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m ‘)4. 0 Fmngo deu 1n;1ix

um Szllft) para :supcr;1r
as nivcis dc <:<)n\-eunm

‘ da c;1rne|)u\’in’.a no Bmsil. Apni;1-
do no prc-go muis ;1ct'$sivel an mn-

‘

sumidc>r c nu [C3-it dc‘ que 11:1 LIICLI

vez znais p|'<_npem'.;](:> d;1 .<0cied;1LIe

em «;nnsumir c;.1rnes In’;-1nc;1.s". 0

pruduto e.\;perim«:ntou um ;I u-

memo de 85%: em relawfm -.1 ‘)5.

A producilo do zmo pi-l.s‘.\';id() fni dc

5.41niIh(')es de [()1’1C‘lll(l2lh, a muior
i;/1 ocorrida no Bmsil. Com previ-
szio de nmis crescimento em 9%.

Segundo u unzllistu cle mercu-
do da eniprem Term — C()nsult0r1:1
e Commodities. Jose Brenny Netq
0 comumn per capita de carne dc

fmngo passuu de 16 Mg. em 95,

pam 18 kg cm 94. As estim:1tiva.s:

5510 de que chegue 2‘: média de 21

kg/ha ate 0 final deste ano‘ Amal-
mente, 0 consumo de came bovi-
na — levando em coma 0 abate
clandestine, que corresponde a

50% — estaria na faixa de 22 a 23

kg/ha/ano. Mas se fosse seguir
apenas OS indicativos oficiais ~ 21

Conab aponta consumo de 14,5

kg/ha/ano —, a preferéncia pelo
came de frango jé estaria conso-

lidada hf: alguns anos.

Oueclu nu colugio
Na primeira quinzena de ja-

neiro, 0 prego do quilo do fmngo
vivo nas gmnjas estava cotado no
Parana :1 R35 0,65 contra RS 0,95
em rneados dc dezembro. A queda
de 38% no prego foi pr0v0cad:.1

pelas férias escolares e pelos
excedentes dc: produgéo do final
do ano, quzmdo houve um aumen-
to considenivel na oferw 6 na pro-
cura do produto. Em dezembro,
a produgio nacional foi de 512

mil toneladas e neste més dc

janeiro deve ficar em 280 mil 1.

O clcsequilibrio nu ofertu e na

procura, por sua vez, estéz benc-

ficiando 0 consumidor. O pru-

dulo, que cstava sendo vendjdo a

até R$ 1,60 0 kg no varejo, no mo

passado, baixou para R$ 1,38 em

meados deste més e agora csté a

R$ 1,18. Este prego resultou dc‘
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um zlcerto entrc ;1 AssCrci;1gj;i0
P;m1nu<:nsc dos SL1pc*rmerCzId0._s'

(Apr;1s)_ 0 Rindi<.‘;1l0 dos A\’1'cul—

lures do Pzlmnzi, :1 CoorLlcn;1dori;1
EsL;1LlL1;|l de Defesu do Ct_)r‘|.\‘Ll—

1nidur(Pmc(>n) c :1 Sunuh, Esta rc-

clLIg;1<.: pode ser c-.\'plic;a-.11 tam’
hem pelu csI;||.viliz;1q;1(,> 1105 pregm
du r;1g‘[m.

Exporlucio em ulln
Aw czxportucfwes. de f1‘;1ngoen1

‘H [umhém cslivc-r;un em ului.
;lpv:s;1:' (IL! poluicu czunhml dc.-+—

f'.m)r;'1\'e1. Segundo 0 consultor

;1grupecL1£11“io_Jose Brenny, fomm

expormdus no;1nop;1xs;1do entre

485 mil :1 +90 mil tonc1;1cl'.1:~‘ com
um uumenm de 17% se compu-
rudo com 95 ~ cercu dc: 417 mil t,

Os principuis compmdores foram
05 puises do Oriente Médio, 3 Ar-

gentina v: alguns paises asiéticos,
Como o}ap:io.

Apesar do mercndo favonix-‘el,
0 preside-nte da Associacilo Para-
naense de Avicuitura (Apavi),
Laércio Faustino Cardoso, acha

que é preciso estabelecer uma po-
litica para 0 setor pecuério a

exemplo do que ocorre com 05

produtos agricolas. Segundo ele,
0 govemo deve reunir as liderark
gas e ouvir as propostas de cada

setor. Ele Critica as importagées
de came nos Elltimos anos, que
considera desnecessérias, e a 211m

Uibutagio dos produtos agr0pe—
cuzirios.

Para excmpli?car 21 alta Carga

tributziriz, Laérrio Cardoso diz

que nu comercializagzio da carne
bovina e do ovo 0 govemo abo~
canha 53% e no caso do frango,
25%. O preéidente da Apavi ex-

plica que a entidade estzi formu-
lzmdo vétrias sugestées que serzio
encaminhadas 2105 governos fe-

deral e estadual. Uma delas pro-
pée 0 fim dos impostos sobre os

produtos que cornp€J<:m 21 cesta

Ixisica.

0 ovo nu conlm-méio
A0 Contrétrio do frango, 0 ovo

n?o zlcompzmhando 0 au-

mento nas vendas provocado pelo
PI:m0'Re:1l. Segundo 0 presidente
da Apavi, 0 consume de ovo no

_
Pano Real provocou aumento

_ nas vendas do setoi' avicola.

Bmsil continua baixo ~ em torno
de 90 unidades per capim em 94 —

e 0 prego page nas granjas nio
oferece rentabilidade ao avi-
cultor. “A oferta é rnaior que a pro-
cura e 05 custos 5210 aitos. Em resun

mo, 0 avicultor esté pagando para
produzir”, afirma O Laércio Car-
doso.

Além de experimentar uma

queda no prego do produto, co+

mo ocorre tradicionalmente neste

comego de am), 05 avicultores
est?o sendo pressionados Com os

Ofromgo dcimais um salto
Aquecido pelb Plano Real, 0 pl-oduto ganha mais fatias no mercado tile carnes

aumemos nos custos. “Na viradu
do ano, por exemplo, as ind1’1s-

trias que vendem as embalagens
aumentaram seus pregos em até

25%, mostrando que ainda con-
tinuam contaminadas pelo velho
vicio iI1?aCi0n2in'o", dispara 0 pre-
sidente da Apavi. “Estamos fazen—

do gestées junto 21 Sunab para
tentar coibir estes aumentos“, diz
Laércio Cardoso..

Segundo ele, a produgzlo de

uma dflzia de ovos na granja esté

custando ao produtor cerca de RSS

055. N0 entanto, ele estzi venden—

do 0 produto :1 RES 0,40 3 d?zia.
Em compensagéo, afirma, O que
se veri?ca é uma grands discre~

pfmcia nos pregos quando 0 pro-
duto chega ao consumidor. Os

pregos variam de R$ 0,70, para 0

comum, até R$ 1,20 para 0 extra.
“O problema é que ao contrério
do setor de frangos, 05 avicultores

que trabalham com 0 ovo 350 in-

dependentes e tém que participar
de todo 0 processo de produgzio,
n?o tendo onde se apoiar", ?naliza.

40% a 50%.

PI-ego do Iooi sol:-%e queclcl,
mas -lice ucilnq clcl Inéclicl
Como tradicionalmente acontece, a arroba do boi gordo soften uma queda no prego neste comego

de ano. Em dezembro, o mercadd paranaense estava trabalhando no patamar de R$ 27,00, caindo

para R$ 24,00 neste mes de janeiro. Mesmo assim, o prego praticado ainda estzi acima da média

registmda nos ?ltimos anos para esta mesma época — entre R$ 18,00 e R$ 20,00.
De acordo com 0 consultor 21gropecL1'£1rio,José Brenny Neto, da empresa Terra — Consultoria e

Commodities, a cotagio do bbi gordo sé n?o caiu mais por causa menor oferta provocada pelas
chuvas intensas, que di?cultamm 0 embarque dos animais das propriedades até os frigori?cos, e pelo
-abate intenso de matrizes no ano passado, quando os pecuaristas aproveitaram a alta nos pregos. O

prego da arroba em 94 foi 0 maior da década: Chegou 21 atingir R$ 35,00.

Segundo o analista de mercado, as vendas de came bovina no varejo Cresceram em rnédia 8% no
ano passado e nos meses de novernbro e dezembro aumentaram em torno de 20%. Para 95, 0 mercado
deverél crescer em tomo de 10% a permanecer a estabilidade econémica no pais, segundo Brermy: Ele
disse ainda que devido :31 redugfxo no consume, Os frigorificos estariam operzlndo com ociosidade d_e

Ocepar
quer fazer
reforma
a réria9

As cooperativas tém projetos
para assumir 21 executg?lo (J21 refor-
ma agréria no P2u".1n{1.O prcsiclen—
tc da entidadc, Dick Carlos dc
Gcus,v21i aprcscntzi-los 80 gover-
nadorjuime Lerner C :10 ministro
da Agricultura José Eduardo dc

AndmdeVi€im,nu1natcntzntiva dc

provar que :1 iniciativa privada po
de ser muito mais cficiente na

condugfto dos assemamentos do

que 0 governo.
Projetos semclh21ntcs,c0ndu-

zidos pcla iniciativa privada, jé.

cxistem cm out:-as regi?cs do pais,
a?rmou De Gcus, o que prova que
5510 viéveis. Citou Como example
0 p610 dc produgio irrigada dc

frutas e vcrduras, no vale do 8310

Francisco, interior da Bahia.
No Paranfi, poderia ser apro-

veitada 21 infra-estrutura dc pro-
duqio c: comercializag?o das coo-

perativas para promover a refor-
ma agrslria em algumas regi?es,
Como no ramal da fomc, ondc
poderiam ser desenvolvidos
projetos dc fruticulmra c horti-
cultura, com tecnologia, ilustrou.
Segundo Dc Geus, 05 programas
da iniciativa privada tém mais
chances dc serem bem sucedidos
do que 05 de governo. E agora 0

momcnto é propicio para se in-
vestir em projetos sociais, des-
tacou.

Para :1 viabilidadc dessas idéias,
no entanto, De Geus ressaltou que
as cooperativas precisam ter aces-

slo a ?nanciamentos, necessi?os

para bancar os assenteunentos. O

processo envolve além da aquisi-
9310 da terra,a gamntia da assistén—

cia técnica e 0 apoio na comercia-

lizagZ1o.As cooperativas recebc~

riam :1 produg?o dos asscntamem
tos, observou.

Da mesma forma, a Ocepar
quer colocar a infra-estrutura das

cooperativas £1 disposigio das vilas

rurais, projetadas por Lerner. De

Geus justi?ca que o projeto é

necessério socialmente, mas se

tornaré inviévcl sc nio tivcr uma

cstrutura produtiva por trz’ls.As

cooperativas estflo interessadas
em firmar parcerias ncste em-

prccndimento, a?rmou. I
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"O bom dessa méquina
é o grande desempenho,

néo quebra 0 gréo e

ESCHI

colhe mais Iimpo."
A diferenga de ter uma colheitadeira SLC esté em

cada um dos gréos que vocé vai colher, mais Iimpos.
inteiros e de maior valor comercial. Esta’ no rendimen—

to que vocé vai obter, colhen-
do éreas maiores em

menos tempo. Esté no

menor indice de per-
das que 0 exclusivo
sistema de separagéo

e limpeza da colheitade1—

ra SLC possui. lsso sem faiar no respaldo técnico que
sc'> quem term a mais égil e bem estruturada rede de
concessionérios pode oferecer. Toda essa e?ciéncia
sé podia ter um resultadoz SLC. maior fabricante
e exportador brasileiro de colheitadeiras, Se vocé
também quer ter um Otimo resultado
na sua lavoura, faga sua co|hei-
ta com as co1heitadeiras SLC. E

nessa hora que vocé vai ver a

grande difefeh(;a. Sou melhor imrestimanto.
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