
Roberto N1co|ato
(CuritIba~PR)

m ‘)4. 0fFdI’1g()Ll€L1 mzlix

um .<;1lto para .supcr;1r
0:". nix eis dc cnnsumn

clme b0\'in;1 no Brusil. Anoin-
do no preco muis ;lCL‘S.\i\’€] an L‘<)n—

sumialor e nu rc-se de que h-L1 c-.:d.u

\'e7, mun pmpcn.s[1u du .\‘()L‘it’LL-ldc’

cm consumir c;u'nc-5 l‘rr;lI1L".l.H. n

pmduto exp:-rimcnmu um au-
menru dc 8.‘-“'0 em rel;2c::‘m u ‘)5.

A prt 1C|Ll;‘;10 do um’) pu.~:s;1dc> fui dc

3x4 milhoes dc mnelad-3.». ;1 muior
iél 0c0r1'id;1 ma Br;1.xiI_ Cum previ-
.s‘£1<') dc n'1;1i,< L‘re.~ec1'ment(> em ‘H.

Segundo 0 ;1n;1li.\tu demerc-.1-
do da empresu Term — Con:aul[on'a
e Con1m0diUes.josé Brenny Nero.
0 consumo per cupita de curne de

frango p;l.H‘:»‘(')u C16 16 kg, em 95.

pam 18 kg em 94. As e5timativ;1.<
5510 de que Chegue 23 media de 21

kg/ha 21:6 0 ?nal deste ano. Amal-
mente, 0 consumo de came bovi—

na - levando em coma 0 abate

clzmdestino, que corresponde a

50% — estaria na faixa de 22 :1 23

kg/ha/ano. Mas Se fosse segutr
apenas Os indicativos o?ciais — 21

Conab aponta consumo de 14.5

kg/ha/ano -, 3 preferéncia pelo
came de frango jé estaria conso-
lidada hé alguns anos.

Gui-dc nu coiagio
Na primeira quinzena de ja-

neiro, 0 prego do quilo do frdngo
vivo nas granjas estava cotado no
I’z1mnz’1 21 R$ 0,65 contra RS 0,95
cm meados dc dezembro. A queda
de 58% no prego foi provocadu
pelas férias escolares e pelos
excedentes dc produgzio do final
do ano, quando houve um :1umen-

to considcrzivel na oferta 6 na pro-
cura do produtu. Em dezembro.
a produgio nacional foi de 512
mil loneladels e negate més de

janeiro deve ficar cm 280 mil t.

O desequilibrio na oferta e nu

pr()Cur:':l, por sua vez, estj bene-

ficizmdo 0 consumidor. 0 pro—

duto, que estava sendo vendido ‘.1

ate RS5 1,60 0 kg no varejo, no ano

passado, baixou para R$ 1,58 em
meados deste més e agora esui a

R$ 1,18. Este prego resultou de

um .’.lL'c’l'[() entre .1 As'mci.,u_;;1n

P;lr;l?;l<:‘I'L\'c‘ dos SLIDCl‘l]1Cl‘C.ldt')\

(Aprus). 0 5i1'1diL';l[n L11 LN .-'»\\'iL'UI-

l.<)I‘L‘>‘ L10 l’;11::n{I, ;1 C: n n‘dc'n.u|ur1'_t

E>1I’.l«.]L|.ll ale |)c*fe>;1 LII! LTun.~u—

nmh >1‘ (1-‘mu wn ) e .1 .\'un_1h, Esta re-

clLlc.‘1c> pode .~c1‘ «-_'xpl!u.':d;1 l.'1m—

hum pcl,1 c.~.l;1|7i|i1,.iL‘flc v nm [‘vl‘t'\_‘I Ls

LL: r.lL‘.lt>

Exporluc?o em aliu
As c_\p( )I'[;1g,‘{)cs dc I'!“.lI‘1fJ,(_) cm

(H [;In1he1n csn\'c*mn1 cm ;1It;a.

.lp€S.i1’ dd pnl[r,ic;1 c;1mhi;1l (luv
f;1\'nr;i\'el. 5:2.-,LIndo u cnnsultor
;1gr<)pccL1;'u"iu,}mé Brenn} . fomm

c\'p0n;1d;1s‘ no uno p:1.\.~s;ld£) enlrc
48% mil ;1 4%) mil torwc-E;acl;1.x corn
um uumento de 17% st’ compu-
rudn com 9% — rercu dc‘ 41-‘ mil I.

Os principziis c<>n1pr;1d0res forurn
024 pulses do Orienus Media, Ll Ar-

gentina E algunb paises zisiziticos.
COIUO 0 _l;1p§1o.

Apesur do mercado f;1v(_)ri1vel,

0 presidente da AssoCia(_;§1() Para-
naense de Avicullura (Apavi),
Laércio Faustino Cardoso. achzl

que é preciso esmbelecer uma pcr
litica para 0 setor pecuério :1

exemplo do que ocorre COf1’l OS

produtos agricolas. Segundo E16,

0 governo deve reunir as 1ideran-

gas e ouvir as propostas dc‘: cada
setor. Ele critica as importagoes
de came nos {Jltimos anos, que
considera desnecesszirias. e 21 alm

tributagio dos produtos agr0pe—
Cuérios.

Para exemplificar u alta carga
tributéria, Luércio Curdoso diz

que na cotnercializagjzio da came
bovina :3 do ovo 0 governo abo-
camha 35% e no caso do frango,
25%. O presidente dz: Apavi ex-

plica que 21 entidade @5151 formu-
lundo véxrias sugestées que serflo
cnczlrninhadas ans governos fe-

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

produtos que c0mp<‘)em :1 ccsta
bzisica.

0 two In con!-ru-min
A0 C0nT.P.1l'iO do frzmgo, 0 (W0

nzio estzi acompanhanclo 0 au-
mento nas vendas provocado pelo
Plano Real. Segundo 0 presicleme
da Apavi, 0 Consumo de ovo no

L
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Pano Fieal provocou aurnento
nas vendas do setor a‘v|'coIa».

Brasil continua baixo — em tomo
de 90 unidades per capita em 94 -

e 0 prego page nas granias nzio
oferece rentabilidade 210 avi-
cultor. “A oferta é maior que a pro
cum e 05 Custos 5510 altos. Em resu-

mo, 0 avicultor estzi pagzmclo pam
produzir", a?rma 0 Laércio Car-
doso‘

'

Além de experimentar uma
queda no prego do produto, co-
mo ocorre Lradicionalmente neste

comego de ano, os avicultores
est?o sendo pressionados com os

Ofrcmgo dd mais um scllto
Aquecido pelo Plano Real, 0 produto ganha mais fatias no mercado de carnes

aumenros nos custos. “Na virada
do ano, por exemplo, as indL’1s~

Lrias que vendem as embalagens
aumentaram seus pregos em até

25%, mostrando que ainda con-
tinuam contaminadas pelo velho
vicio 1'n?21c1'on21rio”, dispara 0 pre-
sidents dz: Apavi. “Est;.1m0s fazen-
do gestcbes junto 51 Sunab para
tentar coibir estes aumentos", diz
Laércio Card0so..

Segundo else, :1 produg?o de
uma dtlzia de ovos na granja esté

custando 210 produtor cerca de Mi

055. N0 entanto, ele esté venden-
do 0 produto 21 R$ 0,40 :1 dlizta.
Em compensagéo, afirma, O que
se verifica é uma grande discre-

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

pregos variam de R$ 0,70, para o

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

que trabalham com 0 0v() 5210 in-

dependentes e tém que participar
de todo 0 processo de produ(_;2"1o_
r1210 tendo onde se apoiar”, ?rmliza.

40% a 50%.

PI-ego do Iaoi so-Ire queclu,
IIICIS lieu clcilnu dc: fllléditl
Como tradicionalmente acontece, a arroba do boi gordo sofreu uma queda no prego neste comego

de ano. Em clezembro, 0 mercado pamnaense estava trabalhando no patamar de R$ 27,00, caindo
para R$ 24,00 neste més de ianeiro. Mesmo assim, 0‘ prego praticado ainda estzi acima (121 média
registrada nos ?ltimos anos p2lI'21€‘St2l mesma época — entre R$ 18,00 e R$ 20,00.

De acordo com 0 consultor agropecuz’1rio,jo5é Brenny Neto, da empresa Terra - Consultoria e

Commodities, 21 cotag?o do boi gordo 56 n?o caiu mais por causa menor oferta provocada pelas
chuvas intensas, que di?cultglmm 0 embarque dos ammais c1as_propriedades até 05 frigorificos, e pelo
abate intenso dc matrizes no ano pas.-sado, quando os pecuaristas aproveitaram 21 alta nos pregos. O

prego da arroba em 94 foi 0 maior da década: chegou :1 atingir RES 35,00.
Segundo 0 analista de mercado, as vendas de came bovina no varejo cresceram em média 8% no

ano passado 6 nos meses cle novernbro e dezembro aumentaram em torno de 20%. Pam 95, 0 mercaclo
devera crescer em tomo de 10% a permanecer a estabilidade econémica no pais, segundo Brenny. Ele
disse ainda que devido 21 redugito no c0nsurn0,.os frigorificos estariam opemndo com ociosidade de
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Ocepar
quer fazer

reforma
agréria

As cnupc-mtivzls térn pmjctos
para LlS5LllTli1' 21 cxccL|<;.71<) dil refor-
ma agrilriu no P21ranzL() presidc:n~
tc du cntidudc. Dick Carlos dc
Gt-us. vai ::prcsc11I;1~l()s :10 gover-
n:1«.|ur_l;1.imc Lerner c an ministro
(J21 Agriculturzl Jose Eduardo de

Andr2uleVicira,num21 tcntativa de

pmvzn‘ que :1 inici:1tivz1 privada pm
dc: ser muito mais e?cicnte na

condLu;2io dns znsscntamenms do

que: 0 guvcrno.
Pmjctos semv:lh:1ntcs,condu-

zidos pelu iniciativa privada,j:'1
cxistcm cm outms regiées do pais.
u?rmou Dc Gcus, O que prova que
5:10 vi2'1veis.Citou coma cxcmplo
0 p610 dc produgio irrigada de
frutas e verdums, no vale do S230

Francisco, interior da Bahia.
No Parané, podcria scr apro-

veitada a infracstrutum dc pro-
duqio C comercializag?o das coo-

perativas para prornovcr a refor-
ma agrziria em algumas rcgiées,
Como no ramal da fome, onde
poderiam ser desenvolvidos
proietos dc fruticultura e horti-
cultura, com tecnologia, ilustrou.
Segundo De Geus, os programas
da iniciativa privacla tém mais
Chances de serem bem sucedidos
do que 05 de governo. E agora 0

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

Pam a viabilidade dessas idéias,
no cntzmto, Dc Geus ressaltou que
as cooperativas precisam ter aces-

so a ?nanciamentos, nccesszirios

para bancar os assentamentos. O

processo envolve além da aquisi-
gio da term, a gamntia da assistén-

cia técnica C 0 apoio na comercizv
IizaQ:1o.As coopemtivas recebe—

riam a produg?o dos assentatnen-

tos, obscrvou.
Du mesma forma, a Ocepar

qucr colocar a infra-estrutura das

coopcrativas :1 disposig?o das vilas

rurais, projetadas por Lerner. De

Geus justifica que 0 projeto é

necesszirio socialmcnte, mas se

tornaré inviiwel Sc 1150 river uma
cstrutura produtiva por tr{1s.As

coopcrativas estfm interessadas
cm firmar parcerias neste em-

precndimento, a?rmou. I
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‘'0 bom dessa méquina
é o grande desempenho,

néo quebra o gréo e
colhe mais |impo."

A diferenga de ter uma colheitadeira SLC esté em
cada um dos gréos que vocé vai coiher. mais limpos.

inteiros e de maior valor comercial. Esté no rendEmen—
to que vocé vai obter, colhen—

’

do areas maiores em
menos tempo. Esta’ no

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

e iimpeza da colheitadei—

ESCMA

ra SLC possui. Isso sem falar no respaldo técnico que
so quem tern a mais égil e bem estruturada rede de
concessionérios pode oferecer. Toda essa eficiéncia
Sc‘) podia ter um resultado: SLC, maior fabricante
e exportador brasileiro de colheitadeiras. Se vocé
também quer ter um étimo resultado
na sua lavoura, faga Sua co|hei—
ta com as colheitadeiras SLC. E

nessa hora que vocé vai ver a

grande diferenca Sou molhor investirnanto.
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