm as forgas
de mercado a favor da produgzio rural, capitalizou o proclutor,
principalmente os muis pro?ssionais e estruturados. Esses, observou,
tém na atividade gmndes perspectivas para 0 mo que vem. Ele espera
um crezscimento da ordem de 5%.

Para 0 diretor da Trevo, 0 mercado do agribusiness representa 40%
do PIB, O que revela um cenzirio promissor daqui para frente, se concluido
0 processo dc: estabilizagéo econémica e abertura de novos mercados,
com 0 Mercosul.
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