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TRIGO, PROBLEMA NACIONAL
Prof. ARTHUR TORRES F1LHO
Presldenln da Sociedadc Nacional do Apicullura

Coinn materia de maior rclev&ncia
para ecovomia nacional, o Couselho Fe-
deral de Comcrcio Exterior, de longa da-
ta, podc-sc meamo dizer deade sun cria-

em 1934, cogitou de. medidaa que vies-
sem impedir as nossas importagoes aem-
pre crcacentes c por pregos coda vcz main
elrvadoa do "cereal de outro”. Couhe-me r

a outroa Conaelheiroa, cm main de uma
oportunidade agitar esaa questdo no ineio

do Conselho, ( o men primeiro trahalho
estd. datado de. 22/9/934) fazendo sentir
que o Brasil, pals exportndor de trigo
sdculo XIX e sobretudo no seculo XX,
tornou-ae coda vcz mats dependente do
produto exitico. Essa depcndencia se foi
tornundo asfixiante e, vdo raro dolorosa,
porquanto a tendencia era de. se avoluma-
rem, in a is dia a dia, as importagdes dian-
te do aumento creacente da populagao.

No quadro das importagoee brasilei-
ras o trigo aanpre exerceu o papel de ver-
dadciro ddapota cconfimico, till o dcstaque
e u hegemonia por die cxerculos.

Numa ijiocu como a. que. atravessa-
mos, cm que todas as nagoca envidam es-

forgoa para sua autonomia, n&o trepidan-
do em langar maos de medidaa extremas
<le protedonismo, nada justification a ati-

tude obaervada pelo Brasil, mantendo-ac
impaasivel ate 1939, diante da drenagnn
do ouro sofrida na aquisig&o do pdo de
que se nutre.

IIavia iircessidade quo inaugurasse-
moa uma polltlca triffueira resolute, capaz
de nos tirar da subalternidade perigosa
• m que nos eneontravamos, lid muitoa
aims arm uma reagdo cnergica e hem cnor-
denada.

Forgoso serin fortifiearmos eada vcz
nuns n estrutura agrdria brasihira dis-

ponthi de um grande mercado interim pa-
ra n >n produto da terra coma o trigo.

No Bio Grande do Sul oude em 1790
lu ‘ legist ra rum as primeiras cxportagocs

do trigo, at ribue-se, dent re outras, a tres

cauaas principais a decadenc in da cultura.

a) Advento da iuihistna saladeril;

b) Fi ndmenos politico-socials

;

c) “ pastes ” dos trigais.

Na opinido dos lecnicos porem um
fator se tornon preponderantc, a degene-
rcsceucia das simentis. Base futo ocaaio-

nou o aparccimento de pragas e doengas
cum a pequena udaptag&o das rariedades
en tdo cultivadas, as zonas ecologicas.

IInure faita de uni piano metddico de
pesquizn agronomica. Entrctanto nCio fal-
tou it algous dos nossos ilustrcs Miuistros
da Agricultura, a compreenado dcssit nc-
cessidude. E’ de juatigu destaeurmos os
names de Pedro de Toledo, Miuel Calmon,
( Miguel Calmon emit niton da Suecia
hear Bekmuu que ate hojc trabalhu com
alta eficifneia cm favor do trigo brasilei-

ro), Lira Castro e a eh radii visdo do pro-
blcma rcvelcda pelo Ministro Simoes La-
pis, a quern coube a fundagdm das primei-
ras estagocs experimentals de trigo no Bin
Grande do Sul e outroa Estadoa. Essn mes-
>na diretriz foi seguida e complctada pelo
ini squi civcl agrdnomo Fernando Costa.

O combate as doengas do trigo so se

pode rcalizar por ineio de. varicdadcs re-

sistant es e e o que, filizinctltc jd vdo COIl-

seguintlo nossas estagdes experimentais.

A par das medidaa de ordcin tdriiicu

simple julguci necessdrio, por revest ir-ac

de muitn eomplexidude o problcinu do tri-

go, coord enor u ugdo do Eatado no terreno

das at.ividudcs comerciais e industrials.

For isso meamo, sempre. premiei a criagdo
de uma t alidade dotada de autonomia ad-

ministrativa e financeira que. assumisso a
supremo din edo da campunka do trigo, en-

feixando e orientundo Indus os iuteresses

em jdgo que, na verdude silo os da noasa
prdpria snherania. Exemplos como os da
Argent inn (com a junta de grdos) na
Franga, Italia < Portugal o que demonstra

SciELO
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a urcrssidadr dr u.ma legislag&o especial

comprccndendo, druric a defend da produ-

gda, par seu aspicto trcwico ah a cstabelc-

cimento da prego minima, quotas dr cou-

sumo do triga exdlico r nacionul, tarifas

man is, fiscnlizagda das mainhas estabcle-

zovas pradutaras, enfim a adogdo d< unui

cimento dr mist urns, fahrico < venda da

srrir dr providencins a srrrm tornados cm,

pda, const riigiio dr silos r rtrvodarrs nos

obedicucia a am plana srgura que cstabc-

Icga verdcidrirn politica eoonomica dr dr-

frsa uacianal.

Assim prnmndo coma metnbro r pre-

sidcntr da camissda institnida pda decreto

a." 805 dr 8 do main dr 1936, qur finan-

ciou sub a diregdo da entda Ministro da

Trabulha, Industriu r Comcrico, a ilustrr

Dr. Agamemnon Magulhdcs, apresentei

am projeto qua foi apravado r rrmctido

aa Congresso Nacionul daqnelu epoca no

qual sc criuvtt a Instituto Federal do

Trigo.

Em mrnsagrm esse projeto foi en-

viado a a Congresso r a Ministro do Tra-

in/ 1ho assim sc rxpressau : inclino-me pela

accitagao desse ante-projeto tine, dr itcdr-

da coin a legislagdo adotada par outros

pulses, coma Portugal r Italia, rousagra

a sistrnm dr pcrcentagi m do trigo nacio-

nul a srr obrigalorian/rutr a provcita/lo

prlos moinhos, /list ribaindo-sc sob a for-

ma dr rutrio, consoantr as zonas dr pro-

dngdo.

Com a Instituto tcriumos urn arganis-

mo uutbuomo entrosudo va produgdo r no

Estudo, ram crlrridadr de movimentos pa-

ra a luta contra as futures impodrravcis."

A moagem do trigo, nitre nos sc

acha, cm sun maioria, cm maos dr impor-

tadorcs rst rungeiros, par outro lado o

transport/- dentro do pais, soldo mais euro

do qur o dr via mar it imu, non semprr

podr haver intrresse mi compra do trigo

nacionul.

Isso prova qur o (loverno para ven-

eer, uc8sd cnmpanhu, tern de /star vigi-

lante."

vindicagbo dr liberdade — jd li algurcs.

Essa r lima verdude qur niio drvr so' obs-

curerida.

Ao baixur o d/crcto u." 80.3 dr 8 tie

main ilr 1936, rrduzindo a tarifa da furi-

nha estrangi ira e drtrrminando si r fi

-

xuda a prrcrnlagrm dr trigo nacionul a

srr udicionudii aa trigo /strung/ iro, o Co-

veruo, / in ama /las coiiHidmindu do de-

creto reeonhreia "qur inn "trust" nacio-

nul tern procurado excrcer itgbo profunda
r pert urbudoru no consumo de umu mer-

eadoria indispensdvel it akimentagiio do

povo, qua! a farivha de trigo".

Samos udrptos, pi las razors rxpostus

de urn piano dr conjunto para a defenu

da produgao <lo comereio r da industria-

tizagdo da trigo no pals /
,
para tanta vi-

crssitamios de urn organism/) coma a Ins-

tituto propasto cam autonomia adminis-
trativa, tcenica r financeira com jurisili-

god cm todo a territdria nacionul.

Entretunto, sc ua exposigao dr mo-
tives qur acompanhon a mrnsagrm do
Presidinte da Tlepnblica, o Ministro Aga-
memnon Magulhdcs prcconixava a cnugdo
da Inst it at/) Federal do Trigo, posterior-

men te a ilustre Ministro Odilon Itra/ga,

propunhu fosse enviado ao Congresso an-

tra m/nsagi ni
,
cam inn projeto, qua sc

transformoii va lei iiumero 470, de 9 dr
ugosto ilc 1937, pramovendo "o fomenta
da cultura do trigo, par intermedia do Mi-
nisterio da Agricult lira gur tomard as

medidas necessdrias r organisard estagdes

rxperimintais, postos de mult iplicagdo dr
sc ni/ntcs r laboratdrio central."

Como declarou esse Ministro ua ex-

posigdo dr inotivos qur acompanhon a

inensagcm de 18 de setembro de 1936, "os
vdrios aspretos do progruma encarrados
no illano qur ora venho submeter go extt-

me dr V’. Ex., no ante-projeto avrxo, fi-

eam rcstritos npenas a hquo oficial do fo-

mento da produgfio, incentivando a cultura

sob bases racionais, desdc a cscolhu da
sem/ ute, ao phnitio, a colheita, aa brnefi-

ciainrnto, e rstimulanda-a dirrtamnitc,

pur meio dr premios r auxilios outros."

Criou-sc umu taxa de 60 centavos sabre

saco ile farivha ih trigo beneficiudo com
materia primu cstrangeiru, julgada sufi-

ciruto para castear as provide veins pco-

postas.

() probirm/t ilo trigo uacianal agita-

da no entda Congresso Nacionul den Ui-

gur a fortes debates com repercussda na
opinido publico. Einborn muiias sugestbes,

uparecessem inclusive a da criagdo do De-
purtu mento Nacionul ilo Trigo, foi afinul

suncioutulu a lei n.“ 470 dr 9 dc ugosto ilc

1937, veprcHcntundo a jicusumcnto /to Ga-
vemo consubstaiiciado no ante-projeto

rlaborailo pda Ministrrio da Agricult uru,

fieaiido d marge ni o ante-projeto da eria

gda do Instituto Fed/ nil ilo Trigo enviado



Jiinciro-I'cvcrriro 1950 A LAVOURA

,'»l >n< imut/cm com cxpoxigdo tic motivox
<lo Miniatro Agamnon Magalhdex.

Qtic a hoti razdo cxtava com on que
plcitcavnm mini agdo main cnergica 'la (to-

rn run font dun ptiax udminixtrativas por
intermedia tie nmn entidade dnica dotada
ih autonomia tiveinox cm xeguida com o

dvcrelo-lvi n." 72 que altcrou o tic n.° '170,

olcm tlon que sc Ilie seguiram, como ox tie

iix. 20 sobre it ganificagao tie pdo com
20', t/t fccitla nacional, thereto n." 2.307
criundo o xervigo tic fiscalizagdo do co-
nn re n> tic farinhas t dccrcto n.° 955 tor-
undo obrigatoria a tu/uisigdo c consumo tie

tngo cm grdo tic produguo nacional pelas
> mprexas mintgei rax do /mix. Por esse ul-
timo th en to ficou, no art. 4, fixado cm
000 reix i>clo prttzo tie dt Ires anox, o pre-
<;o minima tie aquixigtio por quilo tie trigo
nacional cnsacado. Tudo faz ever ndo xc
achar com pie ta exxa legixlaqdo tie timpani
no trigo nacional, com a agravantc da fal-
ta do unidado cm aua aplicugao. Pdo de-
creto n." 1.104, tie 9 tie fevereiro foi tranx-
jCrido do Minixtirio do Trnbtilho para o
da Agncultura o Servigo tie Eiscalizag&o
tlo Comcrcio dc Farinhas criado para dor
execugdo no dccrcto n.° 20, dt 30 dc no-
nembro dc 1937.

Ttm-se atuulmcntc dois orgaox, den-
tro do Minixtiriu da Agncultura, para a
ext euqdo tin politico tlo trigo: am, cuitlan-
do tins metlidax ntcexsdriax d intensified-
l'10 (i" cult ura tlo trigo, ( dccreto-lei n.°
470) c fixat/do da quota tlo consumo tin

li'igo nacional pelas cin/ircsux moogei rax
('hereto u." 955, dc 5 tie dezembro tie

193H) com o cstubch ci nit iito tlo prego mi-
uimo dc 000 n is pclo qiiilo tic trigo na-
tional, que e o Dvpartamento Nacional dc
Prod ugao Vegetal; outro, o Seringa tie

I' iscalizagdo tic Comcrcio dc Farinhas,
(diet tlo a." 2.307, tic 3 tie fevereiro tic

1 IMS
) , thxtinadu a aplicar o dccreto-lei

n." 20 th 30 tic novtnnbro tic 1937, que
turnon obrigatoria a mixtura, nos tralut-
lltox tic punificagdo, dc fdcula on farinha,
e.i Iraida dc. protluto nacional.

Parcct cstar axsim patenteada, a du-
plicidade dc agdo, dentro da ordem admi-
inxtrativa, para am problcma gravlsximo
da cconomiu nacional.

A agdo govcrnamcntal so podera see
‘• in xucedida sc chi sc fizer xrntir dc mo-

' “ uniforme ton hulas as fasts tin com-
p t xo t conomico c finance,iro rtdaeionado

com a prodngao, comcrcio c i ntlnsf rittliza-

gdti do trigo.

Extavamos j o g atulo, evidentcm ante,

uma carladn deeixiva, sen tlo /mm la men-
tar xt mio const giti rmox sair ritoriosof.

A prdpria llcpiiblicu Argentina pclo

dccrtlo n.° 12.253, dt 5 dc outubro tie

1935 inxtituiu a “Comixxao Nacional dc

Gratis r Elcvttdorex"
,

dohitla tic autono-

mia, afint tic “ excrete o conlrole tie hulas

ax instituigoes on entidadcs que interve-

uham direta oil indiretamente no comdr-
cio into into tin externo tie grans."

Exxa Comixxao /< mfundos prdprios
a sun tlisposigao provt iiientc tin contri-

huigdo " tic am centavo por quinta I dc grdo
exportado "

, os quais stiii depositados cm
conta especial no Banco da Nugdo.

Tern tambem a Comissdo policies pa-

ra a fixagao do prego dc venda dos grdos,

fixagdo cssa que tern cxcrcido com gran-
de proveito para os produtorex c a vida

econdmico-financcira do puls.

Na alt ura a que chcgamox, a situagdo
criada pclo problcma nacional do trigo
extd a cxigir, catla viz mats, ox melhorex
cuidados do Prttxil afim dc garantir para
o st a prdprio consumo, o pdo tic que nc-
crxxita.
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Restauragao da Lavoura
Cafeeira pelo sombreamento
A llEUNIAO A 2(i DE NOVEMBRO DE 1949, COM A PRESENQA DO SR.

PRESIDENTE DA REPOBUCA

Com a prcsenga do Sr. General En-
rico Caspar Dutra, Presidentc do Rcpu-

blica, <iue sc fez acompanhar dos sens

njvdnntcs de ordens Capitdcs Clovis No-
ra da Costa e Aires Bicudo de Castro, do

Sr. Clemente Mariani, Ministro da Edu-
cagtio, do Sr. Coronet Edmundo de Ma-
nila Soares < Silva, Governador do Es-
tado do Rio de Janeiro, do Sr. Emit Ric-

ford Thybery, Ministro da Suecia, de ra-

tios parlamentarcs federate e cstudnais e

de alias antoridades civis e militarcs rea-

lizou-se no auditdrio do Ministerio da

Educag&o a anunciada confere ncia sobre

a " Ilcstauragdo da Lavoura Cafeeira pelo

Sombreamento", promovida pela Socie-

dade Nacional de Agricultura, cm cola-

bordgao com a Secrctaria da Agricultura
do Estado do Rio de Janeiro.

Datulo inicio d solenidade, o Sr. Ed-
ge rd Teixeira, Secrctario de Agricultura
do Rio, proferiu as palavras que vita pu-

Itlicadas tin out ro local deste registo.

Finda a a rage a do Secret&rio da.

Agricultura outros oradores ocuparam a
tribuna, enter ties os Srs. Rogerio de

Camargo, Prof. Mello Marais e o Depu-
tado Rubens tie Alcantara, todos de.fen-

dendo o panto de vista de restaura {-da da

lavoura cafeeira pelo sombreamento,
tendo o prinieiro das oradores coma re-

forgo aas sens pantos tie vista, ilustrado

sun palestra com projegdo de filmes t do-

cumentarias obtidos par ocasido de sun
viagern a diversas paises das Americas,

TlaEau-'iai do 9)A. Edyakd

XeidctUa £eitt

Sejam an minima primeiraa palnvraa, para, am

noma da Sociedade Nacional da Agricultura, agru-

ilecer u honru da preaan<,-a peaaoal do Sr. Preaiden-

ta da Reptiblica a enta Conferencia.

Elite ugradecimanto nao »e reveate apenas da

aude a cultura do cafe vem, dia a din, ga-

nhando maiar incremento e consolidando

sntt. posigao no mercado mundial, t in vir-

tude uniemnente dos euidados a tin pro-

porcionados.

Durante as explicates refe rentes il

defesa da solo, vdrias apartes forum tro-

ratlas e ulguns esclarecimentos solicita-

das, o que emprestau d sessdo uma signi-

ficagdo bem expressiva, devendo-se ain-

tla salientar o alto interesse. do Sr. I’re-

sidente da Republica com referenda ao

assunto. '
».

Sobre a questdo do sombreamento
para a defesa tin lavoura cafeeira foi a m-

plamcntc. defendida a utilizegdo do inga-

teira, por ser uma drvorc tine podc ser
1cultivada cm diversas variedades tie

clima.

Alcm tins personalitlades jd citadas,

comparcceram d solenidade, figuras de

expressdo nos mcios socittis < litre tins a

Sr. Luiz Shades Lopes, Vicc-President

e

da Sociedade Nacional tie Agricultra, na

ausencia, por motivo de motestia, do Dr.

Arthur Torres Filho, President e efetivo,

e o Sr. Carlos Steel, Prcsidente da Socie-

dade Fluminense dos Amigos da Terra,

alcm. de numerosos tecnicos e intcrcssa-

dos na lavoura e no comircio tlo nosso

principal produto — constituindo uma
assistencia seleta e compacta, a t/ual to-

mou literalmente o amnia auditdrio do

Ministerio da Educagdo.

formalidade do protoeolo a da homenagem de opro-

jo a quo tem dlreito pelo alto cargo quo ocupu

.

Aa auoa expreaaoer vao mala idem; atingem a

envolvem ao Chafe da Na^'oo, quo dapoia da haver

lun^ado, no memoravel diacurao de Itaperuna, am

plena evidancia, o problema, do reataura^ao do

aolo, corroido a oxgotado, polo eroaao, veto preati-

giar eata reuniao nnde vai nor eatudada, uma daa

conaequonciaa da eroaao a que a da muior impor-

tancia, para u economia braaileira que 6 de tornar
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possivel n •ohrovivf-nrin -du cultura do cafe no Urn-
ill

.

Entu sobrrvlvcncia, metis putricios, esta diro-
tamontc condicionadu o cstritumente lubordinada ii

uplira^uo do novoa inetodo* do cultivo da preciosn
rublliroB, dentro os quid* to doitncu o do aombron-
mento

,

O plnntio do cafe, oni plena sol, como foi ren-
i/ntlo o rontinua »or udotndo, em qunse lodo o pai»,
exigiu ti dostruifno, qunxo sistemnticn o complotn
do millmre* do quilbmelro* do florealns milcnnrins.
quo forum tubstituidus por lnvotiro* do limitadissi-
mo dura^iio, quo com Irinla anot e a* vexes. ate mo-
no* do <juo i»»o, cstuo improdutiva* ou desapnreco-
ram intoirnmonto

.

Enormo* areas, todu it bncin do Kio Puraihn,
propriamonle dilo, no antiga xonn cafeeirn flumi-
non*o Vessourus, Rezcndo, Valonijn, Poralba do
ul, Parra Minim, Canlngnlo o Itaperunn, apenos

pnrn citar alguns do* municipio* dosta fumosa e hi«-
loru-a regiio, quo hn circa do oitonta nno* o cm ol-
gun* casos, como am Ituperunn o situs municipio*
•otolites, ha muito monos tempo oruni grande* e rl-
co» centros exportadore* de cab- estno ju trenifo;-
mado* ou vao sendo rupidnmente transformado* orn
pastagona fracas, do reduxido valor occnfimico.

O dtamu do cafe, ou rnelhor. o drama da dca-
trun;ao da riquo/a natural do .olo polo piantio do
cafe cm pleno sol. nuo t,e limito, port-tn, u* teiras
lluminensei .

. Kle Qtinge, do chejo, e em espetacular

evidcncin quo niio paid" sor irtais escondidn, a qunso
todn regiuo cafaeira do S Paulo, do Minn*, do E»-

pirito Santo e lambent do Pantmi

,

Ndo tenhamoa iluioea n reapeito do dcatino tlo

Ltraxii como tints caloicultor, si outra* diretrizea nao
foram adotadas . Nno pensemn* quo ole ten |,ran-
dos reserva* do regiocs flores! a las, inaxgotavois,
para serem transformado* -cm novo* cofesai*.

Oportunnmente lambruda polo Oovernndor Mn-
cedo Soares, no saudar jm Itapornna o »r. Prosi-
danta da Ropttbllco, do modo in'iaivo it situa^iio do
Parana, n oslo respeito cxposta na Mensagem do
1948, do Oovernndor Lupion, do trtotlo frisante o
alarnranto

.

A produfSo cafeoira do 13ntsil. dorai vortiglno-
samente. Du 24.000.000 rstamon indo rupidnmente '

purn 14.000.000 e estn rudu^ao vini reacentunndo,
com o desnpnrecimento do millions tie cafeeiros to-
dos os anos, jior tcrom ntingido o ltrrtile do nobrovi-
vencin quo tern lavouro* am pleno sol

.

E*tn situmjiio 6 da mai* extrema jirnvidnde,
l>ois o cafe 6 n nossa principal ntaquinn do faxur d6-
lares

. E' principalmante do produciio cafeeirn quo
dapende o Hrnsil para tor dolnre.t pnrn comprnr nu-
tnmoveis. caminhocs. combust iveis liquidot o soli-
dus, radio* o gelodeirns, para imporuu-ao do umu
infinidade do cousas, pnru a alimentagao do t < **o
povo, para o nperfeicomnento de nostui induslriti.

Si nno encontrnmos umu solucoo pnrn mauler
u producoo do raff, em breve so dnrti com este pio*

Asiiecto da mesa, vendo sa, da diroita para a esquerda: Dr. Lull Simdes Lopo*. 1.- Vice
-1 resident* da Sormdade Nacional do Agriculturu; Sabostiflo Santana, ebefe do Qabinete e
repiesentante do Sr Mini.tro du Agricultural Sr. limbaixador da Sueciu, President" da
Sociedad" Kluminense do* Amigo* du Terra; Dr. Clemente Mariunl, Ministro da Kduiacfio;
General Eurico Gasper Dutra. Presidente da Republica; Cel Maredo Soares e Silva, Go
vernador do E. do Rio; do pa, pronunciando o seu dUcurso, o Sr. Kdgard Teixeira Leite, So
creturio da Agricultuia do E. do Rio e 2.° Vice-Pros, du Sooiedude Nacional de Agriculturu.

cm SciELO
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duto, o quo ( hoi rou com o iic;u*mi*, com o algo<1Ao,

com a borroclitt v iromo* ocupnr nci moron. l*n in

(crimcionuifi, umn fituacao inoxpr«*tiv« ** mocuh-

< ! M I la .

Mm tal nao ocorroni, nmui jmtrtcion, ti'ino*

quit romotliur a vain *IUm*io com inctodo* oapn/oM <lo

roatuurar op« males *!•* cultura intonMatamonti* prati-

rndu .

E* prira mo, quo aqui entamo*. num *sfor;o

cuja ducihuo oabi ixprf«ilament© caructoi inada p'»!a

proxoiHjn prontigioiin do mupromo chafe da nu<,no o

para ajuda lo na nuu tarefu, pottBuimo* u ©nar^ia do
um povo quo tinbo como pod© ivagir o 6 capu/ d©
rougii*. o ja cotiltoco o c.tminl o a nr aoguido.

Vnmon ouvir a paluvru do homent oxporimon-
tiidoM o con*ci©ntt*i do stm r©BVonitubiUdad©« , Fo-

iriOfi buBC.t-loN, todon clou orn S. Paulo, o grande

laboruturio e o grande livio do «.*nsinumentos que

© para todo o Braaih onj© ocupnrn ultaa poii^or*.

Vumos ouvir as palavras do iuu oxporioncia o

do HU* prudftncU t» o:» contedhox do sou patriot isino

o do sou elevudo espirito jovom
O romodio para a restuurun’io da lavoura ca-

feoirr. foi ©ncontrada. O nombroomonto do cafe

A proto(,ao do cafooiro |>©lo sornbrenmonto •• o

cuminho da salva^iio.

Fo» par is»o, quo o Govtirnudor Mutedo Soares,

depots do oxome dotalhado o iprofundado la mu-
toria, adotou oficialmento, como metodo do recupe-

rm,ri<i destu lnvouia, o procosso do sombroamento,
quo nos foi indicado polo Dr. William Coolho do
Souza, quo t* o otienludor dosto movimonto, no Ks-

tndo do Kio do Janeiro e quo no-lo aconscdhou o o
esta dirigindo.

Polo quo o*ta apurado, nao tomox duvidun om
dixer quo ou o Biusil, em nvneria do lavoura cn-

feeira adotu o sornbrenmonto ou sossobra, como
pais produtor do cofo. Nao ha dois cnmlnhos a so-

guir: sombrear ou sossobrar.

^atcuf-iai da Yloyeua

de Qama'ityo-

Come^ou o orador por agrodecer o pre$en<;a no
auditdrici das mois expressivas autoridades do Pais,

o quo ali lam emprestar o carjnho de suos simpatias

ao movimento renovador iniciado pela Secretario da
Agricultura do Estado do Rio em colahora^oo com o

Sociedade Nacional de Agrlculluro, para o recrgui-

rnento da lavoura cafeeira de hd multo combalida

"Folar do reerguimento da lavoura fulero, dlsse o

orador, e folar tambern da recuperagao do solo . C

(rotor do solo, em qualquer circunstancia, e defen-

der a Patria, porque o solo d o mol-, expressivo pa-

trimonio de uma Na<;do. Ndo & com outro obietivo

quo aqui nos rcunimos, com o presenqa do mais alto

Magistiado da Na^ao, cujn ocondrado amor a de-

fesa da Pdtria nlnguem pode duvidar Estamos,

pois, orgulhosos de fazer parte deste certamen emi-

nentemente patridtico"

A lose do sombreamento dos cafesals d o que

o arodor se propunha o defender perante o ouditd-

rio, por i*.so que de antemdo fez dlstribulr folhetus

e aposfllos em que se enumerovam mats de cinquen-

ta vantagerts do processo om relo<;do d cultura a

plena sol Div.e mar. que coda interessado poderio,

no decurso da palestra, solicitor melhores esclareci-

mentos sdbre este ou aquele dos problemas que en-

volvlam o tema em desenvolvimento

.

Dr.se quo io sc despir de qualquer devanelo II*

terdrio poro entror decrsivomcnto no mdrito dos

problemas, como se convcrsosse em fomllio, numa
boa prosa cordial e amigo

Rcforlu-se entoo oos dois processos de cultura

mundialmcnte conhecidos: o do sombreomento, uso-

do pda maioria dos nossos concorrentos, o o do en-

solorodo odotado quase que oxclusrvamcnte polo

Urosil Anolisou delolhodamentc os diferen^os cn-

tre os dois oroccssos, c os consoqudncios advindcs

do mdtodo ensolarado para a economia brosileira

.

Disse quo 0 mdtodo do sombreomento era do ca-

rdter universal c nao exoressova sendo uma cdpia

do regido edenico do coffca arobica no seu pals dc
origem ~ a Abisslr io, ondc oinda vive em estado

notlvo. E' uma planta dc subsoque e que segundo o

quadro ecoldgico do Lundcgordh pertence oo grupo

dos hemi-sciophilas ou pfontas humiddfilos das go -

lerios florestais. 0 cofeeiro nunca foi uma planta

de sol ou dos poises tropicois A regido de sou na-

tlvismo 6 a obrongido oclas montonhos frescos e

voporosos dc umidade do codeia de Gosslma onde
sempre viveu abrigjdo, sob os frondes dos grandes

arvores Al, o clastlcidadc termometrico nunco foi

maior que 25°C, cujo mdximo i de 30°C e o mi-

nimo 5°C, enquonto que nos lavouros ensolorodos,

alem de outros desvontagens, obriga o arbusto de

subsoque a suportar ate mois dc 55°C, isto 6, desde

os mdximas absolutos do pauliplanalto que elc ndo

mais resiste por folto de umidade do ar, otd 0°C
por ocosldo das geados.

Disse mois oue no regime cnsolarodo, o cofeei-

ro estd sempre sofrendo de qualquer mol, de quol-

quer odversidade o controrior o seu metobolismo.

Assim, no Norte do Pois, ele e assolado pelos se-

cas c pelo rnsola^do demasiados, enquonto qus no

Sul, mdrmente, em Santa Cotorino e no Par’and, os

ocorrdncias de geados e ventos trios quelmom-lhe a

vegeto<;do arbustivo. Em Sdo Paulo, ndo hd ano

que uma dessas odversidades ndo venha a danificar

o lavoura . Se ndo sdo os secas periddicos, como
ocorre atuolmente, sdo os geados, os vento& frios c

a insola<;do causticante.

Em conscquencia disso, o cafeciro 6 um mol om-
bientado no meio xerdfilo, muito emboro o sertao

dos primeiros tempos the possa propiciar uma terra

rlca em humus e uma abunddneia de chuvas. Mas,

os tempos vdo mudondo, sendo jd certa e consta-

tada a mudon^a cllmatdrica de Sdo Poulo, cujo pla-

nalto viu aumentado de mais um grdu, em certos

/onas, a mddia termomdtrico onuol

.

As conditjoes otuais eddficos e cllmdticot, con-

substonciando o meio ecoldgico, disse o orador, fez

com que o cofeeiro se tornosse ndmode, coda ver

mais em busro do sertdo. Desvirginou-se um sertoo

opulenfo paro o plantogao do rubidceo e esse sends

jd acobou, porque o regime ndo ero openas preda-

fdrlo por uma fun^ao de clima, mas pelos maus l ra-

tes dispensodos oo propria solo que se detcriorava

em duos dezenas de onus apenos para se tornar

indspito a vlda da planta.

O orador fez compara^des interessantes sdbre o

prorjugno de cafe de Sdo Poulo, de hd 30 anos pas-

sodos, com o produ<;do atuol, citondo, por exemplo,

a mddio de 1910 a 1914, cu |0 quinqudnio produziu

59 qrrohus com a expressiva decoddnaa atual cu|a

mddia de 1941 a 1944 ndo logrou mats que 25 ar-

robos por mil pd-. O numero de cafeeiros tambdm
oxpresso a decarldncio da lovouro, pois Sdo Paulo

possuio, em 1937, nada menos de 1 524 012.321
cafeeiros, quando jd em 1948, os estimativas ndo
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ocusoram mol* que 993 milhoes do pis, do* quais
grande parte cm regime doflcit6rio.

Como consequineia dcssas mcsmas odversidades
cllmdtlcas, a lovoura cofeeiro ndo conscguiu des-
bancar o*. scus concorrentes nos morcados dc cofis
tmos, cuja procura i sempro moior o cujo cota^do
oprcscnto scmpre agios exttoordindrios . So tomor*
mov cm considcra<;6o a produ?6o do Brasil, dcvcmos
convir quc o tlpo sctc constltul a massa dc sua ex-
porta^flo. Nas ultimas cota^Scs dos mcrcados ame-
ticonos, o tlpo sctc ndo olcon^ou mols quo 21,50
centavos por libro-piso, ao posso que o midia dos
cafis coloml ilanos atingiu a 36 centavos. Consc-
qucntcmentc, quasc o ddbro da cota<;do brasilcira.
E‘ bcm vcrdade quc certas zonas do Sdo Paulo o
Minos produzem um estrltomcnte mole, quc ndo
pode sor comparodo, entretanto, com um mild das
lovouras sombreados dos paiscs que nos fazom con-
corrincia

. Um estritamente molt olcani;ou, no rnes-
mo dla cm que tomamos aquelas cotat;des, 32 cen-
tavos, em Novo York

.

So o Brasil pudesse produzir eafis linos com o
processo a pleno sol ndo terjomos artodo com os
graves consequinclas dc segurar a cobra para ns
outros mamorem, segundo o refrao popular . Pois,
leriamos fri to um dumping com o nov.a superpro-
du?do e tcriamos aniquilado os nossos concorrentes,
O tatp, porim, 6 que no auge da crlse brasileira da
queima do seu produto que nfio encontrava merco-
dos, foi quando a Coldmbia aumentou considerdvcl-
mentc as suas areas de cultura c bem assim a sua
produto. Isto quer dizer que ndo hd mercodo para
cafes balxos e ndo para eafis fmos. Nunca se ou-
viu falar de queima de uma saco de cati mild, en-
quanto, entre n6s, r.s fogueiras catastrdficas da in-
cinero^oo devoraram ostotisticcmente nada menos
que oitenta milhoes de sacas.

O cafi hoje alcan^ou para nos o pre;o dc mil
cruzeiros a saco Se considerassemos o volume da
queima, teriomos nada menos que 80 bilhoes de
cruzeiros enclnerodos, representando o esfdr^o tre-
mendo de uma produ^do displinada em moldes com-
pletamente errodos

.

Passou depots o orador a tratar substancialmen-
te do solo, citando vdrios exemplos de deteriora^do
em Sdo Paulo, notodamente do terro roxa legftima,
das terras solmourdo e as do Bauru superior e In-
ferior, t6das elas oproveitadas para a lovoura do
cafi.

Disse o orador que da mesma maneira que o
cofeeiro emigrou, com armas e bagogens, da zona
fluminenst! do Vale do Paralba para o mesmo vale
de Sdo Paulo, ai consubstanaando um verdadeiro
mar de cofesais, da mesmo sorte ile esta sendo
emlgrado para o Norte do Parand, cujo sertao estd
seduzmdo os olhos dvidos dos cafeicultores . Em
1906, eram meninos multos dos que qli se reunions,
pois estova na l*mbran«o da menimee dos que abei-
ram ogora a caso dos cinquenta, o cilebre convi-
nio de Toubati, convocodo por Rodrigues Alves para
a solu(6o do problema da primeiro superprodugdo de
cofds tombim balxos, Isto i, eafis que ndo encon-
travam mercados A zona da Central do Brasil que
obrange o decantado vole era, sem nenhum exage-
>o, um mar de cold Hoje, as ruinos das antigas
azendas expressam o entorpecimento defieltdrio
econdmico da gente rural e seu reftexo atingiu as
ndodes na expressive cognomlnatdo de Montelro
Lolmto, um dos filhos da zona, como a das antigas
cidades mortas"

.

Ribeiroo Preto ndo deteve o tltulo de capital do

cafi sendo por pouco rnais do um decinio. Em
1920, aquelas fomosas manchos dc terra roxa, tdo

rcpulados como uma das melhores do mundo, fo-

lam cobntas por uma ondu vastlssima do cafcsols,

dos mals robustos e dos mais produtlvos que |d sc

prcsenciou . As suas cstatistlcas cbegaram a mar-

tar nas colunas dc seu Indice ccondmlco nada me-

nus quc 36 milhoes de cafoelros. Por cssa ocasiao,

ocompanhando uma das malorcs ouloridodcs cm
clindas ogrondmicas mundials, o prof Alberto Bocr-

gcr, ho|c diretor da csta;do btoticnica de La fcstnn-

zuclo, disse o orador, "live a oportunidodc de ou-

vir disse cientista uma frase que muito me Irnpros-

sionou: "lenho a impressao de estar no paraiso do

cofeeiro"

.

Mas, esse paroiso foi talvez Ido efimero paro

o cofeeiro, como o paraiso terrestre o foi para com

o Pai da humonldade. Em apenas vir.te anos ilc

so dosvoncct u para sc transformer num solo in-

grato para a planla de subosque . Do fato . De sous

ontigos marcs reslam hoje pouco mais do 13 mi-

Ihoes na sua mor porte lutando com os adversida-

des climdticos, e, com produces escosslsslmas, bei-

rando 6s portos do fecitorismo.

Sc formos analisar, um pouco mais delidamente,

as circunstancias ecologicas para semelhante malo-

gro, ficariamos abismados de saber que ao tempo
de Pereira Borreto c do velho Schmitd, a nebulosl-

dade que cobrla os cius do entdo sertao da Mo-
giona emprestava d cultura cofeeiro o teto do som-
bra que o cofeeiro sempre exlglu . Vejamos, pois.

Computodo dados metereoldgicos ofidais, de 1901
o 1921, deparomos com 114 dlas, -de midia, de
chuvas, alim de 63 dias encobertos, somando-se
nada menos que 179 dias nebulosos, onde erom dis-

trlbuldos noda menos que 1.365 mm de chuvas,

cm midia

.

Mas, isso ndo acontecia apenas em Rlbeirao

Preto. Campinas, de 1889 a 1921, ocusava nado
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menos quo I I 6 dias do chuva por ano, como rrnSdia,

cldm do mais 94 dies oncobcrtos, ensombrando-se

cssim os sous cafesais, o dando-lhcs a umldado rc-

querlda, cm nodo monos quo 2 1 0 dios por ono, cm
mddlo

.

Hoje, o sltuagiio <5 por demais adverse, Os cdus

llmpldos o som nuvens do Noroosto prcsaglam o

mcio ocol6glco no sou caminhar para uma adustdo

cada vox maior, belrando jd as raias do um xoro-

fllismo prejudicial . E Isto por quo? Porquo dosopa-

reccram tambdm as matas quo jogavam para a at-

masfera a amcnidade solicitada polos cultures c quo

so podcrla calcular numa base do dols litres do dgua
transplrada polo macisso vegetal cm cada metro

quodrado do solo coborto.

Esso xorofillsmo acentuado quo vem num cros*

ccndo assustador diximando as lavouras cafceiras do

Sao Paulo o dos demais ostodos vixlnhos constitui

um marcante antagonismo com o habitat do cafeci-

ro assim descrito por A .Chevalier, uma das maio-

res autoridados no assunto: "Tddas as espdeies (ca-

feoiros) sem exce<;qo encontram-se sdbre os solos

f lorostais dos trdpicos . Estes solos sao do terras par-

das, permodveis, recobertas de uma camada do hu-

mus na qual oxiste uma importanto trama do pe-

quenas ralzos c do micorrixas. A vida bacteriana ai

c muito otlva. Todos os detritos orgdnicos quo coem
da cobertura da floresta sdbre o solo sao rapida-

monte docompostos. £ste solo 6 constantemente

fresco. A vida a( jamais estd em estado de repou-

so." A Noroeste de Sao Paulo, bom como as xonas

de Araraquarense e da Alta Paulista, mesmo a xona

nova, cortada polos trilhos da ostrada de ferro, jd

ndo so apresentam com a mesma abunddncla de

chuvas como nos tempos antlgos. A devastate 6

qualqucr coisa de impressionanto . Na xona Norte

do Parand jd 6 diflcll encontrar-so um pcquono mato

entro os limltes do Poranopanema o muito aldm dc

Londrina, em Arapongas, pois o machado o o fogo

exterminaram com t6dos as roservas florestais.

Diantc do fato alarmantc dossa devastatoo sem

freios o desapiedada, como se o brasiloiro f6sse o

maior inimlgo da drvore, ndo cstard longc o dia cm

ciue so cumprlrd a profccio do Roy Nash, quando

depols do percorror o Pals, durante vdrios anos, as-

sim afirmava cm scu notdvel livro — "A Conqulsta

do Brasil": "A continuar na forma cm quo vai, den-

tro de mais um quarto de sdculo ndo existird mais

uma unica tora para serrar entre Santos e a Boli-

via." E mais dlsse die: "Silvicultura d fun<;ao da

colotividode . A desnudoijao da terra que devoria

estar constantemente d sombra dc verdejantes flo-

rcstas, constitui uma forma do pilhogem pcla qual

a socledade tera que pagar pre?o escorchante
.

"

A goracao otuol, disse o orador, jd estd pagando

dsse pesado tributo e tord que pagd-lo ainda mais

caro, so ndo olhar para o problema do sombreomen-

to do solo, notadamente do sombreamento de seus

cafesals jd ogora omarelccidos e dc folhos coriacias,

por cfeito da insolagao.

"Quando, ao tempo de D. Pedro II, instalaram-

se as primeiros culturas de cafd, disso o conferen-

cista, no Estado do Rio, ao mesmo tempo se insta-

laram as primeiras culturas na Republica de Costa

Rica, na Amdrica Central . Pois bem. As primltivas

Parte du uaststencia, aparecendo no primeiro piano o Exmo. Sr. Preaidente da RepublicsT,

o Sr. Miniatro du Educa^So « Suude, ox Sri. Governudor e Secreturio du Ajsriculturu do

Eatado do Rio.
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lavouros brasileiros jd do hd muito cederam lugor
QO barbo da bode, oo tape e 6 tomamboio, enquanto
ot lavouros sombreadas doquelo nosso concorrcnlc
oinda subshtom, num solo sempro reumificodo c
••empro rejuvcsnccido por cfoito dot drvores tutclo-
fet quo to encorregom da roumifica<;do por moio do
(olhedo quo dorrubam oo solo, cslando longc o dia
em quo possam denunciar os primelros vostigios do
tua docaddneia

Do fato, o roumificacdo do solo 6 o problema
man sdno poro a manutcnrjao dos solos brasileiros.
Sobc-so quo cada metro quodrodo do chdo cultlvq-
do exige nada menos quo um qullo do materia or-
gdnica por ono, poro cfoito da produ;6o do dcido
umico o carbdnico e para a formo^do coloide-orga-
no-mincral do solo, ou seja o necessdrio caldo do
cultura ondo possa sc dcsenvolvcr a flora mlcrobiana
dtil 6 olobora(;do dos nutrientes.

O Intcmperitmo nos regioes brasileiros 6 um
consumidor tremendo de matdria orgdnico, c sem o
bumus o solo cm pouco tempo perdo a suo fertili-

dodc .

So pudessemos Imoginor o quanto de diflcil cons-
titui o fornecimento de matdria orgdnico a um solo
dcseoberto, doixariamos do ser lavrodorct por esse
mdtodo . A base de um quilo de matdria orgdnico
por metro quodrodo de solo, um alqueire paulista
requer nada menos que 24.200 quilos ou sejom
circa de 14-16 quilos por cafoeiro e por ono. Ouem,
not condifocs otuais de dcficitarismo produtivo, po-
derd orcor economicamente com essa exigencio do
Intcmperitmo? A nosso ver, nlngudm poderd solu-
cionor isse problcmo, o ndo ser por meio do som-
breamento com o ingazeiro.

Esto drvore morovllhoso, cujos melhores espdeies
pora o sombreomento, apresentam umo dispers6o
geogrdfica que voi do Rio Grande oo Amazonas, des-
pejo dadivosamente oo solo noda menos que 2 o 4
quilos de folhedo por metro quodrodo e por ono.
Dizemos dadivosamente, porque o trobolho de re-
cuperogao dos solos gastos e a conserva^do dos solos
fdrteis por meio dossa leguminoso independente da
vontode do homem, como o trabalho contl nuo do
nosso coro^ao independe de nossa vontade . E' tra-
balho silencioso que a natureza reoliza, dia e noite,
sem estardalhocos . Mas, ndo sd de humus necessita
o solo gosto

. Os nutrientes tambdm sdo Ihe neces-
sdrios

,

' Imaginal, disse o orodor, que dadiva preclosa e
que milagres reoliza essa drvore bemfazeja; exames
procedidos nas folhas do ingazeiro revelaram nada
menos de 10,8% do cinzas e nos demais partes do
folhedo 3,5%, o que deu uma mddia de 8,3% de
elementos minerals constituivos dos tecidos vegetals.
Esso cinza estd constituida de potdssio, cdlcia, fdsfo-
ro, etc consubstanciando uma rlqueza em nutrien-
tes extraordindria . Se soubermos que cada cofeeiro
potto receber vlnte e quatro quilos de folhedo anual-
mente, Idgico 6 que receberd oo lado da matdria or-
gdnica edrea de dois quilos de sais mlnerais Indispen-
sdvels d fertilidade

.
Quern — perguntamos — seria

capoz de nutrir o seu cafeeiro d base de dols quilos
de adubos minerals todos os onos?

O milagre da recuperafdo ndo i apenat de hu-
mus, sals minerals, etc . A parte azotada, oriunda
da decomposi^do das matdrias albumlnoides, alcan-
SQ, no mlnlmo, meio por cento do pdsd total. Isto
'epresenta para cada cafeeiro, nada menos que 1 20
gramas de azoto orgdnico, o qual se fosse transfor-

modo cm Salitre do Clide daria nada menos quo 720
grs. por ano! Sem duvida, trata-se do uma adubo-

£ao espctacular

,

O humus 6, na verdade, o elomento orgdnico quo

olgcma os principals nutrientes d supcrflcie, cm for-

ma de humalos . 0 humato de cdlcio, por cxcmplo,

6 o malt cndrglco moblllzante de bases, como o po-

tdssio, o sddlo, o magndsio . Sem humus, dsses ele-

mentos se liberom do seus radlcais o sdo entdo llxi-

vlados pclas dguas de infiltra^do. E' exatamento por

efeito da combustdo violenta do humus quo nossos

solos se tornam pobres, visto que o potdssio de que

tonto necessita o cafeeiro ndo se mantdm d dispo-

slgao das raizes do cafeeiro, desde o momento que

file perde o seu radical humlco do humato do potds-

sio e flea entdo d mered da primeiro chuva que o

arrasta para as camadas mals profundas. O fend-

mcno da lixivlaqfio 6 o mais sdrlo do quantos possam

ofetar o equlllbrlo podoldgico.

Andlises conhecidas revelaram que em apenas

22 anos, uma terra roxa fortillssima perdeu 92,6%
do seu potdssio porque tambdm perdeu o seu humus.

A lixivlagdo do cdlcio ncsso mesmo periodp foi da

ordem de 80%. Tais elementos sen arrastados para

fora do dmbito dos raizes, de manoira que o cafeei-

ro d mingua de nutrientes passa a se sentir num es-

tado do sub-nutrigdo . Em referdneia a terra roxa le-

gitima, sabe-se mals quo ela 6 pobre em potdssio

em relaqdo ao cdlcio de que cla 6 muito rlca . Pols

bem, como quo contrariando a propalada riqueza

desses solos afamados, o cafeeiro 6 um verdadelro

Molock devorador de potdssio, pois cm cada saca de

cafd die retlra do solo nada menos que um qullo e

120 gramas, ao passo que nessa mesma saca ela

apresenta apenas 1 04 gramas de cdlcio

.

A lixiviagao da terra roxa poderd ser melhor

aprcciada so soubermos que em 22 anos do cultura

de cafd, uma quantidado extraordindria de cdlcio,

calculada em 83.400 quilos por hectare, tomada a

uma profundidade de 1,20, se reduziu a apenas

17,200 quilos! Deduz-se dal, quo o que a planta

retira do solo para a suo produtividade ndo passa

de verdodeira inslgniflcancia em rela<;uo ao fendme-

no da Inflltragdo das dguas quando se tenha dosa-

parecido o humus vivificardor.

Sem cdlcio, os solos tambdm so tornam estdrois,

porque 6 sabido hoje que sem uma substantial flora

microbiana, para elaborar os nutrientes das parti

-

culas terrosas, a fertilidade ndo poderd so manter

.

E' que os sais de cdlcio, qualquer que die seja, neu-

tralize a pseudo-solu^do dos silicotos de alumina e

dos complexos da ferro, mantendo o solo dentio de

um Indice pH favordvel d vida microbiana util, Os

mlcrdbios nitrificodores do grupo do A/otobacter,

bem como as baetdrias amonlzadoras (que elaboram

o azoto orgdnico, Irnnsformondo-o em azoto amonla-

cal) e os pruprias baetdrias das roizes das legumino-

sas ndo conseguem viver em meio excessivamemte

dcldo, abalxo de pH ig. a 5,5. Ora, os solos cultl-

vados com cafd, perdendo o seu cdlcio neutraliza-

dor, possam do neutros e favordveis (|ue eram ao

tempo da mata virgem a uma addez intolerdvel pa-

ra a vida dos mlcrorganismos . O resultado dlreto

ddsse (endmeno d a ausdncla dos organlsmos que ex-

traem o azoto do ar para fixd-lo ao solo, Ademals,

a temperatura excessive dos solos pobtes de humus
faz com que o dtlmo requerldo para essas baetdrias

seja em muito ultrapassado de seu llmite que medela

entre 27 a 32 graus
. Os solos das terras roxas

acumulam color superior oo que as solas dos pds dos
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trobalhodorcs agricola* podom \uportor, indo ndo

raro aclma de 60°C

.

Por Isso quc t6da o vez quo os condi<;6os eddfi-

cas doixam do proplcior conduces pora a flora mi-

erobiana util, os solos sdo invadidos por uma onda

dc malfcitores mlcroscbpicos ou mclhor urno fauna

dc protozodrlos, nofadamcnto de amobas, quo pre-

forem os solos acidos. Em consequincio, como sdo

animals quo sc alimcntam do vcgetais, e como as

bactirias ndo sdo mais quo a forma primitive disto

romo, Os clontlslas quo cstudom o campo bioligico

dos solos chcgaram a conclusao de quo paro a vida

de coda ameba sdo neccssdrlos 6 vlda do circa do

400 baclirlas nilrlficadoras. E' possivcl mcsmo que

a produ<;ao de amdnia seja uma dcfesa da bactirio

contra os protozodrios . 0 foto i quc ondo pulula a

ameba os bactirlas desaparecem A folto de cdlcio

6 indicc de acldcz, o, ocidoz o dcjortos sao palavras

que cm ciinclas agronimicas traduzem pcdoligica-

mente o mesmo quadro dcsolador porquo sao quase

slnfinimas

.

Os ca(. ais dc Sao Paulo, nu suu grande maio-

ria cstao 6 minguo dfissc clemcnfo indispensdvcl

quc 6 o 'cdlcio. Alim do mar., a dispersdo da argila

cm forma dc pseudo-solugdo ou gel e outro fotor

decorrente da folta de cdlcio. A terra roxa adquiriu

sua fama, como um dos melhorcs solos do mundo,

pelo fato simplosmente do ser cncarocodo, isto e, 'i

possuir condli;6cs fi sicas de areiamonto, poro.idade

e facilldade com que apresenta a sua argila agluti*

nada ou floculada. Em tais condiqoes, e devldo a

sua proverbial riqueza em humus, a rela<;ao humo-

cdleio cmprestou-lhe tais condigoes flsicas excepcio-

nais que dificilmente se poderia desejar uma terra

melhor . Entretanto, essa riqueza perdura enquanjo

ela mantiver seu teor de humus e de cdlcio. Quci-

mado o primoiro pelas condigdes bloldgicas da com-

bustao natural e lixiviado o segundo pela. aguas de

infiltrogdo a argila deixa de ser coagulad.i ou flo-

culada, entrando em dispersdo coloidal Resultado:

formam-sc vordadeiras geldias d superflcie do solo

as quais com o ressecamento transformam-se em ver-

dadeiras crostas envidradas ,
Estas crostas asfixiam

o solo, e impedom a vida da flora microbiana util.

Solos assim envldrados sao solos em caminho da se-

nilldode, sao solos no seu ultimo estodio de vida

Pois bem. Circa de 600 milhoos de cafeeiros

em Sdo Paulo apresentam os fendmenos aqui expos-

tos neste quadro desolador e por isso se debatem

numa agonia tremenda com suas folhas miudas, en-

caracoladas, amarelecldas, tornados corideeas para

efeito de uma forte cutinizagdo, e seus galhos, mui-

tas vezes em varas secos, se apresentam suberiza-

dos, produzindo cortigas esfolideeas, em consequdn-

cia da Insolagao

O sombroamento por meio do ingazeiro, disse o

orador, 6 o remddio para todos os males apontados

.

Mais de 50 vontagons foram arroladas em beneficio

do cafeeiro. No Brasil oinda ndo se conseguiu fixar

a rubidcea exatamente porque a cultivaram num

meio diferent# daquele de seu prdprlo nativismo, e o

dia que enveredarmos decididamente para o ruma

do sombreamento, todos os males desoparecerdo

como por encanto, inclusive o da prdprio broca, cujos

estragos nos cafesals a plena sol sdo das mols groves

consequincias econdmlcas. De fato, a broca para

viver necessita de alimento e seu abmento a o grdo

do cafi. Nas lavouras sombreadas, as floradas ndo

se apresentam sendo uma ou no maxima duos A

uniformidade da maturagao permite uma colheita em

masso do cafe cere|o . Ademais, nos cafds sombreo-

dos ndo so constato a produgdo de "tcmporocs" ou

mclhor os grdos c|uo sc dcscnvolvcm nas entre-safras,

servindo dc pontc pora a dissominagdo da praga

.

Por suo vez, os cafds dc sombro, quondo caidos ao

solo, gcrmlnam, tronsformando-sc em uma |ovcm

plonta, deixando de constituir alimento para a bro-

ca. Isso ndo oconlece oos frutos do sol que ndo

gorminam e onde o broco sc hospedo, hibernando-sc.

Em conclusao: o sombroamento cstabilizard o

cultura do cafi, evitondo o seu nomadismo cm busca

do sertao, porquo o sombreamento conferc-lhe sobe-

jamente tdcias as condigocs do sertao.

Assim terminou o orador

.

Ttalau-kad do
(

pAofctM,oA

YYltto- IfYloJiaid

Exmo. Sr. Prosidonte dn Republicu, ilustre

General Eurico Caspar Dutra Senhor Ministro

da Educagiio. Senhor Govornador do Estado do

Rio. — Senhnres Senadores e Deputados. Meu
prezado amigo e eminente Soeretario da Agricul-

tura, Dr. Toixeira Belt*.

Sou francamente partidario do sombreamento

do* cafezni*. Eu o» vi, protagidos contra o sol, no

Para, no Otari e om Pernambuco. Santa Catarina

os possuo assim. Elea se mostram magnificos.

Por outro lado, declaro que ucompantiei de per

to o que o ongenheiro-agrdnumo Joaquirn Bnrro* Al-

cautaru levou a afeito nasse dominio. em Cagapuva,

no meu Estado de Sao Paulo. Harros Alcantara, di-

plomado pela "Euiz de Queiroz” e meu ex-aluno,

quis patentear que, com conhecimentos de agrono-

mia, era exequivel o cultivo de cafeeiro em terras

ja depauperadas e desgastadas pelo seu prolongado

uso, como etas »e apresentam no vale do Puraiba

.

Foi por ali que outrora penetrara em Piratininga o

cafeeiro, vindo do Pard. com escala pelo Estado do

Rio de Janeiro.

Solos, cuja fertilidado se exgotara, forgarani a

emigragao da preciosa rubiacea para Campinas, Ri-

beirao Preto, Noroeste e norte do Parana sucessi-

vamente, it busca do sertao, isto 6
,
da mata virgem

nao ainda massacrada pela cobiga do homem. O
vale do Paraiba, portanto, se prettava ao projeto de

Burros Alcantara, do engenheiro-ngrfinomo de larga

visao, sempre disposto a traballiar em prol dos su-

])eriores interesses do Brasil

Ademais, ele so encontrava embriagado por

P E Q A M O

PEQUENO MANUAL
DO CRIADOR

do Medico - Veterinorio

DR. JORGE VAITSMAN

CrS 25,00, pelo reombdlso postal

Coixa Postal 3328

R I O
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K < >K4M i * i i!o
t ( nninrgo, o prnfetn do lombronmentn

.

A America ( entrnl w vin rntltiurtidfl t>m nun cufui-
rultura, porquanto os xettx cafezais continuum ©m
lumen produf(K) apAx maix de duzontos nnos, limn
'** quo medram «ob n ogtdn bemfnzejn do ingazoi-
ro amigo E Joaquim Barrox Alcontnrn no mote hi
ingonte Urofn

On volliox cnfeicultorex xorriam dianto da ousa-
dm du tentative. Keputavnm-na aloucada, dospro-
vida do poxxlbilidade do Axito.

A principio, Barrox Alcantara omproondo o
plantio do wui cafeoiros, cunjugando-o com a ex*
plorur.io do endo loitoiro poru obten<;uo do esterco
‘ " curr“l Era a luta para leslnurnr o humux cm
,u“' lorrn* depnuperndnx, convert idas om simples
pustageiis do inferior catcgoria l,ogo a seguir, cons-
>at*i quo necesiitarin do dilatad.i Area do torronos
para conjugnr a oxplora^ao do loito A cafeicultura

.

N.io liavia moio do conseguir o esterco do curral na
abundancio, quo »o impunim cnr.'o indixponxavel no
xucoxxo, qua tinha am vixta, am sun propriodado
igricola

.

Rogerit do Cnmnrgo. porArn, docnntnva o in-
gazoiro coma solu<;uo parn ixxo. Barrox Alcantara
percorre o Brnxil, vorificando o quo aconlocin ao
rnfo xobroudo nasta antiga Vora Cruz. Enche-xo do
xadio entusiasmo o lnnrn-so no xonibroomonto. com
donodo, doxnxxombramonte. E’ i. xalvnRao da oco-
fiomiu du Narno com bnxe nn cultura do caleeiro

.

Niio titubein mni*.

Pouro tempo depot*, nprenotitu nuo n Suo Pau-
lo, mm ao Brasil, os tens cofeeiroa udmirnveia, ro-
buxtox, a xombrn do ingazeiro. Ax coihoilax xe re-
petem am crexcendo, da 60 a 90 nrrohax por mil
pox. E’ milagio dox milagres. O profeta Rogerio do
Camargo encontra om Barrox Alcantara o realixador
d® sua profecia

,

Considere-so, por outro lado, quo as doxposus
e mnnutanfuo so roduzem ao minimo pela olimi-uu(ao dux cupinax

. O dexhaxte dax Arvorex do ingu
propiria ronda, poix e contbuxtivel do valor.

Ora. A vixta dixxo, alirrhei-me no rol dox quojulgam o sombreamento dox cafezaix a alnvanca capaz do provocar o roxtauramento du cultura do ca-
eo.ro no Braxil. Em condiC5o* ocologicax xemo-
lliantex ao quo obxervoi do PurA a Santa Catarina

. xobrotudo, om Ca<;apavu, ruio aiimento duvidaa guma a ©axe rexpoito, O xombronmento 6 mara-Ulnoso, so l**m executttdo

E ,“m
:

l8 ver quo. como profexxor do Ouimi

minor*.?.
00 0

' “° omPr®80 do fertilizantox^ : urganlcox, nuo potso excondorquo e tumWm perfc.tamente poxxivol quo o cultivodo cafeviro, a pl.no xol, por iongo, „ continuado.
at.ox enxeto Atinto* rotulta.lox. O po.xado ux.eguruquo a extraordmuria rubloc©., maximA om S. Pau-

comporta-xo bom a coil abartr. O quo 6 iiulix-
ixinxavel, porem. 6 cuidar so u .o r io da rextauracAo
o conxorvaruo da ferttlidado dox xolox om explo.u
«ao Comhats A eroxuo, adut.a<,6ox orgunlcax a minoran, xem descuidos o xom interrupcao.

Com exta rexxalva, qua A do ordem tacnlca, ropt
io
V

*nt°lrornentd favornv®! an somhieumoitto <Ion

ii

8, *i* K ,enho como obrfl de ulevontado putrio-
xrno axil, axplancjidu reuniuo, promovida pela So-

oo.imi. Nacloiml do Agricultura e polo man iluxtre
"uko, Dr. 1 aixaira I.eita, path tratar do mugno
xxuiitn, na prexon^a dox qua lioja anfaixam, cm
uat iiiaox. ox dextinox do noxxo Braxil

fia-Eau-lai da $A. JiaEu-ada'i

de. Xateda

Em primeiro lugar qu.ro manifextar ao Exmo.
Sr. Prexid.nt« da Kopublica o meu conlontnmento
como produtor do cafo pol. firmezn com quo S. Excia,
fnlou om Santox, combutmulo ox griqiox do interex-

*ox inconf.xxAv.ix quo querent a d.ivnloriza;3o du
noxxu mooda . Como cafoicultor, nao tendo outru
fonte do rocurxox, eu xeria aparonl.ni.nte grande bo-
neficimlo pcla dexvaloriza<;fio do cruzeiro max xo na
upnrencin . Nao trago nqui nenhuma deloga^iio de
minha claxxo max oxtou corto do xor apoiado pela to-

(alidade dox luvrudorux cxclurecidox

SOMBREAMENTO
O Brnxil lem purdido xempro nu concorrencla

internarionul pola conquixtu do tnorcudox consumi-
dorex de cafe. Ox vencedorex nao xao paixox maix
fortex do quo o noxxo, quo pudexsem fnzer proxxao
oconomica ou militar, mas lodos elex, xom oxcop^ao
ndotani u xombroumonto como metodo tie cultura.

Foi penxnndo uxxim quo eu rexolvi xonibrenr
minhax Invourax antes moxmo de tor visto urn cu-

fexal xombreado. Tivo muitax dificuldades n como-
t,-ar por nao enconlrar xomentet do ingnzeirox.

Plnntoi arvorex do xontbrn cm calexaix do mnis
do 50 anox om plena decadencia o 6 nnos depots es-

ses cafeoiros ostuo com o vigor do plantus jovens om
terra nova . •

O ingazeiro mantom limpo o xolo do hervax da
ninhaxi aduba o cafeoiro com a folhngom continuu-
mont. derrubndu. protege ax flores o os irutos con-
tra ox ventox, o umpara os cafeoiros contra as gen-

das e combato u eroxuo. E' um eperario quo trabn-
Ihn din e unite, o onvez do pleitcur uunieuto do xu-

lario ou deaennso remunerado, trnbulha de gratia.

Aconxeliio a totio cafoicultor quo plante ingu-

zeiros em umn poquenu parte do xua lavoura, corto

do quo continunra a xombreur o ultimo roconto do
sou cafesal.

DIMINUigAO DA TAXA DE JUROS
Ouero oproveitar a presence do tao aeleto audi-

torio para tratar do um problemn fundamental sent

o quo o noxxo pats continunra com suu produgSo ent

declinio. Alius, trutei dexto asxunto em Araxa omlo
upresentei a xeguinto proposta:

“Invextigundo cuidadoxamonto ax cauxas do nox

xo utrazo o poquenu produt,-uo, om compara^ao com
outrox paixox, espocialmento ox maix novox do quo
o noxxo, como Extudos Unidox, Catlaiui o Auxtralia,

muito nte improxxlonou o fato tie importurmox CO-

mida do | mixes recAm-d.vaxtadox pela guana, como
Italia o Holanda. Acliei a causa fundamental dexxo

novo estado do oxtagnai^ao o sou romodio. A xolui;uO

6 simplex: trata x« de mabllitnrmou vstores ia axis-

lentps

O Braxil b o puis om quo xo pugum uxuulmon-
to os maior.x jurot polo dinbeiro entprextudo . Fro-
cixuntox, o ntais deproxxu poxxivol, por dinbeiro A
diapoti(ao tlaa noxxux classes pi otlului as, a jurn de

3% a. a. como tom ax classes produtoran tlox outrox
paixox. Ixto b necoxxario, urgeiito o poxsivol. como
uniro ntoio do aumentarmox u noxxa producao agri-

co a industrial. Sent ixxo, nuo convunt trubulliur

para proiluzir.

No estado atuul, convom maix n quant loin dl-

nlieiro, aplicA lo em hipotecoa a 120o uo uito, do
quo xo motor em utna omprexu prudutora, quo, com
muito trabalho o rixcoa, do motor ronda Axxim,
quom tom om jiequono capital pnde aqui vivoi do
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rmiilii « per iaso o nlimoro doa quo vivcm parasite-

rinmonto 6 muito grando o o trntmlho do produtor

tuio nguontn tnnto peso morto. So os jnros fotsim

manures, >6 vlvorinm do rendn on Brandon cnpitalia-

t an quo mto poucos.

Por iaso, quom tern recuraos nao oa nplico nn

producoo o quom quur produ/ir, ou nfio tom cru-

dlto ou tom crAdito muito caro, quo conaomo todo o

aou lucro, ati tjuo o dononimo o fn<;n ponnar para a

claaao don inntivoa, A procura do omprogo publico.

Oa anbios dirigontea daa noaaaa finompia ontao

nfogndoa com umn circulOQi'io innuficionto do vinto o

um bilboes do cruzoiroa, bagntolo «o pensarmoa quo

A necessuria a mobillznjno do trnbnlbo do umn po-

pulnciio superior n quurentn millions do nlmn».

Solu<;nn — O Qovorno davorii promovor umn

eminaiio com o fim ©specifico do nmparnr as classes

produtorns, o miasuo ossa quo sera garnntida com

bons imdveia om produgao . A cmissao entregue di-

rotamonla aoa inte'resaadoa polo Banco do Brasil ou

suas agonejns om todo o paia a juroa do 3% ao ono.

Soriio procisaa loia complemonlaros para quo oa

outros bancos o capitaliataa individuals so acomo-

dom it nova aituo^ao. Tnmbem sera prcciso umn

roviaao especial no caao das apolices emilidas polo

governo, bom como outros modidns quo so nclin-

rem necossArins. So ontao deUiromos do importur

batata da Holanda o cohola do F.gito.’'

Fui derrotudo no Conforonciu do ArnxA

1°) Polos bonquolros quo oonsam quo a mi-

nim idoia, uplicada irn trnzer-lliej prejuizns. K' on-

gnno. Os maioroa banquoiroa do mundo vivom om

piuses do roRime do juros baixoa. 2.°) Peloa odvo-

* Kudos dos mosmoa banquoiroa quo boo pagoa para

dofendo-loa o sao eacolhidos dentro oa main talonto-

aoa o brilhantea oradoroa 3.°) Poloa produtoros qu.

tom compromiaaoa ossumidoa para com oa banquet -

ros. 4°) Poloa produtoros quo quorom ter tituloa

nn gaveta doaaos mosmoa banquoiroa.

Kao mo aborreri com a doiTOta.

Tonho porn com oasu gonto umn ntitudo cris-

ta, comliatomlo o peendo aom atacnr 6 pocador. Os

banquoiroa do Braail o aoua olaitoroa nn conforonc i

a

do AruxA nao comproondoram o alcanco da minha

idcia o agiram inconaciontomonte . Por mim oa por-

d&o
. - ' a
Quom oa nao pordoa aao ns condicoos oconomi

cas quo, ngrnvndns por sous prdprioa erros, acaba-

rno osmagando-n todoa o so lucrarno no final oa co-

munistns

.

Tonlio a improssiio do quo ns nossns classes

produtorns quorom sogurar o progo dos morcado-

rias como quom sogurnsso a tomporntura do uma

zona, fixnndo o morcurio dos tormomotroa. A pro-

ve dos erroa doasn gonto catA no fato do nossos pro-

blomas baaicos continuarom som aolu?no

.

O resnltndo final do conferAncia do Aroxa foi

inflaccionnrio. As tesei aproaentndas ao congrosso

fornm quaso todas do rotinu. Nadn do fundamental

foi docidldo. A preocupovno do Rarnntir o proijo

doa produtos fez esquocor o barntenmento da pro-

dugao o por consoguinte do cuato do vida

.

Fnltou, coragom para dar solucoes novas aos

problomns quo surgom com a evolucao ocelerada do

mundo.

Nos vivemos no Brasil, sob regimem do uma

ditndura! A ditadura da ngiotagem. O mais bonrn-

do do nossos banquoiroa scrio punido so fizesso om

quolquer paia civilizndo o quo pratica aqu: legnl-

mente, isto e: Emprostar u 12% ao ono.

Eatou certo do quo o nbnixamonto das Inxns

doa juros dos emprestimoa farA leajustar o Brasil

no rosto do mundo, dnndo armas ns noaaaa classes

produtoros para compctir noa mercadoa mternacio-

nais o so defender som necossidnde do artificios.

Sera o maior servi<;o prostado ao Brasil. Surgirao

tantas novas atividodo. quo muita gonto abandona-

rn o omprogo publico para ontrar no class© dos pro

dutoros

.

ALTO RENDIM6NTO
As Obrigaqoes Prefcrcnciais (Debentures an Portador) <lo Banco Hipo-

tecario Lar Brasileiro S. A., do valor dc Cr$ 200,0(1 cada tuna, tem assegu-

rado tun juro uniformc de 8% ao ano, pago por triniestres vencidos, a pat”

tir de 1° dc Janeiro, 1° de Abril, 1° Outubro dc cada ano.

Os juros dc 8% ao ano sobre esses titulos somente podem scr ofereetdos

pelo Banco Hipotecario Lar Brasileiro, S. A., devido ao fato da absoluta

falta de risco no emprego de capital etn primeiras hipotecas de imovcts ur-

banos . .
. c/ * « i)

As ObrigacScs Prefercnciais (Debentures ao 1 ortador) - beru* l ,

sao amortizaveis pelo Banco a razfto de 6,666% ao ano, mediante sorteio ou

por aquisiq&o em Holsa, devendo a cmissao ficar totalmente resgatada ate

o ano de 1968.

1JANCO HIPOTECARIO LAR BRASILEIRO, S. A.

Rua do Ouvidor, 90

Rua Alvaros Penteado, 14.1

Rua Vasconcelos Tavares, 33

Avonida Amaral Peixoto, 171

Rua Padre Vieiru, 13

Avonida Borges de Medeiros, 416

Rio </e Janeiro

Sao 1‘aulo

Santo

a

Nitor6i

Bahia
Porto Alegre
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TORTA COMPLETA N° 1

I’ara vacas Icitciras, ca
l)ras e coclhos.

TORTA COMPLETA N 2

I’ara porcos t* a^ougue.

TORTA COMPLETA N 5

Para galinhas poedeiras.

l.
0,NhO DA tOl ffL ANIMALS SADIOS

MONS PRODUTpS
BOM RENDIMENTO
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ECONOMIA NACIONAL E 0 PIANO SALTE

Conlctcncin pronunciada rw mido da So&edudo

National do Agrictdturn am 22 do doicmhro dv

194V polo En(t.° Aflrdnonw Julio Conor Covelo,

mombro do Contelho Superior da motion Soi'icdade:

Mcus Senhores.

Convidado a falar, nesta |u trodicional cosa, c.r-

cunstuncia-, cspcr.iois imposslbilltaram mmha rocusa

c me proporclonaram o desvanecimcnto dd'.te mo-

mertio e a honra de um ambiente tdo propicio.

Fazendo do PLANO SALTE o ussunto central

dcsta palestra poi, quo julgo esse lema, oindn hoje,

de uma oportunldode relevant! >sima cm fun;co do

otual momenfo ccondmico braslliiro, solicito Onteri-

padas desculpos e a pacioncia <lc todos os pres :ntes

pelo assunto escolhldo quo possarci a abordar, too

destituido tic onennt > romo soem sor, acrolmcnte,

os dessa riafureza

Sumamentc arato por esle magnifico ensejo, ou-

virei, tambem com a maxima atencao e procurarei

rospondei esclarecedoramento o tfidas as orguicjocs

quo, por corto. as deficiencies desta palestro deter-

minarao

.

Entremos, pols, no assunto.

A elabora<;do do PLANO SALTE visou confer, r,

ocla primelra vez, 6 oconomio brasllelra, clomentos

vltalisadorc . indl-.pensdvels d propulsdo coordenada

da marcha naclanal pura ntveis mois .Icvados, com-

patlveis com oqueles que doscortlnamos como volo-

rcs no conjunto internaclonol

Focalizou 6le. como alvo concrelo a scr atingl-

do, a posigdo cconAmica destacoda do pais, fora do

planura onde a economia colonial exclusiva, omorfa

e estagnante, fOStela Inerme, ao sabor das interfcs-

ses sempre voraz.-s das potendas imperialistos, aten-

tas exclusivamente aos prdprios apatite 1

. e convcni-

incias, algumas vdzes, emperihadas tambem no des-

gaste ropido e progressive das areas ditas colonial

.

ou de economia colonial, sobedores de quo e-.se des-

gaste Ihes dificultard. quando nao Impossibilite defi-

nitlvamerite, quaisquer vcleidades de reaqdo cons-

trutlvo

.

Para tulgarmos das providdnclas sugoridas e all -

nhadas naquele Plano, tornu-se-no* indispensdvel,

como modida preliminar. rdpido exame da nossa sl-

tuagao eeondmica atuol

Nefasto e costumeiro espirlto pseudo-justjflcati-

vo, que classificariamos de Irresponsavel se nao me-

recesse o labdu do oltamente criminoso, por consti-

tuir manifestasao de mero comodismo, e aquele que

invoca a discutivel juventude do Brasil como elemen-

to capaz de faz4-lo tronspor, vitoriosomente, crises

e desastre* naclonais t6das ns vezes que 6ste, ocor-

rem . Esse espirlto acorncdatlcio e impatriotico e o

grando culpado pela marcha, cm camara lento, do

nosso precarlo desenvolvlmento econfimico e social.

O que vem acpritecendo d nnr.do, na realldode,

c simplcsmente o reajystamento natural d ,s colsas

durante e depois das crises que nns tern accm t Ido

Em ambiente convulslonado por discu.-.oes tsti els

nos momentos dificets, em que a Iriesolusoo e o <on-

fuslonlsmo das ,'.rann-. admlnisfrotlvos resoonwWsis

paralisom qualqusr u .u , prdprin corn t. , a ou eons-

trutivo, os grandes problemas naclonais evoluem ou

so diluem nurti conformismo geral, 6 mtrcS do f6r-

cas aproveitodoras, c Intorisscs Imcdiotos, sem ll-

neamentos estruturols dc futuro c, por isso mesmo,

nefastos 6 boa e continua marcha oscondente da

vida nacional E, numo longo e mclancolico suces-

sao dc acidentes ossim dcscnvolvidos no transcursc

da nossa histdria econdmica, tdo breve ou tdo longa

como o histdrlo econdmlca dos Estodos Unidos, do

Canoda, da Argcntino-ou do Uruguai, a proclomada

vi t alidade mo<;a da nocao brasileiro vem se cstiolan-

do em prejulzo da posi?ao do pols no prdprio con-

certo internaclonol americano.

Em outras polovras, a soma negativa dos cfcltos

das crises econdmlcas que nos tern assoltado ro de-

coder do vlda nacional .imponderdveis apenas aos

menos atentos, vem constituindo crescente c tremen-

da sobrecroga para o pols, freadora da sua ve!o..i-

dade mddia, dcsejavel e possivel no senda de pro-

gress ja palmllhada por outras terras too jovens

minntn n nossu .

SITUAQAO demografica
Meus Senhores! Do ultimo reccnseamento dc-

mogrdfico nacional .rcalizado em 1940 e que acusou

um total de 41 .700.000 habitantes, o cvoluQao po-

pulacionol do Brasil veto se processando atd atinglr,

no presento ano, por estimotiva, a 49 800 000 al-

mas; quer isto dizer quo a popula^do brasileiro, r.o

ultimo decenlo, crcsceu de 19,4%
Feita esto apreclaQoo, fundamental para efeito

de edmputos posterlores, pols quo t6da o andlise da

marcha e dos resultados das otivtdodes naclonais

nao pode girar senao ao redor da situaqdo demogrd-

fica do pais, passaremos ao exome global das nossos

areas cultivados

.

VARIACAO DAS AREAS CULTIVADAS
Conslderando as nossas estotlstlcos do ultimo

deednio de 1939 a 1948. a 6rea cultivoda no Bra-

sil e que no, tern proporclonado a produ<;do agricola

que desfrutumos, vem apresentando os seguintes

flutuagoes anuais em relo?do ao ano base de 1939,

atlngiu a 1 3 . 968 416 hectores:

1940 . . • . • 6,7%
1941 . . 3,8%
1942 . , , 9,4%
1943 . . / . 1,4%
1944 . .... + 6,6%
1945 . .... + 8.5%
1946 ... + 12,7%
194/ .

1- 13,2%
1948 . . + 17,3%

Relutivamenie d Oreu utilizada especlalmente

com o plontio das nossos principals produtos agrico-

las, alimentares « industrials, tois como algoddo, or-

roz, banana, batata, cacau, cote, cana, feqao, fumo,

laranja, mamona, mandioca, milho e trigo, o seu

aumenta no ultimo qulnau4nlo fol apenas de 7,2%.

Se tomamas, para esta andlise, apenas os ultl-

mas cinca anos fol porque, anteriormente, as nossos

estatlsticos nao esoeclficavam, para cada produto,

as varia^des das resoertivas dreas cultivados, con-

vindo observar que. nesse mesmo periodo de cinco
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tno\, o t rcscimento da nossa populogbo, cm relagoo
6 cxistentc cm 1944, atingiu oo Indica de 7 ,9 %.

m

Com referenda a produtos do Industrie extrotlva
vegetal nao podcriamos langar mbo de dados role*
fentcj o quantitative* de breas explorados, motivo
por que usaromos da tonelagem produzida.

O-

. produtos da nossa Industria extrativa vegetal
av.inolodos no scstatisticos, sao o babagu, a borra*
cha, a costonha do Parb. a c4ra de cornauba o a
erva mate

.

Em rclagbo o 1939, ano base, a tonelagem glo-
bal extraida cm 1947 sofreu uma redugoo de 5,4%.
Nesso periodo c cm fungao da produgbo obtlda no
ono base/oponas o borracha oumentou de 101,8%,
passando de 16.430 tonclodas para 32.739. £ste
rcsultado, entretanto, estb bem distanciodo, alnda,
dos quantitativos que a Amaz6nia jb produziu na
suo lose 6uroa, em 1 909, aproxlmadamente h6 40
onos, portanto, quando otingiu a mats de 42.000
tonclodas

.

O babagu oumentou de 4, 1 % apenas . Os de-
mols produtos —- costanha, cira e mate - sofre-
rom redugbes de mois de 2 I % . A propria borrocha
que, nesta Ease, atlngiu o mbxlmo de suo produgbo
cm 1945, decalu nos dois anas subsequentes . Infc-
lizmente ainda n6o dispomos das estatisticas de
1948

PRODIJCAO AGRICOLA E SUAS flutuacges

Hb evidenlc disparidado nesses dados desdc quo o
rllimo de equilibria enlie a produgbo o a brea culti-

vado obedeco o umo proporcionalidade cu|as varia-
nces nbo admilem saltas. So considcrarmos ainda quo
a deficiency' normol da nossa possibilidade do adu-
bogbo, agrovada polo guerra, aliada 6 crise de com-
bustlvols o do maqulnaria agricola, tambim decor-
rente do guerra, prcjudlcou os notsos Indices de pro-
dugbo, aquela disparldadc sc cvldcncla mais chocan-
temente, ainda, porque nesso periodo foi grande o des-
vio de bragos da ogriculiura para as atividades extra-
tivos, industrials e urbanas, fenbmeno franca e lar-

gamonte comentado na ocasibo.

Quanto oos produtos agricolas cultivodos, tres

deles, de importbncla capital na nossa balanga eco-
nbmica como proplclndores de dlvlsas, sofreram os
seguintes redugbes nos respectivos volumes produzi-
dos: olgodoo-26%, cafb-28,6%, e cacbu - 6,6%.
Isso vale dizer que a nossa produgbo de divisas de-
cresceu nos mesmas prgporgoes acima assinaladas,
uma vez que algodaa, cali e cacbu soo produtos in-

tensomente solicitados pelo combrcio internacional ha-
vendo, no momento, openas em relagoo ao cacbu, re-

sistencia Importodora e consequente tendfincia de
baixa, nbo por excesso de produgbo mas por mono-
bras comerciais decorrentes dos pregos elevados o que
o produta atingiu

.

Nbo poderiamoi deixar de mencionar, tambbm, o
istocionomento da produgbo do milho, da batatinha
e das frutas cltricas. 0 primeiro, elemento fundamen-
tal no nossa economia de transformagoo industrial, pe-
cubria e motriz, slgniflca uma soma enorme, tambbm
estacionbrio, de produtos alimentares manufoturados,
olbm de outros como o porco e seus derivados; cs
oves, os ovos e a prbpria energio motora das nossas
atividades rurais. A estbtica produtora da batatinha
e das frutas cltricas ,em virtude da generalisagbo de
teu consumo, vem prejudicando a melhoramento ali-

mentor, quantitativo e quolitativo da populagbo, ao
mesmo tempo que a prbpria elevagbo do nossa indice
de exportagbo de citrus.

Embora as estatlsticas asslnalem para outros pro-
dutos malores volumes obtidos no decbnlo em anblise,
todos nbs sentimos e sofremos, principalmente nos ul-

timo* sets onos, as deficiinclas hovldos no obasted-
mento das nossas populates urbanas

.

Verificamos )b que a brea cultivada no decinio
1939-1948 oumentou de 17,3% ao tempo em que
constatomos, tombbm, a produgbo agricola nocional

ompllado de 45,8% .

Ncsse deebnio presenclamos o dcsbarataijicnto do
cultura mondioqueira com a cxtlngao da obrigatorie-

dadc do poo mixto que Iho havia proporclonado desen-
volvimento sem par, e a derrocada dos nossos laran-
|aK que, port falta do exportagbo e consequentomcnte
de recursos finonreiros, durante a guerra, foram re-
legodos ao abandono e b destruigbo quoso totais Ain-
da ogoro, nossa lavoura cltrlco atravessa brdua e len-
ta fose de rcstabelecimcnto Essa queda de produgbo
foi sentlda pelo carioca que viu desaparccer a laranja
de suo mesa, por multos mescs durante o ano, quan-
do jb se habltuara ao seu consumo permanente, sem
que as exportagoes voltosscm aos niveis de antes da
guerro Todavlo, a estatistica menciono, cm 1948,
uma produgbo de 35 milhbes de caixas para uma
exportagbo de 2 800.000 ,ao posso que, em 1939,
quando exportbmos 5.600.000 caixas, a nossa pro-
dugao atingiu apenas a 34 milhbes. Entretanto, polo
exportagbo havida e pelo cbmputo do consumo in-
terno estlmado com o auxllio de todos os brgbos que
interferem no seu combrcio e distrlbuigbo, a safra
total de laranias, em 1948, sb atingiu, aproximada-
mente, a 3.700,000 caixas.

Positivamente, hb alouns enganos na nossa esta-
tistica de produgbo e estes necessitam de retlfica-
gbo, pois nos levam a uma conceituagao inteiramen-
te erroda da posigao econbmica do Brasil.

Havendo a produgbo agricola mundial superado
|b os niveis de antes da guerra e estando em pleno
desenvolvimento a economia colonial afrlcana, pro-
dutoro de gbneros e matbrias primas tropicais, por
efeito de esforgos tbcnlcos, conjugados a auxlllos tl-

nanceiros concedidos, as possibilidades brasllelras de
exportagbo para aqueles produtos vem se reduzindo
por fbrga, principalmente, dos nossos elevados custos,
como efeito dos primitives processos de produgbo
adotados. A atual organlzagbo econbmica da vida
agricola nacional & tbo preebria que jb permlte, mes-
mo para produtos aqui cultivodos, a concorrbncla vl-
toriosa do estrongelro dentro das nossas prbprios
fronteiras

EXPORTACAO NACIONAL

A exportagbo biosilelra de produtos de orlgem

vegetal, no deebnio 1939-1948, oumentou de 76,9%
no suo tonelagem E' necessbrio esclarecer que 6s-

ses dez anos obrongerom tbda a guerra e mais o pe-

riodo agudo de reorganizagbo mundial

,

Mesmo dentro daquela percentagem de ouirwn*

to, vlstosa e aparentemente confartadora, e que a

nosso ver b puromente flctlcla, tlvemos, para uni to-

tal lie 25 produtos I I cum delict de exportagbo, en-
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tre 1939 o 1948. E' fostidloso mai ndo podemor.

doixar do monclond-los:

Fumo menos — 28,5%
Cdra carnauba . . .

" — 10,0%
Qleos vegetals . . ,

" 6,0%
Frutos oleaginosos 18,9%
Ca.tanha do Pard " — 72,0%
Laranja .... _ 49,8%
Borracha 57,7%
Cacau . .

“ — 45,3%
Mato — 22,3%
Algoddo . . . .

“ — 20,7%
Banana " — 31,9%

Entre os produtos quo se avolumaram no expor-

tagao enconlramos a Farinha do Mandidca com

578% do oumento, o Polvllho com 159% e a Ta-

pidca com 1.649%. Esjas percentage™ olevados re-

•.ultoram do dois fatorcs acldcntals, ambos decorrcn-

tos da guerra: a neccssldadc inadidvcl do suprimen-

tos alimentroos c do matdrias primas para os poises

cm luta, e a desorganizagao e consequente parallzo-

gdo da produgdo asldtlca, supridora habitual do (6 ~

culas o amidos aos mercados amerlcano o eruropeus.

Quanto 6 farinha do mandidca, conslderado o ante*

rior dosconhecimonto, no estrongolro, do sou uso

como alimonto, o surto da sua exportagao ocorrou

paralelamonte com a Intensiflcagdo das necessidadoi

das populagocs atingidas pela guerra e a bragos com

a fome . Para termos certeza da naturoza puramente

acidental d6sse comdrcio, basta vcrlficar quo as nos-

sas remessas saltarom do 2 mil tonoladas em 1945

para 120 mil em 1946 e 100 mil em 1947, anos

estes das maioros preocupagdes alimentares do mun-

do emergido da guerra

.

O grupo constituldo polo arroz, milho e feijao

t#vo ,tambdm, influindo no aumento do sua expor-

tagao, quase que as mesmas razoes. A andlise das

estatlsticas nos dd essa certeza. Aldm da normali-

zagao das fontes produtoras dos poises atingidos pela

guerra e, mais do que nunca, necessitados hoje de

drd'.ticas medidas de poupanga, ha ainda, relativa-

mente ao feijao e milho, como rozdes da queda de

sua exportagao, os fatores: tipo, caracteristlcas e

qualidade que ndo sdo especializadas e nem prepa-

rados, ainda, para mercados externos . O nosso ar-

roz tord que lutar, de ora em dionte, com a produ-

gdo cstrangeira para a conquista efetiva de merca-

dos consumidores . Ndo devo hover ilusdes quanto ao

atual surto exportador que jd entrou em decllnlo, por

fdrga de seu custo e da produgao estrangoira em vias

de rostabelecimento.

Quanto d madeira, com o seu indice de 78,8%
de aumento em relagao a exportagao de 1939, hd

dols graves obstdculos que prejudicarao a sua posl-

gdo atual: redugao das necessidades crlodas pela ro-

construgao das zonas devastodas pela guerra e es-

cassez da matdria prlma com o distanciamento pro-

gressive das nossas reserves florestais. Isto determl*.

nara o encarecimento crescente da nossa produgdo

madeireira e a sua inaccessibilidade ao cansumidor

que procurard outra-. fontes abastecedoras e outros

materials substitutlvos, menos dispendiosos.

Relativamente ao agucar, aldm de militorem con-

tra a sua atual poslgao na nossa estatlstica de ex-

portagao os mesmas razoes jd arguldas para os ou-

tros produtos, temos que o seu comdrclo externo d

froncomente deflcitdrio, como tern declarado por va-

rias vdzes, o prdprio Instituto do Agucar e Alcool . O

nosso obsoleto parque industrial agucarciro c as vl-

gontes condlgdes tdcnlcos da produgdo de cona ndo
permitem qualquor veleidadc exportodora por parte

do Brasil.

Dcixando 6 margem, para comentdrlo especial, o

nosso prlnclDol produto do exportagdo, que ainda d

o cafd, precisamos frizar qua a quase totalldade dos

nossos produtos, quo lograram aumento do exporta-

goo no decfinlo, entraram em doclinio evidento, de

1947 para 1948
Estdo ncssas condigoes os seguintes produtos:

Cdra de ourlcurl 36,0%
Mantoiaa de cacou '2,5%
Arroz 2,6%
Milho .......... 33,1 %
Feijao 49,5%
Polvllho 55,8%
Farinha de mandi6ca 80,1 %
Top!6ca 48,8%

Esses sdo os aspcctos do nosso quadro de expor-

togao nos ultimos dez onos.

Considerando, apenas, o primeiro semostre dos

anos do ultimo quinqufinio (1945-1949), as nossas

exportagoes de matdrias primas e produtos olimen-

tores apresentam, englobadamcnte, os seguintes re-

sultodos cm fungdo da tonelagem expedida:

1949 sdbre 1945 + 21,7%
1949 sdbre 1948 — 20,5%

Se considerarmos que, sob o titulo gendrico de

matdrias primas exportadas, a estatlstica englobou

as minerals com os de origem vegetol e que por isso

osto apreciagoo percentual ndo pode ser reolmente

expresslvo, passaremos o examiner, openas ,os quan-

titotivos relativos d rubrlca de generos alimenticios

que se referem mais diretamente a produtos agri-

colas :

1949 sdbre 1945 .. . . + 38,6%
1949 sdbre 1948 — 28,5%

Desses dados resulta o evideneia de uma queda

brusca da exportagao nacional no piesentc ana.

SITUAQAO CAFEEIRA NACIONAL

Agora, comentemos a situagao mundial do cafe

e a posigao brasileira em relagao a esse grande pro-

duto. Consideraremos openas, nestas apreciagoes, os

ultimos 20 anos.

Possuia o Brasil em 1928, 2.381.000.000 de

cafeelros em produgdo. Atd 1935 dsse total elevou-

se a 3.049.000.000 de pds, em consequdncia de

novas plantagdes, Inieladas como decorrencia da sa-

dia politico cafeeira de regularizagao de emborques,

inaugurada em 1924 pelo Instituto de Cafd da Es-

tado de Sdo Paulo, e que vigorou atd I 927

.

Subsequentemente, com a substitulgdo da poli-

tico do rcgularizagao e controle dos emborques pela

de relcngao da produgdo posta em prdtlca pelo mes-

mo Instituto, jd sob outra direguo, comegou lenta-

mente a decaddncia das nossas plantagoes. Embora

os moldficos efeitos econdmicos e finonceiros da nova

politico retencionista da produgdo, despercebida at6

entao pela malorla dos nossos lavradores nos seus

efeitos Imedlatos, comegossem a se fazer sentir logo

apds a sua implantagdo para, evoluindo subreptlcla-



Janeiro I'cvcr'dro — 1050 A LAVOURA 1<)

TRATORES E MAQUINAS
PARA A LAVOURA

L> .
**A jk'tr-irJ

i 3*
r.

«

lAXtS

A>*S

'V*.'

-•V'y

i.

<v o -

\ *v>

, ’A*

•A
£
*
r

Reprosentam a solu-

<,ao moderna, cficientc,

econdmiea dos principals

pruhlemas do lavrador.

Dezcnas de milliares,

cm trabalho contfnun e

multi forme, tern asse-

gu ratio o aumento das

areas plantadas, pclo

mcnor custo e mais ra-

pidamenle e com maior

perfeitjao.

\<

1 1

K

MSS
SOTREQ, S/A de Tratore* e Equipamentos

DISTRIBUIDORA DOS AFAMADOS PRODUTOS

CATERPILLAR'' e "JOHN DEERE "

PARA OS ESTADOS DE MINAS QERA1S, OOIAZ, RIO DE JANEIRO,

ESPIRITO SANTO E DISTRITO FEDERAL

it I o n k J A N I*: I it o
AV lilt AMI. N “ MOO

CaIxii l*oi»tal jo

II K I. O II (I It I / O N T I

nVA BIO OIIANIIK III! HUL, 111

I'jltil I’lXUl, MAX

cm 2 3 4 5 6 7 SClELOn 12 13 14 15 16 17 18



20 A LAVOURA Jatieiro-l'cverciro 1950

mcnte, cclodir, repentlnamontc, no vcrdadciro colop-

so quo atingiu tdda o economic nacionol, cm fins do

1929, cm fun^ao excluslva do crisc mundial, os no-

vas planta^oes do cafA quo vinham sendo cfotuadas,

s6 entraram cm produ£do efetivo cinco c scls onos

depots. Por Asso motivo, nosso mdximo dc cofeeiros

cm produ<;ao, o despoito mesmo do abandono dc ca-

fozals, dccorrento do colopso finonceiro o da quedo

do produijuo s6 so vcrlflcou cm 1935, dois anos op6s

o tArmino da criso mundial, quo oinda vlgorava on-

tro n6s.

Dianlc do exposto, o patrim6nlo cafcclro nacio-

nal evoluiu crcsccntcmonto do prlmolro paro o se-

gundo quinquAnio do periodo, para rogredir ou Invo-

luir nos subsequontos, conformo os sAguintes mAdlas

quantitativas pcrlAdicos:

Quinquenio dc 1928-32 — 2.592.000,000 de p4».

QuinquAnio do 1933-37 — 2.870.000.000 ou
f-

10.7%

jobre 1928-32

QuinquAnio de 1938-42 — 2.326.000.000 ou — 18.9%

tAbro 1933-37

Quinquenio de 1943-47 — 2.218.000.000 ou — 22,7%

sAbre 1933-37

Em 1948, os ostatlsticas s6 asslnolarom

2.179.000.000 do pAs poro, no presentc ono,

acusarem a existAnci openas do 2.096.000.000

quo representam um decrAscimo do 3 1 ,2 % s6bre a

ocorrAncia verificado no ano de 1 935 .

•

Agora, vejamos o comportamento do produtao

brasileira do caf(5, no mesmo periodo,

De 1928 a 32 produzlmos a mAdia onuol de

23.934.000 sacos.

Em 1933-37 obtivemos a mAdia de 23.315.000,

inferior em 2,5% 6 primeiro.

Em 1938-42 a mAdia onuol colu para

18.903.000 ou sejorn — 21% s6bre o quinquAnio

bose e, finolmente,

De 1943 o 47, conseguimos, too somente, a pro-

duQOo mAdia de 14.259.000 sacos o que reprosenta

uma queda de 40,4% sdbre a produ?6o mAdia de

1928-32.
A produ?6o mAdia de arrobas por mil pAs, em

coda um dos quInquAnios exominados, fol a seguinte;

1928-32 — 37,0 orrobas por mil pAs

1933-37 — 32,9
" * * *

1938-42 — 32,1
" " * *

1943-47 — 25,7
" " " "

O decllnlo verificado nessa produ^do mAdia re-

sultou da falta de cuidados cultural; e da queda da

fertilldade do solo dos cafezois. Ndo fol proporcio-

nal 6 redu^do numArlca dos cofeeiros. Resultou do

totores mais graves que atinglram a prdprla fertili-

dade do solo e concorreram para o enfraquecimento

do indlvlduo vegetal e para sua vulnerabllldade 6s

progas que reerudesceram.

Para a presente ono o D.N.C. estimou a co-

Ihclta que estd em vios de conclusdo em 14 413.000

sacos que signlflcaria uma produefio mAdia de 27

orrobas por mil pAs. Infelizmente, aquele mesmo 6r-

gdo reconhece ho|e o exagero do prlmltiva ostlma-

tlva. Pode-se afirmor, agora, que a otual sofra ndo

ird multo alAm d* II mllhoes de socos, se tanto,

com a mAdia oproximada de 22 orrobas por mil pAs,

•

As exporta?6es brosllelros do cafA, como ndo po-

dcria doixar do acontcccr, ocompanharam, tambAm,

negotivomente, porAm cm proposes diferentes, a

involu^do da sua ccortomia Interna produtora, como

vcriflcomos pclo quadro aboixo, rolativo oo periodo

cm ondlise

.

l.° quinquAnio . .

MAdia anual de cafe

exportado

. . 14.647.000 sacos

2.° A#
. . 14.248.000 "

3° It
. . 12.845.000 ”

4 ° * 13,634.000 ”

*

Em rela^do ao 1 quinquAnio, as pcrccntagens

de queda da exporta^ao forom, respectivamente:

no 2.° quinquAnio do . . . 2,7%
no 3.° " "

. . 12,3%
e no 4.° * ’

. . . 6,9%

•

dc

.

Quonto aos pre?os vlgorantes no mercado inter-

nacional, demonstram eles a InsuficiAncia atual do

produ<;ao pora o consumo do mundo. Evoluirom no

razao inversa tanto dos stocks existentes como da

produ^ao . Assim 6 que a media do valor global da

nossa exportagao cafeeira foi

No 1° qulnquenio de — 2.315.000.000 de cruzeiros

no 2° quinquAnio de — 2.142.000.000 de cruzeiros

no 3° qulnquenio de — 2.020.000.000 de cruzeiros

no 4° qulnquenio dc — 5.023.000.000 de cruzeiros

A depressoo dos pre^os resultantes da crise de

1 929 permoneceu, praticamente, atA o fim do 2°

quinquAnio. No 3° qulnquenio, manteve-se pela de-

sorganizasao dos mercodos mundiais em consequAn-

cia da guerra.

•

Os nossos custos de produgao sofreram uma pro-

gressao que poderd ser perfeitamente avaliada, ape-

nos, pela citaijao das mAdias do 1° quinquenio e as

de 1949.

1 928 — 32 custo mAdio de produgao, por saco—
88.000 cruzeiros.

ano 1 949 — custo mAdio de produ?ao, por saco—
544.00 cruzeiros, provavelmente

.

As despesos de custeio de mil pAs de cafA, de

1928 a 1932, giraram ao redor de 800 cruzeiros

No presento ano, essas mesmas despesas atinglram

a 3,000 cruzeiros aproximadamente A mAdia de

produi;do por mil pAs, naquele quinquAnio, fol de 37

arrobas ao passo que hoje serd apenas de 22

.

A composigdo deste total de despesas do ano

corrente resultou do encarecimento da moo de obra,

da majoraQao de impostos e dos transposes, de to-

das as utilidades indlspensdvels d producao, inclu-

sive dos adubos, olAm de despesas de combote 6

broca do cafA

.

As eotaijoes vigorantes em agosto dAste ano para

a tipo 4 Santos, que A a qualldade mAdia do cafe

brasileiro, giraram ao redor de 516 cruzeiros, por

saco, em Santos, Esto A uma cota«;ao excepcional,

nunca atlnglda onteriormente f»sr esse tipo que esla

sendo pago, em Nova York, 6 razao de US 31,00
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ou vc|om 570 cruzeiros, oo edmbio do 18,38. To-
dovlo, otA pouco ontes, o nosso produtor cstava ven-
dendo o sou eofA, no interior, a um pre^o variavcl

entre 450 c 500 cruzeiros por saco, quo, apezor do
excclento quando comparado com as cotatocs do
passado, '.era possivelmente doficitdrio, tais sejam os

ocldcntes comercials futuros, quo a prdprla elovo^ao

dos promos podcra determinor.
A baixa produijao atual, cm fun?oo das solici-

tofdcs consumidoras mundiais, A o rosponsovol polos

altos coto^oes do produto, olta esta quo agora so

ogigontou morcA da ominAncia do mcnorcs colheitas.

Considorando quo os principals florodas, garan-
lidoras do prdxima sofra o scr colhida cm 1950,
desabrochoram do Sctembro a Outubro do prosentc

ano, podo-se ofirmor, desde j6, quo a produ^do ca*
(oeira notional prdximo futuro ser6 mcnor do quo
o atual, em virtude da sAca quo veio o vcm costl-

gando duramente os nossos cafesais. Mesmo quo
os chuvas caldas j6, continucm e se desonvolvam
normolmcnte, nao mois bencficiarao a colhcita vin-

douro

.

Enquanto, cm nossa terra, o economia cafooira

tomou esse aspecto, vejamos o quo aconteceu, no
mesmo periodo do vinte anos, ontro os produtorcs

concorrentos do Brasil.

Refcrcntemente 6 produ^ao, quo constitui o prin-

cipal ponto a ser exominodo c quo nos Interesso pro-

fundamentc porque A proporcionol 6s extensdes das

culturos, os quols s6 se descnvolvem por forgo do
comArcio convenientemente remunerador, os condi-

{6cs dos nossos concorrentos, em conjunto, sdo verda-
deiromente brilhantos.

De 1 928 o 1 932 a sua produgoo subiu paulati-

namonte, sem grandos recuos, de 8.860.000 sacos

pora 9.239.000, conseguindo um crescimento de
4,2%, justomente no quinquAnio em quo a produgao
brasileira atingiu o sou apogeu. Verifica-se, ainda,
polos estotisticas quo, onquonto a produgao brosi-

leiro se processa entremeada de safros elevadas e

baixos, o concorrento se descnvolvc e prossegue sem
esses acldentes anuais, conslderados, entre n6s, como
lotos normals e inherentes 6 prdpria cultura, mas
cujos causas determinant os pontos frocos do nosso
economia cofeeiro, como 6 convlcgao dos tAcnicos
nacionois

.

Pora noo alongarmos esto exposigao, pols quo o
desenvolvimento, anual da produgao em andllse pros-
segue em ritmo superior ao assinalado entre 1928
e 1 932, passaremos o mencionor, openas, os mAdias
onuais de produgoo nos quatro quinquenios:

'928/32 .

•933/37 .

1938/42 .

1943/47 .

8 658 000 tacos —
9.512.000 "

-f-

12571.000 " +
14 260.000 " +

Base

9.8% s&bre a bate

45,1% “ “ *

64,7% - " "

J6 vimos, linhas atr6s, como se comportou a
produgoo brasileira no mesmo periodo, pelos suas
mAdios quinquenais , Todavla, canvAm relembr6-lo;

23.934.000 - - Base

23.315.000 2.6% sibre a base

18 903.000 21,0%

14.259.000 40,4% " " "

E' trlste reconhecer; mas pelos dodos citados o
Brasil recuou tonto no produgdo quanto avangaram
os seus concorrentos E o mais melanc6lico A que

Assc rccuo fol efetuado sem necessidado e sem que

se lutasse para evit6-lo ou mesmo retard6-lo.

O fator qualltativo da nossa produgao, tambAm
cm declinio, A mais um dos rcsultados negativos da
odminlstragao que noo manteve os sorvigos cspcclo-

llzados nos condigoes em que )6 cxistirom.

Quanto oos volorcs mAdios obtidos pclo nossa

oxportogoo colcclra, pcrmaneceram Ales mois ou

mcnos c.t6vcis duranto os tros primeiros quinquAnlos,

hovendo, entretonto, grande alta no ultimo, corres-

pondente o pouco mais de 100%.
Podcria ser alcgado que os oltos pregos atual-

mentc pagos pelo nosso co(6 constltuom vontagem
porque, com menor volume de produgao o, portan-

to, com mcnor trobolho, ostomos obtendo mais quo
o dbbro dos pregos antigos.

Esta alegagoo scria absurda . Os altos pregos

atuais, longo dc nos beneflciarem, mesmo porque

scrao possivelmente deflcitdrios em relagao oo custo

da nossa produgao, como ficou demonstrado, fatol-

mente estarao provocondo malor e mais r6pido de-

scnvolvlmcnto da produgao concorrento

.

Se, na base dos pregos antigos, os nossos con-

correntcs dcsenvolverom a sua produgao aos nlveis

verificados, imaglne-so o quo nos aguarda, daqui

para o futuro, sabendo-se ,oinda, que a mais volu-

mosa parcela da produgao nossa concorrento obtAm,
nos mercados mundiais o especlalmento no norte-

amcricano, cotogoes especiois com acentuodo 6gio
s6bre a do nosso produto.

Asslm 6 que, enquanto o tlpo 4 Santos obtlnho
na proga do Nova York $ 31,00 por saco (corres-

pondente o 567,30 cruzeiros oo c6mblo de 18,38),
o Venezuela que constitui aproxlmadamente a qua-
lidade mAdia dos nossos concorrentes, cstava obten-

do, pela mesma unidade, USt 37,00 ou 680 cru-

zeiros, oo mesmo c6mblo.
Fator importontlsslmo a favor dos nossos con-

correntes 6 ,oindo, o representado pelo seu menor
custo de produgdo.

No passado, tivemos ainda a concurso da "Broca
do CafA" na eliminagao de concorrentes produtorcs

Hoje ela 6 f6rga negativa aqui tambAm . Se, entro-

fanto, o combate quimico da praga <6r cfldente
como parece, constituir6 ele recurso dofensivo para
todos os produtorcs do mundo, noo nos beneficlando
isoladamente

,

Estamos, portanto, numa Incrlvel sltuagdo. En-
quanto o Brasil cafeeiro se debate agoniado com
produedo dccadente por unldode e por 6rea, com
seus custos de produedo dedcltdrlos em relagao aos

mais elevados pregos at6 hoje alcangados pelo pro-

duto, os nossos concorrentes ompllam e oprimorom a

sua produedo
.
Qual serd o desfecho desta sltuagflo?

Contra nossa prdprla vontode que se rebela, apesar
da evidAncia, surgem em nossos esplrlto os fontos-
mos do coso da nossa loran)a levado para os Esta-

dos Unidos e o da barracho exportada para a Asia
Nada adianta opurarmos aqui ou atribulrmos

responsabllidodes pelas vdrlus diretri/es desastrosav
de nossa politico econfimlca em relagao ao cold, ou
indicarmos IncompetAncia ou o desleixo adminlstra-
tivo dAste ou doquele 6rodo, dAste ou daquele admi-
nistrador. 0 essendol 6 que fique potentemento cla-

ra a sltuagdo atual, terrlvelmente aflitlva para tdda
a nag6o, apesar da alta

.

O pals est6 hoje a bravos com umo grave crlso

de divlsas poro Importagbes impresclndivels, por I6r-

co do rlecllnlo de sua sexportagAes, coma consoquAn*
cia da menor produedo, acentuada de meados do

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 18
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194/ para cd .
Dovemos contar com o agravamonto

dessa •jltuacflo, prlncipalmente, porquo o grande pro-

dulor do divKa'i quo alnda 6 o ca!6, proporcionard,

ncito e no proximo ano do I 950, as mcnorcs colhoi-

tos dos dois ultimo* dccinios.

O fracosso das lloradas do sctcmbro o outubro

dotcrminantos da ultima o subita clovagao despro-

porclonada dos pro?os do produto, pcrmitiram, mo-

montdneamcntc molores suprlmentos acidcntais do

divisas ao pais, ao lado do atual e intenso surto de

planta^oes novas cm todo o mundo.

Assim sendo, dontro de sols anos, quando cssas

novas planta^Ocs orilrurcm cm produgao, a concor-

r6ncia cstrangelra suplantara a produgao nocional no

abasteclmcnto mundial; cm conscqudncla do scu mc-

nor custo o molhor qualidado, sc, desde |6, medidas

defensives acertadas nuo forem adotodas pclo Bra-

sil, quo caso contrdrio, passard a simples comple-

mentador das nccessldadcs mundiais, desde quo ain-

da haja complcmcntaros fornocimcntos a serem co-

bertos. E o Brasil nao possul c nem poderd impro-

visor c mtao curto espogo de tempo, produgdo subs-

titutive do cold, quo nos possa prooprcionar as d.vi-

sas do que tanto nccossitamos

.

PRODUCaO nacional per capita

Encarando o volume da exportagoo nocional, nao

podorlamos deixar de consldcrar o scu I "dice per ca-

pita que reflete as condigdes do nosso meio produ

,0
'

Nos tres anos antecodentei a deflagragao da

guerra, nossa exportagoo per copita comportou-se da

segulnto manelra:

Em 1 937 exportamos . .

" 1938
" 1939

Ks. 84,100
" 96,600 e

- 102,800

A nortlr de 1940 ot 6 1945 a nossa tonelogem

txportada decresceu aos Indices que pdssamos a re-

locionar:

1940
1941
1942
1943
1944
1945

77.600
83,200
61.600
61,500
60,000
66,100

Termlnada a luta armada em 1945, e diante de

, mundo exausto, desorganUado e fammlo a nos-

tonelagem exportado pouco aumentou nos trfes

OS subsequent^, enquanto continuovomos a tutor

„ra a malar crlse alimeptar interna que v.nha as

undo a pais desde 1942.

Assim 6 que exportamos :

Em 1946
" 1947
" 1948

Ks 77,900 per capita

" 78,700
"

" 95,200
"

toltando nossas vistas para o penodo da pri

, nuerra mondial e considerando quo os Instru

os

U
de trabulho e a tdemea do pradu/ir na -p

,,0, Industrials nao Influiu na tonelogem ex

portada por scr incipicntc ou cmbrlondrio o parque
industrial do pals; somos tornados a aceitar que a

nossa economia produtora, do entdo, fol mais cfl-

cicnto do quo a do hojo, mesmo porquo os meios
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comunlco^det e tronsportcs erom Infinltamontc
meno* voriodos.

Dc 1912 a 1920 ,a nosas tonclagom exportado,
per capita, obodoceu a um crosclmcnto regular e
cquillbrado que, partindo do Ks. 54,300, otlngiu a
Ks. 76,600, sem oscila(6ei.

Contiderondo a* cxporta^uos efctuadas cntre
*912 e 1920 (pcrlodo da l.° grande Querro) c 05
vorlflcadas do 1937 a 1947 (2.° grande guerro),
obscrvomos quo para um aumcnto dc 61 %, cntro
o\ anos extremes da primelra guerro, s6 obtlvemos
’ 4 % entr* os da ultima

PANORAMA RURAL

Meui senhoros! J 6 dissemos cm outro trabalho o
oqul ropotimos quo a hist6ria cconflmlca braslleira
6 corutltulda dc umo siric do lentos avan^os e rfi-

pido r
. rccuos, cm linha ascensional quaso imperccp-

tlvel, ondc o padr6o da vida nacional, alnda que
modcsto, nao chcga a scr atlngido. A situacuo pre-
sento da nossa economic cafeeira 6 um dos mais
evidentes e dolorosos exemplos dcsso aflrmativa

.

Erlgida polo capacldadc construtiva do brosilol-
10

, constituiu ela assim, no sotor agricola, sem que
tolver o percebessemos, um dos maiorcs fendmenos
econimlcos ot4 hoic veriticodos no mundo. Compro-
vando a InteligAncia. a tenacidodo c O valor cons-
trutivo do nacional,

J6 era rcalldadc, antes da cn-
trada do Imlgrante estrangeiro que, Incontestivel-
mente, veio proporcionar ao pels malor vitalldado
construtivo na senda do progresso quo possamos en-
tfio a polmilhar. Pois bem. Nesse momento surpre-
endente, devido a o<;do ordenoda e corajoso do bra-
silciro, que maravilhou a todos os grondes econo-
mlstas e soci6logos mundiois que dele tiveram co-
nhecimento exato e que o exomlnarom ‘‘do visu",
|6 se manifestam os efeltos calamitosos de iniusti-
flcdvel desagrega^ao crcscento, por f6r{a exclusive
de erros cometidbs por administrates sem a Indls-
pensivel estotura proporcionol 6 qualldade constru-
tiva do povo braslleira

^erd man um recuo de efeitos desastrasos inco-
mensuriseis a ser assinalndo na vlda econfimica do
pals, se medldas endrglcas, efidentes e continual
n6o forem odotodos polos 6rgios que tenhom res-
ponsobilidodo no equilibria econimico e social do
pals

.

No momento, e ji o dissemos em outra ocasiuo.

?
triste quadra rural braslleira continua tendo como

fundo: unalfabetismo quuse total para a sua popu-
10500 que 4 preponderonte, ausencia de assktencia
social ape.ni do salubrldade precaria; Indices sur-
preendentes <le mortolidade inlontil; deficldncla de
escolas primdrlas, profissionois e tdcnicos; exgota-memo dos terras cultivadas; d.stanciamento progtos-
* vo das Jrevas virgens dos centres habltados; fertlll-
/antes e insetlcldos a pie;o. proibltlvos; dxodo para
as cidodes, o redurdo das dreas cultivadas que 4 a
que slgniflca o pequeno crescimento destos em eon-
(ronto com o do populate e das suas necessidodos

.

aspecto* focaluam tamb^m o nccessidode
inadiavel de rctorma ogrdrla que mobilize, em be*
neflrio dc produtores rurais, os dreas lotdundidrlas
inoprocveitadas r estrotegicamente situadas cm tun-
y® fcniroi comumMore*, dos porter t* dos vias
de troneport#

.

^ v^° rural hoje 4 pior que hd dez anos atrds

,

je focalizamos a vida rurol 6 porque ela slntetlza
0 economia nurlonol Desenvolvimento Industrial c

prosperldadc gcral sdo incompatlveis com economia
rural dcllquoscente como a atual, que lira ao corn-
ponds tddu a capacldadc oquisillva. Fontc do ma-
tdrla prima industrial c consumldora da monufotura,
esl 6 sendo compcllda 0 folhar nesse duplo aspecto.
Rcsultord dlsso, incvitdvolmente, como |6 v6m sen-
do observodo, crise industrial c marasmo comercial,
a que vajp dizer crisc gcral, umo vcz que s6 sor6
posslvcl exportocao dos nossos produtos Industrials 6
base de matAria prima nacional e n6o do Imporjada,
quo Iho trorlo concorrfcncla prlvilegioda

.

O pauperismo rcinante no interior brosiloiro ndo
resulta dc incapocidadc individual de producao mas
dos condlcdos ocima ass rsalodas, sortiaaas u outras
prepondcrantcs ,como o carAncia do crAdito e a sua
incxistAncIa obsoluta sob formo desccntrolizoda

.

Num ombiente cujas condicoes csbocamos, asso-
lodo uinda polo intermediarismo comcrcial decorron-
te da Inexist6ncia do aporelhamento cconfimico de
distribute0 da producao, n6o 6 posslvel a existAncia
de rocursos tronsportadoros cficoies Para uma pro-
duedo* migratirla 0 flutuante como a que temos con-
seguldo atA hole. nio 4 posslvel transportc perfeito
e ettonimlco.

POLITICA FINANCEIRA

tm trabalho que executamos onteriormente e do
quol, neste momento, nao podemos delxar de relcr
um pequeno topico, dissemos que, "a nova diretriz
imprlmida 6 politico financeira govcrnomontol, sob
o olegac6o do inflacdo, veio preiudicar a atividode
produtoia do pais O meio circulantc era Sxorbltan-
tc, dizia-se . Entretonto, o pal*, vegetou durante trln-
ta onos sob o regime de uma disporilbilidade cir-
culantc.* "per capita" ridicula e que se manteve ot 6
1940. Dc 40,2 cruzeiros em 1910 passamos ape-
nos para 124,3 cm 1940. E so moiMicacdo quan-
tltativa 6 oinda Inexpreusiva se considerarmos que o
trabalho evoluiu integralmente, do manual po^a o
mecdnlco, parolelamente 6 tdcnica e 6 alturci oorul
que nos ultimos Irinta anos promoveram verdadeira
transtigurocoo nas condlcies materials do mundo. E
o_ Brasil 016 esse ono, prlncipalmento o Brasil rural
que 6 o tundomento nacional, pou^o evoluiu

A Intlacdo que so combote, atriliul-se 0 encare-
dmento da vida. Ao propalado excesso da moeda,
o seu avlltamento.

Fntretonto este aviltamenfo sd se verificou den-
tro do pals em consequfincia da escassa prnduedo
oe utilidades que, por sua vez, oldm do autras cau-
sos, decorrla da detidente orientacdo de rrddito.

Iniciou-se o combote 6 Inflacdo. Detladonou-se
a erddito e o custa do vida elevou-se mais e oinda
se elevord porque sem crddlto ndo pade haver pro-
dur.ao organizado. Quanto 6 politico (Inancelra do
govdrno, que deverla ser 0 de hem orlentor os cor-
ronte de erddito para os ativldodes produtoros aflm
de Incremuntd-las, agiu no sontldo da sua rostrlcdo
e de umo restrlcao brusco

As ativldodes Imabllldrioi nos grandes centros
urbnnos tnram exrepclonolmento bem contemplodas
pelo crAdito vigoronte at6 1946. Dado* 0* recur*ai
(Inanrelros nocionals, consider amos que <s 5e (0 | o
grande mol . Refuto-se Isto com 0 aleja;oo de que
nlndu hoje hi lolta de hobnobs nos grondes cen-
nos. Toduvlo, o Ineontcstivel 6 que ,-, 6dlto
r 60 houvesse taltodo para a tiroilui^io, nao fctrlamo*
nb .1 rvodo Ax< do tuo pronunclado dos compos pmu
a cidade 0 contririo 4 que se dorio, com o detail-
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volvimonto dc toda a estrutura ccon6mico c social

do inlerior Nao houvo equilibria na dlstribuigdo do

crtdlto . Enquonto praticamentc s6 o Banco do Bra-

sil conccdia firianciamontos rurois, nas bases e pc'a

<orma quo operava, as atlvidadcs imobilidrias urba-

nos sc desenvolveram cuslcodas pclos bancos cm go-

»af, pelas Calxas Econdmicas e pelas autarqulas.

Enquonto isso, o nossa moeda rcsistio o qualque.

tiesvalorlzagao no exterior, opezor do elevagoo cfo

meio circulontt cm 292,6%, de 1940 a 1948. Con-

siderando aponas o dolor, as cotagoes oficiais cm rc-

la^ao d nosso moeda evoluirom de 19,79 cm 1940

pora 1 8,65 atualmente, o mesmo ocontccendo no

mcrcado livro quo de 16,61 passou poro 16,50 cm

I 946, quondo por forgo do contr6lc cambial, passou

•c vigorar o mcrcado negro da moeda

As reservas de ouro quo cm 1 940 perfaziam a

quantia dc Cr$ 1 .290.877.000,00 clcvaram-sc pa-

ra Cr$ 7.140.947.300,00 cm 1947, o que repre-

sentou um aumento dc 460%. Do 1940 a 1947 o

nosso soldo de exportagao foi do Cr$ 1 6.4 1 4.987 000

resultado do comdrcio de guerra . Nesse aspecto a

sltuagdo atual ndo precisa de comcntdrlos.

O prdprio dcsequilibrio da nossa balanga comer-

ciol, que vem se acentuando dc 1947 para cd, ndo

ofetou ainda a cstabilidade cambial do cruzeiro. To-

davla, no mercado negro e dolor estd sendo vendldo

a Cr$ 30,00 em mddla.

A atual escosscz de divisas para atendcr ds im-

perlosas neccssidadcs da importagdo, dccorreu da

rlescontrole havido nas importagdes subsequentes d

guerra. Visarom estas, principalmente, o conforto

das populagdes urbanas, finalldade perfeitamente

odldvel considerada a urgencia de reequipamento mo-

Ihorador da nossa produgoo que sofro hnje os efeitos

graves dessa situagao

.

Constatdmos o marasmo da vlda econdmica do

pais enquonto o meio clrculante se manteve prati"

camcnte estoclondrio durante quase trinta anos

Nesse poriodo, ao lado da duplicogdo da populagdo

do pais, as suas condigoes econdmicas gerais permu-

neceram imutdveis, sujeitas, apenas, a leves modi-

ticagoes vegetativas. O maior surto de atividades

naclonais vcrificou-se posteriormente, ombora die sc

manifestos^ em setores menos recomenddveis que

outros mais reprodutivos e convenientes d economic

geral

.

As diretrizes da atual politico financeira do Go-

vfirno, de combate "d outrance" oo que die admito

seja inflagao, estd repercutlndo desastrosamente em

todo o organismo econfimico do pais sem haver se

constatado, atd o presente momento, quaisquer re-

r.ultados comprovantcs do acerto dessa norma de

ogdo oficial

.

Criou-se proposltadamente desnecessdria e pre-

judicial crise de meios de pagamento, tanto mals

grave porque langada no justo momento em que as

atividades Internas decorrentes da guerra comegavam

o entrar num periodo de transigao; quando a prd-

pria agdo oficial deveria se exercer, como resultado

de Indlspensdvel contrdle importador, no sentido de

mothor reaparelhar a nosso porque de materials j6

desgastados, em apolo do reajustamento da economla

brasilelra no sentido de sua consolidagdo, para en

frerilar, com establlidade, o novo periodo de norma-

lldode que a paz estabelecia

Como fruto da deflagao da erddito, ustabelecida

do modo repentino em meados tie 194 7, temos aqo-

ra os prlmelroi resultados corporifirados pela nosso

menor exportagdo do semestre iniclol ddste ano, e

pclo consoquente ogravamento das nossos dificulda-

dcs na obtengflo de divisos

.

No prlmolro periodo do ano em curso exporta-

mos menos que no seu corrcspondcnte do 1947 e

menos ainda 423.517 toneladas que no do ano pas-

sodo . Em valor, cssa cxportag6o caiu de

1.571 000,000,00 de cruzeiros. Ao lado disso as

nossas importagdes baixaram de 1 2 bilhSes para

8.754.000.000 no mesmo periodo.

Esses efeitos do doflagao do erddito s&bre a nossa

balanga de intercdmblo aliados a causos sccundd-

rias, s6 agora estao se evidenciando porque a defl-

cidncia dc numerarlo, resultante da politico defla-

cionista iniciada cm 1 947, passou a prcjudicar a

produgao do 1948 s6 exportavel em 1949.

So ontcriormcnte o nosso erddito, por efeito de

doficiente orientogdo, concentrava-se cm atividades

urbanas, como poderia file influenciar, tdo cnergico-

mente, no sentido negotivo, os setores do produgoo

rural a fim do ocosionor o dcsequilibrio citado pelo

seu concelamento? A resposta a csta pergunto tor-

na-se 6bvia desde quo 6 conhecido o interdsse do

comdrcio pela produgdo, sua unica rozao de ser,

principalmente da que dele depende financciramento

por folia de rocursos prdprios ou de erddito especia-

iizado. Atingidos a industria e o comdrcio cm ge-

ral, pelo concelamento do erddito, outomaticamente

os mais distaneiados setores da produgao foram pre-

judicodos tambdm naquelc minimo do recursos que

Ihes chegava como sobros das atividades urbonas,

bem irrigadas de numerarlo pelo erddito fdcil. Fa-

zla-se mistdr, prcliminormente, um acurado estudo

analltico da situagao national c da suo posigdo no

ombiente internaclonol para adagdo de medida too

grave. Impunha-se, ontccipadamente, um planeja-

mento de ogoo administrative e das prdprlas ativi-

dades na esfera coletiva da produgao ,prevendo as

reagoes que poderiam ocorrer e, principalmente, as

que deveriam ser provocadas no sentido construtivo

c de propulsdo do progresso nocional . A falta dessa

prdvia andlise cuidadoso e imprescindivel, resultou o

desequilibrio que estomos sentlndo.

O erddito, como verdade acociana, d o insufta-

dor de energla crladora. E' a corrente sanguinea

que, irrigando 6rgdos e membros, faculta-lhes vita-

lidade o produgdo equilibrada. Consequentemente,

se essa Irrigagao f6r canalizada com orientogdo cons-

ciente ,s6 poderd produzlr resultados uteis, sem o

perigo de pletora ou anemias, de desequilibrios ou

colapsos . Nessos condigoes, a politico credioria e

financeira do qualquer 6rgoo ou nagoo s6 poderd

ser exercida, construtivamente, mediante a prdvia

adopgdo de rumos condizentes com a realidado eco-

ndmica, conhecido em seus detalhes

.

Deonte dessa ordem de iddias e do exame, em-

bora superficial, que acabamos de relatar sdbre as

preedrias condigoes econdmicas atuals do pals; dean-

te da verlficagdo Insoflsmavel de que os fatos de

hoje, longe de serem fendmenos isolados, constituent

prosseguimento do ocorrdncias Iddntlcas, comuns na

vlda nocional; deante da evidente falta de identi-

dade ou de mdra semelhanga dos sucessivos progra-

mas e rumos de agdc dos nossos admlnistradores e

homens publlcos que se sucedem; deonte, ainda, da

eonstatagdo de t|ue esses programas de agao poucas

vdzes resultant do simples estudo de unto situagao

de momento, ou mesmo de um problema isolado,

quanto mais do de um ombiente ecors6mlco e social

para progresso em fungao do meio Internaclonol,

chega-se 6 conclusdo de que 6 Indispensavel, daqui
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para o futuro, quc o ac.oo administrative oticial seja

definida c oricntada por plancjamcntos a scrcm cum*
prldo* atA seu tArmino cfotivo. E»Iq conclusao i for-

toda, principalmcnte, polos atuais contlngflnclos eco-
nAmicos e tociais do mundo quc nAo mais pcrmill-

>Ao, impuncmentc, o desbarato ou a improdutlvidadc
do patrimAnios materials ou territorial*, julgados va-
lorcs importantcs A comunhao mundial, principal*

monte quondo esses patrimAnios nao tcnham, paro
dofcndA-los, o a^do atento, ogil c suficicntcmcnto

rospcitoda do um Argao naclonal forte, Capa* dc |us-

tificar a dcsperdlcio ou o sou impcrfeito aproveita-
mento

.

Ao eminente Gcncrol Juarez Tovora noo passa-
rom dcspcrcobidas essos contingAnclas Includiveis.

Em recente conferincia, o ox*mini»tro do ogricultu*

ro arrolou os scguintes for^os nogativos quo so on-
lolhom oo rcerguimcrito do cconomio nocionol:

"o) Dlspcrsdo da popula^ao s6bro um area cnor-
me, dentro do quol seu "valor rolativo" so omes*
qulnho;

b) precaricdode dos intcrligafoes economicas dos
nueleos populacionois, disseminodos no territArlo;

c) dificuldadcs opostas 6 otividode humono pclo

cllmo (color, endemias, etc.), o pclo noturezo do
solo (erosao, 6bices 6s linhas de transporter terres'

tr*j, etc.);

d) quose completo desaporelhomento do nosso
homcm (ignorArtcio e insuficiencia fisica) poro en-
Irentor vontojosomente os 6bices do noturezo;

e) fraco utillza;ao da mdquina como elemento
multiplicador de rnergic humana (5196 de energla
utilizoda no Brasil ainda i de noturezo muscular);

f) fraco esplrito de Inlciotivo individual ospa*

lafmente pora os cmpreendimcntos plonclros —
cgrovodo, do um lado pclos dificuldadet ile crAdilo,

*, do outro lado, pclo sugcstao crAnlca dos clicn-

telas politicos ao cmprcguismo oficial.

g> ausAncIa da dirutrlzos naelonais dr politico

ntonAmica - o! incluida uma loi de Invostimentos,

. h) oxogerada ccntralizo<;ao odministrativa nas

cstcfos federal o estadual, cm drtrimento da muni-
cipal".

Essos contingencies, aliados oo conceito da lin*

prosclndibilidade coda vcz mats accntuada das cs*

pccializa(6es profissionois otuantc. tanto no piano
legislative como no cxecutlvo ou no administrative!,

o quo dcsostrosomento nAo sc da entro n6s, Icvaram
o Sr. Presidente da Republics a envior oo Congrosso

Nocionol o chamado Plano Soltc quc all pormanocc,
ainda, a espera de cstudo e oprovaqao finals.

PLANO SALTE

Nuo significou o Plono Suite a concretiza^ao ex-
clusive de um coprlcho govornamental momontAneo
paro cfcltos demagogicos, peranto i opInlAo publlca.

A neccssidade do sou prepafO, alAm de decorrcr mos-
mo das manifesto^oos contlnuas da prApria opiniao
publico o clamor contra os deficiencies da produ^Ao
de uutilldades e os cxcessos de seu custo que pro-
cisavam scr corrigldos sem o continuidado do cm-
prego du artlflcialismos, promanou de cloro preco*
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nlcio constitucional, que (leu ao Exocutivo o encargo

do oriontar os rumos basllarcs do economic nacional.

No estudo e proporo do roferido Plano, os sous

elaboradores nao so ativoram, oponas, ao planeja-

monto para um pcrlodo do ogdo, embora transpu*

zesso isle os limdes tcmpordrlos de um gov6rno para

o subsequente . Conqunto a oxccugdo do Plano obrl-

guo dois govfirnos sucessivos aos imperatlvos dc tra-

balho programado, nao desempenhard fungdo cria-

dora, so ao primelro, ainda no Congrcsso Nacional,

hd dois anos nao so segulrcm outros, preparados

succssivamenla, cm porfeila harmonic e conexdo

tom os imediatamenlo anleriorcs , Isto quer dlzer

. quo a aprovagdo do primoiro planejamcnto ocondml-

co do pals, automalicamento impord ao legislative

o aprovogao, em tempo oportuno, do-, subsequente?

.

Proccdimcnto contrdrio scria absurdo por dois motl-

vos: porqtio a falta de novos planejamcnlos sucos-

sivos e conoxos reduziriam, para em seguida anular,

o valor construtivo daquclc, e oinda porque, fi fata-

lidade cristalina, no mundo de hojc, o pereclmcnlo

efctlvo o irrecorrivel das nogoes quo nao desenvol-

verem sua agdo, em todos os setores dc atividadt,

em obediencia a ontccipodos dirctrizes, fixadas pelo

cias intcrnacionais . E cssa verdade, encerra, no sua

estudo do meio nacional, em fungdo das contingfin-

prdpria simplicidade, a indicagao dos riscos e das

desgragas nacionais dccorrcntc:. dc sun interpretagoo

negotivista

.

0 Plono Salte foi cloborado e apresentado ao

Congrcsso, onde ainda permanece a despeito de sua

urgfincia, em data suflcientemonte colculada para

obranger metade do periodo governomental cm curso

c metade do subsequente . Estc preconcebido proce-

climinar a apresentagdo de programas governamen*

tais hectorogoneos ou discordarites, como otfi hoje,

dc candidatos e governantes futuros O Poder Exe-

cutivo sera essencialmente executor de programas re-

sultantes dos plancjomcntos preparados por elites de

tficnicos especialisados, onalistos conscienciosos fl

minudentes de todos os fatores que deverao deter-

miner as rdtas mais convenientes e cficazes no es-

forgo construtivo nacional . O prdprio Congrcsso, no

sua faculdade soberana, de carater julgador mera-

mente politico, ficard adstrito <5 aprovacdo das con-

clusbes dos tficnicos elaboradores do* plane|omentos,

cu exercerd sua atribulgdo critica mediante, tambem,

um pronunclamenfo absoluto o essencialmente tficnlco

de drgdos consultlvos especlolizados, integrantes ou

nao desse mesmo Poder Legislativo. E como a razdo

determina que os elites tficnicos especializadas do

pais const Ituam os drgdos elaboradores dos nossos

plane|amentos, segue-se que ao Congresso ndo res

tard sendo rotlficar os plonos que Ihe forem enca-

minhados pelo Chefe do Executivo. E nlsto ndo ha-

verd desdouro ao Legislativo, uma vez que a sua

agdo fiscal, no execugdo dos pianos aprovados, serd

de Importdncia declsiva na obra de reconstrugao na-

cional que se pretende Inlclar a que estd depsndendo

da su oexcluslva aprovagdo jd retardada, e angus-

tlosamente oguardada pela nagdo que v6 se acumu-

larem molores diflculdades aos jd gravlsslmos pro-

bilidade de suos prdprlas llrihas do base.

Hd, ainda, um detalhe importante a esclarecer

quanto ao procedimenjo fundamental para plon«|0-

mentos sadlos. E' aquele que se refer* ao conculto

de obrlgatdrlo pronunciamento Iriterferento de tficnl-

eos ligadns a Interfiles prlvados, por forgo da prd-

pria condlgdo proflsslonal, e d manlfestngdo opina-

tiva de elemontos colctivos, representotivos dc Inte-

rfisscs prlvados ou de classes

.

Essos elementos poderdo monifestar-se exponta-

neamonte ao drgdo planeiodor ou quando solicitados

por Aste, sem que cssa interfcrfincia ultrapasso as

roias de simples colaboragao, quo serd aprovcitada

ou nao nos plane|amentos em preporo, Os posslveis

perigos de procedimentos contrdrio sao demasiodo-
menfe evidentos para mercccrcm outros esclareci-

senso dc economla liberal ou a liberal dcmocraclo

ficard orronhada pela honcsta provldcncia de se So-

brepor o interesse gcrol a possiveis insidias de In-

tcrisscs privados; de salvaguardd-lo de manobras
prejudiciais d coletividade? Ndo, dc certo que ndo.
Trota-se apenas de uma adaptagao polltico-eco-

ndmlca, indispensdvel d prdpria sobrevlvfincia do de-

mocracia, que nao se pode enquistar em suas <6r-

mas primitivas. A politico se coloco no tempo e

fetiche, a scrvlgo de interfisses inconfessdveti

.

•

O Sctor Allmentos do Plano Salte, por ser o n.ols

focalizado, tanto em virtude do momento atuo! Co
mo pela sua preponderdncla em rclagdo oos dermis
ospcctos da vida economica e social brasileiru, foi

objeto de acurados cstudos quando elaborado por

umo comlssdo de tficnlcos oriundos do Rio Grande
do Sul, de Sao Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Ja-

neiro, da Bahia e do Ceard, constituindo uma equi-

pe de 28 proflssionais especializadas, todos pert:-n-

doais, nas -eguintes proporgoes: 64,3% federais •

forneceu um brllhante contingento constituido por

destacados elementos de valor incontestavcl

.

No Setor Alimentos, a parte vegetal mereceu
amplo estudo, sendo focalizados os problemas ati-

nentes ao fomento da produgdo co agdear, flbras, ar-

roz, batata, cacdu, caffi, chd, feijdo, fumo, forra-

gens, mandioca, milho, mate, horticdltura e fruticul-

tura, silvicultura, dleos, trigo e vitivinicultura . Na
produgdo animal, estudarom-se os seguintes proble-

mas: possibilidades ecoldgicas, carnes e derivados,

leite e derivados, defesa sanitaria do rebanho, as-

sistencia tficnica ao criador, oquisigdo de reprodu-

tores, inseminagao artificial, problema agrostoldgico,

bovlnocultura, sulnocultura, caprinocultura, ovinocul-

tura, apicultura, peixe e pescado, sericicultura, in-

dustrializagao, armazfins frigorlficos, transportes, for-

magao de pessoal especlalizado, e aplicagao dos re-

cursos

.

A defesa econdmica — a nosso ver o aspecta

mais importante - fixou bases e diretrizes para:

distribuigdo da produgao - armazenagem, garantlo

do produgao — pregos minimos, armazens e silos,

conservogdo do solo, defesa sanitdria vepetal, ferti-

lizantes e corretivos, imigragao e colonizagdo, meca-
nizagao agricola e fazendas educativas.

A defesa flnanceira se processara por intermfidio

do erfidito agricola, do seguro agrdrio, consubstan-

ciodos no Banco Rural, ficando tambfim devldamente
encarccido o desenvolvimento do cooperotlvlsmo e

das pesquisas, a par de dois planejamentox regio-’

rais: Vale do Paralba o Baixada Flurnintr.se,

Asslm, do Plano Salte o Setor Alimentos A o que
na realidade mais direta e imedlatamente influl, nao
apenas na satisfagdo das necessidades alimentarcs

do pais como na produgao e preparo de matfirios

primas para os nossas industrias e no desenvolvimen-

to das exportagdes. Isto vale di/er que desse setor

dependent o meihoramento das precdrlas condigdes

do nosso padrdo alimentar, quolitatlvo, quantltativo

e de custo; o funelonamcnta desafogado e regular

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 18
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do none Industria pcla satlsfafdo das matdrlos pri*
mo* Q «lo indispensdveis; pelo rovigoramento das
exporta^dcs nacionais o consequents' melhoria dos
otuaiv condi;6cs produtoras de divisas, impositiva-
fnenlo ncccssdria oo Icvontomcnto do present® »ltuo*

tdo, no que diz respeito, principolmcnte, Os premen-
tes neccssiddocs dc rccqulpomento do pols no quo
tongo a moterial mecdnico e outomotor; pelos retie*
xo* gerois bcndficos na arrccada^do fiscal, propicio-
dora de otuocao construtiva a assistencial do govdr-
no, assim como do cqullibrio or$amentdrio

.

Ndo pretendemos com cstas considero^ocs inqui-
nor de menos importantes os demois setorcs do Pla-
no — os de Soudo, Tronsportc e Encrgio —- que no
'colidodc sdo interdependentes . Todovio, as ativida-
des produtoras, perteitamente orientadas o conduxi*
das dc forma equillbrada pelos lineamentos cstabo-
•ocidos no Plano, insuflardo sangue novo c entusias*
mo no campo produtor, prlncipalmente no rural, on*
tusiosmo justjflcado pclo apoio seguro, eficientc c
continuo que ndo mals deccpcionard, provocondo
icccptividadc ampla c razoo dc sor ds provlddnclos
construtivos dos demais setorcs citados. Demorada
s<*ria o colhelta de resultados pclo cxecu^ao dos pro-
aromas dos setorcs de Transporte o Energla sem o
ordvia cmula^do no compo produtor. O prdprio se-
tor Saudc teria frios reflexos no seio de uma popu-
•oedo rural desarvaroda e empobrecido, desonimada
mesmo poro rcagir oo influxo das neccssdrias medi-
das levontadoros do Indice geral de saude

.

•

Mcus Senhores! Infelizmentc ndo constitui se-
gredo o llmita^do dos discretos recursos finonceiros
noclonais. Diante dess* Imoerotivo, teve que se oter,
forjodamente, a comissdo elaboradora do setor Ali-
mentos Dado esto contingency restritivo e introns-
ponivel que nao Ihe permitio sendo o estudo dos pro-
blemos mais prementes e de poy.lveis rcagdes uteis
mots imedlatas e bendficas d nosso economio, no
decurso do reolizo^do ddste primeiro piano, outro
critdrio ndo sobrava d suo orientaqoo de partida, se-
ndo o de delimltar, no pols, as dreas economica-
mente mols optas e os atividades mols Interessantes
no sentido reprodutivo, que pudessem receber, pri-
meiro. o influxo das medidas e provldencias a serem
tracodas

.

fora o prdprio seguranfa de execuedo de ou*
'ros plonejomentos futuros, valiosos elementos que
existem cm potencial na nossa pdtria, forom postos
d margem, no presente estudo, pois que umo tenta-
tive de sua mobilizo<do, no momento, consumirla re-
cur,os jd escossos que sd poderiam ter reproduedo
zemota

.

E moutras polovros: cogltou-se de produzlr, com
urgency, a necessdrio soma de volores que permi-
tom ndo sd a travessia do presente fase diflcil como
a mobilizacdo posterior de outros recursos voliosos
que todos reconhecemos possuir. De oedrdo com o
mesmo critdrio, ndo forom consideradas regides ou
zones que, emboro tie grondes possibilidades futuros
no desenvolvimento do riqueza nocionol, estdo hoje
desprovidas, ainda, de quaisquer aporelhomentos eco-
ndmicos indispensdveis, de indices demogrdficos que
serlom necessdrlos e de conduces socials aboixo dos
mlnimcs exiglveis.

Da mesmo /orrna, zonas e regides paralizadas
por decad£nciq precoce e |azendo agora oo desom-
paro dos antlgos recursos materials, socials e demo-
grdficos que os vlvificorom e hoje desoporecldos, sd
poderdo ser aquinhoadas em futuros pianos de reer-

guimonto, por fdrja do recursos noclonais dccorrcn-

tos dos realizo^dcs agora plancjadas

.

Diante das consldcra^des cxposlos, constltulria

itro imperdodvel malbaratarem-so os modcstos r dl-

ficcis recursos flnancciros atuois do pals naquelcs
•mpreendimentos quo, embora ncccssdrios, nuo cn-
ccrram vlsivcl possibilidadc rctrlbuitlvo monos demo-
rada, facultadora dc a<;ao construtiva futura mais
omplo Agindo ossim, ter-se-d cfetivamcnlc promo-
vldo o mdximo oproveitamento de seus recursos, com
o mdxima colhelta dc resultados.

Na fase final do sua olabora^do, foi o Plano sub-
metido, por Iniciotiva do prdprio Exccutivo, ao oxame
crltico e aprova;do da Comissdo Interportiddria quo
ogiu eficientemcnlo, imprlmindo oo sou prdprio exa-
mc um cunho cminentemento construtivo. Visou o
Govirno, com csso interessante e utllissima initiati-
va, aldm de cscolmor o trabolho executado dos im-
porfcig&es e erros possivcis, consegulf, principalmon-
tc, o andamento rdpido do mesmo no Congresso Na-
cional, no pressuposiijdo de que o consenso politico
portiddrio, vigente no Icgislativo, respeitasse a deci-
sdo dos representantes dos trds partidos politicos dl-
to* majorltdrios, Constituidos, para aqucla cfelto, em
comissdo interportiddria.

Troduzido pora o inglds, mereceu o Plano incl-
sivos enedmios do "The Economist" do Londres e dos
drgoo. tdcnicos da O N U

, depols de ter sldo con-
siderado, no Relatdrio da Comissdo Abbink, "contri-
buiedo notdvcl", quo forncce "umo base para o de-
f.envolvimcnto de pianos dcstinados a fomentar uma
economio de expansao gradatlva que constituird umo
na?do forte de popula^ao fellz o prdspera"

. C cm
rcccntc dlscurso pronunciado em Lake Success, o re-
ferido tdcnlco norto-omorlcono afirma quo "se as re-
comenda?6es feltas no relatdrio forem cumpridas,
confio cm que o Brasil serd uma das mais prdsperas
no^oes do mundo muito antes de que termine o
sdculo XX".

•

Const ituindo o Plono Solte um, conjunto harmd-
nico de providdneias construtivos que abrange os
principals setores dos atividades nocionais, e ndo po-
dendo por isso ficar adstrito sendo a drgdo quo pos-
sua a necessdrio amplitude de ai;ao sdbre todos os
quadrantes administrotivos e reolizadoros do pais,
deverd subordmar-se a uma comissdo executora sob
o chefia direto da Preslddncia da Republlca, cuja
eflcdcia dependerd de plena outonomla e da sua
prdpria copacidade tdenica. Estos condicionals serao
indispensdveis oo dxito do empreendlmento, |d pelo
fun^do supletiva do drgdo, jd pelo impossibllldade
de sua sujeli;do ds normas rigidas dos regulomentos
e dos excessos burocrdticos, ossim como pela neces-
sldade impositiva da mdxima mobilidade dos recur-
sos finonceiros que Ihe forem otrtbuidos.

Assim, a firmeza administrative do Estado de-
verd se maniteslar atravds de permanent* opolo ds
atividades da Comissdo que sofierdi indiscutlvelmen*
tc, a a{do de artimanhos e do resistdnelo passive
daqueles que setdo otlngido* e contrarlados nos prd-
prio-, inteies-.es, lie ver que o Setor Allmentos cons-
titui o campo de a<;do mols fdcll e om|ilo aot opra-
veltadoies do tiabalho agricola,

rla Preside rscla da Republlco, competird i> entrosa-
A essa Comissdo lexcutora, sob a chefia direto

mento da moo lederol plant |oda, com os atividades
istaduols, a fiin do que se eslobolei.o a Indlspensd*
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vcl harmonio d« proccdimonto conjunto paro o apro-

veltamento rndximo dos recurr.os gcrols da nagdo

Nosla linha do idiias as despews* cstaduals doverao

cr qondielonarlas a pianos ostudados conjuntomento

pda Comlssdo Executoro c elementos tdenlcos do

rada unidado. Allds, ossa norma dc procodlmcnto jd

<oi Inldado, par ocaslao do preparo ilo Plano Salto,

quando os Estados do Rio Grande do Sul o Bahia

compareccram, por intermddio dc sous tdcnicos, o fi*

xoram as diretrlzos Inldals pora o onlrosarncnto do

modidas comuns, mois aconsclhaveis d rdplda evo-

lugdo ocondmlca dossas unldados 0 prosseguimento

dossa norma do 0560 dela Cornissao Exccutora per-

mitirb, prdximamontc, quo 0 elaborugdo dos orga-

mentos cstaduals obedega ao mesmo piano dc osor-

guimento nocional

.

•

Todos nds conhecemos os dlficuldodrs quo oinda

cxistem, no nos .o mcio, cm relaqdo 6 coleta do cle-

montos sequros, cstatisticos 9 informativos gerais

que permttam a claboragdo dc qualqucr trabolho do

cardter ocondmico.

A comlssdo claboradora do Plano Salto lutou

tambdm com cssas dificuldades . Nao Ihc bastava,

para a tarefa que tlnho pela frente, a especioliza-

gao tdcnica dc sous componcntes . Preeisava do opoio

cle urn grande accrvo dc dados positivos, informado-

res e estotlsticos, aldm dos estudos locals a que pre-

ccdeu. Collgiu elementos abundantes e nclcs se es-

tribou para a cxecugoo do trabalho. Todavia, ape-

sar de todo o cuidado dedicado d sua obra, muitas

lalhas cxlstirao e muitos erros terdo sido cometidos

Entretanto, nenhum deles podera ser eitado com
seguranga e honestamente, desde quo, cm virtude

dos deficiencies jd expostas, a comprovagao do 6rro

pressuposto serd imposslvel Sd durante a cxecugoo

do Plano 6 que a sua Comlssdo Executoro constatard

as falhas e os erros existentes, e providenciord a sua

corregdo. Para isso, sao necessorios: autonomia e

amplitude de agao executoro e administrativa, a ca-

pacidade tdcnica supletlva e o prestigio oflclal in-

disponsdveis ao orgdo executor.

Em planejamentos naclonois, sd a prdfica de-

correntc de seu exerclclo confere capacidade elabo-

ladora, crescentemente melhorada. Nunco, entre-

tanto, essa copacidade, por aprimorada que seja,

chegara d perfeigao. Esta ndo poderd ser sendo re-

latlva desde que se refere a um alvo complexo por

cxcelSncia em virtude da sua prdpria estrutura fi-

sica, geoldgica, climatica, agricola, cultural, religlo-

so, social e econdmica, o qual e a prdpria nagao

seja capltalista ou socialista.

Nao podemos furtar-nos d cltagao dos maiore*

oxemplos de plnnificogao nacional da atualidado e-i

tre os quois se salientam os da Inglaterra, Fraa;a,

Checoslovdquia, Poldnia, Argentina e Russia . Pr-<.

sd citar um pals que executa a planificaqao nac-o

not, vamos nos referir d Poldnia: em 1946 exportrv*

273,5 milhdes de ddlares, um pcruco rnenos do quo

em 1939, antes da guerra; em 1947 563,5 mb
Ihdes de ddlares e em 1948, 1.033,6 milhoea dc

ddlares . A Russia executa agora o seu quarto plena

quinquenal e sua experiencia planiflcadora vem-v
apurando crescentemente. Terminado o seu 5.° plana

egora em elaboragGo, fol prevlsto qu>; a produgdo

Industrial russa, per capita, serd igual a dos Estodos

Unldos, malor, portanto, em numeros absolutes . An
tes da planificaqao de sua economio, a Russia oru

um pals de pequenos pradutores, fundameritalmenle

agricola e feudal, com enormes latdundios, tal com
ocorro entre nds.

Apcsor da sltuagdo conscguida e de todos o>

numerosos 6rgdos tdcnicos cspecializados que possui,

c que de ano para ano sdo melhorodos; a dcspelto

dc sua organlzagao social facilitodoro do oqdo diri-

glda; coda piano elaborado cuidadosamente c cm
tempo util, sofre modificaq6es acontuadas c mesmo
profundas, na sua fase dfc rcalizaqdo, por fdrga de

erros cometidot. mas quo *6 a prdtica oxecutora de-

monstra. Conforme jd disse algudm, a tcoria :c

transforma om prdtica, vivifica-sc na prdtica, corri-

ge-uc pela prdtica, comprovo-so pela prdtica c a prd-

tica sc transforma em nova teoria . Ali, cado piano,

antes de sua cxecugoo, passo por crivos corretores c

pesquisas de imperfcigocs . Apcsor desses cuidados,

tos fracos e as falhas que ndo puderom ser asslna-

a grande mestra que 6 a cxecugoo, focaliza os pon-

ladas no periodo dos estudos, para sd entdo serem

submetidos ds necessdrias corregbes

.

•

Acusogoes Iniimcras tdm sido formuladas contra

0 Plano Salto . Algumas delas o foram dentro do prd-

prio Congresso que Ihe cnxertou um rcspcitdvel nu-

moro de emendos, umas com Intengaq de corrigir e

outras de ampliar sua agao. Seria neccssdrio o de-

scnvolvimento de um trabalho verdadeiramente her-

culeo para analisar, discutir o demonstrar a proce-

dendo ou improcedencia das ocusogdes o das emen-

das formuladas, assim, como, das ompliagdes intro-

duzidas ao projeto. Isto ndo foi posslvel porque a

unico drgao crcdenciado para faze-lo seria a sua

prdpria Cornissao Elaboradora que automaticamente

fol dissolvida apos terminada sua tarefa.

Entretanto, ndo nos furtaremos b citagoo de uma
dentro as muitas emendas apresentadas . O Plano,

considerando a produgdo agricola broslleira em fun-

gao do sou custo, do brago disponivel, da droa culti -

vada, das necessidades atuais e do imprescindivel

urgdneia de defesa dos nossos solos, cstudou a meca-

nizagao agricola no duplo sentido de serem fixados

ndo sd o aparelhamento mecdnico quantitativamsnte

indispensdvel, como no qualitativo sob u ospecto dos

coractoristicas tdcnicas mais modernos e rocomenda-

veis ds nossas condigdes. Todavio, uma das oltero-

goes introduzidas no Plano pela Cornissao do Agri-

culture da Comoro dos Srs. Deputados foi a de ser

destacada verba paro a importagoo de enxodas

.

Senhores! Estamos em plena bpoca da tdcnica

que se sobrepoe, em todos os setores de atividade,

aos processos obsoletos. Imagmemos que o Exbrclta

Nacional, no afa de aperfeigoar o seu aparelhamen-

to material no sentido tdcnico atualizado, incuisse

em programa de reequipomento, quando as armas
outomdticos, o langa-chamas, os tanques e avides

evoluem de dia para dia, a necessidade da importa-

gdo de gladios, alabardas e bestas .

A enxada ndo foi impugnada Elo, entretanto,

so devero permonecer onde a trator nao possa pe*

netrar ou ndo tenha cobimento econ6mico.

Houve mesmo a afirmativa de que o Plano Salte

ndo constitul piano algum, significando aponas um
amontoado de indicagdes e de providdneias recomen-

dadas . Todavia, ndo disseram oinda, cs.es critlcos,

em que consiste um planejamento e quois as sua*.

caracteristicas Identlficadoras, Esses mesmos econo*
mistas, jd rleverao ter tido conhecimento, entre ou-

tros, do Plano Taub, do Plana Monnet ou mesmo da
Plano Perdn pora estabelecerem possfvels paralef .

com o Salte

.
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Estivemos prcsentes 6 eonfcrfincia do Araxd, In*

Hgrando delcgor.ao da Socicdadc Nacional do Agri-

culturo All as dosses produtoras, examinando o

discutmdo os scus problcmas, clamaram polo produ-

,6o, por mcrcodos, por transportcs, por assistdncia

social o por cncrgio

.

Sollcitava-se crddilo diroto; niecanlzotao agri-

Colo; cumbato 6 crosao; conservacao e fertlllzacao

do solo; combate a pragas, malor produtdo vegetal

c animal; conservacdo, transportcs o dlstribuicbo da

produedo. Enfim, o Plano Salto foi solicltado no sua

Integra e na presence do Inumeros parlamentarcs quo
all comparcceram . Apcsar disso, houve tose do um
6rg6o comcrcial do classic, do grando projetuo no

pals, Combatendo o sou Sctor Alimcntos! Essa ati*

tud'- i, entrotanto, porfeltamonto compreenslvel o

I6glca a todos quantos conhecem o procossamcnto

habitual ,em nosso terra, das relates entro o co-

mdrcio c o produtor agricola.

E oi o Plano combatido por sua inconstituclona*

lidade, esquecidas quo estavam do quo a mesmo jd

I6ra aprovado pclas comissdos do Constitui^do e Jus-

tice das duos casas do Congrcsso!

Foi focalizado o perigo do estabelecimento do

manopdlios oficiais e da intprferiAcia do Estado na

iniciativo privada tanto comerciol como industrial,

polos quo, naturalmcnte, ti>m interdsse na manuten-

Cdo das precos vigorantes para produtos capitals d

ecanomia agrdria, tal como aconteco com os fcrtitl-

zontis. Por Isso a livre iniciativa privada deverd

permaneccr resguardada pela liberal democracia !

Essa mesmo liberdode do iniciativa, imediotista

quanto a lucros, a miope para as grandes nocessi-

dados nacionais quo ndo ofcrccam pronto remunera-

Cdo, deverd ser mantida. Todo o compo econdmlco
hrasileiro, decadente e deleituoso por (dr^a dessa

mesmo liberdode de iniciativa privoda, terd que per-

manecer oo seu sabor!

Entretanto, nem mesmo o cerceamento dessa li-

berdado de iniciativa privada o Plano estabelece. Ele

apenas determine a intervencao meramente suple-

tiva do Estado, quondo aqucla ndo (uncionar cons-

trutivamente
, Todavia ,a grita pela detesa da ini-

ciativa privada livre de peias tern como causa prin-

cipal o temor aos morsopdlios oficiais, um dos quais

o Plano estobeleceu como necestdrio. E' o que ce

refere d explaraqdo de depdsitos de fertilizantes fos-

latados, ao lado da necessidade fiscalizadora da sua
industria. A justlficaqdo dessas medidas reside ape-
nos na citocoo do seguinte fato :de 1936 para 194d,
C. superfostado de produedo nacional teve o seu pro-
c,o elevada de 902% .

Meus Senhores! A democracia liberal em nossa
terro foi e e cultuada pelo coracdo, pela indole do
isplrito brasileiro, pela Inteligdncia e pela culturo

da nossa gente! Todovia, entre o ano de 1900 e o
oe 1949 ndo transcorreu meio sdculo, apenas. Ca-
vou-ie um largo e profundo abismo ndsse Idpso de
tempo Tados sentimos, entristecldos e penatizados,
que a tranqullidade esplntual daquele tempo jd ndo
cxiste E se dependesse de nossa vontade a volta
Oquele saudoso estdgio social desaparecldo, estou
Certo que ndo vacllarlamos em esforrjos para conse-
Oui-lo O capitolisma lie entdo evoluiu tremendo-
mento impondo, ho|e, ao Estado, provldincias defen-
sives do interdsse geral em contlito quose permanen-
te com a indale avassaladora do capitolisma atual,
c rescentemente concentrado e por isso mesmo de
contrdle mais diflcll, tal a seu poderio. Nestas con-
cedes os democracies forom forcadas a uma evolu-

rr\

Prcfiram os produtos vetorinarios

RAUL LEITE. Sao todos dc cficicncia

comprovada o sequranr;o absolute.

VACINAS, TONICOS, VERMIFUGOS.
PRODUTOS PARA TODAS AS

doencas e para tgdas as
ESPECIES AN I MAIS

No tebre Atosa — KUROS E CQ-
LOIDO-CALCIO.

Para banheiros carrapaticidas —
GAVIAO.

Nas bichoiras e bernos — CRESOS.

Nas verminoscs — FENOTIAZINA
- FENOLFTALEINA

Nos (riciras — FRIEIROL

Nas intoxicacocs — VITOS.

Pe^am folhetos c promos aos repre-

sentantes nos Estados ou aos

Laboratories

Raul Leite S. A.

RUA LEOPOLDINO BASTOS, 130

*

RIO DE JANEIRO
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^oo propordonol A’, contingencies Ho nossa dpoca,

contenlpordnea do um copilalismo hlpertroflado, in-

compatlvel com o llberollsmo Sc obscrvarmos a
cvolugdo tlas democracies americana o inglesa, nos

iillimos 50 onos, voriflcaromos lombim o quanto
pcrmanece mvulnerdveis, aindo hojo, oos cartels o

"trusts", o cconomia o o bom publico brosilciros, no

duplo sentido social o material, polo manutengao do
volho consonso da liberal domocracla . O sentido so-

cial do mundo atual impar evolugaa c orfaptagao ou
rlcsaparecimonto, quo sao as mesmas contingencies

imperativas para o indivlduo o para a coletividado

bioldgicas

.

Tlvemas oporfunidado de oxaminar, no decorror

dcsta palestra, a atual .ituagoo econdmlco brosilciro,

e a sua gravidade, diante de um mundo caredon'e

de rocursos monetarios para intercambio o por isso

mesmo continuos csforgos para auto-suflcldncio. Ve-
rificomos, tambdm, por fdrga, prirmipalmentc, dossa

mesma situagdo monotdria, a tendencla ocentuada

ae desenvolvimento da produgdo colonial africano,

no propdsito de suprlr as metrdpoles curopdias.

Sentimos os efeitos do exagerado isolacionismo

brasilciro cm relagao aos mcrcados da drbita socia-

lista, quando as prdprias potdnclas capitalistas ndo

desprezam as oportunidades comerciais que ofero*

cem, e servem como nossos Intermcdidrios, oncrando

insuportdvelmente o valor dos produtos nacionais ex-

portados, restringindo, portanto, o oscoamento desso

produgdo, em beneflcio exclusive de intermedidri os

monopolistas estrangeiros

.

Encontra-so, portanto, o Brasil numa situagdo

tremendamento embaragosa, defrqntando-se com um
oscendente custo interno do vida, por fdrga de pro-

dugdo estagnada quando ndo decante, como eteito

da politico financeira adotada; com os seus indices

de exportagao em decoddncia determlnantes de me-

nor produgdo de divisas, e com qs suas Importances

essonclais prejudlcadas por essa mesma deficiencia

de divisas; com os seus custos infernos de produgdo

do tal sorte elovados que nos impossibilitam de con-

correr no exportagao lucrativa; com uma nova e vi-

toriosa competidora que 6 a Africa, na produgdo de

matdrias primas e produtos tropicals, por fdrga da

sua propria situagdo colonial e do custo de sua mao

de obra

.

Diante dessa situagdo e das ameagas de futuro

plor, ficamos todos apreensivos e alarmados, princi-

palmentc, porque ndo notamos provlddncias eficazcs

de reagaa a esses aspectos obscuros do nosso atuol

quadro econdmlco e social

.

Parece-nos que a par de providdneias gerois que

imprimam d nossa vida de relagao internacional um
sentido ativo, torna-se urgente que elevemos o pa-

drao interno do vida pelo aumento do poder aquisi-

tivo, que deverd resultar de maior produgdo por ma-
nor custo, mediante a execugdo de tdda uma sdrie

de providdneias |d proqramadas e contldas no Plano

Salte

.

Pesam hoje sdbre o Congresso braslleiro tddas

as responsabllidades pelo agravamento de uma . 1
-

tuagao quo foi de previsdo fdril ma-. nunca atenta-

mente conslderada . E todos nds, que apenas cons-

tatamos fatos e que ndo somos Impulsionados por

qualquer tenerldncio acusodora ,aguardamos, aten-

tos e esperangosos, que seja o planejamento oficiol

finalmente aprovado pelo Congresso, que ndo mais

deverla Icglslar, paralelamente, sdbre matdrla con-

tido no Plano, encerrando, enfim, o longo periodo de

2anos dc cstudos a que o submeteu, sob constante

espcctatlva do tdda a nagdo.

•

No transcurso da vida nocional poucas vdzes Ic-

mos observado incongrudncios como a quo prcscntc-

monte so constota Todos rcconhcccm a gravidade

da situagdo econdmlco do momento. Todavla, teme-
10 a oplicogao dos medidas cstudadas que os mal s

demais parentes do enfermo discutem c dcbloteram'

sdbre o regime dc tratamento indicado ao paciente,

o estado gcral ddste se agrava dc mancira a tornar

possivel atd a caducidade do tratamento anterior-

mente aconselhado e em discussdo. O essencial, no
momento, 6 sair do ponto mono em que nos cncon-
tromos

.

As medidas corretoras indispensdveis a recupe-

rogdo ccondmica dcseiada por tdda a nagao, impord

procedimcnto reconstrutivo ordenado, daqui para o

futuro, pois que sd dentro do 4 ou 5 lustros o pals

poderd gosor dos rcsultados obfidos . No caso do

cafd, por exemplo, a volta do pals d Jideranga desso

cconomia, levard tanto tempo quanto o decorrido no
seu processo de decade ncia, desdc que o nosso pro-

cedimento seja afento, inteligente e de agbo con-

tinua

.

A indrcio, resultante da sdiscussoes estdrois e
paliativas, pcrmanece. Enquonto isso, a nagdo derl-

va ao sobor dos elementos.

Ndo usoremos aqul o classica expressao de que
ela, finalmente, se despenhe para o fundo do abis-

mo, cm cuja borda se situou por multo tempo, con-

forme expressoes too nossos conhecidas. Ndo, ela

se reajustard ao pior, novomente, daqui paro a fren-

te, como id o tern feito no passado, em nlveis de

vida cada vez mais baixos no escala do mundo em
morcha. Ficoremos nos, d beira da estrada do pro-

gresso, no postura triste "do nosso Jeca 6 solelro de

seu arruinado rancho, cismando melancdlicos e re-

signados, opilados de alma, de inteligdncla c de es-

plrito, vendo o dehfile de outras nagdes para objeti-

vos e destinos elevados

.

Meus Senhores! A resignagdo s$ d qualidade
quando indispensavel ao se enfrentar situagdes fa-

tais, ou por fdrga de sofrimentos e dissabores neces-

sdrios d consecugoo de determinados fins. No mais,

ela d defeito grave . Entre os povos, a resignagdo

vai ate certo ponto, para depois gerar a violdncia

.

E' a apostasia que precede a reagdo. . E a histdrio

do mundo e farta em exemplos dessa natureza, re-

rentes e passados. A conjuntura atual ndo comporta
mais nem cismares nem meditagdes, e sim, agoo co-
rajosa e consciente

.

Resta, portanto, como ultima esperanga do pals,

que os drgaos atlvos da nagdo, cdnscios das suas

responsabilidades clvicas, reconhegam o gravidade
da nossa situagdo diante do momento mundlal, para
agir desassombrada e efetivamento na reconstrugoo
nacional

AG6NCIA PESTANA
DE TRANSPORTES
RUA PHAROUX 3

TELEFONE : 42-4196
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Visao sumaria e incompleta dum
Agronomo Portugues a cerca

da Agronomia Brasileira

Com grnndr concarrmncia do pro/exaorca, vngr*
nhriroa agronomoa t* oatudnntra tealigou-ao n 4 dr
novemhro ultimo, na Socirdadr dr Cirncias Agro*
nomicaa dr Portugal, uma tcstao at drnr para qt/r
o ar. pro!, dr Hcnriqtic dr Hatton tige%*c rntrrgn a
doufa colrctividadr do um diploma r mrdalhn do
prnta Contrridoa peln Socirdadr National do Agri
outturn r rcnhrnsur uma contorencia aobrn o trma

"Viaao dr um agrdnomo portugura acrrca da
agronomin hrmuIn t a P testdm o mt. prof. dr. Sou-
*a da Camara, ludcadit /Wot ara. dr. Orlando Guor-
roiro do Caatro, miniatro-conarIhriro da ombaixada
do Hranil, quo reprrsrntava c> rmbnixador, r mg.
Toixoira dr Sotna, na dire^nu da Socirdadr. O ar.

dr. Hmriquo do Hnrroa tot rntrrga da mrdalhn.
depoia dr hiatoriar a vida da Socirdadr Nannual do
Agriculturn, dirrndo da xua obra a /rente doa noa-
aoa maia importantra problrmaa agricolaa. A meda *

Iha o/rrecida comrmora, prrciaamrnto, o cinqurntr-
nurio da inatitui^ao, para a qua I o orador trvr ca •

lorotuet palavrn* do olugio, apontando oa nomra Hum-
troa dr individualidadra quo non noun dratinoa tern
prraidido. O ar. eng. Trixrira dr Souxn agrndrcou,
om name da Socirdadr dr Cienciaa Agrondmicaa»
saudnu o reprramtun to do ar. rmbnixador da Hra-

ail o o pro!. Souga da Camara, r pda tnmb&m rm
rrlrvo a notaxel obra da aun congdnoro brnaileira,

O Pro I. Hmriquo dr Hnrroa, pronunciou, rntdo,
a aun contorencia . quo inaorimoa tin integral

*’Sr Piesidente Sr, Kmbaixador do Briiii!— Swnlior.il* — Senhores:
'‘Durante aeasenta diat um agronomo portugues

permuneceu em ultimo contacto com a agronomia
bratileira .

“

Analisemot esta frose para entendermos tudo
o quo nela ao contem

"Um agronomo portugues" --- eia o aujoito da
ora^ao Mas quern foi e*te agrdnomo portugues?

KntarA ele, quanto A amplitude, a profundexa
e a b''tualiiagao da aua culture profissional, em con
dl^oart de apreender integralmente o valor e o tia-
balh * doa agronomos bras i lei ros, na vaatiduo dot
seui

]
rogrames, na multipltridade daa suaa reoli/u-

*. <>*3 ** magnitude e na variedade do territdclo
onde actuam?

Advogado em causa propria, date modeato igij-
non-* podura, na melhor das bipoteaes, responder
que fe o possivel para ver muito e para ver bem
Mas nao contestant que a inauficiencia dos seui CO*
nherimentos nalguns ramos da Cienciu Agronomic.*
o tenlia obtigado a nem aernpre ver tanto e ifio

bem como deaejaria e conviria

Pioaaigainos na analiae da proposigao inn id

Seaaenta dies foi o piuxo da |>ermanencia . 1C

conquanto a« liaja afirmado, aem fultar a veidade,
que o contacto foi intimo todos reconhecerAo
t later ae da paiiodo cut I issinio. qua llao pel note
lr a toda a parte, (pie nao conaente ae veja tudo o

que hu pnrn ver, que impede, em suma, os convi-

vios demorndos. reflectidos a pot isso proficuot.

Compnremos agora o pruxo da visitn com o ob-
jecto visitado: a Agronomiu Hrusiluira. Salta uos

olhos que a domora dc dois tneses, de curtn que ja

era, considerada em abstrato, se torna simplesmen-
te exigua, cpiasi ridiculamonte exigun.

Imaginemos, na verdude, o cuso inverso; um
tecnico estrangeiro desejando conbccer o Portugal

Agricola, esta noasu pequena o too iimadu nesgu do
terra europeia; e querendo convivor com a Agrono-
mia Lusitana, esta fabtngo em que nos aliatamos r

que, outre tantn incompreensuo o desajudu, lulu por
bem servir o nosso povo. Inmginemos tal cuso o

perguntemos ; uceso bastariam CO dins, 5 duxias de
rApidos o curios dies!, para que esse tecnico, inte-

ligente a sabedor que fosse, daqui itaiase a conhe-
c*r realmrntr a ngricultura portuguesu e as noasas
instituiioe* *• renli/ncoes no runipo agronomico?

A n-qi.Mu nao poderiu deixar de ser negativn.
!• tenio meis quanto, no conhacido* dixer do Conde
do Ftcnll i , "poUCOB puiaes em extensao igual, opr©*
aei.tem tatito como Portugal aspectos diversos de
Netvrsxtt, revelam diferengas tao seusivais nas flo-

ras ©:«pontfineas locals e tao murcuda divoraiilnde

IK*s npimtr o nus prAticat agricolas"; de tal inodo
que ‘ un viajante, por liipotese levado aubitumonte
do centro do Minho ao ceutro do Alentojo, se jul-

gariu a mtlhoes do leguus «lo sou ponto de pur-
tida .

**

Nao desejo, no perfilhor este parecer, ficar in-

cluido no gtupo datiuelas "aspiritos suporficiaia ou
levianos", na aeveru uprecia^uo <le Silvio Romero,
para os quais "o Norte portugues guurdaria, com
relu^ao ao Sul, distuncia pouco mats ou menus com-
paravel, sob o aspecto climatologico, A que vai da
Venezuela a Patagonia, ou du Siberia a India me-
ridional .

"

Considero etA como perfeitamente exacto que
estes ‘‘iniuginosiih bxageros", ae acato alguem os co-
meteu, seriem, tal como enota Romero, "refutados
de antemao pela exiguidade de um pais, que nuo
passu de 558 quilometroa no maior comprimento e
220 m* maior larguru. situado na Europe meridional,
om peninsula teaguardudu dos rigores do Setentriuo
pela giguiiteacu muralbu dos Ppineus, e docementa
uquecida pela proxintidude do continente africang.'*

Nao obstante, todo ngrfinomo portuguAs sube
tpie, interpret udu com o deaconto duvido u expreasuo
‘milbaies de lAguas". ease brilhante escritor (pie foi
bicalbo, tao ligudo a vida egiicola e a utividade ugro-
nCmit a, tinha inteira raiao quundo fuluva da extie-
eni variedade do Portugu! Agiicola,

Da culture m&ximamente intensive do Noroeste.
baacada em treballm, Ague e materia organica, A cul-
ture extensive do Sul e do Centro l,e*t* caracterixada
l>ela expiora i,ao em grande eacala dos cereals de
pruguiwt e pela criagao de vaatna elect i von de gado
tnunudio, attuvesaando ua regioea vinicolua eapecia
lixadua, tiabia com marcuda indi vidoalidade, puaaan
do jielas xonaa de olival, pei'COlTendo a norte « cell-
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tro os grande* povoamentos do pinhal bravo, o a

Mil hi larges mnncha* subericolos nto ntingir <*»so n*

canto msditemmico quo A o Algarve, com n nun cul-

turu do primicias « n suit uspecinliziidu produjao

fruticnln,

quanto* o quanto* aspccto* divorsos!

— qunntoi o quanto* contrast** cheio* do f6i\a »

vide!

quanta* poisngens too profunda, too intimnman-

to diforuntes!

— quiinla variodade do solos, roldvov, chinas!

— quanta o quAo acentuada divouidado do cultu-

ral! e nriimais ngricolns!

- quo uotoriai divergencies no* iiistema* do cultl-

vnr a terra!

— ipio forto* nfimtnmentaa nn produtividado don so-

los o no rondimonto das eulturus!

— o nto quo discropfittclas ricentundns nos tipos hu-

tnanoa, do temperamonto Iiudaz uns o bulijosos, len-

to* o meditnlivos outros, irmanados todos iqienn* no

Convuncimento do qua a terra do sou pni* nao dii do

comer nquele* <|ue a nao truballmm com zolo inces-

sant© e omorosa diligoncin

,

Como sol in possivol super quo o iiosso hosjiede,

am face do tal quadro, pudosso ficar inteirado, nao

direi jii <los sous muito* ambiontes, mas das suas

linhas mestras e das suas cores fundamentals, no lon-

go d<t eurto ospajo do dois mases do permanencia?

Nao osquo<;amos, idem disso, quo o nosso h6s-

pede nao seriu um mero turista, mnis dosejoso do

porcorrer estafndos itineraries e umbicioso <lo coloc-

cionar etiquetas do hotois, do quo nnsoundo por co.

nhocor Verdadairamento o pais visit ado. Supuzemo-

!o. na Verdade, um tecnico agrondmico, o logitimo &

ndmitir quo, idem de quoror observar us paisugens

naturals o humnnns com olhos <lo ugronomo, conhe-

cer qui/esse tninbom os problomas ngricolns do pais

e u maneiru como deles se ocupa u agronomia res-

pnctlvu . E, entao, tudo indica quo us suas exigeo-

cias sublriam e quo, do oscasso quo jii ora para o

moro turista, o tempo disponivel passnsse a ser do

todo insuficionto para esto turista "double" do agoV
nomo

.

No campo tecnico, e do pretumir quo, entie

muitos o outros aspoctos, Ihe interessassb ficar a c«-

nhscer algumu coisa do* motodo* do cultura, tiio di-

forontes, por oxemplo. do provincia para provincia,

no quo raspeitu u culturu coreulifica e mais ainda &

culture viticola, osta complotadu polos tdenicas ori-

ginals do fabrico dos vuriados tipos de vinho; n!gu-

mn coisa tumbdm da exploragao florostul, <losde os

cnrvalhail do Norte aos pinhuis do Norto e Centro
o aos montadus do Sul; algumu coisa due missus ra-

jas pecuArias o das suas too variudaa aptiddes.

No campo econainleo, o nosso observador nao
csturiu ciento da roulidodo onquanto nao verlflcasso

n quo ponto suo amptas os "zones de custos” das

nosso* principals produce** agricolas, inteirando-xe

assign da oxtroma variodade do condijoes fisingrA-

ficas, tdenicas o sociuis sob us quuis suo obtidas tuis

pi'oducdos

,

No campo nodal, havoria dsso observador do so

surpreendet com a acentuada diverxiduda de estru-

t ui a ugriiriu <lus regions agricolas, tanto no qua res

poitu « divisoo <la propriodada, como & proporjuo
relatl>'a dos vftrios tipos <lo emprosa o <las formas
da exploraciio, como k distribuijao do populajfio ru-

ral polos classes sociais, etc. etc.

E soria, am xiima, am face do tfio murcada dispa
ridadu do ambiontes, nctividudos e resultudos, que
o ugronomo estrangeirn havoria <lu so certificar do
quanto sao profundomente diversas, de regiao para
rogiiio, os problomas quo ii ugronomin portuguesa
Compete exludur e resolver; e do quanto tom de sor

ospociuli/ados os diverse* organismos undo tnis agrti-

nemos oxercam, on dovvriam oxorcor, a sua otivi-

dado

.

Nao o do Portugal, porem, quo dosojo ocupar-

mo.
Ao falur do nosso .Pais, e an insistir otn conui

pi© A multiforme, no suo poquenez. pretundi uponas

obtar um term© do contrasto, proporcionar iinw

base de comparuciio para quo, umplindu enorme-
niento a oscala ao passer para esse quasi continen-

to quo I* o Brasil, todos ontondem a quo por.to mo
assist!* razao no considornr exiguo o tempo do quo
dispuz para visitor, ugronomienmonto, u<iuola jovorn

o progressiva Republica

.

E talvoz, ofinal, nao tivosso sido ossa oponas «

rnzao por quo tanto faloi do Portugal numa pules-

tra quo tem o Brasil por temn . Eu soi quo sao pe-

qunnns ns semelhnm;ns ontro ns agricultures dos dois

pnises; mas no in por isso mo paroco inaplicovol a

-opiniao tlo Andre Sigtriod do quo "para interpreter,

com plohu inteligonciu. us nvilizajoe* lutinut do ul-

trnmnr, is neenssnrio conhecer u fundo a Espanhu e

Portugal .

”

Trntomos, porem, do Brasil. Do Brasil, dossa
"parto mnis viva o mais dostucodn do mundo quo o
Portuguos criou”, nu dofinijao de Gilborto Freyre,

o quol, nliA*. cxnltnndo embora u acjiio do Portugal,

considorando "ridiculo protendor quo o Brasil exista

indopendento do sun formajiio portuguesa" e repu-

tamlo ossoncinl para o Brasil “a culturu luso-brast

leira”, nao deixa de npreciar n in rluenciu doulras
culturns no afirnmr, octrca da sun Rente, “somos o
Comoro do umu vnstu cultura plural."

Falnmos do Brnsii, objecto da visitu de quo vos

estA folundo o ngronomo portuguos quo a levou a

efeito, chamado i>or um convito, poru 6Io extrema
mento honroso. do ilustrn Ministro da Agriculture,
Prof. Daniel de Carvalho,

Falomos do Brasil, essn Najuo de quem Ste-
fan Zweig disso quo, uo conhece-lo, "perceboru quo
havia lanjado um olhor para o futitro do Mundo" o
ainda quo aquoles quo a descrevem "irconsciente-

mento jo descrevem o sou ontem”

.

A superfine total do Brasil exrede 8,5 milhoos
de quilomotros quadrados, quasi tanto como os 10

milhoos do toda a Europe, pouco monos do quo 100
vezes a Area do Continente Portuguos, quiitro vezes
u totalidade das uctuais terras portuguesa*, perto do
7 vezes a superficie da nosso grande Colonia de An-
gola.

E’ o quarto pais do Mundo, r-m extensfio tei-

ritoriul, npds n Russuia, a China e o Canada, ultra -

paxsando os Estados Unidos em 700.000 quilomo-
tros quadrados . Ocupa W da superficie da Ame-
rica do Sul. O sou porimetro mode 21.200 quilo-

metros, dos quis 0.200 do costus muritimus.
As distfincios da Venezuela a Patagonia o da

Siberia A India meridional, u que so referiu Romo
ro, e quo eranr nu verdade nbsurda* quando uplica

das a comparucoox entre terras Portuguese*, deixa-

riam <le o ser se so referisseni ao Brasil

.

Aos 6.000 quilomotros quo traduzem aquelus
dixtanciux. o Brasil pode contrupor, sent grundo des-

vantagem, os 4,500 <|iie vao dosde u Serra Pacurui-

ma k I.agou Mirim

.

Quem podorfi deixur <lo pensar, perunte estes

dados, quo o Brasil nao sejit umo Najfio gigante? E
como poderiu um inexperiente turista pretender co-
nhecer aquilo que nao pAde ver esse uutentico ci-

dadao do Mundo que foi Zweig, experimentuilo co-

mo poucos em visitar terras e conhecer povos.'

Zweig que, apes mein nno de permanencia, outru
coisa nao pode reconhecer senAo que “apesar de toda

u diligencia em aprender e de todo o viajur, uinda
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tm<» poNio Hiitr quo conliero o Hrmil «• xi*i tombvm
quo limn vicltt inteira nao liuslmm puru conh#c#-lo"

.

A par dosta vaxlidao ©nnrme, o a dificultar mail
a obxorvacuo, xobrotudo qtiando ext a no protiHo an

cntxax da terra, r protanda oxorror-io com critorio

t4cnlco, »urn« a extrema diverxidudo dc ambiento* i*

uic>», no pc da qunl a noxxa vnriedade da mpecto*.
not or in coino moxtrni que era, dcixa do lor varioda-

de para xer utiidado. Foi c#rtam#nt# ao ptniar no
Mundo quo 6 x sun Putt la, que x Silvio Romero pa-
r#c©u leviano que no Contidarats# Portugal como um
pai« do inuito ucentuadu (Hferencta^ao fisiograficu

.

K. no verdade, m foi da facto o icu tarmo do
confronto, ha qu© dor ramu ao grand# Mextro bra-

tileiro.

Serin impoxstvel, descabido, pueril file, proce-
dor nqtii n umn doicrifuo do Brasil Agr&rio.

Alguns trains apenns para demonttrai a extre-

ma divertidad© fixionbmicu dm varias regioea.

Quanto ao clima* a tendo presont# que o terri-

tory nbraug© quasi 40 graui om latitude, niio e do

aurproonder que apare^am modalidadaa muitiaaimo

diversnx. Baata notar quo. tanto n regiao equatorial

como a tropical o a sub tropical, como ainda n frnn-

canumto temfx^nula, ©stao reproxentadna.no pa it.

Dvxta modo, ot climax bratilciroa, oa mac ro-climat,
variam dead# o muito quanta no trio, paatando polo

quanta, palo tumperndo-brandn e
#
p#lo temperado

• triu

,

oxcluindo nixinas o glacial, otcilando outre

temporaturux maximax nbxolutna mensaia superloros

u 40 gruux # minimus abaolutaa, mentals tumbom,
inferiorex n 0 gratis.

Quanto a chuvaa, u oacilacuo do local paru lo-

cal tambour «'• marcant#, baxtundo notur que, relati-

vamente ui capitals dot Kxtadoa, at praci pitapat

uiiuait oactlam entro o maximo do quasi 3.000 mili-

metros. em Belem, t* o minimo da 1 .000 mm, no Kto.

Km cortaa regioea us ebuvna xuo abundant©* ©

froquontei, noutraa maix excaaxas e vobretudo mui-
to incertas* como aucede no Nordeate, com as huux

fumosux aeras periodteux, ’’leit-motiv" do toda lima

moderna corronte liteuWiu e xociolbgicu, cujus bri-

lbuntex detcricoe*, lodavia, nao creio quo au|)<*tem

»>x pugiims fuinoaAa do Kuclidea da Cunlia xo!»re oa

xertuea o o respect ivo "ciclo mflexivel das wen",
A diferenciacao hubitmd doa climax j>ela latitude,

•ornate em cert ax regioes com for^a morcanto, a

influonciu da longitude E* o quo d»x Bliclidaa da
Cunha: “a partir doa tr6picos para o equador, a ca-

racterixatpiu pttlai latitudes cede As causaa aecunda-
Hax per turbndorna

. Defines© nnrmulment# pdas
longitudes**.

K odicionu-ae, outroasim. com nfio menor vigor,

a diferenciacao polos relevos, gramas a qual - volto
a citar Kuclidea so criam climas equatoriaia em
eltas latitudes on regimes tomperndos entre oa tr6*

picoa"

.

Nao extol), poioin a fairer o extudo do clima
braxileiro. Pretendo, aorneiite* chamar u atenc,uo

para a extrema variubllidade dox uspertox climaticos
do que, allAu, eu prAplio, pude eloqueutemente
*q»ercel>er-me ao viajar nun) s6 diu no Rio, onde
predominavam oa trajea In uncos, para a peqitenn
rid tide de (Ylotas, onde toda a gente, em franco
parudoxo com o nonie da terra, envergavj oa exjms'
a<»a l upotex exigidos por lima temjierattiia de 2 grant
**egativoa e pelo cortante vento do Sul, all ulci’nha-
do do ’’minuano" . Maxta lembrar tambem a differed*

que exixte outre ax quentes e umidaa regibes oqtia-
toriaia o ax temperudax regions do Sul. Aa pinnei
ras, toatro da(|uolax chuvas diluviais e rnrhent#s
eapantosax quo Ferreira de ("astro, com realixmo xem
par, tao b#m desireveu: "Era um diluvio onuol que

vinlia do Peru, da Bolivia, dox contrafortea d«»* An-

des, veins quo borbuUiavtitn, blocoa de goto que sr

derrotiam. ©tcoando-t# nx terra alta, regougnndo mu
cacohoeirax o dextrafando, do passaged!, tudo quan-

to so opunha". Ax xegundux, ax temperudax »«>•

gibe* do Sul, nux ()uais (do novo recorro a estu opo-

pAia nacional quo © "Oa Sortoex"), naa quoit "attn-

gido o inverno, a impretxuo do um clima ouropou e

pr#ci\nt topi n o Sudoosto frigidixsimo sacudindo

chuvitqueirox finox e oagarcnndo gardnx; a novo ron-

dilba ax vidraeax; gelam ox piintunoa; o as goadnx

brunqueiam polos campot". Nao assiate, portanto,

a manor razao mpudex autorea quo, como Jacques do

Law#, tin aua obra "L’AmAriqu# Iborique", doclurum

(juc no Brasil hi\ ajienax doit oleinontoi comuna a

toda a Nacaot a lingua poituguosa e o clima tropi-

cal que — afirma “to oncnntrn do Norte ii Sul".

A lorn da noxsn lingua, mint os outrox, a bom vnlio-

•ot, elomentos comuna, unificadoret, exiatom no IJra-

xil; mas, entro elati nao so conta o clima tropical.

Maix domorado do que falar da diverxldudo do
climns aorta trntur do divertidade dot tolos, porque
nestea a multipUcidad# do tipoa o maior © as ros-

pertiMiH munebax formam intrincado "puzzle", bom
ninit (onij)lexo do que toda a combinucuo quo so

poxxa imaginar de macro e micro-climat

.

Diroi, upenax, quo nexte sector so oncontra do
tudo ou quasi tudo. No "entnio do lniipu podologi-

co do Brasil", organizado polo Prof. Tliomuz Coo
Iho Filho pm a esxa cornjoxn obra quo e a "Geogra-
fiu du Fomo", de Josuo de Castro, upontum-xo 23
diforentes tlpox principoia do solo, dexde os malt ri-

cos oluvioes, ox ferteio "muttapea' 1 das rogiooa da
c .ina © at excidontex "terras roxaa" dox cafozuia de
S.*o Paulo, ate non podregotot xalmouroes e as fra-

Cooperativa Central dos

Produtores de Leite Ltd.

Av. Presidcntc Wilson, 1(51, 12.°

andar — Tel.: 32-4250

A unica orjjani /.nt;no distribuido •

ra que entreRa direlamcnte ao consu-

midor mensalmente mai* dc 200 000

litros de leite em recipisnte inviola-

vel

Abanlecer.se na COOPERATI
VA CENTRAL DOS PRODUTORES
DE LEITE LTDA e garanlir-»e con

tra a fraude do mnis rico alimento

huinano

A COOPERATIVA CENTRAL
DOS PRODUTORES DE LEITE
LTDA e o maior orRao de intercam-
bio sntre produtores e couaumidoroa,
tendo distribuido em Janeiro ultimo
nndn menus de 7 396 355 litros de lei

te procedente dos Estados <le Minns,
Estndo, do Rio e Sno Paulo
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cun nreius d«» tuntos e tnntos locni*. Fumjilo do uma
geologiu variada, dum rnlflvo acentundo « diverse,

do climus muito diforontos, niio <> do surproondi i

quo on solo* brasilelros cntro si divlrjnm cc.nsidorn-

vnlmente, quor non tipos principals, quor na* mui-
lui variantes <|lio cada urn dostos tipos comportn, •

quo alia* noo uitidn insuficionlomonte conhocidm. pot -

quanto a reconhocimnnto ugrologico dostn imonNU
territorio estd iqwinns principindo. Sot) um .iterio

()m|>liNtu do aprecinigao do capucidiu.o )>rodutivn>

quoro fazcr notar quo hli sotoi do todaN on catego-
rio», do fcrtil no fraco, do nltamente produtivo no
inleirnmonlo lAfaro, o nao apanat, coxr.o supouin
nquolos quo indevldnmonte gcnornlizam o iierpe-

tunm n celabradn nproointpio do Poro Vnz do Cu-
minim do quo n torrn “om tnl manoirn & graciosa

quo, quorondo-a aprovoitur, -lar-so-A noli) tudo”; o

niio nponun, in dizondo, nqueles solos foraciaaimos

do quo nos fain, com portico iirrobutnmonto, Stufnn
Zwcig no dizor quo “o solo, intacto dosde soculos «

milAnios, rospondo nqui n todo o a polo com umn
enorgia quasi incrivol"

.

A obsorvncno. mosmo sumArin, do ngr6nomo
modinnnmonto vorsndo om nprecinr n vnlin agrico-

In dos torronos, niio oscnpnm, n par do zonns do al-

tn fortilidndo nntivn, vastus extonsoos do torrono

proprio nponni purn past agon* ou do nptidno esson-

cinlmonto florostnl

.

Nn relucno dos solos do Prof. Thomnz Coe-
lho, num total do 23 designaQoos, ha 10 cuja apti-

dao cultural ostii indicnda com udjectivos tnis como:
mii, preciirin, inferior, frncn.

A cscassn produtividude intrinsocn de muitns
torras, adicionam-se, como factor polente do degra-
dnciio dn fortilidndo; as ngocs orosivns pluviuis o oo-
lii.in, mnnifestndns, logo upos o cortn do florestn es

pontanea, com ft>r(a devastndorn muito superior A

quo ostnmos hnbitundos n vor sob os nossos main
policindos climns . O "suporlutivo alcanrudu nli poln

Nnturozn", do quo fnla Zwoig, niio se reforo apenns
ii fecundanto a<;uo destn, mas tambem nos sous efei-

tos deitruidores : “As trovoadns quo, com ostrondo-
sos relumpagos, rusgam o firmnmonto, ns chuvns
quo no predpitnm om catndupas”.

A muitos ugrunomos brusileiros ouvi dizer quo
n frnso, induvidnmente genernlizadn, do cscrlvao poi.
luguos contribuiu pnrn tornnr main ardua n sun tore,

fn — jn que, convencidu n opinion de quo n torrn
hrnsileirn tudo, em todn u parte e nbundnntomente
podo produzir, com o so goito do n quorer somour,
nos tocnicos ntribuin a responsabilidude do fraco ou
nulo rondimonto om muitns zonns, nfinnl do si mes-
mus frnenmento capnzos de produzir , E’ um tnpico

seme 111ante a esto do "benignidade do nosso clima”
cujo rovorso agricola, nos outros, agronomos portu-
gueses, bom conbecomos, o melhor do quo no«, os
agricultoros de profissiio quo, de ha soculos, Ihe

vem sofrendo os efoitos nefnstos. A lute du agro-

nomin brasiloiru pnru obstur ii dogrnda(uo do solo,

n para lbe elovur o nivol de fortilidade, i, por sii.ul,

uma daquelus om que o combute e main arduo o se

estende por maiN oxtonsa froute.

A resi>oito do solos, como a respoito de climes,

quis uponas por em relevo a vnriabilidade do eon-
dicionalismo brasilolro, e por isso poroi ponto no as-

sunto

.

A diforenciafuo agro-climatica, por sue vez,

rondo/ u um ncentuado polimorfismo fito-geogiafico.

Os googrnfos continuum referir-se a oito grun-

des regiSos, indo dosde us Flarestax Tropical a da
Amazonia, as vtistun Campion* rlo Sul, prolongamen-
to dos pampas argentinos, passundo pelij re£iao lito-

ral de co</ueirosi rostingas, e roa/ifiues, pelus caatin-

fin* e pelo carado, polo Ctimploxu ilo pantaiuil, polos

baba<;unia o polos pinhais dr araucarias, do PnranA
o Santa Catarina

.

Niio t do aurpreonder, em face de tai multi-
plicidade do nspoctos fisiograficos, quo ns plantr.s

com aproveitnmento economico, ns culturus ogrico-

lns e florostnis e as rspecies pecuiirias sojam varia-

dissirnan O conreito, tiio difundldo, do quo o Bra-
sil 6 o pais da monoculture, com os sous cclebrados

ciclos do liqueur, ,do algodtio, da borraeba, do cafe,

do cacau, d um conroito quo nunca foi porfeitnmen-
to oxucto, o cada vez mais se nfastu du realidudo

,

O quo d exacto *ni, melhor, o que foi oxncto
— do predominio quo, duruntc detorminado poriodo,

corto produlo agricola toms na oxporta^ao. e, por-

tnnto, om toda n economin nncional . Isto, pordm,
niio equivale a monocultura, no sontido tdcnico do
tormo, jd quo a viubilidndo da propria culture co-

niercinlmonto dominante roclamn a coexistdncin de
muitos outros ramos da explornipio ngricola . E’ o
quo, por exomplo. om conferdncin roconte, justn-

monto otiBOrva o Miniatro Daniel do Carvalho, a

propdsito do u<;ucnr. "No ciclo dn cnnn-do-nipicar,

ns regions dos engonhoa, situadus no litoral, eram
nbastocidns de gado e cerenis provenientos do inte-

rior, Nunca houve, proprinmonto, monocultura, ex-

clusiva produ^rio de caria, o, aim, apenns, predomi-
nance) do atpicar como artigo de nxporta<;ao”

.

Numn rouniiio da Sociodade Rural Urasileira,

om quo live a honru de tomar parte, vi debater o
projeto do promover a omigraijao de umna dezenas
do families a^oreanas, a quern se facultnria habita

t;uo c terra, destinad i esta niio so ii produijdo de nli-

mentos pnrn a fnmilin mas tambdm ao lornocimento
de generos horticolaa para S . Paulo, ao mesino
tempo que se Ihes exigiria o compromisso do pres-

tarem servico nas lavras de cafe nus ocasioes de
maior intensidade de tranalho. Desta forma, a la-

voura cafeoira, cuja similitude tecnico -economien
com a exploraipio do vinhedos no Doliro 6 manifes-

ta, a luvoura cafeoira, exomplo mais quo todos tipico

da especializa^ao em agricultura, nao rleixaria de
contribuir para a mais declarada policulturn.

Seju como for, do ponto do vista tecnico, e sem
embargo da existenciu de regioes especializadas, a

agricultura brusileira manifesto acentuuda, e penso
que crescente, indole poli-cultural

,

A estutisticu oficial procede ao ccimputo anual

das aieas e colheitas de 22 produtos. quando em
Portugal so menciftnam apenas 12. Os referidos 22
produlos, cujo valor total, em 1940, atingiu 24 mi-
lhoes de contos, pertencendo ao cafA o primeiro lu-

gar e ao trigo o sogiindo, sno os seguintes: Arroz,

Avoia, Centeio, Cevnda, Milho, Trigo, Algodiio em
rama e em caro?o, Cacau, Cafe, Cana do A^ucar,

Taba<;o, Ricino, Feijiio, Batata, Mundioca, Abacaxi,

Banana, Coco, Laranja. Uva e Buzerna

.

Mas a lista das produfoes vegetais hrasiloiras

6 incomparavelmonte maior.

Fultnm, na relu^iio ucima, os inumerns produ-
tos du flora esponthnea das zonas tropicais, algum
dos quuis alius come^am a ser cultivados, abando-
nando o sector da produce extractiva para entiur no
du agricultura: bahii(;u, borracha, manicoba, curoa,

cera do carnauba testa, dando 500 000 contos por
anol, corn du licuii, gunranii, oiticica |>nn;uva, jati-

nn, raiz de timbd, a ervu-mute, som a quid o gai'.clio

niio pode viver, a custanha do Para, conliecida poi

“carnu vegetal", tul a suu riqueza protoica, etc., etc.

Somenle us pluntus produtoras du dluos » p.ordnras

obrungom cerca de 50 uspecies diferunies, cuja pro-

duipio vale 150.000 contos, excluindo os sub jirodu

tos. A flora medicinal, entru a qual se destucu u

qulnuiiu, compreende mais de 130 espAcius. E, on-

tre outras plantas uteis, com variadissitnuj aplica-
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Vo«»». contain %© detenus do ©species, tai l como (cito

•o acaso) o a^afrao, a nniloira, n omrutn, a buuni-
Iha, o crnvo, etc. «

No grupo d(i% plnntas cultivadas, a rolacuo do
Estulisticn omit© muitissimns, Como por exemplar
cho. amendoim, mjn, momona, tunguo, sisal, ram!, pi*
Irun © jut*, lirilm © cnnhumo, © ninda, ontro as cul-
tural uli m«nt hip* iioiiai ronhecidns: batata doc**
tomato, ceboln, a Iho, nlfnre, rouves, nnboi, fava, er-
vilha o at mail variadai hortali^at — tudo produ-
to« npiito procuradoi na« cidadoi brasileiras cmdc
•ao Mptnciudoi no ion nohre pnpel do nlimentos pro-
totorn

.

No toctor dn fruticulturn, fnltu toda oita vn-
riadu o nnhorosa cole^uo do frutoi tropicais e sub-
tropical, como sejnm o abnrate, a manga, o mn-
mao, a jaca, a pupunha. n jaboticabn, a innnguha, a
•orva, o niiai, o jambo, o maniciija, a goinhn, a nno-
na • «|unntoi o quantoi mail!

No quo rcspeitn a fmtoi dot rogioos tompora-
dai, oml>oro pm poquenn ©scale. ja io produzem pei-
s©gos, jx-rfu. nunjus o mnrangos, com oxcelonto as-
jtescto o labor. idem do grand© qunntidado do uvo,
da quul to vinlfica o bastnnto para oxcodor um mi-
Ihao do hoctolitro* de vinho, parto do qual, fnbrica
do com castas da vitis viniforu, om meu modesto
paroror, •— quo mo pordoom oi Portuguese* do ca
a do hi, intransigent©! noita materia — intatrnmon-
te digno <1e ir a mesa do quulquor cristno.

Tumlwm cm cortoi rogine* do Rio Grnndo do
Sul, a oliveirn comedo a medrar e nlgum ©xompla-
rei tivo oportunidade do vor ©m produ^ao. Quanto
•o custnnheiro, a itia adaptubilidudo nta comprov.i-
da not xonai temperadns-frins, o ju hd quom. no Kra-
•il, coma caitanbo nacional

.

Falando agora do Silvirultura, 6 imensn a mo
divonidode. Da flora arborea das regio©i equatorial,
tropical © nubtropirol, nom imnginnr posso quanto ©
variado; polo pouco quo mo foi dado vor, compreondi
qu© eitava ©m preien^a d© povoamontoi cuju com-
poti^io lilvicultor nlgum de formalin npono* euro-
p^ia ioria capuz <1© indicar iom falhoi. Industriu!-
ntonte, porem, a principal riqueza floroital ©neon
tra-i© nos Estodos do Sul « A repreientuda poln ©-
P^cio a quo ali chumam pinhairo ou pinho © qu© A
• Arauimria hrnaihenaia ou unQuatildlin, ocupando
cerca do 10 milhoes do hectares.

Esse meimo suposto lilvicultor d© forma^ao eu-
fopeia, noo deixaria, porAm, de encontrar ©species
*ua* conliecidui, e ontre estai, com enormo impor-
tAncia ©m todo o Sul, mas tuntas do genero ©urn
liptua, reproientadai por milhoos do exemplarei, e
cuja introduce na grande cultura io dev© a um
tecnico braiileiro diplomado polo Eicola Agricola do
Coimbra: Navarro de Andrade, K, alem do euca-
iipto, outras etsencias me encontmm, outre as quail
•• vulgarei coniferas de ornamento como ai cuprei-
iui, os cedrus. as tuiai, ai criptomeriai, etc, E at£,

segundo observe!, o notio prestavol pinheiro bravo
®*tA a revelar adaptabilidade manifesta, traducida
por fortiiiimos crescimentoi anuaii; vi-o, proximo a

Pelotai, em terra urenosa. quaie an nivel <lo mar, ©
voltei a encontra-Io, Sempra pujante, nu Serra de
Itatiaia, a quuse 1.000 metros de ultitude

Nao pode restar divide poitunto e so ai. pre-

tendi chogai — de como d ampla u variada u pro
ducao vegetal brasileira e de como se torna impos
sivel conhece la e aprocia-’iu »om uma preparu^ao
iigrnnniima quasi universal e sam uma vida inteira

do observai;uo e estudo

.

Se qui/eneinoi dar um termo de comparaffin, ©
o que desejuasemoi procurer em torra portuguesa
teriamoi «|ue iniciar a viagem pela colAnia de Mo-
Cembiqiie, seguir para Angola, tocar em S Tnn\e,

demorai algum tempo nos Ac^rei r na Madeira, pa-

llet rur no Continent© p©lo Sul © abandonn-lo ]H?lo

Norte. E niiim meimo, muitoi aipectos doixnrinm

d© ©ncontrar-se. embora nlgum outroi turgiiseri < om
©ipeclal oi tipicamont© mediterranicoi: nobr#iros ©

fruticulturn nlgarvin) deiconlmcidos no Bratil*

Quanto, finalmente, a produ^ao pecu^Ha assu-

me a mais vultosa importuncin, com tendAncia a au-

mentar. Sao quasi 74 milhoes de enbe^ns de bovi-

noi, aiininos, muarei, ovinos, ovinos e caprinos, ulom
de 63 milhoes do animuis de capoeira

Afis 74 milhoes de cabe<;iit naturais correspon-

dom 35 milhoes de enbeens normnis. Divididas oi-

tni polo quant it ut i v<> da popula<;ao ativn agricola

(9,5 milhoes) obtom -su a media do 3,7 cabo^aa nor-

mnis por habitant©. H' um nulice qu© moitra a im-

portanciu dn peCtlirla no l*ais; comparado. por exem-
plo, com o nosso verificn-se que o ultrnpnssu quasi

trei vezes

.

Quanto a compOsic,ao por espccios do armontio
braiileiro, pod© ter-se por finncnmente favonivol

.

Basta notar quo o quocionto das calio^ai naturais

polns rabo^ni normnis e apenat de 2,1. quando etn

Portugal sob© a 4,2, o s6 no Minho o no Douro Li-

toral desce abaixo do 3. Por sun vox, esse cooficlen-

to tiio exprossivo que e o indico bovino ( do bovi*
nos sobre o total) atinge 35 , mail do quo o indi-

ce mlnhoto, 11geirumen te menos do quo o do Dou-
ro Litoral o muito mail do quo o nosso indice genii
quo © npenu* d© 11%.

Tombem a compoiiijao qualitativa, dentro flo

cadn esp^ci© animal, upresentn grnndo divorsidndo.
Nos bovinos lui n considernr doit ratios distln-

toi: na regiiio tropical, e o Zebu, importndo da In-
dia mas adaptudo e melhorodo, n poilto de ter dado
origom u bom caracterizodos tipos nacionali, 6 o
Zebu que domina, quer puro, quer em cruzamentos;
na regi.io temperada. as rac;as inglesns (Hereford,
Shorthorn, Polled Angus) domonstrnram adaptabtli-
dnd© e sao hoj# a base dn suu riquissimu industria
xootocnica Nas zonas de produ^uo leiteirn. domina
u rai;a bolandeia, pura ou cruzudu . Nas outras os-

pec ios, as rueas indigonns ou crioulas, importantos
nos gudos cavalor © suino, convivem, cruzamlo-se
frequentemente, com diversus rnrus estrangelras; nos
ovinos predominant ra^as estrangeirus de comprova
da aptiilao para corn© e ha: Roinney Marsh, South-
down Corriedale, etc.

A produf&O pecuaria e consideravel e vaiimln
O seu valor, ©m 1946, avalinu-s© em 9 milh6os de
contns. Alem du came, da In e dus poles, dus gor-

duras o dos laticinios, compr©end© importantos pro*
du^oos de ovos, me I, corn e soda . A ©xpansao da
avicultura o da sericicultura siio recentos o tradu-
zem-s© jxir progressos ©ipetnculares; hasta notar
<|Uo. em 10 unos, as umoroirus om S. Puulo pnssn-
ram de 6 u 50 milhiies. an mesmo tempo que a
produgfio do casulos suhia de 413 a 6.000 tnnola-
das Volto a insistir na afirma^do tuntas votes let

to, o agora nplicada it pocuaria: nun protend! dos-
crever u industriu rnot£cnieu, mas sninonte moitrur
quo, tnl como a produr.ao vegetal, ©mhora ©m ma-
nor grau, n producilo unlmul * vastissima © muito
diversifirudu nos uspectos rogionais.

O obiervador do llrmil Rural toriu uinda m»-
tro campo onde veriflcar a extreme veriabllldade
deisa imensa Nncuo: o elomonto humano Nun von
deter mo a falnr nuquilo qu© todos conhecemt qua
0 povo bresiloiro e das inais complosus most las ra*

» iais i|iie no Mundo se conhece: amerindios d© duns
1 «<.’«* distintas: tupts o tumoios', ouropous do quasi
todos os paisas o, ontro Antes, prodominundo os por
UlgUoses quo, por suu vez, estao long© de must Unit
uma re^a pura; afrn-negros, dot tipos mais vumu<!om;
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gonto* do M4dio Orient*; usiiticos per fim. K que,

nposnr clisso, lentil mui sistomatieninento, vui emrr-

Kimlo do fervilhar di..i' caldoirtio, uni tij>o pr6prio

dc humuiiidmlo. Mtn ideittidwln fisica jxjr o iu[iinn

to, mils de*de jii com visivol identldade psiquica, n

tnl ponto que *6 riparontamonte A pnrndoxo o paro-

cor do Zwoig, do quo fol 11 "motcla liitemitlca quo

fox do Brasil uma unidudo e quo sozinha o manta-

vo como unidndo". Nuo vurn dn caractoristicas mo*

nos snliontes o menos estimiivcls d^sto novo tlpo

do humanidndo, us do cordial ncolhimeilto o da ro-

norosidndo inata do quo, neste mosmo momonto,

ostiio dando provas sobejus Sun ExcolAnciu o Sr

Kmlhi ixodor, o domnis represontunto* do Priuil, que

so dignnrnm honrar-nos, n ostu Casa o n mini, com

u sun presonen

.

Doixemos, porcini, o iispoclo genorico do pro-

bloma Atnlco, para focar somento n circunstrinci.r da

cooxistencln duma oxtonsn variedado da tipos hu-

monos prnticnodo n agriculturu |>or ossa vn:.io Bin-

sil, o coda quid nao deixnndo do lhe imprimir d«-

tarminadus particularidadas . "Na rogiio do Sid”,

inloima o Anuiirio Brnsil”, predominam on elocla-

rados broncos; nus do Esto o do Nordesto confitituoni

a maioria du populu^uo, sentlo ontretanto, pouco mil-

nor o numoro tlo protos e do pardos; na n*Ri»io do

Norto a maioria o do purdos e pretos. Os amaretos

ostein localizados na rogiao Sul. o principalmentn no

Esludo do S. Pnulo".
Agricolnmente, merecom interesse os cluimiidos

“nficleos coloniais" conatituido* pola "reuniao do lo-

tos do torronos inodidos o dumnreados. formnndo urn

grupo do paquonos propriodados rurais", nucleus es-

tos quo, froquontomonte, corrospondam u grupos po-

pulacionais do proveniencia estrangoira. Em 1946 a

popula^no estrangoira dos nucleus compreondin gen

to do 22 nacionalidados, com predominio do pola-

cos e nlomiies. Muitos clestes nucleos especiallzam-

so om detorminados produces, como acontoce aos

itnliunps com a vinha, aos japonoses o portuguoses

cotp a horticulture, etc. Durante a minha ostadia

om Minas Gerais, o Secreliirio do Agriculture dig-

nou-se expbr-me quo projolava organizer dois nu

eloos coloniais: urn, a constituir por italiunos, o quo

so dedicuria a triti-culluru, outro, u former por com
patriotas nossos, o quo so ocupuriu do fruticultura das

regioes temperadas

.

Em suma; tembem no nspecto humano — mau
grade a tondonein para -o fenbmeno domografieo a

quo poderemo* chamar o "abrasileiramento" — a

plurulidndo 6 a regru

Falomos, por fim, om rapidijsima referenda do

ostrutura agrurio do puis, ompregada a exprossuo no

significudo sociologico. Aliena* para dizor quo, uqui

lambent ha variantes o quo o regime classico, lieran-

(,-u dos tempos coloniais, du grande prupriedude, com

murcada diforonciucuo entro policies o truballiado-

ids, voi codondo o passo a uma estrutura muis com-

ploxu. Permitir-mo-oi iluslrar o acerto com trochos

do citadu conforencia do Ministro Daniel tie Car-

valho om quo a questeo 0 apresentudu numa sinteso

luminosa: "Nao exisle no Brasil uma estrutura agree

riu homogonea, que constitUa extensuo continue, mas

um mosaieo do oslruturas rogionais, quo forma ar-

quipotugox oconcimicos, com as sues camcleristicus

e sous problemus peculiures . O sistema colonial du

grundu fuzandu do pluntucuo do lana, fumo, cafe e

outro* artigos do exportagao, o dos pequenos sitios

do producao para consumo; voi codondo lugur o dois

tipos do fazenda; a grande, com mooiros o assulariu-

dos, e u pequona, om qua trnbalha a fumiliu do dono.

Em toclo o Brasil, o sistoina sucassorol vui par-

tilhundo as grundos oxtonsdos do terras enlre os lier-

deiros do antigo senhor, a pnnto de, om certas ro

-

gioes, jci upurecor o problomo do minimifundio, du

mlcro-propriedade, iniuficiento para oxplornceio oco-

ridmica

.

O regime de ucosso a terra peln legitimaciin

das posses com culture o moroda habitual, o vendu,

it vista ou a pruzo, cle lotes demarendos aos que os

quizossem cuitivar, deu ao Sul do Pais fisionomia

pnSpria de regiuci do poquenns propriedodes, de on-

do vfio desuparacendo os lnlifundios . Somente no

Parana uinda cxistem extensile* consideruveis do ter

ras devolutas quo osluo sondo, todavia, ocupadas

por duns ondns do pionoiros: uma, quo ontrn pelo

Norto, em busca do terms do ctfi. o outrn l>olo Sul,

cle riogrltndenses, os quais fazom em torno da cusu

culturas do coroais c butato

Em Siio Paulo, vni-so procossundo, lambent, o

parcolamonto elns grundos fazendas, coexistindo os

dois tipos do exploraciio: a fazenda de plantociio,

com ns suns colfinins de nssnlnrindos, o a fazenda

cultivada por uma familin, assistidn rnrnmento por

muo-de-obra estranlin . O mosmo fenbmeno so ob-

serve por todn a extensuo do zona poeoada do lito-

ral . Minas Gerais possue lnrgn area de jiequenn

o media propriodnde, na Miitu, no Sul o no centro,

terronos e mntas devolutas a leste, e Ureas do gran-

des fazendas cle criar no Oesto e no Norto.

As grandes fazendas de criar ou de industria

extractive! vegotnl, us largas extc-nsocs de terras do-

vnlutas, ondo a unidndo leguu aindu e a regen, on

contram-so no Amazonas, Para, Mnranhiio, Piaui,

Mato Grosso e Sertico da Baliia Em Goins, tone

claxsica do latifundio, travn-se, nosta oportunidude,

a butalbu do povoamento, com a medicuo e o lotoa-

monto das terras publicas o particulares para n co-

lonizagiio nacional o estrangoira"

.

Du conjugacao das zonas fito-geogroficas com as

agro-economicas, resultu a divisao do pais em S rc

gioes: Norte, com 3 sub-regicies, Nordoste, com 4,

Leste, com 4, Sul com S, Centro-Oeste, com 3
. A°

toclo, 5 regioes o 19 siib-rogioes . Ser-mo-in impos-

sivol tentnr sequer a descri^ao destes terrltorios

.

Imenso como poucos, multiforme como raros,

misterioso oinda, no seu potoncial lntente, como ne-

nhum outro — o Pais Brusileiro, o Brasil Rural, nno

6 , em suma, susceptivel do »er conbecido, ntesmo

siqMirficialmente, no curto esjiago da visita que lhe

fez, esto mal apetrechado agrbnomo lusitano.

Recordareis, todavia, que nao apontei, como

objeto du rninliu obsor vacua, u iigricultura brusilei-

ra, mas sim a agronomia brasiloira. A que prop* si-

to, portanto, terci vindo esta descriguo que. embo-

ra a traejos largos, apenas em grosseiro esbo^o, eu

tontei fazer da Agricultura Brasiloira

i

1

E’ cpie, como e alias de recomendar, a orguni-

/ucuo dos servi^cis iigronomicos ncompanlia cle pol-

io, nos caructeristicas tocnicus e nos prograntas os-

peclals, a diferenciucuo agricolu do territorio. Men-

trar, por consequencia, a extensuo e a complexida

de do ostrutura agrariu jlo pais, corresponde, inqili-

citamenlo, a revelar a extensuo e a comploxidudo

da organizagao agronomicu, no tripllce nspecto do

onsino, da investigac;ao o do foinento.

Os servi^os agronflntieos, em resultado da orguni-

zaca politica federativa. apresentam-se om dois es-

caloes paralelos: us Service™ Federal a, dependent*™

do Govorno Central e pertencentes ao Minist^rio du

Agricultura, e os Servient Kstuduais, dependontes

dos Governos dc™ Estados e pertencentes As Secre-

turias cle Agricultura . A organlzac;a<> federal es-

tende-se it todo o |iuis, com umplidao crescente, e

upresentu, em geral, muior importancia do que a

urganizacao estadual, talvez com a unicu excocuo

do Entado. Nao tive oportunidude de conbecer, se-

nuo de leva, as organizacbes estuduais. Pur isso me
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vou referir nos Services do Ministerio do Agricul-

turn, do quoin ful convidodo, © com cujoa \Acf»icoa

convivi nut is do porto. Em urtigoa nn impronsa por

tuguasu prostei uma inforniavao ligolm a onto rea-

ped© © nuo i«*r«a uirida dcata vex quo no mo pro-

porciorm o onaojo do t rat or o flttunto com npi oprin-

do deaenvolvimonto
O Ministerio da Agricultura comproondo quo-

tro Servians tecnicos com categorin timilnr a daa
nosau* Diret,6©a Gornia: tres Depnrtumentoa (roapoc-

tivomento dua produrooa Animal, Vegetal o Mine*
rul, i Mto naipamluv da industria extractive mine-
ral o nan daa induatrina ttanalormndoraa) o o cluima-

do C.N.EPA., “Centro Nacional do Enaino ©

Poaquiau* Agronomical", o qunl agrupa oa organia-

mos fodoiaia quo a© dodicnm no onaino o o investi-

ga^ao. E' uma orgunicu aimilar a quo oxiatiu en-
tre n4a no tempo dn Dire^io Gorul do Knaino o Fo-
mento o quo, por minliu par to, o upos a li^ao da
exporicncitt, mo obatino a conaidcrnr a nmia logica o
eficionte O C.N.E.P.A., por auu vex, aubdivide-
nc cm doia grundoa orgumamoa: o “Sorvi^o Nacio-
nal do Pesquisas Agrononiicua" © a “Super-lntenden-
cia do Enaino Agricola o Vetorinario". Do Sorvi^o
Notional dependent novo Inatitutoa ©apocialiaxadoa
quor regional monte, quor em dado ramo cientifico:
Inatituto do Erologia o Kx|w»rirnentacuo; Id. do Qui-
micu Agricola; Id. do Olooa; Id. do Fermento«;oo;
Inatitutoa Agronomicoa do Noito, do Nordoato, do
Lost©, do Sul, do Oeat©

.

Do Inatituto do Ecologia o Exporimentncuo de-
pondom 5 Extucoes Kxperimentuis Regional. Do
Inatituto do Formonta^ao de|wndem 3 Kstucocs e
13 Sub-Katocooa «lo Kcologia, l>oin como 12 Postos
do Anuliaoa do Vinboa. Do Inatituto Agronomim do
Norte dependem 2 Eato<;6e* o 4 Sub-Eatacooa Kx-
perimentuis Rt gionaia, l>cm como u Eacola do Agro-
noinin da Amuxonio Do Inatituto do Nordoato de-
pendent: 1 Eata^io Exporimontol © 1 Sub-Katnrao

Do Inatituto do Leate dependem 2 Eata^ooa © 1

TV-xteia, l Laboratoriu do Fibraa, 1 Esta<;uo Kx|v»-
rimentul de Cana do Acucar old© Fruticultura

.

Regional, 3 Kata^ooa Ex|>orimontuia do Plantaa
Sub-Eatot,ao Experimental! Rogioimis.

Ao Inatituto do Sul, !>ertenrem 5 Kstm.heN Ex-
perimental! Regional! « 1 Eacola de Agronomia.

Inatituto do Oeate comproondo 4 Eala^oea e
outras tantaa Sub-Eata^oea Rogionaia.

Da Superintendonria do Enaino Agricola «
Votorinario d©i>enddem tia Kacolaa Profiasionaia
Agricolaa doa vario* gratia, detde oa Aprcndixadoa
Agricolaa, quo formam cuputu/es, pusaando pelus Ea
colas Agro-Totgiicaa, equivalentea us noasaa de regeu-
tea ugricolaa, ate fla Esenias do Agronomia a Vete-
rinaria, uquelu* om numero do 14 . Com organize

-

?ao eapecial, © umpla autonomia, funciona u jovom
maa ja famosa l fniveraidado Rural a quo jturtenceni;
A Karolu Nacional do Agronomia; a Eacola Nacio-
nal do VoteHnAria o oa Curaoa do Aperfei^namontn,
Ksperiulixucun o KxtensUn

.

Km face da variodudo ocoldgica e agro-eco-
nomica, facil © do compreender quanto dovom aor
pr<»l unda merit o di versus oa problemaa do Ctljo os
tudo ficum incumbidoa oa e*tul>el*cinientoa niencio-
nadoa Huataru confrontar o Inatituto Agnmonucu,
incumbidoa oa estuliolocimontna monrionadoa . Has
fAcil 6 da compteendor quanto dovorn aor profunda
monte diveraoa oa problemua do cujo aatudo fleam
lar ** cnnlmritar o Inatituto Agronfunlco do No- Jr,
fomonto do trigo o uveiu, batata, oobola, linho. oil*

t© com o do Sul, 6«te ocupado om inveatiga^ooa «
vtciiltura, fruticultura do paitea twnqieradoa, e too*
*©< nia do ra< as inglasas o liolandesaa de bovinoa *

ovinoa; nquolo dediendo ita pluntua toxtaia do flora

tropical, a cann do avuenr e A fruticultura dua plun-

tos tropicnia © aub-tropicaia

.

< nmpo do nctuu^ao v, dentro doat«*, a moia aconttia-

Licito A, portunto, dixor, aom niaia oxamo, quo
a agronomia braailoira apreaonta inconieiiMuravtil

da multiplicidado do problemaa ©apocialixudos.

Imenaidudo © diveraidudo capa/oa do donut im a por*

nptoa do quo ©u © quo diapu/oaaoni do tvmpo nv. -

aiatoncie, a argucia © o auber do protiaaionuia niaia

Ror.aontu diaa .

to superior aoa meua ©acaaaoa, © hojo jA wiudoaoa,

Por tudo iato, croio quo ©atara nnipliaaiaaiiiia-

monl© juatifiendo o titulo do “viaao aumuriu o in-

complota dum agronomo portuguoa acorca ila agro-

nomia brnxiloiru" quo, nuo por falsa modest ui, mas
por ©atrito amor ii vordado, dei a etta palestra.

K* tempo, porArn, niaia do quo tempo, do ex-

primir, ©in breves palavrua, os retultadoa delta vi-

Kiio aumarin © inconiplota

.

Do vuato territorio do Pals, o do muito © di-

verso quo nolo hit para vor com intoreaao agronomi-
co, pouco tivo. ufinal. o|X)rtunidudo do visitor. Eia

uni brove rolato daa minima digressooa

.

Durant© a pormanencia nn Capital Foderal, to-

moi contncto com oa aorvi^oa <lo Miniatorio da Agri-

culturu, viaitoi as etrolas primarina rurais, n Univer-
sidudo Rural o o Sorvi^o Nacional de Posquixas
Agronomicas, o Parque d© Itnliaiu, com o sou in

confundivol ambient© florcatal, o Inatituto d© Nu-
tri^uo, o Inatituto do Tecnologiu, a C aixi. d© Cron,
to Coo|>erativo © u Sociodado Nocional do Agricul-
tura, unde live a honru de profenr uma coniervrt-
ciu sobro n oconomiu do trigo em Portugal

.

Do Rio, ©m uviuo, viujei para Pelotaa, o uli

viaitei o Inatituto Agronomico do Sul, u Eacola do
Agriculturu Eliseu Muciel, u muia antiga do liruail,

uma ©acola agro-lAcntca, duua ixtacbos uxpeii-

mentais: umu de fruticulturu das rogioea tempora-
dua o outra de liorticultura. um grupo do puvilboea
de crxpoai<;6ea e concursoa pecuarioa, algumna gran-

jas do crUicAo do gado bovino o ovino v de produ-
Cao de urrbs, trigo e Imho

Do Polotas aegui de conthoio puru Huge, onde
©stive na Eata^uo Fito-Tecnica do Fronteiru, orgo-

niamo quo ao consagru oo mollioramenlo do trigo,

milho o linlio, com resultudoa ja difundidon na
grundo culturu, o cujo genotista principal 6 a Dr.
Iwai Boeckman, ciontista aueco procedento tie Swu-
loff. Pr6ximo u Huge, proporcionou ao-me onaejo do
l>orcorror o nucloo colonial do Rio Negro, conatitul-

do por aoloB fort eia o onde ae instalmarn dexonaa do
fumiliuB rdemtiH que explornm ua anus globus em
regime do oatiita empresu fumiliur, porem, umu em*
preaa fumiliur difoiente du quo conliecemoa, por-
c)uonto visa a comerciulixa^uo dua collieitua ©, no
uspecto tecnico, ao cararterixa pela integral mere
nixuv'ao

.

Da Katu^uo de Frontoira aegui para a cidade
de Hugo e dui, em uviuo. juira Porto Alegre, cupilal
do progreuivo Eatado do Rio Qrindo do Sill. I)us
au cidade, ou irrudiando u purtir delu, viaitei u So-
ciedade de Agronomia, organ de cluxse dna ugio-
nomoa do Rio Grunde, a Eacola do Agmnomln © Ve
terinuriu, u Eata^ao do Sunidudo e Profilexia Ani-
mal, o Service de Fomonto do MinUtlrio du Agri-
cult ui u, uina Kstat.uo Arrozoira, e, por fim, na re
giao de C'uxiua, o muior centro de produ^Ao vltl-vini-
cola, onde jmde ver oa reaiiectivoa vinbedoa e ua
correapondentea adagaa, aquAlea do tlpo do “latadu
buixa quo aparece na Madeira *» tumbem nu trail
ai^uo du regiuo do vinbo void© puiu u do VI it lift

do Porto, o oatua, us Ailegaa, gi undos m guni/m hes
contralixadoraa du prodm;ao ile inumeroa viticulto-

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 If
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mi, submetidas (a* principal* polo monos) a dire-

yuo tecnica quer do itnliuno* quer do Portuguese*.

Do Porto Alogre, o aviuo Conduiiu-m* ii fnmo-

nu capital bandeirunte, a progressiva o dinAmlcn ci-

dodo do Suo Pnulo, do fama universal . Ai, ou a par-

tir dui, viajando nm oxcolonto* comboi* elotricos, vi-

nitol o cAlebre Instituto Agronomico do Campinas,

ism duvidn o mai* preatlgioso contro do invostiga-

r,'ao agronomica do pain; a Kscolu Su;>©rior do Agri-

CUltura Loir do Quoiroz, om Piracicoba; o Sorvi«;o

do Economia Rurul da Socrotnria do Agriculturn; o

Sorvlco do Fomonto do Mimstorio da Agricultural

o Inntituto Bioldgico, consagrudo i» posquiza nos ru-

mon da biologia com inter©**© agricola o compro

ondondo duos soc^oe* :
prudurpio animal o produce®

vegetal; a Sociododo Rural Brasileira, organism© as-

sociativa do* grande* produtoro* do cafe o algodao.

Emborn apre»»adamonto, porcorri tambern algumo*

fazenda* do cafe, o a plunicio do Santo*, principal

protlutorn cle banana

.

Do reRroMJio no Rio, e dopoi* da ter reuhzado

uma sArio do conforoncin* no Mlnisterio da Agricul-

tdrn. fui a Bolo Horizonte, a mai* jovam capital do

pni*, pois contu openus 51 ano», e*pai;o do tempo

om quo, do zero, aRCondou a 300.000 habitant©*.

Ali vilitei o SArvigo do Fomonto do MinistArio da

Agriculturn, o respoctivo Parquo rlo Material Agri-

cola, urn dos PoRto* do Fomonto Agro-Pecuurio quo

o MinistArio onto o*palhundo polo Puis como guar-

da* avonsada* do progre**o tocnico, o ulgumna fn-

zondn* produtorua do trlgo.

E oi* tudo; <lo nadn mai* pudo tomar conhoci-

monto. No din »eguinte uo rogro«*o do Belo Hori-

zonte no Rio, ombarcavn num do* Conutolation* da

Panair do Brasil o 10 bora* dopoi* uterravu no Ae-

roporto da Portola

.

A relactio tins visila* podoru parocor extenaa a

quom nuo ostiver infonnndo do muito mai* quo fal-

tou ver. Por mim diroi aponas quo, a par do recor-

da^oes imiwrocivois, trngo dos contacto* quo mnn-

tivo com u ugronomia brasileira o doaojo intonso do

quo urn diu chogue om quo posaa realmonto conho-

ce-ln, como ela mereco »or conhoclda . O efeito mnis

importnnto da minhu brovo digress©© foi, muito ain-

gelnmonto, o do . . . mo ubrir o apotito

.

Nao quero, todavia, terminor *om oxprimir,

num juizo rapido. a minba opiniio sobre o quo vi.

comproondi o *enti

.

Terei quo sor brove , Muitos dos orgunismos e

sorvitos visiludos doriam, Ales sos, matAria para

uma conforoncia. Tal soria o caso das Eacolas pri-

mnria* Rurnia, da Univoraidado Rurul, do Inatitu-

to Agronomico do Sul, du Esta<;ao Fito-Tocmcu do

Frontoiru, du Rogii.o do Caxius, do Instituto Agro-

nomico do Cumpinus, do Instituto Biologico do Suo

Paulo, do Servi<;o do Fomonto Agricola de Minas

Gerais, etc.
,

Hojo, porAm, ja o disso, teret quo aer brave,

porque longa vni ja a dura ?ao dosta conforoncia.

A Agronomic Brasileira com quo contactoi foi,

obviamento, a agronomic oficial ou soja a quo

reproaonta a ulavanca do Estado noa sous esforfos

om prol do progreaso agricola

,

Ao upreciar n suu a<;ao, importu, om primei.o

lugur, saber ao obedece a urn program#, o ao A esto

completo, loglco o coerente; em aegundo lugar, vor

nto (|ue ponto tal grograma esta u sor cumprido.

Quo oxiato um programa, logo do iniclo o com-

proondi ao vorificar quo todo* mo fulavum dos mos

mos grande* problomas o quo u todoa, com uquolo

tom unissono quo denote a oxist.ncia do uspiru-

comum a todo* interessuvom por tgual quo do-

terminada* quoatooa so equacionassem o aoluctonaa-

*om por dolerminadus manelras

A orientn^ao do MinistArio da Agriculture, tal

como a dofiniu o sou ntunl titular, consubstancia-so

no* soguintes pontos o ninguAm noguru quo, na sua

harmonin o na sua sequAncia, ole* nao formom um
uutentico programa:

••jo — veneer o carAtor nnurquico do indtvi-

duulismo. os oxecssos do doutrinn do "laisse* fairo”,

o conceito quirittirio da propriedndo, por meio do

modidas destlnudas u oriontar os lnvradores; con-

contrnr, tnnto quanto possivol, a* plantacdos m»*

Arons do maior produtividude; facilitar o conciliar

a oxplornvuo da* terras com a consorvntjao do solo;

assogurar o acosao A terra oos quo a queiram traba-

Ihar;
2.o) ampliar a* investigates, posquizas o

uxperiencina ciontificas sObro n biologia do pluntos

o animals, motodos do lavourn o crin<;ao. economia o

engonhorin rural, do modo a eonsoguir aumentar o

melhornr rapidnmonte a produ?ao polos processos

mais modornos (insomina<;ao artificial, milho htbri-

do, trigo irrigndo, etc.);

30 — instruir o agricultor e sua fnmilin, me-

lhornr os seus processos de produ^no, guiA-lo cons-

tnntomonto o leva-lo na prAticos do conserva<;ho do

solo, por meio do Postos Agro-Pecuurio*, das visitas

de agronomoa e veterinArios, das Semanns do Fu-

zendoiros o do* compos do coopera(Ao em auas pro-

pria* fazendas;

4 ,o — trnbulhar assidua o porsistentemente,

por meio dos sorvi^os do MinistArio o espocialmen-

te do, Servico do Informa<;ao Agricola, com auas

publicafoe* « programa* radiofonicos, porn a odu-

ca<;no das mnssn* rurnia, implantando nolas o eapi-

rito do economia, a confiaru;a na tocnica, na nolida-

riedado e na cooperocao;

5.

“ — refroor, senyo ©stancar, o ciclo da agri-

cultura nomada na busrn constant© do terras vir-

gons, substituindo-a polo agricultura permanento

6

.

° — tlotor nas fazendas os opernrios, dan-

do-lhes vivonda higienica e melhor salArio, alem do

oscola, assistAncia medica o diverse©*;

7

.

° — transformer as colonies nacionais exis-

tentos om varioa Estados om nucleos do f iXucuo do

pequerius proprietarios rurais, e animur a fundato
de outras colonias para a subatituifAo da industria

oxtractiva;

8

.

“ — importer tractores o soui implementos,

animar a industria nacional de maquinas agricola* e

mantor os centres de troinamenlo de pessoal habi-

litado para manejar, consertar e reparar a maqui-

na om oficinas para isso montadas."
Ninguom podorA contestar, ao lor ostas linlms,

quo o Ministro quo a* escreveu, o o MiniatArio ondo

so olaboraram, nao eatejam u par da realidade agri-

cola do sou paia o dispostos a onfrentur, embora aem
radicalismos, os vordadoiros problomas quo esta com-

porta, e nao npenaa como tuntaa vezea sucede; os

falaos problomas adrede avolumndos para escondor

os autenticos.

Como so estii a cumprir esto rograma?

Quanto ao espirito cju© anima os sous realizado-

roa, diroi quo com a mais alacre confianc;a no fu-

luro o com u mais diligent© ativldade; u fuse utuni.

oquela quo pudo obsorvar, A precisamente uma teso

do eclosao, do fundatu° ® ampliagSo do instituigoos,

de inicio do novos estudos, de aparelhamento ou roa-

parelburnento do laborutbrios, uma fas© em quo o

ohsorvudor surproonde, om plena pujan^u, o osfor^o

criador, o aproende quanto ha do verdad© na apre-

ciuejo do Zweig do quo "em completo contrast© com

o quo ao dava untorlormento, a bora tom uqui mai*

minutos do quo na F.uropn"

Quanto A com;)etencin da classo agronSmica, pa-

receu-mo ©lovada, sobretudo por part© dos jovens
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|©cnicos quo trabalhum non servient do invostigatuo

.

o<lo* os ngr6nomos do MmistArio, up6a corto tom-
lx> do »trv|^o, aao obrigados a frequvntar nil Uni-
v‘*r«idB(Jt Rural, duranto 10 m©aea, um cuiso do es-
p®cializacao o uperfeifoumonto . At© fi data /undo-
n«m ot a©guintea curaoa: biologia, fito-sanidad©, ca-
o tultura, fd^nito Wxtois. cilvicultura, ©cologin, ©no-

^uimicu ugricola, in»p©t,uo do produtoi agri-
Cw

,*
fomanto auricula, ca^a o pvtca, zootecniu, oco-

nomin rural © ©duca^ao rural.
Multoa doa agrotiomos, ©ntr© ob qu© revclarom

maioraa apt ido©a, comploturnni a ©apcciuIizu<;ao em
niveraidudo* © Controa Cicntificoa ©itran {©iron,

qua*© sompr© dug Eatadoa Unidoa.
Nmo © d© aurproondor, aaaim, quo noa Lnboru-

torioa. © demuis inatitui^ooa do peaquiza. a© ©n-
conjrom tocnicoa altamonto cspocializados, vivomlo
profunda © dvvotudumonte o aou problcma partI

-

cul«! <> rev© Iundo, dolo o conbecimonto mail intimo
«• circiinatnnciado.

Hoi naaim qua, — upenus para dar um exotn-
fui oncontrar, no Inatituto Biologico d© Suo

Paulo, um poqucno, maa bom u pet reel indo luboru-
tono, undo doia ternicos a© coiiaugravam oxcluaivn-
m©"t« hi doen^ai, do« Citrua © aai do la convicto
do cju© o tom|>o nao llioa aobravu pura lazaroa © n *vi-
<la lodn nao llira btiataria para atingir, no mato-
r t fl , a auprema cicncia

.

Como, porAm, u oapecializa^eo a© sobropo© a
um curao gonil um tanto enciclopedico —— ncontoco
lluo ua ©ajwc iuliatna braailoiroa nao auo daquola ©s-

aaaaa antipatica, doa especialiatns oxrluaivii-
cuja cultura leatrita usaentu aobr© um ©xtrato

do conhecimentoa pouco mala quo primArioa. Poa-
auem, |i©lo contrurio, boa cultura gorul ugonomica u
r®velam intereaao por tudo quunto reapoite a profis-
***0 Numa conferencia qua reulizei na Ksturuo Fito-
Tocnica d© Front ©iru © qu© voraou aobr© aasunto de
minba e»pecialidade. vcriflquai quanto o Arido tema
qua escolheru. "Contubili/a<;uo doa roaultadoa da pro-
du«,iio agricola", deaportara interAaaa noa auditor©!,
todo* genetistas nu fito melhorador©*, © o« lovava a
formularem porguntua judicioaai © a lovanUrom du-
vulo. pvrlinente,

. O Direior do Laboratory de que
lalei com.. ocupando-M da, do«nta. do. citru. —
••pecialut# que 6 , da grande ronomo — & tumbem

“^'oiX'irui de vn.ta cultura profioional e um
•‘Pinto aberto a toda, a, actividadei mental.; tivo
° de conVenar com ele, ; ».• ! a primnira ve* no
bf*u uhoratoriu © i>©)a segunda vex ©m caau da
K'unde poeti.a Cecilia Meirele., e fiquei a conbacer
' ua. faceta. distintu, da aua per.onalidade,

Outra caracleri.tica do. agronomo, bratileiro,
qu« mo feriu a alenciio, 6 a tondeucia para convivei
‘oni <. agricultor, e para apreudei com eleante. de
*' MUemr enainar. Na (>equena cidada de Pelotaa.
onde vivi dia. inolvidaveia. e qtie & .imulteneamen-
'* um centro ilo ronreritracfio agronomicu invulgar-
mente densu e a capital duma prngrea.iva regiao
"Kro-peculiria, acanto ie no ar, re.pira »e por a.atm

cer, i*«a inter penetra^iio do ugr&nomo com o ngrl~
rullnr. um a qual u riAncia agronfimira e ocupa(2o
de dilelante, e a atividade rural tarefa de rolina.

A, atividade. agron^mica. podem di.tribuit -«e
P°r tr^a aoctoraa

:

1 — Enaino
2 — Inveatigat.A*
& - Fomonto
No ©fis/no, ©niino, aloin daa Earolaa PrimAria*

urala, <|d© r>:io ©ktrio# aliAa, enti©gu©s a ugrono-
moi © qu© rn© doixurnm ©ntuviaamado pelo a©u ca-
r ‘| t©r it© uutentica ruraliilud© © |x»la itta |>©<1agngia
<5*truturalfn©nt© dainoc'rAtlra, bA a conaidorar trAa
lt,raii« Viaitai t«pcnm lima Eacola Socunduiia, a “Ea-

di

cola Agro-TAcnica Viacond© do Grgga” © oncontroi-a
bom dotuda, com (iron conaidorAvol «m cultura © um
©xcolonto par()uo avicola; nolo fui oncontrar, outroa-
aim, umn lii;ao viva, pnlpuvol, do como dov© aor a
©duca<,'ao numa tinman modornn: a oduca^Ho qu© nao
r©prim© nom conatrang©, antoa anima o liborta; a
©ducaqSo para quoni oa nlunoa nAo aao automatoa
rnoldavoia a vontado do prof©aaor, maa crinturua vi-

va* © conacientca qu© ©otn© tnl dov©m aer ro*.poita-

da* o aprovoitadas
.
Quanto ao onaino auperior, t®-

nho qu© mo contontnr om romctor oa nioua audito-
roa para oa nrtigoa qu® ©acr®vi no Diurio do Lia-
boo ocerca da Univoraidnd© Rural, ou ©ntao p®dir-
lh©§ quo ©Bp©r®m por outrn oportunidudc quo a© mo
aproaonto d© tratnr do anaunto. A Organiza^ao doa
cur bob ufigura ae-mo um tanto antiquada o, nlom dia-
•o, |>olo quo ouvi dizcr, nom todua u* Eacolna d©
Agronomin auo do igual nivol — o qu©, ao tom u
inaprccinvo! vautagom do criar omubiQiio, tom o
inconvcniento d© dificultnr a liomogonoidado doa
(piadroa tccnicoi.

Aa troa unicaa oacolu* quo viaitol — n da U.
Rural, a do Piracicubo, a do Polotu* o n do Porto
Alogrc paroc©ram-m©, alias, do elovado nivol, mn-
bora a* dua* ultimas dinponluim do ui>otr©cbnmonto
modoato, aobrotudo qumidu compnrudo com n quasi
auntuoaidodo du primeiru.

Quanto a invosti/inyuo, algo di**o ja a sou ros-
{Huto. I onto (juanto pud© oliaorvnr, afigura-ao-mo
quo oa riimo* quo tom tnorocido mnia aton^no, (|uor
no tentido da forma^uo do oapecioliatn*, quor no da
conccaMo do vorbai e apetr©chom®nto do luboratb-
rio*. tom aido o* aaguintoai fito-patologia, g®nAtica,
©ntomologia o podologiu . Numu ntividode conjuga-
da d© gon®tt*tas o (itn pntologintua, vi o intoroaao d®
muitoa aorvicos concent rado neat© importuntiaalmo
aetor agronomico quo A a imunologin vegetal. Quun-
to uoa |i©dologiataa, alAm do levantumonto do curtos
«I© boIob, notoi qu© a© ocupuvnn om modir u roaia-
tonciu u oroaao doa viirios tipoa do solo® cultivadoa
com us plautiia muia correntes. © notei quo o pro-
blema da conaervnruo da fertllidado orn para ©l«s o
fundamental

.

Dada u promoncia com (pi© nao aentidoa no
Bruail oa problemu* da intontlfica^ao © molhor or-
gani/m.uo du ugiicultura, nao o muito do udmlrar
qu© hoj® a proocupacao do oxtruir, too dopretiaa
quanto poaaivel, lonultodoa prAtiro* da utividodo in-
vestigudoru. Como exemploa, citarei o cpi© vi paa-
aar-fc»* com a qu©*tuo do milho hibrido quo, monoa
de 1() anoa depoia de entrur ©m entudo no Inntituto
de Campinua, no ©ncontrn na fua© da diatribui^ao em
grande oacala do aemont© a luvoura; com a rju©M-
tao doa trigoa precocea e reaiatentoa it ulforro, ciia-
doa por" ael©(5aa e hibrida^ao d© variedade* regio-
naia com italianua, e gta^aa uos quaia ao tornon poa-
•ivol o rendoaii u tritirultura na zona do Bag©, ondo
ate entao, so nao eia »lo todo impoaaivel. no apr®-
aentava p©lo menoa como muito alaat6ria; com u
questuo do algodAo, cuja Nomente, em Sao Paulo, A
ja hoje, m* foft»/n/m/o, fornecidu A luvoura polos Ser-
vians Oficiaia, com aa moronte* garantifta; com u in*
horninu^ao artificial, luije inteirameiite generalizada,
© grcn.ua U qual no usuist© A rApitla melhoria du jh»-
cuAria nat ional

Nio deiejo, todavia. quo ,e julgue quo me apte
i#n,°

1
am f«'« 'l« atividade •gronAmica brnailoirn

como um admlrador ituondiciottul, por cnnt|ileto
desprovido <1© ospirito critico.

Ei» um genera ib. Iiomenttgem quo. creio bom,
tmo .eria o mal, apreciado du purte du. nu,»o# co-
legua do rinti.ll . Fol u.ttim .pie, pura apontur lima
daflclenciu. dire! qiiu u actlvidade inveatigadora nu »B
tor da Bconomla Agruria 6 ulnda muito rediulda;
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npona* no Servico do Bconomin Kuriil da Secreta-

rin do Agriculture! do S«io Paulo, oncontroi uma sec-

Can ondo quatro jovens o distinlos agrAnomo* *e do-

dirnvnm n posquisa* do indole ecnnAmlco, tendo on-

tro miios, ii data da minim vlsitn, o ciilculo do custo

do producao do nlgoduo, nrroz, hntota, foijiio, milho

o uva

.

Aprovoltoi, por sinul. o ensejo para, depoi* de

intoirado do* trnbalhos cm cur»o, oxpAr, por minim

v«z, n ntividndo portuguosn no movmo *otor, o em
particular o inquirito no cuito do producao do trigo

a qviq ostn procedendo a Federncao do* Produtoros

do Trigo.
Dostn trocn do impreuoas, roali/ndn no o»pirlto

da mollior fratornldado profissionnl, provioram, so-

(•undo mo parocou, muito* beneficios

.

Dinamo*, por (iltimo, alRUmu coisn tAbro o lo-

mvnto. Em todu* n* capital* do Kstndo, o MinistA-

rio da ARriculturn mention um "Servico do Fomm
to”. Consiste. e**ancialmente, numa Report i<;6o

Control, num Parque do Inspecno o reparation do ma-

teria! agricola, cm numorosos Postos do Fomento
Agro-Pocunrio dirigidos jxir agrAnomos o dosximinn

do* polo torritorio do* Estndo*, o numa multipHd-

dnde de chamndo* "compos de cooporacao” ndinn-

to doscrito* . Destes Servico*. o quo mo parocou

main complolo foi o do Bolo Horizonte o diroi acer-

cn dole duus palavra*.

Compreende, na cidado, o* soguinto* departn-

monto*: escritorios, oficina moci'micu o labornt6rlo

do nnfiliso* o tratamento do somente*. A oficina mo-

eftnien execute todn a especie do trabalhoi: rotifica-

Cao, noldnRom, pinturn, roforma de bntorins, bote-

chapns, otc.; o conaiderada como da* mois comple-

toa quo oxistom em Minas Gerais.

Uma da* suas mais notavoi* atlvidades e o apro-

voitamonto do coiaa* tides como pordidas ou impros-

tavois; com material abandonado como sucata polo

Exercito, a oficina construiu viaturas inteirnmonto

novas, trabalho Sate quo pude ver em curso.

O laboratdrio do somentos afigurou-se-mo mui-

to completo. Nenhuma semento e distribuidn sem

previa nnaliso. Deide quo so lhe roconheca volor

cultural superior a 70%, e submotida a limpezu o

classificafao om peneira* mecunicas, embalada om
sat aria propria e rigorosomente expurgada

,

No cumpo, espalhados peia vasta area do Es-

tado, o Servico compreende 13 Postos Agro-Pocufi-

rios, onde os agronomos fazem vida exclusiva de

campo, habitando alias, moradias confortnveis; dois

campos permnnontes de fruticultura, tres campos d ,.

multiplica^uo do semente* o quatro oficina* de des-

polpumento do caff-

.

A atividade quo, lodavia, se consideru como a*,

sumindo maior repercussao economica e mais in-

fluencia para uurnentar o melborar a producao e a

conhecida pela designacAo de “cooper*r;ao com o

produtor agricola". Dou a palavra ao ogronomo Jai

me de Brito, Chefe do Service, para expor as va-

rias modalidades da cooporacao:

l
u

) Assistencia tecnica e fornecimento de in-

secticidas gratuitamente, emprestimos de sementos e

de maquinos simples de traC(;uo animal,

2) Deitinada a producao de sementes em mas-

sa, o Service da assistencia ticnlcn, empresta os

conjuntos motomecunizados o a semente, e cxerce

fiscalizacao do sementeira 8 colheita.

3°) Deitinada ii preitacao de services moto
-meranizudoa aos fazendeiros qua os requeiram: la

voura, gradagem, sementeiru e colheita, medianle o

pagamento de uma taxu correspondente apenas oo

pr*(o tie custo

.

4") Cooporacao didatico junto do* estabeleci-

rnentos oscolares ou de assistencia tecnica, onde se-

mentes, inxoctlcidns. fungicide* e adubos sag cedi-

do* gratuitamente, o a* maquina* e ferrnmentas sao

emprestmlu*

.

E Jaime de Brito concluiu assimt “Na cooporn-

Cao agricola, o produtor dispoe, na sun pr6prin fn-

zonda, de uma verdurloirn escolo de aprendizngem
iigeira, praticn e eficiento, onde uprende a conhe-

cor a terra para a culture quo dosojar fuzer; onde
ve a maquina propria para 'nda o|«>racno, nprenden-
do a maneja-la; onde 6 instruido na dofesa do solo:

nos omnnho* culturnis; na colheita, benefieiamento o

nrmnzennmento do* produtos, aprondendo, nindn, a

fazer o registo das operacoes agricolas a fim de quo,

no tormo da culturn, possa elaborar a respective con-

In quo lhe diru do projuizo ou do lucre hnvldo.”

No nno agricola do 1048-40, o numero do coo-

poracao atingiu SS7 correspondendo a 4.175 hecta-

res.

E’ tempo do torminar. As vozos de tantos Por-

tuguese* ilustres quo do Brasil tom falado, junta-

se hojo a minha humilde voz. Nuo tratoi de litorn-

tura, nem de arte, nom do ciencin puro, nom do

paisagem, nem da alma generoia ilesse grande Po-

vo, irmao do nosso. Trntoi nponas das coisas humil-

des do Terra-Mao, como e propria alias dcsta Casa,

onde todo* sabemos quo, na sua humildade, tais coi-

sas sao afinal as fundamentals. Serin caso, so fosse

necossario, de invocar Cosario Verde o justificar-se

do ter lovado cm verso a producao frutifera nacio-

nal:

"Para alguns sao prosnicos, silo bntmis

Estes versos de fibra suculenta;

Como so a polpa quo nos dessentn

Nom ao menos valesse uns madrigals.”

Insisto, porem, em que e tempo de terminnr

E nilo vejo forma mais apropriada de o fazer do
que esta de formular os mais sincero* votos para

que a Agriculture Brasileira, sob a egido e o im-

pulse da sua progressiva Agronomia, caminhe para

dins de prosperidade e gloria.

A ossa Agricultura, de todo o corarao, desejo

que, sent demora. alcance a era pela qual sonhou o

estadisto Jodo I’inheiro, essa era om que "nas pasta-

gens cuidadas, hnvera gado nedio o numeroso; nos
campos cultivados, colheita* fnrtus « varieties; not.

lares, ahundancia, e na abundanciu a alegre indepen-

dence oriunda do trabalhoque remunera”.

Tenho dito.

FABRICA BANGU
TECIDOS PER FE1 TOS

Pr eferidos
no

Brasil

Grande
succ esso

em
Buenos Ayres

esioA MA OuQtLLA
BANGU INOUSTRIA BRASllLlPA
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Banco do Brasil S. A.
1808 - 1949

Sedc — Rua l.° dc Mar^o n." 66 Rio dc Janeiro (DF)

TAXAS DE DEPOSITOS
Deposit os sem limite 2% a. a

Dcpositos popularea.

Limite dc CrS 10.000,00 4 1 /2% «

Dcpositos limitados

Limite dc Cr$ 50.000,00 «

Limite dc Cr$ 100.000.00 3^ „

Dcpositos a prazo fixo:

Por 6 me.es - ^ „

12
5
%' "

Com retirada mensal de juros:

Por 6 ineses ....

„ „ 3 1 /2%
I or 12 meses .

.

4 1/2% "

Dcpositos de aviso previo;

JO dias . . .

3 1/2% "

00 dia.s ....
4% “

'*) dias ....
4 1/2% “

Letras a premio (selo proporcional)

( ondiijdes identicas as de dcpositos a pra/o fixo.

o Ilanco fax. todas as operates do sen ramo — descontos. emprAstimo*m <
’onta correntc, cobranqas, transferences, etc e nantem filiais 011 corres-

pondentes nas pnnc.pa.s cidades do pais 011 do exterior, possuindo no Dis
into federal, alem da Agencin Central, na Rua 1° de Marco, n° f/i mais is
seguintes

:

llandeira, Rua Mari/ e Harms n° 44 Rotafogo, Rua VoluntArios da
1 atria n 44 > — ( ampo Grande. Rua Campo Grande n° 100 — Copacabana
Avenida Nossa Senhora de Copacabana n. 1292 Gloria. Rua do Catete
n. 2JK A Madureira, Rua Carvalho de Sou/a n° 299 — Meier, Avenida
Amaru Cavalcanti 11. 95 Ramos, Rua Leopoldinn Rego 11. 78 — Sfio Cris.
tovao, Rua Figueira de Melo n° 360 (esquina da Rua S CristovAo) Saude,
Rua do Livramento, n° 63 — Tijuca, Rua General Roca n. tVd — Tiraden-
tes, Avenida Gomes Freire, 20/22.

Alem das operates normais, a Agencia Met ropolitana da GlAria osta
habilitada a reeeber dcpositos fora das boras de expediente, quer durante o
dia, quer a unite, ut ili/ando-se do Receptor Autotnatico instalado na referi-
da Agenda, e a Metropolitana de Copacabana oferece, mediante niddico alu
guel mensal, cofres de varios tipos para guarda de valores (titulos, joins,
etc ) cm casa forte dotada de moderno equipainento.
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MOEDA E CREDITO
Arthur Torres Filho

Antes de abordar a importancia do ere-

dito e suas modalidades em relagao as ati-

vidades agricolas, e interessante rccordar

algo sobre o comercio nos sociedadcs anti-

gas,, a instituiga da moeda, origem do cam-
bio c do credito cm gcral.

No alvorecer das sociedades anfigas, o
modo dc satisfazer as nccessidades huma-
nas consistia na troca dc utilidades, dc
acordo com a produgao e as nccessidades

das diferentes regiocs.

Essa fdrma dc comercio era praticada

dentro e fora dos paises. A titulo de curio-

sidade, citarcmos aqui o contrato firmado
entre Salomao, rci dc Israel, c Hirao, rei

de Tiro, mediante o qual este monarca for-

neceria madeira de cedro para a construgao

do templo, em Jerusalem, compromefen-
do-se o rei israelita a dar em troca 20.000
coros dc trigo, 20.000 coros dc cevada,

20,000 batas de vinho e 20.000 batas de

azeitc. (Biblia II livro de Cronicas, capilulo

2, verso 10).

Com este sistema de permutas de mer-

cadorias, os homens se supriam de tudo

quanto necessitavam. Passados anos, os ro-

manos instituiram uma determinada mer-

cadoria com a qual os outros produtos pu-

dessem ser trocados. Essa mercadoria to-

mou o nomc de "moeda", e o ato da per-

muta — compra e venda.

Varias substancias forom utilizadas su-

cessivamcnte, como valor monetario, tor-

nando-so preferidas a prata e o ouro. Van-

tagens diversas motivaram a escolha dos

referidos metais, como a base das transa-

goes comerciais, cujo valor servia de afe-

rigdo para as outras mercadorias. Entre as

vantagens que determinaram a sua prefe-

rencia, poderemos enumerar as seguintes:

1°— Conterem grande valor, dentro de

pequeno peso;

2°— Oferecerem maior facilidade de

transporte;

3°— Serem metais inalteraveis visto o

seu valdr so conservar mais ou

menos igual;

4°— Admitirem sub-divisoo;

5° - - Nao se prestarem a falsificagao;

6°— Serem produzidos em grande
quantidade

.

A convengao da moeda metal ica deu as

sociedades modernas a possibilidades de
permutas e a mobilidade das riquezas, atri-

buindo-se ao outro valor privilegiado

.

Com o fim de facilitar as transagoes

comerciais, surgiu o papel-moeda, cuja

missdo pode ser de duas naturezas: conver-

tivcl e inconvertivcl.

Papel-moeda inconvertivel e aquelc que
nao pode ser convertido em moeda, o que

se denomina — inflagao.

O monopolio do papcl moeda dessa na-

tureza pertence ao Governo, cujo crit6rio

determina o limite da emissao. A circula-

gao do papel moeda inconvertivel nao ne-

cessita de cobertura ouro e o custo da emis-

sao e insignificante: dai porque os Gover-

nos de recursos escassos se valem desse pro-

cesso para satisfazerem os seus compromis-
sos nacionais.

O papel moeda nao possue valor intrin-

seco, seu euro legal se limita as fronteiras

do pais que o emite, ficando, portanto, d

margem das transagoes internacionais.

A inflagao pode determinar a deprecia-

gao da moeda, como aconteceu na Alema-
nha, em 1918, e na Franga, em 1924.

CAMBIO

A proporgao que se desenvolvem as re-

lagoes comerciais entre os povos, as transa-
goes monetarias foram se complicando cxi-

gindo um sistema de pagamento que dis-

pensasse o transporte direto da moeda.
Dessa necessidade originou-se o edmbio,
que nao 6 outra cousa senao a possibilida-

de de ofetuar pagamento, sem o perigo da
remessa de moedas.

O edmbio e, pois, a troca de moeda es-

trangeira pela nacional, levando-se em con-
ta a quantidade de ouro puro que uma e

outra contem.

I

/
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Essa troca de dinhciro dc um pais para
outro, e foita mcdianto letra dc cambio, a
quol estd sujeita, na s6 a quantidadc de
ouro puro que contcm a moeda, como tam-
b6m as influences politicos e sociais. As-
sim, o cambio que foi instituido para fa-

cilitar as relates comerciais, dcgencrou
cm flagdlo pora muitos poises, porquc os
mois ricos tornaram-se drbitros do comer-
cio mundial

.

O CAPITAL

O capital e toda classe de riqueza que
possue o produtor, como auxilio noseu tra-

balho de produgao.
O capital pode ser fixo ou circulante.

O capital fixo de um agricultor, por cxcm-
plo, consiste em ferras, instalagoes, etc. O
capital circulante e representado pela pro-
duqao. De tudo isso, podc-se deduzir quo o
capital 6 um instrumento indispensavel a
qualquer tamo de otividade da vida mo-
derna, pois, nenhuma potencialidade de ri-

queza podera ser incorporada 6 economia
sem auxilio do capital Podemos acrescen-
tar ainda que o desenvolvimento economico
de qualquer lugar esta condicionado ao ca-
pital que se possa empregar em beneficio
da produ<;ao.

CREDITO

Credito vem da palavra latina - ere--

dere, e significa cren^a ou confian^a, no
sentido de que o devedor •salde as suas di-

vidas intcgralmente. O credito pode ser

pessoal, bascado na boa f6 e na moral ida-

de do individuo, ou real, baseado nos bens

materials, que o individuo possa oferecer

em garantio.

O crddito, por si mesmo, ndo cria capi-

tal, do modo que o comdrcio que se baseia

exclusivamente nele, nao d s6lido,

O erddito representa, apenos, um meio
hdbil, pelo qual o individuo quo ndo possue

grande capital, pode aumenta-lo para dc-

senvolver a sua produgao.

Qualquer ostudo sobre o credito exige,

por necessidade o metodo, a sua especifi-

ca^do. Assim, podemos distinguir di versos

tipos especializados, como sojam: Crddito

Comercial, Crddito Industrial, Crddito Agri-

cola, etc.

"O crddito d desconfiado por naturoza
p tern por base uma garantio Sua ligica d

a cifra e sua fd, o sucesso",

O crddito agricola tern por base o cul*

tivo da terra e d de todas as modal idades

a mais lenta c mais dificil, devido 6 do-

mora na devolugao do capital. Dai cons-

tifuir objeto de cstudo, em todos os paiscs

do mundo. Scndo a garantio condiijao pro

cipua na aquisigao do crddito, este sc torna

quase inacessivel ao agricultor, que dificil-

mente pode oferecer a garantio requerida.

Alcm disso, o pequeno rendimento do ca-

pital empregado na agricultura, que nao
pode pagar grande taxa, determina o re-

traimento dos Bancos, cm relacao aos agri-

cultores.

Apesar das dificuldadcs apresentadas,

nao podemos passar dc largo sobre a im-

portance dessa modalidade dc credito, na
economia brasileira.

Num pais agricola como o Brasil, que
tern suas principals fontcS dc riqueza no
cultivo da terra, todo o amparo dispensado
aos agricultores assuma um aspecto do ex-
traordinoria importance. Do amparo a
producao, polo f inanciamcnto cm bases co-
modas e compensadoras, advem inestima-
vcis beneficios d intensificacao da lavoura
e exploracdo nacional da agricultura.

Carrinhos MOCA
PARA ESPALHAR CAFE EM TERREIROS

SM >w,

Fobriconfe* :

INDuSTRI AS GASTAO PINATEL
RUA 0. BOSCO, 1 56

Soo Paulo
Rcpratuntanle i

G. GILBERT
RUA DA QUITANDA. 20 - S. 407

TcMonc; 22 9503

End. Telugr,: "Treblig"

Rio de Janeiro
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Todos os estudiosos do ossunto, soo

unanimes cm afirmar que, a dificuldadc de

obtengao de rccursos financciros, para cm-
pregar a tccnica moderna de produ^ao rc-

tarda a agricultura. Por isso o problcma do

credito agricola vcm prcocupondo os podc-

rcs publicos, desde o tempo do Imperio.

A primeira lei neste sentido foi de n.°

1.237, de 1864, que estabclccia o erddito

hipotecario, regulomcntada pelo decrcto

n° 3.471, de 1865; um ono depois, a de

n° 1.347, de 19 de setembro de 1866, o

Governo renovou o acordo com o Banco do

Brasil, dcsignando 35 mil contos a carteira

hipotccaria, e mais tarde, pelo governo pa-

ra o pagamento de juros de 5% ao ano e

a amortizagao das letras hipotecarias emi-

tidas por um Banco de Credito Real.

Essa questao tern sofrido sucessivas re-

formas, sem contudo, obter uma soluqao

satisfat6ria, ncm no imperio, nem na Re-

publica

.

Em 1938, cuidando o Governo mais ob-

jetivamente deste importance problcma,

criou a carteira do credito agricola e indus-

trial do Banco do Brasil. Ate 31 de dezem-

bro de 1941 a carteira do cr<5dito agricola

j6 havia rcalizado 23.097 financiamentos

rurais, distribuidos entre pequenos, m6dios

e grandcs agricultores, sendo que os pri-

meiros representam mais de 50% do total

e os grandes limitam-se a 16%. A nccessi-

dade dos financiamentos para custeio de

entre-safras, aconselhou subordinar a uti-

liza^ao do credito a retiradas mensais.

A assistencia da Carteira do Credito e

efetuada indistintamente, em todos os Es-

tados do Brasil, obedecendo aos imperati-

ves de ordem economica de cada regiao. A
dissiminagao dos emprestimos rurais mos-

trou a significatica assenqao dos financia-

mentos, como se podera apreciar pelo qua-

dro a seguir:

PUODUTORE8

PEQUENOS

r>(! CrS 250,00 ft CrS 5.000.00

Dr CrS 5 001.00 n Cr* 10,000,00 .

Dr CrS 10.001,00 ft CrS 20.000,00

Do CrS 20.001,00 ft CrS 20.000,00

MEDIOS

De CrS 30.001,00 u CrS 50,000,00 .

Do CrS 50.001,00 u CrS 100.000,00

ORANDIC8

Dr CrS 100.001,00 a CrS 500.000,00

Superlorcs ft CrS 500.000,00

Todos os Produtores

1038/43 1044 1045 1946 1947
|

1948
i

Total

5 376

i“
935
r

1 040 686

1

3151

i

i

i

4901 8.851

7.312 2.472 2.717 1.776 618

1

1 . 010 1 15.905

10.188 3.110 3.810 2 . 768 900 1.5fll| 22 . 346

0 307

|_
2.700 3.153 1.930 458, 7421

I

l:. -Mi)

29 . 273 0.277 10.738 7.160
1

2.291
1

3.803|

1

62 542

7.300 3.304 4.009 2.544

1

6401

i

1.039! 18.911

8.315 4.400 5.518 3.215 043

1

1

1.5051

1

23.902

15.021 7.770 9.527| 5.750^ 1.592|

1

2.5441 42 813

1

7 . 85H 5.500 7.490 4.1031 1.6181

1

1

2.503 29.182
999 1.115 1.859 456! 34fl| 663|

1

5.438

8.857 0.705 9.349 4.5591 1.9641 3.166j 34 800

53.751 23.7521 20 014 17.4781 5,847| 0.513|139,455

I • L I
•

A cooperativa agricola e outra modali-

dade de credito. A primeira cooperativa de

credito no Brasil foi fundada em 1912 pelo

padre Teadoro Amstadt no Rio Grande do

Sul, segundo o sistema Raiffeerisen. Propa-

gando-se o movimento por todo o Estado,

dentro em pouco, o numero de caixas ru-

rais foi alem de 50, sendo a maioria delas

filiada a caixa central, em Porto Alegre.

Sao Paulo, Pernambuco, Paraiba, todos

os demais Estados seguiram o exemplo do

Rio Grande do Sul, sendo hoje muito ele-

vado o numero de cooperativas de credito

agricola

.

Afirmam, todos os interessados neste

setor da economia brasileira, ser a coope-

rativa de credito o meio mais acertado pa-

ra fazer chegarem os beneficios do credito

agricola ate as mais humildes camadas de

agricultores, nos mais longinquos pontos do

territorio nacional

TORRES FILHO

Rio, 3 de outubro de 1949
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CASA DA AGRICULTURA

Volta nestc mimero "A Lavoura" a
Prestar a clussc rural braaileira, especial-
mente ao corpo social da Sociedadc Natio-
nal de Agrieultura, informatics Hobre a
construgfio da futura sede da institui?ao.

Agora que as obras tomaram not&vel
impulso, vamos recapitular as principals
fases dessa velha aspiragao do quantas
diretorias teem passado pela Socicdade,
e que so mais de meio siculo apis a fun-

daQfto da instituigao se corporifica, como
veremos

:

Terreno — decreto de aforamento
do dominio util de uma area de 24x25,

nos acreacidos de marinha da Esplanda
do Castelo, sobre a Avenida President*-

Justo, em frente ao Aero Porto Santos

Dumont (n.° 7.227, de 4-1-1945) ;

Contrato de afornmmto do terreno

Na Delegacia do Dominio da Uniao,

em is do junho de 1945;

Auturizagdo para dar » len t no rm
tmmntia hipotcc&ria — Decreto-lei 8.594,

de s <le janeiro de 1946;

Contrato de mutuo com a Cairo Kco-
ndmica Federal — Para o emprestimo de
parte do numerurio nocessftrio ii constru-

qAo do edificio, em 24-11-1947.

O contrato com a firma construtora
— assinado um pouco antes, prevfi a
constrwpU) de um edificio ocupando a to-

talidade da area referida, e composto de:

Sub-solo 132,00 m2.
Pavimento tirreo,

com 085,50 m2.

Sobreloja com . . 300,00 m2.
Pavimento inter-

medidrio, c o m 690,00 m2.
Pavimento tipo (0)

,

com 500,00 m2) 3.000,00 m2.
Casa de mdquinas

e caixa de agua 138,00 m2.

Aprovado pela Diretoria o piano do
edificio, foi constituida uma “comissAo

cm SciELO
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<lo Obrus", compoata «los Sra. Arthur

Torrea Filho, Luiz Simoes Lopes, Anto-

nio <lo Arruda Camara, Kurt Repsoltl e

Luiz Marques Poliano, respcctivamente

Presidente, l.° Vice-Presidcnte, 3.° Vice-

Presidente, Tosoureiro e SecreUirio (5e-

ral da Sociedade Nacional de Agricul-

tura, incumbida de acompanhar de perto

o desenvolvimento dos trabalhos de cons-

trugao .

A sondagem do terreno, realizada

logo apos a aprovagao dos projetos pela

Prefeitura do Distrito Federal, foi reali-

zada em maio de 1948 e atingiu a profun-

didade de 22 metros.

0 langamento da Pedra Fundamen-
tal se dcu a 4 de junho do mesmo ano,

(“A Lavoura", julho-agosto 1948, pg.

2(5), mas a obra nao poude ter prossegui-

mento em virtude de haver a Prefeitura

do Distrito Federal exigido o pagamento
de Cr$ 26.205,10 a titulo de “licenga”

para a construgao. Achava a Diretoria —
e com rtizao — que esse pagamento nao
lhe competia — visto estarem isentos o

terreno e as benfeitorias que nele fossem
realizadas, do pagamento tie quaisquer

impostos ou taxas, quer municipals, quer

federais. Apelou, sem resultado, para os

poderes municipals e por fim teve de im-

petrar mandado de seguranga, que lhe foi

concedido, reconhecendo aquele direito

presente e salvaguardando direitos futu-

res. Tendo apelado a Prefeitura, so em 7

de dezembro do ano passado teve a Socie-

dade confirmagao da medida, pelo acor-

dao do Tribunal de Justiga do Distrito

Federal, registrado em 7 de dezembro
de 1949.

Esse processo judicial obrigou a Di-

retoria a paralisar temporariamente a

sua atividade, porque a construgao nao

poderia ser efetivadu sem a licenga mu-

nicipal e esta so poderia ser obtida se pa-

ga a “taxa" exigida, com o que nao se

conformava a Sociedade.

Vencido mais ease obstaculo, reto-

mou a Comissilo de Obras a sua atividade

e, de acordo com o piano de construgao,

foram con t,ratados

:

a) o desaterro e nivelamento do ter-

reno;

b) a construgao do tapume e a liga-

gao da agua e da forga;

c) o estaqueamento ; e

d) blocos de concrete armado.

Os dois primeiros servigos ja se

acham terminados, e o terceiro foi ini-

ciado na ultima semana do mes de janei-

ro corrente. O ultimo, logo apos a termi-

nagao do terceiro servigo.

Compreendem estes servigos:

a) Escavaqdea : Uemogao de 2.163

metros cubicos de terra, pelo prego de

Cr$ 64.890,00;

b) Tapume: em madeira, com

438 m2, por Cr$ 31.234,00;

c) Estaqueamento

:

78 estacas com

18 metros de profund idade (Estacas

Franki) Cr$ 589.482,00;

d) Blocos de concreto armado Cr$

108.716,00.

Total Cr$ 794.322,00.

Apos esse servigo, sera feita a co-

leta de pregos para a estrutura em ci-

mento armado e tubulagoes embutidas,

esperando a Diretoria que, por todo o cor-

rer de 1950, o edificio estara com a sua

altura maxima atingida, e todo o servigo

de alvenaria de tijolo terminado. O pra-

zo para a construgao esta previsto em
dois anos.

Para as suas aves RA(J0ES PRENSADAS

Inicial • Crescimonto • Engorda • Postura

M0INH0 FLUMINENSE S/A • R. URUGUAIANA, 118 • RIO
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OS CLUBES 4-Hs., SUA ORGANIZACAO
E INFLUENCIA NO MEIO RURAL

ARTHUR OBERLAENDER TIBAU
Engcnheiro Agrenomo

PRINCIPIOS FUNDAMENTAL

' ,Q E' inegfivclmentc no educocoo dc um
povo, considcroda na cxprcssdo lata do vocibulo,
t|U« -.c olicerta o sua pu|on;a econfimica c que se
firmo o sua sobcrania

. Raras, infcllzmente, sfio as
no^dcs cujos cducodores sc insplram nos fundamcn-
los rcois do complexo da fcliddode humane, poro
' c hobilitorem a color o scu povo pora esso onclada
me,a

' pcla malorla inatingida, sc bem que univer-
solmcntc ocossivcl.

0 prlnciplo bfisico da Pedoooolo fi o axioma fun-
damental do Sociologia quo onsino scr o homem oo
noscer um onto Indcfinido, podondo tornor-se um
selvagem ou um requlnlado expoente do civilizacao

o dlrctriz da sua evoluqdo social fi a educagao

.

rcliz, porlanto, fi o povo cujos cducodores sejam cs-
pirltualmentc too fortes que, vencendo os preconccl-
tos empfricos e muitas vfizes tolos, possam, com o
Iftr^o da sua formacdo fdosfilica, focallzar no suo
origem e analisar com preclsdo os causas determi-
nontes do bem estor da sua gente, delos extrair os
normos cducotivas e quo sejom alndo capazes do
dar-lhes formo curricular oplicfiveis o fins pedogfi-
gicos, sodios .cficientes ,e bostonte hfibeis para con-
duzlrem os homens a se amorem entre si e dignlfi-
corem o trobalho, tendo em mlra induzi-los a exe-
cutarem os suos torefos com prozer e entusiosmo,
afastondo-os do conccito molsfio do obrigatoriedade
cscravisontc

.

Os abnegodos e vigilantes mestres americanos setim esmerodo por tol forma no aplicogoo leal dfisscs
prmcipios, quo se encamlnhom a passos largos e se-
guros paro reolizar a almejada ollango do nobreza
dos sentimenfos humanos com a sobedoria dos mfi-
todos de execusao das torefos respectlvas, proporcio-
nando a todos o direito de desfrutor, em t6da o suo
p enitude, do alegrio de viver, esso venturosa aspi*
ro{bo de coda um

.

A riqueza material e as disponibilidades intelec-
tuuis incomensurfiveis da grande Nagio Americano
do Norte, ajudada poderosamenle pelo Indole do seu
povo, oriunda de umo formacao social e econdmica
morolmente sis, crloram um clima favorfivel is pes-
quisas sociolfiglcos profundas e perfeitos, permitiram
due Asses estudos, com base no reolismo do vldo, se
orientosse no sentido do perfeigoo humana . Orienta-
dos por esso formo, conseguirom estabelecer os lets

fundamentals da educagio integrol e tornaram pos*
slvel a sua aplicagoo sem preconceltos, seguindo uma
diretnz simplisto e too proximo quanto posslvel do
atuogio natural dos seres viros.

0 exito das suas reolizagfies nao A devido tdo s6-
mente 6 inteireza dos seus mfitodos educaclonals em
si mesma, mas sobretudo por terem sido inteligente
* estreitomente conjugados o parte social, que efe-

bvomente complementa o ambiente, e de foto, em
ultima anilise, fi a razaf> de ser de todos os seres

numanos
, Nao poderia ser outro o comlnho . A si*

bio noturezo no suo ineguolovel e Inexcedi vel per*

1*1500, sublimo-se nas suas sublimes artimanbos poro
lutor pela conservagao do espficle, concentrondo-os

no alratividadc dos soxos. Esta atrotlvldado que fi

um fator dc ordem pslquica, constltul o principal elo*

mento a scr cxplorado para cstlmular o instruendo

no sentido da produtlvidade, do perfeigio o do bom
procedimcnto, agindo como um vordadeiro catallza-

dor no apuro da pcrsonalldade do homem 0 do mu*
Ihcr . Por csto razao ponderosa, mcninos c mcninos,

mogas e topazes, devem lormor as galhardas e har*

moniosos equipes dos Clubcs 4 -Hs, quolsquer que
sejom as suos ativldadcs.

A experience o o obsorvagao culdadosa dos po-
dagogos, induzem o proconizar a odogao dfisso sa-
lutor sistema misto, pois sao undnimes cm consldo-
ri-lo ndo sd benfifico como mesma csscncial 00 oprl*
moromento dos Individuos, que sao levados por Asse
cstlmulo natural e sadio, a so emprogarom a fundo
nos mistercs que Ihes sdo atribuldos, fazondo valer
todos os seus atrlbutos flslcos, intelectuals e morals,
para, inslintivamentc, realgarem-so entro os seus pa-
res, langando-se assim naturalmcnte na torronto do
um entuslasmo sao, quo, genorallzados e bom orien-
tados, conduzem-nos insensivolmcntc pora a dcsejo*
da perfelgio. Pelo exposto conclui-so tratar de uma
providfincia que 6 primelra vista paroco complemen-
ter apenas uma norma de agio, mas entrotanto de*
ve-se situor cm primeiro piano, formando ao lado
das mals Importantes, assim sendo, convfim, que so
a rcgulamente paro que os seus salutarcs efeitos se
05am sentir em t6da sua plenitude.

• " Finolidadc: Os Clubes dos 4 -Hs tfim por
finalidade bosica o preporagda do adolesccnto para
uma vida futura cficiente e feliz, por esta razao, o
seu programa do 0560 deve estribar-so em normas do
ensino que tnvolvom os problemas tol como files real-
mente se opresentam na vida comum

.

A instrugao deve ser conduzida de forma tal que
o instruendo se hobilite a sentir e a medir a sua cq-
pacidade e a sua r'esponsobilidade

. Por esta razao
os temas a serem desenvolvidos devem representor
fielmente os problemas do vida real, e fi muito Im-
portante que a sua execugao abranja, de uma ma-
neiro completa, tfidas as suas fases e se extenda 6
aprec (0560 do seu custo, do seu volor econfimico e a
aval 10500 da sua repercussdo no prfiprlo ambiente
rural em que fi levado a efeito o trobalho.

Pelo que vai acimo exposto, fi necessirlo que a
tarefo a ser executado se constltua de um motivo da
vida rural ou domfistlca, devendo recalr sempre *6-
bre os assuntos de notfirla utllidade, e quo possa ser
convenlentemente apreciado pelos agricultures da re-
qiqo .

E' importanle que a escolha do natureza da ta-
refo seja de livre inldotlva do jovem, que o faz sem-
pre do aefirda com os seus pendores naturals, e que,
a desenvolva pessoolmento, procurando resolver por
si mesma, todos os dificuldades <|ue se opresentem,
desde o cumego 6 fuse (Inal, Inclusive a venda o a
apurcjgflo dos proventos, ou quondo fiste nao for 0
caio, devem ser envidados meios pora que sinta os
cfeltos da suo repercussfio.

0 sistema, como fi fibvio ponderor, tern em vista
proporcionar 00 jovem oportunldade de resolver, com
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os sous pr6prios rccursos, l6dos os situogdes quo so

oprescntam no decurso da execugfio do suo tarcfo,

habilltando-o nfio s6 a doscnvolvcr a sua capacidadc
do inlclativa, como tambdm a avoliar o cxato valor

dos coisas o da sua propria capacidadc

.

A fungao do instrutor, coma adianto vercmos, 6
prlncipalmcntc guiar o jovom na cxccugao da suo
tarcfa o ministrar cnsinamcntos tbcnicos comprocn-
dondo os avangamcntos atuais da cifincia agronbmi-
ca ,oplic6vcis nos sous trabalhos, o por ossa forma,

dcmonslra objetivamente a sua oficifincia o a razao
tie sor da sua prcfcrfincla

.

Um dos bons mcios para estimular a capacidadc
dos jovens e a perfoigdo dos sous trabalhos, 6 per-
mits a sou comparocimento aos concursos o 6s ox-
posigdes, ondo tcrao oportunidade do domonstrar cm
publico a sua capacidade, habilidado c inteligbncia

E' sem duvida a pratica frequente ddsse podoroso in-

centivo, quo muito tom concorrido para o dcsenvol-
vimento desso grande organizagao amerlcana.

Os prbmlos alcangados polos jovens autores da
obra nossas competigoes, influem no finimo nao s6

daquble quo 6 promiado, como »omb6m no do todos

os consbcios, conforindo a ossa providfincia um ele-

vodo valor educativo.

Sendo a precipua finalldade dos clubes o prepara
dos jovens para a vida real, o mclhor local da exo-
cugao dos trabalhos 6 o domicilio de cada um, ai no
pr6prio ombiente em quo vivom. AI6m de ser mais
vidvel, o ofeito dos mdtodos educacionais em causa,

vao incidir diretamonte sfibre o meio que se tern em
mira melhorar.

0 climax do efeito consoguido polos normas pe-

dag6gicas seguidas na oducagao d£>sses jovens chega
emocionar quando percebcmos que o educando sen-

te-so enobrecido pelo trabalho que exocutou com
perfeigao, gragas 6 sabedoria e elevagao de espirito

que Ihc serviu de guio . Sontc-se tdo orgulhoso quon-
to um artista quo cinzclasse uma obra de arte, pols

<le sabe aldm de tudo, que cssa obra prima do seu
esfdrgo i um fator indispcnsdvcl 6 prosporidadc suo
e do sua gentc, c concorrcrb, no sua csfera, para o
aumento da majestade do suo P6trlo

.

A perfeigao da tdcnica, convbm friz or, dove sor
oliada 6 nogao do custo de produgao, para que o ins*

truendo tenha idbia exata do valor do seu trabalho
c dos bens do produgao dos quois langou mao. .

Asslm sendo, deve sor orientado no sentido de
organizar fichas complctas, com tbdos as despesas
discrlminados, n6o s6 do valor dos produtos emprega-
ctos, como tambbm o do seu pr6prio trabalho. De ou*
tra forma, o instruendo poderia ser levado a condu*
sbes errbneas c do efeito contraproducentcs aos pro-
p6sitos educacionais cm vista

.

As atividadcs sociais sdo fatores de relevantc im-
portancia na oducagao dos jovens, c nao devem ser
cm absoluto subestimadas, principalmontc no Brasil

Cnde a aridez da vido no interior, 6 a principal cau*
sa do seu repudio por parto dos nossos homens do
campo

.

Os regufamentos dos Clubes 4-Hs incluem siste*

matica e obrigatbriamentc 05 programas sociais re*

creativos para seus associados e para seus pais e ami-
gos . S6 mesmo o obtusismo dos nossos supostomento
austeros educadores, desprezom bsse poderoo auxi*
liar da formagoo e doenvolvimento do espirito osso*

ciativo, too em doclinio entre nos, sendo talvez uma
das principals causas do desassossego em que vive-

mos.
A musica, 0 dansa, o cinema, a declamagao, as

conferences, os passeios, as prelegocs, os jogos de

solao, os esportes, demonstragoes, devem merecer a

devida atengao por porte dos responsbveis, porque,

a manutengao ddsse ombiente de atragao, represento,

sem duvida, o complemento que fortifica as relagbes

PARA BEM StRViR COM ASSbTfNCIA TfCN CA

BORGHOFF S. A.
Rio de Janeiro - Rua Rladiuelo, 243 - Fone 42-3720 - (. P. 619

Sao Pauls - Av. Gal. 0. da Sllvelra, 63 - Fone SI-6980

Telegramas - "Borgmagneto" - Rio ou S. Pau!o

HALLETTO motor DIESEL mais

von dido no Brasil,

porque 6 um motor verdadoiramente D'ESEl
MODKI.OS DIVKKSOS Alf. 2(1 III'

Oferucido nos tiposi INDUSTRIAL, MARlTIMO, GRUPOS
DIESEL-ELETRICOS E DIESEL-BOMBAS.

« Virabroquim apoiado em
rolamentos.

• Lubrificagbo forgada.

• Controlado por rejula-

dor autombtlco.
• Partida a frio

« Vigiado por manbmetro
u por ts-mbmotro.

• ROBUSTU, DURAVEL,
econOmico E SIM
PLES.

^»W»fJnr/ci licnica, oficinai •*p«-
claliiada i « lobrtnaUntm «m
9ttoqu0

Rtprittnlamot outro i moloftl «
grupot”*j9ra or**, para qualqutr
potincia,

f
X
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tnlfc os bomens c cimenta as suas ami/odes. As
Otlvldadrs recreative. dovcm, por consequAricia, com*
I'lcmontor invarlAvctmenlc tbdas as reunior 1

, A boa
politico A ndo pcrder nunca uma oporlunidadc para
lornor o ambicnte ogrodAvcl c otracnto

Ov omerlcanos dAo tol imporldncio a bre gA *

nuro do ativldades socials quc na» suas reunites, In*

dcpcndentcmonlc das suas finolldades, a menos que
noja incompatibilidade absoluta, nao as dispcnsam
r os scus progromas c podcmos cslar ccrtos dcr quc
r **'f° de suas mstituigbes mudo dcvem a cssa so*
lutar mcdida

.

Considcrondo a importdncia decisive do coopc*
rotivismo nos nossos empreendimcnlos ogro-pecuA*
nos c o conscqucrite volor da sua propaganda no
meio ogricola, nao devemos desprezar Asse propicio
amblenfc que sao os Cluhcs 4-Hs Dcntro da sua or*
Qonizogdo, muitos seriom os scus aspoctos dos quais
poderiamos tirar Atimos proveltos, inclusive a sub
vcinculagao atravAs os filhos dos prdprios fazcndciros.

A solidez do embosamcnlo, sAbre o qual se all*
cerna essa odmirdvel organlzagdo, quc sdo r<% Clubes
V^S, A o prdprio signdicado das suas 4 le*rcs, que
penhoram os mais nobres sentimentos bumonos d
causa do bem e da prosperidode

,

Os 4 Hs significant:

Head — Cabrga;
Heort — Corag6o;
Hand — Moo;
Health — Saude

.

Ndo menos signiticafivo 6 o juramento dos
|
0-

sens iniciados:

Minha cabego para pensar eloramente;
Meu corogdo para a mais peifeita leladade;
Minhas mdos para maior copacidode de tra*

balho;
Mmho saude para viver melhor;
Para meu Clube, minha comunidade e meu

Pols;
Diz*se que, nos Estados Untdos, nenhumo insti-

tui(fio jamais alcangou a sua popularldode e sua efi-
cidncia Calculo-se em 14. 000 000 o numero de
amerlcanos que jd frequetaram o Clube dos 4Hs.
Esta astronomica cifra representa mais ou menos
J0 % de tdda poputagoo rural daquele pais.

A sua projegoo se destaca por tol forma dentre
os outras instituigoes que todos os gigantes da In-
dustrie, desde a General Motors atA a Standard, cu*
siliom com recursos financeiros e dbdivos, essa gi-
gantesca fdbrica de hamens entusiastas do trobalho
e cultores dos bons costumes.

Existem dlsseminados pelo territdrio amerlcono
•xatamente 80 . 286 Clubes 4-Hs, oos quais ddo os-
tistAncia gratuitamente 203,211 abnegados e dili*

Oentes instrutores e Instrutores cujo nobre funedo A

•nstrulr e orientor Asses 1 759.911 felizes jovens,
relas inscritos, e, que estdo se preparando para vi

ver prdsporos, alegres e sauddveis

.

Ndo exageramos se ineluirmos no seu modelor
currlculo a fungao de autAntlcos alcoviteiros, pois as
colsas sdo de tal forma dirigidos, que mogas e rapa-
res sdo tambfm preparados para o motrimdnio que
^ a supremo ventura da vida e a sua exponenciol
hnalidade

.

Povo feliz Asse cue sobe para onde quer ir e com
•onto perfoigfio e corinho prepara o caminho de
modo a poder prosseguir com seguranca e altivez .

Os Clubes 4-Hs sdo dedicados po rexcelfincla aos
filhos dos fazendeirns e seus auxiliores

.

Sdo, sob a panto de vista de assoclagdo, consti -

•uidns dos mesmos prindolos que as suas eongAne-

res, apenas com finalidadcs cipccializadas c o Ida*

de mdxima dos scus sdcios A limitada a 21 anos.

Os Clui i .
4 -Ms gcniln ciite estdo rm estreita h*

gaguo com r agrdnomo distrital do fomento, com a

profes.ora de Economla DomAstica o com possoa do
localidade quo tenha bastante InfluAncia entro cs

scus pore-., quo disponha <lo tempo e so sinta in*

clinada a sc dcdicar o organlzagdo, orlentando

seus trobalhos em gcrol . Um dctalhe Importpnte A a

pcrsonolidode do quern A por Ales donomlnado um
lider, fungao que scria entre nbs melhor classlficada

coma a de instrutor. Este auxlllar dove ter olAm da
sua intcgiagao perfeita 0 causa, conhecimento do

tAcnico agricola modorna em gcral e copacidode para

osslmdor os ensinomentos quc Ihcs sdo administra-

dos pelo prdprio agentc do fomento, a agente de

Cconomlo DomAstlca o outros tAcnlcos quaisquor para

tois misteres credenciados

.

Sdo geralmento gratuitas as fungoes de orionta-

dor e lider, que podem scr, e geralmento o sao, en-
tregucs a fazcndciros progressistas, quc tambAm sc

dcdicam 0 grande causo Todos trobolham cm inti-

ma rclagao com o ColAgio de Agricultura do Estado

que 6 o centro de irradiagOo do Fomento Agricola
na grange republiea do Norte.

Conn) ficou dito cm llnhas atrbs, o mais impor*
tonte requisito educocional A a escolha pelo instru-
ment, c por sua prbpfia inlclatlva, do uma tarefa
quo Ale mesmo cxecutarb durante c dentro de tempo
prestabelccido, por exemplo: a engorda de um porco

Scnhorcs Fazcndciros

:

A US1NA QUE1ROZ JUNIOR S. A
—Industrin Sideriirgica
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ou <io um boi, a crlagbo dc um animal dc puro son-
guo para figurar cm cxposigbcs nos grander contras,
criagbo do um loto do avos e contrble do sua olimon-
tagao o produgao do ovos, fabrlcagbo do conserves,
fabrlcagao do produtos do laticlnios, costuras, orna-
montagbo do residencies, proparo do jardins, hortas,

culture do milho, trlgo, forragolras, instalagocs agri-

colas, conserves, etc.

O instrutor orlonta tbcnicamente o trabalho, mas
b o prbprio s6cio quo o cxccuta, resolve tbdas as r.l-

tuagoer. quo possam interlorir durante o dcscnvolvi-
mento do trabalho, anota todos os gastos inclusive

sua mdo do obro ou da oquipo, quando b o caso, e
flnalmonte, relata cm mlnucioso relatbrio tbdas as
fascs do processamcnto. Esso documento fica arqtii-

vado junto b flcha do seu autor, dcpols do lido e co*
mentado em sessao plenbria pelos scus pares

.

Goralmonfc sao feitas reunioes mensais na sedo
da instituigao ou fazendas do olgum s6cio quo tenha
demonstrates Interessantes a relator. E' convcnlen-
fc tambbm para fins cducacionals que, sem quobra
do csplrlfo ostrltamcnto democrbtico, sejam obede-
cidas as regras parlamentares nas suas reunioes ple-

nbrias. Esta prbtica db ao rapaz ou it moga o indis-

pensbvel desembarago para as reunioes sociais om
geral o nogao do respeito mutuo entre os <onsbcios

.

Como exemplo de discipline administrativa e para
cficibncia perfeita dos trabalhos, dove haver na epo-
ca mais convoniento do ano uma sessao especial de
planejamento, na qual sao ordenados os trabolhos
do ano. Cada s6cio deverb apresentar os p'anos da
torefa a ser executada, mencionando sempre quo
possivel o prazo necessario para a sua execute
Aprpvelta-se a oportunidade para ser eleita uma co-
missoo encarrcgada de organizar e dirigir as otividu-

des recreatlvas, comissao de novos sbeios e oufras

qualsquer julgadas neecssbrias.

Os responsbveis pela organizagao devem ser cau-
telosos em promover as recompenses pelos trabalhos

feitos, premiando ou ologiando os seus autores, sem
restates, mas com justice e sem prodigalidade, para

que possam avaliar o real valor dos seus trabalhos,

nao esquecendo de realgar sempre o poder da sua
influbneia no melo rural em que vivem.

Deve Imperar de uma maneira absoluta o regime
democrbtico, nao havendo excegao de qualquer or-

dem, sem o que a instituigbo falharb aos seus nobres
deslgnios. Assim sendo, a todos serao dadas iguais

oportunidadcs e b imperioso que prevalega, de ma-
neira real e Insoflsmbvel, o esplrito de companhei-
rismo entre todos os sbeios . Nao serb tolerado ne-
nhum motivo de recalque entre os jovens . Os sbeios

dos 4-Hs devem ser espirltuQlmente sbos c Incapazes
de qualquer ato menos digno.

Aos Instrutorcs, orientadores, agentes do Gover-
no, cumpre o cuidadp de aproveitar tbdas as oportu-
nldades para mlnistrar conhecimento de ordem tbc-

nlca e dombstica, social, literbria, econbmica, de hi-

giene, exlbigbo de filmes educativos e recreatlvos e
nao deixar de proporclonar aos associados o ensejo
de externar os seus conhecimento* ajudando-os e es-

tlmulando-os

.

3 ° — Organizagao: A organizagao dos clubes

b simples e estb ao alcance de qualquer grupo de
boa vontode . As normas gerais a seguir podem ser

semelhontes bs que sao estobelecidas para Porto .

Rico, e sao a* seguintes.

Os Clubes tbm por f inalidade preclpua despertar

o interbsse da juventude pela vida do campo, tendo

em vista bsse nobre propbsito, baselam suas atlvido-

des em procurar resolver os problemas rurals, quer de

Janeiro Fcvcrciro — 1950

ordem tbcnica, quer de ordem social e econbmic3<

ctravb* a atuagao objetiva dos prbprio rapazes o mo-

gas de cada localldadc, tendo por lema: "Educar pro -

duzindo intonslvamente — trobolhar vivendo olegre-

mente"

.

Requisitos para o ingresso nos Clubes 4Hs:
• -° — Qualquer menino ou menlna que viva nli

zona rural poderb ser sbcio;

2.° — Podem ou ndo estar matriculados cm os"
colas;

Deve ter do 1 0 a 2 1 anos no mbximo;
4 ” Deve comprometer-so a apresentar um temo

ci ser cxecutado depois de aprovado pelo clube c <J

cumprir as determinagbes do agente do fomento on
de quern tenha credenciais pora faze-lo;

5.° — Todo o sbcio que entrar para o clube deve!
preencher a sua ficha c entregb-la aos agentes de
Economia, se for menina, e do Fomento, se for ra

-
I

paz

.

Requisitos de compctdncia para o organizador .

do clube:

Podem promover a organizagao dos clubes: o i

Agente do Fomento, o professor publico, o padre on '•

uma pessoa qualquer que reside no local e que s< :

possa credenciar junto ao Agente do Fomento.
Requisitos indispensbveis para organizar um

Clubo 4-Hs:
Todo clube deve ter uma matrlcula de, no mi-’l

nimo, 8 sbeios;

Havendo deflciencia numbrica, os interessado*
j

cieverbo procurar o Agente do Fomento, a quem ox*
]

porao as suas intengoes e os seus problemas e po* i

dendo iniciar os seus trabalhos sob a supervisoo do
Agente do Fomento, nao podendo entretanto se or -

]

ganizarem em clube antes de conseguirem a adesao I

no mlnimo estabelecida;

Havendo ja um clube organizado na comunida'
de, os interessados deverao procurar os seus respon-

j
sbveis e expor aos mesmos os seus intento, na cer' !

teza de erem auxillados na medida do possivel;
Cada clube devera ter um lider e um conselheiro;

JDeve preparer um programa de ativldade para cr

ano com a necessbria antecedbncia

.

Diretrizes que deverao ser seguidos para a or'
ganizagao de um Clube 4-Hs:

^
'°

' O Agente do Fomento deve estudor as-t
condigbes do local escolhldo. Por-se em confacto com
um pequeno grupo de pessoas progressistas e de boo |
reputogao da comunidade e explicar-lhes os objeti"

'

vos dos clubes , Os agentes podem pedir ajuda aos
seus suporvisores se assim o desejarem ou necessi -

I

tarem;

2 ° — Havendo aquiesebneia das pessoas consul -
j

tadas, o posso seguinte serb o censo dos jovens de
1 0 a 2 I anos de ambos os sexos domiciliados na re-

|

gloo. Com a ajuda das pessoas do lugar poderb set I

tscolhido logo o lider que Ira coordenar e orientar
a organizagao;

3.° — Tendo em mao a lista dos rapozes e mo- I

gas recenseodos promoverb uma reuniao para a qual
serbo convidados, nao sb os jovens, como os seus pa -

I

tenfes e mols algubm que se possa interessar pela-
J

assunto

,

a) — Feita a reunibo, deverb novamente fazer
juma exposlgao detalhada das finalldades dos clubes

da forma mois clara possivel, sempre exemplificando-
e expondo fotografias e outros documentos que se

refiram aos sucessos de outros organlzagoes simila-
[

res;
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b) — Quando posslvel, poro euai reunites preli-

minaret, deverao scr convidodos os s6cios dc outros
clube* da rodondcza, quc com sua cxpcridncia po-
dom oxpor a influcncia do clube no sua zona c dc*
mai* dotalhcs quc possam desportar intcrUsse do*
iniciantc* presenter.. Dove *cr oprovcitada o rounifio

para inicrever c Iniciar o srapazet e mogos preterites;

c) — Ante* do tcrmlnar dove ser tornado nota
do* futuro* s6cios e ser marcoda uma nova reunido;

4 11 — Havcndo demonstragfio de aquiesc6ncia
por parte dot rapazes c mogas presentes ,pode o
Agcnte induzir os *6cios o comegarcm a trobalhar e
uuxilid-los na escolha das tarefas a serom cxecuta-
dos.

5 ° — Organizo logo os fichas permanentes dc
matricula

.

Eloigoo da Diretoria:

Promove-se uma rcunido pora eleger a Direto-
ria . Esta Diretoria deverd ser composta dc um pro-
sldente, um vice-prosidente, um sccretdrlo, um to-
soureiro, vogais e um relator.

2 ° — Elcito a Diretoria deverSo ser imediota-
mente escolhidas as data* para as reunides subsa*
quentes e o local para sede do clube.

3 ° — O secretario deverd prover-se de um li-

vro no quol anotard os nomes das membros da Dire-
toria e do todos os sdcios Inscritos.

4 ° — O lider deverd ser logo provido com II-

teraturo sdbre os clubes 4-Hs.
5 ° — Logo que possivel o sccrctdrio deverd ini-

eiar a organizagoo do arquivo do clube

.

Recomendagoes gerais:

Todo clube deve promover esforgos poro que os
tarefas sejam Iniciadas e tddas devam terminar den-
tro de um ano.

Todo clube dove preparar a sua cquipc do julga-

mento e demonstragdo. •

Todo clube dove ter suas prdpriai comistoes tais

como: social, rocrcotiva, dc programa, de novos sd-

cios, etc

.

Coda clube organizado deevrd so rcunir pelo mo-
nos doze v6zcs por ano.

Uma vez organizado o clube, a inldagao dos sd-
cios deve ser foita dc profcrincla cm conjunto o
sempro com solcnidado, para as quals serdo sempro
convidodos tddas as pessoas do lugar quo so posam
intercssar pclos trabalhos do clubc, principalmcnto cs
pais dos sdcios.

Este tipo do ossoclogao oducativa, desdo quo fds-
sem obcdecidas as normas fundamentais da sua or-
ganizagdo, seria de tremenda ropcrcussao cm cortos
mclos agricolas nacionois. Considorando entretanto
a organizagoo agrdria da maiorlo das regioes do
Brosil. Para ndo so porder tempo, dovcrlom ser de
preferdncio escolhidas as zonas mais roccptlveis do
pals, c delas sc partir como centro de irradiagfio
poro as demois. Ndo seria fdcll a sua implantagfio
nas rcgic.cs cm quo predominasse o elemento ossa-
loriado, a ndo ser cm casos cspoclallsslmos, porquo o
opcrdrlo ndo disporia de rocursos nem do local paro
quo um filho sou pudosse desenvolvor temas Intcros-
santes; exislem entretanto imensas zonas no Brasil
rrnde o slstema dario dtimos rcsultados, destacando
os zonas coloniais dos diversos Estado do Sul, Espl-
rito Santo, Sdo Paulo c muitos do norto o nordcsto
onde oxistem zonas de pequona propriedade, algu-
mas das quals atd jd superlotadas, onde o numero
de sdcios seria por certo ovultado e poderlam so be-
neficiar grandemente com essa salutar providMcia.

Discos MAREMONT paraARADOS E GRADES
jr FABRICAQAO DE MAREMONT AUTOMOTIVE PRODUCTS
y- ,NC - — CHICAGO — U. S. A.

; f ^
\ i

' Maximo durabilidodc sob as mais severas condigoes dc *cr-

/ \ l\ vigo Furo central redondo ou duplo quadrado podendo
o mesmo disco ser adaptado a cixos do diferentes diametros.— Todos os tipos e tamanhos. *

PRECOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES E FABRICANTES
SOLICITEM INFORMACOES —

Distribuidorcs exclusive* para todo o BRASIL :

COMPANHIA AMERICANA DE INTERCAMBIO (BRASIL)

C A D I B

r 1

0
S'

h b\^

AVENIDA RIO BRANCO, 311-5.° ondor

Telefone t
22-2147

Rio de Janeiro

RUA RUBINO DE OLIVEIRA, 220
Telefone : 9-7019

Soo Paulo
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TDATr^D nrTRATOR DE

2 RODAS PARA

HORTICULTURA

5 HP
A mecaniz a<;ao cifi agora ao alcance

do borticultor. O empirico processo do
prcparo do solo pela enxada ja pode ser

fubstituido pelo eficiente processo mcca
pizado, com tratores de pcqueno porte,

de custo reduzido.

O trator ''GRAVELY' pode efetuar to-

das as opera<;6es agricolas, usando seus

implementos especlais para arar, semear,

cultivar, gradear, segar, pulverizer inseti-

cidas, transporter material, etc.

Seu motor de urn cilindro vertical de-

fenvolve 5 HP de potincia e e de fun-

cionamento economico/ usd como combus
tivel gasoline a fornece por meio de uma
caixa de mudan^a especial, 2 velocidades
event e e duas a re. Urn diferencie! do ti-

Po de automovel, fornece a ambas as ro.

das fdr<;a uniforme e constants, dando ao
trator uma grande maneabilidade.

PE$AM FOLHETOS

DEPARTAMENTO AGRiCOLA

RUA EVARISTO DA VEIGA.65/67j

RIO DE JANEIRO

CARRO.
PULVERIZADOR



NOVOS PROFISSIONAIS PARA 0 BRASIL
( Report mtrm *obro n colng&o do *rAo
don rllplomumioN dr HMD da Earola do
llortlrultura WcnooilAo IJrllo, mpoclal*
vnenle pint a "A LAVOURA ”

)

,

Eng. Agr. GERALDO COULART DA SILVEIRA
CotiNtilior Ttrnlro <1o "A LAVOURA"

Mail uma turma de profitsionaii etpeciulixodoi
diplomou a Eicola do Horticultura Wenceilao Bello,
tnuntidu na Penha, Distrito Federal, pela Sociedado
National do Agriculture, detde 1037.

Tramcrevemoi a seguir, a reportugem nobre tao
auipicioio acontecimento, roalixado na Eicola do
Horticultura Wenceilao Bello, no diu 26 de No-
vembro de 1040

COLAQAO DK QRAO DOS DIPLOMANDOS
DE 1940

Na metma ocatn.o em qua se readmit a testao
tie encerramenlo da II Semaua do Hortelao, teve
lugar, na Ktiola de Horticultura "Wenceilao Bello”
a colucao de grio don diplomatidot de 1949.

A tattoo, foi pretidida i>elo Dr Antonio de Ar-
ruda Camara, Diretor da Eicoli, convidou para
tomarem parte da mesa o Dr. M.irio Villiena, Di-
retor do Kervifo de Informa, ao Agicilu o puranin
An dot diplomatidot, o Prof. Oeraldo lltulirt da
Silveira, vicediretor da ICsroIa, o Dr. Cineaa Clui-

niarues, Diretor dot Curtot de A|wrfei^oamento, Kt-

[>erialixai,uo e Kxtentuo da Univertidade Rural, a

Profetaoru D. Julieta Capanema, o Sr. Ricardo Ra
ntullio, pat de trAs diplomandot, e Capital. Manuel
Datpar de Atueu Filho e o antigo aluno da Ktco-
**• frutjcultor Marciano Kiheiro do Vale.

O Dr, Antonio de Arrudu Camara pede que, de
l>e, ot pusentis uui;um a lolturu do termo do cola-

i;ao de grao palo Prof Qeraldo Goulart da Silveira,

decano da congrega^ao, e redigido not teguintat tar-

mot: "A Congregacuo da Etcola de Horticultura
“Wenceilao Hello", luodada e mantida, coin o uuxi-
lio do Uoveino da Republic* dot Etladot Unidot do
llratil, |ielu Sociedaile Nacional tie Agriculture,
teudo em vista ut eprovnydet alcaiu,adtit em exa
met fitiait cnncluidot no ami letivo tie 1949, con-
lete oa diplomas de liortelao e fruticultni uoa aenltO
tea: Antonio Alliaoi, Dillon Uotnalvei, Cienexio Ru
me llto, Irandyr Holxmeitter, Jed Hatitta Cordelro,
.lairo Anlliero tint Santoa, Joao Bulges de Alvuren
ga, Joao Pettanlta de Matin, Mario Niioea Tliebal
tli, Paulo da Silva Ramalllo, Ruliem Popes da Ro-
cha, Sehattiao do Oliveira Caatro, Talma Soura,
VaUlt-mot Paula do Araujo. Victor Cuolia, Walcyt
Cotta e Watny Hatitta; e de hortelao e floricultor

cm SciELO
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ooi snnhoros; Antonio Viiino, .[one du Silvn Rama-
lho, Luiz Soares Costa o Romulo Furtado. Escola do
Horticulturu "Woncosldo Hollo", 2f> do Novombro
do 1949."

A xoguir, o diplomando Vuldemnr Paula de Arau-

jo, orndor da lurmn, lou o »ou diicuno quo foi mui-

to uplaudidn, soguiu-so com a palavra o Dr. Ma-
rio Vilhenn, pnraninfo do turmn quo pronunciou

umu vibrnnto oragtio colorosamonte nplaudidn polo*

proiontM . O Prof. Geraldo Goularl da S’lvciro,

apds ligoirn* consideragoes procodou a entrogu do

promios aoi melhorM alunoi quo haviam concluido

o curio. O Dr. Antonio do Arrudo Camnru, ao en-

corrar a sossiio, tovo oportunidado <le proforir do

improviio, uma vibranto oragdo. concluitt concitan-

do ao» diplomando* quo dodicanom A profissao, cd-

robro, brago o, sobrotuilo, coraguo.

DISCURSO DO DR. MARIO VILHENA, PARA-
NINFO DOS DIPLOMANDOS DE 1949, DA ES-
COLA DE HORTICULTURA "WENCESLAO

HELLO”

Niio »ei como agradecer a honro o o prazer quo

mo doram, oi diplomando* do 1949 da Eicola do

Horticulture “Woncosldo Bollo", o»colhondo-mo para

sou paraninfo. Mas oxplico o minha escolhn peloi

lagos do amiznde quo mo prendom, ha tanto* nnos,

a osta casa o d Sociedado Nacional do Agricultura,

morce da afinidade do pensamento quo existo ontre

n6s, do idoalismo quo tom norteado u minha vida

o a vida fecunda dos quo vo* dirigem. Quando acei-

toi otto oncargo, relombrei o salientei como a So-

ciedado Nacional do Agricultura mo dora a mao
num instonto dificil do minha carroira o, agora quo

o doitino mo colocou num dos altos postos do Mi-
nistdrio da Agricultura, ou nao poderia negar a mi-

nha participagao na grande festa anual da Escola

do Horticulture “Wonceiluo Bollo"; por isso, mi-

nim prosenga nqui vale como a manifestagao pu-

blico da minha gratiduo a osta casa, significa quo

permunogo a ludo dos quo tom trabalhado polos

ideais qde os rouniram nosta instituigdo quo tanto

jd fez polo Brasil. Em suma, estou honrado pela

escollm o ola aumento a minhu divida para com a

Sociedado Nacional do Agricultura o a Escola do

Horticulture "Wenccsldo Bello”.

Mous cnros afilhados: sois 21 brasileiros do vd-

rios Estados, constituindo a maior turma do horte-

loes, fruticultores o floricultores dosta Escola. Es-

tudantes, trabalhastes, sonhastos muito; soi bom a

ansiodade com quo aguardustes estes momentos quo
sordo sempro inesqueciveis. E, s« dovo dar-vos um
conselho como vosno paraninfo, ole 6 quo, ao lado

das grata* recordagoes dosta festa, nuo vos esque-

gais nunca dos ensinamontos <>, sobretudo, dos

exemplos quo rocebestes aqui; onsirmram-vos coi-

sas quo aperfeigoareis la fora, no vosso trubalho do

todos os dias. Mas dovo advortir-vos quo o mundo
tenturii altorar o meimo dostruir o* oxomplo* quo

tivestos nosta Escola. Enquanto ostudantos, vistes

dedicaguo, dosprendimento, loaldade, tonacidudo —
o, como tecnicos, encontrarois quom vos convide

paru tarefas monos nobres, quern vos digo quo o

vitdria porlenco aos esportos, quom vos domonstro

<juo so podo gunlmr mais dinhoiro com pouco tra-

bulho o muitu dosonostidado, quo so podo subir ra-

pidamonte so pormos do lado o patrimonio das nos-

sus virtudos morais. Infolizmonto, isso acontecerd a

todos v6h, mas vos niio dovois, por isso, osquccer o

ospotaculo didrio quo ucompunhustei nosta casa, tun

quo os vosso* profossoic* vos ensinaram a hoin cul-

tivar u terra o, muis aindu, so osforgarum para fuzor

do v6s, utraves do sou oxomplo, ciduduos conscion-

tes dos sous devores paru com a Pdtrla e u Huma-

nidado. Sim, mous euros, v6s masmos vorificurois

muito breve tiuo. na Escola do Horticulturu "Woi-

coslfio Bollo”, nuo aprondostos oponas uma profis-

siio honrada, mas vos propurastos, tnmbdm, para ro-

sistir a todos os dosvio* do caminho llmpo o claro

quo dovemos seguir. Quando vos tontarem, lom-

brai-vos do quo vistos aqui, nosta escola, dos pro-

fessor©* quo niio trabnlharam aponas por um orde-

nado o quo, tnntas vozes, tanto fizoram som qual-

quer remunorngdo. Hojo mesmo so encorraram os

trabulhos da 2.“ Semana do Hortoldo, muito* cur-

ios avulsos gratuitos aqui vistos serem conduzidos

som qualquer finalidado come rein I a ostes futos, co-

muns na vida da escola, sao ligoes tao valiosas

como oquelas quo rocebostos nas aulas o nos tra-

balhos do campo. Idos voltar, portanto, para os vos-

sos lares, lovando nao aponas um diploma, mas um
sistoma do viver quo so mais tardo aprociarois . E'

possivol quo esse diploma nao vos do fortuna, sa-

bemos quo experiencia da vida ampliard o atd ro-

tificaru os conhecimentos qua reunistes om vosso

curso — mas a formagdo moral quo aqui tivestos

ossa nao devord altorar-so porquo soru a luz do vos-

sas vidas. ola vos guiard com segurnnga, ola vos

ccnfortarn o vo* manterd firmos e decidido* nos

\ ossos propositus do honru .

DEFRUCTA*

Combate a pri-

sao de venire, eli-

minando as toxi-

nas do organis-

mo Dd bom hu-

mor didrio Mas
exija o legitimo!

JU

LAXANTE JDEAL
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Soi quo tendes uma profiasao otpecializadn; con-
<udo, a situacnn economica do nosso pail exigo quo
lino voi inuntenhai* ultimo* no* grave* problama*
quo ora no* proocupum, perlurbando o traballio do*'
ngncultores a prejudicando o noiao deaenvolvimen-
<o. I’raga* e dooncas amou<;um permanentemento o»
robanho* o a* lavouraa, Ini resiati-ncia ao* metodo*
rutionai* do plantar e do criar, procisamo* jlo as-
"H,o do todti* para campanha* do importnncia fun-
omontal ao melhoramonto da* popularise* rurai* o

“ rscupora^So da economic do Mrnail, como o re-
orotiamanto da* zones deanuda* pela improvidon-
" ' ° ,0d°* n6*, a mecanizlcpio da lavoura, o em-

/* K» do aementes lolecionada*, a boa con»ervo<;ao
' °* [)r°duto* •gropocuirio* e «ua induitrializn^uo o,
«< imn do tudo, a ro*tuurn<,no da furtilidade da terra,
>o»o do toda* a* nosso* atividados, porqe o »olo
•ompro sera o maior putrimonio fisico de jima na-

1

10

,ii t*
*>orc*uo vo* conclnmo a honharde* o titulo

diplomado* pela oacola de Horticultura “Wen
j** “° n® llo'\ P«rticipando ativamente doit a cruza-
* a < o aulva^uo do Braail, utrnvi-s a racionalizarao
a aua agriculture . Com iaao, pe?o apenas o cum-
pnmento do voaao maior dever, quo 6 cooperar com
aquolo* quo trabalbam polo Brasil.

iro
om

.?
?ai ' vo**“ vida profiaaional num mundo in-

nqui o, lnsatisfeito, num mundo nunca too go-

of,

rnU ' o pela nmbii;uo, pela falta do compreenaao,m mundo em quo os homens niio confiam mni*
* no* outro*. num mundo om quo as coisas sim-

ple* o ugradavei* forom aubatituidas polo gozo fa-
. IhjIo materialiamo, polo turbilhao das cidades

eatruindo u paz de espirito o a puroza de aentimon-

to*. Sunhais com o trabulbo digno o vo* dirao qua
o estilo i do* mai* agei* no* golpoa; ponaaia, tom
duvida. ate em voa aacrificar para quo o Bruail soja

o grande vitorioao e vo* convidarao para as taro-

faa do dealruifao do quo o noaso pnia poaaui de mo-
Ihor, quo aim us aua* tradi(6os do povo bom o sim-
ple*, do um povo quo ere om Dous o cro iui fami-
lia, Mas vo* tercia do reaiatir a caau onda, vo*
mantorei* fidelidado ao* prindpios quo aqui roce-
beatoa. So aaaim retribuireia o oaforyo do* voaaoa
moatrea, *6 aaaim lotribuirei* o eafor^o do* voaaoa
meatrea, so aaaim mantcreia intacta a honra o a

alogrio quo mo detoa, escolbondo-me para puronin-
far a voasn formntura, *6 aaaim moroccrei* viver
nesta grando terra, quo 6 o Braail

.

DISCURSO DO SR. VALDEMAR PAULA DE
ARAUJO, ORADOR DOS D1PLOMANDOS DK

1049 DA ESCOLA DE HORTICULTURA
WENCESLAO BELLO"

Cabe-me. nosto momenlo tiio festivo )>ara todos
no*, dizer algumns pnluvrus de doapodidu om noma
da turmn do diplomondos do 1049. A solonidado
de hojo repreaonta o noaao ultimo convivio como
oatudanto* da Kscola do Horticultura "Wuncosluo
Bello”,

Lavaremos em nossoa corneous u saudndo duquo-
los quo aqui ficam — noaaoa bon* amigo* o cologa*
do estudo. Lovuromos ainda a saudade do* noaso*
bon* e eatimudo* amigos, o paraninfo da turmn, o
dirotor o prolusion-* da Kscola do Horticultura
WencoslAo Bello" o o* dirotoroa da Sociedade Na-

cinas Manguinhos
CONTRA A PESTE DA MANQUEIRA

anticarbunculosa

CONTRA A DIARREIA DOS BEZERROS

(CARBONCULO HEMATICO)

(PNEUMOENTERITE)
T »r

,
Reglitros nos. I, 2 e 167 respectivamente na D D.S.A, do Mlnlsterlo da Agrlcultura

PRODUTOS VETERINARY MflHCUlHHOS LIDA.

RUA LICINIO CARDOSO, 91
,

Caixa Postal, 1420

Distribuidor exclusivo no Distrito Federal, Estados do Rio e Espirito Santo

Cesar A. Cardoso

Rua Uruguaiana, 33-1° ondar, — Cai*a Postal 336 — Rj0 do Janeiro
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cional dp AKriculturu « do F'undngho Gptulio Viir-

ros. Do nosso ostimndo pnrnninfo guarduremos o

oxomplo do sou dinnmismo, intorasso «• boa vontiido

para bom sorvir no homom do enmpo. Nao foi ou-

Irn n nuto do nun oscolhn para nosso pndrlnho.

Nunen doixiimos do sor ntorulidox quundo n olo ro-

corrinmos no Sorvigo do Informagao Agrieola, so-

licitnndo colnborngiio pnrn o nosso glorioso Clubo
Agricoin Miguel Culmon, o o quo sompro aconto-

cou conosco, ostamos certos, ncontoco tambem com
todos os quo so dirigom no Sorvigo do Informngno
Agrieola

.

Sontimo-nos orgulhosos, Dr. Morio Vilhona, j>elo

fnto do terdes ncoito o nosso convito pnra pnrnnin-

far n nossa colagiio do griio .

Do Dr. Antonio do Arrudn Cnmnrn, nosso queri-

do Dirotor, levnromos snudodes infinitns o o exem-
plo do um homom quo sompro procurou sor pnrn

n6s, ncima do dirotor, um bom conselheiro. O Dr.

Arrudn Camarn, sompro nos momontos mais difi-

ceis, tovo pnrn nos umn pnlnvru do ostimulo o um
bom consolho.

Dos profossoros, esses nossos ostimados e dedi-

endos mostros aos qunis dovomos umn solidn for-

magao professional, guardaromos a recordngiio das

siibios ligoes quo aqui nos ministraram o n Icm-

branga do quo elos, no nosso proparo professional,

sompro dedicaram o maximo esforgo e intoresso

.

Aos nossos compnnheiros do Escoln, nquolos quo
aqui aindn ficam, lembrnmos quo, a Escola do Hor-

ticulture “Wonceslao Hollo” meroco do todos nos o

maximo respeito e dedicaguo.

Embora soparailos, lovnndo iis mais vnriadas re-

gioes do pnis, o concurso da horticulturn racionnl

quo aqui oprendemos a praticar, os componontes da

turma de 1949 nao esqueceroo os dois anos de con-

vivio agradavel quo aqui tiveram, estaruo sompro
prontos a, na mais perfeita conjugngao do ideias,

engrandecorem o solo piitrio, solo quo aqui apron-

deram a amar e cultivar.

A Sociodado Nacionnl de Agriculture quo tan-

tos o tuo relevantos servigos tern prestado a agri-

cultura nacional o a Fundagiio Gotulio Vargas quo

com tanto corinbo vom auxiliando n Escola, a nos-

sa porene gratidao e a certeza de quo jamais es-

queceremos os nomes gloriosos de tuo liteis e beno-

mdritas instituigoes

.

Quo o nosso Clubo Agricola continue a sua bri-

Ihante trajotdria cheia de edifienntes empreendimen-
tos, sao os votos quo sinceramente formulamos. Quo
u nossa gloriosa Escola do Horticulturn "Wencesldo

Bello”, quo sompro foi a continuugao do nossos pro-

prios lares continue a grande obra meritoria quo

vom realizando, mere* a dedicagao do todos os quo

aqui trabalbum. siio os votos quo neste momento do

dospedida comovidamento formulamos.

Ela permanecera somiiro em nossos coragoes

.

Sojamos, pois, colegas, boos profissionais, pnra

lionrarmos o nomo da Escola de Horticulture

“Wonceslao Hello”, para honrarmos as magnificas

aulas quo os nossos professores nos proporcionaram

sempre com pudenda, iriteresse o dedicaguo.

Felicidades para os quo aqui ficam. Muilas sau-

dades dos quo duqui so nfnstam boje para semeu-

rom polo nosso Brasil, os siibios o oportunos ensi-

namontos quo aqui receboram

.

PREMIOS DISTRIHUIDOS AOS DIPLOMAN-
DOS DE 1949 DA ESCOLA DE HORTICULTURA

WKNCESLAO BELLO”

1

Premiers instituidos pelu Prof. D, Julieta

Capanema:

a) —— Prentio “Prof. Goulart da Silvoira”, qua
coubo no diplomundo Wusny Batista do Mngnlhiies;

b) Promio "Prof. Jnlmiroz Guimariios Go-
mes”,1 quo coubo ao diplomando Irandyr Holzmois*

tor;

c) — Promio "Escola de Horticulturn “Wcnces*
bio Hollo", quo coubo no diplomando Rubom Lo* •

pos da Rocha;
d) 1— Promio “Prof. Subnet Mngnlhnes da Sil*

r

va" quo coubo ao diplomando Voldemar Paula do

Araujo;

2 — Promios instituidos polo Servigo do Infor*

mnguo Agricola quo foram entreguos aos diploman* I

dos Antonio Albnni, Wasny Batista o Sebastian da

Oliveira Castro.

3 — Promios instituidos polo Clubo Agricola Mi*

guci Calmon;
a) — Promio "Ministro Daniel do Carvalho",

quo coubo ao nluno do l.° ano, Luiz da Silva Ce*J
zar;

b) — Promio Prof. Arthur Torres Filho, que

coubo no diplomando Irandyr Holzmeister;

c) — Promio “Dr. Mario Vilhona”, que coubff

ao diplomando Antonio Albnni.

4 — Promio “Prof. Antonio de Arruda Camara”,
instituido polos professores Gcraldo Goulart da Sil*

veira e Jalmirez Guimariios Gomes, quo coube ao

diplomando Joao Borges do Alvarenga.
5 — Promio “Antonio Conrado”, instituido pelo

Dr. Antonio de Arruda Camara, quo coube ao di*

plomnndo Antonio Albani.
6 — Promio “Professor Geraldo Goulart da Sil”

veira”, instituido pelo Horticultor Adriano Dantas.

e quo coube ao diplomando Antonio Albani

.

o imo i:h uivt*

1 }

A - >

Kumo em cordu produxido mi Fazenda do Sr. Jofifl

Queirox, em Guidovul, Minus Gerais.
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o Racionamento

da Eletricidade

e NtCESSAklo!

TEM A PA LAY K A <) TECNICO:

N este descnho vd to reglsirada. cm blllfle* de litro*. a quAda do volume

dAgua do rcnervatdrlo de Lajc*no*doze no-Ken do ano paaaado, durante

a malor eutingcn) ocorrlda nestes ultimo* IS ano*. Verified ne quo o decrea-

cimo de**o volume foi de -K7 Idllfles de litro* dAgua, ou *eja qun*l o dobro

do exUtonte no renervatdrio em 1.* de Janeiro do corrente uno. Como no

ohaorvn, on»e volumu dAgua elemento vital on produi'Ao lildraullea do

eletrlcldado — estA Inivntmmente reduzido devldo A grande c»eu**AH do ehu-

van u tamln-m A perda quo noire no* ola* multo quente* pela evaporapAo

natural da agua armazenndu A**im, A Improieladlvel con*umlr menu* ele-

trltldnde agora, a Ion do que po*vi *er aeumulada .1 malor quanildado de

agua poiklvi-l no re*ervat6rlo. ne*la e*tavAo cliuvoaa, pnr.i *ua utllUuvAo

durante 0 prAxImo perlodo de eitlagem.
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ALIVIEIDA COMERCIO E INDU5TRIA DE FERRO LTDA.
SUCC. DE L. B. DE ALMEIDA & CIA.

RUA DOS ARCOS, Ns. 28 a 42 - RIO

IMPORTADORES o Distribuidorcs da Cia. Si-

dorurgica National — Cia. Sidortirgica Bclgo

Mincira o outros USINAS nacionait. CHAPAS
do forro PRETAS E GALVANIZADAS o COR-
RUGADAS para porta* do a^o o coborturai —
FERRO om barro tholo — VERGALHOES re-

dondo* o quodrodoi — CANTONEIRAS L-T-U
— EIXOS para trontmiisoct — VIGAS I e U
— ACO om barras, vergolhoc* o cm leminas

para portal — TUBOS do forro galvaniiodo*

protol, vormolhoi o do Ofo para caldoirai do

todas as gronurai o comprimontos o outros

matcriais do romo

FUNDICAO DE FERRO E OUTROS
METAIS

OFICINAS mccanicas om gorol — COFRES e

portas para cosas fortoi — F0G6ES a gas,

Icnha o carvao do todos os tamonhos, marco
PROGRESSO — FOGAREIROS a gas, carvao o

blcool —PRENSAS para lodrilhos e oscritorios— CADEIRAS para barboi'ro o dontista AL-
MEIDA PINHO — BANCOS para jardins —
FERROS PARA ENGOMAR a carvao o gas,

marca IDEAL — TAMPOES e RALOS para
osgoto o sous pcrtcnces — CAIXAS PARA
GORDURA — CAIXAS AUTOMATICAS —
PAMELAS para cola — COLUNAS do forro

fundido paro iluminofao do jardim

TELEFONES: Armozem, 22-0409 - 22-1718
- 22-2748 - 22-1 584. — Escritorio Tccnico,

42-4675. — Confab., 22-1342 - 22-2540

Ar

G.*-.
A \t_

“i -*/ A -

x}>

HA COISAS OUE NAO PODEM SER APRESSADAS...

Oh prooo hon da Naturoaa mIo lontoa...

Do ovo no pinto... ou ontro u ntdoyfio

Uon IngrndiontON nnturulH du Mu cer»

vnju o o Hen rngarrnfamento, hA um
longo porlodo do maturavAo, quo ho faz

MignroHtunmito . . . Dor vutlu Homana*. o

Hruhroa Cliopp flea om ntmoluto repoimo,

nmadurocomlo c* formmitnndo em glgan-

Iohciim (lormiH. Anti ! hi i* quo (•Jo anftlmlla

todon oh prtncIploN mitrlllvoH «U» nmlto

o nquAle aroma o labor amargo-ngra*

diivid do Iflpulo. KIh m rnzAo da Nupor-

qualldado do ttrnliina Cliopp - a hou cor*

voja quo o Sr. © todon lunto aproclam.

ft
As

,»»**

oi*»i

•Am MfMtfUSM «•

«•••»•, s« •«•!

“HOOUIO Dt Cl# CtRVflU BHIHMA S. I. 6. - RIO Of UNfMIO S. PAULO • CURIIIBt • f. IlfCRC • t. fUKOO
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TRATORES
MAQUINAS PARA CONSTRUQAO
TRATORES AGRICOLAS

de rodas c cstrciras. Americanos e curopcus, com toda a cspccie dc

IMPLEMENTOS

TRATORES EUROPEUS dc 50, 70 c 120 HP,

equipados angledozer, comando a cabo c guincho, com 50% financiados

“CATERPILLAR” — Novos dc fabrica

D-4 — Equipado angledozer, comando hidraulico

D-7 — Equipado angledozer, comando a cabo, guincho duplo

D-8 — Equipado angledozer, comando a cabo, guincho duplo

MOTONIVELADORAS — Mod. 12 - 112 . 212

“INTERNATIONAL” — Novos dc fabrica

TD 9 — Equippado bulldozer, comando hidraulico

TD-14 — Equipados angledozer, comando hidraulico e guincho
%

TD-18 — Equipado angledozer. comando hidraulico com ou sem guincho

SCRAPER — l)c 8,11 c 15 jardas para TIM), 1)1, TD-18, D-7 D-8

ESCAVADEIRAS: — 3/4 de jardas — 1 jarda — 1V4 jardas

PAVIMENTADORAS AUTOMATICAS PARA GRANDES
SERVICOS

BETONEIRAS, BRITADORES, GUINCHOS, MOTORES DIESEL ELE-
TRICOS E A GASOLINA GRUPOS GERADORES ATE 3 000 KVA

,

BOMBAS, ETC — MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUE AO EM
GERAL TELHAS, TIJOLOS, VERGALHOES ETC — CONSULTEM

SEM COMPROMISSO
%

Uniao do Comercio de Materials Ltda.

Pereira de Magalhaes & Cia. Ltda.

RIJA SANTA LUZIA, 799 - 7.° andar — Grupo 703 —

Telefones : 32-8213 e 32-9413 — RIO DE JANEIRO



<d laiu-iro I*’cvcrc«ro l'»50A LAVOURA

RELATORIO FINAL DA SEGUNDA
SEMANA DO HORTELAO

( llrull/.adn nn KstiOln dr Hortbulturu ’W*mu«* »«Ao

Bello”, Dor Intcliitlvn r nob u orlrnt«u,Ao dn SonliHnld

Niirloiml dr Agrlculturn lit 1'umhu.Ao Ortdllo Vuiyuh

r do HrrvK'o dr Informix A» ricoln )

GENERALIDADES: A Escolu de Horticul-

turn "Wencesliio Hullo” realixou, no i>«riodo de 21

n 27 do Novembro, por iniciutivn e fob u oriuntn-

<^uo rlu Sociedado Nucional dr Agricultura, dn Fun
docfio Got Alio Varga* o do Servico do Informaipio

Agricola do Ministerio du Agricultura, u huh Se-

gunda Semana do Horteluo.

No (wriodo do 21 h 27 da Novembro. h Esco
la mnnteva, nob regime* do inturnato intoiramonta
grutuito, vinto o cinco pessou* intfronadoi no <s\

sunto, rHpiniulmrnio puqueno* lavradore* do IJ.

Fadoral o do Mina* Gerais, hIoijj dr numoroiioi *<•

mi inferno* (pefsoas quo froquontavom a* aula* c
fuzium nn rofei<;6e* nu Etcola).

A II Semunu do Horteluo, our nr ilosenvul'fcju

om urn umhiente do perfeita cordialidode, o. sob.u-

tudo, da vnuito trahalho. fol mat* um vulin»n servi-

<;o quo a Escolu do Horticultura "Wuncesliio Hollo"
prostou a oduca^uo rurul o, eapeciulmente no* peqne-
non lavrudoroN. Polo* dado« qua no seguem, podo-
*o nvaliar o trabullio in tenso tla Escolu, durante a

II Srnutna do Horteluo.

SKMANISTAS — Sob regime do internato,

frequmtaram a II Semana do Horteliip, oh *eguin-

to* Somani«tn«:

1 Waldyr Gom.ulve* da Cunha, do Distrito

Federal.

2 Nelson da Puixuo Volga, do D Federal
3- Jose Angusto Rodrigue*, do D. Federal
4 — Diainantino Augusto Rodrigue*, do D.

Federal

5 —— Edyr do Oliveira Godoy, do Distrito Fe-

deral

6 Arthur Sampaio, do Distrito Federal

7 Carlo* do* Santo* Monde*, do Distrito

Federal

8 Joaquim da S, Luca* Filho, do Distrito

Federal
9 — Anibal A. da Co«ta, do E, do Mina*

Gerais
10 —* Francisco A. do A . Camara, do K. do

Mina* Gerais

11 —• Ricardo Ramalho, do K. do Mina* Go
rail

12 — Sobastiao do Souza Ferreira, do K, do
Minas Gerais •

13 — Francisi o Ferreira, do E. do Mina* Ge-
rais

14 Jose Castauo do Oliveira, do E tie Mi-
nas Geiais

13 Julio Raymundo, do E do Mina* Gerais
lb Jose Ribeiro do Vale, do E do Minus

Gerais

1/ Jaime 1* Socorro Muriel, do E. do Rio
18 Candido Jose da Silva, do E. do Rio
1

(J Cantidio Rangel do Hrito, do E. do Rio

P«lo

r rg. Agr Go oldo Goulart da Si ve ra

ProUs'or do L\ H. W U.

20 Benicio Marques Correa, do E. do Rio
21 - Joao Nunes Cnstello. do E. E. Santo
22 — Manoel Costello, do E. E. Santo
23 — Newton Batista Cords iro, do E. K. Santo
24 — Rubem Henriquo Jarunda, do K E

.

Santo
25 Joao Dias do Araujo, do E. da Paraiba.
Sob regime de extornato, frequentaram a* au-

las pula* quais ostavum interossados numerosa*
pessoas

.

AULAS — Durante a Segunda Semana do
Hortoliio foram ministruda* vinto e oito nulus, per-

fazondo um total de qunrentn o tr*:s horas de aulas.

As vinto e oito aulas foram assim distribuidai:

Prof. Geruldo Goulart da Silveiro. 4 aulas; Prof

Joao Moreira Bartholo, 4 aulas; Assistente Severino

Gonsalves Camara, 4 aulas; Prof. Antonio de Arru-

da Camara, 3 aulas; Assistente Andr6 da Silva Ne-

to, 3 uulas; Prof. Amaury Silveira, 2 aulas; Prof.

Jos6 Cordeiro, 2 aulas; Asaistente Agricolu Cuatello

• Borges, 2 aulas; Prof. Suhnel Mogul hue* du Silva,

2 aulas; Prof. Pedro Goulart du Silveira Filho, 1

aula e Prof. Olavo de Burro* Araujo e Silva. 1 utilu.

Na» nulus forum ubordudo* o* seguinte* assun-

tos:

I.° Adubifio orgAmca Estrumeira* —
Agua —— Rega —— Irriga^ao — Higiene das hortas,

j>elo Prof. Antonio de Arruda Camara.

2°) — Cultura* especiulizudus de hortative* —
pelo Prof, Geraldo Goulart da Silveira

3.°) — Prepare do terreno para a instala^uo

de horta* —
- Trabalhos coni arudos, trabulhq* com

grade*, trabalhos com escarificudores e capins«bi*

ru* manuals — Preparo do solo com tratnr borti*

cola, pelo Piof . Subuel Mugulliue* <lu Si!*' 1 *.

4/*) Loculi*a<;uo da horta DivLuo de
terreno em loles ou em quadras —- Tubuleiroi -

Curves de nivel, pelo Prof J M. Mattho!.*

5°) — Contabilidade e undoes de economic
borticolu, (>elo Prof Pedro Goulart da Silveira

Fltto

6.

°) Defesa Sanitaria da* horta* — Prepa-
ro e utilizuiao de niseticidas e fungicidas — Tra-
bulbos com pulveruttdore* e jxilvilhudores, pelo As-

sistente Andre da Silva Neto.

7.

°) Ad u bos e adubavao quimica. pelo A»-
sisteiite Agricola Castello Borges.

8.

") Semanteira* e repicagein — Cultura do
tomute, |>elo Prof Jose Cordeiro.

9.

°) — Caractei isticos,, empiego e ronsoivin.no

«lus ferramentas e utensilin* borlicola*, polo Assist.

Severino Gon^ulve* Curnura

10.

°) Imlusti iuli/aruo de produto* horttco-

las,
j
Milo Prof. Amaury Silveira.

II.°) Prepuro de "comp«mloi", i>elo Prof.
Olavo Burros Araujo e Silva

I
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I’AI.KSTKAS — Durniiln u Segunda Somalia
o Hnrtelan forum realizuda* dezeavri* palpal ran, n»

'lm diatribuidaa:

S pnlnalrna no nlmogo

paluatrua no jantnr

5 puleatraa a nolle

1 puleatra do Clubp Agricolu.

Aa puleatraa iia refeivoea foram:
A babita^ao rural, pelo Eng. Agronomo Joio

Qonvalvea <Ip Souza;

A habitafuo rural, pelo Eng agronomo Joim
Gontjalvea dp Souza;

Rcdofooi entro viainlma, pelo Eng. ngrPnomo
Allxjrto Ravacho;

Oofi.in Sanitaria Vegetal, polo Eng. Fitoaaani-
lariata Julmirez Guimaraoa Gomea;

G valor daa puatagpna, |>olo Eng. agronomo
Glavo Hanoi A . Silva;

O valor do hamrm rural, polo Eng. agronomo
Roborval Cardoao;
G lavrador o o aervifo militar, pelo Capitiio M»-

n°*l G do Abreu Filho;
0 Enaino agricola, pelo Eng. Agronomo Ge-

r“ldo Goulart da Silveira;
A upiculturu, jwlo Eng. Agronomo Guaracy

lavor;

A crim.uo de gado na ilha de Mnrejo, pelo Eng
UoT.emo Luuro Dial Viuir.t;

1 roblemua do lavrador. polo hort.cultor Adriano
•Jari't*

.

A': paleatrua a nolle forum:

Mercado* horlicolia, polo Agronomo Rconoma-
la Antonio do Arruda Camara 1

Praparo de adubo organioo naa farendaa, polo
Eng. agrPnomo Olnvo Barroa do Araujo e Silva;

Induatriallragao de produtoa horticolaa, polo
Eng agronomo Amaury Silvnirai

Aprovoilamento rarinnal do aolo, pelo Eng.
agronomo Subnet Magellan1 * da Silva;

Doengai doa animal* tinnamiaaiveia no homem,
pelo Medico veterinnrio Jorge Pinto Limn.

A pnleatrn realizuda no Clulw Agricola foil

Eacolha de local para uma propriedado agrico-
la, polo Eng. agronomo Arthur Nntividndo Seabrn.

SESSOES CINEMATOGRAKICAS Durnn-
to a aemnna foram realizodaa c/nco aoaaoea cinema-
tngrnficua o cxtbidoa quatano filmea.

KXCURSOES — Koi realizuda, jior gentilezn
do Dr. Enio Leitao *« da flibrica CRUSH, uma pro-
veitoaa viaita aa modernaa inatalagoea do popular
refrigernnte

.

DISTRIBUIQAO DE LIVROS &GR(COLAS— Durante a aemnna, foram diatribuidoa uoa ae
maniataa, duzentoa e cinquontn livro* ngricolaa, ofe-
recidoa pelo Servian do Iiiformaguo Agricolu

.

MOV1MKNTO DO REFKITrtRIO Dutan-
to » aemnnu forum fornecidua mil cpiutrocenteu e
aetentu e umu refeigoea uaaim diatribuidua:

371 cnfea pels munlm
348 almogoa

360 merendaa

302 jantarea

BANCO kiliEmo JUNQUbirtA a. >v.
DEPOSITOS — EMPRCSTIM05 — DESCONTOS — COBRANCAS — TRANSFER? NCIAS
GUARDA DE VALORES — AS MELHORES TAXAS — AS MELHORES CONDICOES

EFICItNCIA E RAPIDEZ
TAXAS DE DEPOSITOS

C/C de movimento — lem limite 3 o
0

C/C populorea old Cr$ 100.000,00 6 “o

C/C limitodas old Cr$ 200.000,00 }*„

C/C de aviio previo SVtlo
C/C prazo fixo de 6 mitei

C/C prazo fixo de 12 mitei 7 \
C/C prazo fixo de 24 mete* - com jurot pogo* anualmente 8 °6

C/C ptozo fixo com rondo menial — laxat a combinor.

Motriz : LEOPOLDINA ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTOS

ESTADO DE MINAS GERAIS ;

Pelo Horizonte — Bom Jetui do Galho
Caratinga — Franciico Salet

Polma — Potrocinio do Muriab
Pirapetinga — Porto Novo
Recreio —— Sdo Jcao Neoomuceno
Sea Lourenfo — Silveitre Ferraz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO :

Mimoio do Sul — Muqui

ESTADO DE SAO PAULO

;

Cochoeira Pouliita •• Preiidente Bernardei

FILIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO ;

Barra Mania — Combuci

Campoi — Cardoio Moreira

Cormo — Itoperuna

Miraccma — Niterbi

Paduo — Petrbpolli

Porciuncula — Portela

Pureza -— Rezende

Sao Fidelia — Sapucaia

Volta Redondo

RUA DA OUITANDA, 70/72 RIO DE JANEIRO
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SESSAO DO CLUB EAORlCOLA — Durnn-
tn m Sngumhi Ssmnnn do Hnrtolno, »nb n pr»«M'>n-

cio do Dr, Willinm Simiio, cliefn do S«(uo do Clu-

bs* Agricolnx Escolore* do Mini»torio dn Agrictlltu-

r«, mnlizou o Club*’ Agricola Migusl Culmon, umn
toanno *otsn«. durnnto n quol fnlnrnm:

n) — O Prof. Oornldo Goulnrt dn Silvoirn,

Dirotor <l*> Clubo Agricolu Migusl Cnlmon, quo foz

um *u*cinto rslnti'irlo dn* atividndo* do Clubo Agrl-

coln Migusl Cnlmon durnnto o nno do 1940.

b) — O Prof. Arthur Nntlvldndo Sonbrn quo
rnnlizou umn palntri aubordinodn no tomn "A Io-

cnlizn<;no do umn propriadado Agricoln"

.

c) — O Dr. Antonio do Arruda Comoro, om
nonm <lo Proaidante do Clubo, nluno Antonio Albu-

ni, ogradocendo u coloborn<;no do Dr. Arthur Natl-

vidndo Sonbrn.

d) — O Prof. Robervnl Cordoao, quo folou

aobro oa objctivo* do* Clubo* Agricola*.

o) — O Dr. Willinm Simiio, quo fo* um ro-

loto dn* ntividndo* do So*;m> do Clubs* Agricolu*
Esoolnro* do Sorvi^o <Io Informa^iio Agricola .

Durnnto o aoaano, foram diatribuido* o* csrti-

ficndo* do* *6cios do Clubo quo bnviom coneluido
o Curao do Extonaiio do Fruticultura da Universl-
dodo Rural

.

COMISSAO DE BEM ESTAR — Funcionou.
com muita oficiSnciu, a Comissm. do Bom Eatar,

muito acortadumonto confiuda .* orientat;ao do »r.

Adriano Dantu*, AdminUtrndor do Horto e Chsfo
do* Trabalho* Priiticoi do Escola.

COLABORAQAO DA FUNDAQAO GETU-
LIO VARGAS — Foi muito prtvMltino n c- lubo'n

yoo do Sorvlco do Informn<;iio Agrirnla, quo pro-

porcionou it Eacolo, por interrnodio do *ou Dirotor,

Dr. Mnrio Vilhonn:

n) — *1 vnliom colnboro*;no dn aoi* <lo aou* IsC-

nico*: Agronomo* Amnury Silvoirn, Jot go Pinto Li-

mn, Gunrncy Lnvor, Joao Cordoito, OIuvo I3.il 10* do

Arojo o Silva o Willinm Simuo:

b) — dujtnnto* o cinquontu llvroi putu Mttffl

diatribuido* ontro oa aomnnUtnaj

c) —- miiquina clnomatogrdfico o operudor;

d) — mntoriul para a* aula* do industrial ru-

ral* .

COLABORAQAO DA SUPERINTENDENCE
DO ENSINO AGRlCOLA — A Superintendvncia

do Enaino Agricolu o Votorlntirio do Mini*t6rio da

Agriculturn fornocou ii Eicola, gruru* a gsntiloza

do Dr. Auguato Limn, o* films* para a* isaaoo* ci-

nsmatograficoa o o vnlioao concurao do tocnico do
Kducm.'uo Rural, Dr. Roborval Cnrdoao.

COLABORAQAO DA SOCIEDADE NACIO-
NAL DE AGRICULTURA — Foi do grnndo nlcun-

co n colabora^ao da Sociedado Nacional do gri-

culturn proporcionondo recurao* mntorioi* porn a

ri>nli/u<,uo da Semana, « incumbindo-te da publici-.

dado, otc.

COLABORAQAO DA ESCOLA DE HORTI-
CULTURA "WENCESLAO MELLO” — Colabo-

raram ntivamente om todo* o» trabalho* do Somr.-

na, todo* o* profsaaoros, funcionarioa e aluno* da

Eacola

.

ELA”
A “ELA” arquivou scu contrato social no D N. I C em 17 de mar^o

de 1947. sob o n.' 14 717.

A “ELA” desde stia funda^ao ate fins de 1948 lan^ou o aumento do ca-

pital da Cia. Cervejaria Bohemia S. A., parte do capital da Cia. Ultra-Gas

S. A., a^oes da Casa Bancaria Monero e vendeu dezenas rle milhares de

a^oes integralizadas do Banco da Prefeitura do Distrito Federal.

Em 5 de mar^o de 1949 a ELA assinou com a ADEM um contrato para

a venda das cadeiras cativas do Estadio Municipal.

Ate a presente data a ELA vendeu 14.256 cadeiras cativas.

A “ELA” e uma organization independente que serve o publico investi-

dor e os empreendimentos nacionais com base idonca

Atualmente a “ELA” possue para venda cadeiras cativas e perpetuas

do Estadio Municipal, a<;oes da Cinematografica Sol Brasileira S. A., a^oes

do Banco do Distrito Federal e acdes da Agro Coloni/adora Industrial S A.

Breve lan^nra interessante piano de loteamento com sorteio.

Informe.se na

“ELA”
Av, Gra^a Aranha, 416 — 12." — Tel.: 42 4970 — Rio
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VlSITANTES — Durante a Sogundn S< m.-tna
” ",r*"lao it Eicola rocebeu n viiita da 18 pro*li-

amigo*.

.
s,-SSAO DE ENCERRAMENTO — A nvwUo

* onmrrnmento dn Sogundn Somalia da Hottalno
'•I preiidida polo Dr , Antonin dn Arrud.i Cantata,

Eicola de Horticultura "Wmtceilao

Duranto n *o»»ao falaram:
*' ' o Dr. Antonio dn Arruda Cnman, con*

* B""“ndo-,n com o« Somaninta*;— O I»rof. Geraldo Goulart da Silvaira, quo

..
U

.

m rcln,° da* atividado* da E*cola durantn O
""o de 1949;

„
' > “ O Dr. Olavo Uarro* da Araujo a Silva*
noma do Sorvi^o do Infornia«,*io Agricola;

(j r
:

* ' O icmnniita Diamantino Auguito Ro-
*U®*' nomo do* colnga*

.

to(n .

du!>o Agricola Miguel Calmon oforcceu ao
^'amontino Auguito Rodrigue*, o premio

Ik,

.

' 0,10 danta*”, con»tituido do uma colot,uo do
'•frumonta*

horticola*.

Cine
*?***° 'ir encorrnmonto comi>arncoram o Dr

.

Vouni'.*
duimarue*, Dirotor do* Cur»o* dn Aperfei-

tl^j
”p° I'-'pecinlizaftio n Extemao da Univerii-

fntor
< i'

lr<1
*' ° ^r ' Antonio do Arruda Camara, di-

Soci A "!
®*cola, rcpreieritando o* pro»idontn* da

Q*t
“ Nacional do Agriculturu c da Fundnctio

ra. V
j'° ’“ rKn *> o Prof. Geraldo Goulart da Silvei-

t*i»»iii
'r,t°r 'la Eicola, repreientando o Depur-

dr ""'m*
^n, 'no da Fundaciio Getulio Varga*, o

mu , ilt

u>
,
Vilhona, Dirotor do Servi(;o da Infor-

^*rofa*
”*'’ r,c°la do Miniiterio da Agricultura, a*

ile,
*or“» d. Juliota Cupanema e Maria do Lour-
°*® dnirelo, o Dr. Jalmirei Guimurue* Go-

me*, do Divinno do Dnfe*n Snnilurln Vegetal, o Dr.
Olavo do Uarro* Araujo e Silva, do Servian do In-
fermaf'io Agricola, todo* o« profe**ore* » n**i*ton-
te* da Eicola, o* tecnico* quo rnlabornram duran-
te a »eman», lotto* o* *emani*tn», todo* o« aluno*
quo conduit am o* curio* pormanvnto* da Bacola,
antigo* aluno* e tanto* outre* amigo* tla E*rotn de
Horticultura "Wenceiluo Hello”,

C0N81DERAQ0E8 i inais a II Semo-
na do Hortoluo obteve completo fallo, tendo *ido
atingido* o* *eu* elevado* objetivo*.

A exjM-riincia dn mni* umu Snmnna do Hor-
toluo *ervira para aporfeiionr, ceda vox mail, ou-
tra* *emnna« idAntica* quo venliam n nor ronlizadn*.

A Eicola do Horticultura "WenceiUo Bello”
com a co!uborn(uo <lu Sociedado Nacional do Agri-
cultura, da Fundagno Getulio Varga* a do Service
do Informat,-to Agricoin, pre*tou mai* urn valioio
*orvi(o a cduca^ao rural.

O* .om.ni.ta. quo tivemo* o pra/nr do hoipo-
dnr, »niram da Eicola. eaclarwcido*, o, lobrotudo,
iniciado* .nr prtitica* culturaii mai* racionai*. A
Sotnana foi tlo trabalho intonso o proficuo. E»tiio.
poic, do purubon*, o* tiemuuiitu* que ucorroram no
no*»o chamado, u Eicola, pioneira do amino liorti-
cola outre n6i, u Sociedado Nacional do Agricultu-
re, venerandn ni»ociot;5o dn cla**o quo hi moio it-
culo vent defendendo o* intoreiio* do* lavradora*
e criadoro* tlo Uraiil, a Funda^ao Getulio Vurgus,
quo too auinalado* *ervi(o* tom prontudo no ]>ui»
e o Scrvico do Informaguo Agricola quo vent rou-
lUando urn notavol aorvi^o de n**l*tencia ao ho-
mem rural - Geraldo Goulart da Silvoira Vico-
diretor da E. H. W. B.
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DESNATADEIRAS

DE 1.000 A 5.000

LITROS A HORA

Encarrega-sc

do Uiinos do LeitO

o sous Derivados

Gases para Rcfrigcra<;ao:

Amonca — Freon ) 2

Media c Sulfuroso
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A
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MATERIAL
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ANaLISE
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LEITE

Sociedade Importadora Suissa Ltda.

ENGENHEIROS:

RUA ARMANDO SALES

DE OLIVEIRA N.“ 12

End. Tclogr.: "Sisla"

IMPORTADORES:

Coixa Postal, 1404

RIO DE JANEIRO

TRATORES AGRiCOLAS DIESEL
“DEUTZ-OTTO” I.EC1T1MOS

fubrlcadoi pelu

KLOCKNER-HUMBOLDT-DKUTZ A. G., KOLN — Alemanha

DUtribuidorox Exi'luxivox:

SOCIEDADE BRASILEIKA DE MAQUINAS E MOTORES UMITADA
Rio de Janeiro: R. da Alfandega, 116 — S. Paulo: R. Florencio de Abreu 598

Porto Alegre: Rua Pinto Bandeira, 330-34 — Recife: Rua da Palma, 296

Endere So Telegrafico: “OTTOMOTOR”
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Via

RADIOBRAS

Para obter a sun ligat$o ra-

diotelefdnica com o exterior,

chame a Central Telefonica

“Via RADIOBRAS”, atravea

doa telefones abaixo

indication

CIA KADIOTKLKC.KAFICA RRASIDKIRA

*, PAULO JANTO*
RtCtri

Ruo i Bento, .157 R. 15 rta Nc.v#mbio, t* A Av „, ty B(nmo , 6J
Tel. 3-41 1 1

7el. 2 /I94
Tel, 9401

<1 IliiiliolHc^raflco

lliadiotolerdnioo

Direlo que alcanca o mundo inleiro.

Para ter certeza de que sen

telegrama para o exterior

sera recebido com a maior

rapidez possivel, — chame

urn mensageiro da "Via

RADIOBRAS”
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TRATORES FORD VEHDIDOS
desde seu lancamento no Brasil

O ronco dos tratorcs e hojc um hino de espcranga e uma
promcssa dc um futuro melhor. Mil tratores e a contribui-

cao que a Ford nos deu desde o lancamento, em 1949,

do famoso Trator Ford, em nosso pais. Passo decisivo

para a progressiva mccanizacao da nossa lavoura, esses

mil tratores Ford significam melhor conservagao e ren-

dimento do solo, aumento de produgao e das fontes de
riqueza, abundancia. .

.
promessa de um futuro melhor!

A Ford congratula-se com os agricultores do Brasil por
cssa oportunidade de contribuir para a modernizacao
dos nossos metodos agricolas, prometendo
envidar todos os esforcos no sentido

de continuar cooperando para

a completa mecanizacao

da lavoura brasileira.

r\

I I i
>

<•:. i



Inauguracio do Case Rural tie Mallet (Pnronu), siMe da A*»ocia<;ao Rural do Municipio,

em 6 - 12 - 1049 . No momento. a haiteadu a bondoira nodmu. 1 , oforeridu |>elu Sociodudo

Nacional do Agncullura

.

s u m fl r i o :

!qw!5 do rique/o do Not;6o — Prof. Arthur Torre* Filho

'"‘iustrlalizoQQo do banana — Eng. Agr. Amoury H. da Silvciro

~bf6 a reoliza;do de um Congresso Agricola no Cap.tal do Republica

cl°?6es intercooperativas — Eng. Agr. Antonio de Arrudo Comoro
m Pioneiro: Geremia Lunordelli

'demos dos bases rocionois do ogriculturo brasileira — Prof. Arthur Torre* Filho

Pasta do Agricultura tem novo titular
ni'n° agrdrio ombulonte no Estodo de Minos Gerais — Eng. Agr. Gcroldo Goulort

do Silvciro

° co
°Perotivismo, o concetto de lucro e o petroleo, onteporto do guerro Fobio Lui F.°

|-°asiderot6es sfibre o cridito ogricolo no Brosil — Arthur Oberlonder Tibou
r°flride no Brasil Q n,ov ,mento OSsociotivo sob o mspirocoo do Decreto-lel n ° 8.127,

de 24-10*1945
,p0i (,e podos das 6rvores — Eng. Agr. Alder Americano

'mPOrt<lncio do cereal "Adlay" — Eng. Ind. F. Guilherme Steinemann

°"r)os par0 combater a raiva dot bovinos — Med. Vet. Jorge VolUmon

I

4 ,ri0°» do Sul do Brosil — Dr. Jorge Poly»u

iuema dq Tdcnlca de Plonejamento Severino Sombra
' atbrio dos otividades do Clubu Agricola Miguel Colmon Prof, Geraldo Goulart

*la Silveiro
e Q'6rio do Presidente da Federateo dos Associates Rurol* do Estodo de S6u Paulo,

p
r®lativo o 1949

,0ve'toso o omporo do I.A.A. 6 lovouro conovlelro

^««idode de uma novo Politico Comerciol ITronscrl^8o) ,

'
""altos e Informatics — Eng. Agr. Geroldo Goulort da Silveiro
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SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

FUNDADA EM 16 DE JANEIRO DE 1897

RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA
PELA LEI N." 3.549, DE 18 DE OUTUBRO DE 1918

Prasidontc Porpctuo

Preiidcnto Boncmerifo
Presidcnto do Honra

DR. MIGUEL CALMON DU PIN E ALMEIDA
DR. WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES
DR. GETULIO DORNELLES VARGAS

Prciidcnto

1.

° Vico-Proiidcnto

2.

" Vico-Prciidcnto

3.

" Vicc-Proiidcnto

1.

° Sccrctario

2.

° Sccrctario

3.

" Sccrctario

4.

" Sccrctdrio

1.

° Tcsourciro

2.

° Tatourciro

ARTHUR TORRES FILHO
LUIZ SIMOES LOPES
EDGARD TEIXEIRA LEITE
ANTONIO DE ARRUDA CAMARA
FREDERICO MURTINHO BRAGA
ADAMASTOR LIMA
EURICO SANTOS
CINEAS DE LIMA GUIMARAES
KURT REPSOLD
OTTO FRENSEL

Sccretdrio-Gcral — LUIZ MARQUES POLIANO

DIRETORI A T6CNICA

ALBERTO RAVACHE
ALTINO DE AZEVEDO SODRE'
ANTONIO FRANCISCO MAGARINOS TORRES
ENIO LUIZ LEITAO
FRANKLIN DE ALMEIDA
GERALDO GOULART DA SILVEIRA
HONOR 10 DA COSTA MONTE I RO FILHO
JOAO MAURICIO DE MEDEIROS
JOAQUIM BERTINO DE MORAES CARVALHO
MARIO DE OLIVEIRA

CONSELHO SUPERIOR

ALVARO SIMOES LOPES
ANAPIO GOMES —
ANTONIO BARRETO —
ANTONIO JOSE ALVES DE SOUZA
APOLONIO SALLES —
BALBINO DE SOUZA MASCARENHAS —
BEN-HUR FERREIRA RAPOSO
CARLOS DE SOUZA DUARTE
DIOGENES CALDAS —
EUVALDOD LODI —
FABIO FURTADO LUZ
FRANCISCO SATURNINO BRITO FILHO
GUILHERME EGBERT HERMSDORFF
HUMBERTO BRUNO
IRIS MEINBERG —
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
ITAGVBA BARCANTE
J. C. BELO LISBOA
JERONIMO ANTONIO COIMBRA

JOAQUIM CAMARA FILHO
JOAO TJADER
JOSE' SAMPAIO FERNANDES
JOSE' SOLANO CARNEIRO DA CUNHA
JULIO CESAR COVELO
LANDULPHO ALVES DE ALMEIDA
MANOEL CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA
MANOEL NETTO CAMPELO JUNIOR
MARIO VILHENA
ORMEU JUNQUEIRA BOTELHO
OSCAR DAUDT FILHO
PAULO PARREIRAS HORTA
PEDRO FONTES
PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT
ROBERTO DE ARAUJO CARNEIRO CAMPELLO
RUI CARNEIRO
SEBASTIAO HERCULANO DE MATTOS
SEBASTIAO SANT'ANA E SILVA
WALDICK MOURA

A SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA PARTICIPA EM CARATER PERMANENTS
DOS SEGUINTES ORGAOS:

Comelho Federal do Comercio Exterior (Pre-

sidincia da Republica) — Dr. Arthur Torres Filho;

Comistao Permanente de Expoiifoet e Feiros (Mi -

nistfirio c|o Trabalho) Dr. Alberto Ravache; Co-
missoo Control de Prefos (Presldfincia da Republica)

(Agricultural — Dr. Edgar Telxeira Lelte; Co-
miitdo Central de Prccoi (Presidencla da Republica)— (Pecudria) — Dr. Jeronimo Antonio Coimbra; Co*
missoo Permanente de Estradas de Rodagem (Minis'

tdrlo da Viot;do) Dr. Raul David de Sanson; Co'
missao de Orgonixa<ao Rural (Ministdrio da Agricul'

tura) — Dr. Arthur Torres Filho; Imtituto Brasilelro

de Educa^ao e Cultura (Mini-.t4rio das Rela^des Ex'

leriores) - Dr Luiz Slmoes Lopes; Comiuao de In'

tercdmbio Comercial com o Exterior (Minist6rio da

Fazenda) Dr Edgar Tolxeira Leite; Comelho Per'

manente de Associa(6ei Americanos de Comdrcio *

Producao Dr. Fdgar Teixeira Leite.
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bases da riqueza da naqao
Prof. ARTHUR TORRES FILHO

Presidenle da Socicdidt Nicliiml de A|ilcilluia

a) — A riqueza ecomhnica de

uni pain tern par alterrcr:

os produtos do solo, ou se-

jant as produces agri-

colas c pecudrias conve-

nientemente beneficuidas;
b) — os produtos do sub-solo ou

sejam os minerals e sun

adequada cxplorafdo ;

c) — finalmente, a capacidade

transformadora do pais,

seja dos produtos prdprios

ou dos importados, pelo

trabalho das manufaturas

ou da grande industriu cm
fjeral, com a utilizafdo da

cnergia cm grande rscala.

Kstd evidente forncccrnn o solo e. o
11,1 ‘-solo os clrmrntos bdsicos qur, qttando
,l

'! n sdo rncontrados no territdrio <las na-

*uper-industrializadas ,
tlao lugar a

lHPutas nos mercados internacionais. Dc-
11 atos C8tar Innbrados que, devido a irre-
,u a ndade na distribuiQ&o das matirias
butnax, vegetais, animais r minrrais, vi-

108 xurgir o prinetpio do “espafo vital ,

Prenunciou a segunda grande guerra.
‘ 11 <> serin, eragero dizer-se que essa disputa
pro»segUe.

a t

^,l>> upenas na fane prbpriamt ntc mo-
'‘"f'ttora logra-se alcanna r o enriquecimen-

'}

dos povos. No caso do [Iras it, par exem-
(J

, ter-sr.d que consult ear o sentido da sun
‘"dtmc,lo. E' um pais de grande territdrio,

'tile a agricult ura potlerd desenvolver-se

dajosamente
. Tendo a maior parte de

l'J

u dopulartio »a “interldndia "
. m'le preva-

Cl
1,1 1,11 atividades agro-pecudrias.
A agriculture, a pecudria e a ininera-

c,,‘
,,, ‘ r, 'scn1<tm formas que, COtuIundue

pi!'

1

-

H> ^ ,lr,l >H'u , cm bases rncionuis de ex-

de'
ll'' ,to

‘ poder&o proporcionar element os

liz
11 alirerct s de segura tndustrni-

Entendo que devemos promoecr,
111

prejuixo da vida do povo, a industrui-

lizafdo, mas de maos dadas com a agncul-
tura, sem nos esquecermos tie que dispo-

mos de grande populaq&o tie baixa capaci-
dade aquisitiva no interior e tie um “mrr•

ratio interno" tin, deverd const it air sdli-

da garantia do progrrsso industrial. Pre-
judicial tambem Herd o divdrcio nitre a

produfdo e o comercio, embora o produtor
agricola tenha legitimo direita a uma rc-

muncra^do que recompense sen trabalho.

A vendti cm comum, at raves do cooperati-
vismo sadio, constitui formula acousclhA-
velvcl, poth ndo facilitar bastante a defesa
dos interesses gerais sem choques vioten-

tos nitre, as classes.

De outra parte, o consumidor tfeve

recehcr produtos padronizados que se, re-

comendtm pda modicidade dos preens e

se revistam de garantias sanitdrias i O
bom preparo dos produtos nas fontes dc
origein, sell conveniente belieficiamcnto c

acondieiouamento, com facilidade de ar-
mazenamt nto nos centros cousumidores
(frigorifieos, edmaraiI d, expurgo, silos,

etc.) sdo requmtos intlispensdveis a exi-

gir equipamento de que nfio tlispomos sn-

ficicntementc para que haja boa tlistri-

bui^ao dos produtos sobrctiuto percciveis
nos mercados cousumidores.

Importa ilizer ndo se toruar sufirit n-

te, penstir cm "produzir" ; sent preeiso or-

ganizin' a prodnqdo ,« circitlaqtSo, a tlistri-

buifdo e o consumo, Dentro this realblades
tlo momenta, tanto produtores cotno con-
sumidores carecnn sir defendidos, remo-
vcndo-sc as ettusas que coucorrem para a
dcpress&o eeondtnica, sobretudo a produ*

Cdo dos campos, afetando principalmenta
os artigoa dr alimenta^do e as matirias
primus (animais e vegetais),

Estou Concorde earn aquiles que so
mostrum alarmados com a qtictla this ran-
dimentos das nossas t, eras par falta de
eonservafdo da fertilidade das mesrnas. Na
verdade, o tpic se passa no inch) rural ,std
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Eng" Agronomo ARTHUR TORRES FILHO
President® da Soeiedade

Eng.o Agronomo ANTONIO DE ARRUDA
CAMARA
Dirotor

Eng." Agronomo KURT REPSOLD ,

Dirotor Tecnico

Eng." Agronomo GERALDO GOULART
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Consultor-Teenico
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Rodator-Sccrctario o Gcronto

Rodagdo o Adminiitrafao :
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Tolcfono: 42-2981

Caixa Postal 1245

Rio do Janeiro
Nom a redafao da Rcvitta nem a Soeiedadc

Nacional do Agriculture sdo respontaveis

polot concoitot cmitidoi cm artigoi astinadot

a exiffir a maxima atcnf&o dos poderes pu-

blicox. Fendmeno identico tern sido obser-

vudo nn outran nafSes.

Poaaivclmcnte nos defrontamoa corn

fenSmenoa econdrnicoa c financeiron que

constituent o complexo da vida brasileira

no momento. K’ natural o rrtraimento do

produtor rural quarido drixa dr produzir

ccrtos artigos que n&o Ike proporcionam
lucro e por isao vein cnqroxxur a onda da-

quelea que se dirigcm para os rentros v r-

harms, va rsperan<;a dr villa main ronfor-

tdvel on de saldrioa elevadoa. h" certo que

o “exodo rural" para ser devidamente ca-

ractcrizado, exige a aprcciaqhm de clcrneu-

tos estatisticos e dr profundus investiga-

Cocs economicas e ecoldgicas nas n gibes

mais caracteristicarnente produtoras.

Flutuaqocx nos valores dos produtos

agricolas, son que haja urn preqo minima
garantidor do produto, calcado no custo

de produfao; sent assistencia social, ter-

nica r financcira para os hornens da in-

terldndia; sem os atrativos naturals ofere-

cidos pelos centros urbanos para os ho-

mens do campo; o grande surto industrial

do pais verifitado durante a guerra nas ci-

dades; obrax publican de vulto; o desen-

volvimento anormal ate ha pouco verifi-

cado nas const rumors civis; dificuldades c

deficiencias dos rneios de transports; a

falta, na propor^ao m cessdria, dr finan-

ciamento a longo prazo, cm base hipotecd-

ria e n&o apenas para o custeio de safras,

mas para a colonizagdo beneficiando o pe-

queno produtor; a inexistcncia dc legisla-

j-ao que facilite acesso mais fdcil d posse

<la terra, permitirulo a forrna$do da peque-

na propriedade, sdo fatos que traduzem a

necessidade de uma " politico agricola na-

cional" bern articulada sem a qual ndo po-

derernos preparar futuro tranquilo para a

nacionalidade.

\ ' -
1 >’ >

1
1 Q >'

-

1 f \ I ? H 1 r •
*

r • I f v/

COMPANHIA AMERICA FABRIL
ESPECIALIDADES EM TECIDOS FINOS

*

VERIFIQUEM NA OUKELA DOS NOSSOS
TECIDOS O NOME

AMERICA FABRIL

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17
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industrializaqao da banana
Amaury II. da Sllvrlra

Rug. AgrOnomo

IIANANADA

1 “r» o fabrlco da bananada devcm-ae escolher Iru-
* inadurua, llmpos o aAoa. Descoacar A mfto ou por

'nrio up rarun do bnmbii ou do ago InoxIdAvol. Plcar
** bananas, colorur num taebo do cobro. Junior 700 a

Kramaa do agucar para enda qullo do inaaaa o co-
nhar om logo modorado, moxendo couatantemonto

eo,n uma colhor do uau atA atlnglr o "ponto". Rato
'’ddhece-ao prAtlcamonto pcla conslstAncla da maaaa,
"»ando uma poquona amoatro para acr reafrlado cm

Ul” bfato ou quando a maaaa ao aor agltada dolxa vor
” do taebo. Atlnglda a conalatAncla deaejada. a
Abanada A colocada om formas do madelra retangu-
'ri'* o daemon tAvelx. om lugar arojado para cafrlar

balmonto a bananada pode aor ombrulbnda om pu-

AbipormcAvcl para acr guurduda. Podo-ao tarnMm
•nibalar cm lataa ebataa. do pouca profundldudc, o

^ *® faz logo quo a maaaa A rotlrada quonto do to-
*no, aendo csfrluda doatumpada.

KANANA PASS A

“ara b fabrlco da banana paaoa pode-ao langur mlo
dola procoaaoai
•I soragem ao aol
b) arragom om oatuta

(

Na aocagcm ao aol o proocaao conalale om.
Draw nacar a banana bom madura:
Oortar u banana cm poquonoa pedagoa, longltu-

dlnalmento ou coiu>ervA-la lntelra; uaar faca do

madelra, oaao ou ago InoxIdAvol. porAm dove aor

ovltado o metal:
' Colocar ein oatotraa do buinbu ou tabolciroa ao

maaoirn;
’ ~~ Dolxar ao sol duranto l a 12 dlaa, utA qua a uinl-

<lado da banana atlnja a 13%; rocolber A nolle e

ovitar quo apanho ebuva.
**te Procoaao dA produto eaouro. do consist*ncla co-
4"'H. e com gOato do banana cozlda.

j

*®cagom om eatufa o inAtodo A aemelbante:

j

' Dcecaacar a banana bem madura.
Cortar longltudlnalmonto ou delxar lntelra;

* Mergulhor nurni aolug&o do Acldo aulfurouo a 3%;
Eapalbar a banana sObre oa tabolelroa, ou aojain

j
brutelelros da estura;
Beear no eatufa a 83 o 70® O duranto 8 a 10 horua
Varledade omprogada

*fata A molhor. HA quern doeaconaolhe a nanlcu.
Heiidtraento

12 a 30% adbre a fruta freeca.

KANANA t' It ISTA LI /.A DA
1

**reparo da fruta
^•colha banana madura, porAm nAo amoleclda.

2
'"“casque o conserve a fruta lntelra.

••rlnielra forvura

f

^“tva a banana era xarope folio com 3 partes volu-
* <le Agua 1 parto do volume gllcose, duranto 13 a
minutos. evil undo quo a fruta so deamanobe. De-

h
' *' <le|xo a banana no xarope om repouso durante 34

'*Jrua em reclplente de longs, Again ou outro couve-
***enie,

J "cgunda forvura

u
"”»r. o xaroi>e, onlocando a banana om peuelra do

^Jiuara, Prepare uma mlalura de pattea lguals do ngU-
' bo Cana e gllcoao, mlaturando bem,
<0oonhaoo-aa o final da aocagem quando as fatlaa

ao ongruvlnliam, tomando aepocto edrnoo o fleam brl-
Ibantea, multo duraa, a emnolbanga da aula do aapn-
tolroa quando aoca.

Oa mAtodoa do aocagem aAo.

a) soragom au aol

b) Koragem om eatufa

c) aocagem no vAcuo
A) — A aocagem ao aol A a mala simples o a mala In.

porfclta. O procoaao A moroso, us ratios fleam su-
leltaa a ogAo do tempo, aujldadcs. formagAo do
bolorea, etc.; roquor multo capago para oa tabo-
lolroa o alnda quo aejam rocolhtdoa tbdua oa tar-
doa.

A aocagem Uovo aor rAplda. ontro 8 a 30 borun,
para ovitar eacurocor domnla o. produto.

b) — A accagem om oslufa A molhor quo ao aol. A
temperature comega cnlro 33-30" C o vol atA* o
mAxUno do 50» C, durando a oprragAo 8 boras.

11A vArlos tlpos do eatufa para Aase flm, como
o accador Rider do ar quonto, cujo malor tnconvcnlm-
to eatA om nAo podcr regular pcrfciumonto a tempe-
rature, quo nAo dove paaaaf do «0“ C, para ovitar pur-
clal irauaformagAo do umldo em deatrlna.
c) — a aocagem a vAcuo A a ldaal. pots A rAplda, dan-

do produto eiuro e bom desldratudo. ospoolalmcn-
to nos aparolbos dn vAcuo modorno,
O procoaao no entanto. A oncroao o doatlna-xo

Aa grandoa tnatalagbes.

Tara obtongAo do fatlaa completamonte brnu-
cas as bananas aofrom tratumonto prollmlnar om
uma aolugAo a 1% do Acldo citrlco Podo-se tAm-
bAm deacorar as fatlaa sAcaa com rAs aulfuroeo
nos grnndoa lustalagbea. nAo ullrapusaando a dose
pcrmltlda.

4 — TrlturagAo daa rstlaa aAcas
Dopols de complctamonto sAcaa. as fatlaa sAn trttu-

radaa em molnhos poquonoa manuals na poquona in-
ddstrla ou cm trlturadorea como os do Ohamponnols ..Am Arles.

5 — Priirlrsgom

A psnelragem da farlnba bruu sopara u fAcula d««nbrM oontrtbulndo noalm para obtongAo do urn pro-
duto bom unlforme.
A operr.gAo A folta e.,. penelras coniuna do Jftgo ouom penelras relatives, de 100 a 130 mall,as por pole-

gada quadruda, para obtongAo de um ftno. O realduo
dn penelra A u acmelimi cle tmiinim.
fl — AroiidirlotiMiiiMilo

E ' fclto em oacos, latiui. bem fechadaa, barrlcas, cal-
xaa do madelra forrada com papel ImpermeAvel oil ,o-
lofnne.

A farlnba de banana bem aoondlclonada conaerva-se
por longo tempo.
7 — Itriidlmontii

mu quuoe de banana Verde dAo 30 qullos do poli.«quo depots do sAc«, »e r.-duz a 30-30 qullos de farlnba
do banana, com cArca do 70'; do umldo.
CarartorlkllOM da farlnba de banana
A farlnba de banana A de aabor agradAvel, levomeu-

le edoolcado, tern che.ro de banana, principal,nentequando froaca, c poaaul edr love,,,onto sacura. depon-dondb do procoaao, varledade emprogada. ole
Trate sr da um allmeilto rlco, dollcado, do alt,, v«

lor nutritive e do facllima dlgosiAo, send,, mea.no in-
dlcitdo para crlangas, velboa o onformos
A niAdls de allAllses prooedldae polo prof. Jamie Ho-

rba do Almeida, de cujo sxcolente trabslho Ilranme As-
te realimo, deu o aegulnto rosultado:

/'iU

cm 2 3 4 5 6 7 SciELO 14
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Unldudr n HO'1 1«.«2

MntArln urnxn • 2,23

MntArln protolcn 3.40

Junto a mlaturn no xnropo nntorlor ntA quo o moo-

mo flqun com 33 n 40 (trail* Ilrlx . Nn fnltn do ancnrA-

motro do nrlx, Junto 1 pnrto do mlaturn om volume pnrn

endn 4 pnrtoo do xnropo, Coloquo n bnnnnn noviunonto

nontn mloturn o fervn dumnto 2 n 3 mlnutoo. Dclxo

repouinr mnl* 24 horn* no recipient© prbprlo.

A — Fervura* »uli*equente»

Ponelro pure rotlrur o xnropo endn 24 horn*. Junto n

mloturn do ngiHonr o gllcoae cm dlno oucooolvoo ntA nu-

montnr o nrnu Urlx n SO, 110. 70 © 74. Nn fnltn do »ncn-

rOmolro procodn como nntcrlormonto. uonndo n pro-

porefto do I pnrn 4 o roplta dlArlnmento atA quo o xn-

ropo tome n oon»l»tAnclu do mol do obolhn'.

Forvn o xnropo o n frutn Junto* dlArlnmonlo durnn-

to 2 n 3 mlnuto*. Delxe oin ropouiO novnmonto.

3

— Repou«o no xnropo final

Jfclxo rooouHnr n frutn no xnropo final do 74 Urlx

(canatatAncla do mol) durante 2 nemnnn* pclo mono*.

So durante o repouao npnroeer o mnl* lovo alnnl do for-

montugAo ou mOfo, nquogu n frutn o o xnropo duran-

te 2 u 3 mlnutoo; *o npnreoerem crlatnla do nguenr aquo-

ga ntA dlaaolvA-lo*.

0

— Seeaxem
Mcrgulhe a frutn rApldamcnto om Agun quontc e pe-

nolre o xnropo ndcrcnto.

Coloaua cm tnbolelro do mndclra e aequo bom uo

hoi ou cm oatufna prdprlu* o tomporaturo do 50 u 53°

C. Embulc npO* aecugem pcrfeltn.

Nna InalnlngOo* modernna o eafutlnmento 1* mocAnl-

co. aaudo nn fntlan eorlndn* unlformoinonte, o quo mul-

to faclllln n *ecngem.

An fntliui oortndna *Ao eolocndna cm tnbolelro* do mn-
dclrn, tnqunrn ou bnndeljaa pnrn aorpm aubmotldna A

aocnitom .

3 — Secagem da* falls*

A aecngem tom por flm rcdurlr a Alton ntA 13'Jt, ou

mono*, n flm do quo an fntlan aejnm trlturndun.

Amldo 08.87

Ollcooo •• I 25

Hncnroao .. •• 2.00

Ccluloae 3,12

Clnr.n (prlnclpnlmentc potAaalo) .. . 3.78

LICOIt UK PANAMA
Ingredient©*

230 gr*. do agtient

230 cm3 cte Ague

230 cm3 do Alcool de 03 a. L.

4

bnnnniui dAgua bom mnduraa.
Modo dr faxrr

1 — Eamugnr born nn banana*.

2 — Dclxar cm InfunAo no alcool durante 13 dint

mexendo dlArlnmento.

3 — Coar om flaneln,

4 — Fnzcr o xnrope,

5 — Juntnr n InfunAo no xnropo trio.

8 — Engnrrnfnr.

VINAGKE UK IIANANA

KAHINHA UK IIANANA

A melhor vnrlcdndo purn a fabrlcngAo do fnrlnhn de

bnnnnn 0 a bunuuu pern. ftgo ou mnrmoio. por aer n

mnl# rlca cm amldo.

A colhettn do# caohoa A fettn quando aa bnnunua nd-

quirom o mAxlmo doaenvolvlmonto, mu# nlnda compie-

tnmento verdea. A bnnnnn inndura posaul mono* xml-

do, empnatn no enfatlnmento, domorn a aocnr o dA fn-

tlu corlAcon. Ournnto u colheltn e o tranaportc A pr."

clao ovltur mnohucnr a banana, o tiuo concorro purn

oaouroclmento dn fnrlnhn. Oa cnchoa aAo peudurndon

em vnrnls cm local *6co o venttlado.

O proccnuo do fubrlcngAo de fnrlnhn de bnnnnn com-

preonde u# aegulute* oporngoo#

1 Ueacaacameuto

A aepurugAo dn# cnacna A feltn com cnnlvetea ou fn-

cn do nlquel, oaao, mndolrn, bambd, ou ngo inoxldA-

vol, pola o ferro comblnn-#e com o tanlno, eacurecendo

a fnrlnhn,

Pnrn fncllltnr a rettruda dn cnacn 6 neeeaaArlo aub-

metor-ae a bnnnnn verde n ngAo d# Agun quente, em

tompernlum nunen uclma de 80° C, durante 4 n 3 ml-

nutoa, coin o que n cnacn anl aom nrrnncar a polpn.

K#tn operagAo dove aor feltn colocando-ae a# banana*

nuinn oe#ttt de bnmbil ou nrnxe BlncAdO que A entAo

tntrodualdo nn Agun quente em panel# de barro ou tn-

cho de cobre.

Uepola delxn-ae eafrlnr para aoltar n cnacn e proce-

der no deacnacamento manual. HA mAqulnna do alu-

mlulo quo oxecutam o deacnacamento com perfolgAo.

2 Kafatlamento

Nn poquenn tndilatrla o corte dn polpn em fatta# A

teltu com n# fncu# uaadna no doacnaenmento. O procen-

«o A moroao e tom Incur em meana hem llmpna, aendo

endn banana cortudn em 8 a 8 rodelna (1 n 3 cm. do

eapoaeura) ,

Kxlate tun pequeno nparAIho que retlrn n pnrto cen-

tra! da bftnann o portanto a# aements* que tornam a

fnrlnhn eacurn.

Exlatcm dun* fiuie* dlatlntn* na fabrlcngAo do vl-

nngre de frutn*

:

a) fermentngAo nlcoAltcn

b) fermentngAo ncAttcu

KermentagAo alcoAllcn

1 — Eamngnr na banana* dcacnacndaa;

2 — Colocnr num barrll de mndolrn ou tlna bem llm

poa, evltnndo contato do metal*;

3 — Adlclonur fermento aeleclonndo nlcoOUco em ta*

bletea. am grAnulo* ou culturn llquldn;

4 — Detxnr fermentar, tendo-«e o culdado de reme-

xer dlArlnmente n maaan ou o Uquldo e depot*

cobrl-los com um pano pnrn evltar entrada de

lnaeto*;

3

— Sepnrnr o auco dn mnaaa, depot* de termtnada

completnmente a fermentngAo nlcodllcn, Into A,

quando ceaaur a eferve#cAncln e conaequente-

tnrnte produgAo de kA* cnrbAnlco; geralraent*

depol* de uma nemana a fermentngAo alcoOUen

eatA termlnadn e n mn#«n pode aer flltradu em
flltro (condor) de flaneln ou entAo prenauda

pnrn extralr o *uco fermentndo, que entAo a*

cbnma vlnho.

FeVmentagAo acAtlca

1 — Conatrulr uma vlnngretra, tlpo barrll deltado;

2 — Lnvnr com vlnnsre forte;

3 — I'u/rr em umn vnallba em aepnrndo uma mlatu-

rn de 1 pnrto de vlnagre forte pnrn 4 de vlnho

anterlnrmente obtldo peln formngAo alcodllcn:

4 — Colocnr n mlaturn aclina na vlnngrelm ntA me-

tade do burrll;

3 — Verlflcur no flm de uina aemnnn de abaoluto

repouao ae bouve formngAo de umn pellculn vul-

Karmente ebaraadn mAe do vlnagre;

8 — Determiner, de tempo* cm tempo*, o numcntO
dn ncldAa de Uquldo, pelo #6# In, peln chelro

forte, etc., evltnndo romper a pellculn auperfl*

dal:

7 Flltrnr em flaneln, no flm de 3 a 8 mesea:

U Kngarrafnr e guurdar ou entAo uaar.

SciELO
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Sobre a realizacao de um Congresso
Agricola na Capital da Republica

A Fcdcragao das Associagoes Rurais

do Estado dc Sao Paulo dirigiu 6 Socieda-

do Nacional dc Agricultura, cm 9 de fe-

verciro dcste ano, o oficio seguintc:

"llustrissimo Scnhor Presidentc:

1 . Na raiz das nossas dificuldades
cconbmicas c -sociais incontestavelmente
avulta o problema da fraca produtividade
do trabalho nacional, que sc agrava c nos
oprimc como scria amcaga, a medida que
sc normaliza o comercio mundial no apbs
guerra, e o pais sc prepara para os emba-
tes dc uma concorrcncia que, segundo tudo
indica, sera implacavel.

2. No campo da economia agricola o
problema se torna cada vez mais agudo,
acompanhando a diminuigao da produti-
vidade do trabalho a curva descendente da
fertilidade das nossas terras. Ora, o unico
meio capaz de aumentar essa produtivida-
de e a racionalizagao do trabalho. A ado-
gao de melhorcs tccnicas e o caminho ca-
paz dc conduzir ao barateamento dos pre-
gos, ao aumento das rendas e dos salarios
cm conscquencia, a elevagao geral do tear
de vida.

3. Os trabalhos de investigagao cien-
t if icq no campo da pesquisa e da experi-
mentagao, desenvolvidos nos laboratbrios
e estagoes experimentais dos nossos de-
partamentos de agricultura, constituent,
hoje, um acervo de conclusoes de aplica-
gao imediata tudo, no entanto, escassa-
mento utilizado ou, pelo menos, insufici-

entemente aproveitado pelo agricultor. Tol
fato importa o roconhecimento de que a
organizagao do fomento pelos departa-
mentos de • agricultura nao emparelha e

segue a da investigagao cientifica.

4 . O problema da introdugao de me-
Ihores tccnicas no meio rural b, na ver-

dade, complexo e nao pode ser encarado
de forma unilateral. A analise dos fatos,

corroborada pela experibneia, vem eviden-
ciando ser o esforgo orientado no sentido

da recupcragao da riqueza agricola inse-

paravel do da recuperagao do homem, ou
.seja que as atividades do fomento agricola

e da assistencia ao homem rural sao, de
tal sorte entrelagadas e interdependentes,

que nao seria fbcil estabelecer linha divi-

sbria entre uma e outra.

5. Tal problema pode ser mclhur
evidcnciado de frontc a cstas perguntas.

a) Como incutir no lavrador, naquele
que exerce profissionalmente a
agricultura, novos hdbitos, nova
tbcnica de trabalho ?

b) Como atingir o meio rural, modi-

ficando de forma duradoura as

suas condigoes?

6. A resposta d primeira pergunta

repousa no seguinte postulado de ordem
psicolbgico-educacional: o problema de

incutir no lavrador novos habitos, novas

praticas de trabalho, aumentando o seu

rendimento c complexo e exige, como con-

digao basica, a sua propria colaboragao,

pois sb e possivel assistir, ensinar e educar

aquele que deseja ser assistido, ensinado e

educado. Deste modo, a primeira etapa,

por assim dizer de qualquer piano de fo-

mento e assistencia, visa criar estimulos,

mobilizar psicologicamente o homem do

campo transformando-o, de elemento pas-

sivo, sem estimulos, em agente de agao, de-

sejoso de progresso e aperfeigoamento.

7
.
Quanto a segunda pergunta, como

atingir o meio rural, o ponto de partida e

considerar o homem rural tal como existe

na realidade. Com efeito, o que existe nao

e o agricultor, encarado sob o angulo ex-

clusivamente profissional, e sim o Homem
— o homem chefe de familia, o homem re-

ligioso, o homem profissional, o homem do-

tado de certo grau de instrugao e educagao,

o homem com problemas de alimentagao e

saude, o homem residente numa certa lo-

calidade, pertencente esta, de sua vez, a

uma comunidade mais vasta.

8. Em sintese, multiforme e complexo

a realidade rural, sb a abordamos si a sou-

bermos surpreendcr simultaneamente pelos

seus diversos angulos. Dentro desse pensa-

mento basico, b, portanto, a familia e nao

a individuo isolado, o centro de convergen-

cia de todo o esforgo educativo.

9. Langadas estas premissas b licito

concluir, afirmando, com toda seguranga,
serem inocuas as medidas isoladas. S6-

rpente a agao conjugada dos Departamcn-
tos de Agricultura, de Educagao e Saude,
e em cooperagao com a iniciativa privada,
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dcvidamcnte organizada, 6 capaz dc dc-
'•cnvolvcr trabalho eficicnfc de fomcnto c
ossistcncia no meio rural.

10. Dentro dosta ordem do ideios cs-
* Q °ntidadc decidiu sugcrir a Socicdadc Na-
tional do Agricultura a organizagao dc um
tongresso, a rcalizar-se na capital da Rc-
Publica, sob os auspicios das forgas repre-
sentatives da produgao agricola de todos
os Estados, o com o patrocinio do Minist6-
rio da Agricultura.

1 1 . Com o objetivo de rcunir maior
numoro de elementos intcressados e de tdc-
ofcos, entramos cm contacto com as enti-

°°des congeneres e orgaos oficiais, a quern
>emos solicitado apoio e a colaboragao para
cs>e movimento de recuperagao da produ-
hvidade nacional, cujo piano dc agao vai

delineado no ante projeto de temario quo
f°rnamos a liberdade de incluir como su-

9estao e base para a fixagao das linhas di-
retrizes que nortearao os debates c os es-

*odos do conclave.
Na certeza de que Vossa Senhoria

tompreendera o alto significado desta ini-

tiative, aguardando a manifestagao dcssa

^ciedade, aproveitamos o epsejo para re-

Oovar-lhe os protestos de nossa alto esti-

010 e consideragao:

Federagao das Associagoes Rurais do
stado dc Sao Paulo. — a) Iris Mcinbcrg,

^rcsidente."

TEMARIO

sistencia Mddica e Educacional Rurais. As
formas de coopcragdo entre a iniciativa

privada e as cquipos de Fomcnto e Assis-
tcncia Mcdica c Educacional Rurais.

VI — Dcparfamcnto de Saude. Sep
programa do Assistdncia Rural.'

VII —• Departamcnto de Educagao.
Scu programa dc Assistcncia Rural.

VIII — 0 associativismo rural. As fi-

nalidades das associagoes rurais: coopcra-
gdo o acordos com o Fomcnto c a Assisten-
cia Mddica c Educacional Rurais. Grupos
organizados de produtorcs rurais. Os llde-

res rurais.

IX — Os clubes agrlcolas. Formagao
da juventude rural. Organizagao dos clu-
bes. Formagao dc lldcres. A Educagao do
juventude influcnciando os adultos. Orga-
nizagoes correlatas.

X — Os clubes femininos. Organlza-
gdo das mulheres rurais. As llderos rurais.

XI — A expansao do erddito pcssoal
baseada numa organizagao adequada de
Fomento c Assistencia ao meio rural.

XII — Fiscalizagao e classificagao de
produtos agrlcolas. As diversas fungoes. Re-
lagoes com o Fomento.

XIII — Seguros agrlcolas. As formas
existentes e novos pianos.

~ ^n° ,ise das diversas etapas
na concretizagao deste piano. A primeira
etapa. Sua inedita execugao.

ANALISE DO TEMARIO

I — Contribuigao da Sociologia na

°*plicagdo e solugao dos problemas rurais.

II — Planejamento de organizagoes
a9 ri’colas em geral. Sugestoes.

III — o Fomento Agricola. Conceito.
r9onizagdo. A cooperagao. O agrdnomo

[®9ional. A agente de economia domdstico.
s ospecialistas do Fomento. Os superviso-

rei A divulgagao agricola. Pianos de tra-
jQ lho; relatdrios e medigao de resultados.

IV .— Os metodos de Fomento Agrlco-
Q
.' Valise dos di versos mdfodos. A Educa-
Qo dos adultos. O processo de transmissao

c°ia
Conhecimentos do ponto de vista psi-

r

° oglco. A recrcagao rural. A lideranga ru-

< formagao dos llderes; escolha e treina-
**"»<> dos llderes.

tr

V — Relagoes entre o Fomento e ou-
5 organizagoes. O Fomento repousa na
Poragdo. Agao conjunta dos Departa-

^entos de Agricultura, Saude e Educagao.
e9uipes de trabalho do Fomento e As-

I - Contribuigao da Sociologia na
explicagao e solugao dos problemas rurais.

*• Primeira necessidade: comprcen-
dcr as "formas" em jogo (nisso a So-
ciologia pode contribuir patentemen-
te):

1. Papel da tradigao na persistencla
de tdcnicas antigas herdadas
atravds dos pais e av6s.

2. Desilusao com o sistema de "mar-
keting" e pregos que estao levan-
do o homem rural a decisao de
"plantar s6 para o gasto".

3. Papel, na mobilidade para fora
das zonas rurais, da:
a falta de equilibria entre a po-

pulagao, de um lado, o os re-
cur ‘.os do habitat, juntamente
com as tdcnicas para sua uti-
lizagao, do outro

b. atragao da vida da cidado e
dos saldrios da industria na

cm 2 3 4 5 6 7 SciELO 14



10 A LAVOURA Margo-Abril — 1950

migragao para a cidadc quo
cstd despovoando as zonas ru-

rais ,

4. Circunstancias quo dificultam o
mclhoramento com rospeito as

tbcnicas:

a. o peso da tradigao c costume
b. afitudos do homcm rural para
com o homcm da cidadc: pa-

pcl da desconfianga

c. atitudes do homcm ruraf para
com o governo: papcl da sus-

peigao

II. Conhccimentos socioldgicos que
se podem aprovcitar a fim do lidar

eficazmcnte com a situagao do me-
Ihora-la:

1. Papcl, na introdugao e difusao

dc novas tecnicas, na comunida-
dc cm aprego

a. do prestigio por parte

1) da pessoa, ou pessoas, que
estao introduzindo a nova
tecnica

2) dos primeiros lavradores a

cxperimenta-la

b. da sugestao inconscientc exer-
cida

Ddentro da familia por seus
membros

2) dentro do sistema de com-
padrio por seus membros

c. da comprecnsao c, bascada
nessa comprcensao, da utilizu-

gao dos conhccimentos socio-

logicos sobre:

Dsimbiose e consenso
2) contatos primarios e secun-

ddrios

3) grupos primarios e secundh-
rios

4) solidariedade e individua i
t

-

zagao

5) socializagao da crianga e
todo o procosso da trans-

missao cultural da vclha
para a nova gerageio

6) sugestao e imitagao

7) "rapport"

8) "cultura de folk" e "mundo
mental"

9) os desejos:

a) de correspondence
b) do considcragao

c) dc novas experiences
d) dc seguranga

10) atitudes:

a) o scu papcl no compor-
tamento individual c so-

cial

b) a sua natureza
c) os mcios pelos quais se

mudam
1 1) mudanga social

II — Organizagao de Departamentos
de Agricultura

.

III — O Fomento Agricola; conceito;

fundoes

.

Organizagao geral do Fomento Agri-

cola A organizagao dos Servigos de Exten-

sao em outros poises. A organizagao do Fo-

mento cm nosso meio.

A cooperagao. O Fomento repousa na
cooperagao.

A escolha dos agentes de Fomento.
Sua preparagao e treinamento. Cursos e Es-

tdgios. Reunioes periodicas.

A organizagao' municipal. Auxiliares,

sede, etc.

O agronomo regional. Sua fungao. Seu
programa de trabalho. Predicados do agrd-

nomo regional. Suas responsabilidades. A
sua permanencia no lugar.

A agente de economia domestica. Sua
fungao. Seu programa de trabalho. Predi-

cados do agente. Responsabilidades.

As novas agentes. Preparo. Cursos.
Os especialistos do Fomento. As es-

peclalidades. Relagocs com os especialistos

da Experimentagao c Pesquizas.

Fungoes e responsabilidades dos espe-
cialistas do Fomento.

Predicados do especialista. Plano de
trabalho e relatorios.

Os supervisorcs. Suas fungoes e qua-
lidades. A supervisao; conceito. Pianos de
trabalho e relatorios.

A divulgagdo agricola. As publicagoes
adequadas ao Fomento. A redagao nas di-

vulgagoes de Fomento. Imogens visuais.

Pianos de trabolho, relatbrios e apu-
ragao de resultados.

IV — Os metodos de Fomento. In-

fluence da idade na assimilagao. A efi-

cicncia dos metodos de Fomento. O proces-
so de transmissbo dos conhecimentos do
ponto de vista psicolbgico. Alguns princi-

ples de aprendizagem atravbs do trabalhos

em comum entre os agentes do Fomento e

os homens dos campos.
O metodo de demonstragao; a de-

monslragao atravbs dos resultados.
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Os lideres rurais. Mctodos divorsos: vi-

^itos as fazendas, cartas circulares, bole-
,ins

- palestras, radio, imprensa, reccpgao
no escritfirio, etc. Outros mdtodos.

As exposigoes; vantagens e desvanta-
Qens; analise. As conccntragoes; analise.
As excursfics; anfilise.

Recreagao rural; analise.
O metodo na execugao dos trabalhos.

Plano agricola balanceado.
Aplicagao, a um municipio, dos re-

'Liltados colhidos em estagao experimental.
A lideranga rural. Os llderes rurais. A

r 'stribuigao dos lideres rurais. Fatores para

^
eficiencia da lideranga. O trabalho do

k or. A escolha do lider. As qualidades do
u ’or. A posigao do lider perante a cornu-
J^'dade. Treinamento e preparo do lider.

eunioes perifidicas dos lideres. O ontusias-
010 do lider em seu trabalho. Vantagens do
Metodo do Fomento por meio dos lideres.

V — Relagoes entre o Fomento e ou-
,ros organ izagfies. Relagoes com as asso-
C'agfies rurais; vantagens e desvontagens.
Acordos. O lider rural, elemento de exten-
SQo do Fomento e da Associagao Rural. Os
Qrupos organizados de produtores rurais.

comissoes municipais de Fomento.
Relagoes do Fomento com a Experi-

^entagfio e Pesquizas (Estagfies Experi-
^ontais).

Relagoes com organizagoes comer-
ClQ is. com clubes de servigo.

Relagoes com a organizagao de fisca-

^2a<;do e classificagao de produtos agrico-

Relagoes com organizagoes de seguros
Q9n’colas.

Relagoes com organlzagfies de credito
Q9ricola.

Relagoes com o ensino vocacional da
°9ricultura.

Relagoes com os Departamcntos de
aude e Educagao. Trabalho de conjunto;

° r9anizagao das equipes.
As formas de cooperagao entro a ini-

^'Qtiva privada e as equipes do Fomento e

^'-sistencia Mfidica e Educacional Rurais.

VI — Analise a cargo do Departamcn-
0 de Educagao.

VII — Analise a cargo do Departa-
mento de Saude.

VIII __ o associativismo rural. Deson-
v°lvlmento das organizagfies rurais norte-
Qrr>ericonas. A orqanizagao atual norte-a-
^erltana.

As associagocs rurais. Finalidades.

Organizagao rural brasilcira, A orga-
nizagao federal; a organizagao estadual; a
organizagafi municipal ou regional.

As dcliberagocs (rcsolugocs). As con-
vengoes anuals.

A representagdo. A legislagdo.

Os servigos cm geral. Organizagao.
Contrdle. As cooperatives c as companhias.
Vdrios tipos de servigos aos associados.

Informagdo e publicidade. Pesquizas.
O Departamento do organizagao. O diretor
de organizagao. Programa de ampliagao do
quadro social. Pcrmanencia dos sdcios no
quadro. Contribuigao Financeira. Fundos
Sociais.

Organizagoes similares diversas.

Servigos anexos. A elctrificagao rural.

A inseminagao artificial. O erfidito agrico-
la. O correio e o telcfone rurais.

A casa da comunidade.
Os grupos organizados de produtores

rurais e as comissoes municipais de Fo-
mento.

As comissoes estaduais e nacionais.
Estatutos.

Acordos entre as associagoes rurais e
o Fomento e os Departamcntos de Saude
e Educagao. Ampliagao das sedes das cs-
colas rurais isoladas, escolas rurais tipicas
ou grupos. Programa de conjunto.

Ix — Os clubes agricolas. Formagao
da juventude rural.

Organizagao dos clubes. Plano de coo-
peragao. Requisitos. Passos para a organi-
zagoo. Responsobilidadcs dos sdcios. As
reunifies. As fichas. Os agentes de Fomen-
to. O agente de clube.

A cooperagao dos pais.
O programa. Alguns objetivos. Plane-

jamento. Recrcagdo. Divulgagdo de precci-
.os de higienc e saude. Atividades dos clu-
bes. Os projdtos.

Os lideres. Sua formagao. Interesses e
necessidades da (uventudo. A indicagao do
lider. Tipos de lideres locais. Lideres adul-
tos e lideres juvenis. Manuals dos lideres
Desenvolvimento do esplrito de lideranga
Reunioes de lideres. Treinamento dos lide-
res. O reconhecimento e estfmulo ao traba-
lho dos lideres.

As reunioes. O Planejamento do pro-
gramas para reunioes. Locais de reunioes
Como presidir reunifies. Reunifies para re-
ciproca comunicagfio quanto fis atividades
em andamento. As demonstragocs. Os vfi-
tios passos da demonstragao. Julgamento.

cm 2 3 4 5 6 7 SciELO 14
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As cxcursoes. Os pic-nics. Os acampa-
mcntos. O congrcsso anuol Outros progra-

mas.
Premlos. Distintlvos. Rcconhccimcn-

tos. Apuragao dc rcsultados. Relatdrios, etc.

A Federagao ostadual c nocional. Or-

ganizagao.

O ensino pratico da agricultura. Or-

ganizagao. A instrugao rural.

X — Os elubes femininos. Organiza-

gao das mulheres rurais. As finalidades

dostas organizagocs. Reuniacs. Anuidadcs,

sdcios. O dia das mulheres rurais. As lidc-

rcs rurais. Publicidadc. Cursos dados pelas

agentes dc economia dom6stica. Programa

dom6stico balanccado. Renda das associa-

tes ou elubes. As comissocs. Plancjamen-

to de trabalho. Estatutos. As fungoes das

diretoras. O livro anual. As cxposigocs dc

economia dom6stica.

XI O erddito agricola. Analise a

cargo dc organizagocs de crcdito agricola.

XII — Fiscalizagao c Classificagao dc

Produtos Agricolas. Sua organizagao. Re-

legoes com o Fomento. As comissoes. 0>

diversos servigos.

Fiscalizagao de portos, aeroportos, etc.

Servigos de quarentena.

Servigo de fiscalizaga de vivelros.

Patologia vegetal. Inspegoes.

Inspegao dc Scmentes.

Inspegao dc produtos comerciais para

a alimentagao de animais; inspegao de ar-

mazens de produtos agricolas, de cercais,

etc.

Inspegao de fertilizantes comerciais,

inscticidas, fungicidas, etc.

. Controlc de doengas dc animais.

Servigo de inspegao do leite.

Inspegao da come.
Mercados. Estatistica Agricola. Padro-

nizagao dos produtos agricolas.

XIII —• Seguros agricolas. As formas

aconsolhdveis. Seguros para as diversas

culturas. Pianos.

XIV — Analise das diversas ctapas

na concrctizagao das conclusdes do Tema-
rio. A primeira etapa. Sua imediata exo-

cugao.

Em resposta, a Socledade Naclonal de

Agricultura enderegou 6 Federagao das As-

sociagoes Rurais do Estado de Sao Paulo

o seguinte oficlo:

"Em 6 dc Margo de 1950 — Sr. Dr.

Iris Meinberg, — DD. Presidcnte da Fc-

dcragao das Associagoes Rurais do Estado

do Sao Paulo. — Em resposta ao oficio dc

V.S., dc 9 de fevereiro ultimo, apraz-nos

cumunicar-lhe que o assunto nclc contido

mcrcceu da parte desta Socicdade o maior

intcrcsse.

Muito nos penhourou a id6ia da Fc-

deragao das Associagoes Rurais do Estado

de Sao Paulo em sugcrir a esta Socicdade

a organizagao de um congrcsso que scria

rcalizado nesta Capitol, sob os auspicios

das forgas representatives da produgao

agricola de todos os Estados, e com o pa-

trocinio do Ministerio da Agricultura, paia

cstudo de importantes assuntos de interes-

se da classe.

O assunto, levado ao conhecimento e

dcliberagao da Diretoria, cm rcunioo espe-

cial do dia 4 deste m6s, foi examinado em
todos os seus aspetos, tendo resultado per-

tcita uniao de vistas quanto a preferencia

desta Casa por conferencias ou reunioes es-

taduais ou regionais, orientadas e organi-

zadas pelas respcctivas Fedcragoes Rurais,

ou, onde nao as houvesse, pelas associagoes

representativas da classe. Debatidos e es-

tudados os assuntos de cada Estado ou Re-

giao, dentro da idcia do temario sugerido

por essa Federagao, os sous resultados se-

riam, depois, coordenados numa reuniao de

delegados dessas entidades, afim de ser,

qntao, alcangado o ponto de vista nacional

a respeito da materia programada,

Aproveitamos o ensejo para apresen-

tar a V.S. os protestos de elevada conside-

ragao e aprego.

a) Arthur Torres Filho, Presidcnte —
a) Luix Simoes Lopes, 1° Vice-Presidente."
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BNDUSYRIA MKTALURCICA
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RELAQOES INTERCOOPERATIVAS
PALESTRA ()

Antonio do Arrudn Camara

3° Vico-pronidenlo <!< Sociedade
Nacional do Agriculture.

1

)

Nun fora o dotajo da cumprlr ronolutiio, ncor-
' tada a nportunn da incntuuivcl o oficiento Diretorla

C.N.E.C., • procurnriomon fuglr & tnrofa quo fion

* • pfui distribuida. doclarnndo nor noun improniuio. re-

f ^Vnlliidu tin pr&tica •' oxporioncin odquiridnn, nao hu-

, • ;.Vor ontra an cooparatlvna do connumo o on rhama
* dan C00l>(>rntlvu« do producao’o, ontro elan o on coo-

peratives do credito, rolaijoin divernan daquelan quo
mantdm, liman o outran, com o comircio o on onta-

bolecimonton baiicarioa.

2)

Entondemon, cntrotmito, moreiorem on r«lof5«t

ontro an nociodado* cooporativan, tantn por parte

don UicniCOI coma polo do no: outran, t .ltnbiini in-

toronnndun no denonvotvimonto do eooporntivlimo.

exnmo cautelono, boa vontado, comprocnnivn tolo-

ranrin o alto ospirito do cooporefflo.

3) Connideramon apnronten, at/* monmo inoxinten-

tcn, divergencies do intorennes ontro an cooiiorativan

do connumo, on cooporativan do producao o an coo-

porutivnn do cr6dito. Keunetn olan, otn ultimo ani-

line, connumidoron, man, ncm por Uno, oncarnronion

tudo, no dononvolvimonto do nonno raciocinio, do
ponto do vinta do connumidor.

4) An cooporativan do connumo procuram, natu-
rnlmonto, nervlr a noun cooperadoren fornocondo-lhon
utilidadon a promos tunto quanto ponnivel baixon a
an cooporativan do produtoron tern o major interen-

se om colocar a prodm.-uo propria o a qua Iho 6 run-
fiadu. polon osnociadon u proton tanto quanto pon-
nivol niton, A multon pnrece quo nonno iritagoninmo
do tondi* ncian renide a cauna do afontamonto ontro
dan. Kntondemon, porem, quo a difereni;a 6 devi-

da principalmonto a fultu do uma politico do leal

onclarccimonto, — falta onna quo tom dificultndo o

uto impedido a entroxugem du producao e do con-

numo.
Dover-no-A ter om vinta quo "o principal ele-

mento do exito dan cooporativan do connumo nao an

compran diretan" e "o don cooporativan do produ-
ciio, a gprantia da colocn^ao don produton a negu-
ro don anpeculadoren"

.

5) An cooporativan do crodito, ebt dadan circuns-
tunciun, poderiam facilitar, connideravelmente, an
relai.oes do intercambio economico-comercial ontro
un cooporativan tie connumo « an cooporativan da
produ(aoi nobretudo datpielan quo, ainda pouco de-
nenvolvidan, nao podem anpirar trannagoon do major
vulto.

6) Renpondendo, nao ha muito,' quentionArio do
C.N.E.C. tivomon, emboro a contra-gonto, neces-
nidade do informar quo nan transaction da Coopera-
tive do Connumo don Trabalhadoron do Distrito Fe-
deral com ulgumon dan grandon Cooporativan de pro-

ducao nao percebiamon di(erem;u aprecidvel antra an

condirdon por olan oferecidan o an de prfitica e uno
corrento no comarcio otacadinta

.

A menoa quo non tenhamon enganado na inter-
pratai.'ao dan lunpectivun notan — o quo to infare
donna obnerva(uo 6 a existoncia do fetoren desfavo-

(*) Contrtbule&o a la, Tertulla coopuratlvlsta pro-
movUtu o reallzada, no ftocledado Nacional do Agrt-
oulturu, pelit C’ntro Nurltmnl do tJnludon Ooopornttvoa.
O nMunto vormido, do grnnilo aleonoo para o dcaon-
volvlmento do cooperatlvinnio, morocr om o nuaao
. ol i iiili-r, 1 1

1

, n i.' iii i

,

rAvoin no natural dononvolvimonto do cooperativin-

mo, tanto do do connumo como do do producuo.
Furendo nortimonto dirotamonte na cooporativa

do produciio dovoriu a cooporativa do connumo, (on-

no rncionnl a ontrosngom do nunn relation, nor be-

noficiadn com n pnrto do intormediurio. Na prntl-

cn inno nao oCorro ou so ocorre /• muito rnramonte.

7) Alguman vezen, com indinfarclivol nontimonto
do dononcnnto, tom a cooporativa <lt connumo do on-
frontar, om un nuan relators com an cooperative* do
producao, bom driicticas conJi^o in

Din|>onnnino-nnn do omimoni-ln*. pannando no
oxame de outro nnpocto da quontio quo, cm o nonno
ontondor, moroco nor divulgudo o bom conhocido
pnrn molhor onclarocimonta « oportuna miIikuo.

8) Connultoi.do, nob promimsa de um connumo mi-
nimo, por temana. do batata >. ovos, quoin an condi-
Coos o as ventagonn quo podenn oforocer tin coopora-
tivan do connumo grande c bom aparolhada coopo-
rativa agricola, — inntitulc.n do nomoaJa pi,i h ,jo

nos melon agrdrio o comerciul do pain — a ronpon-

ta, retardada de cdrca do trinti dins, f ri quo tuiia o
lornecimento polo pra<;o corronto no din c n on!rv£n
da mercadoria modianto ou npdx o rospoctivo pufia-

mento.
O abantecimento continuou e continue a ter

foito em outran (onto* e, to excopcioiuilmrnt'i, quan
do ha, realmento, vuntagunn. fu/cn on armazen* da
nonno cooporativa aquini^iio do batotan ou de ovon
non caminhoet da cooporativa consultada, it qua! po-

deriamon ontar tambem por iuterdnnen de ordom
econdmica, como ostomon polo de ordom ufetiva in-

dinnoluvelmonto ligados.

Houvenne ela concordado na coneenniio de um
pequeno denconto sdbra o prego do dia, — a parte
quo coboria ao intormediario, — e teria atneguredo
para on produton de nua onpecialidade, o nao t :mon-
te batata e ovon, — a preferoncia dan cooporativan

do Connumo dcnta Capital ou pelo monos daquela
nob nonsa presiddncia e que dispde de urna apreciit-

vel rode de armazenn.

0) Obser ve-»o que nao aludimos om a nonsa con-

nulta it ponnibilidude utual ou remota do compra a

crodito. Enporovamon, portunto, rosponta diforonto,

into i, que annegurada a aquiti(ao de um certo nii-

moro de unidaden por temurut, furia o fornecimonto
A vinta, nentan ou naquelat condigoos.

10) Ninguem ignore os dificuldades que annoberbam
aSt cooperatives de connumo e on intucesson, main
das vezes hipoteticon, que Ihes nao utribuidos. Nao
so deve, entrotanto, torn oxame utento e cautelono.

dificultar-lhes a existoncia o, menon ainda, denpro-
sar os beneficios, pequonos ou grandon, que el.is po-

dem proporcionar an nuan co-irman,

11) Estumos convencidos que so toma necets£rlo
e ate indispensavel emprogarem as sociedaden coo-
[Mtrativas em on nous entendimentos e nan nuan re-

lu(bos de intercurnbio ecnnomirn-comercial, nem o
nacrificio de objetivos e do normas odotadas, lingua-

gent clara a franca, man qua revele, nem nombra de
dtivida, boa vontado e (jinpiisiruo de ampla a ala-

tlva cooi>era(5o.

12) Km matiria do rolaroos inter-cooperativas acha-
mo-nos, ainda, bent prdximos do quilomotro zero.

Nao podemos e nem devemos not iluilir ronfundin-
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do O intorcumbio eventual, pnsxagoiro, — quo oxlsto
" Mmpre existiu, — com o iniorcumbio pormanen-
•* duradouro, quo ox Cooperntivas do comumo *<m
Pro doxejarom » ancoiam ©stalielecer com nx do pro-
* u?“o, notadameuto ux agricolas ou agro-porunrins,
mbem xujeitax puru a Colocagio dox xoux produtox

" mfluonria podernxa, orgunixada, u altamcntn ax
P"culativa. dox intermediaries.

Hu quern ofirmo, o com ncurto, xer "a onlroxa**m da produgao o do conxumo” extromnmento di-
•cultoda (Mila ausencin do vordudeirox reUcdn. in-
•’f-cooperativo*. Dcxsn auxencia, por6m, niio to«V0 inforir quo ax cooperative! niio xo ontondom o“ tturdma xo guerreiom. Niio. E porn uproximii-lns.
JUdando-nx nax suns rola^oox, 6 necosxfirio quo xo
ocuro comprondo-lux, nsquccondo vrrox paxxadox »,

atTI goito o Into, uuxili.i-lax u oliminar ox errox pro-
ntox, facilitando-ihcx o ingroxxo polo mclhor ca-

«unho

.

I* \
Gan,1“ toro* do vox corrento, com rnormo danodoxjwoxt igio dA cooporativixmo do conxumo, n«ma do mio xorom bonx cliontox, do faltnrem, mui-

* voxel, aox pagamontox o compromixxox .

Infelixmonto exomplox podem xor apontadox n
Wo,uixol citadox. Tom .'s.o Into, quo nuo xo mo
gura rnxotivel continue maculando, em x xun cx-
ncio, o cooperatlvosmo do conxumo, concorrido
r* ° ,otJ doxcrAdito e, em conxequencia, paro ngra-w* r ox xuax dificuldadox.

Urge uma rcorao vigoroxn
. Ax coo]xirnti vax do

nxumo proeixam, quanto antox, dextruir i. uix etso
Efando e poderoxo inimigo. E n.-o xo conxidero im-
P°*xivel eaxa rearmi e item xc diwidn dax ronse-
•luencias e da capncidadn realizsdorn dax coonnra-
*lvax.

A reagiio, no caxo, conxidoramoi necostidode do
ufo^ao imodiata. Interesxa an iDOVimento e n

Pf°pria aobrevivencio do cooporativixmo

.

Alega-xo, com inxixtoncia, quo ax cooperatives

5on,umo nao oferecem garantia n qualquor ipe-
Cao do crAdito. Nuo estamox ronvoncidox c'oxxn

•ita do garnntias. Elox, cm o nosio entender, me.
nuo xo conxiderando, como 6 frequent*, o valor

1

8 *lomento humano, oferecem garantiax suficien-

J*’
— “• moxmux garantiax oferocidnx jielo comer-

-° varegixta do generox olimenticiox, ixto 6. inxtala-
voex, moveix, utenxiNox, incluxive balancas, mtiqui-

regixtradora, geladoira, cofret, otc., e, ninda, cer-
Porcentagem das mercadorias em eatoque a o vn-

r do rexpectivo fundo comerciul. Nuo oferecem
Wrantius. concordamox, para credito a longo praro
“peragoes vultoxas.

dian
A

*.
Cf'°per‘“iva!' ,la con»umo, na pralica quoti-

la de seu funcionamento, necexsitam do credito
movimento proporcional ax exigencies da reno-

C|J
uo dox extdques, de credito a curto prazo e de

•acterixticax acentuadamonte comerciaix.
Quo levantem as cooperatives de conxumo. num

de salutar reaejo, barragem caput de
8 con,or “ corrento de descredito quo Ibex

minando a existoncia .

‘urn
A

't
m d°* »,reiui*ox morals e ntutoriaix retul-

*«n
' “8 ,>ro|’"B“dax rextricoex Ax cooperativax de

to o'
lm0

' rextricoex quo constituent prato mu I-

*am°
^°* iointiRox do cooporativixmo, — lu-

ton.-
** “" COm ,nui,“* outrax dificuldadox. Embdra

^ "nam com as feiras “livrox" e os mercadinhox

ita,,., |
.

re‘,ll(.ao do pre£o de vendu dox generox oli-

«iio
°* 6r8“* 1,8 lnflu£ncia de sous armazenx.

V6|,
,“n,rmn •Ju l»"te das autoridadex roxponxa-

ti« r?'
01

,

al*‘**t»cimento eflciento amparo e xlmpa-

to
rocentoroonto forant ignoradax e portun-

nulporadox no comArcio expeculativo, — tal

cumo ocorro mil roferencia u incidencio dox impox-
tox, — em urn convdnio ostabclocido com algumas
cooperativax do producao.

A propdsito dislribuiu o Contro Nacldnal do
Estudos Cooperativox, it imprensn do Rio do Janei-
ro e de Sno Paulo, nota quo, com a dovida voniu
vnmox incorporar A assn palestra pola xua oportu-
nidado o significapio

"O Centro Nacionnl de Estudos Coopera-
tives tomou conhecimnnto do roconto convonlo
iirpindo por seto cooperativns de produtores /

paulistnx, com assistencia do Deportamento do/
Abnstocimonto da Prafeiturn -do Distrito Fe-\
dornl e publlcado no oxpodientix da Socretarin
do Agriculture, Indus! rin o ComArcio, confor-mo Diano Oficial do 2 doste.

Em suas linltti gorais, o convfmlo estabe-
loce prop,, ospecialx, durante o periodo <Io 1"

de ovo.° „
Z7"br° corron '°- fornocimonto

minlioo. tVl
m8m,do" r8«io

'

nnl * » «-minhoes fe.rax destn cidade, "dexignadox e in-

dera
'

a"'
1

7-
P° l

.“ Profoi,ur* d0 Distrito K,.-

outroelim
C “U

7
“

,

2“- °firma t>ua "nenhum

! L dir0i,° P^'icipar do for-
8n,° ou do »° ubaxtocer nos signotitriosxegundo as condifoex estabolocidas

. Entretan-
to. conformo clausula f>a„ ditas cooperativax doprodutorox "conlinuam intoiramento livresquanto nos proCox quo mantenliam ou vanhnm« extabelecor [igru ox demuix compradoros doKto do Janotro, otc.”

r„.
Jouvfivol

,

clu« “• cooporntivns produto-rax procurom colaborar com os pod or.-, publi-ox
:
v.xnndo ao molltor obaitocimento <lu popu-

debt T ° T- ° CNEC V8m “••ronluu l o

miH *i

°X;: U*®° da* cooP<’rativus de consu-
mtdorex, dentre ox beneficindos com « modida
protetora ou do excopto. Elu, ,i,„ afoxtnda, «omexmo tompo quo os intormediiSrios ,B bennfi-ciam com tratnmento oxjtocial, para dopois excorcliarom ox conxumidoros com ox prerox d« ro-

nn".Iino
q
.

UaSO Proibitivo,
• na '«»»»joi

T.| orientafSo contrario fundammitalmen-
te a filosofia e orientacao ndotad.ix em todox ox
raises rooperativistas, quo procurom, antes, es-
tabelecer relacous de IntorcAmbio das cooiH-ra-
tivas de producuo e conxumt. 'As telacoes in-
tercooperativas, di* FauquSt, duo uma vida
nova ax volhas nncoes moraix do jmto prefo o
no junto sitltttnt, u predominuncia do social
ro ° tyC(,niimico ,

‘. Di«rurii(ifulo em um doa con-
gTcssos promovidox pels AlianCo Coopurativu
nternurionul, Altiert Thomas reclame "rela-

COes dirAtus e orgiinicas entre ax cooperativax de
conxumo e ox cooperativax agricolas, com o ob-
jetivo de unir em quadros locais e naclonaix,
nos conxumidoros e pi odu tores das cidades o dox
enmpos", dixendo, ainda, quo inlerfimie Qeral e
intetemc Jo conmmijor xuo exprexxoes idfinti-
ras. Kaufmann advertiu x/ibre n tendencia dax
cooperativax de priKlupio so tranxformarem em
aociedades de capitaia e Boutrire Webb temia
quo u cooperagto de prodUgio xignificaxso um
rotoruo a formu de produguo pre-capitaliata

.

Tomos nesta ddndo efirra de 50 coopora-
tivax ,le conxumo regl.tradas no MinixtArlo da
Agricultura. alAm de umu Foderavao de coo-
perativa. dexta categoria. lutando tMux com
xerias dificuldadox de obastecimento, oxpeclul-
mente n«, cooperativax de produtorox. Sendoum dox ohjetivox do CNKC promover o In-
ter, umbio coo|ierativo dax entldades da produ-
torea o conxumidoroa, vem tornar pfiblicu sua
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dosnprovn<;no u quaiquor critorio tfuo oxciua,
doliboradnmente, ii purticipato das cooporati-
vas do consumo, quo »ao as nutdnticax ontida-
dos rochdalennas . O movimanto cooperative nn-
clonal ntio corresponded n sous olovados objoti-

vos, cnquanlo os sous principnis sotoros into os-
taliotor-©rent um ontondimonto firmo e atnistoso.

Tomando pAbllcn a sun oslrnnhota, ante o
fiito das cooporativas do produtoros nssoEura-
ri’in it tUK .to do privilegio para os inlormodlit-

rios, cm dotrimonto das cooporativas do con-
sumidorcs, o CNEC vom conclnmnr as primoi-
ras a ©slnbolecorcm, polo monos, uma base do
pnridado no tratumonto dodo."

A advcrtoncia do Knufmnnn, tom, A nossn mn-
noira do vor, ampta nplicarAo ao nosso moio.
16) Sentpre nos bntomos contru ns faciiidados o o
nbuso do crAdito. Mas, nio cboKamos no ponto ilo

condonar sun utilizui;ao modorndn o rncional polos
cooporativas do consumo. Considoramo-io nocessn-
rio o, utA, imprescindivol, como roKuiador d.j:t sor-

timontos o estoques.

Assim ontondondo somos inteirnmento confin-
rios A toso do quo as cooporativas do consumo nio
morocont o nom podom aspirar crAdito.

Entondomos, mosmo, quo poln nuturozn, neon-
tuudumonto comerciai do crAdito nocessArio ao de-
senvolvimonto das cooporutivus do consumo o polas
garantias oforocidas o nn propor^ao dostas olos so
aprosentnm om situate bom divorsn da propalnda.
17) Ncnhumn cooperative do consumo, no quo sai-
bamos, toi/o mAioros faciiidados o foi vitima do ubu-
so do crAdito do quo uquolu u quo pertoncomos e re-
prosontumos. Estovo am«tu,ndu do dor. nuts nuo
deu, projuizo a quaiquor do sous fornocedores . Al-
Runi mosos do uma politico firmo, do um progra-
mu rigoroso do rocuporuto, do oconomias o do pa-
gamontos, bnatorum para demonstrar aos incrAdu-
los, aos quo so deixam impressionar, npenus, polo
Indo material das cousus, quo no cooperativismo, ©m
quaiquor do suns filiation, so dovo considorar, tam-
bom, os fatoros morul o liumuno quo, em o nosso
entorider, nuo estuo lunge do so sobreporom ao ca-
pitul quo avnssala e domino, exorcendo, nuo raro,

® ffi 8 ® ffi ffi

sob ns mnis variadas formas da manifostavao, in-
justificovoi tlrania.

18) Nas relate* intor-cooporntivns dever-so-A tor
om vistn:

n) a influAnciu do olomonto humano o a
provaloncia das formas morais sobro as
matoriais;

b) — a fiscalizat°> sempro nocossaria, sjr
oxorcidn no sontido do porsuasiva orien-
ta?uo o nunca do disfarcada ou aborta
intorvon^noj

C) — dnr As exprossoos o sou vordadoiro son
tido o valor;

d) —- a nocossidado do compensate* As pro-
foroncias ajustadas;

o) — as compensates o proforoncias combi-
nudns n.io constituom favor a nenhuma
das partos, mas, sim gnrantia o seguran-
?o dn dofosa dos interessos do ambns;

f) — a aquisito do boas utilidadcs, a promos
razoAvoit, A o supremo ancoio das coope-
ratives do consumo;

g) — o, finalmento, a sogura coiocacao, a pro-
C°* justos, dovo satisfazer ns aspira-
tes das cooporativas do produto quo,
em sun grande mnioria, nao lograram,
uindn, a intoira satisfato donsa necqssi-
de.

19) A ponto sobro o abismo quo separa o produ-
tor do consumidor tora do so npoinr om colunas com
alicerces assontados nas profundidas om quo so re-
colho, ncunhuda, a confian^a entre os quo produ-
zom o consomem.

As cooporativas do consumo adquirem as utili-
dndos quo necessitam para redistribuir aos coopera-
dores em condites goralmonto desfavorAveis. As do
proiluciio, em graudo numoro do casos, ficnm sujoi-
tas uos ditamos dos intermodiArias quo, em ultima
anAlise, so beneficiam odquirinao do uns o foi nocon-
do a outros.

Coda voz mais distanciadas passam, umas o ou-
tras, ao emprego do linguagem extranha u uma ver-
dndeiru domocracia econdmica.

ffi 88 86 86 S S
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UM PIONEIRO: Geremia Lunardelli
Ouando si- fala cm cultura do t ife, um

nomc logo nos vein a mente: Geremia I.u-

nardclli, eognotniiiado o "Kei do C'afe”

Andam a par a nossa maior lavoura — e o
Dome do sen maior expoente.

R' confortador para o Brasil e para os

brasilciros, neste rnomentoi cm que se dis-

cutc no estrangeiro <Las inczmvcniencias do
Brasil para os imigrantes italianos. focali-

zar aqnele modcsto fillio dc Trcvi/.zo, na
Italia, que nos procurou cm 1887 — 11a fbr-

$a, portanto, da maior corrente imigrato-
ria da PeninstUa, que ja reccbemos. O sir-

ecsso dc Lunardelli no Brasil e um dcs-

mentido a essas alcivosias, adrede cspalhar

das pelo mundo por grupos intercssados cm
modificar o sentido natural <las coisas. Ne-
nhum pais, mesino novo, ofcrecc possibili-

dades a Tjuem nao traga consigo qualidadcs

inatas de traballio.. I’ara prosperar e pre-

ciso trabalhar com afinco. inteligencla.

iniciativa, rspirito largo e elevado. Porta-

dor dc um conjunlq de virtndes raramente

rcunidas cm um so individuo, chcgou Ge-

remia Lunardelli a posiipio que todos Hie

rcconhccem de um dos mais dcstacados

membros da familfa rural brasileira, de um
autentico valor exponcncial da nossa Gran-
de Agricultura, prestando, pois, ao sen pais

ndotivo, os mais assinalados scrviqos no
terreno economieo.

Nascido cm 188b, aqui chcgou ainda
nos braqos de sens pais, pois contava ape-
nas um ano de idade, indo a familia rcsidir

cm Curumbatai. no Estado de S. Paulo.
Dedieou-sc setnpre no cafe c, ainda adolcs

cente, ja possuia um sit io ondc cultivava

essa planta, nn Olimpia, denominado "Pan-
Dalho” .

Posteriormente, adquiriu nesta mesma
zona as Fazendas "Recrcio”, “Geina” e

“Nata” .

Da zona da L. F. Sao Paulo.Goias, ex-
tendeu suns atividades a Ararhqunrcnse
<* depois a Noroeste.

Em 1 9.18, penetrou no Parana. Ncsta
epoea devido a proibiq.io do plantio da ru-
biicea cm S. Paulo, foi conduxido a pro-
curar eampo nberto ao sen espirito enipre-
••ndedor e ai cncontrou na exubcrancia
da terra roxn, estimulo a novos emprecn-
dimentos e outras nova fazendas foram
lormadas.

Lunardelli r um grande proprietary de
terras, mas nao < um latifundidrio,

Enlende que as terras devem ser pro-
dtilivas, t|Ue o valor potencial das mestnnx
nao e suficicnte para justifiear a si r posse
on retcnqao. 1C e assim pensando que as
suas fazendas,,antes vastos tratos de terras
robertas fie matas on capinzais, sao liojc ex-
tensas e prbsperas cultura l, nao so de cafe,

mas de algodao, cana, etc.

A Fazenda Cascaf.t foi a sua primeira
propriedade no Norte do Parana. Lm 1939,

plantou ali 30.000 cafcciros . Localizu-sc no
Municfpio dc Bela Vista, a pouco mais de

•10 quildmetros dc Lonbrina e, ate pouco
tempo, mantinha o titulo de maior fazen-

da ile cafe, com 1.070.000 pes. A Fazenda
Caclioeira, no Municipio de Ai-sai, eonta j.i

rom 1.200.000 pea, dos mais 800.000 em
franca prodmpio, sentlo de 1 700. 000 pcs

o programa para csta nronrieda le A Fa-
zenda Cascatinlia, cm Porecati'i, e outra

importantc propriedade do Lunardelli, no
Norte do Parana, contando ja com ccrca

de 1.000.000 pes.

O ano de 1949 marcou a entrada de

Geremia Lunardelli no Estado de Goids,

onde, proximo a Goiania, ja plantou

350.000 cafcciros <•. pretende 110 s proximo*
anos, chcgar a 4.000.000 de pes nessc F.s-

tado

.

%

Em S. Paulo possue as fazendas: Ge-
ma. Recrcio na S. Paulo-Goids

;
Recrcio

em Banin, Boa Vista em Gtinranta. Janga-
dinba em Rubidcen. Aguapei, na zona fie

Araijatuba, e Urubnpunga cm Pereira Bar-
reto. Tntalizam os eafesais de S. Paulo
cerra dc 4 milhbes de pes. I’.m Aguapei pos-

bue nlem fie cafe, algodao, tie que ja deve
ter plantado 3.000 alqueires alem de 8.000

alqueires, formados de capim eoloniao e

que dao para a engorda de 40.000 rez.es.

No Parana, alem das fazendas Cascn-

ta, Cascatinlia, Caclioeira, contn ainda com
ns seguintes: Igaiussii em Astorga, Parand
em C’ampo Mouruo e Barbaeena cm Jan-
daia com ct’rea de 1 milhdo de pes.

I” tamln'm sbcio do sen irnvao Ricardo
em lima organizacdo sita ein Porecatu, pos-
biiidnra de uma Usinn de Afjticar para
200. (XX) sacas anuais e mais 1.000.000 tie
p«t* ile cafe.

( 1 . Lunardelli possue familia nuinero-
,sa : seis filhos e Ires fillms, todos casados.
<• 25 netos. Administra pcssoalmentc suas
fazendas, perroi 1 emlo-as coifstantementc

.
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O Sr, Geremiu Lunarilellj, a m.ml.ru

<> >< u liu'io p'rcfrrido de t r:i 1 1 >] *or t <* <'•

<' aviao, possiiindo um Beech ( raft para
t'sso serviqo.

O cafe coiitinua a see r n .cr/i am
da por tmi ito tempo o sustetUaotdo da
t'coiioniia lirasilfira . A produtpao mundial,
M'^ltndo os calculus, m;1o corresponde as

de um pe de cafe, em auu reaidencla.

necessidades creseentes do consumo. Lu-
nardelli plantando sempre mais cafe
vai, assim, ao ciicnntro de tun apelo ipie se
tfeneraliza, ipial o do auniento da lavoura
cafeeira do Hrasil, da sua restauraijSo e
aperfeiqoamento.

I in a spec to i|iie nao pode deixar de



Ao lndo de urn jornnltsta nmoricano, o nono homena gtuttlo trocu imprexsoes nohra os sous pianos quanto a

rostaurucao da lavoura cafoeira. (Fax. Cachoeira, norte do Paranu).

ser posto cm relevo na ohra agricola <lc

Derentia I.unardelli e o social. Sao os cuida-

dos de que cerca os colonos, os traballia-

dorcs dc suas fazendas. As casas tic resi-

dencia amplas, confortaveis. sao cxemplo a

ser seguido neste iincnso Brasil, onde o ho-
rnem rural, tie mndo gcral, habita apcnas
clioqas c nao dispde siquer dc um minpno
de con forto no alojamento, para si e sua
familia. A assistencia social e religiosa nao
falta nas suas proprjedades, construindo ca-

pelas e ate provendo-as de Sacerdotes.

Fala-se niuito na neccssidade tic assis-

tencia ao trnhalhador rural. Sob certo as.

pecto, essa assistencia c ja praticada por
Lunardelli, cm beneficio de seus auxiliares

diretns c talvcz ai resida unia das razors do
sen cxito. Nenhuma cinpresa tera ensan-
eltas dc prosperidade sc o clentento huma-
no que a imptdsiona cstiver desamparado,
sem aliinento suficiente, sent escolas. niedi-

Camentos <• tonfdrto relativo. 1C o mcio
mats eficaz dc conservar no caiupo o tra-

l>allmdor nnvl, (pie cut caso contrario, vein
para as cidades, cm busca do tptc nao lltc

dfio os sens empresarios

,

(icrcmia l.ttnardclli Item mrrece os

aplausos e as hontenagens tpte lltc vein tri-

butando organs de classe do comercio, da
industria, da lavoura e da intptensa, entre

os rptais se incorporam a Sociedadc Naeio
nal de Agricultura e esta revista sen or-

gan oficial pois a atividade desse auten-
tico pioneiro sc excrcc justamentc no selor
da nossa maior riqueza — a terra, iptc e dc
onde deeorre a sua notavel prosperidade,
a prosperidade justa cotno a chamariamos

pois <ptc nao vein ela da especulnipio on
do jbgo de pretjos, mas do trabalbo prodit-

tlvoi <pic (1 fi riqueza a Nat,'a i.

LAVRADOR:
Inscreve-te aocio d»

SOCIEDADE NATIONAL DE
AGRICULTURA

Informavoes: Av. Franklin Roo-
sevelt, 115, (>° andar — (’. Pos-
tal 1215 — Tel: 12-2‘lSl — Rio
dt* Janeiro.



20 A LAVOURA At niqo- V!>ril !'(50

CUIDEMOS DAS BASES RACIONAIS
DA AGRICULTURA BRASILEIRA

P»of. ARTUR TORRES FILHO
O Brasil munU-in intorcAmblo Uvre. tic pen-

samento o comArclo. com os outros povos; entrn
mi Ilea da competlgAo cm todos os mercadoa; nAo
podcrA, portanto, cxlmlr-sc da concurrAncia. de-

, ^
vondo anmir-tc cnvalelro pura essa lutft por-

, .flatla, recorrendo n mAtodos modernos im tAentea
0 .dft produgAo.

Dns relagOes do permutn do mundo lntclro
depcndcn'i o eriulllbrlo quo tornc a vlda mala ba-
rata. fAcIl c fell/.

Long*.* val o tempo cm que bastavnm os dona
naturals, depots quo n cldncla rnsgou o vAu quo
tornavsi imprcsiAveis multlplos fendmenos, hojo
cntreRUc ; uo conheclmento geral. NAo sc expllen.
tie outro modo, a razAo pclu quid o Brasil nAo lo-
Rrou aleangar nlnda, no IntcrcAmblo mundlal, a po-
slg&o quo lho compete, nAo obstante sous grandes
recursos lmanentes c as qualdtadrs dc cnergia e
eapacldndo tie trabalho do rous habltantes.

,
Produtos quo, privllrgludamcnto. cram nos-

sos. tie quo a borritcha 6 caso tlplco, foram rcpc-
lldos dos rnereados cxterlores. outros exlstlndo,
que, a despclto das dccantadas condlgde.s propl-
clas do mclo, nAo logram transpr c veneer na con-
currAncla'.

A tvolucao oconomlca do Brasil tem-so rea-
llzndo sem rltmo, fi custn tie sobressaltos cons-
tantes.

Tem-so, na atualtdade, otlngldo a elevado
grdu de aporfclgoamento no Jflgo da produgAo, ou-
tro tanto xucedcndo na tccnlca comerclol, ri-sul-
tado a quo a humanldado s6 Dddo chcgnr w ndo
transcorrldos sAculos de obscurantlsmo; niotlvo
porque, sendo a agrleulUira a formadora de rl-
quezns. por execleneia dos povos, dovenios co-
nhecer asslm, tronsformagGos, do perlodo prA-
hlstdrlco aid a Apoca alual, cm que a agrononila
resplandeco conio fruto sazonadn de grandes con-
qulstas do esplrlto humano.

O aparcelmento do botnem na Europa deu-se
Jia Apocu quatemArla plelstoccna, de aedrdo com
os tragos por die delxados, tragos Asses represon-
sentados por csqueletos e Instrumentox ae sua
fnbrlcngAo.

Os arqueoldgos dlvidem a ldude da peora cm
tlols perlodos: o prtmelro chumado paleolltlco
ipedru untlgnl, no qual os lnstnimcntoi de stlex
sc apresentavam com edrte, o o segundo, neolltlco
i pedra pollda), caraeterlzado pelos innchaUoa cAl-
tlcos. Segulndo-se A ldade de pedra, vcio a dos
metals, subdlvldlndo-se em duns principals: a do
bronze e a do ferro.

Mas, D. Bols c Q, Oadeau, rnulto ruzoavel-
mente, arham que csta dlvlsAo nAo se presta bem
de estudo da utlllzagfto dn planta pelo homem,
Indtrundu a segulnte para o perlodo prA-hlst.6rlco:
a ldade da eolhclta parecendo flllar-se A Apoca pa-
leotlca e a ldade da eulturn prlmltlva, de caraler
rudlmentar, comegando com o perlodo neolltlco
(pie, do progresso cm progresso, utravAs da ldade
dos metals, se confundlu com o perlodo lilstArlco.

Nadn, nos vestlglos iiulcolitlcoN, Indlca a pre-
senga de plantns cultlvadas, doinlnando por exem-
pleto o regime da colhelta. Essa fuse de nusen-
eia completa de Oultura, pernlstlu. todavla entre

os povos oelvagena, cagadores e mesmo pastorcs.
O homem paleolltlco, contemporAnoo do mamutc,
nAo cultlvada n terra, vlvla da enga e da p«,ca.
86 As colheltas, cvldent.emente, sc deve o prlmel-
ro cntendlincnto, sc asslm sc p6de dlzer, outre o
liomem e os recursos postos A sua cllsposlg&o pci)
relno vegetal. Na oplnlAo de Noire, assinaln a
ldade neolitlca urn grAu de lndiistrla bem mat
ndenntado, trngando a Unha dlvlsOrln entre dot-
mundos.

Vim cm segulda a ldiule da pedra e dos rnc-
lals. E' o robre o prlmelro metal utUlzado, abun-
dante na natureza. facllmente transformndo cm
Utcnsflloa. Em segulda vcm o bronze, presupondo
um grAu de clvllizngAo mals adantada. 86 se podt
falur em ldade do ferro, a partlr da sua fundlgAu
e da extragflo do mineral, extragAo essa felta com
o auxlllo do carvAo de madoira.

Para ter-se IndicagAo do esforgo do homem
pela cultura dos compos, tomar-sc-A necessArlo
rccorrer A ldnde da pedra, As construgftes la-
custres da Sulga, ondc foram encontrados documen-
ts cm dep6sltos lacustres pertencentes A ldade dn
pedra, lsto depots do prlmelro perlodo glnclal

Nessas palafltas foram achados, pela prlmel-
ra vcz, restos do animals domAsticos, ao lado dos
do homem, Exlstem, Independentes dos cstudos
do Heer s6brc os dcp6sltos lacustres da Sulga, ou-
tros trabalhos s6bre os vegetal* encontrados nas
turfelras ou logos da Alemnnha e ItAlla.

Na fellz upreclagAo de De Candole, pelos pes-
qulzas arqueol6glcas e poleontol6glcas, chcga-se n
saber da cxlstAncla de espectes vegetals cm (po-
cas prA-ht.st6ricax, mas flca-se ignorando se uma
planta chegou depots de outrn, ou se tvee ou-
trora -f6rmn dlferentes, que nAo permitem reco-
nhece-las nos f6ssels.

Depois da ldade do ferro ehega-se flnalmcn-
to A aurora da hist6rla, podendo-se acompanhar.
com dados mals soguros, as transformag6es da
ugrlcultura

.

Asslm se exprlme De Candole sObre a dls-
persAo das plantas e sua utilldade pelo homem:
"A agrlcultura saiu, no que concerne As princi-
pals egpAcles vegetals, ' de trGs grandes reglot-
sem nenhuma coinunlcagAo umas com as outras:
a China, o Sudoeste da Asia (llgado com o Eglto)
e a America Intertropical. Isso nAo quer dizer qua
na Europa, na Africa, ou entre os povos selvagens
nAo tenham sldo cultlvadas algumas espeeies de
plantas, em Apoca reinota e com carater local,
servlndo do aeess6rlo da cuga e de pesca; se gran-
des elvlllzagoes, bascadas na agrlcultura, tlverain
lnfcto nas regldes lndlcadus, sendo de notur que,
rui mundo nntlgo. fol sobretudo As margens dos

rlos que se constitulram as populagfles agricolas,
enquanto na America lsso afconteceu sObre o* pla-
na lto* do Mexico e do Peru I

Tlnhii a China agrlcultura adeuntuda quan-
go. pela prlmelru vez, entrou em comunlcacAo com
a Asia ocldental, por lntercAmblo de Chan-Klen.
sob o relnado do Imperador Wustl, no sAculo II
antes da era erlatA. As colognes chamadas Pent*A,
escrltus na Apoca da nossa ldude mAdia cornpro-
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vain quo Ala lovou a fnva, o peplno, o ngafrAo, o
scsaino, o melAo c outrus plantas do ocstc dos-
conhecldas dos Chineses.

A vasta uglAo quo sc extende do Ganges a
Armenia e ao NUo nAo esteve tfto isolndo como a
Chinn. Trunsportando-.se do lugur cm lugar, as
plantas cultivndus foram, com fncilldade, condu-
zldns a grnndso distancing. Baatarn consult rur
due, antigas mlgrnjAes c conqulstas, mlsturaram,
sem cexsur, as populates nrlanns c sernttas entre
o mar CA.splo, Mesopotamia c o Nllo. Ao mesmo
tempo, grandes estndos sc formarnm is mnrgcns
do.Eufrates e do Eglto, succdcndo a trlbos quo
JA cultlvnvam ulgumas plantas. A agrlculturn A
mats nntlga ncsta reglAo do quo na BabllOnla o
nas prlmelraa dlnnstlas, quo datam de mals do
quatro mil anos. Os ImpArio* asslrlo e eglpelo pro-
curaram cm scgulda, disputar a suprcmacla, e.

nas suns lutas, transportaram populagAes, concor-
rendo para dlssemlnagAo de plantas. Ap6s esses

antigos acontcclinentos, cuja dntas sAo inccrtns,
as vlogens, por mar, dos Fenlclos, as guerras de
Alexandre nt6 as Indlns c, llnnlmente, a domlnn-
?ao rorruna, ncabaram [Kir duseminar as plnntas
cultlvndas no ulterior da Asia Ocldental. lntro-
duzlndo-as na Europa e no Norte da Africa, pbr
toda a parte onde pudessem ser exploradas. Mals
turde, por ocasl&o das cruzadas, restavam poucas
plantas dtels por ser trazldas do Orlcnte Por cssn
ocasiAo chegnruni A Europa nlgumas variedacles
de Arvoreg frutlfcras quo os romanos nfto possulam
e plantas de ornamentac&o. A descoberta da Ame-
rica, em H92, fol o Ultimo grande oeontecmlento
que permltlu fossein as plantas cultlvadas dlstrl-

buidas por todos os pnises. Agora, sAo as espccles

amerlconas, como a batatlnha, o mllho, o tabneo,
etc. que sAo levados A Europa e A Asia. Em se-

gulda, uma multld&o de espAcles vegetais do
mundo antlgo sAo lntroduzldas na AmArlcn.

NA.xse resmo sAculo, o trAfego de negros vclo
multlpllcar ns lelacdea entre u Africa e a Ame-
rica, enflm, as facllldades crescentcs dos melos
de comunlcagio, comblnadas com o desejo de me-
lhornr, concomram para produzlr uma malor dls-
persAo das plantas Utcls como hoje testemu-
nhamos.

Na antlguldnde temos que destacar a prdspera
agrlcultura do Eirito. multo favoreclda pelas Aguas
fecundantes do Nllo; a da Bnblldnla e da CnldOa.
com as suns rlcas aluvlAes, possulndo trabulhos
tornando-se palse- de ubundAncln; a da GrAcln,
de lrrlgagAo nos vales do Tlgre e do Eufrastes,

JA behefeclada pela ngrlcultura eglpclnna, legnn-
do ulgumas obras lmportantes s6bre questAes ugri-
coias, com i a ne Theofrate, que vlveu no sAculo
TII antes do Crlsto, quasi toda populagAo resi-

dlndo nos camops, a oldade servlndo apenas para
Boso rellgloso e politico; foi em Roma que a ngrl-
cuUura nlcancou malor esplendor na nntlguldade.
porAm, antes do ImpArio haver ealdo em podor
das classes lnferiorca edos eseravos, legnndo tru-
balhos escrltos de IncontextAvel valor, como as
obras de CatAn (200 anos antes de Crlsto). Var-
rAo, Columcla e Pnladlus reunldas em coiegAo ln-
tltulada Seriplus rel rustics vetnres lallnl. a en-
elelitprilla de PUnlo, contendo enslnamento sObre
a culturu das plantas, as (irorgleas, obra prlnm
de Vlrgllio, e outrus de menor ImportAncta.

A agrlculturn nntlga, como multo bein o dlsse
hrllhante escrltor agricola, vem toda ela da oh-
servagao, adgulrlila ntraves de resullados acuinu-
la<los durante sArle de sAculo* por esforgos InOCS-
santes dos homens, depots de uma Infinidade de

lantatlvos, sendo transmit Ida sob fOrmn do tru-
dlcfies eulturnls e, mals tnrde, polos alVlIizaQOns
udeantadns, atravAs das obras Imprcssus da Ida-
do MAdin porque em consequAncla da quAda c
subsequente desmoronnmento do ImpArio romano,
com a InvasAo dos bArbaros, ocorreu a parnllsagAo
du scu progresso. A Igreja, por sesa Apoca, tor-
noii-so a deposItArla dn dvUlzagAo Oalo-romann,
conservando nos mostelms as tradlgOes do pro-
gresso ndquirldo na antlguldado. Ropresentavam
us prAtlcus .agricolas dos romanos ns trndlgOos ^ xj
dad civlUzagOes antlgns, por Ales avas,salad as,

'

qua Is foram afogadas pclos povos conqulstudorcA'^ '

devus-^*^ 5
"O nbuso de fcudalismo parallsou quasi todo
progresso; os senhores travnram a guerra
tando os campos e pcrscgulndo os enmponeses*

Cessadas as guerras de rellglAo, a necesstdn-
do do ordem e do paz se rnnnlfesta, nmonlzando-se
os costumes. "Delxando-se de guerrenr c a no-
bre/a ,se ocupa da agricultural os senhores feu-
dal* sc preocupam com a bOa cxploragAo de suns
teiTii.s. suns vldas da ubundAncla das cultura.s.”

No sAculo XV osslte-se ao rendimento da
agrlcultura. Aparecc, por essa Apoca n obra clAs-
slca do Oliver do Serres, "Tintre de l’Agrlcul-
turo'

-

et "Menage des Champs," verdndelra encl-
clopAdia ngrlcola, cuja prlmelra edlgAo apareccu
em 1(100. Essa obra fol traduzlda em dlversas lin-
gua*. Como prAtico cmArlto, Oliver de Screes co-
nhecla tudo o que a observngAo e a poclAncla
acumularam na antlguldado. Oonquanto resumo
dos trabulhos antigos, a obra do Oliver de Serres
fol o cAdtgo dos culttvadores durante dots sAclos.
Em 1563, Bernard Pallsy publlca urn trablho ln-
tituludo: "Trntado dos sals da Agrlcultura” que
no dlzer de Emond Gain "recedcu do mals do
trAs seculos a teoria do agrOnomo alemAo I.ieblg,

formulado no sAculo XIX.”
A de.speito dos ensinamentos contldos nas

obras publication, a agrlcultura pcrmaneceu, no
sAculo XVII, sob o ImpArio dn rotlnn. Asslnalu-
so no enlanto essa Apoca por um grande movl-
inento dos esplritos, pots nola A que npnrecem os
trabulhos de Milton, Oallleu, Pascal, Descartes,
e do qual, mals turde, terla do partiolpnr a ngrl-
cultura. FAru neccssArlo, antes que lsso se dessc,
que os principles cicntlflcos pudessem eontrolnr e
corriglr o empirismo; isto c, serin preclso quo a
uparecessem os trabulhos dos grandos natucnlls-
tas e economlstas. E' asslm que, no sAculo XVIII,
flsiologla, n qulmlea, a botftnlcu, a geologin, n
eiAnrla .enflm, penetrnssem na agrlcultura. Tudo
fazla crer que multo tempo nAo levnrla otA que
se destacn Buffon, no Jardlm das Plantas, pos-
sulndo campos de exepcrlAncta e estndos ngronO-
micos, tendo a seu ludo qulmlcos e botAnlcos, pro-
cedendo a estudo sobru a prodUQ&o vegetal e
animal.

Entre os economlstas destaca-so Diderot, na
KnclelopAdla ocupando-se das questAes relatlvns
A industrla ngrlcola; Quesney, cunslderando a
agrlcultura como base da rlquezn das nagftes;
Voltaire, Rotisseau « outrus escrltores fazenda pre-
coneelto da agrlculturu como u prlmelra das ur-
tes; cuniega finalmrnle o nutimi ugneola a cons-
(Itulr obJAIo <le preoeupac&o.

Es.e movlmento snlutnr, se nAo teve a vlr-
tude do promover o legltlmo progresso ngrlcola,
fez que dele resultasse oerto entuslasmo pela vlda
rural, nobllltando a proflssAo do ugrlcultor.

<) mAtodo experimental nAo era alnda conhe-
cldo. Contudo Ale ensula os prlnielros passos. E*
asslm que aparece, em 17H0, a obra de Pabronl,
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intitllliulli It I'l'lrxcirt sAbre a iigrieulturu, eontcn-
do snbius refloxOes original:; basoadaH sAbre cxpe-
rlAncias pcssoals. Com Asse uutor aparcce o impel
do bumui, into A, n InfluAncIa nutrltlvn predoml-
nante dii materia orgAnion cm dccompoalpAo. "A
term vegetal” dlz Fabronl, "do segredo dn fcrtl-

lldudo."

A qulmica quo, ntA cntAo, cm umi prcocupn-
cRo do fllosofos, vA rusgnrem novos horlzontes pa-
ra o sou futuro, mnl« tardc vihdo n prestnr gran-
de auxlllo A ngrlculturn com Lavoisier que, apll-
cando a bnlnnga no cstudo dos fenAmcnos natu-
rals, funda a qulmlcn.

Dcvc-#o a die. com os sous trnbalhos, o co-
nhecimcnto da chculagAo dn

^
mntdrla A supcrfl-

clc do pianola. Antes dc cxplrnr no cndalalso da
ltcvolugiio Frunccsa, Lavoisier, a quern se pode
cognonilnur do "pat da qulmica modernn", dlssc
no sou cdlebro Trultc elementalre do ohlnde: "NAo
fol no sol quo se nccndcu o facho de Prometeu;
mas no ar, que onvolve os animals e quo dies do-
compAcm, quo os "seres vivos" renovnm contlnuu-
incntc, o logo quo serve dc nllmcnto A vlda". VA-
so quo Lavoisier calu em engnno apenas consldc-
raiulo como "seres vivos" os nlmuls e nAo as
plantaa. E hojo so sabe quo as plantas sAo apa-
rellios dc slnleso, pcla funijAo que lhes d propria,
da foto-siutc.se; onqunnto os fenAmcnos quo se
passam no corpo animal nAo tern por flm senAo
destrulr a mntdrla, as plantas gosutn do prtvlle-

Klo de a fabrlcnr. Ele fol, lnconlestavelmente, o
crendor da qulmica, apesar dc se ter querido »d-

tlmamente, com a dcscoberta fcltu de alguns cor-
pus quimlcos, destrulr o principle por die enun-
clado de que na natureza nada se perde e nuda
ho cria, prindplo dsse da conscrvacAo da cncrgla
e dn mntdrla, ntd hojc mantldo em toda sua in-

tegrldado, em face dos nossos conhcelmentos clen-
tiflcos, que nAo o destrulrum.

Senium, n<; seu trabalho aparecldo em 180-1

— Jtecherees chlmlques *ur In vegetation trou-
xe grande luz uo estucio da absnrg&o dos dlsso-

lugAes sullnus dos vegetals. Ele fez scntlr a rela-

gao exlstente entre a composlgAu das clnzus dos
vegetals e a do solo.

No comAgo do seculo XIX Ignoravatn-se aln-
da, nas praties* agricolas, as descoberta* reecntc*

da qulmica.
!£’ o que se pAdo deduzir do predominlo da

tcorla unlca, atd 1860, deaconheccndo-se o papel
eusenelal dn sinteso das cdlulus vivas dn planta,
crcundo o complexo dc todus ns matdrlai orgAnl-
cas, A custa de olenientos simples retlrudos do
relno mineral. O ugrAnomo Timer, em sen tra-

balbo I’rinclpos raisolinos de I'agriculturc (1881)

dlz: "O humus A a parte eonstltulnte do solo. A
fecundldaclo de um terreno dependo Intelrumente
dAle; porque, se excetuar a Agua 6 a Unlca subs-
tline la que, uo solo, forneee uUmeuto As plantas.

Os adubos minerals operam unlcamente pela fa-

culdade que tern de favorecer A dccomposigAo."
V6-.sc iisstm que Thaer adotuvu u teorlu unlca.

NAo n6 Matneu Dombasle, como Payen, consi-

denivain tumbAin os adubos minerals como cor-
retlvos e fertlllzantes, e nAo como ullmento.

Em 1841, Liebig, com u suu notAvel, Clilmlca
I'lsiologm Vegetal, uiilleudu A agrleultura, (Ps-
tn'll a teorlu unlca uflrinando que "6 u natureza
exclusivamente quo oferece aos vegetals us prl-

inelrus fontes de alhnentagAo". NAo so torna pre-
elso eneareeer a contrlbu IgAo preclosu trazlda pela
teorlu mineral, do problemu da rcstltulgAo du fer-

tlltdude do solo qtiundo exgotado pelus colhettn*

No entunto, scrA Justo obsrcvur que Liebig, que-
rendo chumar para sun tcorla o papel cxcluslvo
dns matArias minerals na nllmentucAo das plan-
tns, se colocou lunge da verdnde.

A qulmica ugrlcola cxpcrlmcntou grande*
progresses, com Uousslngault fazendo ostudos clAs-
slcos no liiboratbrlo r cxpenAnclas dc campo, sA-
bro iillmcntngAo animal, fenAmcnos quimlcos da
vcgctngAo. composlcAo do solo, mcrcccndo, poi
sous trubiilhos. o cognome dc "Pal da Agrouo-
mlu": Pasteur, com suns notablllsslmas desco-
bertas sAbre mlcroblologla, trngou os rumos dc
pesqulzas e descobertns sAbre a qulmica btolAglca
do solo, das plantas e Industries agricolas de fer-
mcntncAo; DchAruln cstudou a clrculagfto c pei
dn de nltratos no solo; Cayon e Dupetlt, a desnl-
trlflcacAo; Muntz e Olrurd (1885-18801 reunlrnm
num trabalho de conjftnto, complctado por pcs-
qulzas paclcntcs, tudo quanto havia dc clAsslco
sAbre aduoos que cslAo cssa. dc cupltal ImportAn-
cla pura a ngronomla; Lawcs c Olbert, num
Irncnso labor, dlriglu durante 50 nnos, a cstagAo
experimental de Rothamsted; Hellrlegel c WU-
farth (18(18-1888) dcscobrlndo o azoto gazoso fi-
xado pelas lcgumlnosas c Berthelot, em 1885, a
flxnc&o inlcroblana do azoto pelo sdlo.

A zootecnlca 6 tambAm uma clencia nova. At6
o cornAgo do sAculo XIX, o gado era consldcrndo
como uin mal necessArio, destlnando-sc antes A
produgAo de cstrume c A produgfto de trabalho
segundo a conc-cpgAo de Matheu Dombasle e os
agrAnomos daquela 6poca. Em 1843, Oasparln fez
observar que ns explorncAes agricolas comprecndem
dols gAneros de produgAo; a produgAo vegetal e a
produgAo animal, uma c outra devendo ser condu-
zldos segundo os cnslnamentos da clAncia experi-
mental, mas iLsando obter-se o mator luco pos-
slvel .

Baudement, enenrregado de crlar a nova dou-
trlna, como professor do Institute AgronAmico do
Versailles, langa as bases de uma nova clAncia —
a zootecnlca. Ele faz ver que o animal em cxplo-
ragAo preclsa ser considerado, como umu ma-
quiuu Industrial, dundo came, lelte e trabalho,
cm trAca dos allmentos recebldos.

Llnneu, o grande botAnlco, que nos deu a
grande obra Specie* l'lantarum, como fruto de
dc seu genin crludor, surglu no sAculo XVIII, a
Ale se devendo a nomenclatqru blnomlu pura as
especles, atA hoje usadu. Plotro AndrAa Succardo,
professor de botAnica da Universtdade de PAdua,
fol o autor da mals vasta obra sAbre tungos, apa-
rccendo em 1862 o prlmelro volume do Sulloge
I'uugorutn,

Desde a mals remota untiguldade poude o
homem reconhecer o» efeitos danosos dos lnsetos,
prlncipalmente como transmlssores de molAstbis
uo homem. Entretanto, o caihpo da cntomologla
econAmica A recente, prlnclplamente cm suas
aullcacAcs A agrleultura.

Pixle-se dlzer que o lnteresse pela entomolo-
glu ugrlcola resultou do aumento dus populacAes
nrlando exigAncla na defesa econAmlca das plan-
tuQOes

.

Heglstra-se, como uma das prlmelras con-
qulstas da cntomologla econAmlca, o combate A
flloxera lui Europa pura a <lefe»n da vldelra.

Se, grugus A qulmica, grandes tAm sldos pro-
gressos du agrleultura. resta alnda tlrar todo pur-
tldo dus lescobei latas recentes das clAnclas blo-
glcas.

O melhorumento das piantic. A preocupacAo
tAo untigu do homem quanto a prApria ugrlcul-
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turn. O rcgUtro mats antlgo do plantas, Interna -

clonttlmonto prcservados polos suns qunltdaflcs

superlorex, 6 cncontrado. scgundo Darwin, na
antlgu cnclclopAdla clilnesa, traduzlda polos Jr-

sultas, no sAculo XVT1I. Utillsavam-sc as molho-
rcs plantas o scmentcs para propagagAo. 8cgun-
Uo Fruwlrth a hlbrldagAo era proticada nos tem-
pos antlgo,, na China, com vArlas Ilorcs; na ItA-

11a, durante o ImpArio Romano, com as rosas, c

no sAculo XVII, na Holanda, com as tullpas; a

poltnlzugAo artificial fol mcnclnnadu por Teo-
phrasto conn c inlclo do cstudo da cultura das

plantas, Devc-sc aos florlstaa holandesos, cAle-

bres cm .uia:s fantasias, os trabalhos mats antlgos

para a produgAo do novas vartedades do plantas.

conqulstando renome mundlal as varledades nr

Jacintos. introduzidos nn Inglaterra desde 1590.

Os trabalhos slstemAtlcos para u creagio dc

plantas tlvcrnin lugnr na (iltlma metnde do sA-

culo XVIII. VArios foram os plonclros desso mo-
vimento; na Holanda, na SuAcla, nn Inglaterra

na Franca, nos Estados Unldos, na Alcmanlia, com
Baptiste, Van Mones, Krlght, Thas, Cooper, Pa-

trick, Scherreff, Frederic Hallct, secundados mals

tardc, por Mnrtln Hope Suton, I’lerr* Francois,

LAvAque dc Vllmorln c muitos outros. 86 cm 1BG5,

gragns as aplicagdes hortlcolns feltas por Mendel,

cujas lets bloldglcas foram rcvelndns cm 1900,

pelo holandes Dc Vries, stirglu a gcnctica. A Oe-
netlca odqulrlu mCtodos prdprios c pcrmllc co-

nheccr o Jogo i>erfelto da hcrcdllarledade c da

varlagno, pcrmltlndo-lhc nlcangnr o flm desejado

no melhoramcnto das plantas e dos animals, com
seguranga c economla.

Imrnso A alnda o campo a mt explorado

l>ela ciencia experimental, e a eln a humnnldnde
JA dove, cm nossos dlas, as malores cfnqulstos era

todas as esferns de conhcclmentos. Qulmlcos, fl-

slologlstos, botAnicos, entomologistas, Iltopatolo-

glstas, flslcos, agrdnomos, veterlnArtos. tAnt denn-
te de si vnstos domlnlos para pesqutzas e cstu-

dos, procurando desvendar os segredos da organi-

zugAo e desenvolvlmento dos seres vivos.

A verdade mnnda reconhecer que, se a agrlcul-

tura. fol, nos prlmeiros dlas da humanldnde, uni

melo de villa, constltul-se em verdadelra cxplorn-

g&o tecnlia e econbmlea objctlvando retirar do
solo os produtos destlnados ao homem da ma-
nelra a mals perfelta e vantajosa. Enquonto a In-

dAstrla se exerce em clrculo restrlto, obedeccndo
a processes deflnldos, a agrlcultura opera em ho-

rizon te.-. mals largos, com resultados nem sempre
certos. Ela career de conlrole que a economla
compete estabeleeer,

Oasparln deflnlu a agrlcultura como urns
elCncla, entretanto, podemoa conslderA-la como a

apllcugfto de multas clAnclas, que se ouxlllam.

Como diz L. Passy, "a agrlcultura A urn fato e

urn fato complexo, compondo-se de dots elemen-
to8, a terra e o homem. E' a terra que 6 cultivacia

® o homem A quern a cultlvu. A agrlcultura e o
esforgo do homem por tlrur do solo, on melhor, da
uaturezn, is elementos necessArlos 6 sua subsls-

tAncia." "A iigronomla procura a descoberta das
relacftes mrttua: entre os conheelmentos humanos
tlrados das dlversas clAnclas: geologla, pedologla,

botftnica. (oologia e rcononilu rural; ela deduz at

regras qtio devem guiar o agrloultor no cxerclcio
•I® sua profissAo ;ela tern, por flm. expltcur todoa
'** fendmenoa complexes da produg&o das malA-
rlas orgAnlcai vegetal* e animats; ela A que pfts

*> mugAo as causas e os efeltos lmediatos de todos
°s processes da tAonlca agricola, verlflcnndo-os

prla rxperlmentnc&o sctulo, por consegulntc, um
extudo vasto c drlicndo, do dominlo dos sAblos."

NAo sc p6dr npllcar A agrlcultura os solu-
coo.', maternal leas, niulto embora, regras bem con-
duzldns possum pcrmltlr solugOes provAvels. Jo-
gn-se.com todas as clAnclas naturals c socials; dal
porquo a dcfinlgAo dc Timer, consldcrando-a umu
profUsao tiara o cultlvador iigricoln. umn parte
para o agricultor, e umn clAncln para o ngrO-
nomo, JA n&o p6de scr admltldn. A agrlcultura
resulta da avoclagAo da ncAo do homem c da
forga da natureza.

O ngrflnomo scrA o profisslonnl que sc pro-
ocupa com as lets da produgAo vegetal e animal
c dos melos de apllcA-las do inodo nials pcrfelto
e econdmlco.

NAo 6 tnals o fruto da observagAo, ou ine-
lhor, nAo rcprc.scnla a prAtica transmit Ida dc gc-
rngao cm geragfto, scrA antes urn conjunto do er>.

nheclmentos humanos, n partlr prlnclpalmcnte de
mcado do sAculo XIX.

NAstcs clnquenta anos a produg&o agricola,
cxperlmcntou profundas modlficagbes provoenda
polos melos rApldos de comunlcagAo, varlando os *

processos de explorngAo com o mdo e o tempo,
isto 6, com o grAu de civUlzagAo e educagAo dos
povos e, bem n;..slm. com as circuit,stAnclas cllma-
tcrlcas, econOmlcns e pohticns dos difemntes
palses.

NAo nos faltatn expressdes dAsse pensamento:
6 urgente, urgenti&siino mestno, crcarmos n nossa
doutrlrm agrfcoln, e prppaando dento dcln nossos
pofisslonais, embora o tenhamos dc fazer com
modes! in e dentro de nossos posslbtlldades flnan-
ceiros, culdadando sArlamente das instltulgOes de
caratcr experimental.

NAo basta o casino dado na escola, quo ape-
nas fornecc certa soma de conheelmentos prAtl-
cos; ;.6 um lutgo tirocinia feito no laboratdrlo •
na observagAo dos fenOmenoa pas.sados cm nosso
meio serA capaz de facilitat a fonnngAo de es-
pecial!:, tas e a exploragAo econdmica dos recur-
sos agricolas do pais, Um cientlstn, na lntelrn
acegAo da palavrn, nAo se fArtno, hoje em dia.
com o gran dc denscnvolvimento alconcado pelo
espfrito lutniano, rnedlante umn especialIzagAo
npressada op mint vlagem ao estrangelro, mas,
slm num estAglo longo em umn escola ou esta-
gAo experimental. Esse titulo s6 se p6de con-
quistar atravAs longos anos de labor intense, tal u
complexidadc dos futores pecuHares A natureza
das questAeg agrondmlcas que, para secern lncor-
poradas A prAtica corrente de um dodo pals,
precisarAo revestlr-se de lndlspensAvel carAter
econAmlco. Para um bom especlollsta tornn-se ln-
dlspensAvel vocagAo e entuslosmo no tarefu Ue-
sempenhada

,

E‘ min ) 1

1

convlcgAo InabalAvel que, sem cut-

darmos da fotmagAo da doutrlna agronOmlca, com
grande decIsAo de Anlmo, nperfelgoando os nos»
sos produtos, precArla serA sempre a sltuagAo eco-
nmlca do, pals, como corolArlo 16glco dos inOto-
dos ngrlcolas etnpregudos.

De muito Itmott a observar nos resultados al-
cangedos pelo agricultor. cm setts csforgos ilo

culttvar a terra, nAo hA profisslonnl quo, acorn-
panhando a ttansforinagAo da tAcnieu agronO-
mlca do inttndo, ixi.-.sa delxnr de reconhecer que
a agrlcultura, cm todos os palses, prlnclp.ilmen
te nos novos, preclsa set- orlentadn, aperfclgoada e
inslhot uda por um trubulho de expurlin etttagAc
ronMnua que nropondo-se n fins econdmlcos, sc
inspire em niAtodos cientlflcos.
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Kol Justcimente coin o ndvento da eidirla ex-
perimental ((in' ;,e ru I’.uimi novo horlzoiuea pa-
ra n ngronomlu

.

K que ternon fclto cntrc n6s. cm materia tie

experiment,u$flo ugrleoln?

Rclntl/.linento nlntln pouco para uin pal", tin

extensAo tlo Brasil. Cnntendo ns condlg6o:i tie

melo.s mi mals dlvcrr.ns pain ns cxplorngOes rurals

86 nos Ultimas mum c, nmls recent nnente
com .1 crencfio do Centro Nn< loiml do Enslno c

Pesqulzas Agrondmlcas, hnvemos tie compreendci
n neccssldade do net slstematlzada n fexperlmen-
gfio ngrondmlcn. cm todo o pnls.

A lnvour.n cafeelra de SAo Paulo e ns explo-
it gfics ngrieolns constituent pndrAo de gldrln pa-
ra a agronomic nnelonnl. e l.sso re dove ,em gran-
de parte, .10 Institute AgronOmlco de Campinas,
n partlr dos notAvels estudos de Dntcrt; no reor-
gnnl/ar nqucle Instltuto. ultlmnmentc fol dccln-
rado quo o sen fim principal era o de “ procurer
determlnar r trae.ir as reKrnx rirntiflcns r ecu-

niimleas do cAdtgo da lavoura raelonnl paullsta",

F.‘ do Instltuto de Campinas que, alnda ho.te pro-
inanam todos os enslnamentos pain a ngrlcultu-
ra do SAo Paulo. No Instltuto AgronOmlco de
Campinas, como acontece coin os notavets rcsul-
tado.s obttdos com o roxsurglmento da cultura nl-

godoelro, ofetunm-sc todas ns lvcsllgagftes expe-
rlrncntnls agricolas; 6 a Ole que rpeorrem agri-
cultures c Industrials buscando oiler,tagAo e eon-
selhos

.

E cm relngAo A admtnlstracfto federal? NAo
tern o nsnunto escapade As cogltaqAes do Mlnis-
tArlo, entretunto nAo puderam Cases estabdecl-
mentos experimental* corrcsponder de modo com-
pleto c declslvo, no que tides sc tornava 16gleo
esperar, cin bcneficlo do poder ngrlcola do pals
l.sso por dols mollvos, principals: falta ,le cen-
tlnutdadc do dlregAo e tip ostablllzagAo, cm sun
legltlmar acopcAo, nos nssuntox afetos a Cssc.s esta-

boleclmentos. IIA a sallentar, subretudo, a falta de
conttnuldade do dlregAo, de rrcursos flnaneetros e

de especlalUtas.

Fcllzmente c. corn a crengAo do Centro Na»
elonul de Enslno e Pesqulzas AgronOmlcns, ie

tAvel renllzagAo governaniental, poderemos as-
slstlr a uma sistcmnUzagAo de pesqulzas ngronO-
micas no Brasil e A formacAo de vcrdadciros es-
pcclalistas.

Se os UJcnicos teem de salr da cliu.se dos agro-
notnos naclonals, tratemos de prepara-los, lndo
buscar no estrangelro algun.i pesqulzadores mas o
sejam de fato, podendo servlr de nossos tnestres.

Proeurnndo antes amparnr e estlmular o tm-
tialho agrleola do pals do que perturbA-lo com
medldas ou provldCnclas coercltlvas, a fung&o
mAxlma do MtnlstCrlo dn Agrltulturn, dal a sua
signlflcngAo nos destines do Brasil, serA a de In-
zer aqullo que eseapar A competeneln do parti-

cular, seja por exlglr mCtodo e tempo (como sAo
as cxperlncliis agricolas), seja nparelhamento tCc-

nleo, Incorporando-se A prAtlca corrente o resul-

tado das pesqulzas e experiencing. As estagdes
experlmentals nAo prectsarAo ser mullus, por de-
pendermos de montngem custosa e pcssoul tee-

nlco especlalizado; cm grande nUmero de casus,

os campos experlmentals, orlentados e subordl-
nadOH As e.tagfies experlmentals existentse e As
que se resolveram crear, resolverAo as primInis

necessldndes.
Ilaja vista o que acontece nos Estados Unidon

com u experlmeutngAu agrondmica. Ctida Es

tndo ou terrltdrlo po.v.ue sun estng&o iigronOmlca,
e, sob o ponto tie vista do recurso* flnanceiros «

de homens, sAo as melhorcs do mundo.
NAo hA quern de.sconhega hoje n cxtrnordlnA-

rla colnbornguo truzldn polns cstagdes experimen-
tal* no progre .so da clCnrln agronOmlrn nos Es-
tados Unltlos e. por consegulnte, no desenvolvi-
ment.o de suns fontes de rlquezn ngrlcola.

O n spec to flnnneelro tin qucstAo nAo A des-
prezlvel, convtndo cncnrA-lo multo sArlarnente,
por nAo prcsclndlr da colaborncAo das ndmml.v
trngflos estaduals.

Ao nosso MlnlstArlo da Agrlcultura cnbe a
clevnda pilasao de dlrlglr e orlcntar a cxperlmcn-
tngflo ngrlcola do pals, pols. sem ela, a agrlcultu-
ra tcrA cntrc n6s cxistdnclfl preeArla, conscrvan-
do sempro ameagadn a expnnsAo cconOmlca do
pnls.

Obxervn-se dla a din. se prepnrarem os po-
vos para a luta de concurrfncla, rcsldlndo uma
das principals nrmns. no auincnto c melhoramcn-
to da produgAo ngrlcola. no emprrgo do varledn-
des npcrfelgondas tie plnntns, • ementes scledlona-
das, niAtodos raclonats do prepnro do solo, adu-
bagAo, rotagAo de culturas, consegulndo rctlrar,
polo mats bn Ixo prego posslvel, grande soma dc
produtoi. numa mesma Area cultlvadn. sem con-
tudo exaurlr a fcrtllldnde do solo, devldo A de-
fortngAo das florestas.

"A Orgnnlzagfio dos Estados ,a vlda social c
a famllin, ns relngdes mOtuns do homens. as pro-
flssScs, a lndiVstrla, n arte e a ciAncIa, enflm.
tudo o que fuz o homem. o quo Olo 0, sAo devldus
unlcamente A clrcunstAncla de que [>ossue um cs-
tdmago c 6 submetldo n uma lei natural que obrl-
ga a consumlr dlrirlamcnte certa quantldnde de
allmentos, rffie deve rctlrar dn terra por sua atl-
vldnde e habllldade, atendendo a que a naturza
nfto oferece senAo uma quantldadc multo Insufl-
clcnte. E’ evldcnte que todas ns enusas influctn
do uma manclrn qualquer sObre esta lei natural,
seja dcsfnvorjwelmente, seja vnntajo.samcnte,
cxercem uma InfluOncla decisive sObre ns rela-
g6es tlo hetnem". (Les lols naturelles de 1‘agrl-
culture, Liebig),

A agronomln 6 fundamental A nossA exlstOn-
cla de povo Independente, desfrutando piipel dc
lnqucstlonavel preponderancla cntrc ns demals
nagfles do mundo, para o que bastard ter-se em
vista o exemplo da America do Norte.

Na agrlcultura, tem o Brasil n sua mclhor
fonte do rlqueza, o que vcm acontecendo dos
tempos colonials ate os nossos dins. JA dlzla Sully
que “os bens da terra sAo ns Unless rlquezas lnes-
gotAvels: tudo florcsce onde flon-.ee a agricul-
ture."

fmpondo-se culdnrmos de rnelhorar o tra-
bnlho do nosso ngrlcultor, respeltando o quo a
tradlgflo aconselha seja mantido, como fruto de
longu ndaptagAo no mglo, compete-nos nperfel-
goa-lo A luz dos enslnamentos dn modemn tAc-
nlca ngronAmlca, vnsnda em experiendas no nosso
prdprlo mclo ngrlcola.

Se 0 IncontrstAvel que o trnbalho nnOnlmo
de nosso ngrlcultor, dlremos mesmo do nosso ho-
mem do Interior, por vezes tfto mepo.seabudo, tem
sldo fator declslvo da clvillzngAo brasllelrn, u rl-

qiiezs, axri.o'a tlo Brasil so p .ilrr.i st-r askegurada,
no ilominlo lernlro da produgAo, torn os eslahele-
elmentos experlinentuls.

A nossa doutrlnn agrleola serA frutai do tra-
balho experimental, longo e perseverante, e de-
pended do ngrdnomo brndleiro.

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17
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A PASTA DA AGRICULTURA
TEM NOVO TITULAR

Yiomcado- o- Yloaaii 9u£ho, Tt'iedide.rvU da

dlociedade AuKiEiadala da Ay'iicuttu'ia

de TUsutantfruco

() Presidente da Rcpiiblica assinou dc-

crcto conccdendo exoneraqao ao sr. Daniel

de Carvalho do cargo de ministro da Agri-

cultura c nomeando jxira o substituir o se-

nador Novais Filho.

Os deputados Arruda Camara, Cosla

Porto, Joao Cledfas, Lima Cavalcanti, Gil-

herto Freyre e Aide Sampaio dirigiram, cn-

tao, ao Presidente Dutra o seguintc tele-

grama :

“Felieitamos V. Excia. pelo ato da
accrtada eseolha do senador Novais Filho

para ministro da Agricultnra. A nomea-
Cao Jesse ilustre pernambneano para tiio

alias (imcjoes (pie certamentc ira hon.rar,

pcias <|ualidades de tpte e portador, consti-

tiie motivo de justa alegria para todo per-

namhucauo ,

"

A I Pretoria da Sociedade Naciona! de

Agricultnra, ao tomar conhecimento do
ato presidential, nomeou uma comissao de

sens diretores para assistir a posse do novo
ministro, e telegrafou ao Sr. Presidente

da Repiibliea, e ao novo titular, nos seguiu-

tes termos:

"(iencral Eurico Caspar Dutra 1)1).

Presidente Republic;* Rio de Janeiro
Nome Diretoria Soeiedade National

Agricultnra e no men prdprio felicito vos-
sencia acerto eseolha ilustre senador No-
'ais Filho pasta Agricultnra pt Trata.se
bdinio represent ante classe rural I’residen-
*e Sociedade Auxiliadora \gricultura Per.
••amhuco vg mais autiga Associa^fio Agri
°ola Pais e agricultor podera assim pres-

tar Cloverito Vosseneia inestimnvel cola

r

MinUtro Antonio do Novnii Filho

horacao pt . Samla^des Respeitosas,
— Arthur Torres Filho Presidente.”

"Senador Novais Filho Senado Fe
deral - Rio de Janeiro Men prdprio

Home <• no da Diretoria Sociedade Natio-
nal Agricultnra congratulo-me ilustre pa-
tricio sua nomeatjAo pasta Agricultnra tera

assim sua direr. io legitimo representanle
i la >e rural coino laviador e Presidente

tradicional Sociedade Attxiliadorn Agricul-

tnra Pernambuco, S;tudtu;des uteuciosas.

Arthur Torres Filho, Presidente,”
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Ensino Agrario Ambulante
no Estado de Minas Gerais

Engcnheiro-Agronomo

GERALDO GOULART DA StLVEIRA

Professor xJo E. H. W. B.

E' prociso Incentiyor, cada vc x mais, a expansda
do ensino agrifola sob tddas os formas e modolida-
dcs.

Aldm dos cscola-; profissionals agricolas man-
lidas polos Podcrcs Publlcos tals como as Escolas do
Iniciagdo Agricola, Escolos Agricolos o Escoln. Agro-
tdcnicas do Govfirno Federal, muitos modalldadcs de
Fscolos mantldas pelos Governos Esladuais o Muni-
cipals, Escolas monfidas por entidades do class©

como o Escola do Horticulture Wcncesldo Bello, da
Socicdadc Nacional do Agrlcultura precisamos ainda:

a) de escolos prlmdrias rurais onde o ensino aa
agricultura constitua umo de suos otlvido-

dcs, como os Escolos Tlplcos Rurais do Es-

tado do Rio e do Distrito Federal;

b) dos Clubes Agricolas Escolorcs dos quols ja

funclonam mais do 1.500 em todo o pols,

c) de Cursos Prdtieos, como os mantidos pela
Socledade Nacional de Agricultura e pela
Fundagdo Getullo Vargas,

d) de Cursos do Treinamcnto Agricola como os
da C.B.A.R.;

o) de Cursos Avulsos e de Extensdo, como os
da Universidade Rural;

f) de Semanas Rgrallstas, como as do S.E.A V,
e do S.I.A.;

g) de Semanas de Faxendelros, como os ctu

E.S.A V., da U.R., etc.;

h) de Missies Agricolas como as que seroo
promovidas pelo Mlnisterio da Agriculturq
com o Ministdrio da Educagau.

Em recente vlagem de estudos ao Estado de
Minas Gerais, onde tivemos a oportunidade de ano-
bsar, com detalhes o Plano de Rccuperagdo Econd-
mica e Fomento da Produgao all em vigor, desde
194/, pudemos verlficar o que de util vem proper*
clonando ao homem rural mineiro, o Ensino Agrdrio
Ambulante.

0 Plano de Recuperagdo Econdmica e FomenU,
da Produgao previ o desenvolvlmento do Ensino
Agrdrio Ambulante, jd introduxido no Estado, em
pequena escalo, ha vlnte e um anos

De aefirdo com o Plano, sdo objetlvos do to-
slno Agrdrio Ambulante:

a) procurar alcangar todos os habitantes do
campo, adotando medidas que interessern

mesmo a vlda domdstico do trabalhador ru*
ral;

b) crlar uma mentalidade samtdrla, difundlnrtu

nogoes de higlenc e melos de preservagdo
contra doengas;

c) eduear e Instruir o produfor e seus filhos,

preparando dstes para um trobalho mol-,

eficiente;

d) melhornr o ambiente social das fo/endas,
posslbilitando mais conforto e melhores con-
dlgoes de vida;

<•) elevar o indlce da produtlvidade do troba-
Ibodor, oumentondo e raclnnoli/ando u gio-
dugflo;

a) um agrdnomo e um vetcrindrlo que orlon
tarn os agrlcultotes sdbre os mais variados
problcmas de agricultura e de ossistfneia
veterindria aos rebanhos. O agrdnomo e o
veterindrlo rcolixom palcstras, resolvem co-
sos concretos nas foxendas, orlentom os tra-

balhos agricolas, promovem a vocinogdo dos
rebanhos, etc., enfim, procuram resolver,

orlentando o» faxendelros e criadores sdbre
os mais prementes problemas com que 4les

se defrontam, possibilitando, assim, a ra*
cionalixagdo dos trobolhos agro-pecudrios;

b) um mddico e um enfermelro que prestom a
indispcnsdvel ossistencia ao homem rural,

ntendendo ds consultas que Ihes sdo feitos,

examlnondo e medicando os enfermos, di -

Iribuindo medicomentos, etc,;
' c) um clnemotogroflsta que se incumbe da exl-

(

bigdo de filmos educativos sdbre ossuntos
agricolas, veferinarios, de higlene, etc., pro*
curondo assim, pela educagdo visual, me-
Ihorar as condigoes de trabalho e de higlene

da populagdo rural.

Compete olndo aos comboios de Ensino Agrd-
rlo Ambulante, a venda, pelo prego de custo, de
ferramentas e mdquinas necessdrias aos trabalhos

agricolas.

F.m edrea de dais anas, jd reallxaram os cam*
boles ;

a) cinquenta e cinco viogens, abrangendo, in-

clusive, os mais afastadas regides do Esta-

do, sendo 10 viagens ao Norte, 7 ao Sul,

<3 a Leste, 10 a Oeste e 15 d Regiao Cen-
tral

Em essas viagens, atlngiram os combol';?

236 dos 316 Munlcipius do Estado e per-

cprrerom 638 localidades diversas;

b) mil cento e ses-enta e Ir6s palcstras tic

nicos

;

c) oltocentas e vlnte e cinco pro|egdes de (li-

mes educativos;

d) seis mil setecenlos e trmta e cinco consul-

tas ogron6micas;
e) -.etc mil duxenfos e cinquenta e duos r.on-

ullos vcteriridrias;
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l) ccnlo o trinto e tris mil cento c tfinta c

uma conuillo-, medicos;

g) dislribuicdo Jo milhotes de medicamentos
obrangendo sctcnta c seto varicdodcs dife-

rentos dc rcmidios,
h) vendidas novenla c duos mil trc/entos c sote

enxadat.

Dentrc oj mcdicamontgs distribuidos, o foram
rm molor quontidade:

o) oralcn (27.400 comprimidos);
b) anquilostomlna (629.000 dtdgcas);
c) hepaglobina (1.539.000 drdgeal).

Conforme so verifica, o probloma mdxlmo do
Interior ainda 4 o do soudc do homom rural, tanto
ouc cm 147.118 consulfos:

a) 7.252 forom s6bro vcterindria, b,to 6,

4.92%;
b) 6 735 (oram s6bro ossuntos ogricolas, into

,
4, 4,57%;

c) 133.131 (oram lipic coivtultos mcdiccr,

tsto 4, 90,5 1 %

.

Oxala, continui coda vez mais ompliado c do- ‘

<Qdo de maiorcs recursos o Eniino Agrdrio Ambu-
lon*o no Estado de Minos Gerais, pois os resultados

id obtidos dlzcm bem do quanto de util e educotivo
se pode conseguir /unto ds populates rurais quc
mats do que outra coisa qualquer estdo n»cessitand<

dc ossistencio m6dico e edcodonal paro quo pos-
som recebcr o assist4ncia social mois ompla que pro

ciso otingir o homem do compo, — o andnimo cons-

butor do nossa grandeza econ6mieo

SEMENTES
i lorl aliens, Flores, Klorcslais,

1 .ogimiinosnsi I'orragcirns, etc,

Alta s'ck’cqfio v gcrtninaqSo

comprovada

Ferramentas e Apetrechos
Polvilhadeiras — Insecticidas

Artigos Aptcolas Adubos
Livros Agricolas, «tc.

Pcqam catalogo gratis

DIERBERGER AGRO
COMERCIAL LTDA.

RUA LIBERO BADARO’, 499-501

Caixa postal 458

S. l’AULO

CIMENTO NEVECEM
Aprescnta nito cores dife-

nuitcs para phi turn <lt* sua
c.Asa, tornaiulo-a ; litnpa, da-

rn e higirniea,

Drcnrativn r iniper-

mcaliili/ante. ,

K' lava vu 1 ; nau dc-nasca,

nan isfurtla ticin ilcspcga.

Aumcnta o rcflvxo do In/.

litforinaijoes diretas com us

agontes cxdusivos

•V.m
/ - *

» m - rw-jr

.J-

ri

WILSON, SONS & COMPANY, LIMITED
AVENIDA RIO BRANCO N.° 35/37 — TEL. : 23-5988

UM LRODUTO DA

THE CEMENT MARKETING CO., LTD. LONDRES
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O cooperativismo, o conceito de lucro

e o petroleo, anteporta das guerras . .

.

Par PABIO I.V7. Fll.HO

Tivcmo* opurtunidade, am oulro trabulhn,

do ncontuar ntgumu* dun cnrncteristicns mnis tele-

vuntox <tn teoria cooperative

.

Nuncn sorii domnl* insistir nolo*.

Jo frisAmos nSsirn coma n tornado do Hus-
tillio slmbollzou, porn n Humimidade, um novo cl-

clo histArico, lomhrn o orradicnipio dot privilAgto*

feudal* o u declnrnrfio do* direitos do bomem, a

cooperative Constilui o inurco inicinl do um novo
ciclo OConAmico. r »tmh
dan tidafot'H CConAmicas, quo pnssariio a rcnlizar w
mini piano do mi'ituo entendimento o ii In/ de
principio* quo colocnm acimn do tudo a dignidnde
da p«*«oa humnno . Estabolocondo como fim filtl-

mo o principio nuclear da *ati*fac<io do* necessidn-

dvs humanas quo nao o lucro, o distribuindo annul-

monte an lobrnt do exercicio social na proportion dm
operates realizadus c nao nu propor^uo do capi-

tal, o cooperativismo introdu/iu no cuinpo oconomi-
co um sistema quo assume a* properties do umn
vordadoirn rovoliuTto, como bent o acontuou Oide,
do v«2 quo A o osfArfo quo so recomponso o nao o
capital, rovertondo ns sobro* not preprint consu-

midoros o nan no* intermediArins, o (pie constltul

umn rool diminution no custo das utilidndos o a

fomunpio do fundos parn o futuro, num objotivo do
completa omancipaqao, por enfeixar, nas mao* do*

consumidoros, todo o ciclo do processo economico.

Cria o cooperativismo, nstim, umn nova sltun-

cuo cm quo o* consumidoros silo colocados ii fr.nitc

dot scut preprint dostinos, a testa da administrn

run das cnuins. Estabelcce um justo equllibrio outre

o processo oconAmico e o processo social, regulando

a produ^uo na conformidado dus necessidades pro-

vistas. evitando tanto quanto postivel os desnivels

clAssicot entro a prndurao detcontroloda e o con-

sumo desorganizado. Disciplina a um e a outrn,

utingindo tua ut;uo solidarin a esfera da educofSo o

a do onsino, a du usslstencia social e a do intercam-

bio internacional cm bases du mutua comproensuo.

Tendo por finalidade prestar services, servir

melhor, sum espirlto de lucro, que deseja abolir,

possul o rooperativismo tods* as virludes para n

smubelocimonto do umu progressiva ordem cconomi-

<u cm que, visando no justo prefo, possum os con-

sumidorui trlar um padrflo do vida malt elevadn,

o arculmiicur unia ordem social mois equitutivu e

bumuua, a economiu social estruturada cooperative-

mento

.

1 la tempos fe/ transcodentes decluracoes

um bomem que e considerado, nos Ksladoa Uni
dos, como um dot cinco cidaduo* iaiapicn mats ca-

potes em questfies econAmlcat e socials, o Sr. Ho-
ward A. Cnwden. - - E‘ Ale, utualmente, iircsidente

tlu '‘Consumers Cooperative Association", tie North
Kansas CitA, Missuri, umu tlus matures empreta*
u qua! uburca todo* os ramot do cooi>erativismo, dus-

de o consumo ate A producuo, incluindo o petrAleo

K’ cle constuntumente solicitudo por todo* os

Arguns publico* estudunidenses puru que Ibes de suit

preciosa colabol ut;ao . Pertenceu BO alto consolbo
quo controtuva o petrAleo para fins de guerra (“Pe-

troleum Industr& War Council); preside uo Comite
da Keconstrucuo Cooperative Internacional tin I.iga

Coopctativa do* Estado* Unidos, do que A vice-pre-
sidente (e provAvol futuro presidente da Alinncn
Coopcrativa Internacional): A dirotor do Conselho
National da Fcdoracuo do Coopcrativa* Agricolas
(‘ National Council of Formers Cooperatives), etc.

E‘ Cowden possuldor, na opiniiio geral, de lima
capucidnde do organi/afiio quo ruia jtelo geniulida

de, bomem da etlirpe intoloctual desses "brains" que
ajuduram n ganhnr n guerra o possibilituram o nd-
vento du era ntAmirn . Homens tom burocrotismos
ancminnto* . E\ pois, com Wnrhnito, um dos Mide-
re* do mnior projecuo no conArio cooperatlvista mun-
.lial

.

Estando cle recentemente em Londres como
dolegodo da America do Norte, a Conferencia Coo
perutivu Mundial organizada pela Alianca Coupein

tivu Internacional, declarou aos jornais londrinos
quo, segundo a opiniiio de todot os dolegados dessn
Conferoncia, o movimento cooperative tern virtudos

que poderuo, melhor que qualquor outrn sistema,

proporcionar ao povo, (esse eterno iludido e espo-

liado) at coutas de que nocossitn, do vex que subs-

titui o esplrito do lucro, tra(o marcante da moderna
economia mercantalista, ossencia do fenomono ca-

pitulistn, pela pmtnqna do service.

A dolugucuo americana, que encarnava, tiutia

por objotivos centrai* o intercumbio de Servians e
de mercadorias entre os cooperativas do* diferentos
pulses, parn o que dovoria exittir um duplo e mu-
tuo sistema do comArcio ontre a* nacoes, porquunto
muitu* exittem que sA poderuo pugar em merrudo-
rias e services os utilidndex de que precitam.

Alude ele lit possibilidades de formacuo do umn
Coopcrativa Internacional de PetrAleo. Acentun o
quo so vom reali/ando nos Estados em tao impor-
tanto domlniu. Lu ju exittem nove cooperativas re-

gional* de petrAleo com onze petrolarias, que pro-
duzem 60.000 barris diArios de petrAleo cr(i e dois
milboes de galoot de petroleo refinado e possuem
milhares do quilometro* de oleodutos e um perfeito
sistema de distrlbuit;ao

.

A ideia biisica dele A a organiza^uo da umn
cooperative Internacional cujos associado* seriam as

cooperative* de vArios paisas e as cooperativas lo-

cals dos Estados Unidos. Teriu elu seus proprins
campos de petrAleo e petrolarias, e venderia i-sse car-

hurante em bases de serWfo que nuo de lucro, ca-
racteristica basilar do sistema cooperativo

.

E tudo dentro dot principio* cooperativista* uni-
versal*; voto singular; distribuicuo de sobras nu pro
por?So dus compras; contrirle democrAtico, ot.

Considera itso o primeiro e fecurido passo para
se libertarem o* consumidores, especialmente uque-
les du Europe esborcelada e faininta, noste tAtrito e
ineAitAvel upoa guerru, do guante escravizunte du
comercio capitalista petroleiro de base monopolisti-
ca, anteportu dus guerra*.

I’ara que Atse piano, de tSo grande repercussao,
nao fique nu Arbita umbrosa do visionarismo, ou nSo
se etbarranda contra os conbecidos ardis do mar-
cantilismo onimodo e onipotente, mister se tornu
que a* nacoes cumpram bonestamente u Carla do
Atlantlco, criundo, assim, um ciimu de ronfiancu:
ocesto de todot os paitet, grande* e pequunos, ao
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gozo de iguoi* diroitoa e <in mntfirin* prima* ilo

mundo qua *ejam neceaafiria* ft nun prosparidnde

oconfimica

.

Propfie a organlzncfio da umn Comiaafto Mun-
dial da Patr61ao, dcntro da O. N. U. pnrn di*trl-

buigao do pctr6loo do mundo n lodo« o» pn!»e*, afi-

fire hi} do cquidade.

Km taco do admbrio c proaaago aapetftculo daa

atuaia compoti^oea no palco intornaeional, o qua a«U»

princlpalmonto, ft bagomonia merer da ponne ou dn

patento fi quo an grande* nnijoc* vencodora* viaam,

ronaarvn^uo deaaa moln mftgicn (pare brave* tem-
po*, o podar ntoinico. . o potrfileo. . .

Oiante dcaau inglfirin porfia e dcain menlnli-

dado, 6 poiaivel quo liomon* da catntura intelectual
a moral do Cowden Co todo* nfil, cooperativUtaa,
qua apoiamoi, n6* deaia banda do AtlAntico, por-

tancanto* n eaaa "rain cfiamica” a quo alude Jose

Vnsconcolos hcrdeira do* vnloro* cultural* da Euro-
pe ...

)

pa**em per pobrea banazolas idealista* am
permnnento eatado onirlco...

Mai, pnrn n frento A quo aa candnha, como
aeentuftmoa am llvro roconto. Impertorritnmente
para a frento. .

.

Muito* outroa tambem paaaaram por louco* ou
utfiplcoe, cites modalidada* do loucoa... Fourier,

antro files, como Owen ... A* companhiaa sao bonro-

aa*.

O* 28 Tecelfies do Rochdale, fundadore* do

cooperativiamo moderno, tambem ubriram. era 1844,

no Boco do Sapo, cm Loncftatrln (Ingla terra) a pri-

moira terida cooperativa dcbaixo do laracha* mor-

dentos . .

.

Hoje, o cooperativUmo congrega o maia do 400

nullifies do pesaoaa, cm efiren de 800.000 coopera-

tivoa, c poasul realixarfio* economicas, moral* e *o-

cioi* quo assombrnm o* mai* cfiptico*. . . Cem nno*

de experifincin . .

.

EXIJA SEMPRE
A PIJRISS1MA

FARINHA DE TRIG0

cm snquinhos de celofanc dc 1 quilo

MARILU
I ’AKA PASTELARIA5,
DOCKS, MASSAS E OS
MAIS DELICADOii KINS

(LUNA RIOS

DM PRODUTO DO

MOINHO GUANARARA

DIANDA, LOPES, & CIA LTDA

RUA BUENOS AIRES, 48-4 and.

’I KLEE. : 2.M<>50 (Kanwis)

PA IA UtM StKVIR COM AtSISTfNCIA TfCNICA

G. BORGHOFF & Clfl.
Rio da Janeiro - Rua RUdiuelo, 943 - Fone 4'-3790 - (. P. 619

Slo Paulo - Av. Gal. 0. da Sll elra, 63 • Fone 51-6980

lelctjramat • "Borgmagrcto" • Rio ou S. Pau o

VENN
SEVERiN

DIESEL

Fstadonarlos,

Maritlmoi e

Grupot

Diesel Eldtrltos

Modalos da

95 A 300 HP, EM 300 E 750 ROTATES POR MINUTO.

Mdximo durobllldoda o mlnimo cuito do n)onutan{0o

OFERECEMOS ESTUDOS E PROJETOS SEM COMPROMIS5

A i»f ftntim Rfdiiu p«rm«n«nU Ml

motor, i urn tunnonam*nlo.

•ufro* moloui •

• rupoi-MraWorci, parm qualquar

potirtela.
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CONSIDERAC0ES sobre o
CRODITO AGRICOLA NO BRASIL

No Uruail, como no* domnis pulses, into foi fu-

cil ii implnntnfiio do cridito iigricoln, om buses ra-

cionain, tendo (do »ido, por inCimoni* vwm, poster-

Kudo polo* uutoridndo* quo, inju*tmnonlo, o proto

rium am bonoficio do Comorcio o do Induslriu.

Sorin nb»urdo udmitir niio tor luivido crodito

puru a lavouru imto* do advanto du Curtoiru Agri-

colu o Industrial do Bnnco do Brasil.

Vidioao instrumanto du produo.io, ble oru total-

monte o continue n »or, om grande purta, distri-

buido polo* comorcianto* quo vondom a praxo o ge-

rulmento *o cobrum em ospiicio, gunbutido na mor-

cadoria quo vondom e na morcadoriu quo comprum,
reputando uquolu polo moior prot;o porquo corro o

ri«co o fu/ favor, o o*tn polo menor valor, porquo

oHtnbideco o voncimonto do* *eu* crodito* para a

bpocn du *afrn quundo u grando ofortu por »i mes-

ma, apoiuda poln* manobra* bulxistas, provoca u

bn i xu do* proem,

Preitaram »ont duvidn, <• continuum prestun-

do, um grande servito a Nneuo, meimn oxpforando

a clusso quo niio tlnhu umpuro, o qua niio *oubo

uiiir-»o puru fortnlocer-*o . Enriquocorum a custu do

pouco quo dovoria sobrnr pnrn quo o fa/ondeiro

*o omuncipasso, o fundurum com o esforto altioio

o monopolio do dinhoiro. Com tul avlde/ *o hou-

voram, quo niio puderom discernlr ontro u vuntu-

Kom do vivor om roRimom *lmbibtico, quo permiti-

rin a prosporidada do todo», o a desvsntugem ilo

vivor como purusitns cauiando u sobrevivenria do

um ii custa da derrocuda do outro*

.

A criuffio do um organlsmo uutonomo espeda-

li/udo — a Bnnco Rural * foi naturalmonto o quo

ocorreu uo» mui* ufoito* ii comploxidade do Crodi-

to Agricola, mu* razoes ponderavei* do vurius or-

don», deram Runho do causu a criacno •peon* do

lint npondice uo Bunco do Bruxil *ob u denorniiui-

Cuo da Carteiru do Crodito Agricolu e Indii*triul,

tondo por finulidude financiar u lavouru, n pecua

rlu o u imhistria, conforme ro/u o *eu artiRo 1.",

nn loi n.° 454. do 9-7-37, transcrlto n seguii

:

"A Cartoiru do Crodito Agiicala e Indus-

trial, inatituidu com o objotivo do fonnmlui o

incremento da riquo/u nacionul, pteatnrft assis-

tbnein finuncoira dirota a agricultuii. a pecuA-

rie u us industries".

Ease memorAvel deapuclio govcrimmental do 9

do julho do 1937, i>odo »or consldorodn mno u i»-

dru fundamental do omanclpucuo du lavoura Be

futo, u oprossuo sob u quul viviam asfixiadox os lu-

vrudoro* bent »e pddo uvuliur pelu vordndtir t uvn-

lanclie do propostus do omprestiiW.s Hcobidus do

todol o* recanto* do Brasil

K' I, ustunt o oxpresaivo o numoro do omprt sti-

moa e o »eu valor tomudoa du*do a futnUtuu du

Curtoiru, assim A quo, ate* uto bojo forum fi-ito*

141.412 contruto* no valor do Cr$

19.9.15.215.229,00 do* quui. 110.258 reprmoiitnu

Arthur Olterlnndcr TibAu

Axiiatonto TAcnlco du Secipio de
ScRiirunva Nacionul do Ministe-

,

rio da Agriculturu.

do o valor totul do Cr$ 14.820.035.351,20 forum
liquidado* ate 31-12-48, rostando "om »or" nn mo*,
mu ilutn 31.154 oporacocs na importAnciu do CrS
5. 115.179.877,80.

O volume do* negAcias du Cartoiru om 10 unos
do Iitividude permits nprecinr de quanto foi aumen-
tado o patrimonio financeiro dos ngricultorei, ...

consequcntamonto, do quanto *e onriquocou a pro
priu Nuciio. Niio monos nquinhoado* tariam »ido o»
comorcianto* o industrinis quo tlvornm o» sou* r.
gocio* uumontodos poln ntuior ubundiincia de mn-
teria* primus o mni* elevuda capacidado aquisitiv.i
dos agricultoros . Niio oxageruriumot so compu-
laimmoi esse onriquecimentu gornl om mui* do
100' abbro o capital invostido nos emprestimos *u
prncitudos

.

Contidorando-so as vicissitudes u quo eatilo su-
joitoa os atividudoa agricola*, a rigidez do pra/o
Mimpro constituiu motivos do

.
grande* apreensbe*

para o* luvradoros e criadoro* o, muitas vezes, n
causa do liquid-icons dexnstroiux, dovido n inoponu-
nidadu do venda dos sous produto* ou u insuficien-
cin de colboitas. A flexibilidude do voncimonto de
obrigacoes deve ser umu das caracteristicas vigo-
runtes, em todos os regulamentos do crAdito agri-
cola, mn* por contrariarom u* normal bancArpi* em
uso, e*aa conveniencia tern sido sempre oxcluida fi-

cando ao urbitrio do bunqueiro ou do* sens agon
to*. K**n obstmada intronsigencia, tom aido niio

raro, a causa do dosespero dos agricultures, mar fe-

lismento tul tnvntalidade ferrenhu vein send, no*
pouco* amaciuda como veremo* trnis adiunto

Km seguidu uo pruzo, os juios auo a qiioalu..
muis debutidu, Niio pode haver compsrac.io entro
ns possibilidade* do comorcio e d i Industrie e a*
du ugriculturu. Knquanto nuquole* o orAdito, a umu
taxu fixu por ano, so roprodu/ >u s» iapit*Iua vn
ria* vezea, nn ugriculturu. por viu de regru, u pio-
du^uo corrospondente a um emprbatimo u.c.trlo pra-
/o, ad A upurAvel uma tinicu v*z, onernudo a rustp
do piudii(Ao muito mol* peaadumentt) quo no roao
do comorcio omle o cupitul 6 r-eimltolsevel tada vn/
quo u mercadoria A vendida. ou na iudiistriu om quo.
da entrada da mutoriu primu uo produto itrsbado,
medeiam apenas alggna diaa pormltindo igualmen-
te o roembolao tuntua vezes quanta] u produ^eo no
tru no mercado.

Dai a convonlencia de serem os juros substou-
riulmentc muis baixos quundo o credito a« deitinu
u operat'd*** agricolas o u necossidade de interferun-

cia do modulus compulsdrias cupu/e* do eatabelecnr
o necossArio fluxo de capital puru u lavoura

A Curteiia do Crodito Agiicola e*lu cobrnndo
o juro <to 7‘ exclusive dospesu* ilo procossumnn-
to o fisrulizatAo, modicidude upenu* upuronle p. *t-

que o* doi* ultimo* item, olevum so no mininto
n 10“

.

A fiaculizut’Uo da uplicut'uo do crodito tom dado
motivo a quoixoa, mu* ealus, dudu u nutiireza du
inatituit’do diatribuidoru, auo ulisolutumento infun
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dctdas, poll, nn fuse ntual, ©m qu© ot eftduatros *i»o

uindn imporfcitot, onta medida ucnutcladorn v nuo
»u indisp©n»nv©l Como duplumonte bantfica © real*

monte ©vita o instintivo ahuso no amprogo do cr£-

dito, o cm rmiitos catos ©vita o malburato da huh

nplica^ao

.

A administrate da CnrU'irn hitoti a principio
com dificuldades tubstnnctnis no quo •*© rifurv a

part© tocnicn propriamente, quor do pcttonl inter*

no quor do» fiscni* n nvalindoret, justomente por to

(Tatar do umn modulidude do credito que envoivia
ntividadoi completnmanto oxtrunliui it* quo habi-
tual me* nto ©ram tratudas polo Banco do Brasil. A
medida ©ntrotanto qu© oporavam foram adquinndo
»i necossariu praticn © inelhor conliocimento np,ro-p©

cuario, familiar izando-s© com os sous hAbitni e a

condutn dot client©*. Kssn ambient. »<;/*«> honeficu
v©m aondo cotiboguida nosso lapse dr 1C mo* du-
rante os email vom aondo feito o levari
tamanto dat dispombilid idi * rudustrai* dot tumu
doret rurait. Ot result ido* dtiiw t. special mjt;uo nno
so fixornm esporar, attim 6 quo hoja ns opera^oot
in t© fazom, ©m boa proport;jo# baaeada no . dito

pesnoul, praticn quo duvidn facilitn extraordi-

nnriamont© at operates . Esso longn .Ontario com
u ngricultor, permit iu a formncuo do melhor ;uiiO o

respeito das sums aptidoes o cornin'. i, h©ndo tJosfei-

**j attim o 1 alien do mau client© quo Iho ora injus-

tamonto imputndo.

Q quadro d© fiscuis tern hide nolhoivido, at ndo
recentemente admitidot tomontc proli- .ionnn d©
ogronomia e de veteriiuiriu e o corpn do avaliudo-
•i't tom lambom evoluidu nn medida do possivel

.

Ot resultadot obtidoi com u medid i quo re?trin-

giu aot profissionais do agronmniu o de veterinaiia

conform aot trabalhudores dn Cunoiri major tegu-

run^a o niaior eficioncin.

O movimonto ulcan^adu jxda Carteiru de Cro-
dito Agricola durante rises 10 anos de *un to.it-

tenciu se dosonvolveu de t u I muneira qu» o volume
de negociot to avantajou do nun to uo do qualquer
das outrai dope ndencias do Banco do Brasil ©, tal-
vex tenhtt tido superior uo do qualquer outro ban-
co brasileiro, envolvendo lal soma tie rosponsubili-
dados, qua nuo so justificariu qualquer delonga nn
criacuo do Banco Rural Uiosileiro, uutonomo com
n teu proprio capital e djreruo e oigini/iuuo inde-
pendentes. As dificuldades apontadu* too a cons*
titui^ao do teu fuudo do movimonto e a organi/a-

Coo das suut uguiicia* e lospocfivo pestoal. De fate,

sao dificuldades nuo pequenut, mm que precisam
ser removidat, e paru consegui-lo e noiessario t|ue

etforv’os nease sentido sejam feitot e que seja tludo

inido a mm toluguo.

No qua ae refere a Oi gaiii/ut^ao do Banco eirt si

inesma, o pr6prio ucervo da Cartoira de Credito
Agricola e lndutirial do Banco do Biasil podoria

servir de fulcrum para copat itu bio, inclusive o teu

I>e ssou I quo pussaria u pei lencer-llio
. Para evitai

que liouvease quulquer deacontentamento, o ten re-

gulamento poderia ter identlco uo do Banco do
Brasil, asteguiando iguais diieitos ant funciouaiion

Rstet teiiani a vuntagem de passuiern u }>ertencui-

u uni Banco em cujo quadro de funcionarios buv«>*

riarn iineusus possibllidudet de acessn e pnrtanto do
fa/er carreiru rnuito mais rapidumente.

Paru distnlmicao do rredito seriu iidcialmen-
te contr utada corn o propiio Bunco do Biasil que
nmnterla nas sues agencies u utual Carteiru de Cn
dito Agiicola. utruves das quuit uteuderiu aot ugri-

cultures Htiveria aindu a possibilidade de serein

contratados os servi^rit de nnttos bancos parttcula-
res onde nuo houvesse agenda dg Bunco dn Brasil,

A medidt qu«« o Banco Rural fosse firtrmndo

f.N »uu« diretricoi © quo o movimonto frrtso so am*
plinndo. ir so-ium criando ogencioi indopendontes,

aprovoitando o proprio pettoal da cartoira das

figendaa do Banco do Brasil onde operassom, bom
Como do quo fosse tondo troinado paralolamonto ao

tospnvolvimamo do Banco. As ntividades da utual

CnrtoirH teriam orient adas no sentido de fucilitnr

u transi^ao, para quo a transforma^ao tivosso lugar

" in solui;ao do conti nuidade, pola qualquar modi-

fica^ao no rumo do opomvnot causaria serios trunt-

tornot uo publico.

O funcionnmento da C . C. A. I., nno dove
ria nbsolutamonto sor porturbado at^ quo o Banco
Rural eativasso om condi^oot do potior atuar com
i6da ©flciencia. Os defxjiitos o ot rosultudoa dns

*ubscfi«;oes teriam r©colhidot a Cartoira qua com
elos opernria ato quando o Banco so const Ituisso,

recabendo antao todo o ucervo am podar daquola

.

A par do vultoto movimonto da Cartoira cl©

CnMito Agricola, queixa-t© o seu ilustro Dirotor quo
•nrio foi aindu providenciado o oumonto do fundos
inditp*ni£v©is a ntender at solicit acoos do crMito
cadn din mais volumosns. Assim o qu© para um to-

tal do invertoes superior a quntro bilhoos o seto-

centot milhoes do cruzeiros, rostondo aponos do um
fundo de um bilhao © seiscentot milhoea do cruzob
ros, rostondo um suldo devedor do aproximndamen-
to trot bilboes o com milhoes. Para suprir etna de-
ficiencia procedau ao redaaconto d© um bilhao ©

troxantos milhoes do cruzeiros o utilizou um bilhao

o oitocentos milhoes das diaponibilidudos do proprio

Banco
Nuo logrou o etperado sucest^ o laiu;amento iIj

bnntis, cuja subset i^ao ©xpontanoa uttngiu npanaa u

Ci $ 75. 8b3.000,00 «• mais CrS 34S .683 . 280,10
ubscritos compulsnriainonte jwjloi Institutoi

Tsmbem nuo surtiu o efeito desejado o Decrato
Uei q 2.611 do 20-9-40.
Nuo vemot, face ao quo ucimn vom ml.it ado, como

solucionar o problem® dot fundou sem umpliar u

cnmpulsoriedado da inodida a outran entidadot eco-

nomicat o financeirat do puis. Tomnr.do pot refe-

-rencia o movimenco da Cartetrn do Credito Agrfco-
la do Bunco do Brasil ot ontprctUmot feitot polos

buncos purticulares o ot adim.t ament ot feitot ]>elo

• om^rcio. pod© s# avaliar o *o id minimo uaceaaA

»io uo credito rit al em aproxtmudem Jnlo 15 bilhooa

de cruzeiros, importancia utln quo deverin repra-

sontar o fuudo do moviinen o do Banco Rural, ou
presentemeriio, da Cartoira do Crehio Agricola e

Industrial do Bunco do Brasil

Knt re not {• pratica cot route, u nofattn © erb

minosa orientu uo d© intta. »i credito de 'laneira

abholutu quumlo te ©sbo^a >u .e Jaclarn umn cri-

•©. Dossa modtda resultu inexoi uvelmenie u pmcl

pit a cdo do aconteclmeiita u i* agruvo la situucuo,

Nadu mais eirado nem matt em desacordo com us

normas da boa finaneja tie firiittciwtud u mio tie me
rot e assiistadi ;os banc/iriot

.

A quo so impde ut-sst-s mo 1

1

tentos suo x edidua

do tul ordam quo afattem ou mnoitecam a panose

do nicdo e coitbequente detorianta^Ao, E' justu

monte qtiundo tleve interferir o govenio tie forma
m reslubtdei or a ctmfiancu, tomando providAnciat

que ctmtomam us tlificuldade«, t|uase sample apa

tuiiies, ou t upclosaniente forjadus

,

Datoinot um oxamplu tipico: Km 1U4.1 os

bm ava so t in grande oitllo a t rite tlo algodAo. As
> » port »u. not foram t]uaset tntalment© suspentas «« os

gi unties exportatlores upmveitui am o ensejo para

tjesancudear o movimonto baixista
N
Inlciaram t» pit-

llico ofoiecendo lie India o proihlto pt>r pre^oa ir-
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ri»6rio* . Houvn corta rcucuo por part* do* maqul-
nislas quo so rotrnirum. O* baixintu* confiautc* no*

sou* 6xi(<>» unterioraa, lunfam om bolsa u *uo pro-

pria mercndorin n baixo proto. O govorno, udvor-

tidn dn mnnolirn criminoan, corro om uuxilio do

produtor, oferocondo financiamonto no bn«o do pro-

t'o minimo do Cr$ 95,00 . O* buixiatas in*i»tom nu

Min politicn pnrn dosmornliznr « Bfio do govorno,

flsto mnntom ro*olutamonlo n suu ntilnde, fn* co«-

snr o punico, o* pruto* *o estabilizam <> 6 solve n

luvoura do mid* umu dorrocuda provocndn pelo*

comorcianto* ino»crupulo»o* . Convom ncontuar quo

o» rciultudo* final* foram o* mai* auspicloaos po»-

«ivei«, do* cpiuia podorno* duHtacur: — a) Foram
rndicalmontn desmorolizados os buixistus; b) lucrn

ram o* produtoro*; c) lucraram o* maquini«tu«; d)

lucroram os proposlos dn cartuira; o) lucrou o Ban-

co do Brasil; f) lucrou finulmvntu a Nacuo.

Os capilnros da distribuifuo do crodito aRricola <•

quo conslituom o sou principal problomn . Paru a

sun porfoitao o intogridizu<,Ti<> d quo temos quo ovo-

luir. Com vistu* a o**e ponto, assim torminu aindu

tlmidumonto Lajonardo Trudu nu aun magistral

confordncia; "HavorA poia sompro quo confinr, nn

pratica do credito aRricola, por mai* quo *o pro-

londa ampuru-Io om bases rouis, numu corla mnr-

I

Rcm do fator pottoal, no idonoidada do dovodor, nu

confiuntn maior on manor quo onto possn inapirar”.

Crodito poison 1 6 crodito nu aceptao do tormo, o

ropresonta a doutrina quo dovo aor propugudu « do-

fondidn para formar a* buses fundamontnia das ilis-

pnnibilidade* cadnstrais do cada um,
A modida quo ao nporfoifoa a tocnicn bunca-

rin ospociallzada, vao sondo astabolecida* norma*
simple* quo facilitum a tomada do credito, criteria

quo o baratoia o conform para sua acesiibilidade.

O quo vimo* expondo mostra quo o crodito agri-

cola no Braail ostn longo do utlngir a pcrfoi(p’u), mu*
nno 6 monos verdado quo ju voncomoi a primoirn
ctupa, o tulvoz a mai* dificil, justnmnnto a quo con-
sistia cm domonstrur a sua viabilidado c sobretudo
n sua impcriosa noceasldudo. A domonitrarno foi

foitn utraves a cloquonciu do* numeros quo roproson-

tam o movimonto du Cartoira do Crodito Agricolu e
Industrial do Banco do Brasil. Kasa ontidndo pode
oriRlobar om uma *6 rubrica quo upoaar do corros-

ponder a uma pequena parcolo da totalidade dos
omproatimos rurais no Brasil, utingiu tul vulto quo
superou do muito o movimonto do coda uma das
outras Cartoira* do Banco do Brasil, reprosentando
uproximudamonto 15 do movimonto do omprAsti-
mo do paisl

<ys CCi Oft Oft CO Oft Oft Oft Oft Oft co
sJy GXs vAy

ALFA UVAL
DESNATADEIRAS

DE 1.000 A 5.000

LITROS A HORA

Encarrego-so

de Usinos de Lelte

e sous Derlvados

Gases para Refrigeragfio:

Amonea — Freon 1

2

Metila o Suliuroso

B
P
,L

T

C

DE

65

A

550

LITROS

A

ViORA

MATERIAL

GERBER

PARA

ANALISE

DE

LEITE

Sociedade Importadora Suissa Ltda.

F.NGENHEIROS:

RUA ARMANDO SALFS

DE OLIVEIRA N." 12

End. Telegr.t "Sislo"

7\ IMPORTADORES:

Coiso Postal, 1404

RIO Dl JANEIRO
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Progride no

ciativo sob

Pais o Movimento Asso-
I

a inspiragao do Dec. -Lei

N. 8.127, de 24-10-1945

ATA do inautura<;£o da CASA RURAL
HE MALLET, node da Asaocia<;ao Rural
de Mallet.

Aot »eis (6) dins do dozembro do mil nevecon-
to* o quorentn o novo (1949), ns doze hoias o trin-

ta minutoi (12h 30m). a run 15 do Novemhro »/il,

ttesta cidade do Mallet, cstado do Pnrnnfi, praMntti
o Exmo. Sr. Moy*e» Lupion, DD. Governndor do
Eslado; Exmo. .Sr. Dr. Podro Eirmnn Noto, So-
rrotorio do Agriculture, Industrie o Comercio;
Exmo. Sr. Dr. Waldomiro Pedroso. Socrrturio do
Saudo o Assistcncia Social: Exmo. Sr. Dosemhar-
Kudor Ary Florencio Guimurties, Sub-Procurador
Coral do Estado: Exmo. Sr. Waldomiro Franca,
Profoito Municipal de Mullet: Exmo. Sr. Helinn-
tho Guimuraes Cumargo, Juiz do Direito <la Co-
nuirca: Exmo. Sr. Dr. Ernani Bonghi, Doput.".do

Eatadual por Mullet. Exmo. Sr. Eduard Sporholtz,
Deputudo Eatadual por Imbituva; Exmo. Sr. Dr.
Antonio doa Santoa Filho, Deputado Eatadual por
Paranaguti; Exmo. Sr. Dr. Julio Buakei, Deputado
Eatadual por Prudent6polit e Mallet; Exmo. Sr.

Aldo Laval, Deputado Eatadual por Pontu Grossa;

Exmo. Sr. Dr. Jair Murchotti, Encnrregndo da De-
form Sanitaria Animal do Miniaterio da Agriculture
na cidude do Porto Unino, Santa Catarina; Exmo.
Sr. Atonou Holzmun, repreaontando a 4a. Zona
Agricola du Soc^iio de Fomonto Agricola do Mini«-
torio da Agriculturo, aediada na cidade do Iruti;

Exmo. Sr. Ruben* Suplicy Ferreira do Amaral, Di-
retor do Doparlamento do Produgao Vegetal da So-
cretaria do Agricultura tlo Kxtndo; o mai* autorida-
do* civi* e militnres componento* do comitiva go-
vormimental ora ora visita oficinl no Municipio do
Mallet; auloridades locaia, ocloaiiiaticaa, poanaa* gra-
tia* no comercio o industriu; Direlores do Nucloo*
Rurai* do Interior do Municipio, lavrndoro*, vlsl-
tanto* e povo em grind, — Procodou-so u inaugu-
ractio da Casa Rural do Mallot, node da Axsocint,'no
Rural do Mullet, ropresontada no nto pela sun Di-
retoria compoxta do* senhoro*: Dr. Miguel Mntis-
key, Presidente- Eurico Silva, Vlce-Pre»idonto; Ar-
thur Alfredo Scliier, Primoiro Secrotiirio; Jouo Bi-
lak, Segundo Secrotario; Miguel Mariano Doma-
rudzki, Primeiro Tesoureiro; Jono Wolski, Segundo
I oioureiro, e pela auu Comissuo Fiscal, composta do*
menibro* efetivos, sonbore* Henriquo Extovuo Trzns-

Associa(3o Rural do Marechal Mallet, Parana Soleoidade du inaugurac&o tla ‘'Casa Rural", «6do deasu
pujunte associagio tie classe, em ft de tlezombro ultimo,
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kowski, Miguol Orgcszrxyszyn a Wnldemiru Zuinko
o dn niM in mombros suplentos, sonhore* Jose Gon
yalvo* Machado, Pedro Trojan « Josd Stuszowski, —
iniciunrlo-sc n solanidadn com u rccnpguo no Exmo.
Sr. Oovnrmidor do Estudo, junto u urn urco do

triunfo urntudo nun proximidadn* do nditicio n dor

Innugurudn o ornamnntndo « carAtor, uludindo ii

colboitn do trigo orn «m vigcnciu noslu zonu, sartdo

S. Kxn recapcionudo por uma comlssiio compostn

do associados: sonhora* Ctiorublm do Alnioidn, Ju-

lio Soxxuk, Henriqua Entovoo Trzuskownki, Julio

Sodovui, Romeo Paul, Joiio Poch o Ladiiluu S/lach-

ta a mail por um grupo do crinngus dirigidus polo

Sr. Vlca-Pronidunto, fuzcndn n monina Dilce No-

guoiru u ontroRii no Exmo. Sr. Govornndor do Estn-

do do um ramulhata do jasmins ontramando do cspi-

ga* do trigo, com pnlnvrn* do ofortn, encaminhan-

do-se dal S. Exa., comitivu, autoridadan o povo da-

fronto ho prodio, om cujo portal, vodado com 11 fita

nlmbblicn, o Exmo. Sr. Dcputado Ernarti Bengbi,

— o inicindor dn idoiu dn sedo prbprin dn Associu-

cno Rural do Mullot o pntrocinudor tbxtu junto no

Govnrno do Estndo, no* mono* do fovcroiro o mnio

do corronto ano pura n obtonguo, pnru mpiolo fim,

do mntorinl do prodio do madoirn -quo constitutrn n

Colotorin Estadunl doatu Cidnda, it uvcnidn Joiio

Poison n. 32, - proforiu o mmmo Doputndo uluxivo

n brilhanta discurso, onultoccndo o trubnlho do coo-

por.tcno intro o Govnrno o o povo, ratultando do

dougio ftitu por uquelo o usforgo* do »ogundo, com a

co'iiborni.iio do comorclo a indiistrin deste Estado o

dox Entndos vilinhos, surgir o prAdio quo *c n inuu-

gurur, devidumonto npnrolhndo p:irn utnndnr a* n»-

ciss'.clr ties du Invourn o pocuuriu locals o defender

tnmbAm on intoresses da nobro clnnso rurul (Au-
to» dtsie di*cur*o, o Exmo. Sr. Prefoito Mum.ip.d.

u convitc: do sonhor Presidento du Asaociaguo, bar -

toou, enntando us present®* o Mino dn P.itri i, n

IniuJ»ir» Nucional, — valiosn e significutivu oferlu

poin o dm innugurul, foitn pnlu Sucicdtlo Nucion.il du

Sf ricultuca, do Rio do Janeiro) . A seguir, uinlx

polo Exmo. Sr. Doputndo Ernuni Bonghi, foi con-

vldndo A Exmo. Sr. Dr. Socroturio do Agriculturn,

pnru doscobrir u plncu fixudu n untrudu do prodio,

plncn contendo os dizeres: "Asaociaguo Rural do

Mullot", os i|uuis contornam um desenho u cores rA-

presoritnndo umu espign mudurn do trigo, nlusivu A

epocn dn inuuguruguo do soda, o quo foi foito por

S. Excin , o Dr. Secretnrio do Agriculturn, quo pe-

rorou nn oensitio, ovidonciando o significado do mo-

vimonto associotivo do* lnvrndoros o pecuarista* des-

te Municipio, os quais podium confinr no amparo,

o muis comploto possival, aos nous nobro* a justifi-

endos propdsito* dn malborin dn* condigeie* dn vida

rurul, por purte do ntuul Govnrno do Extado n •*-

pocialmnnlo do sun Socroturio, informundo nn opor-

tunidndn qua, pnru comprovar n**o interfile tiolos

podems publico* polo* populngoet rurnis, viara a es-

to Cidudo, nn vespern, mnndndo pelu suu Socrotn-

ria, um trntor com os ro*[H>ctlvos implomontos, para

sor ontreguo nostu dntn an Municipio do Mullot,

com u finntidndc do mo»mo maquinismo ser npro-

vnitudo nn Invourn local; « informou mnis S. Exciu.

quo dontro om brove sorium remetidos purn ca um
reprodutor o alguma* novilhas da gndo loitoiro ho-

Inndo-argontino, do loto recentemonte udquirido polo

Estudo. Procedido o doscerrnmento dn plncu, S. Exo.

o Govornndor do Extado, proforindo pnlnvrns solo

nos o dundo a' Casn Rural do Mullot por innuguru-

do, cortou a fitn simbolicn quo vodnva o ontrndn do

prodio, om cujo rocinto, dovidnmento npnrolhndo

pnru u finalidndo ostututiirin dn Assoclag-iio Rural do

Mullet, o Exmo. Sr. Dr. Julz do £)iroito dn Co-
marcu foz entrogu, no Presidento, da chnvo princi-

pal do prodio inuugurado, entregnndo tombom ao
Vico-Prosidnnto o livro do Rogistro do Patrimonio

Social; ao Sogundo Socroturio, o livro da Bibliotocn

Social « no Sogundo Tosoureiro o livro do Visitas

dn "Casa Rurul do Mullet", cujo livro, a soguir, foi

oforocido, para aposigua du* respective* usstnnturus,

no Exmo. Sr. Govornndor do Estudo ( aos Exmo*
Srs. Secretjrici* do Estndo presontci, to Exmo. Sr.

Dcrombnrgndo' Sub-Procurador Oorril do Estndo o

at, dcinais autot blades fedsrais, ertnducis o munici-

jwi* o ron y .c,antes om gtru! Aos mel-mcs foi ser-

vtdp uperitno do produlos viti v ,n ifulus do Munici-

pio do Mi lief, ofert.i do-, r* sp.u t.it< * produtoro* .

A p is um<. rapid,i vista ii expovigao permanent® da

Casa, S . Exa . o Governador do Estado c »ua co-

mitivu doixarara o rocinto, ugradocendo o Presiden-

to, it suidn, a honrose visita
.

( Logo apos a entrudn

no interior do prodio, foi feila a ben^no do mesmo
pelo Revmo. Po. Segismundo Piotrowski). Aberto

o prodio a visitucuo ptiblica, deu-se (tor oncorradn a

solonidado da inuuguracuo, do que lavrei a prosente

at que, lidu, vui nssinada polos membros da Diro-

toria e da Comi**no Fiscal o por mim subscrita .
” —

Copiadn do livro que contem o original dos estatu-

tos socials, folhas doze a quatorze. Mellet, 8 de de-

zembro do 1049. (Assinudo) Arthur Alfredo Schier
— 1" Secretnrio. Visto: Em 8-12-49. (Assinado)

Miguel Mntiskei — Presidento. — (Estava umu
impressao de carimbo, distintivo da "Associacuo Ru-

ral do Mullet Mullet — Parana."

A lut<3 internaciondl contra a constipagao

Begundo a* r.slutlsUcus circa de uma tor«u parte doe

habttauti’H das regtOes antentrtouals da America e da

Kuropu sofrerta onualmente durante o Inverno d»*

comequinctas do consttpugAo. Imlmcras pesaoas, tanso

no hemlafirlo aetentrlonal coroo no meridional tor-

nam-se asstm cm cada vltlma do afecgOea do upuro-

Itio resptratdrto. 15 a conoUpngfto quo mtna a constl-

tutg&o dos homons o oAo partlcuiarmonte oa cons--

quAnrta deata doonga que «o rocolom. Bo em la in u

lirlpe eapantiolu noa cauaoti medo, liA pouoo, faz a grtpo

Italians.

bombra-so da Polonla que em HIM contou tris «

molo mlllifioa de grlpados. Em cada pals u perdu

do capital nactoual 0 enorme e nAo se tiode exprlmlr

em ulgartumoe o que eata coma internaclonal do (-n*

fermo custa A bumanldade.
Por estu ra/.&o 6 t&o tm por tan to que a reatatincta dn

corpo Be uumenta para que se poaaam evttar, em todo

o coso, ua comptteagAee perlgoaua de ataques de cona-

ttpnglto. A combtnag&o do produtd natural QU1N1NA
e da vttamtnu de rrutu O * o remedlo por escelincta,

tnotenalso e aeguro contra a constlpag&o e pnru evttar

compltcagAea.
Exatomente naa eatagAea perlgoaaa o corpo preclaa do

tAnlco qulntna e du vltamtna O que numentu a reels-

tincla



Martjo-Abril A L A V O U R A1 ‘>50 35

U
ALDER AMERICANO

Eng . -Agrunomo

A poda 6 umn dm mail importnntcs opern^oos
•Rriealns o, trntando-so da tecnim arboricola, sous
fius podem wr anim rosumulos: 1) consoguir a lon-

Revidado dat arvoros, tornando-m (ortei, pela boa

UniiormK^ide na distribui<;uo dn soiva nutrltivn,

ou luja mantendo porfolto equilibrio antra a parte

•ubtnrrnnoa o a ueren; 2) dar ns drvores as Idrnuts

mni* indicadns e oprociadas do ombclezamento; 3)
consoguir umn frutificn^an normal o abundante; 4)
tejuvcnescer a* urvores quo estno na fmo do decre-

pitude; 5) gnrnnlir umn producao do frutos saboro-

*os e audios; 6) reduzir oi ramoi morto* ou doen-
•es, inulois ou mal conformadoi, a fim do pormitir

tnaior ocosso & lux, no ar e ao calor.

A vista do exposto, podemos especificar os se-

Ruintet tipos de poda: a) de eduoa(,'no; b) do trnns-

Planta(uo; c) de forma^-uo; d) do frutificafao ou
do produfuoi c) de conservn^no ou de timpesn; f)

do restaura;do.
Poda de educa^iia

Dove sor feitn no viveiro, quando a plunta no-
c®ssita dos cuidados especiais. para orientd-loa do-

yidamente no seu crescente deaenvolvimento, tsto
fe

i fomecendo-lho condi^Ses para o seu etimo de ve-

Reta<;ao. Tem-se em vista a elimina<;do dos rami-
•dios baixos, no sentido de favorecer a saida de
n<>vos rebentos quo, futuramente, irao constitulr a
e0pa, quo c a parte superior da planta, constituida
de tbdas as ramificacoes com ou sent folhugem.
Quando esta opernt,'ao nuo & feita cuidadosamonte,
•urgirfi, infalivelmente, uma brotaciio imperfeita,

*fUe influenciara na forma^ao da copa , Nesta fuse de
Crescimento, deve-se ter a maxima vigilancia, pois
do contrario qualquer descuido podera acarretur sd-
r,os prejuizos a planta

.

Estando a drvore em condi^oes de ser trnns-

Plantadu para o Uigur definitivo, procede-se, entuo,
" uma ligeira poda. tanto na copa como nas raizes

*iue se apresontam pbdres, veihas, purtidas ou dema-
‘adamente compridas. Com isto, apenas visamos
Oia nter o equilibria necessdrio entre n parte sub-

’°rraneu e a uereu do vegetul . Esta a pode de trane-

Wanfefao.
^*°da de lormaQ&o ou morloloiica

Tern por fim dar a planta uma lorma determi-
Oada, seguindo a risca os exigencies de cada espd-
ci« no tocunte its regras geruis para os fins quo se

tom em vista . Estn modulidnde de poda t* reolizn-

do durante o perindo do crescimento, n fim de con-
seguir umn copa convenionte, regular, bem rnmifi-

cndu, um "esqueloto” do bon conformnciio, cujos rn-

mos fiquom uniformomento distribuidos, permitin-
do, ossim, umn rdpidn drculagno dn soivn brutn ou
mineral, um urejumcnto e lumiaosidade mnis per-

feitns e quo n sun folbngem proteja a plnntn contra
os "golpes do cnlor". Em se trntnndo do plnntns fru-

tiferns, doro estii quo precisumos nlinr sompre ns

duns coisns, o util ao ngrndnvel, ou sejn, n bolczn
e o sou aprnveitnmonto ocondmico.
Poda de lrulilica<;ao

Tnmbfm clinmadn do pro<lu<;So, quo se efetun

quando n drvore ntingiu o seu franco dosenvolvi-

mento, tern por objotivo gnrnntir a reguluridade do
produQno dos frutos. Esto sistema de poda exige,

por conseguinte, um podador inteligente, hdbil o quo
conliecn o modo de vcgeta^So de radn espocio ou
voriednde frutiforn . Estando ausontos estus quali-

dados, 6 aconselhnvel evitnr a pode u fnze-ln errn-

dnmontc. Polo presento processo se consegue co-

Iheitas normals. Coda fruteira tom suos regras ge-

rais jd retificados pela tecnirn arboricola . Os ramos
frutiferos devom ser, quanto antes, suprimidos, con-

servando-se apenas os novos, para florafiio vindou-

ru . Executada com poricia, evita-se o dospordiclo

du seiva, quo, decerto, roverterii oni boneficio das

gemas frutiferas.

Poda de coniervafio ou de lirnpeta

Consist!- simplesmento na eliminnv'uo dos ramos
mortos ou docntes. mnl conformadoi, ou dos quo se

acham impedindo a pussagem do ar e da luz. Os re-

bentos chamudos “ladroes" Itmbim precisam sor

elimination

.

A funcao principal delta poda . distribuir <lis-

ciplinarmente a seivo, tanto a brula coma a eluho-

rnda. E’ prntiiudu logo apd-i as coltlxitna ou du-

rante o periodo do descan?o do vegetal

Poda de relarmn ou de restaura(ao

E’ a quo se efetua no caso de plantas mal po-

dadas, vellias ou enfraquecidus.

(Comunicado n.° 104 do Servi^o de Informa-

gao Agricola — Ministdrio da Agricultura — Ou-
tubro de 1949).

tiAVRADOR! CRIADOR!
FOflTALECE A TUA CLASSE INSCREVENDO-TE NA "ASSOCIAQAO RURAL" DO TEU

MUNICIPIO; SE ESTA NAO EXISTE AINDA, FUNDA UMA, DENTRO DOS MOLDES DO

DECRETO-LEI 8.127, DE 24 DE OUTUDRO DE 194S.

A SECRETARIA DA S. N. A. TE PRESTARa TODOS OS ESCLARECIMENTOS A RESPEITO
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r De4mdadeVta(>

VIKING
para fazendas e

industria laticinista

Do procodoncia suoca, sao

fabrlcadas om divorsos tamanhos,

com capaeidado para 45 a

250 lltros por hora, sondo

fornecidas para acionamonto
manual ou por Idrga molriz.

Ordcnhadoiras Wards

Do labrica?ao amcricana.

Rociplento para 22 lllroa.

Fornecidas completes com

couoxoes, ventosas, valvu-

le;, bomba do vacuo, ole.

Batedeiras Viking

Para conlinuar o sorvico das

dosnatadeiras, no fabrico do

manloiga.

Com capaeidado para 3 a

15 lilroa.

&on5ultem-no5

5em comjQtomiSlo

sao paulo
A*. do Ertodo, 4952

RIO 01 JANEIRO
Rua Cvaritto do Volga. 67

NITEROI
Rua Vito. Rio Brant o, 521

PORTO ALEGRE
R. C. Vtocnto art). M. Poralra

PELOTAS
Pro, Cat. Pedro Otorio, 1S4

BELO HORIZONTE
Rua Curitiba, 44B

RECIFE
Rua da Palma. 251

VITORIA
A*. Vitoria. 71*

Lotas para leito

Nacionais ou eslrangeiras.

Temos dilcrontes modolos

orn ferro ostanhado ou alu-

mlnio, com timpa do pros-

sao ou do rosea.

\C*7
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A importancia do cereal “Adlay” sob
o ponto de vista economico e social

Palestra coordcnodo polo locio da $oc. Nacionol da

Agricultura, F. Guilhcrmc Stcincmonn, E. I., no
< rcunioo do 17-2-1950, no Rotary Club —

Barra Monta. Estado do R. de Jonciro

Os eonhecimontos refercntcs ao planlio o o

°Droveitomento do cereal ADLAY dotam do Icmpo
<W Vcdos, c constom dc velhos papyrus daquela

^POca
. Coba por este motivo oqui a citocoo dc um

*6bio Rei, tombim do antlguldade, quondo diiio:

"NIHIL NOVO SUB SOLE"

Nada Invcnfcu nada dc novo posso dizer aos
senhoros

.

Sejo-mc pcrmitido somcntc RECORDAR. Re-
c°rdar, sob o slano de VIVER. Vivcr dcve slqnificor
vIBRAR, e quern vibra ho dc mostrar MOVIMENTO,
® este por sua vez, hd dc (inolizor cm PRODUZIR.

E. como complcmento c introducdo dcsta pa-
‘•stro, pcrmitom-mc invocor o clcvodo apilo dc um
Putro sdbio do-, tempos mols chcgados, o gronde
0 Inesauecivjl benfeitor da humanidode, o douto

Hahnemann, quondo dizia:

"NAO ACREDITEIS EM MINHAS PALAVRAS;
VERIFICAI OS FATOS".

Sobcmos que micialmente foi o homem obri-

Qodo pela ncccssidode do exercer o agricultura, afim

Drover o sustento oara si o de sua prdle, obter
0 ooo de cada dia

.

Com o decorrer dos tempos deixou de ser ve-

Qetoriano e tornou*se carnivoro. cuidando, desde en-
*3o, da pecudrla

.

E' interessante observar que as guerras na on-
bguidadc, foram, geralmente, motivadas pela posse
das PASTAGENS, sujeitando-se os' povos a um es-
,(Jdo de scmi-escravatura ou serviduo no que so fe-
*
ere d posse de terros para o plantio de trigo como
Plimento bdslco.

Verificomos estes fatos entre os antigos reinos

Persia, Babylonia, Assyria, Midas, Phillstcos,

^Oypclos, Abyssinio e os povos nomades do Jorddo,
04 Israelites principalmente ,os quais estiveram al-

Oumas vezes em captiveiros prolongados.

Livros insuspeitos, como a Biblia, o Talmud e
0 A|-Korfio contam-nos foses tremendos da histdrla
*1* muitos povos, tendo como causes fundamentals
0 posse de alimentos.

As grondcs invasoe-, da Europa pelos Hunos,
Mongois e Arabcs, ndo tinham somente o brutal es-
C*PQ do assallo e da conquista, e, sim, a luta pela
Vld

°, isto i, pelo olimentu.
Como sequincla surglu o ortesanoto, isto i, a

'odustrio, jd para produzir ferramentas que permi-
'*sem o aumento da produ^do, como tambdm, para
PPorelhar os povos com apetrechos engenhosos paro
Q defesa de seus bens contra a cobi^a de viziohos.

Assim sendo, teve a industria os seus allcerces

desenvolvimento agro-pecudrio, com raros exce-
*°es <|e algumas najoes do mundo moderno

PANEM et circenses — a cilebre frase de um
fPande pensqdor romono, (rose de deiprezo dlrigiaa

?0' ocupantes do Forum de entdo, numo dpoca de
rPnca decadincia do Impdrio dos Cezares, devia ser

£° rodioda e substituida por uma expressdo mais no-
e mais humana para o mundo de ho)e, Isto i

^ANEM, PACEM FACERC —

.

E quol i a li^oo do mundo moderno, do mun-
do em que vivemos? Ndo vamos longe; denlro do
nosso pequeno clrculo do atividadcs cm quo vive-

mos, dentro ddste munlclpio, que 6 uma parcela das
contenas que formam iste grande Pais, sob o signo

sogrado o mistico da constela$ao do CRUZEIRO,
dontro diste pequeno clrculo, repito, cncontrarcmos
ns liqocs quo o tempo cm sua marcha grovou.

Quo as li{6os do passodo sirvam para a gora-
?do presente c a lutura, e possam proporcionor para
o Brasil o que todos n6s desejamos sinceromente —

-

PAZ E PROGRESSO —
O quo nos ensina o passado? 0 que podomos

esperar do futuro para isto Municiplo?
No passode verlflcamos o desenvolvimento da

ontiga Copitanip pelo braco Indigena o pelo brago
ofricano, na agricultura formondo grandes planta-

C&es da cono, mandioca o outras menores, obrigan-
do-as a instalacdo de engenhos para a fabricacdo

do acucor, dicool c a (arinha; em paralclo apresen-

tou-se uma bom desenvolvlda' criacao do dilerentes

classes.

Mais tardc, jd no tempo do Impdrio, teve a
velha provincio do Rio do Janeiro sua ipoca durca
com o plantio de grandes cafczais « o moior dosen-
volvimcnto dos usinas de a(ucar, old a ultima de-
coda do sdculo passado, quando muitos fatores se

tornaram desfavordvel ao progresso do Estado do
Rio.

De tempos para a otual dpoca vorilica-so fellz-

mente um reerguimento bastante pronunclado sob
diversos ospectos, principalmente sob o ponto de
vista industlral.

Fntrctanto, ndo devemos fechar os olhos e del-

xar de reconhccer que o desenvolvimento da indus-
tria, preclsando muitos brajos, oos quais pode ofe-
recer boa paga, desfalcou as neccssldades da lavou-
ra, a qual entrou, por isso, em dcplordvel decllnlo;
£ te fator por sua vez provocou o encareclmento dos
generos ollmenticios e a falta ddstes ultimos nos
mercados de abastecimentos, tornando a classe

obrelra, em gerol, subalimentada e mal satisfeita

com o estado das coisas.

Grandes fazendas ficarom cam os seus traba-
Ihos da lavoura paralizadas, desenvolvendo outras
a Pecuoria, a qual menor numero de bravos oxlge.

As grondes industries Instaladas ncste Munlcl-
pia, como por exemplo a Cla, Siderurgica Nacionol,
a Siderurgica Barbard, .a Siderurgica Barra Mansa,
o Molnho de Barra Mansa, a Cla Nestld, a Uslna
de Laticinios, as Industrlas Quimicas Duperial e ou-
tror. c mail alnda, as novas Industrlos em perspec-
tive. como por exemplo a Idbrica de Cimento Vale
do Parolba, a fdbrlca Nltro-Qulmlca e Produtos
congineres, fdbrica do Ferramentas etc. para o la-

voura, Britadores e outras que possam surglr, tendo
como base as Industrlos slderurglcas, hao de obsor-
ver fatofmente mais bravos para a seu funclonn-
mento, aniquilondo o quo rcstq da Lavoura, e des-
falconda, tambirn, a Pecudrlo.
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Surge entdo corn mall nltldcz 0 ospcctro nj

ALIMLNTACAO, Cu |0 probloma se acho gravado na

consclflncia do todos, desde o ultimo pcao doscolso

ctd o burgudt do colorinho • grovata.

A quo promos sublrdo os gdneros allmenticlos?

Oondo nos vem o poderdo contlnuor vlr?

Em quo situa<;3o flcard a nossa Pccudria, cujos

pastes so acham goralmcnto dopauperados o por

isso a produedo do lolto por unidado 6 doficitdria,

aumcnlando-lho o custo o doixando umo margom
do lucro inflmo?

Para quo possomos responder cm parte por pc-
quona quo sc|af e colaborar, com os poucos conhoci-
montos quo possuimos dbstes graves problcmas, cm
procure do uma ai;do quo amcnizo o ostado atual

o quo alnda possa surglr, roforento ao acimo expos -

to, devomos volvor as nossas atennocs a um grande
personagem na vlda naclonal, o saudoso ex-minis-

tio o agrdnomo FERNANDO COSTA, o quol iniciou

a campanha do lomcnto da produedo do coroal.

O ADLAY — no alimentacao nacional

Da lavra do agrdnomo Ublrojara Peroira Bar-

roto, da sc(do do Fomonto Agricola cm Sao Paulo,

apresento osta publicanao com clareza tdcnica, do-

cumcntando fotogrdfica e testemunhos do numerosos

Icvradorcs, o quanto vale dstc cereal do cxlstdncla

miienar, quando diz cm uma das inumcras pdglnas:

"O novo grao, polos suas qualidades bioldgicas e

pc'os suas vantagens culturais, econdmicas, 6 alta-

mento revoluciondrio, capaz do imprimir, ao ritmo

vcoridmlco-soclal do pals, tronsformasdo profunda,

c'o consequdnclas fundamentals' na evolundo politi-

co-econdmico-social da Nando."

"Coloca-so, assim, dste cereal em o mesmo nl-

vel dos 'grandes acontecimentos quo mudarom, tan-

tas vdzes, a rota da Humanldade."

"E' do campo, atravds dos pioneiros da agrl-

cultura moderna que o precloso Adlay ha do surglr,

um dla, dando inteiro cumprlmonto d sua mlssdo,

isto e, a de alimentar, bem e fartamente a gente

brasilt Ira."

Vamos recordar agora o que diz o ogrdnomo An-

tdr.io Carlos Pestana, na Revlsta "A Lavoura" em
dezembro de 1946, referente 6 Pecudria: "O Cereal

Adlay" — "Continua, pordm, de pd, embargando os

esforgos dos zootdcnicos e crladores braslleiros o

desconhedmento de boas forragelros indlgenas e

exdtlcas, que entre n6s medram fdcll e economica-

mente. Preclsamos do forraoeiras capazes de subs-

tituir pelas suas vlrtudes os que penosamente pos-

samos cultlvar, o as que por preco exorbitante pos-

samos importar."

Referente d morte e a incapacldade de produ-

qBo de grandes milharals, em consequencia da falta

transltdrla ou da escassez de chuvas em certas fases

da vegetanoo, diz: "que em igualdade de condinoes,

o cereal Adlay ndo teria a mesma sorte, porque d

vegetal que uma vez plantado ficord no solo por tres

Ou mais anos, pelo menos, d semelhanna da cana de

agucor, com soca e ressoca . E ndo d s6 . Pensemos

no allvio e na economla que ao lavrador trardo as

&ocas e ressocos do Adlay, llvranda-o da obrlgando

do hivrar o solo e semb-lo todos os onos, como o

exlgc o milho, por oxemplo.

Pensemos tambdm na redunao dos tratos cul*

turals, como uma dos caracteristlcas mats aprecld

vois do Adlay."

Cbnforme a andllse qulmlca do Instituto do Ml-
nlstdrlo de Agrlcutlura apresenta o Adlay, entre ou*
tros fatores:

Substdncia gordurosa . . 6.899b
Protclnas 1 3,65
Amido ‘3,00

e cm outra andllse :

Substdncia gordurosa . . . , 5,4096
Protclnas 12,40

Hldrocarbonodos 69,90

Continuando o ogrdnomo Carlos Pcstano:

"A protelna d motcriol que tem faltado cm boo
dose ds forrogelras indigenes, de multlplica^do o

cultivo fdeeis . Dal vormos com frequdneia, nas re*

vistas do assuntos agro-pccudrios a indicando do for-

ragons cxdticos, rlcas daquolo material, como o trl*

go, triguilho, farclo do trigo, avcia e otd centolo

para a composigdo do rogues prdprias para coelhos,

galinhas, porcos, vacas Iciteiros, cobras etc."

"Quo signlflco Isto? Que ndo temos outro suce-

ddneo para dsso mesmo trigo, cujo cultura no Bra*

sil ndo sc podc fazer com a mesma difusdo e polo

mesmo custo, rcglstrodos noutros poises."

"Nossa vida ocondmico, em ccrtos setores, estb

assim condicionada ds vicissitudes de recursos forro*

gelros vindos do exterior, e portonto muito preedria

4 nossa cstabilidadc politico no concerto das na-

Cdcs."
"Conversando com o nossa colega Franklin Vic-

gos, pude ouvlr-lhe a afirmotlva de que o nosso pro-

bfemo zootdcnico i, principalmente, problema do

forrogoiras."

"A Revista "A Lavoura" de junho de 1949 pu-

blicou o ortlgo "Custo da Produedo do Leitc", da la-

vra do inspetor de Produtos de origem animal, sr

.

Josd Assis Ribeiro, em cujo artigo cita, por exem-

plo: "Trato deficiente das pastagens"; Este erltdrio

leva os interessados na produedo rocional do leite,

ao melhoramento dos postagens, unica possibilldode

de, aumentando o valor dos terras, aumenfor-se o

rendimento do gado."

"Quern pretender monter rebanho leltelro em
exploragdo raclonol tem que, antes de tudo, estoi

aporelhado para Ihe fornecer alimentagdo adequeda.

E esta ndo se resume em simples aquisigoo de fare-

tos, de tortas, etc. de escassa produgoo em nosso

melo, razao das seus elevodos pregos."

Em "Notas sdbre o cerreal Adlay" do Profes-

sor Paulo Parrelras Hortos, pubticado na "A La-

voura" em feverelro de 1948, encontramos informo-

Cdes de suma importdncio, pois elas foram tiradas

de observances prdticas em sua propriedade no Mu-
niclpio de Barra do Piral.

Dizem as observagdes, por exemplo, o segliin-

te: "Temos visto que os onimois aceitam com a me-
ihor boa dlsposlgdo, quer as sementes picadas ou

moldas, de Adlay, com ou sem casca, assim como
se deliciam com sua parte vegetativa . Faz parte de

nosso programa de 1948 aproveitar a voriedode and

como produtora de sementes e a voriedode comum
(glgante) para ser usoda, sobretudo, como forragem

verde, dados as 6tlmas qualidades evidenciadas pela

qndIKe quimica da parte vegetativa " Apresentava

a parte verde em Protelna real de 1,52 e na subs-

tdncia sdea atd 7,21%.
Referente a aceltogao da parte sdca. folbas •

hastes do Adlay pelo gado lelteira pode o sr. Da-

mido Medeiros jnfarmar tambdm os suas observagdes

prdticas

Voltando ao fotor de "O ADLAY NA ALIMEN*
TACAO HUMANA", responde d-.te cereal de monei-

ra integral e completa os seguintes quesitos, confor-

me destaca o agrdnomo Ubirojara Peieira Barreto'
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a) valor biot6gico igual ao tngo,

b) posslbilidade de rdpida produtdo cm gran-

do escala;
. , ,

c) valor ccondmico bolxo. ao alcanco da boba

popular;

d) forma dc consumo mob popular, bio e, que

posia ser consumldo cm gr6o intclro. som

•nconvenientes.

0 Cereal Adlay, como allmonto populor o ba-

rolo, podc ser ingorido cm groos beneficiados, cozi-

dos, cm quolqucr forma, como arroz c coma cangi-

ca; assim proporcionard ao trabalhador um olimcn-

•o sadio. barafo c de fad lima preparo

Na tabcla de "Substdncios Nutritive*' cncon-

tromos o Adlay no seguinte posigoo:

Adlay
Trlgo

Mllho
Arroz

Avela

Valor biologico

de 93,4 a 105,0

. . 84,4

.

’

. . . 91,2

.... 88,3

. . 80,6

PLANTACAO E TRATO CULTURAL

O Adlay i uma planta de todos os climas c dc

tddas as altitudes; vai desde o litoral -— quente,

umido c baixo, at6 as altitudes mais clevadas o frlas

— na Bolivia atd 1.500 metros s6bre o mor

Nos climas quentes e umidos e dc pouca ol-

‘itude seu ciclo vegetal se reduz a tal ponto que

ehega a produzir quase 3 vfizes ao ano.

Quanto mais f6rtil fAr o solo, melhor o Adlay

se desenvolvcrd; entretanto, sua cultura nas terras

monos frescos, na dpoco das chuvas, 6 igualmente

recomendada.
Plontond.i uma vcz, a duragdo do pi, na ter-

ra, vai alem fc 3 anos, com suas produtoes nor-

mals e econdmicas , Este particular 6 muito impor-

tonte, tendo-se em conta o custo da produtoo

.

As despesas de preparo da terra e da planta-

tao sdo efetuadas no 1 ,° ano, correm, portanto, por

conta das colheitas de 3 anos, rebaixando conside-

rovelmente o custo da unidode.

A semeadura deve ser feita em linha, focili-

•ando mais tarde a capino mecanica. Os sulcos pa-
ralelos devem guardar a distancia de 1 metro rvo mf-
aimo, e as sementes duos a duas, sdo colocadas no
4ulco distantes de 80 cm a lm. de uma cova a ou-
tra

.

Nas terras mais fracas e nos climas mais secos,

estas distdneias podem ser reduzldas, pordm, nunca

menos de 50x50 cm.

Plantando com a espa^amento de Ixlm, pode
UM hectare gastar 20.000 sementes ou sejam mois

Ou menos 1 ,6 a 2 kgs. de sementes, os sementes

devem ser cobertas com 3 a 5 cm. de terra.

' Tambdm pode se realizar a plantando em co-
vos, semelhante ao milho, feijdo e outros cereais,

deve se guardar sempre a espa^o aeima indicado,

A capina, em terras mais llmpas, redu/em-se
muitns vezes a uma sd; nas terras menos limpos,
necessitam-se de 3 a 4 caplnas old que as plantus

tenham bem desenvolvidos.

Apds a corte, rente ao chao, cobrem-se as tou-
ceiras com leve camada de terra, possibllitando, as-
l|m, melhor brota^do para um novo ciclo de pro-
duce . .

A folha cortada fica geralmente no terrerso,

•mpedindo o desenvolvimento do mato e evitandu
ciovas caplnas na ‘.egundo vegeta^ao Moil tarde
serao as folhos, ja em decomposicao, entarrada*
*omo adubo, rccuperanda, dssta forma a do mais
e<on6mico, as terras cancodas.

PRODUCAO E COLHEITA
O rendimento por hectare constitul um Indice

de alto valor econdmico; assim sendo, encontrom-sc
colheitas que variam de 1.650 a 3.500 quilos por

hectare, podendo tomar como base mddla cm nossas

terras 2.000 a 2.500 quilos em groo, para uma co-

Ihclto, ou soja por ano, com duas colheitas *— 4.000

a 5.000 quilos por hectare.

Cortam-se as hastes a I metro obolxo dos ca-

chos, desde que os sementes estejom dovidamentc

secas.

Logo apds cortam-se as touciir.is rento ao •

chao, cobrindo-as com terra para melhor o futura
i, ,
brotatao.

Os cachos ficom amontoados no terroiro, como
arroz, ou na prdprio lovoura, o 2 a 3 dios op6s o

corte ficordo botidos para descmbara<;ar as semen-

tes; estas, depois bem secas, ficordo armazenadas.

BENEFICIAMENTO DO GRAO
O beneflciomento do grao processo-so igual

como o do arroz ou cafd cm mdquinas simples de
descascar, c, at t, no mais rudmentar sistomo do an-

tigo monjolo. >

Como forragem pode ser usado inteiro ou moi-
do sem necessidade de soparar a cased o a palha,

conforme a aplicacao a qual se dcstlna.

Para a olimentagdo humana prepara-se o grao
do Adlay como o arroz, obtendo um prato delicioso

e nutritivo, rico em vitominas.

Escrcve o agricultor Rcimar V. School fbousen

dc Sonto Amoro-S. Poulo: "O, sabor assemelha-se

com aveia. Para fazer pao, biscoitos ou boloj o grao

pode ser moido no rhoinho de fubd, e rnisturado com
a farinha dc trigo, Cada boa dona de casa apron-

derd logo a usar o Adlay para fazer multos piatos

diferentes e gostosos."

Plantotao e colheita sdo muito simples; quern

sabe plantar milho ou arroz, pode plantar e colher o

cereal Adlay.

As folhas soltas, verdes ou secas, servem para

forragem

.

Os restos das plantas voltom para as plonta-

$6es, ondo scrao espalhadas entre as llnhas como

ADUBO, para recuperar as terras esgotadas ou can.

tadas, e prepord-las para novas culturas.

R E S U M O
Nao existe outro cereal que reuna tantas van-

tagens . Serve para a alimentacao humana e para

forragem. Contdm em mddia 16% de proteinas

Aproveitam-se os graos e as folhos. Cultura sim-

ples e de alto rendimento. Em clima quente d6 duas

colheitas por ano.

O produtor pode beneficiar o Adlay, usando os

graos na alimentoQao da familia e para forragem na

prdprio fazenda.

E como final PLANTANDO DA! E d6 muito!

Esta opreciai'uo de um lavrador fol publicoda em
"A Lavoura'' de maio-junho de 1948.

A humanidade tern fome e reclama alimentos;

a maquina humana encontra-se enferru|ado, seca e

exausta, e ouvem-se as lomenta<;6es em t6das as la-

titudes ddste vasto mundo de misdrlas e desgratas.

Sdmente s6bre uma sdllda Agricultura e Pe*

cudrla hjacional pode a nossa Industrie expandir li-

vremente, contando com bravos fortes, sadlos e pro-

dutivos do trabalhadores.

A cultura do cereal ADLAY representa um dos

fatores na suluc,uu do problema e da allmenta^flo

humana, como tambdm da melhoria da nossa Pe-

eudrlo, referente 6 produr.do do leite, nao sdmente

neste Municlplo de Barra Mansa, como em multos

outros centros do Brasil
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P6gina de
Barra Mansa - Volla Redonda

Eslado do Rio

ASSOCIAgAO COMRKCIAL E AGRICOLA
l)E BARRA MANSA

Orguo dcfomor do* clause* produtora* e conservodoro* do Municipio.

AV. DOMINGOS MARIANO. 195. sob. — TEL.: 114

DAMIAO MEDEIROS
I1AKKA MANNA

HUA ANDRADE KIOUKIRA, 155

TEL.: 207

Tcrrenos para Industries,

Chacaras c Sitios

no Fuzendu PONTE ALTA, com frento it A.i-

to-E«trada Harm Mania — Volta Rodondn e

Rio-Sno Paulo

Sr*. Viajnnte* o Turiitui:

TltftS CASAS AS SUAS OKDENS:

GRANDE HOTEL — Barra Mansa

GRANDE HOTEL ROYAL
TEL.: 295

GUARATINGUETA’ — TEL.: 392

PARQUE HOTEL — Rio de Janeiro

AV. MEM DE SA’. 343 — TEL.: 32-4583

LEITE MOCA faa A . ,

LEITES EM P6: ^
I’RODM OS ( .ARANT IDOS

LACTOGENO vL T PARA A AI.LUK.VI ACAO
NESTOGENO VSYf

R

ELEDON U J p j LJ cL; DE URIANCAS E

PELARGON A
NINHO ^ R* ADULTOS

MOINHO PLUMINENSE S. A. Para as suai galinhai

SECCAO MOINHO BARRA MANSA *

Est. Rio de Janeiro. htN *j I f ( B
Caixa Postal n.° 10 Tel. 235 J 11.

Industrie Brasil de Laticinios

J. BRUNO LTDA.
FAhrlcu: , EacrltiJrlo:

BARRA MANSA HAO PAULO
TEL.: 274 — AL ED. PRADO, 781

t.elte condcii*udo e cm pA — .Mil ntcieii c Creme.

CASA CHIQUILIN
MATERIAL KLKTRICO

LEAL & IRMAO
RARRA MANHA

AV JOAQU1M LEITE, 401 — TEL. : 21
Importadore* — AtacadUtas, •

SOC. TECNICA E INDUSTRIAL
ITACA Ltda.

ArtPftttoii (1r rimonto: tubo*, poitrv, (kiUan U’Agmt,
fotmitH, .i/ulr joti, ludrilhob

IIAIIHA MANSA
CAIXA POSTAL N. 14

ARF.IA PARAIBA
PARA CONSTRl'COI S

CARVALHO Sr CARVALHO
,

RARRA MAN8A
AV JOAQU1M LEITE, 430 - TEL : 50

Porto de itrelu a marecm do Itto Paraiba
ao lado da Ponte,

SEMENTES DO CEREAL “ADI.AY”
VI< :ENTE T. FERREIRA

I.AVRADOR
1A2ENDA PONTE ALTA

BARRA MANSA
ItlJA ANDRADE I KU I MtA, 155

f « , 9 ,

FERRAGF.NS BARRA MANSA LTDA.
|

MATKIUAL I'ARA I.AVOUKA
I'rotliilok vttir inAiios — I'erruim*iiUn

BARBA MANSA
AV. JOAQUIM LEITE, <454 — TEL.: 50
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NORMAS PARA COMBATER
A RAIVA DOS BOVINOS

JORGE VAIT8MAN

Mddlco-Veterlnftrio

As nutorldados sanltllrlas rcxponsftvcls peia

defesa dc nossos robanhos vfin desenvolvendo ln-

tensa campanha para a ellmlnaofto da raiva, cuja

lncldftncin nos bovinos tem sldo nlarmantc nos

dltlmos tempos. AM alguns anos atruz. era ape-

nas conheclda no Sul: atualmente cxlste no Cen-

tro e Nordestc e ameaca alastrar-se pelas outras

zonas do pals

Em algumas regiftes 6 doenca alnda dcsco-

nheclda ou rara e, para lsso mesmo. vamos rc-

sumlr os conheclmentos atuais sftbre ela. a flm

do quo os crladores so alertcm e flquem prevenl-

dos quanto aos ospectos principals do problcma o

pos;.om oooperar. na defesa da economia naclonal

e tumbftm na de seus prftprlos lnterftsses que se-

rilo atlngldos, caso aparc?am animals doentes em

suas fazendas.

A raiva comuin e mnis conheclda 6 a do efto,

que se torna "danado", quando doentc. Nos bo-

vinos. de slntomas, em geral silo dlferentes. pots ft

dlferentc, tnmbetn o mecanlsmo de suas transmLs-

sfto. Na raiva dos dies, exlste fCirla e excltadlo: o

animal toma-se agresslvo, modlflca sous hftbl-

tos e s& na fase final da doenca ft que apresenta

n

I

nals de parallsia do* mdsculos da boca, lmpos-

slbllltando a deglutlcfto e a lngestfto de Agun (dal

o nome de hldrofobla); logo a segulr atmreee uma
parallsia do trazeiro c a morte sobrevem em uou-

cas horas.

Os bovinos nao tflm esta rorma de raiva, b

nfto ser quando mordldos por raposas ou caes ‘ da-

nados”. Embora posslvel. nos campos 6 multo ra-

ro que ns cousos acontecam desta, mnnelra. Entre

os bovinos. a raiva 6 transmltidu pelo moreftgo

hematftfugo, lsto 6, chupador de aanfeue. e a doen-

ca nfto npresenta os slnals de excltac&0 e ftlrln

tfto comuns nos dies, A doenca 6 conheclda pelos

homes de Parallsia dos Bovinos. Mai de Cadelras

dos Bovinos (8anta Catarina e Mato Grosso, prin-

elpfilmente) e Raiva Desmodlna ou Ralvn Eplzod-

dos Herbivoros. O nome da raiva ft conxcrvado

porque o agente causador 6 o mesmo da molftstta

do efto, embora os slntomas e o mecanlsmo de

transmlM&o sejnm dlferentes.

Nos bovinos, a doenca caracterlza-se por uma
parallsia silblta do trazeiro, sem nenhum outro

sinal ou slntoma anterior, nem mesmo a marca

da mordedura do moreftgo. A parallsia 6 progres-

siva e ntlnge os mdsculos do eoracfto e morrendo

o animal repentlnamente no 5,
u ou 6“ dla.

Nfto lift nenhum tratamento posslvel para esta

doenca, que, entretanto, pode ser evllada quando

o animal 6 vaelnado preventlvnmente com pro-

duto testndo, A dosagem da vaelna varla de lo n

40 cm3, conforme se trata de bezerros. novUhas

ou garrotes e adultos de grande porte. A dose, na

verdade, pouco lnflul. O que mats vale ft o teste

de M'guranca (teste de Habcl), que a boa vacina

deve apresentar, teste ftssc sft felto, no Brasil, pc-

lo quo sabemos, nos produt03 do Insttluto de Blo-

logla Animal.
A campanha contra a raiva ,ora em cxecucfto

pelo Mlnlstftrlo da Agrlcultura, sft poderft ser bem
succdlda se os crladores colaborarem decldldu-

mento com n Dlvlsfto de Defesa Sanitftria Animal,

observando. com todo o rigor, suas InstrucOcs, que.

a scgulr, rcsumlmos:

l.°) Toda morte de animal com narallsla at>

trazeiro deve ser comunlcada ft Inspetorla Re-
gional de Defesa Sanitftria da reglfto, que so cn-

carrergarA dc proccder a prlinelra . vaclnncfto do

banho da fazenda;

2“ SeLs meses depots, o crlador deverft, rova-

cinar o gado e repetlr essa vaclnncfto, se ncces-

sftrio, atft que sua zona flque sancada:

3.

°1 O crlador deve combatcr slstemntlcumen-

te os moreftgos hematftfagos. Os nfto heinatftfagos

podem ser poupados;

4.

°1 A clas-slflcncftn dos moreftgos nfto 6 dl-

flcll e os tftcnlcso do Mlnlstftrlo da Agrlcutura se

encarregarfto de fazft-la e cnslnar como dlsttn-

gul-los;

5.

°) O crlador deve proteger as corujos, que

sfto os Inlmlgos nnturols do moreftgo e, portanto,

oficlentes nuxlllares no combato ft raiva. As co-

rujas cacnm os moreftgos e os destroem. O ga-

vlfto ft outro lnlmlgo natural dos moreftgos. As-

slm. nas zonas onde exlste ralvn o gavlfto tnm-

bftm deve ser poupado;

6.

°) O erlndor deve deseobrlr os esconderljos

dos moreftgos, geralmente nos ftcos das Arvores e

nas toeus e fendus das rochas;

1,«) Locallzado o •*cnselr6" dos moreftgos,

tampam-se suns saldas eom um pano e quelmn-

.-.e enxofre na entroda principal. Na falta de en-

xofre ft bustante uma simples foguelra, euja fu-

maca tontela os moreftgos e os mutn; os quo oon-

seguein salr, cacm ao solo e podem ser facll-

mente ellminados por outros melos.

«.“) Alftm dos moreftgos, as raposas tambftm

devem ser perseguldoa, pols podem contralr o

transmltlr a raiva:

9.

°) O crlador nfto deve esquecer de vaolnar

e revaelnar com regularldade os eftes da fa-

zenda; e

10,

°) Deverft i.arrlflcar todo animal ntaeado

<1e raiva e quelmur ou enterrar us carcaoas, pro-

fundamente,
Omno se verifies dos detalhes dftste piano, a

campanha contra a ralvn, pnrn ser eflclonte, nfto

pode dlspensar a ajudu do crlador, aos seus prin-

cipals detalhes. Hua exeeuefto exlglrft trnbalho e
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perseveranoa. Qunlquer desouldo ou exceaao dc
conflonca podetA nor fatal.

A lnttt contra o morcflgo 6 n parte cxacnclal,
I’ara dnacobrlr auaa toons ou "cnaelros", crlado-
ron gnftohos onUlo nmontrando efton, o quo nfto 6
diffcll do sor Imltado cm outroa Eatndoa. Tala
odea devern estnr vuclnadoa o rcvnclnadoa, to-
mnndo-so o culdndo do quo apenaa locallzem os
•sconderljos, dclxando aos honons o service do
caca o mortc. A toca do morctyo hematdfngo 6
tlplca polo chclro o aspocto prftprlo dn.i fc/oa dos
animals quo so nllmontam com sanguc; o um
pouco do pr&tlca cnalnarft o crlador a dlstlngul-
ln.s das dos outroa moreftgoa quo so nllmontam do
lnnetos o, portanto, nfto sfto projudlclals aos bo-
vlnos ou qualquor outro animal do enmpo.

Em qualquor cuno, por6m, do dlngnostico de
Halva Bovina, o combatc nos inorcOgos dove sor
total, a flm dc cvltar malor demora no sanon-
mento da zona.

A protcgfto ft coruja 6 outro dctnlhc lmpor-
tnnto quo prcclsa sor lntegralmcnte ntendldo por
todos quo vlvcm no Interior. A coruja ft uma
avo utlllaslma, pols s6 so ullmcnta do rntos o inor-
efigos, llvrando o crlador dftates dols temlvola lnl-
mlgos

.

Uma nproxlmacfto mala crctlva ontro o' crla-
dor o as Inspclorlas Rcglonals do Defcsa Sanl-
tftrla Animal rosultarft cm melhor ftxlto da cam-
panlia contra a ralva, ou do qualquor outra zoono-
se, quo costuinn surglr cm nossos rebanho.

( (Comunlcado n.° 1 do Service do Informac&o
Agricola do Ministftrlo da Agrlcultura — Janeiro

dc lll&Oi.

Noliciario ila Escolade Horlicullura ‘Wencesl&o Bello’

CURSOS EM COLABORACAO COM A F. G. V.
Tlvorom infelo no Escolo do Horlicullura Wen-

ccsldo Bello, mail o> seguintos Cursos Prftticos. mi-
nistrodos om eolaboroedo com o FundacSo Getullo
Vargas :

Curso Prfttico do Solos c Adubocao
Curto Prdtico de Enxcrtla
Curso Prdtico do Contabllidodo Aarlcolo
Curso Prdtlco dc Cdlculos e Modules Agrftrlas
Curso Prdtico do Hortas Dom6sticos
Curso Prdtfco do Organizagdo do Pomares
Curso Prfttlco do Organizacao do Museus Zoo-

logicos.

CURSOS EM COLABORACAO COM A U. R.
Em colaborafdo com a Diretorla do* Cursos de

Apcrfelcoamcnto, Especlallzacfio c Extcnsao da Uni-
versldado Rural, tiveram Inlclo na Escola do IHorti-
cultura Wcnccsldo Bello os Cursos Avulso dc Horti-
culture c do Exlcnsfto do Fruticultura, que vdm sen-
do ministrados desdc 1944. no reforido cducanddrio
mantldo pcla Socledadc Nacional dc Agrlcultura.

CLUBE AGRICOLA "MIGUEL CALMON"
Rciniciou suas ativldades o Clube Agricola Mi-

guel Calmon, mantido no Escola dc Horticulture
Wcnceslbo Bello pclos alunos do Cursos do Hortolao,
Fruticultor o Florlcultor.

INTERNATO DA ESCOLA
Da mesma forma quo nos ones antoriores, foi

elevado o numero do pedidos dc matricula nos Cur-
sos de Floriculfor, Hortolao c Fruticultor quo funcio-
nom sob regimen dc internato na Escola do Horti-
culture Wencesldo Bello, mantida pcla Sociedade
Nacional de Agriculture.

Vacinas Manguinhos
CONTRA A PESTE DA MANQUEIRA (CARBuNCULO HEMATICO)

ANTICARBUNCULOSA (PNEUMOENTER ITE)

CONTRA A DIARREIA DOS BEZERROS

^ Reoistros nos. 1, 2 e 167 respectivamente na D D.S.A. do Minlsterlo da Agrlcultura

FRODUTOS VETERINARIOS MANGUINHOS LIDA.

RUA LICINIO CARDOSO, 91

Caixa Postal, 1420

Dlstribuidor exclusive no Distrito Federal, Estados do Rio e Esplrlto Santo

Cesar A. Cardoso

Rue Uruguaiona, 33-1'* on,lor, — Col.q Postal 356 — Rio dc Joneiro
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Fornacamos indlcagfiaa para o •mprlgo
deataa a da outroa produtoa da noaaa

fabricacdo.

PRODUTOS QUIMICOS "ELEKEIROZ" S. A.

Rua Suo Bento, S03 • Cx. Postal, 235 • S. Paulo
S. S. Public. E St
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OS TRIGOS 00
Do noaao prczudo o lluiln conadclo. Hr. Jorge To-

lynO, rerobomoe a onrtu <i o nrtlgo que, com pnixer rc-

produxlmoa:

"Ilmo. Hnr. Lul* Mnrqutw 1’oltiuio, SccrctArto Clc-

rnl da fkla. N. Agriculture Itlo. Pro/.ado Br. —
Kacrevo entn carta pnrn Ills pndlr 5 ou,0 mimeron da
"A I.AVOUIIA", ii flm d#, com eatu, vlHltur certoa cu-

nhucldoa, qua deaejo razor entrnr, oomo membron. pa
Bocladndo, timdo JA recobldo na folhna pnru onchO-lna.

Aprovolto da ontnlAo para Iho comunlcar quo noa
Katndoa Unldos da America do Norte, rrpararnm au«
dendo 1047, as actnonduiaa do trlgo "Froutann" alto nu

quo oferecerum a motor 'CMiKtAticiu A furrueem "I5th"
u mala vlrulentu, horn comn vurlflcur.tm qua tndoa oa

cruznmontoa do BiuiO obtldoi polo Dr. I. Heckman
ado tiimbAm multo rcal.itenfa, fiuaiul J ci'ut'jrK.i 4)0 va-

rlodndoe lmpnitnduv do tbda* na partes do Mundo nf.o

roalatlrum. VAo fnaer cruzomontoe doa trlgoa nuldoa do

Bos*.
A date rcapolto, Junto mala umo folha do hlatdn-

«o do trlito 142 a Polvad — I*. O. 1 onde aubllnhot o

quo, mo puroco, tor tldo umo enormo InfluAnctu adtira

doae bom roaultodo.

O Jornul, a “Katuilb do Bdo Paulo", do 3*4-49 na
aoedo : "Aaauntoa Agrlcoloa" publlcou o toxto do umn
conforAncIa folta cm B. Paulo polo Dr, I. Heckman
mulct to trutu don fcllzi'B rcaultadoa quo Clo obtavo com
a rneu trluo.

Flquel multo natlurnlto cm vor quo trubalhel ban-
tun to poro obtd-lo o quo, polo monoa, deu um reaul-
tudo corto.

Fultu-mc, agora, razor ulgumua pluntacdoa com
dlvoraoo aoloa, quo, cultlvndos oomo acho auo devem
oor preparadoa o ud ubadoa, tarobOm como dlca precl-
aam, nflm do obtor. ntto 1 tonolada por hectoro, maa
polo monoa IT. 1/2 para no 2° ano obtor 2 T. Na
Franca cm prlnclplo dOato edculo Jd ao obtlvorum 3 to-

noladno o com trlgoa Inferlorca o om torraa culttvudna
deado contonos do nno» e ndo vejo a razdo pola qual.

mearno om tcrriui conaldoriidaa como imprdprliu, ndo
ao obterd qunntldudo lKunl. maa trubalhando-ua como
preclmi, e pondo d dlapoelgAo da plauta oa olomontoa
no quuntldudo Indlapctnadvel.

<>a torronoa do carapo quo cxlatom om tdda par let,

uraduzlndo barba do bode, om 10 unoa doverdo tor-

uarem-ao na melhorea torraa pnrn grnndea
t
Arena de cul-

ture da trlgo, a outdo eaae cereal Hears a um prec*
multo romunerador. E o quo o IlriiaU tom do obtor:
Multo trlgo, citato bulxo, aoloa o armezena o tranapor-
tea oconAmlcoa. Vonlio do oxpAr o meu piano, maa 78
altos do cxlatdncla nie tornardo mala dlrlctl a reullzu-

t'do, bom quo ndo pnrego ter mala do 00 unoa.
Veqo dcaculpaa polu mi rodagdo,

Asalno-mo com eatlma — J, PolyaA.

A vnrlndudo quo aural u do bnao Aa poaqulzaa oole-

tlvua quo luvurum 23 anoa do parntateptos oxporldnclaa
dtrlcolu 0 oatudoa lubortaauu, fol orlulnArla do PurunA.
Eaau vurlodado doacoborta noata tmtadu cuatou aeto

onoa aeuuldoa om aolocAoa naturula A pcaaou quo qua-
rto Incentlvar u culturn do trluo no puranA, loso dea-
*lo 1814, iitlnulndo o roaultttdo vlaado, aOmonto cm 1822

quundo u vartodudn fol daflulllvumouto Xlxuda.

la. HAUTE

O Dr. J. Polykll ora poaauldor do dlvmms lotos (le

torraa na OolOnla Novo Tirol — MuntclplO do Plra-

quurn. Doadn 1813 tlnha roaolvldo Intoroaaar oa colo-

noa deean zona o oa de Plraquam no pUntlo do trluo.

M.iivn- Alu-il - l
f»50

SUL DO BRASIL
Eaaoa. do orluom ltnltann ou polonraa ronheclam

a culturn dAwio coroal o gonuram da i ropoata. Aaalm.

o Dr. J, l'olyad anlmndo polo lllton as , inonlfcatudo

polo* cultlvadorrx, resolved oomprar, para aomcA-lo.

um trlgo provcnlonto do Bui do I'nla e, por Hao. c'lrl-

glu-ao ao profolto do OunporA, no Itlo Oraado do Sul,

comprnndo om 18i4 dolt sacs* da iltlinn colbolta loita

noato Munlclplo Bulletin.

Ensna aomentea foram dlatrtbuldoa, na a 40 totulldu-

do. A circa do SO colouoa da CulOnlr. ,4ova Tirol, no Pl-

raqunra o, depole, om Novo Tranav.il, Murtcy e atd no
Munlclplo do Morrotca. 1

Tudo laao nocoaaltou grande trubilho. multo tem-
po o deapiwoa cuatendna pclo peaqulzndor, quo trnba-

lhnva por aua prdprlu conta, aein ajuda ncnlnima, ncm
tneamo oflclal

.

T6doa on aemcaduraa provcnlentoa ddatc trlgo fo-

rum ntncudaa pda forrugem, liwo em tndoa na ponton
onde ora cultlvado. Maa, entretnnto, durante i porlo-

do vegetutlvo o Dr. J. Pul > ad vorlflcou quo, no undo
doa trlgo*, ergulum-se, vlcoaoa alEuna poucoa pda re-

alatentra, Iniunea do ferruxem (uimirelal. Muroou, con-
tonne a tdcnlcu, coin um barbante vcrmolbo, em coda

loto plnntado. daoea pda dtrorentoa, e, quando aa eapt-

gaa flcnrnm maduraa. aeparou-oa, uina por urns.

A totalldndo dcann dlmlnula colbolta ntlnglu o pcao

de 10 qulloa de grilo

Com o uuxlllo de dez colouoa experlmenladorea de

Nova Tirol, o Dr. J. Pol) su nemeou date* dez qulloa,

a auber .um a cargo de coda colono e em meaea acgul-

doa: flm do nbrll, de mato e de Junho de 1913.

On poucoa pda. que naaccram mala frueoa. foram
arrancados, delxundo-ae abmente cresccr oa miila VI-

goroaoo, cuja produefio fol multo boa.

Dez eaplgux, era o mlnlmo em cada pd. ulgumaa
produzlrum ntd 43 eaplgoa, O notAvel reaul tado, fol

na dpoca, condlgnameiito rcglatrado pela lmprcnaa.
Cadn um doa clnco Joruola dlArltai do Curitiba cntAo
extatentoz. flzerom expoatcAea de dlvorsoa pda Intclroa;

ralzca. haatea e eaplgna. Da totalldade doa grAoa co-
Ibtdoa, forum entAo acleclonadoa on grAon mala poaa-
doa, numa aolugAo do aulfuto da cobra o depola, ae-
paradoa oa malores, por penelroa aproprladot. deatlna-
doa daaea grAoa do elite. Aa prdxlmaa aemcaduraa de
1010 ,

Procedendo doaaa forma, conaegutu-ae nua Cold-
nlua Nova Tirol. Novo Tranavnl, Plraquarn. Murlcy e
outrun lugarea de cllma mala quente, na Berra do Mur,
uma colbolta do edrea de 830 eacoa, oejum mala de 30

toneladaa de um trlgo da peso por heetolltro de 19k —
o qual. roduzldo em furlnhu noa moluhoa doa colouoa
deu um produto de prtmelrn qualldade para panlflca-

cAo. A mddla due colheltaa era de edrea de uma tone-
lada por hectare, e deade Aoae tempo a malorlu doa
colonoe. quasi riAo compru farlnha de fora, uprovel-
tundo tembdm o furalo

Foram neoeaaArloa aete anoa para obter eaan varla-

dado que JA eatava tlxadn em 1022. Juetamente um
ano antea deeta data, o Oovdrno Federal cogUaudo da
fomentar a culturn do trlgo acabava de crear em Pan-
ta Qrouaa a EatacAo Experimental de Cereula cujo dl-

retor era o Dr. Hdrmea de llarroa IJma.
O Dr. J. Pol» art raaolveu umndur A eatacAo recem-

-crlnda um aaco de 00kg da Ultima colhelta felta em
Nova Tirol e. motu prAprlo, deapachou em foverelrt.

da 1822, de 1‘lraquura, um anca deaae prealoaa vnrle-

dude
Dlveraoe colouoa ofereceram vender aeinentea A

meaniii entacAo para dlstrlbulgAo pelu aovfirno Fe-
deral, maa o Dr. UCrmia llarroa Uma declarou qua a
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verba Hjiirln tordc de ruala, p sru K'iMldurn Asto ano.

(carta de IS de mar;o do 102JI. rorrnlnou pntfto o tru-

balho pcasoal do Dr. J. Polysd. A 2a. parto tratarA

don rcnultado* obtldos nn Experimental do I rl-

Bo a pan cultures feltua no ParanA • em outros Koto

«a. Parto

O Dr. Paulo I.oltno. Dirotor da EslacAo Expert-

mental do Trlgo *m Pont* Oroaan on. 14 do novemoro

do mesmo ano, (1022). no Oficlo n. 243 dcclarou quo:

Entro ax ZOO varlodadca naolonala r rotrangolfaa fol o

trliio mandado cm levorolro do 1022 quo dcu oa mo*

II lures rcsultudo*. podlndo entAo, cm 0 do Janeiro do

1023 (Oficlo n. 208) por compra aoo colonoo. SO quar-

taa aa quala foram mnndadaa Imedlatamente.

Polo Oficlo n. 504 C* 0 do ubrll do 1023, o Dr.

Paulo LeltAo. comunlcou quo eana varledndo tlnlia oldo

regiatruda adbro o nomo dc TIUOO PO1.Y80 com o

n. ua • quo o fCs acmour para expcrlAnclua no Eata-

do do SAo Paulo.

A colhclta cm 1024 atlnglu. no campo experimen-

tal. a mala dc coin aacaa, grande parto fol dlatrlbuida

polo MlnlatArlo da Agriculture cm dlvcraoa Eatadoa.

O MlnUtArlo quiz eutAo, comprar uoo colonoa qua-

tro toncludus. quo o Dr. J. PolynO fol cncarrogado do

adqulrlr qoa produtoroo. Infollzmcnto at* ao memen-
to do acmcar. a verba do MlnlstArlo nAo chegou o a

Dr. pol yad reaponaAvel perante oa colonoa fol obrl-

gado n pagar. do aeu bolao, ana produtorca iaao trlgo.

quo logo dopola, Alo ofercccu A titulo dc preaonto naa

Colonlaa dot arredotea do Curitiba.

Asalm, fol A prdprla custa do deacobrldor da va-

Medado, quo, eota mearna eopolhou-ao noa muntclpioa

vlzlnboa da Capital (SAo JcsA. AraucArla, Campo Lar-

go, palmelra, etc.).

Mala tarde, a eata«Ao experimental do Ponta Oroa-

sa fa* novas llnhagena de 142, quo denomluou: PON-
TA GKOS8A n. 1, 2 e 3 que aAo a meama varledade

M2. TumbAm outroa batlzaram cats meama, coin o

nome da Berra ondo tluliu ela naacldo, e ondo eatA aln-

da eultlvade hoje (MAItUMHI). Aaslm todoa oa tngoa

aonhecldoa aob os nomea de PO1.YS0 — PONTA GKOH-
HA n. I, 2. 3 e MAItUMHI aAo todoa uma m! varledade:

o n. 142.

iFotograflaa demonatratlvna naa pAgs. 8-7-8-10-U-

90 e 21 da obra do aaudoso l»r. GIL STEIN KEIlflElIlA:

O melhoramcnto do trlgo) MlnUtArlo da Agrloultura

1031.

Onue o 142 nAo flcou mtaturodo com os outroa ce-

reals, conservou-se puro o produ* colb-niai possulndo

qualtdades auperlores aObre todoa cs pintos de v'sta,

(dAmicos a varledade reglstrada ni 1023.

O Dr. Ildofonso Correia, que ocupou o poato da

liispotor Agrleolu Federal, dcclarou am 1025 qu'i foram

colbidoa na ColAnla Orleans 22.000 kg. do i olyail (142)

quo apresentou adatubllldads nolAvol e.a terras fra-

cas e concedes, colsu desconhecida cm outrus varloda-

qos naclonals s estrangelras. e, no Jornsl "A Republi-

cs", de 12 de novembro rle 1028 dodarou mats, que,

•0 a constatacAo diaao fato vale daasitas do comos d«

»AU; mill toe Poises, dlz ole, te,n gasto, nom d'*A con-

tos, nom com contoo, procurando ie»as quaUdadra ex-

cepclonals sum o tor conseguldu ‘.atlsrsiorlament.,, a,

blala adlatite dlzla quo. na ColAnln Afonso Pena uma
falxa de trlgo Harlots estA dcimhando entro duas l(-

*aa de Marumbl, (142) que so mostra vlcoao o bem es-

btgado. A terra A a meama s nonbuma das dusa qua-

lldadss recebeu adubos

8 nosso meemo ano fol eyperlmonlsdo na ColOnla

Novo Trans vul uma Area do 2.S00 metroa quadradoa

ha qual a oolhetta auindru 700 kg. do trlgo n. 142, do

peso hcctolltrlco do 70 kc Case rendUnonto oorraapon

-

do a 2 800 kg. lirctora. O que A uma eatraordluArlu

colbelta.

liners admlrAvela rcaultadoa fazom lombrar o quo

tlnlia dllo o t ramie Prodcrlco II, llel da Prtiaala. “It

mals 0111 a llnmanldaile quo todoa oa politicos do inun-

do, nqurle que far. errserr dues esplgas do trlgo, ondo

antes, npenae cicada uma”,

3a. Parte

O competentlaalmo geneticists DU. IWAlt DECK-
MAN. Chefe do Bervlvo do ExperlmcntngAo o OonAtlca

«m UagA (K. O. do Bui) aoubo roconhocor o valor

doasa varledade que Ale tlnha eacolhldo, na cntsgAo

do trlgo do Ponta Oroasa cm 1023, para aorvlr de baao

aoh dcllcados catudoa que pretendla preceder o, reorn-

temente, na aua lntcreaaante publlcu?Ao: CINCO aNOS
DE COLABORACAO EXPERIMENTAL EM TRIOO NO
RIO OUANDE DO SUL, que mandou ao Dr. J . POLY-

BO, eacreveu esta dedlcntdria: "Ao llustrc cngenlielro

goiter: POI.Y8C, dcscobrldor do famoao trlgo Polysu,

base primordial dns peaqulsaa sdetlvas em trlgo, rc-

glslradas no Brasil nos blllmos 2J anos, transmits o

autor, as suas vivas fcllcllacOcs e cordials saudagOcs".

llagA, 31-1-49 (a.) IWAlt HECKMAN
As varlodadca "Rio Negro" a "Proutana" sAi trlgos

auperlores sob todoa os ponton do vista. O trlgo "Rio

Negro” A do tlpo tardlo, clcio vogotntlvo demorado, 1

aproprlndo para o Bui do Brasil, Uruguut o Argentina,

o trlgo "l'rontana", polo contrArlo rovola-ao uma va-

rledadt cosmonollta adnplando-se As mals vurludas «o-

nos ocoldglcsa.

O llr. Gustavo Fischer competent isslnio ogrftnomo

urugualo provou suaa pcrfeltas adnptagOca cm planta-

Cdes exprrlmontula (1 em Minna: 1 em B. Catarina: 2

no PuruuA: 2 cm BAo Paulo; 3 no Urugunl; 3 no Chi-

le: 5 na Argentina e 7 no Ulo flrundo do Sul).

Para panlflcagAo. o H'u Negro o o Pruntana rl-

vallzam com o Prontolra que, ate hoje, A o trlgo nu-

clonal do mala alto valor Industrial.

Outro fato do grande lmportilnchv o ueso licctoll-

trlco do Frontuna A superior ao do Prontolra. nluin-

gando 82 qullos, o que correspondo a urn aumcnlo de

cArca do quatro cruzeiros i>or saco, o quo represents

minidisk do cruz* lros nos mllh.Vu do sucos produzldos.

O Rio Negro e o Frontana reslstom A ferrugom

amarela a molhor quo quulquor outro, A uarda e A

preta. Uma vallosa qualldade do Pruntana A de so dls-

tlngulr por uma exlruordlnirla reslstAncla A projulxoi

causados por passarlnlioa. Kssu cnorme vantagein so

prrnde a uma flrme conatrut'Ao da esplga, a qual A

de debulhar algo dlflcll. Esau reslstAncla, quaao atwo-

luta c;teate-so de (mportyncla capital que afela tddan

as varlodadca prococna.

A maturagAo do Prottana, quango aamoado em
Junhu ce riglstra om novembro. Asslin, torim-so pos-

slvel npro'eitar s lerra mllilda pur linedkitss plantu-

gdoo do mllhn on do felJAa “obtendo, dcasa forma, duus

colbeitaa n > mesmo tnrrouo em urn ano.

Um adlantado agrlcultor de UagA em 1045 oolheu

na meama terra, dentro do um unlco uno: trlnln e

trAs sucos do trlgo uor noatgre « depols trlntu s.tcos

ds mHUo. fsttos reixdmientoi do uma terra, aern udu-

lincAo, no prazo da um ano id, A, realmento algo do

grande valor.

CouvAm mats uma ve/„ insUtir sdbre Asso futo Im-

portonte quo ttuau Inklgidfleunle rulhella de dez qul-

los de grAus srlerlonados obUdos em terremi unde II-

nlism sldu semesdos 120 qullos de trlgo, for .tilt a orl-

gem de uma das varlnliplrs quo sortlu de huso pri-

mordial As pesiiul/as saletlvsk proredldss depuls no

llrssil durante 25 anos pelo llr. IWAlt BECKMAN em
ItagA « no llrug^isl pelo Hr. Alberto lloerger e sort o

raao de apllear a Atlrs rlenllstas as palavras JA rlladss,

profrildas por Fredorlro o Grande, em favor de quell

fax nearer duas esplgas de trlgo, ondo antes, speims

rrrsclA uma.
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Esquema da Idcnica de Plaiiejamento

SEVERINO SOMBRA

( I)lrctor Executive* da Assoclagao llrasllclra dr
rianrjamrnlo)

A) EASES DO I’LENEJAMENTO:
1 — Dcflnlgfto do Problcma:

a) Examo da sltuagAo
b> DcrtKnngAo do.s objctlvso.

2 — Pcxqulsa:

a) Esclurcclmento do problcma
b) Rcvls&o dos objetlvos.

3 — Plano:

a) TntcgmgAo das concluxAcs da Pcs-
qulsa cm um todo orgAnlco c cor-
lato.

4 — Programa:
a) OrdcnagAo na oxecugAo do Plano.

5 — AprovagAn:
a) AurescntacAo do Plano e Programa

A nprovagAo do Arg&o ou autorldade
responsAvel iConEresso, no cnso do
pianos naclonalir).

6 — ExccuqAo:
a) F.xecugAo do Plano polos Org&os

executlvos aproprlados, do acArdo
com o Programa e as powlvels altc-

ragAes tntroduzidas na AprvoagAo.
7 — AprovagAo:

a) Rccxame pcrtAdlco do Plano o do
Programa, Jrartlculormonte lmpor-
tante no caso dc longa durugAo, para
adnptA-lo As posslvels mudnncas na
sltuagAo.

») CARACTE1USTICA no PLANEJAMENTO:
1 — Quanto ao Objetlvo:

a) Dcflnlg&o clara e preclsa

b> Correspondincla no melo ecolAglco

c social

c) AprovagAo Iniclal dos ArgAos respon-
sAvels.

2 — Quanto A Pcsqulsai

a) DellmitagAo aegura
b) OrganlzagAo raclonal

c) InterpretoQ&o ctentlflca

d) AtualizagAo periAdlca.

3 — Quanto no Plano:

b) ConcepgAo simples

b) Conjunto flttxlvel

c) DlmeusAo proporclonada
d) AdogAo do elementoa padronlzados

e) Reoxame perlAdlco.

I — Qmiiito ao Programa:
a) Inlclo oportuno
b) Hitmo eorrespondonto As dlmensAes

e uos molos
c) Couclus&o coin plots.

5 — Quanto A Execug&o:
a) DtregAo cscalonada

b) AdmlnlstragAo capaz
o Autonomla suflclente.

C — CONDICOKS DO PLANEJAMENTO:

1 — Accltavel polltlramrnte

2 — ExccutAvcl toonlramente

3 — Viavrl oronomloamcntc.

I> — LIMITAQOES DO PLANEJAMENTO:

1 — Oportunldadr

2 — Poxslbllldade tconica

3 — PoNsihilidadr flnancclra.

4 — Accitagao prla opniAo public:*, no casu

de pianos de Interessc coletlvo, a de-
pender de:

a) nlvcl Intolcctual do melo
b) preparo da oplnlAo
c) ngAo do oposlgOes.

5 — OrganlzagAo poll lira, a lnflulr na ado-
gAo e execugAo do Plano, quando de ln-

tcrAsse coletlvo, em lungAo de:
a) sun forma
b) condlgAes polltlco-partldArlas

c) poslgfto do organlsmo planojodor
d) funclonamento burocrAtlco.

K — PRINCIPIOB DO PLANEJAMENTO:

1 — Prtncfplo da prevlsflo

2 — Prlncipio da flnulldade social

3 — Prlncipio da subordlnagao politlca

4 — Prlncipio da sclcgao

5 — Prlncipio da adaptaguo
11 — Prlncipio da correlagAo e Interdepen*

denote.

7 — Prlncipio da proporrlonalldadr

H — Prlncipio da cenlralizagao e descentra-

UzagAo.

9 — Prlncipio da rrvisAo

10 — Prlncipio da priorldade.

F — MODALIDADES DO PLANEJAMENTO:

1 — Oprracionat: planejamento de traba-

lhos a serem reallzados.

2 — Estrutural planejamento de organizugAcs

u serem crladns.

3 — Funclonal: planejamento de udminia-
tragoes a serem e.stabelecldax.

(i — TIPOS DE PLANEJAMENTO:

1 — Eislro — tendo por objetlvos os recur-

soa naturals, u pulsagem, o melo flalco

e a locallzag&o geogrAflca.

2 — Econoniico — tendo por objetlvos u
crlagAo, o desenvolvlmento, a organlza-

zagAo, a coordeimgAo e o contrAle de

utivtdades econAmlcas.

t
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3 — Social — tendo por objetlvos ' a deform

o o melhormaento das condl^fics do
Maude e bcm-estar social.

4 — Cultural — tendo ]x>r objctlvos a ulfu-

bctlzuc&o gcrul, fncllldndcs educatlvas,

desenvolvlmento da pesquesa, estlmulo

as clPnelnr: o nrtes e cooperac&o Inter-

national.

5 — I)c area — (local, urbano, municipal,

c.itadual, regional), que combinn os I

tlpos anterlores, com o objetlvq do dc-
senvolvlmcnto das condlgOc.s de vida na
Area cm questfio.

ASSOCIAQAO 1IKAS1I.KIKA DE
PLANEJAMENTO

Conselho Dirctor;

— Edmundo de Maccdo Soares e Silva
3 — AnAplo Gomes
3 — Fernando Lobo
4 — Valentlm Bougu.s
5 — Rafael Xavier
6 — Lulz Dod.sworth Martins
7 — Scvcrino Sombra de Nascimento
8 — Joaqulm Morelra de Souza
9 — CrLstovAo Lelte de Castro
10 — Jorge Zarur
11 — Antdnio Dias Macedo
13 — Bernardino de Matos

13 Durval dc MagalhAcs Coelho
14 Carlos Alberto Ndbrcga da Cunhu
15 — Artus Held Neiva
16 — David Fernandes Lima
17 — ROmulo Cabral Sombra
30 — Benito Derlzans
30 — Bento Derlzans
21 — Oil Amora
22 — Alulzlo Plnhetro Ferreira
23 — C6sur Cnntnnhede
24 — Alvaro Porto Molllnho
25 — Jos6 Oliveira Reis
26 — Raul Bopp
27 — Mftrlo Brand&o
28 AntOnlo Cunhu Dalma
29 Benjnmlnm Soares Cabcllo
30 — JoAo GUberto Ferreira dc Souza

CoinixsAo Kxecutlva:

l Edmundo de Macedo Soares o Silva
3 — AnAplo' Gomes
3 — Valentlm Bouqos
4 — Rafael Xavier

J> - Scvcrino Sombra de Albuquerque
6 — Jousulm Morelra de Souza
7 — Ce.sur Canlanhede

Diretor Kxecutivo:

Severlno Sombra de Albuquerque

que espalham

SALITRE DO CHILE

nao ficam vazias...
E' MAIS LUCRAT1VO multiplicar a produ^do de 1 olquelre com
bom adubo, que plantar, trotar e collier 3 alqueires — pals s6

a economla de bravos compema fartamente . O SALITRE DO
CHILE i um adubo natural que tefor^a a produtlvidade do solo.

Experimente-o!

. i

Solicits folhetos e informofOes, grotuitomonte, ao

SERVICO TECNICO-AGRONOMICO DO SALITRE DO CHILE
Caixo Postal, 2873 — SAO PAULO

AGENTES COMERCIAIS:

ARTHUR V I ANN A — . CIA. MATERIAIS AGRICOLAS
•

1

RUA FLORENCIO DE AUREU, 270 — SAO PAULO AV. GRACA ARANHA, 226-2° and.

RIO DE JANEIRO. — AV. SANTOS DOMUNT, 227 — BELO HORIZONTE
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Relatorio das atividades do Clube Agricola

Miguel Calmon, durante o ano de 1949
Prof. GERALDO GOULART DA SILVEIRA

Diretor do C. A.

/

O Clube Agricola Miguel Colmon, registrodo

S.I.A., sob o numero 1.098, constlfuldo pelos alu-

nos do EScola do Horticultura "Wenccslbo Bello",

segundo o programa quo so propfis realizor, trobn-

Ihou ativamento duronto o ono do 1 949.

Entro outros otivldadcs, conscguiu o Clube

Agricola Miguel Calmon:

a) manrer uma horta com 50 cantelros nos

quals foram plantados: alface, chlcbrea,

acolgo, plmentao, repolho, couvo, salsa, so*

noura, nobo, rabanctc, beterraba, etc.;

b) manter um vlvolro com as seguintes mudas
dc drvorcs frutlferos: cajueiros, mongueiras,

fruta de condo, abricb, jaquclras, sapotlzcl-

ros, amelxciras, abocotclros, etc.;

c) rcallzar compcticbcs esportivas entro os alu-

nos, especialmente durante a semana cc-

memorativa do anivorsdrio da escola;

d) manter um avldrlo com trlnta c sete ca-

bocas;

c) promover solcnldados clvlcas nos dates na-

clonais;

f) comemoror as datas do aniversdrio da Es-

cola e da Soclcdade Naclonal de Agricul-

ture;

g) promover uma sdrie de solcnidades come*

moratlvos do dla da drvore, Inclusive o tra-

dlclonol plantlo de um drvore;

h) amollor a sua blblloteca;

I) aumentor o seu estoquo de ferramentas;

j) promover uma ‘,6rie de palestros educatlvas

sdbre os mais variados assuntos;

k) dlstrlbulr a outros Clubes Agricolas, oita mil

mudas do hortallgas,

l) prestar assistdneia tdcnlca a outros Clubes

Agricolas, inclusive orientar a crlagao do

Clube Agricola Condo de Agrolongo, no

Penha;

m) colaborar na reallzasdo da Scgunda Sema-

na do Hortelao;

n) Instltuir prdmlos para os melhores alunos da

Escola, constando de livros e ferramentas

hortlcolas;

a) manter o jornal "0 Horticultor";

p) colaborar com a direcdo da Escola em tudo

quanto se fez necessdria a sua atuacao;

q) reunir-se, mensalmente, em assembldia ge-

ral, para dcliberar sdbre a programa de suas

atividades.

Releva salientar que, para o desenvolvlmento

tie tao uteis e oportunas realizagdes, contou sempre

o Clube Agricola Miguel Calmon com a colabora<;aa:

a) do Diretor da Escola, Dr. Antdnio de Arru-

da Cdmara, quo, sempre amigo do Clube,

ajudou-o ndo s6 materialmente, como tam-

bdm, prestando-lhe assisUncia tdcnica e

apolando, estlmulando e colaborando atlvo-

mente para que die pudesse levar a bom
termo o programa que se propds reallzar,

Inclusive chomando-o a colaborar com a di-

rcfdo da Escola cm tddas os empreondimen-
tos em quo dde pudesse tomar parte;

b) dos professores e asslstentcs da Escola, sem-
pre prontos a ajudarem ao Clube Agricola

cm tddas as suas rcaliza;6cs, ndo s6 auxi-

liando-o materialmente, rcalizando pales-

tros, orientando-o, etc ;

c) do Diretor c funciorvdrios do Scrvlgo dc In-

forma<;do Agricola, sempre dispostos a au-
xilid-lo, quer fornccendo-lhe recursos de
trabalho (adubos, ferramentas, inseticidas,

semontes ,etc.) quer prestando-lhe assistdn-

cia tdcnica o apoio;

d) do secretarlo da Escola, horticultor Agricola

Castello Borges que, sempre soliclto, cola-

borou paro que o "0 Horticultor" pudesse

ser publicado com regularidadc;

c) da Fundo<;fio Getulio Vorgos, que forneceu

recursos materials para a manutcn;ao do
jornal (estencil c tinta para o mimedgrafo).

Entre outras, promoveu o Clube Agricola Mi-
guel Colmon, as seguintes palestras, durante o anc

de 1949:

a) Problemas fundamentals do educa;do rural

brasileira, pelo Prof, Gcraldo Goulort da
Sllvciro;

J>)
Escolha de uma propriedade agricola, pelo

Eng. Agrdnomo Arthur Notividode Seabro;

c) A organizasdo da Closse rural, pelo Prof.

Antonio de Arruda Camara;

d) Higiene das habita(6es rurois, pelo Prof. J.

M. Bartholo;

e) O problema da souva no Brasil, pelo Eng

.

agrdnomo Jolmirez Guimaraes Gomes;
• f) As atividades do Clube Agricola Miguel

Calmon, pelo prof. Geraldo Goulart da Sil-

vcira;

g) Importdncia da contabilidade nas proprie-

dades rurals, pelo prof. Pedro Goulart da

Silvelra Filho;

h) O papel do pau Brasil na nossq histdrla,

pelo prof. Geraldo Goulort da Silveira;

I) Alguns vultos da histdrla do Brasil, pelo

prof. Subael Mogalhdes da Silva;

J) A flguro de Tiradentes, pelo prof. Subael

Magalhdes da Silva;

k) O significado do Dla do Arvore, pelo prof

.

Geraldo Goulart da Silveira;

l) A prote?do d natureza, pelo prof. Geraldo

Goulart da Silveira;

m) Importdncia dos Clubes Agricolas Escolares,

pelo prof. Geraldo Goulart da Silveira;

n) Objetivo dos Clubes Agricolas, pelo prof.

Roberval Cardoso.

Entre os concursos promovidos pelo Clube Agri-

cola em 1949, podemos destacar:

a) Concurso sdbre "a importdncia da drvore"

promovida pelos professores Antonio de Arru-

da Camara e Geraldo Goulart da Silveira;
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b) concursos sdbro "o omversdrio da Escola do
Horllculturo "Wencosldo Bello", promavido
pela professora Julieta Copanemo.

Por ocasldo da rcalizo;d° da Segundo Semana
do Horteldo, o Clube Agricola "Miguel Calmon" tovo
® oportunldade de colaborar com a Escola cm lodoi
°* sctorcs do atividadcs, tendo sido honrado com a In-
Husdo do seu prcsldente, aluno Antonio Albanl, na
Comissdo do Bom Estor.

Durante a realiza<;ao da Segunda Semana do
Horteldo, teve o Clube Agricolo "Mioucl Colmon" a
oportunidode do homenagear o Scrvi?o de Informaqdo
Agrlcola do Ministdrlo da Agriculture, na pessoa do
Dr. William Simdo, chefe da Se<;5o dos Clubcs Agri-
colas Escolarcs, quo, especialmcntc convldado, prcsl-
diu o scssao solene do Clube que contou com a pre-
,enSo do Diretor da Escola, do Tdcnico de Educa^fio
Rural Dr. Robervol Cordoso, do Eng Agrdnomo Arthur
Natividade Seabra, do prof. Pedro Goulart da Silveira
Ellho, do Eng. Agrdnomo Amaury Silveira, do horti-

cultor Agricola Costello Borges e tantos outros omigos.
Fntre outros prdmios dlstribuidos pelo Clube

Agrlcola "Miguel Calmon" podemos destacar:

a) dez premios cm dinheiro, instituidos com o
nuxllio do Diretor, dos professores e dos os-
sistentes da Escola de Hortlcultura "Wcn-
cesido Bello", dlstribuidos oos vencedores
das compel i^oes esportivas;

b) clnquenta premios em livros agricolas dis-

•rlbuidos o todos os alunos no dia do ani-
“crsdrio da Escola;

c) prdmio "Adriano Dantos" dodo ao Semanis-
ta Diamantmo Augusto Rodrigues, lavrador
no Distrito Federal;

d) prfmlos "Ministro Daniel de Carvalho",
"°rof. Arthur Torres Filho", "Dr. Morio VI-
•hena", distribuidos oos melhores alunos no
dia da cola;6o de grau da turma de 1 949;

e) prcmlo "Prof. Antonio de Arruda Cdmora"
instituido pelos professores Geroldo Goulart
da Silveira e Jolmirex Guimaraes Gomes.

Durante o ano de 1949 foram publicados 9 nu-
tneros do jornal "0 Horticultor" que A o documen-
*<5rio informativo da Escola de Hortlcultura "Wen-
cesldo Bello" e do Clube Agrlcola "Miguel Calmon".

Na sessao solene presidida pelo Dr. William
Slmfio, fol:

a) organizodo um mostruario dos trofeus obtl-
dos pelo Clube Agrlcola;

b) uma exposi^do de generos produzidos pelo
Clube Agrlcola,

Releva salientar que tflda a producoo do Clube
^Qrfcola "Miguel Calmon, constante de aves, ovos e
bortali^as e consumida pelos prdprlos alunos, ndo
bavendo, portanto, renda da produ^do,

Conforme se verifico, ndo foram poucas os otl-
v*dodes do Clube Agrlcolu "Miguel Calmon" durante
0 ono de 1949. ,

Oxald, ndo nos faltem jamais o estlmulo, o
•jpoio e a colabora(do dos bons amigos que nos vdm
°iudqndo, para que o Clube Agrlcola "Miguel Cal-
rr'°n" possa levar avante o seu grandioso programa
d «> trobalho.

O exemplo da Escola de Hortlcultura "Wences-
ba Bello" A um estlmulo para que o Clube Agricolo

_

Miguel Calmon", fiel d tradi(do da Escola, realize,
'em alarde, uma grandioso obra educatlva.

Prcfirom os produtos vctcrinarios

RAUL LEITE. Sao todos do cficicncia

comprovada c scguronca absoluta.

•

VACINAS, TONICOS, VERMIFUGOS.
PRODUTOS PARA TODAS AS
DOENCAS E PARA TODAS AS

ESPECIES ANIMAIS

No febre Atosa — KUROS E CO-
LOIDO-CALCIO.

Para banheiros carrapaticidas —
GAVIAO,

Nos bichciras c bernos — CRESOS.

Nos vorminoscs — FENOTIAZINA
— FENOLFTALEINA

Nos friciras — FRIEIROL.

Nas intoxicates — VITOS.

Pecam folhetos o promos aos repre-

sentantes nos Estados ou aos

Laboratories

Raul Leite S. A.

RUA LEOPOLDINO BASTOS, 130

*

RIO DE JANEIRO
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Relatorio do Presidente da Federagao das Associa-

tes Rurais do Estado de S. Paulo Sr. Iris Meinberg,

relativo ao exercicio de 1949

1 . A Foderagao das Associates Rurais da

Estado dc Sao Paulo congrcga atuolmente 97 asso-

ciates rurais c cooporotivas agricolas, scdiadas no

Interior do Estado paulista . Estc numcro tende a

crescor cm qualidodo o quantidado no correntc ano,

cm virtudo da atuat0 cficiento c protlcua daquela

ontldado om bcnflclo dos produtors rrols.

2 . Os proprlos dlrigentcs da FARESP estao

empenhados na clcva^do do numcro dc filiadas, e

estao certos do quo conseguirdo scu objctlvo, cm vlr-

tude do ambiente favoravol quo oncontram entre os

legitlmos representontes das forcas produtoras ogri-

colos

.

3 . Estes ho|o mais csclarecldos e orientados

do quo ontem vdm no ossodotlvismo da sua closso

o caminho ccrto nao sd para a defesa dos seus in-

teresscs e diroitos como para a obten^ao dos moios

nocessdrio* 6 melhoria da sua produto e da sua

aconomla Individual e coletiva, atravez do asslsten-

cia tdcnica o financcira.

4 0 acervo dc rcalizofdes e de servit* prc>-

tados pcla Federot0 das Associagoes Rurais do Es-

tado de Sao Paulo oos ruralistas paulistas 6 grande,

ospccialmente so consldcrarmos sua pequena exis-

tencla . A entidade quo representa a pecuaria e a

lavoura paulista, foi fundada em 1946, estando com-

pletando agora sou qulnto ano de idade

.

5 . O associatlvismo rural no Estado de Sao

Paulo estd alcan$ando ncste momento um dos seus

pontos altos, e par isto as suas possibilidodes sao

grandcs e animadoras, com reflexo dircto na proje-

to que ganha o seu orgao, federativo no cendrio

economico naclonal.

6 . Em Janeiro do correntc ano, com a pre-

sent de representontes delegados das entldadcs fi-

liadas, realizou-se a Assembleio Geral da Faresp para

prestacoo de contas da diretoria c aprova«,6o do re-

latario do Presidente, referentes ao exercicio social

do ano de 1949,

7 . Por este relatorio podemos ter uma Idela

das ativldades desenvolvldas por aquela entidade du-

rante o ano de 1949 e do quanto ela reallzou pelo

agricultor

.

ft . O confronto dos relatorlos da presldencla,

apresentado, religiosamente, todos os anos para co-

nhecimento e debate por parte dos delegados das

entldadcs tlliadas, mostra que a ativldade da FA-

RESP tern crescido de ano para ano, em profundi

dade e em extensdo.

9 . Paralelamente 6 exposigdo das principals

econtecimentos, felta nos relatorios, nota-se a preo-

cupa(6o inteligente de al ser imprlmldo o perwa-

mento polltlco-economlco da classe. Ele e, desta

forma, a deflnlt0 do pensamento e do orienta^oo

dos dirigentes da Faresp.

10. Esta franqueza de pensamento e de oti-

tudes, coraclerlstlca dos responsaveis pela dlre(6o da

classe rural paulista Ihes tern pormitido consolidar a
posit0 c o prestlglo da FARESP entre os agrlcul-

tores, outros orgdos de classe o ontre os autorldadcs
oficiais dc dmbito cstadoal e federal

.

11. E' intoressontc lembror que a Faresp for-

mou-se pcla congrcgat0 de clomentos pecuaristas,

razdo natural quo levou a entidade a estender ini-

cialmcntc suas ativldades cm torno das revindica-

tes da pecuaria do Brasil Central. Agora, entre-

tanto, as formas da produt0 agricola ropresentadas
na Federat0 das Associa(6es Rurais do Estado de
Sao Paulo exprimom o pensamento e os ativldades

dos diferentes setorcs da produ;6o rural, desde o
cafe e a carne atd o chd c os cereals.

1 2 . Cada um dos setorcs do produto agri-

cola n6o s6 possue os seus representontes na dire-

toria da Faresp, como contam com o seu Departa-

mento Especializado, onde tecnicos e ossessores pres-

tam colaborato na solu?ao dos inumeros problemas

que diariamente ofluem a entidade federativo pclj

voz das suas filiadas.

1 3 . Nenhuma dec isao ou atitude i tornado

pela Faresp sem que os elementos do interior, isto 6,

as Associacdes Rurais e Cooperativas Agricolas se-

jam ouvidas . Este 6 um principio consagrado e res-

peltado pelas diretorlas que se tdm sucedido a fren-

te dos destinos da FARESP.

14. O destaque de alguns itens do relatorio

da presidencia mostrard com facilidade esta afirma-
tlva. As atitudes e as revindicates Fledeodas por
aquele orgao de classe, as suas manifestotoes, re-

velam o pensamento do produtor rural, e em todos
os setores da produto agricola, sentimos sua atuo-

t° politico, economica, financeira e tdcnico

.

15. Do relatorio, queremos destacar, pela sua
r.lgniflcato e pela sua importancia, as reunides rea-
lizadas no interior do Estado sob o patrocinio da
FARESP para discussdo e debate dos problemas II-

gados 6 agrlcultura e 6 pecuaria, que mostrom a
preocupato existente, de serem sentidos de perto
os'anseios e as necessidades do lavrador e do pe-
cuarista . Estos reunides congregam sempre tdcnlcos
e autoridades oficiois, interessados tombem neste
contacto direto com os problemas e dificuldodcs do
agricultor, e, em levor-lhes o resultado de seus fra-
balhos de pesquiza e experimentacdo

.

Estes tdcnicos e os elementos do fomento agri-
cola (agromonos regionais), procuram estar presente
6s reunides realizadas no interior pela FARESP, bus-
cando juntos uma coope^pedo. porque sabem ser esto
a maneira mats eficiente e util de trobolhor em be-
neficlo do reergulmento e da melhoria da produto
agricola do Estado, e portanto, da economla nocio-
nol . Entre estas reunides e concent rates efeluadas
no decurso do ono de 1949, citamos as de Soo Jodo
da Boa Vista, de Presidente Prudente, Cruzeiro, Var-
gem Grande do Sul, Santa Rita do Possa Quatro,
Pereiras, Capdo Bonito, Totul, Araraquara, Jundiai,
e multas outros.
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1 6 . Entre os movimenots c rooliio^ocs do

Faresp no ono dc 1 949, ndo podcmos dcixor dc

mencionar o suo atuaijdo e o sou destaque junto 6

Conforencia de Araxd, onde Ihe coube reprcscnta^do

eminent* no Comissoo Control do Conclave e nos

debotes e opresentaedo dc sugestdes nos Comissdes

Tdcnlcos.

1 7 . Vcjomos algumas rcalizacocs da Forcsp

cm beneficio dos colcicultores e da economia do
cafe

.

Lutou pelo desoporecimcnto do occrvo fantas-

nia do DNC., constantementc a amcajor a cstabi-

lldade da situa;ao estotistica do produto c, cm con*

sequcncia, o politico do livre oferto c procuro Mo-
nlfcstou-se pela necessidodc do umo propaganda

continue junto oos mercodos consumidorcs, pora os*

seguror 6 rubibcca uma posi(ao capaz de permitir

o suo expdhsdo e a so estabilidado . 0 diretor do

sou Deportomcnto de Cafd foi enviodo cm vlogem

de cstudos aos mercodos consumidorcs da America

do Norte e do velho continente Europeu, otim de

obter informaedes pessoois sobre o situajdo dos mer-

codos poro conhecimento dos orgdos de closse e dos

produtores. Por outro lodo, a presence do represen-

•onte dos cotcicultores paulistas nos mercodos con-

sumidores, permitiu que fossem levados escloreci-

mentos sobre a real situoedo de nosso lovoura e mer-

codo cafeelro.

18. A Faresp teve especiol atuagoo no mo-
vimento cfetuodo pelos entidodcs de classe para ob-

tenedo do tinanclomento do cafd por tres safros,

eloborondo para tanto um onteprojeto de lei, que

foi envjpdo oo Congresso Nocional, batendo-se pelo

necessidode deste finonciamcnto ser estabelecido cm
coroter permanent*

.

19. Parolelomente oo financiamento dos en-

•ressafras, foi pleiteada a eleva^do dos bases do fi*

nanciomento do produto, tendo-se em visto os no-

vos promos a que foi o mesmo conduzido, obtendo-se

desta formo, um reajustamento de pre^os em bene-

ficio ndo sb do produtor como da economia nocional,

20
.

Quanto ao setor de pecuario de corte a

Qtuogdo do Faresp ndo deixou de ser menos efi-

clente. O principio de estimulo e justo recompensa
oos esfor^os do criador como elemento bdsico na

solugdo de nossos problemas de produ^do de carne

continuou o constituir tbse principal das reivindico-

Sdes pleiteodas pela Faresp durante o ono de 1949.

21 . Existindo um desajuste entre o pre?o da
carne pago pelo consumldor e o custo de produgao
do bezerro, necessario se fazla um reajustomento
do prego. Respeitando os sagrados e legitimos inte-

resses do produtor, iniciou em fins de 1948 a Fa-
fesp, umo representafdo junto ao Governo Federal,

Pora pleiteor medidas necessarias oo seu ob|etivo.

22. dm fevereiro de 1949, opds um trabatho

Intenso de justifica;oo perante as esferas federois,

olcan^aram os pecuaristos uma solu<,bo satisfotoria

Pora o prosseguimento de suas atividades, obtendo
do governo do Unido o portaria 1 35, que elevou
0 prego da carne no tendal

.

23 . Possuindo inumeras filiodos dlretomenre
inttressodas no problema do produto do leite, ndo
P°derio deixar a Faresp de dedicar lima aten^oo a'-

Pecial a todos os aspectos do atividade leiteira no
1 stado. As entidades do Volo do Poraibo, filiodos

9 Faresp, representam uma grande e consideravel

PQrcelo de fornecedores de leite pora a Capital pair*

listo e para o Distrito Federal

.

24 , Tcndo como base os conclusuos da Co 1
"-

centroqdo do Guorotinguetd, onde milhares dc pr<-

dutores do Idle so rcunlrom paro debater a situate

de suas atividades, o FARESP claborou um memorio'

a ser cncaminhado oo Excelontisslmo Senhor Pre« !

dente do Rcpublica, ondo foi exposta cm dotalhev

a dificuldade da produedo leiteira do Estado, em vi--

tudo dos prejos pogot ao produtor de leite

.

25. O justo resultado, alcan;ado pela Foderr

Cao dos Associates Rurais, otravez da companho dn
leite, dcu-lho ocasido pora crescer o seu prostig'e

entre a numerosa classe dos produtores do leite, trr

zendo dofinitlvamcnto para as suas filciras os s»u»

expressivos representantes e lidercs.

26. Paralclamento ao oumento de preco d*-

leite pleitoado pela FARESP, tragou a entidade c™
colabora;ao com os tdenicos oficlais o associaf'*»

rurais, um piano de melhoria da produ;ao de lelt*

O oumento do pre^o atendia a uma situa(ao tom
poraria. Era necessorio trocar os linhos de uma cor
duta paro o futuro, em dcfinltivo, que asseguras«»

a melhoria e o baroteamento do produto cm ben«
ficios agora, ndo sd do produtor como do consum'
dor. Higlenlzosdo do produto, transporte melhor, a‘

sistcncia tdcnlca e financeira, mclhores reproduto"**

e vocas, moior rendimento, e outras medidas nores

sarias a melhoria do leite.

27. Dando cumprimento oo que dispde o o
tigo 2°, letra "I", dos seus Estatutos Socials, o F«.

resp deu prosseguimento ao seu progroma de ass 1*

tencia economica ds suas filiodos c ossociados, im
portando e distribuindo mercodorias (arame, tra*«-

res, jipes, adubos, etc.), por prc;o c condlgde: e%

peciais.

28 . Esta programo^do por parte da FARE'-P.
tern permltido ao agricultor, obter com grande yon.

tagem os elementos too escassos de que necessRom,
para meihorar e baratear a sua produedo.

29 . Visando tornar uma realidade pare «.

meio rural os vantagens dos Services Socials c cs
normas trabalhistas de nossa Consolidate os di-
rigentes da Federocdo das Associates Rurais dn t s-

tado de Sdo Paulo, tdm debatldo contlnuadome-ite
o assunto, procurando evitar o dxodo da mdo de
obra rural pora os centros urbanos, onde existem
vantagens e regalias que o trabalhador rurai ndo
posiue E' preciso criar molhores condit05 de vlda
pora o trabalhador rural e sua familio, afim do que
possamos, ndo sd retdlos ao campo, como conturmos
com uma mdo de obra valorizada e eficiente

30.

Durante os trabalhos da Confercneia de
Araxd, os delegados da Faresp, apresentaram e de-
fenderam, intransigentemente, o necessldade da crla-

t° dos Servifos Socials Rurais,

31 . Os projetos de lei, criando o Sorvlgo So-
cial da Lavoura, apresentado oo Congresso Nocional,
mereceu minucioso estudo por parte da diretoria da
Faresp, tendo esta, em principles do ano de 1949,
organlzado um Departamento Social Rural, congre-
gando elementos interessados no assunto. Postos de
Assistencia estdo -.endo tundados nas zonas rurais,

onde a entidade conta com o auxllio das suas fi-

liudas

.

32 , O relatorio do presidente do Federate
das AsSOCiO^dos Rurais do Estado de Sdo Paulo, sr.

Iris Melnberg, aborda olnda, com criteria e orien-

ta(do, outros setores do produedo agricola, outros

problemas rurais dr ordem tiknica, social, economica
e financeira, que i m Outro numero analizaremos

.
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PROVEITOSO O AMPARO DO INSTITUTO

DO A^UCAR E DO ALCOOL
• A LAVOURA CANAVIEIRA

Atuagdo das Estaqoes Experimcntais dc C<nw
— Dcxenvolvimento dux Associates de Clause
dos Fomcccdores — Financiamentos para a

defesa das lavouras — Aumenta, o volume das
canas cntregucs pelos fomccedores.

Empcnhado cm elcvar os niveis da pro-
duqao canavicira no Pais, tem o Instituto

do Atjucar c do Alcool realizado mn esfor-

<;o continuado, no scntido de mclhorar as

conduces da lavoura de cana nas divcrsas

resides produtoras. Assirn cm 1949, ani-

mada pelos excclcntes rcsultados colhidos

atraves da atuaqao das Estates Expcri-

mentais dc Campos c Curado, procurou a

autarquia atpicarcira apressar a fundacao
de outras do tnesmo tipo nos demais Es-

tados canaviciros.

Nos termos dos acordos assinados com os
Govcrnos dc Minas Gerais c da Bahia, fo-

ram criadas as Estatjdes Experimcntais
desses dois Kstados, O Instituto do Aqu-
car c do Alcool contribui com 150 mil cru-

zeiros anualmente para a manutcnqao de

cada estabelecimento, aletn d<* haver doado
200 mil cruzeiros para as despesas iniciais

da respect iva instalaqao. Tambem com o

Governo de Minas Gerais foram ultimados
entendimentos para a instalaqao de urn

Campo de Mudas, cm Visconde do Rio

Branco, no centro da principal zona cana-

vieirrt estadual e ondc se tem feito sentir

bastante a falta de canas-planta, tuo neces-

sarias a expansile das lavouras.

Ainda cm 19-19 renovou o Instituto do
Aqucar e do Alcool o aedrdo assinado. cm
19-14, com os Governos da IJniilo e do Esta-
do de Pernambuco, a Cooperativa dos Usi-
neiros <• o drgao dc classe dos fomccedores
de cana, visaudo ampliar os trabalhos de
invest ipaqao aprondmica e de assistencia &

lavoura canavicira. Um aedrdo da mesma
natnre.za foi assinado com o Governo do
Kstado de San Paulo e a Associaqao dos
Usineiros tlesse Kstado, teudo como obje-
tivo dar maior amplitude aos trabalhos de
assistencia a lavoura canavicira paulista a

carpo da Estuque Kxperimental de Cana de
I’iracicaba

.

A instalnqao das Kstaqdes Experimen-
tal de Cana dos Kstados de Alapoas c de

Scrpipe sera completada tao pronto os res-

pectivos povernos adotem as providencias

ncccssarias, uma vcz que a parte que cabe

ao Instituto do Aqiicar e do Alcool se acha
devidamente preenchida.

Para melhor compreender a sipnificaqio
dessas Estates Expcrimentais no quadro
da lavoura canavicira. c oportuno trans-
crever alpuns dados rclativos as tie Curado
e tie Campos. A primeira dispde de Secedes
de Qm'mica, Genet ica, Biolopia, Entomolo-
pia e Apricultura. l'oram por elas forncci-
das, cm 1K4K, cerca de. POO mil tpiilos de se-

mentes e 2P rebolos. Para moapem. a Es-
taqSo entrepou mais dc quatro milhoes de
quilos tie canas tie divcrsas variedadcs, cul-

tivadas e selecionadas nos campos prdprios
tlo estabelecimento. A area dcdicada a cul-

tura tla cana nos campos da cstaqao foi au-
mcntatla tie cerca de 1 .330 metros quadra-
tics. E’ prcciso ter presentc, no entanto,

que a assistencia tla Kstaqao Experimental
tie Cana tie Curado a economia pernambu-
cana nao se limita a prestacSo tie services

materiais, de nature/.a tecnica prdpriamen-
te tlita, mas, sobretudo, cuida tie assepurar
constante orientaqSo cientifica is fabricas

e as lavouras, prestada com permanente
dedicaqao pelos tecnicos do sen tjuatlro.

Nao menorcs sao os cfeitos da coopera-
teSo da Kstaqao Experimental tie Cana de
Campos, Basta afirmar que tddas as va-

rietlatles tie cana cultivadas cm Campos fo-

ram fornecidas pela Estaqao ou per ela im-
portadas tlo estranpeiro. Rcalizou essa Es-
taqiio um esffirqo dos mais apreciaveis, no
scntido tie enfrentar as praqas da “ripar-

rinha”,da "podridao vermelha” e do "mo-
saico", sentlo que cm rclaqao a ultima o

trabalho emprecntlido foi para loprar a

substitute peral tla Coimbatore 2‘X) va*

riedade atacatla, a fim tie evitar a propa
paqAo tlo mal que via tie repra se verifica tie

surpreza

.
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Afora ossa valiosa contribuiqao a lavou-

ra canavioira, prestada por intermedin das

Estates Experimental, tomou o I. A. A.,

cm 1949, numcrosas outras providcncias

dcstinadas a ajudar ns lavradorcs no sen

cmpcnho dc defender c fonicntnr a produ-
qiio canavicira. Assim contribuiu a autar-

quia aquearcira com 250 mil cruzeiros para
o combate a praga do “carvao’b verificada

cm San Paulo; entregou 80 mil cruzeiros a

Sccrctaria da Agricultura do Estado do Rio,

para custear a expcriencia com novos in-

sccticidas destinados ao combate a cigar-

rinha das raizes; auxiliou a viagem dc cs-

tudo e cspccializaqao dc agronomos a Cuba
c aos Estados Unidos; instituiu urn prernio

dc 200 mil cruzeiros para queni conseguir
a climinaqao, de forma radical, da "cigar -

rinba” ; finalmentc cinprf'stou ccrca dc.

2.800.000 cruzeiros aos fornecedorcs dc
cana de Pernambuco para financiamcnto de
ad ubos.

Uni esforqo muito apreciavcl do Institu-

te do Aqucar c do Alcool e o rclntivo ao

amparo as associaqdes dc clas.se dc forne-

cedorcs dc cana. Em 1949 foram eriadas

mais 6 coopcrativas, nas diversas regides

canaviciras, elevando para 21 o mimero das

cxistcntcs. Algumas dcssas novas eutida-

deS reccbcram, cm 1949, emprestimos para
financiamcnto das lavouras. no valor de

3.706 mil cruzeiros e outras tinbarn cm
tramitaqao, emprestimos no valor dc qua-

tro nullifies de cruzeiros. Ao terminar o
ano de 1949, a divida dos forneccdores c

banguezeiros para com a autarquia aquca-
reira subia a mais de 34 mi lhdes de cruzei-

ros destinados ao financiamcnto da entre-

safra das coopcrativas.

Estes alguns dos principals auxilios pres-
tados pelo Instituto do Aqiicar e do Alcool
aos lavradorcs de cana do Brasil. Qutros
ainda poderiam ser arrolados. destacando-
se, desdc logo, a permnnentc defesa <los in-

tcresses dos fornecedorcs feita pela autar-

tjuia aquearira nos termos das leis vigen-
tes. Na realidade, o Estatuto da l.avoura

Canavicira e a legislaqao complementar tern

assegnrado aos fornecedorcs condiqdes par-

ticularmente favoriiveis para a sna prospe-

ridade. Basta dizer que os fornecedorcs,
que na safra 1941/42 entregaram as usinas
4 . 100.720 toneladas de canns, na safra

1947/48 entregaram 6,408.355 on seja inn

aumento de 56,0-1%, mini periodo de noto-
rias dificuldades para a lavourn brasileira

nos demais setores de trabaljio.
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NECESSIDADE DE UMA NOVA POLITICA COMERCIAL
"lima grande questim n mt einprecndlila pelo

Conselho Nnclonal do ICeonumla ”, xrgundn a opl-

nlao do Sr. Artur Torres Fllho — Itcvlsito do*

acordox com dlvcrxox paixra

A propAnlto do proximo funclonnmento do
Conselho Nnclonal do Economln. ouvlmos o Sr Ar-
tur Torres Fllho, prestdente du Soclodndc Nncio-
nal do Agrlculturn o cx-roltor da Uumversldaflo
Rural. Abordando o nsxunto sobte o nspccto du
polltlca comeroial. o conhecldo economist!! nsxim
so manlfe.itou;
— Sempro Homos adeptos dc um regime dc

rcclprocldado nos relngOos lntcrnnclonnls, prlncl-

palmente depots quo a luta oconOmlca externa se

tornou aclrrada, com rcstrlgOos eoinerclais cres-

centes, lungnndo mfto certo ntimero dc nngOes dc
um regime violento do restrlgOes do linportagOcs,

com desvalorlzagflo do inoedas, Hcengus prOvias
etc. Como conxcqufincla dessa sltuagfto, sofre a
balanga comerclal do Brasil profundax transfor-
magbes, advertlndo-nos da ncccssldade lmpcrlosa
quo temos do adotar uma polltlca comerclal nten-
ta as gravfes conitlngfinclns do momento Interna-
clonal. Procurnmos nos consorvar fiats uos prln-
clpios da polltlca comerclal scgulda trndlclonnl-

mentc pelo Brasil.

TAREFA DO C. N. E.
E continuou:
— Preclsaremos nos aproximar dos palses

com os qual^ temos menores incompatlbldadcx
econfimicRs

.

— Tulvez fosse melhor rever os nossos ncor-

dos comrcclals coin todos os palses e de manclra
o adaptin' o cmoOrcio exterior As exigonclas pe-

cullarcs do nossa economln. Serla uma grande
qucstAo a ser cmpreendtda pelo futuro Conselho

A

A

Nnclonal dc Economln. NAo nos devemos vlncular
it doutrlna unlformc. mas nos ndaptarmos Os con-
dlgOes e its necesxldnd de nOsso pals e ter um
piano nas rclagOcs cotnerclals.

Ccrtamente, dentro do pensaincnto exposto,
flcararn flxndus as normnx da nossa "polltlca co-
merclal ", a ser trngoda dentro do mats nlto sen-
so rcalfstlco do momento lntcrnuelonul.

NOVOS RUMOS PARA A ECONOMIA
BRASILEIRA

—
• Jit as prOprlas contlngOnclns a pouco e

pouco nos vfto forgnndo a salr do prlnclplo da
“clAuxulu Imut&vc! de nngfto mats favoreclda
cm carater lllmltado”. De hit multo o rltmo nor-
mal do comOrcio lntcrnuclonal fol perturbado,
como consequfincla da Grande Ouerra, como todo
o seu cortcjo dc perturbagdes para a vlda das
nagOcs

.

Jit agora, dinnto da realldadc que ai extit, e
sem que possamos apreclar toda a extcnsAo dos
males que nos possam advlr, 6 que nos cumprtrii
tragar rumos novos pnra a economln brosllelra

nilo s6 dentro das nossas frontelras com um gran-
de mercado consumldor como no piano Interna-
cional, onde se fccham os mercados para os nos-
sos produtos exportiivels. Se asslm e. as provldOn-
clas que tenhamos de ndotar deverao ser tomada.s
tin conjunto, tnnto de ainparo e fortalcclmento do
mercado lntcrno, como de defesa do lntercitmblo

lntcrnuclonal. Nao compreendo mesmo como pos-
sam ser separados, parecendo-me, pols, conve-
nlente ndotar medldas dentro de um piano de
conjunto. Essa sera a grande obra da algudn do
Conselho Nnclonal de Economln, conclulu o Sr.

A. Torres Fllho. (Q Globo, 23-2-501
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consuLms e inpoRmncoes
Cngonheiio Ajionaino GERALOO GOUIART DA SIIVEIRA

Conmiltor Ttfcnico do "A LAVOURA”

Soniliroamrnto dox rnfeiali.

Rcnpondundo no nonno oonn6clo F. J., Uo EnUdo do
Rio, tonho n lnformnr quo, negundo o Dr. KogArlo i,’u-

mnrKO, n molhor Arvoro do nombrn pnrn o cnfoolro A n
lngn/.cin). BObro o nnnunto o connulonte cncontrnrA
um fullio to tin colr«Ao "Vnmon pnrn o Cnrnpo", odttudn
por "ChAcnrnn o Quintain".

1*6 bordaloz.

Knclnrecondo A Brn. V. B. 8., do.Dlntrlto Fodornl,
tonho a lnformnr quo, ronlmonto, o pA bordnliv. quo
no ouoontru no coinArcIo, nervo pnrn propnrnr n cnldn
bordnl«/.u. A connulento dovo amprcgar o po bordulm
nob a forma do culdn, nn conoentrngAo do 1%, Into A,

10 grnmnn do pd bordaloz pnru 1 lltro do Agun.

Kealnoxe do abacnxlelru.

Polo quo o oounulonto, Hr. M. C., do Kntado do Ulo.
lnformn, on ubucnxlzelron ontAo ntucudon pela Ingartn
da borbolotn Tboola bnnlltdon, quo cnunu o quo no de-
uomlun "ronliione do nbacuxlzelro". O procenno do
combuto quo o oounulonto vem empregaudo, Into A, 1

cmprogo do 1 i ll .

C

. A, roulmente, inulto recomendnol.

Nolo pnrn o nmondolm

Enclureccndo ao Sr. J HA, nolinno connArclo do En-

tado do Enplrlto Bunto, touho n lnrormnr quo on mo-
lhoron nolon pnru a outturn do nmondolm nAo on tor-

rent* noltoa o lovon, buntnnte pormeAveln e do bon fer-

lllldado. O pluutio om torrouun nrgtlonoe, mcnmo quo
tenhnm olen nldo convonlontomonto proparndon. Into A,

bom revolvldon o dontorrondon, nAo A convenient!) po-

Inn dlflculdudm da oolholta om tain torrenon.

I’ropngacAo da bnnanclra.

Enclureccndo no Br. I). A. It., do Dlntrlto Federal,

tonho a lnformnr quo nn melhoren mudan pnrn o plnn-

tlo do bannuolrnn nAo on fllhoten quo nAo nprooontam
un folhun nbortnn o quo tenhnm do O.RO n 0,50 m. do al-

turn. Igunlmento, on fragmenton do rl/.omn (bntatan,

como mo dir. vulgurmente), dondo quo tenhnm bon* ge-

mnn. prontnm-no mutto bom pnrn o plantlo.

Croton*,

Knclnrecondo no Br. J. S. O., do Entndo da Babin,
tonho u lnformnr:

a) — ronlmonto, on crotonn, nAo multo ornumen*
tala;

b) — on crotonn vegetam bom om qunlquer tlpo do
nolo,

c) — n propugacAo pode nor foltn por melo do
oatuciui provldun do boon gem an;

d) — o outono A umn bon Apoon pnrn o plantlo don
ontncnn.

Curno* om cnlaborucdAn com a l-‘. G. V.

KntAo om funclonnmento (dogembro do 1949), on
negulntea Curno* PrAtloon mnntldon nn Knooln do Hor
tlouiturn "WonocnlAo llello", poln l'unrtnr&u Ootulto
Vnrgnn" :

«) — Curno PrAtlco do Florloulturn, mlnlntrndo polo
Prof. Antonio do Arrudn Cnmnru o polo Amlnt. Beve-
rlno Oongntvos Cnmnrn,

b — Curno Prnttco do Enxcrtln. mlnlntrndo polo
Prof. Cleruldo aoulart dn BUvolra o polo Annlnt. Agrl-
COlli ClUJtCllO litiruivi,

Cl - curno FrAtlcO do BotAmc* Agricola, a cargo
do Prof. Cioraldo Cloulurt dn BUvcIrn;

d) — Curno PrAtlco do Ecouomlu o AdmlnlatragAo
Rumi. n cargo do Prof. Pedro Ooulnrt dn Sllvoiru
Fllho.

A SALGA DOS QUEIJOS
J. PINTO LIMA

Nn fnbrlcncAo do queljon. a nnlgn A umn dn* opern-
CAon uhrlgntArlan. dovondo mereeer u mnbi culdndona
ntoncAo do fnbrlcnntc. Em corton canon, como frequen-
tomcnto ooorro cm rcln«Ao no ••quoljo Mlnnn", coatu-
mn-ne ndlclonnr enl no lotto, untcn mcnmo dn JuncAo do
coalho. om qunntldado vnrlAvol do 300 a 500 grnmun,
por 100 litron Entn prAtlca, chnmndn do "nnlgn no lel-
te". podo nor aplicndn n qunlquer queljo, nompre quo
nAo lnnpirc conflancn a qunlldndc do lotto unndo no nou
fnbrlco. Nn verdndo. Juntlflcn-ne entn provldAncla. poln
n "nnlgn no lolto" dlmlnul ncnnlvclmcnte nn formontn-
tjAoa nnormnln, ovltnndo o ontufnmonto prococo do*
queljon. Como, porAm, o nal podo contor nujldndea, quo
pnnnnrlnm ao lolto, A preclno ompregnr nomonto mil ro-
flnndo, enterlllzudo ou om nolucAo pr^vlumoute fervl-
dn. Deve-ne ovltnr por Igual umn nnlgn oxcenalva, quo
prejudlcnrlu n cougutncAo.

E' claro quo, qunndo JA no adlclonou nal ao lotto,
deverA nor mono* Intenna n nnlgn don quoljcw, oporacAo
quo no nogun a prcnnngem, o quo vnl completnr o dea-
ndro, concorrondo tnmbAm pnru n formngAo da crontu.
AlAm dlnno, n aulgu melhorn o nnbor do quoljo o au-
meutn o nou prnzo do conacrvnijAo, contrlbulndo ile

corto modo para evltar o dononvolvlmonto do rulerAblon
lndenoJAvoln.

Conforme o tlpo do quoljo om fubrlcucAo, ompregn-
*e a nalgn a *Aco, om nnlmoura ou mlnta (on dote prl-
motron Upon do nnlgn comblnndoel. Trntaromoa apenun
dn nnlgn u nAco, emprogudn pnrn o quoljo Mlnnn, a Rl-
ootn, on Upon Roquefort. Llmburgo, etc. Connlnte o
proconno om onfrogar-ne nal roflnndu un nuperflclc do
quoljo, dejioln do pronnado. NAo unur mil gronno nem
fluo, man ntm o medlnmento inoldo, bom nAco. Decor*
rldun 34 hornn. vlrnr on queljon e enfrognr nal novn-
mente, om tAda n nujicrflcle, repetludo-no n operucAo
ntA completnr doln u trAn dlnn, pnrn o quoljo Mlnun,
quntro n cinro dlnn pnrn o tlpo Roquefort; trAn dlnn
para o Llmburgo.

On queljon om nnlgn devem nor culocudua nrtbre mo-
nns do mndolra ou reveatldnn de n/ulujon, o quo pro-
porclonom porfelto oncoamonto de ahrn E' de bon tAc-

nten. pern un queljon de manna pouro connintente, del-
xA-lon nan fOrmun ou, eutAa, envoiton om pnnon, a flm
de ovltnr deformneden.
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FERGUSON

grade de discos

Desfrute de todos os beneficios e proveitos que

a Agricultura Mocanizada Ihe oforoco. Os
Agro-Tratores Ferguson e seus implementos -

unicos o oxclusivos - reprosentam o quo de

mais moderno e aperfelijoado so podo exlgir.

Distribuidores oxclusivos para o Brasil:
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Arodo do dlicoa Dearborn,

montado como part* Integranto do

trator Ford — • nfio do arrosto.

Com 9 dlicoi, Fox o lorvigo do 3.
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0 mmon FORD
EXECUTA SERVICOS
LEVES OU PESADOS

Grata* mo novo *i*tcma Ford,

dc linjtatc cm 3-Ponto*, a ten*

tltniM do implcmcnto Icvantar, no enmntrar a

rctiftlnda do aolo, v tranvfnrmada cm maior adc*

rincia da* rodat (ra*eira*. o qut aumenta ana J'or^a

dr (ratio, ijtualandn-a a dc tratorc* mai* pesadn*.

Aislstincia FORD
om todo o Brasil, Inclusive trelnamento de

tratoristas. Poijas vitals Intercambldveis com

caminhdes e carros Ford.

fllgumas vantagens

do ContrOle Hidr.lulico Ford

I'crmite trantporlar 01 implcmcnto* auapcnui*

do aolo, exciutar turva* fcdi«dll c regular au*

(omaticamento a profundidade do implcmcnto.

e quanto ara, em

•*£+S&
medi

/

1a, o TRIITOR FORD

m L
f
vVS W».

y/iwv^v

Rcsultado d.i experiencia na cons-

trufSo dc mais dc 1.300.000 tra-

inees, o Trator lord e simph'ssimo
no manejo, economico na opera-

ted c extraordinario no rendimen-
to. Mccanize sua lavoura com Ford,

o trator de mcnor custo e maior
rendimento! I’cqa informatics ao
Rcvendedor Ford.

»
Ford e o unico trator quo tem ot Implcmcnto*

DEARBORN — para todo* o* trabalho* ugricolot.

IlBlUl l FORD motor company

t

* ‘t
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SOCIEDADE TONAL DE AGRICULTURA

FUNDADA EM 16 DE JANEIRO DE 1897

RECONHECIDA DE UTILIDADE PuBLICA
PELA LEI N." 3.549, DE 18 DE OUTU8RO DE 1918

Prosidonto Pcrpdtuo
Proiidonto Bencmdrito
Prosidonto do Honro

DR. MIGUEL CALMON DU PIN E ALMEIDA
DR. WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES
DR. GETULIO DORNELLES VARGAS

Proiidonto

1.

° Vico- Proiidonto

2.

w Vico-Proiidonto

3.

" Vico-Proiidonto

1.

° Sccrctorio

2.

° Sccrctorio

3.

° Socrotdrio

4.

° Socrotdrio

1.

° Tcsouroiro

2.

° Toiouroiro

ARTHUR TORRES FILHO
LUIZ SIMOES LOPES
EDGARD TEIXEIRA LEITE
ANTONIO DE ARRUDA CAMARA
FREDERICO MURTINHO BRAGA
ADAMASTOR LIMA
EURICO SANTOS
CINEAS DE LIMA GUIMARAES
KURT REPSOLD
OTTO FRENSEL

Sccrctorio -Gcrol LUIZ MARQUES POLIANO

DIRETORIA T6CNICA
ALBERTO RAVACHE
ALTINO DE AZEVEDO SODRE'
ANTONIO FRANCISCO MAGARINOS TORRES
ENIO LUIZ LEITAO
FRANKLIN DE ALMEIDA
GERALDO GOULART DA SILVEIRA
HON6RIO DA COSTA MONTEIRO FILHO
JOAO MAURICIO DE MEDEIROS
JOAQUIM BERTINO DE MORAES CARVALHO
MARIO DE OLIVEIRA

CONSELHO SUPERIOR
ALVARO SIMOES LOPES
ANAPIO GOMES
ANTONIO BARRETO
ANTONIO JOS£ ALVES DE SOUZA
APOLONIO SALLES
BALBINO DE SOUZA MASCARENHAS
BEN-HUR FERREIRA RAPOSO
CARLOS DE SOUZA DUARTE
DIOGENES CALDAS
EUVALDOD LODI
FABIO FURTADO LUZ
FRANCISCO SATURNINO BRITO FILHO
GUILHERME EGBERT HERMSDORFF
HUMBERTO BRUNO
IRIS MLINBERG
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
ITAGYBA BARCANTE
J. C. BELO LISBOA
JERONIMO ANTONIO COIMBRA

JOAQUIM CAMARA FILHO
JOAO TJADER
JOSE' SAMPAIO FERNANDES
JOSE' SOLANO CARNEIRO DA CUNHA
JULIO CESAR COVELO
LANDULPHO ALVES DE ALMEIDA
MANOEL CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA
MANOEL NETTO CAMPELO JUNIOR
MARIO VILHENA
ORMEU JUNQUEIRA BOTELHO
OSCAR DAUDT FILHO
PAULO PARREIRAS HORTA
PEDRO FONTES
PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT
ROBERTO DE ARAUJO CARNEIRO CAMPELLO
RUI CARNEIRO
SEBASTIAO HERCULANO DE MATTOS
SEBASTIAO SANT'ANA E SILVA
WALDICK MOURA

A SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA PARTICIPA EM CARATER PERMANENTE
DOS SEGUINTES ORGaOS:

Consolho Federal do Comercio Exterior (Pro-
sidAncIa da Republico) Dr. Arthur Torre-, Filho;
Comissdo Permancnte do Exposifoet e Feiroi (Mi-
nistdrlo do Trabalho) — Dr. Alberto Rovache; Co-
miudo Control de Preset (Presiddncla da Republico)— (Aorlcultura) — Dr. Edoor Teixeiro Lelte; Co-
minoo Central de Prcfoa (Presldencia tlo Republico)

(Pecudria) — Dr. Jeronimo Antonio Coimbra; Co-
miiido Permanente de Eitradai de Rodagem (Minls-
tdrio do Viacdo) Dr Raul David de Sanson; Co-

mitsdo de Organixafdo Rural (Ministdrio do Agricul-
tural Dr. Arthur Torres Filho; Initituto Bratileire
do Educate o Cultura (Ministdrlo dos RelagSes Ex'
teriores) - Dr, Luiz Simdes Lopes; Comissdo de ln-
toredmbio Comercial com o Exterior (Ministdrlo da
Fazenda) — Dr. Edgar Teixeiro Lelte; Comelho Per-
manente de Associafdes Americanai de Comdrclo •
Producdo Dr Edgot Teixeiro Leite; Comissdo de
Acordos Comerciais com o Exterior (Ministdrio das
Relates Exteriores) Dr, Antonio de Arrudo Co-
moro
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Possihilidades Tecnica de Cultora

Para o Mclurecimento dcste assunto
importante de economia rural, impoe-sc
unui distingue, quer sc trutc dr eneard-lo
em vista dr uma agricultura extensiva.
ou de uma agricultura intensiva.

A desproporcionalidade da popuUigdo,
cm rcluguo com a superfide territorial,

faz-nos compreenuer a impossibilidade,

Vor muito tempo ainda, do regime inten-

sivo da agricultura. Entretan to, nota-se a

tendencia para a formagio da pequcna
propriedade. mdrmeutr nas regioes colo-

nisudus.

Ndo e justificavel o emprego ae gran -

des capitals, cm poises de pequena popu-
bigdo, por quanto seu rend imento serA
tanto menor quanto maior a acumulagfio
no mesnio terreno. Encontra-se, nos Es-
Uulos, grande variedude de climas r ter-

renos prestando-se a quase todas as cultu-

rus, isto dependcmlo do lugar e da estagdo
da plantagdo. Para que ndo nos sujeite

•

mos a deccpgdes cm agricultura, devcmos
fazcr um examr mrtirnloso, nos sens de.-

talhrs todos, das condigies pedoldgicas e

climatdricus da rcgido ondc vamos operar.
A priucipiur, tcmos que considerar a ori-

gem geoldgica do solo, o seu rstado de ili-

visao, a sun fcrtilidade. examinaudo com
perfrigdo todas as condigoes agrolbgicus.
Como criterio na uprcciugdo da forgo pro -

dutivu do solo e dos predates liquidos de
flUe die e suscctivel dr font rear, podemos
alcangar iiteis conhrcimenos no examr. dos
vegetais espontdneos, das unimais, o as-

preto das plantas leuhosas, a altitude do
terreno, a sua exposigdo, a sua inrlinagdo,
0 rendimento medio das cultures, enmo o
*eu valor local i vo e venal. Uma vez feito
tal estildo, segue-sc o examr de todos os

fatorcs cl imaterials favorareis ou nocivos
u cultura: a natureza das fontes, a mdxi-
ma e a minima de temperature, o regime

Pro). Arthur Torres Filho

Presidents da Sociedade Nacional <h

Agricultura

da ckuva i dos centos, a frcqiiCnciu ou
ndo de tempestades, etc. A topografia do
lugar infIni de am certo mode decisive no
adaptagio de cultures. Vejamos este pan-
to interessaute, alids cm muito ligagdo
com o no880 pais por ser vie acidcntado.
lid, todavia, um meio termo que precise

ficar hem esclarecido. Quavdo os declines
sdo muito pronundados, alt rapussando
0,05 m. por metro, os trabulhos de cultura
tornum-se dificeis e sobretudo ouerosos;
e, se exedem de 45, o I ocal so poderd
permit ir a cultura de gestagens ou a dc
vegetais Unhosos, florcstumento. Em ca-
se contra rio, percebc-se quais ndo seriam
as desvantagens das cultures anuais; as
agues precipitaudo-se com impel uosidude
pel asuperficie cm decline, arrasturiam a
parti morel do solo, a main rice e ativa;
a natural estcrilidudt do terreno que sr

semelhante fate sobreviria, importu a res

-

tituigdo da fcrtilidade, cujo acrcscimu de
despesus se gddc hem aquilatar. Por ou-

tre lado, os solos sent inclinagdo < apre-
smtando um subside impermeavel, d&o
lugar ao ucumulo dagua a supcrflcic, vin-
do as plantas a sofn r de um exeesso de
humidude nas raizes. Em relugdo cum a
inclinagdo da supcrflcic, ilividiremos os
terrenes cm glanicics, rales, encostas e

planaltos. As planlcies, emhoru no gcrul
oferegam as formas mitis variudas para «
execugdo dos trabulhos oratorios, nclas,
cut rctanto, < que vamos ver quase semprr
as main /'dries e importu ntes explomgOcs.
Quando loculisudus cm fortes altitudes,

sdo denominudus plana.ltos que, lions para
a cultura, oHcram its vises a prodagio,
deride as dificuldades de trnnsporte. No
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geral, prentani-Bi main a criagdo. On vales
ram poucn uiclinagdo, coma an planlccin,

aprenentam superficies muito prodntivan.

Dintingtteni-ne nigttndo ndo an ndo
submergidon tadon on anon. W<> priniciro
rano, preponderant an mutagens para a
criagdo pda razdo dr terem pradon natu-
rals; no negttndo, fartin como ndo dc cul-

tivur, ndo consug radon a culturan vdrian.

/Is incanton turn rxpontan podem scr apro-
veitndan coat an culturan (a vidrira pot
excmplo) que nan farilitem a t rondo pda
agao dan oguan.

Aconteci que un superficies nan pro-

ximidaden dan montanhan ndo nut it a ir-

regulaven, ado nr adaptando com vanta-
t/cni an culturan herbacean. An colinan com
forte inclinugao ndo devcm ser relegation

d categoria dc terreuon imprentavein, sol-
do utilinavcin neja para pantagenn, neja
para o cultivo dc vegetais lenhosos. Ndo
teuton o cafe.eiro <i>tc troitxe forte contin-
gelite para o aprovcitamento don tionson

tern nos niontanhonosf .-is arvoren fruti-
feran, an csseneias florentain, enfim, an
culturan arbustivas, hem como an panta-
genn, racionuhncute tratadan, transfor-
mam cm clenientos preeionon dc progres-
no e tie fdicidadc para o hnmem — terre-

nos tie apareneia inutein. Ate ltd hem pou-
co tempo, estava a agricultura brasileiru
relegada d categoria dc assunto poiteo dig-
no tin preocupag&o intelectual don von.non

homens. llojc, jd ne ado poderd dizer oil-

fro tanto, mesmo porque inttmeros ndo on
in t elect ttain qtte ne dedicavi non probit man
ugricolas e a todon on institutes vernon nttr-

girem ideian ulvigareiras pcla imprensa,
revclanda cetpaeiduden ate entdo tit nconht -

eidan. , .

Ndo nei com que fnntlami ntu, por vet

title ainda non t ncapam on junton elementon
de upreeiagdo, com poucan < xccpgden, ou-
ve-ne falar, como ncntlo panacea para a

nituaedo da agricultura do Pain, tia ttrgen-
cia tla implantuc&o da polic til t lira. Tal
ideia lent mesmo contamiuitdo algunn atl-

tninintradorcs, levando-on com aton e me-
dittos, a engronnar an fileiras don uovos
reformadores,

0 nolo i bom, a rlima ofercce vunta
gens, a protltiedo foi abnudante, a julgur-
sc pcla privicira eolheita t in uma cul-

tura tine dene ser ampurada, cottnnmittdo-

I ‘*50

ne rant until iniciativa julguda com nttper-

ficialidade nomas an vezen connideravcin.
Man ate at para rd o lado agricola da <iucs-
tao? Ndo ficam faltando para um julga-
meiito cautelono muiton natron futures lo-

cals, ennm sejam: o re.ndime.nto tla cultu-
rtt, a qualidude do produto, on ganton da
preparaedo, an despenas dt transporte c

outran, vindo a fazer face no valor alcan-

fado pelo produto no mereado '! An cultu-
ran ndo tem enclitnivanu nte limiten natu-
rain, man tambem eeondmicos. Estudadas
com perfeiedo an condigbcs referidan, con-
vira nempre procurar-sc uma boa renda
territorial ordindria, nt ndo extraordindria
ou de pnvilegio. Para alcangar-sc tal fim
e precino criteria, e preciso orientagdo, im-
pondo-sc um entudo previo, tragando uma
diretriz negura non agricult ores.

Como um mcio bastantc eficaz e prd-
ticu, reconlu ce-ne hoje a vantagem don
modcstos campon de experiencia, demons-
truepu) < cooperagao, cujo fim cnsencial
consintc cm difundir an prdticas racionain
e ccoubmican, de aedrdo com an condigden
locais.

Ndo ha ligagdo de ninonimia entre an
duan exprennoen corn nten "campo tie ex-
periencia " < "campo de demount ragdo "

.

No primeiro, an experiincian ansumem o
caratcr de alta experimentag&o agricola,
na nua forma francamente superior, em
tjut se consume muito dinheiro, pouco re-

sultado produzindo, como: ennaion tie pro-
eennon novos, trabulhos experimentain, por
excmplo, a determinagao do grdo de agdo
tli' uma ou vdrian Bubstancias fertilisan-
ten, a valor on ndo de uma tlada cultura,
etc. . . .

Deles no m poderdo encarregar tceili-

eon tie notavcl valor. Non campon de. de-
nionntragdo, pelo contrdrio, nada ne vai

ensaiar, man por cm evidencia o que a ex-
pcricncia pcricncia confirniou, tentto-ne

por fim principal eusinar pelo excmplo
aos agricultures, dundo-lhen a coufirma-
cun don maioren lucros, pcla uplicagdo don
uonnon conhecinu'nton adquiridon e tla ni-

tiiaedo economica tlo pain.

On trabalhot don campon tie dcnions-
tragdo devcm impor-ne pcla eloqiidncia don
resultados eeondmicos, pnrquaiito ndo ne

trata tie experieneian, tine abnnrvem <ti-
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nhriro font dr propdnito coin a minsdo
qur tern de, no terrcno da prdtica, evi-

dtmciar <> que foi obtido no dovihiio da
exprriencia. Pondo cm destaque o valor

don campon dr demount raqda, ado qurro

dimin air a tramcendencia dan cstagden

experimentais, podrndo-sc grupar cm tren

categoriun a natureza don ennaion qur nc-

lan nr efetnam: nobrr adnbon, nobrr vane-
dadrn novan on nrheionadan, enfim, nobrr

on divernon fatorm da produfao vegetal.

No momeiito atual podcr-nc-ia din-

primd-lan, inereerndo maioren cuidados on

campon dr demount raqdo. Ndo faltariam

agricultoren que puzennem terrenon d din-

poni^do do governo para rnnr mister ilc-

vado, rent nngindo-nr on ganton r cumprin-

<lo-nr com o main patribtico < brnrmrrito

programa — inntruir n.n nonnon valorosoo

agricultoren, qur, com o nett enforqo su-

premo r amor acrinolado ao trabalho, tern

nido on pioneiron dan nonnun libcrdatles po-

liticos. h’lrn r no elm poderdo fazer a non-

na futura grandeza rcondmica.

BIBLIOTECA ARTHUR TORRES FILHO
Do Sr. .1. I’rotasio Bogea, chefe da

Ageneia do Servigo do Economin Rural do
Minlstcrio da Agricultura, na Bahia, re-

Cebeu o Prostdente da Sociedade Nncional
de Agriculture o seguinte oficio:

"MINISTBRIO DA AGRICULTURA
Cidade do Salvador, cm 28 de abril

de 1950. Do Chefe da Agenda do Service
de Economin Rural. Ao Sr. Dr. Arthur
Torres Kilho. Assunto: Sobre denomina-
q&o de Biblioteca.

Tendo este Service organizado uma
Biblioteca, para consulta dos funcionarios
desta RepartiQao a qual ja conta com
numerosas e valiosas obras sobre vnrios
assuntos de historia, agricultura, eco-
nomia, etc., achei por bem denominii-la
com o vosso nome, como uma homenagem
ao merito e aos relevantes Servians que
tendes prestado a agricultura e ii eco-
nornia rural do nosso pais, para o que pe-
qo a vossa uprovag&o.

Certo de que emprestareis o vosso va-
lioso concurso a essa novel Biblioteca, a-

presento os meus protestos do alta estima
e considera^ao."

TRISTE, MU1TO TKISTE,
lumonia o i*2i in |ioiiik/
a s ii 2i N«rt<»!

1VTAO pode traballmr, sente pnl-

’ pitagoes, canceira, (lores e

qucimn^fio nn bdea do eslomugo.

NSo tern opetite e cada vez ficu

ma is amarelo. Flo morrerfi e pas-

sant sua doeuga a familia e aos

vizinhos sc ulgumu alma ea-

ridosa nan Ha' ensinar tpie

ele sofre de AimtrolSo on

Opil.ivao, molest ia proil-

taiiiente curavel com

ANKILOSTOMIN
F () N T O U It A

PFMFD/O DE USO FACIL E DE EFEIJO SEGURO
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O Trigo
Scm soi’ preciso remontar ao sficulo

XVII, quando o Brasil foi exportador do
trigo, e indispens&vel, entretanto, para
perfeita compreensao da rolovancia do
problema desse cereal, fazer uraa sucinta
resenha histdrica.

Desdo a sua crcac&o c sempre na me-
dida de suaa possihilidadcn, vcm o Mims-
tdrio da Agricultura incentivando a pro-
duyao dc trijro no torritdrio national.

I’osto que dispondo do recursos multo
exifruos e sem a organiza?ao do pianos mo-
t.odizados do fomento o de pesquizas a-
gronomicas, diversos Ministros da Agri-
cultura procuraram cquacionar o proble-
ma e darlhc solu^ao. Dentre esses ilus-
tres titulares justo d salientar os nomes
do Pedro de Toledo, Miguel Calmnn e Lira
Castro.

Anteriormente ao atual governo, po-
rdm, somente duas campanhas cm larga
escala, visando um rapido desenvolvimen-
to da triticultura outre nos, foram levn-
das a efeito. A prirneira teve lugar na
gostuo do Ministro Simoes Lopes, eni

1920, quando foram criadas as estates
oxperimentais de Ponta Grossa. no Para-
na e Alfredo Chaves, no Itio Grande do
Sul. Depots disso, .somente em 1937, sob
a administra$ao do Ministro Odilon Bra-
ga, consegulu o Ministerio da Agricultura
condiQdes para um trabalho intensivo ncs-
se set or, condi<;oes essas decorrentes da
Lei n.° 210, que autorizava o Poder Exe-
cutivo a tomar modulus necessArias a ex-
pansile da triticultura o crlava uma taxa
que incidia sobre o trigo importado. lies-

sa siluagflo prOvaleceu-se o Ministro Fer-
nando Costa para dar novo e vigoroso im-
pulse ao desenvolvimento triticola, pro-
movendo uma campanha do fomento u
creando as estates experimentais do
Curitiba, no Parana; Itio Ca^ador, em
Santa Catarina; Passo Fundo, no Itio

Grande do Sul; Ipanema, em S. Paulo o
Patos, em Minus Gerais.

0 surto dnl resultante pordurou, com
altcrnativas, ate 1943, quando entrou cm
vigor o denominado Convenio de Buenos
Aires, com o qual assumimos o compro-
misso do nllo mais proceder a misturu da
farinha do trigo com feeula de niandioca.
0 arejuizos decorrent.es desse ato subi-

Brasil^iro
KDKT REPSOLD

Dlretor Tecnico de "A Lavoura”

ram a centcnas de milhdes de cruzeiros,
desaparecendo com ele, virtualmente, a
florescentc indiistria da raspa da man-
dioca.

8ITUACAO EM 1M«

Ja em 1945, com o termino da ultima
guerra, come<;animos a sentir os primei-
ros efeitos das restriijoes, cada vez maio-
res, que passariam a nos ser impostas pe
lo nosso tradicional mercado abastecedor
de trigo — a Argentina.

As cota<;6es do trigo em griio, que vi-

nham, naquela epoca, oscilando entre 7
o 11 pesos por quintal metrico, f.a.s. por-
tos tie Buenos Aires, Baia Blanca e Neco-
chea, passaram rapidamente para 13,50 e,

logo a seguir, para 15 pesos.
A par desse aurnento de pre?o, quo se

acentuaria muito mais ainda, verifica-
vam-so sensiveis reduces nos embarquea
de trigo argentine, com notaveis prejui-
zos para o nosso abastecimento.

Objetivando a solu;uo desse estado de
cousas, que se agravava de dia para dia,
foram promovidos entendimentos que re-

sultaram na vinda do uma missao argen-
tina, que, verbalmente, nssumiu o compro-
misso de fazer enviar para o Brasil, men-
salmente, 100.000 toneladas de trigo, vo-
lume este considerado como o minimo in-

dispensavel para atender ao nosso con-
sumo. Assentado l'oi, igualmente, quo u
preqo pelo qual deveriamos pagar esse tri-

go, serin aquele que reaultassc o mais bai-
xo em suns vendas para qualquer outro
pais, no mes anterior.

l'esta forma, jA para as primeiras
100.000 toneladas remetidas, o pre?o foi

de 1(» pesos por quintal mdtrico. Dai por
diante, nfio liouve mais contengfio possivel
e o preQo foi sendo majorado suceasiva-
mente para 25, 30, 35 e (10 pesos, pela mes-
tna quantidade.

Em progressAo inversa, as 100.000 to-
neladas mensnis que deveriam ser remeti
das, passaram a ser reduzidas de tal ma-
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quo era longos pcriodos, nuo rece*

.siquor, bO'/o dessa tonelagem.
Nova inissao argcntina nos visitou em

*946, resultando inuteis todan as tcntati-
Vus feitas no sentido de ser conseguida a
normal isagao dfisse comercio, mesnio com
08 maiores sacrificioa de nossa parte.

f’onvem lernbrar aqui, quo o nosso con-
•sl|mo de trigo “per capita" e dos menoreo
do mundo. Em 1935, quo 6 o ultimo ano
do quo so possucm ostatisticas comparadas
do consumo, ontro os maiores consumido-
res

» os coeficiontes individuals foram:

Franca 127,8
Bulgaria 118,8
ItAlia lll.G
Argentina 104,6

" ontre os mcnores consumidores:

Estonia 35,1
Polonia 31,6
Uniao Sul-Africana .... 22,6
Brasil 22,0
India 15,2
Japao 10,7

Em face do quo ocorreu no ano do
1916, isto fi, a vertiginosa ascensfio dos
Pregos do trigo e a diminuigfio das quan-
I'dados recebidas, verdadeiro tumulto sc

j^tabeleceu no comercio dfisse cereal, Pro-
bferaram as firmas quo passaram a im-
I'ortar farinha de trigo dos Estados Uni-
d°8

, do CanadA e do Uruguai. Vale lera-
orar o fato do quo, uto 1944, o numeru
u® firmas comerciais habitualraentc im-
bortadoras de farinha do trigo nao exce-
'ba a 200 o quo esse numero chegou a ul-

Ifnpassar a 2.000.

Enquanto isso, nas maiores cidades
Jrasileiras, interminaveis filas ostendiam-

b frente das padarias, horas sem fim.
Rate, em largos tragos, era o quadro

"xistente, quando assumiu a pasta da A-
^•"icultura o Ministro Daniel do Carvalho.

A ATIJAI, ('AMl'ANIIA 1)0 TKUiO

Em virtudo da gravidado de que so re*
Vt

-‘*tia o probloma, resolveu o Governo, jii
trn fins do 1946, dar inicio a umu cam-
Ijanha visando consoguir um rupido e pon-
' 'ravel aumento do nossa produg&o do
"t?o, c assira, criar as buses para liber-
Ur o pais, em definitivo, de situagfios

'•'onstrungcdorus como a ont&o reinunte.
Fazia-so mistfir, antes de tudo, naque-

la oportunidadc, reanimar a confianga do
nossos triticultores e promover os moios
para dar uma dcmonstragfio convincente
de quo o Brasil, quando realraonto o qui-
zcsse, poderia produzir o trigo do que ne-
cessita para sou abastecimento intorno.

Partindo dessas duns premissas, foi o
problema detidamente estudado, eviden-
ciando-se, dosde logo, a liecessidade da
coordenagao de todos os rocursos e osfor-
gos do quo podessem dispor os drgaos fo-
derais o estaduais, a fim de dirigi-los no
scntido de uma rapida o eficaz reagao da
produgao triticola.

Com primeiro passo, foi foita a osco-
lha das regions onde a atuugao deveria
ser concent rada, provalecendo o crilorio
de que nos primoiros unoa seriam eloitas,
apenas, as zonas onde as culturas de tri-
go ja se vinbam fazondo com regulari-
dade, isto e, aquelas de condigoes ecolb-
gicas comprovadamente favoraveis a cul-
tura e <iue dispunham do material huma-
no apto.

Deliberado ficou, igualmento, que os
trabalhos experimentais tiveasem prosse-
guimento em ritmo mala intenso, o quo,
felizraente, vem acontecendo, com a par-
tcipagao de tecnicos nacionais o estran-
geiros. Os resultados dessas atividades
experimentais, podem parecer, aos leigos,
como mesquinhos; files sao, entretanto!
basilares para o evolver de nossa triticul-
tura.

Na mesma ocasiao, depois de um rigo-
roso balanceamento de todos os elementos
aproveitavois, ficou deliberado quo o fo-
mento a produgao d ) trigo voltasse a ser
atribuigao da Divisfio do Fomento da Pro
dugao Vegetal, que o executnria em es
troita colaboragao com o Servigo do Ex
pansAo do Trigo o com as Socretarias do
Agricultura dos Estados triticolas, obede-
cendo a um programu quo toria como pon
tos essenciais

:

a) — somentes, sua produgfio, trata-
mento, guards e distribuigfto;

b) — prestagao do sorvigos do preparo
do solo, plantio e colheita, e venda
de mAquInas para essas operagfios;

c) — armazenamento

;

d) —- defoza da produgfio, inclusive,
fixagao do prego minimo; e

**) - industriallzagfio, visando a eria*
gao du industria moageira nas
proximidados dos contros tie pro-
dugfio.
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A partir do Tins do 1940, vein ram; pro-
grams Hondo exocutado, com o rigor per-
mit ido polos recursos financeiroa dispo-
nivcia.

Aaaim, ja etn 1947, foram diatribuidos
uoa agricultures 1.489.031 quiloa de se-
mentes do trigo. Em 1948, ossa distri-

buigfio atingiu a 2.217.280 quilos c, cm
1949, foi alcm do 3.000.000 de (piilos, con-
vindo notar quo nessas quantidadea nfio

oatao incluidaa as somontos distribuidas
diretamentc polos servigos eataduais. A
partir do 1948 todas essas somontos foram
produzidas om campos oficiaia ou cm
“culturas fiscal izadas".

No tocanto a mccunizagao da triticul-

tura, tambem foi muito intenso o traba-
lho desenvolvido.

Seguramente 30 milhoes do cruzeiros
em maquinas agricolas foram ontrcgucs
a lavoura triticola. Nos anos do 1947 o

1948, para citar somente as maquinas
mais pesadas e dc custo unitario olovado,
foram encaminhados para ossa atividado
301 tratoros o sous implementos, 683 se-

moadoiras, 305 coifadoiras e 649 trilha-

deiras, inclusive 40 combinadas. A fim
de quo so possa fazer uma idoia do quan-
to representam essas maquinas, vale os-

clarecer quo a pequena parte reservada
para os trabalhos do Ministorio da Agri-
cultura permitiu olovar a capacidado dia-

ria do colheita da Divisao de Fomento, tie

18.560 sucos om 1.947, para 65.260 sacoa,

om 1948.

Foram .ainda, remetidos e instalados

nos estados sulinos 40 silos metalicos,

com a capacidado do 60 toneladas cada um
o construidos 4 grandos armazens, locali-

zados om Erochim, Gctulio Vargas, Cara-
sinho e Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul, Alem disso, foram as ropartigdes
oxocutoras aparelhadas com numerosos
caminhoos, “pick-ups” o “jeeps”, para (pie

as maquinas o o pessoal pudessem sor dos-

locados do um ponto para outro, com a
facilidade o a rapidez quo as necessidades
oxigissem

.

Paralolamonto a essas providdneias,
instalarum-.se om pontos centrals das re-

gimes produtoras de trigo, nada monos do
55 Rosins Agropccudrios, dovidamonto a-

parelhados para atender i um intense fo-

mento dossa cultura, dispondo ate de ofi-
cinas para a conservatao e roi'arogao da
maquinfiria.

Para a renlizngilo dessas e do muitas
outras modidas, objetivando a oxpansito
triticola, recebou o Ministorio da Agricul

tura, om 1947, da Comissao de Financia-
mento da Produgao do Ministorio da Fa-
zenda, o crodito de 12 milhoes de cruzei-
ros, do qual a Divisao do Fomento da Pro-
dugao Vegetal aplicou 9 milhoes, acresci-
dos de mais 4 milhoes, estos de sens pro-
prios rocursos orgamentarios. Os 3 mi-
lhoes restantos daquela dotagao foram em-
pregados pelo Servigo Nacional de Pos-
quizas Agronomicas, cm sous trabalhos
experimontais.

Em 1918, para entinuagao e amplia-
gilo dos trabalhos, foi elaborado cuidado-
so programs, prevendo uma despesa to-

tal de 60 milhoes de cruzeiros a He-
rein concedidos pela mesmu Comissao
de Financiamento da Produgao. Dessa
importaneia, todavia, foram entregues
ao Ministorio da Agricultura, apenas,
duas parcelas de Cr$ 24.400.000,00 e
Cr$ 20.000.000,00, num total de Cr*
44.400.000,00, isto respectivamente, em
margo e agosto.

Como o obvio, este fato causou series
transtornos ao desenvolvimento da cam-
panha, vez quo, o problema triticola 6
um todo harmonioso, composto do fuses
interdependentes, quo procisam sor consi-
deradas com igual intensidade e solucio-
nadas coordenada e concomituntemento.
Qualquer alteragao de rltmo, em uma ou
mais dostas fuses, so poderia resultar pre-
judicial ao conjunto. Com a concossao
parcelada e incomplete dos recursos pre-
vistos, teve o Ministorio da Agricultura
de ir resolvendo os aspectos mais urgen-
tos e protelando aqueles que, embora es-
sonciais, poderiam suportar pequonos a-
diamentos. E, dessa forma, nao pudoram
sor completadas partes importnntes di

programa do 1948, tais como a instalaguo
do postos de somontos provides do spare-
lhamento do socagorn o oxpurgo e a cons
trugao do uma bom localizarla redo do ar-
mazens.

Em 1949, nuo recebou o Ministorio da
Agricultura, om croditos ospociais, um
centavo siquor para o prosseguimento da
campanha do trigo. Ainda assim, merer
do ingontes esforgos, poude continua-la,

embora em escala bom mais roduzida.

Aplicou o Governo, nossa campanha.
om recursos ospociais, por intermedia do
Ministorio da Agricultura, a importfincia
total do Cr$ 56. 400.000,00, da qual. boa
parte voltou aos cofros piiblicos, cornu
prod uto da vonda do maquinas o somon-
tos, o outru parte, tambom pondorfivd.
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permunecou como patrimonio da Unifio.

Mercco destaquo, ainda, a dccididu
cooperagfio prostada pelos mougeiros du-
rante os tres anos dcssa campanhu, quer
promovendo facilidades para o normal
eseoamento da produgiio, c quer, conce-
dendo auxllio financeiro para a intensi-

ficagfio dos trabalhos experimentuis. Nes-
sa colaborag&o repousam de certo modo,
as possibilidades de exito do empreendi-
mento, sendo llcito esperar-se, portanto,
nan sofra solugfto de conti nuidade, mes-
mo que outras venham a ser as condigoes
do mercado internacional.

Com o desenvolvimento do programu
exposto, cm cuja execugfio, 6 de justiga
salientar a intensa colaborugiio das Se-
cretaries de Agriculturu do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Parana, Stio l’au-

lo, Minas Gerais, Goias e Mato Grosso,
bom como, do Banco do Brasil, verificou-
se o crescimento da produgiio do trigo na-
cional, que, de 170.58G toneladas, em 1914,
passou para 405.135 toneladas, em 1948
e aproximou-se do 500.000 toneladas, em
1949.

A fim de que se possa fazer umu jus-

la ideia do quanto isso representa para
a economia do pais, sut'iciente se torna
transcrever os trechos sequintea, cons-
tantes da mensagem que o Sr. Presiden-
to da Repiiblica, em 15 de margo de 1950,
enviou ao Congrcsso Nacionul

:

“Cumpre insistir em que se apre-
enda ao vivo a importancia do que
acabo de referir. A produgiio de 1948
representa para o pais umu economia
em di visas que ultrapassa o equivalen-
te a Cr$ 1.250.000.000,00. Tomando-se
como base a quantidade importada em
1914, — so nfio dispuzAsscmos dessa
produgiio, o pais teria gilsto em 1948,

com a importag&o de trigo em grfto e

farinha, cerca de Cr$ 4.000.000.000,00,

o quo representaria dispendio diario
superior a Cr| 12.000.000,00. Mesmo
sem levar em conBiderag&o a estima-
tiva da safra dfiste ano, que se pro-

minent bom maior que a do ano pas-
sado, — os resultados at6 agora colhi-

dos com a cam pan ha do trigo funda-
montam as melhores esperangas. Por
into mesmo, est/t o Governo decidldo
a perseverar no caminho que sem es-

morccimento vem trilhando. Dal a so-

licitagfio do urn cr.dito especial do Cr$
00.000.000,00 com a nplicngfto do qual

nos propomos dar, em 1950, it triticul-

1 ‘>50

tura brasileira, alicerces economicos
suficientemente sdlidos que lhe permi-
tam resistir aos embates da concorren-
cia internacional, que jii se desenha
de natureza grave”.

Como se ve, 6 o prdprio Sr. Presidentc
da Repiiblica quern afirma que "os resul-

tados ate agora colhidos com a campanha
do trigo fundamentam as melhores espe-

rangas ".

Para chegar a esta situagao foi longo
e Arduo o caminho percorrido. Muitas fo-

ram as diliculdades que tiveram que ser
transpostas e os trabalhos realizados du-

rante as diversas etapas, desde 1909 at£

hoje, formum uma caueia para a qual ca-
da periodo contribuiu com um elu, catleia

essa, que vem sendo forjada por todos a-

queles quo, em qualquer epoca, trabalha-
ram pelo desenvolvimento de nosaa triti-

cultura.

Chegada a esta altura, jii 6 tempo de
se lembrar os nomes de, pelo menus, os

principals desses batalhadores, dentre os

quais avultam: Artur Torres Filho, Car-
los de Souza Duarte, Gomes do Carmo,
Antonio de Arruda Camara, Gil Steir,

Ferreira, Luiz G. Gomes do Freitas, Pau
lo da Silva Leitiio, Ivar Beckman, A. li.

de Oliveira Mota Filho, Vitor Mallmann,
Gastao de Faria, Ademar Lopes da Cruz,
Alvaro Simoes Lopes, Benedito Paiva,
Vespertine Marcondcs de Frunga, Alvaro
Barcelos Fagundes, Jorje Polisu, Amau-
ri Poggi de Fiqueiredo, Jofio Cundido For
reira Filho, Calo Gracho Pereira, Carlos
Gayer, Zedenko Gayer e tantos outros
companheiros tie jornada, uns jii desapa-
recidos, alguns afastados dessas ativida
des e outros, ainda, continuando, num
quase anonimato e sent esmorecimcnto, a
lutar pelo ideal comum.

Na galeria desses homens, a quern o

Brasil, por certo, um dia farA justiga, cu-

be agora um lugar de grande relevo aos
estadistas tpie nesses tres ultimo* anos,
com denodo e perseveranga, deram o main
largo passo em diregao da vithria, — o
Presidente Eurico Caspar Dutra e o Mi-
nistro Daniel de Carvalho.

I'ROSHEGUIMKNTO DA CAMI'ANIIA

Os exitos atd agora alcangados nao
sao de moide, porhin, a garantir do uma
vez por todas a sobrevivcncia de nosaa tri-

ticultura. IT indispensAvel, pois, <|uo a
campanha seja continuada a 16 que u pro
dugao triticola disponha de um embasa-



Poilo ogro-pccuorio do IJUl, Rio Grande do Sul. A parte bronco, oo (undo, c urn a culture dc trigo

Trigal maduro, not pronimidodet do Belo Hir.umte
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mento tilo firme quo possa, sum <> nmpu-
ro governamental, fazer face as nsciln-

goes do mercatlo intornacional.

Transposta, como foi, a fase mals a-

guda da criae, faz-sc mister, agora, tra-

halhar no sentido da consolidugao doa re-

sultados auferidos.

Desta forma, impoe-se o prossegui-
mento e urnpliuguo das atividadcs expu-
rimentais o tie fomento as culturas. Katas
ultimas, dentro de uma nova e mais cui-

dadosa etapa, vcz quo, o aprcciavcl vo-

lume do produguo ju alcungudo permits
considerar-se o problema com mais vagar.
Assim, nos trabalhos do expansao as cul-

turas, precisam ser aplicadas, mas gene-
ralisadamente, ccrtas medidas teenicas,

tais como, a proteguo do solo contra a ero-

sao, o emprfigo de adubos quimicos, a in-

corporngiio da materia organica, a irriga-

g&o, a rotagao de culturas e outras, quu
permitirao aos triticultores ,senao aumen-
tar grandemente a produgao, pelo menus
mante-la em nivel, de fato ccondmico. Ao
mesmo tempo, 6 de todo indispcns&vel

que se cuide .corn urgencia, das questoes
relacionadas com o armazenamento e a
industrializagao nas proximidades das zo-

nas de produguo. Bate aspeto e de suma
importancm, uastando esclarecer que pa-

ra uma produgao annul que se aproxima
de 500 mil toneladas dispomos, tuo somen-
te, de uma capacidade total de armazena-
mento, de 149 rpil toneladas.

Por enquanto, e por certo tempo, e in-

dispensavel que cssas medidas sejam com-
pletadas por outras, visando a manuten-
gao do prego minimo, a unifioag&o do pre-

go em todo o pais e o disciplinamento da

importagao de trigo. Estas duas ultimas,

cuja ndogao deve, naturalmente, ficar su-

bordinada a futuras circunstancias, fa-

riam desaparecer certas dificuldades que,

vez em quando, surgem na circulagao e

colocagao do trigo de determinadas zonas.

e dariam ao nosso triticultor as garantias

de que tanto carece para aumentar, sem
receios, suas areas cultivadas.

. Longa e, ainda, a estrada a percorrer,

mas, se forem continuados, com entusias-

mo e perseveranga os esforgos ate agora

despendidos, breve chegara o ilia, praza

aos ceus, em que o Brasil nao precisara

receber de outras plagas o piio com que
alimenta seus filhos.

Rio, 10-6-1950.

Maos

que espalham

SALITRE DO CHILE

nao ficam vazias...

K' MAIS LUCRATIVO multipllcar a produgao de 1 alqueire com

bom adubo, que plantar, trator e colher 3 olqueires — pois s6

a economla de bragos compema fartamente. O SALITRE DO

CHILE e urn odubo natural que leforgo a produtlvidade do solo.

Experlmente-o!

Solicite tclhefos e informagoes, gratuitomcnte, ao

SERVICO TECNICO-AGRONOMICO DO SALITRE DO CHILE
Caixa Poital, 2873 — SAO PAULO

ARTHUR
AGENTES COMERCIAIS:

VI ANN A CIA. MATERIAIS AGRICOLAS

RUA FLORENCIO DE ABREU, 270 SAO TAULO AV GRACA ARANHA, 226-2° ond.

RIO DE JANEIRO. AV SANTOS DOMUNT, 227 BELO HORIZONTE
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Segnnda Conferencia Nacional Algodoeira

A propdsito da roalizagao dtilc certame, pro-

jtludo poln Sociedado National <!«• Agriculturn, foi

"ncjrrrcmlo on titular da A|(ricultura o seguinte nfi-

cio:

“Em 23 de moio do 1950 — Exmo. Sr. Dr. An-
tonio do Nuvaia Filho. D. D. Ministro do Bitodn
dos Ncgocios da Agriculturn

Em 1916, estu Sociodndo (ox roalixar nestii Cn-

bital, aob oa uuapicioa do Miniatorio do Aericulturu.

a la. Conferencia Nacional Algodooira. com umn
interoanantc o oportunu Exposigao anoxa

A ideia desso certnmo, conforms doclarou cm
ontraviata ao “Jornnl do Com6rcio" o dr. Mieuel

Cnlmon, i>oatoriormonto proaidonte doata Caan o Mi
niatro dn puata hoio dignamente oxorcida por

V. Exciu., dcveu-ao ao Proaidonte Wencoalnu Braz

quando, em entreviatn concedidu ao dito jornal,

Pouco ontoa de poaauir o govorno, “lungou o proble-

ma do algodao ontre no*, encarando-o om todn n tun

comploxidude e importnncia "

“Urn do* primeiros ator do sua udministraguo

continue o Sr. Miguel Calmon foi o quo

•rlou o Servigo do Algodao, confiado ii compotento

dtreguo do Prof. M. Croon o do qunl, a doapoito do

dificuldades inerentea u eaae gonero de empreondi-

mentoa. ju temo* colhido reaultados opreciavei*.

"

Indo ao encontro do deaejo do govitrno do on-

•ao, a Sociodndo promovou a la. Conforoncia porquo,

ao acu ver, "nuo baatava para o bom exito doa do-

•ejos manifeatadoa polo Sr. Proaidonte da Republi-

cs. u crottgno do um servigo t^cnico”. maa ao tornu-

vam necessririo* inquerito* minucioaoa o ropotidos

Para ao conseguirem vantagona permanentoa om
•al ramo do atividado”

Roalizada a Conforoncia. do la reaultaram oa

'nnloros boneficioa ao aurto da cultura do algoduo

bo pais o o proficuo trabalho dense memoravel cor-

•amo so acha condenaado noa tres volumes doa

"Anais” logo depois publiradoa e quo aindu boje re

Presentam notovol repositorio do ensinamentos *6-

bro a materia
Em 1922, foi a Sociodndo encarregada polo go-

vorno federal dn sub-comisaao do congroaao* do Con
•eniirio o, dontro os cinco quo roalixou, inclue-se n

Conforoncia I ntornacionol Algodoeira.

Junto aos elemontoa nar-ionm*. ui trobalbaram

’ecnlco* oalrnngniroa do nomeadu. teiulu a lnglatei

•a onviado umn numoroaa delegacuo especial, pro-

‘tdida por Mr. Arno S. Poarao.

Todoa reconliecom as vantagona paru a culturu e

b comercio do algoduo, advindaa desso certamo, quo
Procurou normalixar o coordenar as providenrias

oficiaia as necoaaidadoa do mercado estrungeiro, ve

•ificando-au um grande aurto na produguu e expoi-

•uguo do produto. Forant publicadoa 3 volumes con
•endo os Analt desso conclave, sendo tirudu uma edi

l«o om inglAs.

Do 1922 tiara ca nao so pddo tomar qualquoi otl-

•tu iniciativa identic© om favor dossu culturu, u dos

t*oito da irllportnnctn quo roprejteulu no noaaa bulnn
>.« comercial, o na oconomia do divoraoa Eatodoa do
Fodoroguo, som falar no ulovodo indico oconOinico
da industna textil nacional, dole dependente

,

K‘ poriaso <|UO a Sociodndo ocorreu a id6ia do tro

**r a debate, num grande conclave nacional, no

qual so ruunisaom produtoroa. induatriuia e coiner
ciantoa, os problomaa do nlgodiio braaileiro, a fim do
sorem concortadua as niedidaa quo ae tornom ne-

ccvmriua no rocrguimento do importante o liadlcio-

nal atividado ngricola do pat*.

Em 1934, foi o Sorvigo do Algodao trnnstormn
do no $ervit;o do Plantoa Toxtois e, opos a oxtinguo

dcste, |>or merit coincidence ou em virtudo de futo-

rca outros quo nao cumpre agora verificar, a produ-
giio comogou a minguor, n fibra ontrou om docnden-
cia n fiacalixagno <lo» descerogndoro* passim n set

ut6pica; n dixtribuigiio, compra o vondu daa aomon-
lea, om compos do eooporagfio, o uma serie outre

de providoncins antes om boa marclio. tornnrnm-se
lacunoaaa ou dificela.

Da “Mesa Redondo do Algodao no Nordcsto",
roalizada em 1948, resultou um rolatorio em quo n

situocuo da prociosa fibre e colocada nos sous vor-

dndeiro* termoa, e estos nao siio nndn otimiataa. A 1 i

constant nfirmngoos como as quo so seguem:
— “Nao ha produgno tie aomnntos noa oatnhe-

lecimeutoa oficiaia;”

“Niio hi controlo lie distrlbuigao;"
— “Em alguna Eslndjs a mixture de semente

de herbareo com nrboreo o umn vordndo;”— "Nao exiate prAticn de ndubagno, so bent quo
aeja patent© o ©nfruquocimento do aolo.”

Alern dosses problomns de ordom tecnica, OU-
tro* bn no setor da indiiatria e do comorcio — e

tambetn o do financiamento — quo preciaarium ser

debntidos e normalisudos, para, so poasivel, orguni

zar-se um roteiro, so nao fosse poasivel um progru-

ma do cornier permanent e, para sor adotado por to

dos oa interesaadoa. n fim do ovitar-se niaioroa pie-

juixos no importanto setor do nossu oconomia rural

Eia porquo it Sociedado so afiguru necessurio o ur-

gente reunir tecnicos, lavradorea, industrials, co-

inerciantos, entidados o outroa orgiios interesaadoa,

a fim de sorem olconcadas conclusive* de carfiter go-

ral o nacional, em torno do algoduo o sou* comple-

xos problomaa atunia. Sena, nssim, reatlixada a II

Conferencia Nacional Algodoeira.

Uma comisstio na Sociedado ©Inborn os pluno*

desso conclave . llrevemente, serao convocadas ns

entiilades estuduois e todoa os sotoros interesaadoa

do pots u colnbororem nesse cruzada em favor tin

algoduo, destinando a Conferencia um setor especial

its demuis fibrns de produg&o braaileiru

Todos os eaforgos e experiencius desta casn seruo

postos a disposigao desso oportunu reunino, mus nuo
dispensn u Sociedutle o apoio e o putrociuio do Mi
nisterio dn Agriculture, com o qunl tern, ntA nqui,

propositus, espera u Sociedude Nuciotial tie Agrlcul

levado u efeito os seus maiorea cometimentos.
Dundo conheciinento u V . Exciu . desses seus

turn merecer o up&io solicitude, u fim do poder innu-

gurur u Conferencia. que sera o coruamento de colt

claves eatuduais e regionuis, mule os pontos de vis

la e uspirogoes locuis seruo colhido*. em setemhru
proximo

Antecipendo Ugradecimeittos, upniveitumos o en
sejo para npresentor u V. Exciu. os protested tie

elevudu consideraguo e uprego.
(us.) Ailltur 7'orre* Filho, President©; l.nli Sifitde.s

/.o/les, 1" Viro Piesidento "
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COMISSAO CONSULTIVA
DE ACORDOS COMERCIAIS
IHSTRUC6ES PARA SEU FUNCIONAMENTO

Incluio’o a Socindndc Nacionol do Agriculture,

cumo ropretan'anto da classo rural

0 Sr . tmbolxador Raul Fernandes, Ministro das
Relate* Lxtcriorcs, assinou, a 8 do maio ultimo, o
soguinte Portaria sdbre o tuncionamento da Comis-
•oo Consultiva do Acordos Comerciais'

"Artigo l.° A Comissdo Consultiva dc Acordos
Comcrcials lord i.uci serlo no Ministdrio da* Relates
Extoriorcs

.

Paragiafo unlco — O Presidents da Comissao
Consultiva do Acordos Comcrcials podcrO, par suo
propria iniciativa o do acordo com a premdneia d .

trabalho'., convocar scssoes extraordmorlas

.

Artlpo 2.° — AI6m do sous membros natos, u
Comissao Consultiva do Acordos Comerciais serd in-

it'orada por Delcgados tdcnlcos designados polo Con-
ledcro^cio Nocionol do Comdrcio, pela Confederate0
Nacionol da Industria e pela Socicdadc Nacional de
Agrlcultura, os quais serdo convocodos do aedrdo
com os assuntos cm pauto, quo se relacionem, res-

poctivamentc. com os interesses do comdrcio. Indus-

trie e agricultura.

1 I
,° — Os Dclegados tdcnlcos tomarao parte nas

tessdes da Comissao Consultiva de Acordos Comcr-
ciais para as quais forom convocodos, nas mesmos
condiQoes e cm situa^ao iguol d dos demais mrm-
bros componcntes da Comissdo.

§ 2.° — Os trabalhos das sub-comlssdes da Co-
missdo Consultiva do Acordos Comerciais deverao,
igualmor.to, contar com a assistdneia dos Dclegados
de que trata o presento Artigo.

Artign 3.° — Os relatdrios e pareceres da t_o-

missao Consultiva de Acordos Comerciais, com sues
sugestdes e iniciotivas, serdo enviados oo Mlnistro
de Estado das Relates Exterlores, para que este re-
r olva, em dofinltivo, sdbro coda assunto.

Artigo 4.° — A Comissdo Consultiva de Acordos
Comerciais serd assistlda por um Secretdrlo, a ser

r'esignado, mediante portaria, pelo Minlstro de Es-

tado das Relate* Extoriores.

Artlgc 5,° Ao piesidcnte da Comissdo bun-
•ultiva de Acordos Comerciafs compete:

•) — convidar, quando julgar conveniente, orgu
niza(6os de classc da agrlcultura, da industria e do
comdrcio a expressar, por Intermddlo de sous drgdos
cspeclflcos, em sessdes expressamente convocodos
para tal fim, seus pontos rte vista sdbre assunto-,

submetldos d apreclat0 da Comissao Consultiva de
Acordos Comerciais, obedecidas as seguintes normo,

a) •— lavrar-se-fla atas taqulgrdtlcas dessos ou-
dldncias, das quais constardo, verbus ad verbum, u-

|am os pontos de vista orolmente expressos, seja a
conteudo dos documenlos. escritos porventura apre-
sentodos;

b) — tais atas deverdo ser incorporados, cornu
onexns, aos pareceres e relatdrios apresentados pela

Comissdo Consultiva tie Acordos Comerciais ao Mi-
nistra dt Fstado dos Relates Exterlores

II) — prosldir ds sessdes, coordcnando os trobo-
Ihus e rcsolvendo questdes do ordem levantados,

III) — propor oo Ministro dc Estado das Relo(6es
Exterlores as medidas que se tornarem nccessdrias

oos trabalhos do Comissdo Consultiva do Acordos
Comerciais, vlsondo o malor eficiincia dos mesmos;

IV) — rcqulsitar, mediontc indicat0 do Dirctor

Executive, oos demais Ministries c oo Banco do
Brasil S. A. os funciondrios neccssdrios aos traba-

lhos da Comissdo Consultiva dc Acordos Comerciais,

V) — dcsignor uma comissdo poro, sob o prosi-

r.encia do Dirctor Exccutivo, cloborar o projeto de
icglmonto Interno da Comissdo Consultiva dc Acor-
tos Comerciais,

VI) — designor os sub-comissoes que se tornu-

rem necessdrlos ao pronto e rdpido ondomsnto dos

rabolhos do Comissao Consultiva de Acordos Co-
morcioi»

Artigo 6.° — Ao Dirctor Executivo do Comissao
'_onsultivo de Acoraos Comerciais compote:

I) — presidlr oos trabolhos das sub-comissoes
II) — convidar os membros componentcs dos clas

ses ao cgricultura. do industria, do comdrcio e con-
iumidorcs para, cm audidneia publico, externorem
-eu> pontos de vista individuals sdbre projetos de
ocotdos comerciols submetidos oo exame do Comis-
ao Consultiva de Acordos Comerciais;

III) — fixer dia e hora para a rcalizat° de tais

eudidncias publicas,

IV) — piesidir ds audidncias publico* referida*
r.os numeros I e II do presente Artigo;

V) — pmpor ao Presldcnte da Comissao Consul-
iivu de Acordos Comerciais as requisites de que
•rata o Artigo 5.°, n. IV, das presentes Instrutes

Artigo 7 ° — Ao Secretdrlo do Comissdo Consul -

tlva de Acordcs Comerciais compete:
I) — seeretariar os sessdes e distribuir, com o ne-

c essdria anteceddnelo, os respect!vos atas taquigrd-
tlcas;

II) — dlrigir os trobalhos da Secretario;

III) manter a Comissdo Consultiva de Acordo*
Comerrlds e sues sub-comlssdes a par das verifica-

t#S do Se^do de Politico Comerclal, fozendo-lhes as
sugestdes que julgar convenientes.

Artlqo 8,° — A Comissdo Consultiva de Acordos
Comerciais terd uma Secretario diretamente subor-
dinada ao Secretdrlo e divldida em duas setes; o)— Seqdo Adminlstrativa; b) Set0 de Politico Co-
more la I .

Artigo 9.° — Os services da Secretario serdo exe-
cutados por funciondrios do Ministdrio das Relates
Exferiortj e por funciondrios requisitados pelo forma
indicada no Artigo 5.°, n IV, dos presentes Instru

<.6es".

A Comissdo de que trata a presente Portaria foi

mstalada no Paldcio Itamaratl, sol) a presiddncia do
Minlstro Ciro de Freitas Vole, em 31 de maio dltimo

Especialmente cortvocoda, esteve presente a So-
ciedade Nacional de Agricultura, pelo seu Vice-Pre-
sldente, Dr . Antdnio de Arruda Cdmoro, substltuindo

o Presldcnte efetivo, Dr, Arthur Torres Fllho, que
ndo compareceu por mofivo imperioso
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O MINISTRO NOVAIS FILHO
recebE a visit] da Oiretoria da Sociedatle Nacional de dgiiculluia

Foi rcccbida, a 9 do Maio ultimo, om
audicncia especial, polo ministro Novaes
Filho, a dirctoria da Socicdado Nacional de
Agricultura, tendo a (rente os Srs. Luiz
Simocs Lopes, Edgard Teixcira Lcitr. e

Antonio do Arruda Camara, vicc-presiden-
te da roforida entidade do classe. Deixou
de comparccer o presidonto efetivo, Sr. Ai
tlmr Torres Filho, por motion do doenqa.

Os dirigentes da S. N. A. apresenta
ram ao ministro os seus votos de feliz ad
ministragao o a solidariedadc da classe que
representam

.

Ao mesmo tempo, na palavra do Sr.
Luiz Simocs Lopes, a S. N. A., expos ao
ministro alguns pontos de sen prograina de
aCao I igados a politica do proprio Ministe-
rio. Den o representante da Sociedadc es-

pecial rclevo ao probloma da organizatjao
da classe rural cm base associativa, enca-
recendo a nocessidade do apoio do Governo
a fundaqao das federates :.os Estados que
ainda nao o fizeram e a criaqao, na capital
da Republic.!, da ConfcdcraqSo Rural Hra-
sileira, prevista no decreto-loi 8.127. de 24
de outubro de 1945. Mostrou a inferior!,

dade cm que se encontra a classe rural, a
maior do pais, cm rclaqao as domais, (jue

ja dispdem de otimas organizatjdes e tneios

financciros, que lhes permitem dar assis-

tencia c proporcionar beneficios aos sous
ntegrantos, alem da participatpio mais ati

va que assim obtiveram na politica eco-
nomica do pais.

Urn outro assunto, Iigado, alias, ao pri-
nioiro, foi tratado, qual o da maior assisten-
cia ao linmem <lo campo, quo so impSe como
imperative) nacional.

Refcrlu-so depois o oiiidor a idoia da So-
cicdade ein iovar a cfeito a II Confcrcn-
cia Nacional Algodocira. se acaso nao llie

faltar o apoio do Ministerio.
balou ainda o Sr. Simocs Lopes sobre

a Casa da Agricultura, cuja constru^ao, a
Ay. I’residonte Justo, nesta capital, vai
adiantada, o nos trabalhos da Escola do
Horticultura “Wcnceslau Relo” na I'enha,
mantida pela traditional Sociedadc.

A 1 ’ALAVRA 1)0 MINISTRO
O ministro Novaes Filho agradoceu a

visita e manifestou a sua grande satisfaqao
pola present;.! da dirctoria da Sociedadc
Nacional de Agricultura om sett gabinete,
instituiqao que, a sou ver, sompro esteve
presente cm todas as boas caitsas da agri-
cultura brasileira. Salieutou que os pontos
da exposi^io do Sr. Simdes Lopes sao um
sinal evidente do que a tradicional Socio-
dado evoluc o acompanha do perto as nc-
cessidades maiores da vida rural do pais.
Do sua parte, prometeu examinar com o
maior interessc tddas as sugostoes que ora
Ihc foram foitas.

A SAFRA PAULISTA DE ALGODAO
Deveroo produzir-te 24% menot do quo foi citi-

modo — Com area muito maior, a colheito tende o
ter igual 6 do 1949

A salro paulista de algoddo em coroco, quo
tht-Qou o ser estimada em cerca de 54.500.000 ar-
'obas e que em princlpio de obril ultimo foro col-
c ulada em quote 45.000.000, deverb atingir
M. 500. 000 arrohai, openat — elt a nctlcia que
‘ircula not meiot oflciais do Ettodo. Reqistror-te-io,
r 'ttim. uma novo quebra de 8%. A contirmar-te tnl

“roondstico, deveremot produzir 1 3 . 000 . 000 de
‘'robot menos do que se esperava, o que implica
“mo quebro gerol de cerro de 24%.

V diono de reqittro o foto de que o tofra, tol
<Qmo te ocho de novo estimodo, superard a de
1 9.18/49 — que atlnoiu perto de 40,000.000 de
n'r°bo* openas em 1.500.000 orrobot. ou te-
“>• menot de 4%. No entanto. a dreo tvnieada etfe
“no foi muito maior, tendo ultrapastado u da tofro

anterior em cerca de 33%. Conclui-te detto formn
due a produefio por alqueire coiu de modo aprecid-
vel e que ainda que fosse possivel qo lavrador ven-
der a colheito dbste ono pelot mesmas pre;os do
ono pastado — n que ndo estd acontccendo — «s
negdeios correrlom pior

,

'“ontinuo-se Intistlndo em apontar o excetstr
ce chuvos como o principal respontdvel polo docll-
nio, Ainda cm abrll choveu muito em multos zonot
importontes, que influem no edmputo gerol do [•>

tado, como d o caso de Morilia. Alguns tdcnicos do
Eomento Agricola ocreditom numo recupero^do ilu
ronte o mbs de Junho, pois o tempo vai agora cor-
rendo favorovelmente, beneflciondo os trabalhos do
colheito e a propria plaotq not pontos em one o el*
t lo do frutlflcocdo ainda ndo *.r rompldfoii.
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O Cooperativismo, a Escola de

Nimes e seus fundamentos

Nfio enbcria nos limitcs <
U- um artigo dc-

scnrolar com mimicias toda a historia da

Eacola de Nimes, c -.cits potitos de contac-

to e divergencia com a correntc socialista,

e sua dissonancia com a tcse central do co-

munismo autoritario: a posse do po-

dcr politico pela fortpi e a ditadura do pro-

Ictariado

.

Limitar-mc-ei, em pinceladas largas, a

dar-lhc a origem e os principios basilares.

que muitos elassificaram de neo-rochdalin

nos, o <
|
lit- Gidc re pel in

Foi Gidc, a figura central dessa Kscola e

sen maxiino tedrico.

Nimes e lima cidadi Industrial tranccsa.

Fntre 1885 e 1887 eclodiram em Nimes vn-

rias institniqdcs sociais, entre elas a Bolsn

do Trabalho, cm 1885, a segunda da Franca

0 principal fnndador da Kscola dc Ni

tncs foi Edouard de Boyve. que sofrett a in

fluencia de um pastor de grande valor

Eugene Bersier, que o eonvertcu ao cristia-

nismo (
protestantismo ) . Conscrvou etc

stias rela<;oes com parentc.s ingleses do la-

do inaterno. dondc sens entendimentos com
Vansittart Neale, ilnstre representante dos

socialistas crist&os da Inglaterra.

Dessa aproximatj&o nasceu em Boyve o

desejo de lanqar as bases do movimento

cooperativo em Nimes. Auguste Fabre, es-

pirita, foi, dentre outros sem falar em Gide,

a pcrsoualidade que o seduziu e que com

ele eerrou fileiras

Encontravam-se amit'nle ua Sociedade de

Kconomia Popular fundada por Fabre.

De Boyve criou enta > lima sociedade cou-

perativa com o apoio de babre: mas uma
cooperativa aberta e nao fechada.

Km Jullio de 1885 ivalizou-se o primeiro

Congresso das sociedades Cooperatives de

consumo da Franca ao influxo da a^fio dc

Gide, Boyve i Fabre, entre outros- com a

presen^a de Vansittart Neale . Holyoalte,

da Inglaterra, E criou sc o jornal

"K’Kmancipation" .

.

1 Ion ve vai veils doutrinarios, critica , dos

cconomistas dassicos e choques com a cor

rente socialista, <• que provoeon o conbe-

(l*or I'tihio l Alt. iillio)

cido Pacto de Unidade dc 1912, o qtial se

resume mini acordo de carater doutrinario

entre a Uniao Cooperativa, nascida da Ks-

cola dc Nimes. e a Confcdcracao das Coo-

perativas
(
Bolsa socialista), de vez que ha-

via um grupo numero.io de socialistas que

accitavant o progratna rochdaliano da Ks-

cola de Nimes, socialistas isles vinculados

ainda ao velho e gencroso socialismo fran-

cos.

O PROGRAMA DA ESCOLA DE NIMES

t) progratna da Kscola de Nimes foi ex-

posto no Congrcsso dc Lyon de 1886. no de

Paris em 1889. no discurso de Boyve no

Congrcsso de Paris de 1900, e. finalmente,

em PK)5 divulgado em uma circular envia

da a todas as cooperativas francesas pela

Uniao Cooperativa, das sociedades coopera-

tivas francesas de consumo. Ki-lo: “O co-

operativismo tern ]>or fim substituir n esta-

do dc cotnpetiqao at mil por um regime dc

livre associagao que nrovidencie. de uma
maneira equitativa. a distribuicao das ri-

quezas. O cooperatvismo de consumo nao

quer fazer-se o drgao exclusivo de um par-

tido politico. — nctn de uma igreja, item de

uma classe social : mas quer ser o drgao de

todos aquclcs que queiram trabalhar para

a realizaqao do ideal cooperativo pelos se-

guintes meios*
P* Criacao de sociedades cooperativas

para uma distribuicao equitativa dos obie-

tos dc consumo -

2“ ( riacao de uni capital coletivo e im-

pcssoal retirado das sobras antes da distri-

buicao dos retornos:

V — Criacao de um armazem para ven

das em grosso:
4° Organizacao de mdustrias coopera-

tivas na medida das uecessidades das coo-

perativas ;

5° - Criacao, no seio das cooperativas <

fora delas, de obras sociais (nao politicas c

uilo-confessionais), reservando todos os

sens recursos para sen fim supremo, que e

a t runs fonnacao da tro -a e da produ^o pela
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'•riacuo dc armazcns dc vctulas cm grosso c

de industrias coopcrUtivas

;

I’erccntagcm sobre as sobras anuais

para a instru<;ao e a cducaqio social d»s

•oopcradorcs

;

7° — Polo conscnso dc todas as Unifies

(fcdcraqocs) dc coopcrativas nacionais

constituir utna Repiiblica Coopcrativa, cujo

objctivo sera o descnvolvimcnto da perso

nalidadc himiana pda justiqa <• pc la soli-

dariedade” .

O PACTO DA UNIDADE EM 1912

As doze virtudes do coopcrativisrao

<niiineradas por Gide cm 1894 coincidiam

pcrfcitamcntc com a enumerate <|uc a

Holsa Socialista fizura, c sao:

1" — Viver mclhor;

2° I ’agar o dinludro a vista:

3° Economizar sem csforqo;

4“ Suprimir os parasitas sociais:

5° Cbmbatcr as drspesas com as be-

bidas

;

6° Intcrcssar as mulhcrcs nas ques-

tdcs sociais

;

7" Fazer a educaqao ccondmica do

povo

;

8° — Facilitar a todos (» acessn a pro-

priedadc

;

9° Constituir a propriedade colctiva;

10" Kstahelecer o justo preqo:

1
1" Elimiuar o lucro ;

12" \bolir o.s conflitos;

Dos 12 pontos do programa dassificadu
dc "burgucs” (cstc burgucs que encabe<;ou

todos os movimentos dc reivindicaqao so.

dal 11a Europa) da Eseola dc Nimes. 10

ioram reproduzidos pdo programa dos coo-

pcradorcs socialistas

,

Assim scmlo, a aproximaiplo, :n»>s anos
dc divrgcncias, sc fez, surgindo cm 1912 o
Pacto de Unidade, (pic cnucilioii coopcrati-

vistas c socialistas.

I

Prefirom os produtos vctcrinarios

RAUL LEITE. Sao todos dc cficicncia

comprovada c seguranca absoluta.

VACINAS, TONICOS, VERMiFUGOS.
PRODUTOS PARA TODAS AS
DOENCAS E PARA TODAS AS

ESPECIES ANIMAIS

No febre Aftoso — KUROS E CO-
LOIDO-CALCIO.

Para banheiros carrapaticidas —
GAVIAO.

Nas bichciras e bcrncs — CRESOS.

Nas vcrminoscs — FENOTIAZINA
— FENOLFTALEINA.

Nas friciras — FRIEIROL.

Nas intoxicates — VITOS.

Pc?am folhetos o pre^os aos repre-

sentantes nos Estados ou aos

Laboratories

Raul Leite S. A.

RUA LEOPOLDINO BASTOS, 130

RIO DE JANEIRO
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A if/fins ifinfos sobri* a ruffnra lio

»n iHio i* ifo irroz no IJsfmio
til* ASinas Orrais

Engcnhoiro- Agronomo
GERALDO GOULART DA SILVEIRA

MILHO
A culture do milho representa um papcl dosta-

cado para a cconomia mlncira, pols a sua produedo
otlnglu quaso doi» bilhdet do cruzeiros, ndo sen-
do 4ssc valor ultrapossado por nonhuma outra cul-
lura, ncm mesmo a tradlclonal cultura cafeclra.

A produedo ddsse cereal bdsico durante o pertodo
de oxecutao do Plono de Rccuporacdo Econdmlca a

Fomonto da Produedo, vcm aumentando.
De foto. enquanto quo no ono apricola 1947/

1948 o sua produedo foi de 21 .945.444 sacos. no
ano seoulnte ola foi de 24.942.467 sacos. com um
aumento, portonto, de quaso 20%.
O valor da produedo representou. em 1947/1948

a clevada Importancla de Cr$ 1 . 423 I 53 . 1 44,00
c no ar.o seguinte, Cr$ I .845.743.000,00, ao pos-
io quo. em Igual perlodo, a produedo do cafd con-
trlbuiu, respectivamente, com Cr5
1.061.128.675,00 c.Cr$ 1.486.196.000,00.
A cultura do milho apresenta, entre outras. as

sogulntes vontogens :

a) d, depots do orroz, o cereal que dd maior
rendimento por unidade de superflcie cultl-

vada;
b) o relaedo entre uma semente plantada e o

numero de sementes colhidas 6, ndo raro. do
1:440;

c) tern grande rusticidade;

d) 6 multo reslstente ds doeneas e pragas;
e) i uma das plantas melhor estudadas sob o

ponto de vista de sua composi;ao gendtica,

conseguindo-se com Issc continuamente, n
numento da produtividode.

A cultura do milho 6, sem duvlda, ndo sd a mals
generalizada no Estado de Minas Gerais, como, tam-
bdm, no prdprio pais, e i das mais importantes por-

que :

a) dela depende, em grande parte, a produgao
animal;

b) o milho entra na allmenta^ao humona quer
em espdcle, quer tronsformado em touclnho,
carne de porco, gallnho, ovo, etc.;

c) ddle se extrai amido, glicose, dleo. etc.

Atrav6s da Secretaria de Agricultura vem u E-.-

tado de Minas Gerais procurando estudar convenlen-
temente tdo importonte cereal bdsico, realizando ex-
perimentatdes entre outras localidades, em PatoH de
Minas, Vl^osa, Uberldndia, Belo Horizonte. Uavras,
Sete LagAas e Agua Limpo,

Entre as voriedades mais estudadas podemos des-
tocar :

a) Agroceret — hibrido duplo, da Cia. Agroce
res Ltda

,
de Vi?csa;

b) Institute 1 — hibrido duplo, do Instituto
Agrondmlco do Estado de Minas Gerais;

c) Granjas Rcunidas — hibrido duplo de Gon-
salves Pereira & Cia., de Vi^osa;
Cateta — variedade sclecionada, produzido
por Gonsalves Pereiro & Cio., de Vi^oso;
H 300 — hibrido duplo, do Instituto Agro-
n6mlco de Campinas-
Venezuela — variedade da Venezuela, pro-
duzida por Gongalvcs Pereiro & Cia.. de VI-
cosa

Entre os rcsultados das experimenfotoes jo rcati-
zaaas no Estado, podemos destocar ;

a) aue o espacamento de 1,10 m. entre as fi-

leiras 6 o que melhores resultados tern apre-
sentado;

b) que os melhores hibridos se mostram supe-
riorcs 6s melhores voriedades selecionadas;

c) em Patos de Minas, por exemplo, plantodos
em terras fdrteis, os hibridos derom um ren-
dimento de 6.053 quilos por hectore, en-
quanto que os voriedades selecionadas derom,
apenas, 1.847 quilos por hectaie;

d) em terras fracas, como as de Agua Limpa,
os hibridos produziram 2.679 quilos por hec-
tare, e as voriedades selecionadas, 1 847 qui-
los por hectare

Entre as recomendagdes que a Secretaria de Agri-
culture vem fazendo aos agricultores, com relafdo
ao plantio do milho, podemos lembrur .

a) plantar, de preferincia, o milho em terras

frescos, de boa consistdncia e ricas em matd-
ria orgdnica;

b) fazer o plantio no inicio do perlodo das chu-
vas, isto 6, Outubro/Novembro,

c) plantar em filelras espa;adas em 1,10 m.,
d) empregar, de eova a cova, a distancio de

1,00 m. quando plantar 4 sementes por cova;
0,40 m, quando plantar 2 sementes por cova,
* 0,20, quando plantar uma semente por
cova:

e) plantar as voriedades selecionadas, especial-
mente a variedade Catete, como estdgio in-

ttermedidrio para a cultura dos milhos hi-
bridos, que 500 os mois aconselhados.

A R R O Z

Visondo intensiticar a cultura do orroz, que 4, sem
duvlda, um cereal bdsico de grande consumo no
pals, vem Estado de Minas Gerais, atravOs de sua
Secretaria de Agricultura, realizando numerosas ex-
perimenta{6es e procurando orientar tdcnlcamente
os rizlcultores, no sentido de, pela cultura racional
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obter-se moior rendimento cultural c, oo mesmo
tempo, procurando intorcssor os agricultorcs na cul-
tura dc too Importantc cercol

O aprovcitamento, durante um mesmo ano ogrl-

colo, do terreno com o cultura do orroz no verfio,

seguida no Inverno, com a cultura do trigo irrigodo,

6, sem duvlda, uma prdtica que Intqrosso multo oos
ogricultorcs, polos vantagens oconomicas que dela
advdm.

Os trabolhos exporlmcntais tom visado, principol-

mente, a dctcrmlnogao dos variedadcs mois acon-
solhdvois pora os dols mdtodos dc culturo do arroz
no Estado: o do arroz do "soco" c a do orroz irri-

gado, c vom sendo rcalizados cm Bclo Horizonte,
Aquo Llmpa, Potos dc Minas, Almeida Campos, Car-
mo do Mata, Lovros, Mochado, Pitanaul e Uber-
Iflndio.

Entre os conclusdes rcsultontcs dos experimento-
coes j6 rcalizados podemos dostocor •

o) que o cultura do arroz do 'sfreo" ofercco me-
nor rendimento quo a cultura do arroz irri*

gado;
b) que em certas regimes, dados os condi;6es cs-

peciois dc clima e solo, pode ser feito, com
sucesso, a cultura do orroz do "s6co", como
por cxemplo no Trlongulo e no Zona do Mata
do Cordo (Uberldndia, Potos dc Minos, etc.);

c) que a culturo do arroz irrigodo tem propor-
cionado 6timos rendimentos e opresento as
vontngens de ndo depender dos precipitates
pluviois, ndo cxlglr capinas, etc.;

d) que, em rela;oo ds condi$6es quimicos do
solo, o arroz pode ser plantodo cm terrenos
levemcnte dcidos, necessitando ndo roro de
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oduba^do toslotada c azotoda, ndo sendo ne-
cossdrla, via de regra, a aduba;do potdssica,

c) quanto d cpoca de plantio, a do orroz do
"sdeo" 6 determinoda polo inlclo dos chuvas,
prolongondo-se atd mciodos dc Novembro,
enquonto quo o arroz irrigodo deve ser plon-
todo sempre, entre 1 5 de Outubro c 1 5 dc
Novembro

;

I) quanto ao rendimento, a media para o orro/
irrigodo fol de 3.875 quilos por hectare, e
para o orroz do "sSco", de 1 . 526 quilos por
hectare, em numcrosos experlmentogdcs reall-

zadas, nas quais forom grandes os desvios do
rendimento. Sdo considerados bans rendimen-
tos 2.500 quilos por hectare porn o orroz

do "sico" e de 5.000 quilos por hcctore,

para o arroz irrigodo;

g) poro o sistema de culturo irrigodo, os varie-

dader mois indicadas em face dos resultodos
experimentois sao as seguintes’ Protoo, Ponta
Preto, Blue Rose e Amaroldo;

h) poro a cultura do arroz do "sdeo", as experi-

mentarjdes revelorom como melhorcs voriedo-
des a Agulha ESAV paro a reQlfio de Potos

de Minos e o Amareldo para a regido do
Triangula Mlneiro;

i) podem tambdm ser indicadas como boas va-
riedodes poro o cultura do "»6co", as varie-

dades Ponto Preta e Pratfio;

l) entro os variedades que tem alcan^odo me
Ihor cotacoo comercial podemos destacar o

Amoreloo e o Agulho FSAV.

A cultura do orroz, no ving&ncio da execu;ao do
Plano de Rocuperagdo Econfimico e Fomento da Pro-

ducao vem se desenvolvendo multo sotlsfatdriamen-

te, registrando se um ocrdscimo de 27% entre a
produ(do do ano agricola 1947/1948 e a do ano
agricolo 1948/1949,

De f6to, no ano agricola 1947/1948, a produgdo

de arroz em casco fol de 8 868.691 sacos, en-

quonto que no ano ogrlcola 1948/1949, essa pro-

(lurdn elevru-se para 11.346.599 sacos, com um
ocrdsclmo, portanto, de 2.477.908, o que 6, sem
duvido, um Indice multo expresslvo.

Obs. Os dodos acima indicados forom obtldos

em recente vlogem de estudos feito no Estodo de
Minos Gerais, do aedrdo com o piano tracado pelc

Dr. Arthur Torres Filho, Presidente da S.N.A. (es*

tudo do Plano de Recupera(6o Lcondmica e Fomento
do Produedo do fstado de Minas Gerais).

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17
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Organizapao da Classe Rural

A 9 de lanclro He 1948, o Sr. Deputado polo

Estado dc Sdo Paulo, Dr. Altino Arantes, opresen-

tou proicto, quo tomou o n.° 928, mandando rc-

vogar o dccrclo-loi 8.127, do 24 dc outubro do

1945, o sob cujos dlspositlvos vcm sendo organi-

zada assoclativamcnto a classo rural.

Indo o projeto d Comissao dc Agricultura, lol alt

oprovado o parcccr do Deputado Duque dc Mosquito

rejeitando-o (10 He dezembro dc 1948). o quol

conduia da seguinte (ormo:

"Dcstruir a otual lei n.° 8.127, que vai promo-

vondo a organiia^do rural cm baso associativa, '.era

delxar o campo abdrto 6 Invasdo dc doutrinos exd-

llcas c impcdlr quo o governo love d malor classe

produtora do pals tdda a assistcncia que ola csta

txlgindo, social, ccondmico o tdcnica".

Na Comlssdo dc Flnam;as, ndo logrou molhor sorte

n rejelt0 proposta pelo representante paulista. Em
substancioso parecer, o Deputado Aoostlnho Mon-

lelro, seguldo polos demais colegas daquclc drgdo

lecnlco, fol tambdm contrario a quo so revogasse uma
lei quo vom Hondo tao bons rcsultado-.

Para conheccmento da classo rural, vai o troba-

Iho do I lustre representante paraense tronserito no
integral

PARECER DA COMISSAO DE FINANCAS

REUATORIO

N° 27-50

O Projeto n 0 928, de 1948, de inlciotiva do

dustre deputado Altino Arantes e subscrlto por dis-

tintos colegas, revoga o Docreto-lei n.° 8.127, de

24 de outubro do 1945, que dispde sdbre a orga-

rl/a^do da vida rural, que sucedeu o Decreto-lei

n.° 7.449, do 9 de abril de 1945. O projeto foi

objeto do acurado estudo da Comlssdo de Aqricul-

tura que oplnou unanimemente pela sua re|ei?6o. O
parecer do relator deslgnado, o llstre deputado Du-

que do Mesqita, candcnsou em cinco itens as prin-

cipals razdes apresentadas pelo autor no suo |us-

tlficacdo ao projeto:

El-lot :

1 ) o diploma cuidou "pura e simplesmente de

junalr a sofredora classe dos nossos lavradores ao

arbltrlo do govdino:

2) a legislate seria otentatOrla da ampla liber-

dado dt- assoclocdo assequracia par tddas as Cons-

tltulcdes do Brasil c da propria Carta outorgada em
10 de novembro tie 1937.

3) o decreta e sou regutamento terlram o prin-

ciple dos artioos 141 ti 12 e 159 da Constitulcdo

ntual ao estabelecer no teu artlgo 1. "que coda

munlclpio terd uma Associocoo Rural";

4) quo ao pagamento da "taxa rural" no conceito

do pardorafo 1 <lo artlgo l,
u

,
ficoria sujeito todo

aqudle 'que fdssu considerado no exerclcio da pro-

tlssdo rural, particlpossu au ndo do quadro social

de tals afirma^des, e

5) true a Socledade Rural Brasilelra de 5 Paulo

cm face da prerrogativa legal que dd as associa<,oo

.

rurais enquodradas no Icgislagao quo so procura re-

vogar, cstariu prejudicada nas prorrogativas de que
goza atualmentc

Examinando cuidadosamento cssat razdes o rela-

tor da Comissao cspcclali/ada opresentou contcsto-

560 intcressanto c documentoda.
Parcco-nos dispcnsdvel resumir argumentos o do-

rumentdrios por isso que publicados no "Didrio do

Congrciso" Destaco entretanto, o item 4.°, $6bre

o qual o relator sc llmitou a dizer que “6 matdria

sdbre a qual sc viessc a ser c.tabclccida, teria an-

tes de a respelto manlfestar-se o Congrcsso Nacio-

nal" . "Ncssa ocasido, entdo, podcrlam ser estuda-

dos e ctastados os possivcis inconvenientes aponta-

dos pelo llustrc proponente".

Porque ndo enfrentar desdc logo a matdrio quo
se mo afigura da maior importdncia, por isso mesnno
que sdbre cla ossenta a forma^ao do patrimdnio so-

cial c consequente possibilidadc dc efetiva^do das
finalidadcs das associates consignadas no artigo

17? Uma das razdes invocadas pelo ilustrc autor

do projeto para a revogagao do decrcto i a seguinte

"o artigo 21 , alinea "b", determina a criagd° de
taxas especiols para a constituit0 do patrimdnio

das associacdes u serern tundadas" . E' obvio que
ao pogomento dessas toxas ficoria sujeito todo aquS-
le que no conceito do artigo I ,°, 5 1

,° “fdsse con
siderado no exerclcio da profissdo rural" participosse

eu ndo do quadro social do tais ogremlacdes"

.

Vejamus o que diz a art. 2):

Art. 21 . "0 patrimdnio das associates rurais,

das Federates das Associates Rurais e da Confe-

derate Rural Brosileira 6 constituido:

a) das jdias e contribuites de sdcios. das asso-

ciate* o das federates;
b) da cota-parte das taxas criadas ou que ve-

nham a ser criadas a Hies totem atribuidas:

c) das subventes * auxllios-

d) das doaedes e legados;

e) das rendas patrimonial*; e,

f) dos resuitados das atividades socials ndo com-

preendlao» nas alineos anteriore*

Como se vd, ai ndo se "determina a criato de
taxas especiois para a concretizacdo das associate*
a terem fundadas", coma declora o autor do pro-

jeto.

Mc-smu, pordm, fdsse imperativa essa crlaijdo, ha-

veria a obrigotoriedade do pagamento de tais taxas
por por.e daqudles que, oo tempo, exercessem otlvi-

dades rurais? Parece-nos que nao porque o Decreto-

lei n.° 8,127, no seu artigo 1 ,°, apenos define a
profissdo rurol, sendo o ingresso na associate fo-

cultativo, u ndo obrigatdrio. corno julga o autor do
projeto de revogato •

Mas, se fdsse a pagamento de taxas obrigatdrio,

por parte dos profissionais, estaria porventura o di-

ploma crlando fato novo, ou estobelecendo prece-

dente odloso? De oue modo vlvem os slndicatos, o
SESI, o SESC, o SENAI, a L . B, He A , e outros

drgdos de classe e beneficdncia consagrados na nossa

legislate ?
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No coso, scrd mcsmo dc prcvcr a base finoncoira
para o execute do programa — sobretudo o do as-
slstenclo — quo a lei determine seja oxccutodo
s'clos organizates criados sob a dg'de disso Decre-
•o-lei . A latitude ddsse programa mclhor scrd avo-
•>odo pcla transcricao do artlgo 1 7 do Decroto n.°
8.127:

"Art . I 7 . As associates rurois, rcconhccidas nos
•i'rmos ddsto Dccri;to-lci, drgdo do dofeso, represen-
to^6o o tdcnicos consultivos do govdrno municipal,
e, por intcrmddio dos sous 6rg5os superioros, dos
Estodos, dos Terrltdrios Federais e do Govdrno Fc*
doral, terdo as soguintes atribui?oes:

a) congrogar, cm seu scio, todos os que so dc-
iliquom d lavoura, o pecudria c ds industries rurais,

inclusive extrativos do origem onimol e vegetal;

b) colaborar com os podoros publicos no sentido

do fortaleclmonto do esplrito ossoclotivo ontre os

aue exergam ativldados rurois;

c) articular os elementos do closse rural atim do
promover a defeso dos sous diroitos o interdsses c

calizar as suos aspirates, bem como o progrosso

« o oprimoromento da agricultura;

d) manter, com as congdncres, relates dc eor-

dialidadr c cooperate;
e) monter um contro do informa;oes sdbro a vida

ogro-pccudria do munlclplo;
0 instalar e manter, sempre quo possivel cm edi-

ticio prdprio, a "Casa Rural do. . (segue-se o no-
mc do municipio), para sede social;

g) manter servi?os do assistfincia tdcnica. econd-
mica o social cm beneficio dos sdcios;

H) su'tcntar e defender peronto a federate os
interdsscs e aspirate* de seus sdcios;

i) prestar os Informates que Iho forem solicita-
das polos repartites municipals, estoduois territo-
rial ou fcderals;

j) difundir notes de higiene_ visondo, princlpal-
mente, o melhorla das condites do melo rural;

I) promover o ensino profisslona! do interdsse aQro-
pecudrio diretomente ou em cooperoto com os dr-
goos oficiais;

m) organizar rnuseus ou exposltes permanentes
dos tipos padrdes dos crodutos locals de expressao
econdmlca; .

n) pugnar pela aplicagoo das medidas relativas 0
podronizagao e 6 classificacuo dos produtos ogro-
pecudrios;

,

o) colaboror no aplicacdo rfos leis otlnentes o vida
rural;

p) auxiliar ou execuiar, quando devidamonte cre-

dcnciada, servigo* oficiais de estatlstlca:

q) organizar servigos de nrbitrogem nos melos ru-
rois e, bem assim, de avalia^des e peritagen^ res-

peitada a legislate em vigor;

r) executor, se essa larefa Ihe fdr cometida, ser-
vijos de contrdle leiteiro e de reglstro genealdgico;

s) estimular a economla de seus sdcios, fovore-
cenda a aquisigao da propriedade rural, e promo-
vendo o constltuigdo e d»*envolvimento de coope-
rativas que reallzem a defesa dos seus interdsses
econdmicos,

t) reolizar periodicamente, com a ossistenclo do
govdrno, expedites ogro-pecudrios. distritols, mu-
nicipals ou reglonais; e,

u) detempenhor atribuigdes que por Intermddio de
•xius drgaos superlores, Ihe forem delegadas pelo po-
der publico",

Sao dstes, objetivos tendentes a elevar e dignifi-
car a profltsdo, como melo de so fixar o homem 6
terro, combotendo indiretamente a exdo para as cl-
dodes 0 decreto assegura dlreitos e vantogens ao

homem do Campo fol como ao trabalhador do C0-
mdrcio V da Industrie o tarta Icglslagao jd os tfim
efetivado.

Havcria, pols, mal em que se utilizasso taxa oxis-
lente, para sor aplicodo em tdo altos objetivos?
ierd, old, o maneira opropriada dc inlciar-sc o mo-
vimcnto que tomo cnrpu como Impcriosa necessida-
de, de efetiva ussistinclo ao ruralista desamparado.

Aprovcitemos o pouco jd feilo c dllotomos a agdo
c,o decreto que jd produz seus primeiro , (rutos

. A
classe rural comcca o se erguer

.

A Confcrcncla dc.s Classes Produtoros de
' nuc a lndl, ‘,ria

. o comdrelo o a agricultura
ram presentes em paridade de representoedo
mendou. '

Araxd,
cstivc-

roeo-

ir Iiuc o. servigos socials sejam cstendidos dclosse rural, por melo de uma progressiva adapla-
c.00 dos processos mar. eonvenientes, indicodos pcla
exporiincia, K

2) que, embora caiba ao Estado, em primeiro pia-
no, a arver cio cnar e manter os serves ossisten-
oois ao traboihador rural, sejo reconhocida u ncccs-
idode dc quo participant do scu citudo, organixa-
COO c d.rcgoo, Oi representantes quolificodos das ati-
vidades rurois. E' dste. olldr., a espirlto do decreto

tstomos seguramente mformados de que a Socie-dade Nacional de Agricultura , a Comissdo aueorientu a apllcasao dcs.a lei, continuant cm cstrolta.olaborcgdo com o Mimstdrio da Agricultura a pro-mover o cnogdo de associates rura.s municipal •,ucs federogoes estoduois, convencidas <1,. „Ue essa

aw,d
UrmU ° n°'^ral e P°r mesmo mois in-

r.icada para a desejada organlzacao da nossa clos'eogncola. E cssa orgonizato se ofigura indispensd-
sr e urgente d Socledado Nacional de Agriculturacoma precipuo condlto, para que os poderes pu-
nlicos ncstes tempos de verdadeira fuga dos compos
fossam assr.tlr com os melos de que carece, ndo s<5
para a elovato do seu nivel dc vida mas tombdm
para quz ela assuma a olto popel que Ihe cabe nocomunheo bra&ilelro.

Existiom registradas no Servigo de Economio Ru-
ral, do Mimstdrio da Agriculluro, em princlpios dc'stc
nno, cerea de 200 associates rurais e vdrlos proces-
sos de registro de organiza?bes em andamento nos
Estodos Oito federates estoduois se encontrom em
tuncionamento. A Confederate Rural Braslleira
cupola da organizato, olnda nao fol fundoda E’
pensamento entretonto dos llderes do closse lundd-
la com o moior numero de tederates, o tim de dor-
Ihe vido durodoura e absoluta legitimldode do ro-
presentato. JuntamOi. umo relate dessas institul-
Cues, bem como um esquemo da organizoefio pre-
vista no Decreto n.° 8.127.

Escrevtu o ilustre Senodor Senhor Apoldnlo Sales
que "As associates rurais previstos constituent yet
dodeiros drgaos de extonsdo do Minlstdrio da Agri-
culturo, ndo colldlndo com os slndicotos rurois, crla-
dos ou a se criarem sob a orientocao do Mlriistdrio
do Trobalho. O decreto em causa objetiva, prlnci-
palmente, ocolher umo rrolidade nacional, oprovei-
tar o longo trobalho jd reallzodo pelas no'ssos osso-
ciaedes agricolas e dor a lavogro uma lei mols d
uo feicdo, lendo em vista as pecullorlrlades do melo,

r cardter nltldomente extenslvo do ativldoile, o es-
tado aluol ile di onvolvimento do espirlto assocla
tlvo, a dlflculdade do dlferenclo^do da otividaiio ru-
ral, enfim, considerar, pora maiores posslbllldades
de dxito a profunda diferent Rue marco o trobalho
i os grandes cldodes e na cotrtpo", "Com essas asso-
ciates contlnua o ilustre ex-minlstro da Agricul-
ture otenderio o poder publico d necessidade de
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oglr cm malor profundidado, indo ao cncontro do-,

programas do n(,do, do'i doflclincias o aid das as-

pirates do tddas as clossos quc, conjugadamento,
leollzom o vida rural".

Crclo sor um Irabalho dlgno do oprogo, o quo vom
sondo roollzado fnm detcrminacdo o patrlotlsmo a
sombra dcssa lei o quo, ao meu vcr, ao invds do sor

comballdo, doverd sor ollamcntc presliglado. Porno
ouc tudo seja suscctlvol do aperfei<;oamcnto. A lei

tcrd posslvclmontc uma ou outra folha, mas os sou-,

altos ob|ctlvos o os rosultados jd oprcsontados exl-

gem o sua permandncla <• ndo a rovogogdo sumdria

proposta

.

Dolxemos quc a suo aplico<;do mais dcmorodo c a

oxpcridncio ponhom cm evldcncia os dofeitos pas-
sives do corro^do, jd quo, dentre tddos as inicioti-

vas poro a nrganizacdo da classo rural, tom sldo
osta, polos sous ofeitos, a quo mais so ajusfa ao
molo braslleiro.

Sou, pois, pola rejoinder do projoto do eminente
Sr . Dcputado Altino Arontes, com a sugestdo do
quo, atendendo aos Imperativos do momento c d rc-

comondogdo das Classes Produtoras na Confcrineio
do Araxd, to oprovoifo dosdo logo a rddo do asso-

ciates rurois para atender a assistdneia social tdo
roclamada polo homcm do campo, por fodos rcco-

aheclda como nocessdrio o urgente o too bom pre-
ceituadn no* allnras "g" r "J" do nrtlgo 17

Ndo so consam os nossos dlrigontos dc roconho
cor a situafo do Infer loridado om quo so oncontram
0* trabalhadorcs rural*, cm ro!a<;do aos sous eolegas
do Industrie e do comdrcio; dispdem un* o outros dc
orgonizoedes e do melos finencelros quo jd Ihcs pro-
porcionam rarodvcl situa^do no piano assistencial

.

Aprovoltcmos, pols, a determinate do Docroto-lci

n.° 8.127, para o imcdlala distribuigdo dc boncfl-
< ios, tdo roclamados, quanto longinquos.

A industria o o comdrclo arrecadam por ano circa

do 500 mllhocs do cruzeiros para os sous sorvi<;os

dc assistdneia . Do onde vcm afinal, ossa vultosa

irnportdncio sondo do povo, quo produz o trabalha?

Asslm como a industria c o comdrcio, tambdm a
agriculture dove suprir-sc do recursos para otender
as inlcictivas Imprtsclndlveis ao sou soorguimonto.

Por tddas cstas razdes, somos pola rojoi<;do do
projoto rt.° 928, do 1948.

Sola "Antdnio Carlos", 13 dc abrll dc 1950. —
Hordcio Lafor, Prcsidento . — Agostinho Montciro,
Relator — Raul Barbosa. — Gaston Englcrt. —
Jodo Clcofas. — Toledo Pizo com restrigdes. — Cafe
rilho. — Orlando Brasil. — Fernando Nobrcga. —
Lcifc Noto. — Logro Lopes. — Duque Mosquito.— Dioclecio Duarto.

(Diorio do Congresso 26 dc abrll de 1950, fls.

2 789-50)
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nou*nr uina f radi<;ao. lu'prrHrntii, mi (<tdo o
mundo, mu aiuil>olo dr ipialidadr r pnrfaiQflb.

No liniiil, a* .{ I dliricuH Noilf, inontadaa

rui Ararat* r Araruquarii (Katado dr S. Paulo)

r Parra Mama (I'.-taln do Pio), com piodu*

armprr rrearrntc, r tuna nova PAlirtca,

ja rni ooiniru^iio, born drinon»(raui o r«-

lAr^o frtito para dotur o Pai* tlr iiiiiii indfia*

Iria dr runlio altainrntr Hociul r quo vom
rontrilniindo efirifnteuiODtr para u huIii^o

»lr mu <loa inaiorm proldcmaa da utualida-

dr: u ulinimturiln dr rrianra* r adulloa.

UIMPAMIIA IMK S I |{| \|. |; (OMI IK IAI
HKami.KIka OK PKOIHJIOS ALIMKNT \ltKS
cONCESSIOnA«IA EXCIUSIVA NO BKASIL DOS

C JUdalv'S NESTLE
LIITI CONDI NSADO W RCA MOCA-lfITlS IM PO i I ACTO*
OINO, NmOQfNO, ILEDON, PILARGON. NNHO . ALIMfNTO
CONCtNTRADO MILO - NCSCAO - CRtMt Dt LUTE NtSTLf
fARINHA LACTIA NESTLE - ACUCAR NUTRITIVO NLSSUCAR
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A Visita De
Laticinista

Um Grande
Uruguaio Ao

Tecnico
Brasil

Por Olti Fnnarl, Dirotor iU
Sociodaoe Nnrionnl de Agri-

cullura.

Km 22 do abril p. p., o Rio de Janeiro rece-

beu n visita do Sr. Tngc-nbeiro Agrbtmmo, Juan
Minot, Diretor du Cooporiilivu Nacional do Produ-
tores de Loche ("Conaprole '). de Montevideo, Urn-
guai. O iiustre viajante foi pnssugoiro do vapor
italinno "Conte Ornndo", ucompanluido do s«u filho,

o udvogado Dr. Renzo Minul.
Pol recebe-lo no Cals do Porto umn comissuo.

compostn don Srs. Albino Silvurcs. Presidente do
Sindicato dn Industrie le Laticinios o Produto* De-
rivudoi do Rio de Janeiro, O.vuldo Ballarin, Otto
Fronial, otto em nomo do “Boletim do Leite”, do
Sindicato dn Industrie de Laticinios e Produtos De-
rivados do Estndo de Minas Geraiii, De|>artamento
Eiitadunl do Abiutecim *nto de Leite, do Porto Ale

({re, e dn Sociedmle Nac'lo’nl dn Agricultura e Dr.
Rubens MagaUaa-s Pecog i, Inspetor do Produtos de
Origom Animul, da Divixno de lnspot;no de Produ-
toi de Origem Animal, ieprc::ontando o Dopnrtn-
mento Nacional dn Produ<;uo Animal, do Ministcrin

du Agricultura.

Passndn* on primoiros momenta* do emocio-
nnnte rocepguo e ncomedadoii on iiustre* visitanles

em sou hotel, foi aproveituda a tnrde dnquele dia,

um siiobudo, para um pussoio uos ponton main pi-

toresco* du Capital Federul . Alem don visitantos e

do alitor, ucompunliaram-tiu-j on Srs. Ojvuldo Balia

rln e Dr. Rubens Pecego.

No diu segulnte, dotningo, tlvemo* a grande

sutUfilCiio de receber os visitunto* em iiossu residen-

cln, pnrn um nlmovo, iproveitondo a tnrde purn vi-

sitor alguris pontoa interessuntes da nossa beta ca-

pital .

No diu segulnte, -fomingo, tlvemos a grande

sotisfai;ao de receber os visitant©* em nossn residen-

cin, porn um nlmogo, nprovoitnndo a tnrde para vi-

sitor outros pontos intorensnnlec du nossu beta ca-

pital .

No munhii do din 2-t, visltumos os entrepostos

de leite do Sociedade Mineirn do Laticinios Ltdu.,

na l£stai;iio Alfredo Main, onai fomos recebidos pe-

los Srs. Pllnio Calestlno de Castro e Antonio Fiu

/a; da Cooperutiva Central dos Produtores de Leite,

Ltda., h rua Sotero dos Reis, onde fomos recebidos

polo Sr. Adrian Vila Nova e a Se<;no de Kngarru-

famento du CCPL, a ruu Jorge Rudge quo visita-

ISOI detalbadumente sol) a orientntuo do respective

gerento, Sr. Adriano Lop n Pereira. Nestes visitas

fomos acompanhados polo Sr. Dr. Rubens Maga-
Ihdes Pecego, represeniunte do Depurtumento Na

clonal da Produ^ilo Animal
A tnrde visitumos o Sr. Ministro da Agricultu

14 , Dr. Daniel de Curvslho, em compunhiu do Dr.
Rubens Pecego, tendo sido recebidos por S. Kzciu.

em coinpunliiu do Sr. Dr Paulo Frees du Cru/, sen

Assistente. O Sr. ling. Agr. Juan Minut nmut sve

longu e interussunte pelustr.i coir o Sr. Ministro, re

tribulndo, assiin, a honrosu visita quo S. Kxriu I tie

fizeru nu "Conaprole", por ocasiao do suu recente

estudu no Uruguui . Fomos, tumbem, recebidos pelo
Sr. Dr. Menrique llluoc de Freitas, Diretor Clerul

do De|iurtaniento Nuclonui da Produ^im Animal,
com o quid o Sr Juan Minut, igualmente mantevo

longu e oportunn palestra -\ *i guir fomos recebidos

polo Sr. Dr. Augusto de Oliveira Lopes, Diretor

dn Divisiio do Inspeciio de Produtos do Origem
Animal que so encontrnvu nu compnnliia do Sr

Dr. Luiz de Sn Miranda, do Scrvijo de Leite a De-
rivados duquela Divisuo. Fomos, ninda, recebidos

pelo Sr. Dr. Jorge Pinto Limn, do Sorvi^o do In-

forma(uo Agricoin o qual proporclonou ao Sr. Juan
Minut uma serio de publiuqjaes de scu interes .

•

Na mnnhii do dia leguinte, 25, o Sr. Eng. Agr.
Juan Minut, ncoinpanhado do sou filho, por nos a

polo Sr. Dr. Rubens VLiculhiie* Pecego, represen-
Undo o Depai tamento Nacional tin Produciio Ani-
mnl, seguiu para Juiz de Fora em visita a Fu
brica-Escola de laticinios “Candida Tostes”. Du-
rante esta viagem o Sr. Minul tovn ensejo de ob-
servar interessuntes aspoctor do Intorior do Brand

.

Ao mesmo tempo todos nos que o neompanhamns,
tivemos ocasiuo de chuma- a suu aten^ao para us

conduces roais dos iuticiuos brnsileiros, suns difi-

culdndax o grandes lutas. O fator distancia e gran-
deza foi o que mais impressionou o nosso iiustre vi-

sitante, pois, two can^uvamos em lembrar-lhe a

grandiose superficio de cerca de X. 500.000 Icm2 do
Brasil. As 11,30 chegamos no pu'ou da FELCT, on-

do fomos recebidos (>e'o suu Diretor, Dr. Sebns-

tino S. Ferreira de Andrnqe, professores, nlunos a

funciondrios, com aquele cspiiito umistoso e cava-
Iheiresco que tunto os catficttrizam e qua resolve-

mos butisur do "ospirito felctinoo". Evidontemente,
como pura todos nos, a vi-jitu <* FELCT pelo Sr.
Eng. Agi

. Juan Minut lor um grande e inesqueci-

vel ncontecimento, tendo ole t'do u grata satisfa^do

de encontrar diversos prulessmes que jd o tinliam

vitado na "Conaprole" wn Montevideo. Via-se que
a satisfaipio eru evirlememnnie reciproce. Dificil e

longo serio relator aqui do ulbudamento us emoclo*
nantes bomenagens que lb» foram tdn justumente

prestadas. Apds as apretemaedes seguiu-se um lau

to almoi;o d brasileira quo foi saborediio com ev'i-

dente sutislar;du pelo bunionagendo. Em nome do*
ulunos falou o Sr. Jose I'nrtudo Pereira, proferin
do discurso vibrante, opor»uno e vivamente aplau-
rlido, em virtude das jus‘us liomenugens que t ie

bom traduziu. Profundumente emocionado, o bome-
nngeado, ubru<;ou o orajar a cgradeceu com |>ala-

vrus sincerus e muito opornmm . O fim do a!mo<»
loi ubrilhuntado por um afinatlo grupo do vocabs
tas, cantando em bomensgi m ao iiustre vRitante «s

mais conliecidas o atuuis c..ra,des regionais brusilei-

ras

.

Seguiu-se uinu delalluula visita uus luborutO

rios du Kscolu e a fubriru propriamente dita. O Sr

Juan Minut tudo visitor! com evidente mteresse, do-

morando-se nas varies sei.dos r.i.de proferiu observe-

edes de grande valor poro os presentes, em algun*

casos verdudeiros nulls que imam ultumente upi

“

ciadas

.

Finalmente lave Uigur umu sessuo solene S»
salao respective sob a prosidcuciu do Diretor d*

FELCT, Sr. Dr. Sebastian S. Ferreira de Andra-

de o qual convidou para lazer parte da mesa os ilu»-

tres visitantes, Sr Eng. Agr. Juan Minut, sou H
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Iho Dr. Ranxo Minut. Di Rubens Mugulltucs Pe-
cego, represent ante do Depot tamcnto Nacional du
Produipio Animal o Otto I'rctuil, represent atldo o

"Bolutim do I -cite”, o* Sindicutos du Industrie do
Luticinios e Produtos D»r'vi-dox do Kio do Janeiro
o no Estado do Minns Gi-ruts, Departnmento Exta-

duol do Abustecimento do Lvito, do Porto Alegre, e

« Socicdudo Nucionnl do Agiiculturo. Com u suiu

ropleta do profuxxores, ulunos, luntionUrios o vis)*

tantos, o Sr. Dr. Sebuxttec S. Ferreira proforiu

urn discurso inicinl, cnnltuCMiKlo n honrosn presents

do Sr. Ministro. A xeguir proforiu brilhiinto ora-

Cuo o professor Dr. Dnnto Nurdelli quo foi muit)
nplaudido Respondeu, altumonto comovido, o ho-

menogeado, Sr. Eng. Age. Juan Minut, o qunl to-

vo ensejo do rolatur, nests iportunidade, roforoncins

•fibre os problemns dos i~’icin'oi cm gorol quo ro-

prosontnm uma vordndoirn r das mnfs utois nulos so-

bre sits nssunto. Em brilliant* ornr^uo, proslou

homonngcni u nos, como p« t rono do Bibliotocn “Otto

Fronsol" do Dirotorio AcaJmnico da FELCT. o nlu-

no Paulo Gomoi. Vivumtaito omocionndos, agrado

cemoi «»ta liomonagom a quul mui ngraduvolmonto

nos surpreendou, notadamot'.te l or tor sido pronun

cindo mi prosongn do tno seloto nuditfirio. Aprovoi-

tamo-rio* do onsojo puru untlLgar aos rosponsiiveis

twin roforida bibliotoca algous livros novos quo ofo-

recemo* o mesma . A soguir, o Sr . Professor Dnnto

Nurdolli entregou ao Sr. Juan Minut, como homo-

nagem especial da FELCT n flamula du Kscoln o

umu rartoiru do Falctinno Honemerito. Finalmonta

forum oferocidos aos visit antes os distintivos do

FELCT, os quais forum u'Wudos rospectivamente,

no Sr. Juan Minut polo alono. Sr Augusto da Sil-

va Curvnlho, no Sr. Dr. Rubons Pocogo, polo ulu-

no Sr. Jos6 Furtndo Pirsi'" o no Sr. Otto Prensel

polo uluno, Sr. Paulo Genoa

.

Todos os Itomenngondos ugradocernm vivumou
to sensibilirndos . No livro dos visitantes, o Sr. Eng
Agr Juan Minut doixou consignadn n otimn im-

pressuo do tudo quo Iho fora dado obsorvnr . Este

exemplo foi soguido ;>sloa domuis visitantes. De-

pois do feitns ns mnis cordials rtespodidus, voltnnir.i

no mosrno din parn o Rio.*** Janeiro. Durante e

vingom comentnmos lopgamento n nossa tiio util <-

agrndavel visita n FELCT Foi para nos uma gran-

de sntislnguo verificnr a Otimn impressao quo ossa

visita tinhn despertndo em nosso ilustre hdspodn

.

Desejamos, porisso, reitcrur uqui os nossos mais ain-

ceros ngradecimenlos no digno Diretor do FELCT,
Dr. Sebnstiuo S. Ferreira de Andrade e n todos os

professoros, alunos e funeirii iiioi

Nu .turde do din }(> usttamot, em compailtiu
do Sr. Albino Silvares, Presidents do Sindtcalo da
Industrie do Latirmiox o Produtoa Derivados do Rio
do Janeiro, us fiibricas da Cia. U. S, Horkson do
Brasil, fabricantes dos Produtos Sorvex "Ki-
l>on" (ice cream). Fomos recebidos pelox Srs

Kent Lutey, Presidente ta Cia. e B, A Kabushko
Diretor Tficnico . Tend* como guia o proprio Presi-

dente da Cia. Sr. Kent Lutey, tivemos ensejo de
visitar detalhudumenle, tamo a ^mtiga fubrica it Rum
do Mutoso, como a nova ein luse final do ronstru-
<uo na Rua Vitconde da Ni’.eroi Tanto uma come
a outiu impressionani sobrumodo quulquer vixitan-

to e a Impressao do Eug. Agr. Juan Minut foi in-

contestuvelmente due meihures. Como L-cnico de
profundos conliucinieiiMi pie i, teve o Sr. Juiin

Minut ensejo de verificit: quo possininos no llruiil

uma imlustria de lalicintos que prostn us mats asst-

nalados services a poputagao no forneciinento de
l>rodutos aliment h up do in.us elevado valor nulri

tivo, alludes a hlgjene impociival e a uprexentuciio e

niuis ronvidativu Si esta lineliilude jii foi rouse

guidn com u fribrice provivinu ulunl, bom podemos
imnginnr o quo niio sorA ronseguido com n lubrice
nova quo represonta, indixi utivclmonto, a ultima pa-

lavra mi idonliza^uo do uma modorna o oficionlv
fiibrirn do “ice croom*

A visiln soguinlo foi foltr. ao Svrvi^o do Kin-

calixaefio Snnitiiriu do Leila, ondo fomos recebidos
polo conliecido tecnico, Sr Dr. Marcos Migliovich,
chofe dosto service lui longos onus , Travou-su, on-
Ire os dois grandos tficnicor nnimnda paloslrn quo
ncompanhamos com grau.1 r intorosso, dados os pro-

fundos conbecitnentos aue doln colhomos. Visitn-

mos ns varies soloes do Servl^o do Fiscalizagiio d«
Loito do Rio de Janeiro, tnndo o Sr Juan Minut
nostn oportunidado, tambem, ousejo do pnlostrar

com a Sra . Dio . Lui/a Snraivn, Quimicn Chofe e
Dr. Jose M. C. Man;*), Cucfo do Service do M>-
crobiologia, amboi un'.lgoi e ruputados tfrcnico*

.

No din 27 ncompunhonios o Sr. Eng. Agr.
Juan Minut e fillio para uma visita a Siio Paulo pan*
ondo seguimos, do munhi cedo, por nvifio. No Aero-
porlo pnulista fomos rocobidos pelos Srs. Francisco
da Silva Villcla (Presidento do Sindicato da Indiit-
trio de Laticinios o Produtos Derivados no Estndo
de Sno Puulo o sficio di liritu Alvos, A/evodo S/A),
Dr Turquinio Oliva du Fonteca (Presidente cm
exercicio do roforido Siridicnto o Diretor dn S. A
Fabrica de Produtos Alimi nticios “Vigor"), Di
Cesare Giusti (Dirotni ,|n <;ia. Brasileira de Luti
cinins Polenghl") e Dr. Pascnnl Muccioln (Profe-
sor Cntedriltico da Facutdudo de Medicinn Veterimi-
rtu -ta Umverstdade de S to Puulo). Apo* os cum-
primentos e animaila pniostru. depois do iustalndos
no hotel, soguinios em visita a Sociedade de 1 nti-

cinios Doniinio Ltdu , ncompanhados do Profexsot
Dr. Pascoal Mucciolo. Fomos otititiimento recebi-

dos pelos diretnres daquet.i etr.prexn, Srs. Glindo
Lolio e Marla Garuldi, os qums tncxtraium ('etulhn-

dumente ao Sr. Juan Minut as instulocoes onUten-
tes, descrevendo, tambem, os tnovarfiet que estavam
em periodo de tnstala(,uo

.

A turtle foi dodicada u uma visita demoiuda «

detnlliuda as grundiosas inslalacoos da S A. b't-

brica tie Produtos Alimenticios “Vigor" onde, em
companhia do Professor Dr Pusconl Mucciolo e Dr.

Luix A. Penha, Diretor da Revista dos Criadores".

fomos recebidos jmsIos lirot.ires daquela sociedadu

Sis. Otto R. Jordan, Dr. Tarquino OHvu dn Fon
sece, Totila Jordan o Will Otto Jordan.

Nu munltft do din seguinte, 28, visitnmos, pn-
meiramente, a fdbrica do conliecido queijo “Cutupi-
ry" do Sr. M Silvestrini o quid nos recobau com
grande sutisfai;uo

. Impressiona, mm so u originuli-

dado da industlia, pois, se tratu de um tipo <te quei-
jo intelramente ideulixado polo Sr. Silvestrini, mas,
tambem, as excelentes condicoes tficnicas e higiAni-

cus de toda a fAbricu . O nspeto mais original con
siste no fnto de todas as mfiquinas terem sido idea
lizados e construidas |ielo prfipilo Sr. Silvestrino,
Niio se truta, porern, u|>euuH, da upat elhugum pure
a laluicui.iio do queijo. mas. tambem, da maqutnat
origlnuis para u fubriracuu dus caixns especial* >• dos
sucos de “cellophans", Foi uinu visita multn util e

deverus interessanle . Acompnnlinrum- nos nesta in

teressuntu vlsitu os Srs. Dr Otto Magillbiies I*o-

cego, Inspetor Chofe du Inspetotia Regional du Di
visuo do Inspecfio do Produtos de Origan) Animal
do MinistArio da Agrinilturii. no Bstado de S. Pan
lo e Dr . Fidelis Alves Netto, ('l)afe do Servian de
Prodncao e lieneficiamento do Leila no Interior du
Divisuo de Insperfm de Produtos Alimenticios -lo

Origem Animal do Departamento da I’rudutuo Aul
mul do Estado de Ruo Puulo
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A seguir, ii convito do Sr. Dr. Otto Pocogu, vi-

sitnmos a sedo do mm Inspatorin Roglonnl. orulo n
Sr. Juan Mintit tnvo ensnjo do nprecmr o gignntas-

co triilinlho dossu util Inspaturlii. cothondo dado*,
estntisticos, matins. otc

A viiita soguinto. tunibom, om cumpanliia do*
doi* rofnrido* conhncido* ternicos paulistu*. foi '

fubrica da Cin . U S. Hnrkson do Brasil om Siio

Paulo, ondo fornos rerobldos polo goranto. Sr . Col-

lin Smith o uual no* mostrou. com intorossa « do
tallies, ouo *6 a instulncno do fabricac&o do
"ico croam” "Kibon”. coma, tambom, u nova
instulncno do dosidrnlnrno do ovo <> do loito. O Sr.

Juan Minut tovo, nssim ouiojo do eonhecor mat*
uma otapa do Rrando progrosso da Industria do "icr

croam” no Brasil, grncas a iniciativa • competen-
cia da roforlda companhia

.

A tarda foi dodicada a uma VIN It It dotalliada no
Dopartamanto dn Produ<;no Animal, da Socrotnrla

do ARriculturu do Estado ile Siio Paulo, sltuado no
bolo parque da Avonida Agua Uranca. O Sr. Eng.
Agr. Juan Minut o comitiva, acompanhndo do Sr.

Dr. Otto Mngulhiios Pocogo o Professor Dr. Pas-

coal Mucciolo, foi rocobido polo Sr. Dr. Fernando
F. dn Coita Filho. Dirotor da Divisiio do limp -ono

do Produtos Alimonticios do Origom Animal, om
cuio companhia porcorromo* todos os aorvigon da
roferidu divisiio, tondo o Sr. Dr. Juan Minut ense-

jo do pnlestrur com 01 tocriicoi, chafes dos roferidu*

services, colhondo dados e Imprensoes muito uteis

Tivemos. ninda. onHojo do visitor n Bihlintocn do
Dcpartamonto, ondo o Sr. Eng. Agr. Juan Minut
foi ohsequindo com uma sArio do trabalhos dislri-

buidos polo roforida bibboteca

.

A noito acompanlmmos o Sr. Juan Minut nu-
ina visits n sAdo da Sociedade Paulista do Med et-

na Votoriniiria, a convito do Professor Dr. Posconl
Mucciolo. Convidado para fn/.er parte da mesa, o
Sr

. Juan Minut tovo ortsojo rle ouvir vurios orndo
ros, expondo tosos muito Interessnntos sobre o astun-
to principal dn rouniho "n mnstite" ft.stulado para
truer sobro o assunto, o Sr. Juan Minut tove ansejo
do furor obttorvucocs originnis sobre o materia om
discussSo, mostrondn, nsslm, o profunrlo conhecim ;r»-

to quo possui do tedon os detalhes quo passant in

terossar a producuo do lelte.

fimdinvois comproinissos nos obriguram a vol-

tar para a Capital Federal nu noito daquele dia, do
mnnoiru quo, muito a nosso perar, tivemos qua nos
duspedir do nosso grande amigo e ilustre visitanto,

Sr. Eng. Agr. Juan Minut, do sou filho Dr. Renzo
Minut o do todos os amigos paulistns quo com tnn-
ta boa vontndo o inleresso nos ncompnnhnrnm ness*
su inosquocivol visitn historian para os laticinios de
SuoPnulo o do Brasil. Estavam presentes no n»
mento o Sr. Dr. Antonio Brasiliane dn Costa, Con-
suitor juridico do Sindicnto dn Industriu do Laticl-
nios o Produtos Dorivados no Estado do Minus Ge-
rais o qual. om Home do roforido Sindicnto, fora

cumprlmentar o nosso ilustre visitanto, bom coma
os Sts. Felice Piccinini o Dr. Cesnro Oiustl, dir

tores <la Cia. Brasileiru de Laticinios "Polonghi”.
Niio tivemos, pois, o prazer do poder acompn-

nltar o Sr. Juan Minut om suns visitas nos dius 29
e 30 do corrento, mas boseados nuuta carta que
nos oscreveu o nosso grande amigo, Sr. Professor
Dr. Pascoal Mucciolo o qual os ucnmpunhnu uus
visitas desses dins, estas forum as segulntes:

O dia 29 foi intoirninente dodicado u uma vi-

sitn n Campinas, ondo foram visitadas as seguintos
graujus, produtorus do leite tipo "A”: Sant*Ana, San-
ta Catalidu e Siio Murliuho, hem coma a Fazenda
‘Anhumas”. produtora de leite tipa ,,B”. Visitou so,

tumbern, a moderna usina, exportadora de leite tipo

"B” e "C” dn Cin. Lecu do Produtos Alimnntici >s

l.tdn. Polo propriotArio da Granja Siio Martinho
foi ofcrocido um almo^o no Sr. Minut o qual
estavn acompunltndo do Sr. Dr. Fidolis Alves Noi-
to, Cliofe do ScrvlQo do Produciio o Benoficinmento
do leite no Intorior do Dopnrtamento da Produ^aa
Animal do Estado, Item coma do Sr. Pascoal Mur-
ciolo, Professor CalodrAtlco da Factlldade de Medi-
cine Vetorinaria da Fnculdnde do Siio Paulo. Se-
gundo cnrtn .quo jA rocebomos do Sr. Juan Minut.
olo ncliou osta visita a' Campinas muito intorossan-

to o pretend* oscrever nig ) sobre ola nn revista nr-

gentinn "La Industria lechora”.

O ultimo din do sun tno curtn estudu no Bra-
sil, dia 30, o Sr. Eng. Agr. Juan Minut nprovei-
tou para visitar pool os pitorosco* o interessnntos da
Capital Paulista, como sejant o Instituto Butnntan,
Jockey Club, Clube Pinlieiros, Jnrdim America, Jar-
dim Europa, otc. Elo foi ncompnnliado nostas vi-

sitas polos Srs. Drs. Cesnro Giusti, Fidolis Alves
Notto o Pascoal Mucciolo.

Finnlmonto, no din 1° do mes corronto, segun-
dn-foirn, do mnnhu codo, tove lugnr o sou ombarquo
no neroporto do voltn para Montevideo. Estivernm
prosontes para Iho nprosentnr os cumprimontos de
despedidn o do bon viagem os Srs. Francisco da
Silva Villola, Prosidonto do Sindicnto da Industria

do Laticinios o Produtos Dorivados no Estado Jo

Suo Paulo, Professor Dr. Posconl Mucciolo e Dr.
Cesnro Giusti.

A visita dcsto nosso volho e caro amigo nos
deixou, romo a todos quo com olo tiverum ansejo
do privar, durante a stiu t»o rurtu ostadu nqui, a

mats ogrndavel impressuo jA polos sous dotes pos-

soais, como polo vasto o profundo conhocimento quo
possui du tudo quanto so relaciona aos assuntos la-

ticinios , ,

Esto ronhecimento alias nan nos ora extra-

nho, loitures quo somos do* sous imiineros o utois

trabalhos original*. Infelizmente a sua visita foi de-
masiadnmonto curta, pois, miutas das visitas projo-

tadas tivernm que ser cortadas para o nosso grande
pezar e dos domais interessadns.

Por nosso intormddio s Si Eng. Agr Juan
Minut, roitera os sous mats sincoros agradecimen-
tos a todos aqueles quo tanto o homenagearnm em
sua visita, onviando a todos os sous mnis cordiais

cumprimontos

.

Do noasa parte, tambom, agradocemo* ao distin-

to visitanto a grande honra quo nos proporcionou,
certos quo estamos do termos estratado ainda mnis
os Io^os de amizade jA existentes o do tormns con-
soguido mois um amigo tincero do Brasil .

• Nesta
agradavel convici;ao, formulamos sincoros votos Jo
felicidade o saiide, bom como de volta ao Brasil

para muito em breve.

LAVRADOR:
Inacrqve-te socio da

SOCIEDADE NACIONAL DE
AGKICULTURA

Informagoes: Av. Franklin Roo-
sevelt, 115, 6° andar — C. Pos-
tal 1215 — Tel.: 42-2081 — Rio
de Janeiro.
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Que e isto

^uibas as coisaa - ngrieultura <•

?nRenharia- o .sr. enoontrurA nan
'^zendas modern ax, porque,
“mni do cultivo Intensive da ter-
ri

‘. ho bizem os truballios do tor-

^••oumonto o conserva^flo do
p°1o o controlo do aauu.
^ellzmonio, o ngrioultor necea-

fozor tmicumonic uum s<i

''tvrrstio rw cquliitinwiilo. As
[’'Aquinas auriculas .standard

Y'
Conn ok International nue aju-

,|(tm a deter a erosAo do hoio
“ a rotor a ajjiia sfto iih mesiuas
jaAiminas quo produzem afrits

jaolhoro' o main ubundantcs,
'* nictmlos modernn-. do con-
"'d'ViH'Ao do hoIo hAo hlmplOH,
"

,!ondinlcoH o atiHolutaniouto os-
,|!t>ciaU. OratjaH a oloa, a indils-

’*u auricula pode aumoutar a
I'rodueAo an mesino tempo que

... Agricultura ou Engenharia

?

oottsorva a 'oria t* -rtil o produ-
tiva para as goravOes vlndouras.
() hou diftilbuulnr de maquina-
rla auricula McCormick Intorna-
tional toru muitn pra/.or cm mos-
trar-lhc oomo as mAquinuH agrl-

coIiih modcrmth podoin ovltar oh

Cm hum oxemplo de oomo jim niAquI*

hum ngrlrola* tdaiulaid podcm COnMT-
vur o solo e n combliiavAo do uni

(ralor I'lirmall McCormick liilornatlo-

nil com u in n ratio de doU disco* oo-

ncctado dlretamaiito coni o Imlor.

l ate nrndo tern uum roda iriuelrn do

rontrOlo o podo rctroccdor o him*

nobrar com grande lucllldado para

coiiMtruIr e niutiler lorravm*.

I'mt cslo conjunlo para coiiNervar o

ltuniu* e aumonlar a huu fcrlllldado.

poripOH da erosAo o aumontar a
proaufflo da huh terra.

Sollcito non o novo llvrialio “0
hou Kquipamenlo Aurlcola", quo
aeabnmos do odltar o quo ilto

rometoronuM u ratultainonte.
Caixa Postal 070, Hlo do •lauelro

INTERNATIONAL HARVESTER mAQUINAS, S. A.

Rio tin Janeiro. A*. Burdo de I. Id, 74 : flo Paulo, Pud Orl.nle 17 Porto Aloijre, fiuo Gatpar Martini, 70'1

INTERNATIONAL
* Tfatorat • Mdqulnai Atjricolas McCormick Intornntionol

HARVESTER
for;a Induitrlal e Caminhdei International
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O BANCO DO BRASIL E

O CREDITO AGRICOLA
Como nos unos anterior#*, able a "A LAVOU

KA” espa^a para a partn do Rolatorio <Io Bunco do

Brasil, reforente as opern(,oex da sun Corteiru do

Credito ARricolu o Industrial.

E’ umn nocessidado p-irn i. clnsso rural, nao to

tomar conhocimcnto dot esfol’cos quo voom sondo

dospondidos polo trodicion.il estabelecimcnto bancii

rio, no afan do dotur a r.cssa ngriculturn dusse in-

dispensiivol elomento pr ipulsor quo o o credito,

como fnmiliarizar-se com os vi'rio* tipos dbsso cro-

dito, sorvindo a uma ntividade complexa o sui-ge

noris, como a URriculturn, poiquo, b prociso quo so

digs, do conhecimonto, por parti do homom do ram-

po, das modalidndes poculiuros no credito rural,

tumbbm dopondom o sou bom exito o a sun maior

difusiio nos meios agricotas.

A amdi so dosse importai'to letor da vida do

Bunco do Brasil em 1949, .aq undo os dados do Re

latdrio do sou prosidento, leva*nos, dosdo logo, u

ires importuntos conclusbos:

la — poqueno uumeiito n:< rubrico dot recur-

sas destinados a atonder ao crodito agro-

pecuarioi

2a. maior emprego do recursc* no dito ere

dito;

3a, — maior dittribuicuo do crodito entre os

poquonos produtores

Enquanto om 1948 os rocursos ospacificos dia-

ponivois da Carloira montaram a 1.591.433.734,70

om 1949 aprosontum-su coin o poqueno aumonto do

1.732.115.577,70, o quo obrigou o Banco, para

utendor ao croscento movimento da Cartoiru Agri-

cola, a vnler-se como nos onos antoriores do outras

fontes do suprimento, visto como, lamentavolmente,

ti arrecoda^uo dot rocursos a qua sc refere o decre-

to-loi n. 3077, do 20 do fevoroiro ile 1941, ficou

"muito uqueni dn oxpectutiva"

.

Hoove, contudo, uni aumonto nas uplicarbes

ugro-indusiriois do cor-a do mad. do meio milium de

cruzeiros om 1949, pois quo as aplicatebes do ono

anterior, do 3 .421 . 753 . 775,50, possuram para ....

4.047.766.252,30 no exeicicio seguinte,

Em comedos do 1948, foi a Sociedado Nucionul

do Agrlculturu convocada a participat de uma leu

niiio, soli o presidenclu do Rxmo, Sr. President*

du Ropublicn, ii qual corr.pareccrom os Srs.

nistros da Fazenda o da Agriculture, o President 1
'

do Banco do Brasil, e o Diretor dn respectivo C«f

toira de Crodito Agricoin e Industrial.

Foi, entao, polo Dr. Artliui Torres Filho npre-

sentndo o ponto do vista d.i Sociedado, quo ficou re

sumido na seguinte conclusno;

“Dentro das idetos expostas e dado o pen

samento do S. Excin. o Si. Presidonto da Re-

publics, de levar estimulc e amparar os ver-

dadeiros produtores nacionais. outa a Socied-'

do Nacional de Agricultura sugorir a seguin'
''

modalidnde para ntonder principalmonto ii

tuurpio do poqueno produtqr;

— Fnrilidadc, om todo o puis, de credit®

ate o limitc de Cr$ 15.000,00 u todo agricul'

tor, inclusive arrendntnrir
,
colonos, etc., u 'rI

concedido utrave* dai agendas do Banco dc

Brasil o, sompre quo poxtivel, sob a forma d*

acordo com cooperativas, associacbes rurait, r

mesmo com outros buncos regionais o local’

obedecendo a uma suporvisao central, afim

evitar possivois rlesvirtuamentos o, sobretudu

afastar os conhecidos entraves burocraticos, auf

tornam dificel no memento qualquer opera<;u b

do crodito de quo "aroca o ogricultor
.

"

A terceira concluiao desto riipida apreciaC-"

esta assim plenumonte juitificada: a Cartoiru. q°f

em 1947 forneceu upenus 2.291 omprbstimos a0’

lieqtieno* produtores (limits* dt 250,00 u 30.000,00'

subiu em 1948 poru 3.80.1, elevando-se pura 5.9-*c'

no exercicio em reparo.

K' uinu situuruo uuipiciosa, quo vein uu

contra dos desejos da elaase rutal, expostos |iela Sl

ciedade Nucionul de Agricultutn na memoruvel reu
'

niao, u que no* referitnos

Um outru ponto, que metece fuvoruvel rep>' r<

e o cupitulo refetente ao linauciamerito das nurq 1"

nos agricolus. Sabemos todos que o regime do *
,J

bullio du enxadu, em qua do um mode geral ail'd'

se encontra a nossu agricultura, e um dos motiv"’

du alto custo e du fraco rendimento da nossu pf"

diicuo rural . Todas us medidas que visem a di**"

minn.;uo do emprego da mAqnina em nossu* atl v ’

dudes de campo, suo poitanto benefices a nossu *
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tsnquantu nao dispcxei inos do noksu parqur

"’duntriul, capax do fornoco. a prei;o balxo muquinuu

“Propriaday ao nosso -noio e iis noiim cultures, te

'*mos do ir buscar no oslrangciio aquelas quo pos-

'Mni fazer render o trabalhn. e diminuir o custo do

Pfodu^iio
. Por varies vezes, a Sociedade Nncion.il

Agriculture pleiteou, junto aos orgiios capam*.

»ntro on quuit 9 Coniolho Federal do Comcrcio ziv

'••rior, a implonta<;uo dn industria do miiquinus agri-

c°lay no pai», tcndo, men 'c ,
levado ao Govcrno

bidos o pianos a rcspeito Seriu o caso do o Banco

Brasil Mtudir, pura ultericies providonrius, esso

'»utro aipocto do problems: « produipio nacional do

’’Aquinas agricolas. Do qunlquor modo, o financia-

m* I'to da importuffio do muquinas e jo um elemen-
>0 altamonte fuvoravol aos objetivoi da melhoria da

bfoduijuo. A* cifrns quo onccntrumon no relat6rio

14,0 bnstuiite promissnras: do 19 cmpreitimus om
'^7, aquem da cusu do milhno do cruzeiros, patr.011

’'ea rubricn para 498 opnrafoc* em 1949. no va
*or do 52 milhoes do ruz«iro*

I umbem, no quo no rolero ao trigo, cuja produ

oicondonto em breve crpeiamos libcrtara o pais

’*** dopcndrncia estrange:,1, o auxilio du Corteirn
n4° foi rrusno* hubstancial- cie pouco maia de
'• >43. 000,00 em 1947, ruauiram n% financiamen
,,‘1 «o trigo para 27.115 COO,00.

No actor industrial qua em alguna aspoctos

nun pode tor scparado do agricola, poia quo rnuitu.

daa industrial ali compruei'didas lao. puramonto

rurais, como us do ai,'ucar, do vinho, do cburqu<>,

do trigo, do ulgodao, 10U oanoficinmeiito, etc., nau

foi mcnos proveitosu a interforencia dn Cartoira,

tendo esses sotores da .lor-n economiu so bonaficia

do com 265 milhoes dc tmxciros paru o sou mutot

dcsenvolvimunto.

Da leitura do Rrdntbrio do Banco do Brasil,

nessa parte vital para a oconomia do pais, quo o o

credito rural, so infero quo muito ja vom rcnlizando

u sua Cartoira Agricola, n que, so Iho nao faltarem

recursos, alias provistos, nyla terii a produ^iio agro-

-pecuiirin brasiloiru um decisive ponto do apoio, e

ute um estimulo precioso.

Fazomos, daqui, os melhoios votos pain quo c

orientafio do digno prosidonto do Bonco do Brasil

sr. Ovidio do Abrou, oxcmplarmente seguidn polo

operoso dirotor du Cartoira Agricola e Industrial, Sr.

Marino Machado, seja, como at6 aqui, no seniido do
sou constanto nperfeiijo irnonto o simplificucSo.

Com isto, esturu o Bnnco do Brusii integrun-

do-se, code voz mais, no conjunto das formas im-

pulsionadoras da nossn eccnomia e do nosso pro

grosso

.

OPERATES DA CARTEIRA DE CREDITO

AGRICOLA E INDUSTRIAL

Trecho do Helalorio apresentado a Axaemblera geraf rtialiiada em 27 de abril do corirnte ano pe/o
Preuidonte do lianco do Brand, Dr, Ovidio de Abrou .

a) Recursos c AplicofOe*

0 Decretodei n.° 2.611, de 20 de setembro de

'’40, que (ixou em 7% ao ano a taxa maxima

luras compensatdrios dos finartciamentos rurais, e

Decreto-lei n° 3.077, de 26 de fevereiro de

baixaram normas destinadas a prover 0 Bon-
'** do Brasil dos recursos adequados 6s operates dc

'Nito especializado, tornando compuls6rlo a reco-
!>' i,riento a suo calxa dos dep6sitos iudlciais, dos de-

exigidos polos empresas concesslondrias de

rvKos publicos e ile 15% dos dep6sitos ou fundos
<lQi

institutes de previd$ncia.

^60 paderio u Carteira de Cr6dito Aorlcola e In*

’'‘•trial, sub pena do v6r comprometidn a sua mis-

fundamental, que 6 a de fomentar, atravds de

,,lcientc omparo linanceiro, o dcsenvolvimentn da

riqueza do Pals — em hormonla, portanto, com os

elevados prooAsilos do Govdrno Federal — prescindir

dos recursos que Ihe asseauraram os oludidos Deere

tos-leis.

A arrecudasao dos citados recursos ficou, entre-

tanto, muito aqu6m da espectativa, porque os reco-

Ihimentos das institutes de previd6nda — de cuio

volume mals se esperava — foram sensivelmente dl*

mmuldos em virtude de interpreta^ao restritiva quo

vem sendo ilada aos tirmos do Decreta-lel n,° 3.077.

O quodro a sequlr, dos recursos e aplica(6es da

t-orteira em 31 de dezembro do 1949, demonstra

uue non se modlflcou, no exerclcio, a situacdo que

|6 tern sldo objeto de comenldrios em relatdrlos an-

l«rlores: com apUco(6es que totaliruvam 5.634 mi.

IhCes de cruzeiros, a Carteira «6 dlspunha do recur-

sos especlficos no montante do 1,732 mllhbei.

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17
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O Bonco do Brosil, cmpcnhado cm nao rcstringir

os operators dc crAdito cspccializado, tom lancauo

mao dc suas disponibilldadcs gcrals para suprlr o

tolto dos aludldos rccurso*. F6-I0, porAm, com sa-

ritlcio de suo cconomio, uma vcz quo optica cm
emprAstimos rurais, quc reprcicntam mots dc 80%
do* finoneiamontos reatizados pcla Cartclra c n5o

comportom, por I6r{a do lei, juros superiores a

?% a. a., *omo* importantes, quc the rcndcriam

mais *o Invertidas em operates comerciois.

Nao houve oltcra^ao no total dc b&nus cm cm -

rulacdo, os quais sc expressam em 76 milhoes dc

cruzeiros, tcndo-sc veriflcado, no excrcicio, pcquer*.

ocrAscimo no montanlc dos depbsitos a prazo fixo

dcstinodos aaquisi;do daquclcs titulos (390 milhoes

de cruzeiros).

Realizou a Carteira, desde sua iunda^ao, ....

157.211 contratos. no volor do 73.745 milhOcs dc

cruzeiros, dos quais 124.479, somondo 17.662 mi-

b6cs de cruzeiros, forom liquadados atA 31 dc dc-
zembro do 1949, restando em vigor, no mosma data,

32.732 contratos, no total oproximado de 6.083
milhoes de cruzeiros, inclusive crAditos ainda ndo

utilizados.

b) Credito Agricota

knquonto cm 1947 toram teitos 5. 448 financla-

mentos agricolas (incluidos os agro-industrlais), no

valor de 1.209 milhoes de cruzeiros, subimos cm
1948 poro 8.676 contratos, no totol dc 1 .583 mi-

'boes, otingindo em 1949 o 12.301, no montonte
de 2.378 milhdes de cruzeiros,

A vario(6o s6bre o exercicio passodo, tol, asslm,

cm 1949, de mais 3.625 contratos, somando 795
milh6es de cruzeiros.

Visando ao aumento da produ^ao, mormente oe

qAneros alimentlcios, estamos empenhados em om-
pliar o numero de flnondamentos agricolas, este.i-

'iendo a assistAncia da Carteira por um grande cl r*

rulo de lovradores, de preferAncia pequenos e me-
rtioi

.

Em 1949, os emprAstimos rurais atA Cr$

30.001), 00, constituiram 44% do total. Essa per-

‘entaqem f6ra, no exercicio de 1948, de 41%,
Foram estabelecidos normas especial* com o tim

l, e rocilitar o* emprAstimos a pequenos produtores,

"ssim considerado* os noo excedentes do vinte mil
’ 'uzeiros

,

liesde que o produ’nr se)a radicodo e conheci 1o

•’m suo zona como elemento honeslo e tiabolhador,

obter o financiamento do entressolio do suu
*Qv°ura, atA aquAlo limite, com um mlnimo de do
"K'o ® despesos, estando dispensadas a avolia(6a
P'Avia da safra e os certidoes usualmente exigidas,
f>uvando-se o Banco nas decloragftes do Interesso.lo

No mesmo dlo da assinaturo do contrato do po-
nhor, podc o clients rctiror a primeira porcela do os-

qupmo dc utiliza{6o do crAdito oberto, promovondo
n pr6p:lo Bonco o registro do controto c admltindo

1 inckr.au no or^omento, das despesos eontratuais,

auondo o creditado nfio dispuscr dos rccursos sufi-

cientcs pora pagd-las, Pcrmitc oindo quc nos mes-
•nos orvamentos cstciom comprecndidas verbos puro
/nanulen^ao do lavrodor c de suo familia.

E nosso pensamonto elevor gradatlvamcnte o il

mile otabclccido pora g6zo dcssos facilldades, desde
oue a cxpcricncio demonstre noo envolvercm cssas

operates riscos demasiados

Mas, em suos relates com os pequenos produto-
res, deparom-sc 6 Carteira sArios diflculdades. Mui-
tos dAles sao elementos mais ou monos nbmades,
cultivam terras orrendodas e mudam do domicilio
frequentemente

. E' compreensivel que nao nos seja

lacil prcstor-lhes auxllio quando chegam a zona do
uma das AgAnclas inteiramente desconhccidos.

0 pequeno lavrodor, o arrendatdrlo, que ,r>ao podc
ofercccr, nos seus Indices individuals, bose suficicnte

poro obten<;6o de (inanciamenfo, em que entrord

ompre, como A incvitdvcl, uma parcela oprecidvcl

dc crAdito pessoal, conscguird olconjor o ouxlllo

neccssdrlo, omparando-se, atravAs da organizogdo

cooperativlsta, na solidariedadc de outros pequenos
lavradores

.

E' indiscut ivelmente o coopcrativismo a solu^do

ideal do problema do pequeno produtor . Dispcnsa-

mo> todo interAssc ds operates com cooperativas

(ds quais concedemos |uros cspeciais) e rcalizamos

com vdrias delas contratos anuais de (Inanciamento,

beneficiondo inumeros lovradores

Foram concedidos, em 1949, o divorsa* coopera-

•Ivos, 49 emprAstimos, no valor de cArca de 69 mi-
lhoes de cruzeiros.

Infellzmente, porAm, o numero de cooperativas A

muito menor do que se poderia desejar e se justi-

ticaria pelo numero de produtores em otivldade.

E' sabido que um dos maiores obstdculos d orgo-

niza^do e ao exito das cooperativas entre nds A a

lalta, no seio da closse dos pequenos produtores,

de elemental com as indispensoveis quolldades de
llderes e administradoies E esso diliculdade A tam-
bAm um sArio obstaculo 6s operates de crAilito com
as cooperotivas

,

MAQUINAS AGRICOLAS

Tivuram apreciAvel incremento, no exercicio as

emprAstimos para aqulsi<;6o de mdqulnas ogrlcolas.

Com n Axodo conslonte do trobalhador rural atral-
da por melhoies perspectivos de vido nos control ur-
banns, A urgente quc a mecanlzat6o omplie as pos-
slbilidodoi <ta ogriculluro, atenuondo os eteitos do
desfalque do trabolhn bumano.
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Em I 94/, os financiamentos para compro de ma-

quinas nao passaram do 19, rio valor dc 829 mi-

Iharcs do cruzeiros; cm 1948, foram j6 64 oporo-

<,6es, somondo 6 milhocs, o, cm 1949, subiram 6sst".

umorostimos a 498, no total do 52 mllhflc*. de cru-

zeiros .

HRODUTOS
%

ACUCAR (LAVOURA E INDOSTRIA)

Pcrmanccendo as condigoos antorlores, nossos h*

r.anciamcntos 6 lavoura do cana e 6s usinas do

acucar — ativldados quo continuam absorvondo

maior soma do rocursos da Cartclra clevarom-

sn. cm 1949, a 547, no valor do 900 milhdes do

cruzeiros. enquanto cm 1 948 foram cm numero dc

331. no total do 557 milhdcs dc cruzeiros. Dossa

modo. a variacdo do cxercicio cstd rcpresontada par

mais 216 emprdstimo*. no montantc dc 343 milhnos

do cruzeiros.

ALGODAO HERBACEO

Mantidas as bases dos tinanciamentos. clevarum-

so fistes, cm 1949, a 2.487. no valor do 193 m.-

Ihacs do cruzeiros. No cxercicio anterior, haviam

ado cm numero do I .399. no total do 108 milhocs

no cruzeiros, verlflcando-se, pois, a vario^ao do mais

1.088 contratos, corrcsoondcntes a 85 milhfies de

cruzeiros.

CACAU

Inolterado o limlte de flnanciamento de entresso-

Tra Cr$ 30,00 por arroba de produr;6a estima-

,ja — ,
efetuamo5

,
cm 1949, 349 emprestimos, no

montanto do 22 milhdes do cruzeiros. Tendo-e

teallzado, em 1948, 142 operates, no total de 41

•nllhoe. de cruzeiros, os oscilacoes ocorridas expre,-

\iom-se, no valor, por uma queda, enquanto seu nu-

mwro mostra-se bem maior, com uma diferentu <\e

907 contratos

Vencido em 29 de dezembro, foi prorrogaau pm

urn ano o emprAstimo de 30 milhbes de cruzeiros

. nncedido ao Estado da Bahia, sob penhor mercan-

til de om^ndoas de cacau, c destinado a adianta*

mentos, pelo Instiluto de Cacau, aos cacnuicultore-.

,,ue venderem ou entregarem a praduto dquela en-

lldade, Facultarnos, uinda, o direito de reutilizacau

das morgens do erddito que se verificarem em con-

»eau4ncio de remicOes ilecorrentes das vendas efe-

tuodos

<~AEC

Nao nouvo modltlcaqao nas bases e concludes aos

nnanciamcntos comuns do lavoura*. Entretanto, onre

. perspectiva dc aprccidvcl redu^do da atual safra.

motivoda pcla longa cstiogem, rcsolvcmos adotar so

Iu<;d0 dc cmergfincia, aguardando a tronsformagoo

cm lol do projeto n.° 801-1949, da Camara dos

Dcputados, o quol dispue sdbre a financiomento es-

pecial nos periodos ogrlcolos entre l.° dc novembro

dc 1949 c 31 de outubro dc 1952.

Assim, em carater cxccpcionol .outorizamos fi-

nanclamcntos fora das bases cm vigor (estabelocldas

cstas cm fungdo das colhoita* previstos) mas limi-

tados ao estritomente indisponsavcl para cxclusivo

custcio da parte, nas lavouras prciudicadas pula s4ca,

considcrada potenciolmcntc de produtividadc econo-

mica. Convoncionou-se que os emprdstimos ndo de-

veriam cxcoder de 60% do valor da safra previsto

•.omado ao do outras garantias admitidas, e que nos

pudessem ofereccr os proponentes, no folta de rc-

cursos poor atender ao cxccsso do custcio sdbre u

(inanciamcnto maximo.

J6 no fim do cxercicio, o 24 dc dezembro, foi

sancionada a Lei n.° 1.003, que outoriza o Poder

Executlvo a contratar com este Banco, nos mencio-

nados periodos agricolas e sob responsabilidadc do

Tesouro Nacional, a realizagdo do financiamento das

lavouras de cafd cujo custeio. em virtude da redu-

^flo do respectlva produtividadc, ocasionado pela

,.eca, nao se enquadre nas disposigoes do regulomen-

ta da Carteira.

Nossos tinanciamentos comuns 6 lavoura de cute,

dosdc 1945, sc expressaram pelos seguintes alga-

rismos :

Anos Numcro CrS 1.000

1945

1946

1947

1948

<949

1.522 171.81.3

2.063 303.385

1.904 343.070

3.061 511.283

3 302 A76 023

CERA DE CARNAUBA

Financiamenlot especiau

Em cumprlmcnto da Lei n.° 694, de 7 de maio

de 1949, e nos tfirmos do contrato para sua exe

cu«;6o, celebrado entre o Minlstirio da Fazenda *

a Banco em 23 de julho de 1949, a Carteira auto*

ii/ou cmprAstimos especial*, mediante penhor mer"

eantll de cira de carnauba das safras de 1947/48,

1948/49 e 1949/50.

Esso providincia objetivou a defesa do mercodo

do pruduto, cujas cotagdes sufriam, no momento,
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•or tc pressoo boixisto, com icflexos pertubadorcs
no marcho das cxporta;6os.

Foi fixodo a seguinte base de adiontamentos put

u'fobo de 1 5 quilos liquidos, de ciro dos

Tlpos CrS

1 580,00

2 560.00

3 420,00

4 400.00

Facultou-se aos mutudrios liquidar os respectlvos

Wintratos por mcio da venda do produto empenha-

oo Govirno Federal. Outrossim, foi permltido

oue os finonciamentos do mesmo gdnero concedidos

°ntcriormentc a agricultores e industrials, cm eva-
f,Kao da Lei n.° 266, de 26 de fevereiro de 1948,
’ nos tfirmos da autoriza;6o governamenlol contida
r>° Aviso n.° 467, de 22 de julho de 1948. do
f*mo. Sr. Ministro da Fazenda, fdssom ojustados

9s condi{6es estabelecidas para cumprimenlo da

Lei n.° 694.

Os saldos devedores dos emprestimos especiais sfl-

kre c6ra de carnauba, c*m 31 de dezembro. cram
r-s seouintes :

L«1 n.° 266, de 26-2-48 .. Cr$ 1.202.243,10

•el n.° 694, de 7-5-49 .. OS 70.941 647.60

Scqundo disposi;ao do Lei n.° 694, os fundos

destmados a essos operates scriam os previstos no

Pnrdgrafo primeiro do ortigo 198 da Constitui?flo

r*deral . Para nfio retordar a respective reolizogao,

^lavia. deliberou o Banco efetuar os emprfstimos

^m scus pr6prios recursos, enquanto nao recolhi-

ll°*. pelo Tesouro Nacional os referidos fundos.

Demonstramos, a seguir, a evolu^ao dos emprfs-

‘•mos feitos no regime dos Leis 266 e 694:

TRIGO

Imclada nossa avsistincla na reglao meridional do
I’als, foi cla c-.tcndida ao Estado de S6o Poulo, onde
sc csbogam fortes possibtlidadcs no zona sul e no
vale do Paralba, c cstamos no prop6sito de levar

amparo financeiro aos Estados quo apresontem con-
diodes lavordveis 6 lavoura do trigo, produto de vital

Imporldncio para nossa economlo.

Em outubro, a Cartcira fez-se representor em
8clo Horizonte, para tomor parte na primeira Mesa
Redondo do Trigo, promovida por Importantes 6rg6os
tie Minas Gerais, vorlficondo-se, naquela ocosiao, no
campo do coopcra^ao de trigo do variedadc Kcnia
155, mantido polo Sccretaria da Agriculture do Es-

lodo, o inicio oficial da safra, com o expressivo rc

-

sultado de 2.900 quilos por hectare, sendo o pro-

duto de excelento qualidadc.

Os finonciamentos 6 lavoura de trigo possaram de

54 contratos, no montantc de CrS 1.143 000,00,
em 1947, pora 460, na soma de CrS

10.748.000,00, em 1948, e para 878, no total

de CrS 27.115.000,00, cm 1949.

GENEROS ALIMENTlCIOS

<Plono de cmcrgfncia)

Vlsando a estlmular a produto do gineros ali-

ment icios, por meio do garantla de promos minimos,
baixou o Governo a Lei n.° 615, de 2 de fevereiro

de 1949, para cujo execu?do foi eelebrado, em 16
de moio de 1949, contrato enfre o Ministdrio da
Fazenda e o Banco, havendo-se iniciado, logo a se-

n.° 266, de 26-2-48

^'tditos concedidos

’'fem resgatados

‘‘•em transferidos poro o regime do Lei n.° 694

f
'fditoj em ser

*•• n.° 694, de 7-5-4V

*- r6dlto» concedidos, inclusive os transferidos do re-

gime da Lei n.° 266

^m resgatados
,f,em liquidodos a dfblto do Tesouro Nodonol . .

f-r6dito» em ser

N." CrS Quilos

109

49
51 .308 644,80
21 .611 128,40

2 450 691

996.177

60 29 697.516,40 1 .454.514

57 29.094 523,30 1 426.694

3 602.993,10 27.820

130

7

79. 157.052,70
4.242. 186,30

2 742.584
93 800

123 74 914.866,40 2.648 784

6 3.821 .520,00 124 740

117 71 .093.346,40 2.524 044
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puir, as operacocs, quo podcm ser do duos moda-

lldadcs

aqulji<;fio imcdioto da mcrcadoria ou

— cmpristlmo sob ponhor morcantll, facullado

ao dcvodor o resgatc Por nl°lo do cntrcga do

produto ao Govfcrno Federal.

Foram contomplados os soguintes produtos, das

sofras dc 1948-49, 1949-50 c 1950-51, c flxados

os precos bdsicos adianto mendonados, para o exer-

cicio de 1949;

Cr$

Arroz bcneticlaa'o 1 55,00 por saco dc 60 l*g

55,00
" " " " "

Fei|ao .

dos variedades brancas

idem de c6res

Idem pretas

115,00
" "

105.00

100.00

Milho

jo|a

Trigo

Amendoim

Girassol

60,00
" " * * *

90.00

120,00
"

60.00 por saco do 25 kg

2,00 por quilo

Por Decrcto do Poder Executivo n.“ 27 396, de

4 de novembro de 1949, foram mantldas, para o

exercicio de 1950, as cotocoes do lci|ao, da soja

c do girassol; as dos demais produtos sofretam ma-

joracoes, eomo segue :

05

Arros bcneficiado I 80,00 por saco de 60 kg

Milho 66,00

Trigo 150,00

Amendolm 66,00 por saco de 25 kg

56 pode ser objeto de aquisicao ou penhor pro-

duto quo se ache depositado cm armaz6ns perten-

centes aos Estados ou por 6stes conlrolados, arinu

z6ns que serao indicados ao Banco pela Comissao

de Flnanciamento da Producao. Rolativamenle ao

orroz em casco, entrelanio, e admitido o dep6slto

cm qualsquer armaz6ns apraprlados e i.l6neos, des-

de que sltuados em localidodo onde *.e |0 excqulvel

u beneficiamento do produto em tempo util

Apenas os Estados de Mina*. Gerais, Parand, Rio

Grande do Sul e Sao Paulo Indicarom os armazins

habllltados a receber em depdsito os produtos, ll-

eanao, assim, clrcunscntas 6s respectivos dreas as

uperacOes do "piano de emerodicia"

.

O soldo devedor dos emprdstimos da espdcle era.

em 31 de dezembro, de 6 milhdes de cruzeiros.

Quanto 6s aqulsigfies de gdneros por conta da

Tesouro Naclonal, de conlormldade com a Lei n 0

615, importaram em 61 milhdes de cruzeiros, no

«no de 1949.

I <>50

Contormc se veriflca pelo mopa do movimento

gerol dos criditos conccdldos pela Cartclro atd 31

de dezembro, no (im distc copftulo, foi substancial

nosso auxlllo financciro 6s demais atividadcs agrl*

'.alas, principalmente 6s lavouras de adneros oli-

"rsntlclos.

<) Crcdito Pccuona

Antes aa Lei n.6 209, do 2 de Janeiro de 1948

tque nao s6 vicra regei o moratdria vlgentc desde

c. Dccrcto-Lei n.° 9.686, do 30 de og6sto do 1946

.omo ajustar os divides de criadores e rccriadores

tie gado bovlno, estobeleccndo o processo e a tormo

do sou pagomento), eslivcrom prdticamentc susocn-

,
sus os finonciamcntos 6 pecuario, quo foram, cm

1947, cm numero de 397, no total de 88 milhdes

dc cruzeiros.

Com a promulga<;ao, porem, da roterido Lei, qu«

cnt6o parecia fixar rumo definitivo para a motdrio,

forom rcgulamentados os emprdstimos da espdeie,

mediante a adocao de normas cuidadosamento es-

tudados, como mencionado, no rclalorio de 1948,

ano cm que o numero de contratos subiu a 836, no

valor de 369 milhoes de cruzeiros.

Tronscorreu o exercicio de 1949 sob a cxpecta*

tiva do resultado do discussao, pelo Congresso No-

clonal, do projeto chamado de reajustamento das di"

vidas dos pecuoristas, expectativa que por certo noo

roncurreu pora a pratica normal e intensiva dos ti"

nanciamentos, justamente quando a atividade s

4

mostrava necessitada de estimulo.

Sancionada a 24 de dezembro ultimo, a Lei n.
u

1 . 002, estamos instruindo nossas Agencies no sen"

lido do perfeita e ropida execucao desse novo di-

ploma legislative.

Embora nao atingissem ainda ritmo normal, oas-

tante apreciavel revelou-se o acr6scimo veriticodo

nos einprestimos pecuartos, cujo numero, em 194V,

foi de 2 . 970, no volor de 7 1 2 milhoes de cruzeiros,

isto i, mats 2.134 do que no exercicio anterior,

icndo a diferenco de 343 milhoes de cruzeiros.

N6o nos limitamos, no exercicio, a operar no*

bases e condl{6es estobelecidas em ag6sto de I 948,

quando toram os Filiaii autorizados a reiniciai «*»

operates , Elevamos os odianlamentos para aqui"

*Hao de gado destlnado ao corle tque passaram o

ser calculados sooio o pie^o do animal gordo), as"

Sim atendendo, por meio de meltior ussistencia ti"

nanceira, a convenience de prover 6 alimemasoo

das populates uibanus, principalmente da Rio de

Janeiro e Sao Paulo.

Forarn tambem melhoradas as bases do linoncio*

mento de gado leileiro, antes mdistintamente lixado



Maiu-liinlu) 1950 A LAVOURA
.55

rm Cr$ 700,00 poro quolqucr fcmoa, ampliando

poro Ci$ 1.800,00 o odiontamonto mdximo no eoso

dc vacas do ragos puras o odmilindo o llmlte do

Cr$ 1 , 500,00 para os cxemplares do boa mestiga-

Item. No forma rcgulamcntor, pordm, o adiantamen-

to nfio cxccdcrd do 60% do valor real dos animoi*.

Para os recriadores quo dtsponham do pastagcns

adequados, localizadas nas proximidadcs dos gran-

dcs centros consumidorcs ou cm zones dotadas dc

vias do comunlcagdo quo permitom o transporlo cco-

n6mico do gado gordo para abate, passomos a admi-

tlr emprdslimos para recriagoo e engordo do mesmo

gado. Esso faculdade do concessdo do erdditos para

engordo dos animals recriados foi estendida 6s ope-

rates Iniciolmcnte contratodas apenas com a flna

lidade de recriagoo mas quo satlsfogom as condigdes

citadas, hlpitesc cm que terdo seus prazos ddatados

de um ano.

Asseguromos, assim, aos recriadores cm condigocs

de engordor as rescs por elcs prdprios recriadas, o

possibilidade de mclhor rondimento de seu csfdrgo

produtlvo

.

Com o objetivo de atenuar as diliculdades ve-

rificadas no setor de godo bovlno de corte, nos Es-

tados de Minas Gerais, Goi6s, Mato Grosso, S6o

Paulo e Bahia, vamos p6r em prdtico — estando j6

em expedigoo os instrugocs 6s Agdncios — nova

•6rmula de financiamento, da qual certamcntc flui-

rdo reals beneflcios para a produgdo pecuoria do

Pals, assegurando-se o abostecimento de come 6

populagao, sabido que dste suprimento poderia ,er

sdriamente comprometido com a constantc diminui-

cdo dc matrizes, das quols se tern feito desordenada

matonga.

Muitas vdzes, imposslbilitados por falta de re-

cursos de conservar seus bezerros, os criadores soo

forgodos a ddles disp6r, logo que desmamodos, so-

trendo mevitdvel pressdo de interessados em Ihes

pagar pregos sempre baixos, de sorte que, para

grande numero ddles, nessas condigdes, a criagao

se tornou atividade pouco remuneradora, sen6o de-

ficitdrla. As sucessivos clevagoes do prego do carne,

concedidas pelos organs governamentais de contr6le.

pr6ticamente noo beneticiaram o criador. Este s6 lu-

r-rard com tais aumentos de pregos quando consegulr

reter o produto atd a idode de trds onos, vendendo-o
dlretamente ao mvernista. E' s6bre o criador que
peso todo o trabalho da produgdo. Malor 6 o seu
emprfigo de capital, sabido que a criagao exlge Ins

tolagoes muito mais coros e que, sendo o rendlmen-
to mddio dos rebonhos de 50% do numero de ma-
Irizes, deve die possuir duos vacas para obter uma
trla anuol, aldm de um reprodutor para coda grupo
de vinle crlas. E' a criador, enlretanto, o que menor
resultado oufere, relativamente.

O largo ap6lo que prestamos a recriadores c m-
' ernistos obictiva, principalmcnte, mclhorar, por fdr-
ga do concorrincio, os pregos dos bezerros V.rifl-
ram- .. pordm, que s6 parclolmcnte olmglmos o fim
desejodo Contribulmos, por certo, para quo ditos
pregos noo calssem a niveis amda mais baixos, mas
devemos reconhecer que a ofeito do concorzdncia cn-
tre os compradores tern sido dlscreto. A nova fdr
mula de finoclomento que poremos em pr6tica, sem
prejuizo de nossa habitual assistdneia a recriadores
" ' nvern ''tas, visa exatamente a proporcionar aos
criadores a oportun.dade de rccrior seus prdprios be-
zerros permitindo-lhes usufruir integral provcito de
seu csfdrgo produtlvo e proporcionando-lhcs mnlos
de elevar o padrdo tdcnico de sua otividadc

O tmonciomento s6 erd concedido a criadores
uue alnda nflo recrlem habitualmcntc suos produgdes
‘ que disponhom de terras para a recriagoo, orren-
dado* ou pr6prias

O crddito ooderd so r opl.cado no custeio da fa-
zenda, nas despesas de subsistdnea do mutudrio e
de sua familia, em iniciolivos de mterdsso da pro
dugdo e no pogamento de dfvldos or,undos das atl-
vidades rurais do financiado e obedecerd 6s seguln-
les normos gcrafs :

No ossinoturo do contrato odianlamento de75% do prego correnle na regldo, sdbre os crias do
prdprio rebanho, desmamodos, de ambos os sexos,
rido podendo a numero de fdmeas exceder o dot
machos;

No inicio do segundo ano — adiuntamento com-
plemenlar suficiente poro atingir a financiamento
65% do valor, nessa dpoco, das crias apenhadas (a
•dpida valorizagdo dos anlmais explica o decrdscimo
da porcontogem de adiontamentol

Prazo de I ano, prorrogdvel por mais um. Jurus
exigiveis apenas na liquidogoo do contrato, isto 6.
na ocosido da venda normal dos animals.

Garantia de anlmais adultos em valor bostante
para completar a margem regulamentar de 40%,
aos pregos do momenta Se o rebanho-base jd esti-
ser onerado, serd recebido em segundo penhor.

O criador poderd fazer um contrato coda ono, In-

cluida cldusula de intercomunicagdo das garantlas
sempre que jd houver algum em vigor

Nas regioes adequados 6 Invernogem, serd admi-
tida uma segundo prorrogagdo de um ano, para fins

de engorda, desde que aparelhado o mutudrio, ca-.o

em que serd concedido novo adiantamento, mas
upenas sdbre os machos r do moritante estritamente

necessdrio para as despesas de engorda.

Para a consecugdo desses objetivos, promavemos
i, reforma do regulamento da Carteiro, tornando vld-

veis r .sgs operagdes, com as quals pretends o Banco
alnda melhor e mois raaonalmente concorrm, dentro
do flnalidade do Carleiro espetializada, poro a fo-

mento da riqueza pocudrlo do Pals,

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17
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Porci o comploto Axito do iniciatlva, porAm, nc-

cessbrlo sc faz quo os criadorcs oforc<;am molhor as-

slstbncia aos rebanhos, quo olcvom o capacidade do

susfcnfat° do suas pastagcn-. o quo cidotom, on-

(im, mbtodor. mail adiantados, do monclro a older

aumento roal da produto.

d) Cridito Industrial

Prossogulram om rltmo erescento as aplicagdes <Jo-

corrcntos dos financiamentos industrials, rosultado

rue quo rovela o empenho com quo sao apoiadas

o auxiljadas a;, fontes do produqdo quo verdadcirn-

mente Intcrossam b economic do Pals.

Novos setores industrials mcrcceram, no frons-

turso do exerclcio, a nossa assistbneia, e para outros

como os do cncrglo elbtrico, trigo, vlnho c chai

riue — foram cstobclecidos, com o conhocimento

advindo do pratica dos operates, normas mcnos

rlgidas para a conccssao c movimentaqoo dos erb-

ditos noccssbrlos ao sou incrcmcnto, quo so vrm w~
rlflcando cm bases cconomicamontc cstbveis o sa-

dlas.

MercA das novas bases ostobelecldas em 1 94V

para a cclcbraqoo do contratos, os financiamentos a

industrla de benefleiamonto do arroz e outros ce-

rcais (como alibi ocorreu em 1948, polo mesmo

motlvo, com o cafe e o olgodao) ascendoram oo to-

tal de 265 milhSes de cruzeiros, enquanto or relati-

ves oo exoreiclo de 1948 nao ultrapassaram do 121

milhbes.

Pelotlvomente b enerqio elbtrica fator prepon-

doronto para o desenvolvimento econbmico e indus-

rrlnl do Pals — foram fomentados, com o nosso au-

Wllo flnanceiro, o aumento e melhorla das instola-

-fies cxistentes, somondo os erbditos abertos em 1949

n imnortanrla de 49 milhSos de cruzeiros.

Com o objetivo de possibilitor o aproveitamenro

• oclona 1 do subprodutos, foi admitido, em determl-

nados casos, o financiamento. a beneficiadores pri-

mbrlos do algodfio, para extrogfio de 6leo de semen-

re. Em resultado, as aplica^oes na produto de 6leos.

veqetaii e gorduras elevoram-se, em 1949, a 31

milhSes de cruzeiros. Scu valor, em 1948, clfrou-

%e em 12 mllhfies.

As industries textels, Intereisadas em obter molor

* mais econfimico produebo, merecerom suhstancloso

apfiio, traduzldo por operagSes no valor de 83 mi-

IhAes de cruzeiros, sendo de notar quo, em 1948,

•iossos aplicat;6es nAsse setor de ativldade fabril li-

mltaram-se o 1 8 milhAes.

Mister se far alnda assinalar quo, fruto do estl-

mulo e amparo quo vimos dando b produebo do

trigo riacional, na industrlallza?6o prlmbrla dAsse

cereal foi necessbrio inverter, em 1949, 48 mlfbdes

de cruzeiros, quando em 1948 partleipamos, ape-

nos, com 25 milhAes.

Confrontando-so o*. rosultados de 1948 e 1949,

nota-so quc, onquanto no primoiro ano foram con-

trotadas 369 operates no valor global de 496 mi-

Ihoes do cruzeiros, no ultimo forom rcalizadas 513,

corrcspondondo a erbditos obertos no total de 714

mllb6es de cruzeiros.

Assim, o nao obstante a mols rlgorosa observan-

ce dos preceitos o normas quc disciplinam as ope-

rates do espbete, o montanlc das nossas aplica^ocs

( m omprbstimos industrials, desdo a instalagfio da

Cartcira, atingiu, cm 1949, a 2.736 milhoos dc

cruzeiros. Somavam 2.022 milhocs as apuradas cm

1948

O soldo devedor dos financiamentos concedidos

<raduzia-se, em 31 do dezembro do 1949, por 1.125

milhocs de cruzeiros. Em igual data do exerclcio

anterior, estava representado por 898 milhocs.

e) Letras Hipoteebrias

Estas operates prendem-se ao reajustamento oca-

nAmlco conccdido oos agricultores pela Icgislat0 •*'

pecial quo sc consubstandou nos Docretos-lcis ns.

1.002, 1.172, 1.230, 1.888, 2.071, 2.238, 2.157

e 2.689, respectivamcntc de 29 de dezembro dc

1938, 27 de mar?o, 29 de abril e 15 de dezembro

de 1939, 7 de mar<;o, 28 de maio, 30 de abril c

26 de outubro de 1 940.

Como b sabido, o reajustamento consistiu no con-

ressbo de emprbstimos em letras hipoteebrias aos

requerentes, a prazo mbximo de 20 anos e cm mon-

tante nao superior a 75% do valor dos bens dados

cm garantia, com a consequente extingbo das di-

vidas dbles requerentes por fbr^a da entrega das

letras hipoteebrias aos credores.

O Banco do Brasil foi incumbido da realizajbo

dos emprbstimos em letras hipoteebrias, assim como

do preparo dos processos, para efelto de acbrdas

amlgbvels ou de julgamento pela Cbmara de Re-

ajustamento Econdmico quando requerldo o reajuste

compulsbrlo.

Durante o ano de 1 949, foram efetuado* 22 em-

prbstimos do espbeie, no valor total de Cr$ ....

I 827.800,00, sendo :

Cr$

oriundos de a|ustes com-

pulsorios 21 — 1 .608.800,00

oriundo de ajuste volun-

tbrlo 1 — 219.000,00

No mesmo perlodo, llquldoram-se 30 contratos,

na importbneia globol de Cr$ 2.449.900,00. As-

sim, oxistiam em vigor, em 3 1 de dezembro de

1949, 227 emprbstimos, com o soldo aproxlmado

de 22 milh6es de cruzeiros.
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Foi emitido, no exerclcio, apcnos umo letro, dc

Cr* 1.000,00, para substituifdo dc outra, inutlll-

•roda indcvidamontc; rcemitiram-ie 838, totalizan-

do Cr$ 1.827.800,00, para atender d', operates

reoliradas.

Dc acbrdo com o bolon<;o cnccrrado cm 31 dc

dczembro de 1949, ficou resorvada a verba dc Cr$

2.249.500,00 para scr aplicada no resgate dc 1.195
Ictras, cm sortoio com data para 31 do Janeiro do
1950, Jb it cfetuou o sortoio, c o rosgatc cstb son-
do leito 6 proporedo puc ’.o aprrsentom os titulos.

Somavam as Ictras hipotecdrlas cm circulaquo, cm
21 dc dczembro dc 1949, o volor de 23 mllhdes Jo
cruzeiros.

KINANCIAMENTOS RURAIS

NOMKHO

CLASSES DE PHODUTORES 1938 44 1945 1940 1947 1948 1940 TOTAL

PEQUENOS:
Du CrS 250,00 a Crs 5.000,00 . .

Dc CrS 5,001,00 11 CrS 10.000,00
De ere 10.001,00 a Crs 20.000,00
De CrS 20.001,00 a Crs 00.000.00

11.784

13.298
0 311

9 157

2.717

I
3.619
1.049
3.153

1 776
2.708

680
1 .930

018
000
315
458

1 010
1.501
490
742

1.013
2 . 803

01M)

840

17.513
25.140
0.511
10 210)

38 550 10.738 7.100 2.201
~

*3 803 5 940 tilt 488"

MEDIOS:
lie Cr» 30.001.00 a Cr* 50.000.00 , . .

De Crs 50.001,00 u Crs loo ooo.oo

10.070
12.721

23 301

4.090
5.518

9.527

2.544
3.215

,

5 759

049
943

1.592

1 039
1.505

2 . 544

1 .020

2.782

1 408

20.537
20,084

47 22f

OltANDEH;
L>e Crs 100 001,00 u Crs 500.000,00
Superloreis u CrS 500.000,00

11.448
2.114

15.5021

7.400
1.869

9 349

4 103
450

4.559
(

1 018
340

1 904

2 503
003

3 100
|

3.931
1.00 1 |

4 932 |

33.003
0.43B

20.532

TODOS OS PRODUTORES 77,503 20 014 17,478 5 847 0.513 15.28(1 i 155,241

DAS CLASSES O513 TOTAL

CLASSES DE PRODUTORES . . , . 1930/44 1045 1040 1947 1048 1949 TOTAL

PEQUBNOB:
IJ« Crs 250,00 li Cr$ 5.000,00 8 4 1 4 5

, 5 1 5 1 0
lie Cr* 5.001,00 a CrS 10.000,00 13 9 10 11 u u , u
lit. CrS 10,001,00 u CrS 20. 0(H),00 17 13 10 15 10 1 18

|
10

De Ore 20.001,00 it CrS 30 000 00 12 1
11 it

i 8 1 8
| 5 1 n

50 37 1
41 39 40 39

| 44

MLDIOH:
Dv <'r$ 30 001,00 it Cr$ 50.000.00 14 14 15 11 11 U
De Cr* 50 001,00 u CrS 100. 000, (M) 10 18 III 10 f 18

| 18 ( 17

30 32 32 27 37 | 29
i 30

OKANDKli:
|

tie Crs 100.001,00 a Crs 500 0(H),00 17 , 25 23 1 26 20 20 22
4

Hiipertores u CrS 500. 0(H), 00 .. .
. 3 i

0 3 ( 6 7 <1 1

20 |
31 20

I

34- 33 r 32 20

1 ODOM os PRODUTORES 100 100 100 1 100 100 |

L.
100

i_L 100



A LAVOURA Maio-JmilioIS 1950

Um bom amigo das letras
EDITH MAGARINOS TORRES

E' sempre grato c nunco tarde para recorder um
amigo desaparccido, mdrmentc, quando clc, como
Jodo Vamprd, dc quem ora mo ocuparel, deixou
openas rccordagdes suaves, inesauecivcis

Os voi o vens da vida o trouxorom desde cedo,

do sou poqueno e granclo Estodo do Scrgipe poro

Edo Paulo

Fol all, segundo suas notas biogrdficas quo, em
Limoira, confando openas 1 8 anos do idade. in-

gressou na Escola regida polo coronol Josd Faria da

Costa, ondc, gragas 6 rar

a

intuigdo, 0 extraordind-

rta faculdado do asslmilogdo, domlnou sem custo os

Orduas disciplines da dooca o logo, dotado do sin-

gular piecocidadc. passou dc aluno a mestre

Transterindo-se para Sao Paulo, ali continuou o

iecionar, consagrondo ao iornolismo todos os mn-
mentos vagos

Sua cstrdia no jornalismo vreiticou-se no "Diario

Popular", ondo manifestando desdc logo, o g6sto pela

rultura da lingua, escrevia uma sdrie do artlgos so-

bre filologio, rofutondo tcorias do Pe Sena Freitas

Nesse periodo de sua vida — alnda instdvel, in-

iatisfeito, Iransforiu-sc para Mina.. Em Ouro Preto

cursou a Escola de Formacia o sempre ocupado com

os letras, tornou*se colaborador do "Minas Gerais"

No..t interim, Irrompo a Revolugdo de 6 de se-

lemhro E JoOo Vampre incorpora-se ao batolhoo

benjamim Constant em defesa da legalidade, re-

(.resentado por Floriono Peixoto. o famoso "mare-

chol de ferro"

.

Finda a revolta, retornou aos llvros Surglu <ie

novo o mestre . O escritor desta vez, norteou logo

,iora sue verdadeiro vocagdo. — Seus artlgos oporc-
uam succssivamenle, no "Diario Popular", "Comer-
< io de Sao Paulo", "Correio Paulistaino", "Estado de
S Poulo" dc que era critico literorio ofetivo, em
varla*. revista-, llterdrlas sendo sous trabalho -.em-

pre apreciados pelo alto valor de erudigdo e de lino

Labor estdtico de que -,e revestiam

Doto, dessa dpoca, delicodo poemeto O NA-
TAL EM, SERGIPE que mereceu ser veriulo para

u iraliano e ineluido numa poliantdia que o Tribune
Italiano preparou para solenizar a grande rlato re-

ilglosa . Cedendo ao enconto das rimas, oscreveu

poesias destinadas ao "Parnaso Serolpano" e Silvio

Romero em carta Ihe dlzia, mals tarde, em termas

elogiosos que a-. incluiria num livro • entdo em
preparo

Membra do Academia Paulista de Letra-. e t-fe-

'ivo do Institute Histdrico e Geografico de Sao Pou
lo, neste cardter e com designagdo da Diretoria, toi

orador ofiiial e seu representonte na solenidade co-

memorativa do 4 ° rentendrio do desrobrimento do
firosll Csse belo discurso foi publicado e ineluido nn

v. 6 ° de 1901 da mesma Revisto, tendo sldo ain

dp impresso em avulso.

Prosseguindo nesse estudo, entregou-se, mais tar-

de, a uma obra de mals fdlego I AT0S E FESTAS
NA TRADICAO NACIONAL prefaciado por Sil-

vio Romero (ainda inddito) e dividido em 2 partes, a

1.° compreende FESTAS E TRADigOES DE SAO
PAULO a 2 ASPFCTOS REGIONAIS NORTISTAS

Passodos anos, sempre dedicado ao toldorc, quo
achavo, como sou grande amigo Jodo Ribciro, o e.

-

,udo bdsico do nossa literature, vclo a publicar no
Didrio de Notlcias", "O Paiz", "Correio da Ma-
ihd", "Jornal do Comdrcio" e vdrias revlstas uma
'inda sdrie de estudos cnfclxados sob os titulos: AS
RECTOS PAULISTAS, ASPECTOS FLUMINENSES,
aSPECTOS REGIONAIS DO NORTE E SUL

Noutras circunstdncias c, com olgum esfdrgo, pora

que houvesse interdsse de carte dos diretorcs do
Touring Club, em folhetos com ilustragdes, cm edres.

seriam essas monografias incstimdveis para divulgo-

ido do que d nosso, o oxcmplo do que sc faz cm
vdrios partes do mundo

Relevo mcnclonar seus ensolos sdbre etnogrofia e

potamogrofia, publicodos nos "Anais hldrogrdfieos do
Ministcrio da Marinha". cnsalos notdveis, o exemplo

daqudle a respeito do dtimo — Baepcndi hoje can-

-ervado no livro histdrico do confra-torpedclro dc

iguol nome E aue Ihe voleu clogiosa noto do Ma-
rinha .

Na "Revista da lingua portuguesa" diriglda por

Loudelino Freire, scu gronde amigo, publicou longos

estudos sdbre folclore e problemos dc linguogem, in-

fludncta da lingua tupi na geografia do Brosil

Transferindo-se para o Rio em 1911. e tendo

sido nomeado por coni urso, poro o cargo de I
° ofi

flol da Diretoria Geral do Ministdrio da Agricultura,

foi designado pelo ilustre Minlstro de entdo. Dr Pe-
dro Toledo para, no Servigo de Informagoes Agri-
colas, na qualidade de Assistente ddsse Servigo, co-
bendo- Ihe o encargo de orgonizar publicagoes agri-

colas de ordem geral, bem assim a feitura do "Bo-
letim Agricola", que die transformou num repositd

rio magni fico de informagoes, oora orientagao de
fddos a> otvidades do Ministdrio, transformando dsse

"Boletim" em drgdo de consulta. em extremo ins-

trutivo t util para a classe agricola Esses trobalhos

foram publicados em separata, e "monoorafias pora

divulgatdo"

Infelizmente, com a falta de continuidacle na vida

do Ministcrio, o "Boletim" veio a desaoare.er dei-

xando uma lacuno, atd hoje vaga.

Cunoso d observar, como — sem ser agrdnomo,
gragas ao seu espirito de pesquisador, aliaa'o a pro-

funda conhecimenfo de ordem geral, nptodamente
botdnlca, cidncias naturois, Jodo Vc.mprd se impds

como um Mestre, no gdnero.

Publ'cagoes agricolas, desde entdo, Ihe disputavom

o colaborogdo erudito, original E seu nome apare-

ceu firmando trabalhos em CHACARAS E QUINTAIS,
EELECOES AGRICOLAS, A LAVOURA
A SOCIEDADF- NACIONAL DE AGRICULTURA,

sempre o distinguiu como um dos seus pares e em
1935, reunlu-se para ouvi-lo em beta prelegdo mais

tarde publicado pelo Revista A LAVOURA
Extinto o Servigo de Informagdes em 1930, foi

Jodo Vamprd readmitido, no mesmo cargo, no De

portamento Nocionol de Povoamento do mesmo Mi-

nistdrio.

Depois de oposentado, nos ultimas anos conservou
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emprt. o mcimo csplrito orguto, fino, todo dedl-
'Qdo oo estudo mitlculoso, de pesquiso dc gobinete,
d« burjlodor infatigdvcl

.

Nunca Ihc faltaram boras pora o manuseio do II-

vro». Tcndo sempre 6 mao lopis afiados, blocos dc
i-’Opol, pora 41c as boras sc encurtavam

No plenitude do saber, servido sempro pclo mesmo
^ilo beneditino, inalterado polos lidcs do pensamen-
,0

> talvci fdsse verdadeiramente fellz, nao Ihc fal-

'ossem nos ultimos tempos, rcsist4ncia fisica para os
Posseios costumclros peo boirro dc Copocobano, que
clc viu cresccr, desobroebar e dc que conhecia todos
*-s encantos, todos os misf6rios tambim . , .

Nao Ihc foi mais posslvcl tambdm visitor os redo-
bes do "Correio do Manhd", "Jornal do Brasil",
Jornal do Comircio", dos quais foi asslduo colabo-

' Qdor; privou-se de perombulor d cota de raridade*
j'ibliograficos daquelcs livros de edigoes esgotadas,
Vr°s raros, preciosos pora suas consultas.

Assim, poucos dias antes de seu desoparccimcnto,
oinda sc mostrava ansioso por um trabalho de Nina
Rodrigues, c um outro do Pedro Calmon, que dese-
.ova consultar para um ensaio que preporava para

quodrlcentendrio da Bahia, Escrever foi sempre
Pora Jodo Vampr6 uma cspocie de vrcio — como o
' o da leilura — que Valery Larband definiu tdo

lindamente, ser um vlcio insopitdvcl, um vldo
impunc

Quo luckier dc osplrito! Que imensa culturo
cldsslca ebegou a possuir! Que bclo latlnista !

Era um prarcr consultd-lo. Informava sempre com
cguranga c com o maior crit4rlo. Sc por um ocaso,
algum lapso do memdrio, (o que era rarissimo) nao
Ihc ocorrcsse logo a Informagao, o tormo exoto,
torria modestomento para fazer-me pacientar. Mos,
Igo no dia imediato surgla sorridento, trazendo erri

mdos, as conhccidas folbas do bloco dc pcqueno for-
mato, que usava, cobertas do sou cursivo miudo c
r.ltldo. E direr quo dava ossim, resultante de cstudo,
do pcsaulsa dc que nunca tlraria o menor proveito
mofcrlol , . .

No tumultuor agitado do mundo das Ictras de-
tam-se nos ultimos motes de 1949, comomoragoes
de contcndrlos de vdrlas flguras ilustres, Ruy Bar-
bosa, Nabuco, V . Souto . . .

Foi nesse momenta, que Jodo Vamprd, o grande
rscrltor sergipano de quern me ocupo delxou de
rxistir

.

Nao teve entdo, pela imprensa, as homenagens
de quo era tdo mereccdor. Mas, que importa? Seus
trabalhos ol estdo, "o escrito permanece", para tor-
1 ,or impereclvel o tltulo que Ihc cabe dc verdadeiro
< ultor das letras .

n filho e sempre &

do 1ST

pjeserve
a

„„ ltU>o, ado pemiUirulo Q-

os de.ar.anlo.
Inle.Hnal

Si e e bon

i

cm 2 3 4 5 6 7
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TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Buis - Chrlirors
EM ESTOQIJE

MODELO “WD”

UNHA COMPLETA l)E IMPLEMENTOS
AKAIH) I )K DISCO IM.AXTADKIKA DK 2 KINIIAS

(JKADK |)K DISCO (CI.TIVADOK DK 2 KII.K1KAS

SKCADKIKA

Distribuirinrcs rxi'lusivos para:
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O PLANO SALTE
O "Diorio Oficial" de 1 9 dc maio dAste ano pu-

bticau o Integra do dccrcto qua aprovou o PLANO
SALTE. "A LAVOURA" rcproduz o impOrtonte oto
a transcreve, do Plano, a porta relative ao Setor

'Alimentos'’, dado o seu Qranda interAsso paro n
closse agricola.

LEI N.° 1.102. DE 18 DE MAIO DE 1950

Aprovo o Plano Soltc e diipoc sobre

luo cxccucoi.

0 Prc idente do Ropublica, *ago saber cue o Con-
qresso Nacional decreta a cu sanclono a scQuinto
l nl

Art . I ,° E' o Presidentc da Rcpublica outori-

»nrfo a realizar, durante os exorciclos de 1950 a
1 954, os empreendimentos relativos a satiric, all-

mrnto^oc, fransDorto e energla Integrantes do piano

urevisto no texto a nos nnexox da presenter lei

Plano SALTE.
Paragrafo unico O Poder txacutivo promovcid

* ntendlmentos e firmoro acordos com os governos
estoduais a municipals, os autorqulas. as sociedodes
dn econnmio mista. entidades paraestotais existentes
r-u qua venham o ser criados am virtude de lei a cn-
bdodes privadas, no sentido dc coordenar atividades
'elaclonodas com os proaromas de trobolho dAste
Plano

.

Art 2 ° As despesos com a execucao do Plono
>ALTE, no parte que constitui responsabilidade di*

'eto da Uniao, serdo clnssiflcodas e atendidas A conta
dos segulntes rccursos

1 — Potatoes orgamentdrlas e
• I Produto da opcra<;6es de c.redito.

Art. 3.° O Or^amento Geral da Unioo con
signora ao Plano SALTF:

CrS

taro o exercicio de 1950 • 1 900 . 000 . 000,00
para a exercicio de 1951 2.200.000.000,00
Pora o exercicio de 1952 — 2 400.000.000,00
para o exercicio de 1953 — 2.550.000.000,00
paro o exercicio de 1954 — 2 600,000.000,00

Pordgruto unico — Esso cansigna^oo ser6 leito

sem prejulzo dos porcelos de trezentos e quorento,

trezentos e de*, trezentos e trinta e emeo e trezen-

los e sessenta e clnca milboes de cruzeiros, que de-

veroo ser deduzidos, respectivamente, nos exerclciot

de 1951 o 1954. nos dolacdes com destinn{ao cons-

titucional

Art 4° — E' o Poder Lxecutivo outonzodo a
reolizor os seguintes operates de crAdito:

a) um emprAstimo de dois bilbdes' de ciuzeiros,
'•m divisas existentes au que venham a existir, oo
banco do Brasil S. A ;

b) um emprAstimo interno, sob (orma de obrigo-
edes, nos termos do art. 5° e seguintes.

Art 5,° O Poder Executive poderd emltlr atA
a quantio de cinco bilboes de cruzeiros, em parcelos
onuais de um bilhoo, no maxima, constantes de obrl-
jo^oes ao portodor ou nomlnativos aos jure, de 7%
:>o ana pagdveis semestralmente

Art 6 ° As obrigacOes, que terflo a valor no-

ntinul dc Cr$ 500,00 (quinltentos cruzeiros), CrS
1.000,00 (mil cruzeiros), Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) c CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros), do-
veroo ser resgatados em dez anos, por sortelo ou por
ompra em Bolsa, a portir do flm do prozo dc cxe-

i u?ao do Plano SALTE, de aefirdo com tobela do
omortizacao quo sera organizoda polo MinlstArio do
I'ozenda

Art. 7° As obrlgatoes tcderols do Plano SAL-
"1 L serdo reccbidas pelas reparti^oes federal . como
auc;6o r fiongo, pelo seu valor nominal
Art. 8° O MinistAtio da Fazenda providen*

1 iard paro que os obriga^oes sejom vondidas cm pu-
I lico, por meio de pregdo, nas B6Isqs de Tltulos do
Pais, por preco minimo calculado cm coda mi", pela
mddia das cota;6os

.

Art 9 ° — Os coupons vencidos c as obrlgocoes
torteadas serdo pagos pelas rcpartl^oes federais
compete ntes c, por conta do GovArno Federal, pelas
AgAncias do Banco do Brasil 5. A. e da Coixa Eco-
• 6m ra Federal onde forem apresentados

Art 10 O produto do orrccadoqAo do Fuiulo
Rodovidrio Nacional c da Contrlbulr;5o dc Mclhoria
icota pertencente a Uniao) serd oplicado no exccujdo
i'os programns rodovrdrias estabclecldos no Plana
FALTl

Art. II — E' o Poder Executivo nutorizado o ce-
lebror contratos poro aquisirjoo. nos mercados inter-

r os ou externos, dos materials e equipamontos ne-
tessario . 6 execucao do Plano SALTE

Paragrafo unico - — Essas oouisicoes, observados
( programas de coda setor, roricrao 6 conta dos
rccursos referidos no art 2.° nu dos provenientes
da exporto^fio de artigos cuia produ^Ao esteia pro-
vlsta no Plono.

Art 12 — E' instituido o Fundo Rotativo, ate a
rmportancio de CrS 800.000 000,00 (oltocentos
milhSes de cruzeiros), destlnaclo 6 oqulslgdo e re-
venda dc artigos, Rqulpamenios . uutros materials
r.ecessarios 6 execucao do Plano e a uuxiliar o fi-

nanciamento da produ^oo por Ale amporada

.

Art .13 E' o Poder Executivo outorizada a cu*
'ebror acordos com os concessiondrios de Estradas de
Terra beneflciados com o Plnno SALTE e iltspAr s6-
bre o forma de reembAlso das quantlas que nos mes
mas forem aplicadas pela Unlflo.

Art. 14 No executdo do Plano SALTE, o Po-
der Executivo, a fim do estimular a Industrie nacio-
r.al, dar6 preferencia, em iguoldade de condl^oes trSc-

nicos. oos equlpamentos produzidos no Pals, faclll-

ando e fomentondo sempro que tAcnica e econcml-
comente indlcado, a trio^on de novos xetores indus-
trials para a lobricocoo deles

,

Art 15 A movimenta^oo, nplu.ur.0o o com
l rovacao das dotacOes <fo Plono SALT I serdo fettos
on forma do que dispde n Decreto-lei n,° 6 144,
de 29 dt rterembro de 1943, r)rre 6 porn Ass** fim
revigorada

Art 16 0 President e tfa Republicu A autori-
ratio a tomar t6dos os pravidAnclas e expedlr os atoi
r ecessdr os 6 t xei u<,6o rlo Plano SALTL

6rt 1/ A*, quonlios conslgnoda*. no discrlmi-
i.atoo do verba dc Cr$ I J00 000.000,00 (um 111*

lf>6o n trezento*. mllhfies tfe cru/elros), ntrlbuldo no
Orcomento de 1949 6 Pre-idAnrlo da Rcpublica, se-
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rdo deduzidas, 'cspcetiv imente dis dofocdt do*

Anoxos desta Id.

An. 18 - So n cfnordstlmo interna, <1® qu« train

o arl 5 °, ndo atlngir o rocelta node eslimadu porn
f.ada cxercido, o Podor Executive podcrA como rc-

(6r<;o, reallzar omprdstimo externa aid 6 mc'ode do
mma picvlsta

Arl IV As dospesos outorizada*, o* orden*

dc pagamcnlo expedidas c? a* disporiibilldades cxr.

lento no Banco do Brasd S A poro execucdo do-,

programas scroo, quando ndo utilizada* dentro do
txcrclcio, con*ideradas despeso* ofetivas e levadas

c "Reslos o Pogor", em conto ''special do Plano

SALTE
Arl 20 Esla lei entrard cm vigor no data

tie sua publicacdo.

Art 2 1 Revogom-*e as disposlcfles cm con-

trdrio.

Rio dr Janeiro, 18 dc molo do 1950, 129.° da
Indcpenitdncla o 52.° da Republlca. —- Eurico G.

Dutra — Honorio Montciro — Sylvio Noronho —
Canrobort P. da Cotla — Raul Fernanda* — Gui

Ihermo da Silvcira — Jaao Valdctoro de Amorim c

Molls — A. do Novai* Filhn — Eduardo Rio* Filho

— Aimando Trompowiky.

SETOR ALIMENTOS

I — Planlat tcxtoi*

Cr$
1 , Melhoromento, mulliplicagao c

distrlbuicdo do sementes do al-

qoddo, inclusive servlcos do

cooperacdo, construedo o Ins-

talacdo do uma estafdo ex-

porimenlal cm Guis.sambi no

Bohia 15. 000 000
2 Molhoramento, multiplicacdo

de sementes ou mudas de co-
rod, inclusive servlcos de co-

operacdo 5

,

000 . 000
3 Melhoromento, produedo de

sementes selecionadas o fo-

mento do juto 10 000 000
4 , Construedo de ormazens e

postot de classificacdo 10 000 000
i Flnonciomento poro Instolacda

de uma fdbrico de sisal (aga-

ve), no Estodo do Paraiba 20 000 000
A Flnonciomento d Cooperoliva

de Corod do Nordeste. sediado

em Recife, inslolocdo de uma
fdbrico de corod e outros fi-

bras no Estodo de Pernambuco 50 000 000

Importdncia a ser tronsltorio-

mente despendido 110.000.000
Imoortdncio a ser recuperada R0 000 000

Desptsa a ser deflnllivamente

realizada 30 000 . 000

II — Arras

I Mulhoramento, multiplicacdo e

distrlbuicdo de sementes, in-

clusive services de eooperaeda A0 000 000

Maio-Jmilm

2

Trobolhos dc irrigoedo no* zo-
nos orrozelras, inclusive no
vale do Rio Guamd. no Esta-

do do PorA A0 . 000 . 000

Importdncia o ser transltorla

mente despendido 120. 000 . 000
Importdncia o sar recuperada 60 . 000 . 000

Despeso a ser definitivamonre

rcallznda ...... 60 000 000

Ill — Botoro

1 Melhoromento, multiplicacdo s

dlstribuigdo dc sementes. In-

clusive servlcos dc cooperoedo 50 000 000

Importdncia o ser transitorla-

mente despendido 50 000.000

Importdncio o ser recuperada 13.000. 000

Desptsa o icr defimtivamentn
reolizada . 37 000.000

•V — Cacau

’
. Melhoromento, fomento e de-

feso sonitdrio

2 . Fincnclomento do produedo por

inteimddio do Carteira Agrlco-
In do Banco do Brasil S A .

30.000 000

40.000.00U

Importdncio o ser transitorio

mente despendido
Imoortdncio a ser recuperado

70 000 000
40 000.000

Desptsa a ser definitivamente
reolizada . , 30.000 000

V _ Cote

1 Mc'horamemo, Inclusive exe-

cucao, em cooperacdo, dos
trobalhos de sombreamento 50.000 000

VI — Chb

1 . Melhoromento e desenvolvl-

mento da culture . . , , 5.000 000

VI — Feijeo

1 Melhoromento, multiplicacdo e

ilislribuicdo de sementes, In-

clusive sevicos de cooperacdo 15,000 000

VIII Fumo

1 Melhoromento da cultura e

trabolho de cooperacdo, inclu-

sive concessdo de auxitios poi

intermddin do Instituto Oaiano
de Fumo ds entidodes qua
mantenham compos de cultura

racional de lumos para capos

de ebarutas bem assim a lor-

mocoo de pequenas proprie-

l Units . 20 . 000 000
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Cna<;co ou auxilio paro insto'
lo(dc de oscolas rurais desti-
nodos ao onsino da culture do
fumo, inclusive contratos dc
prolessores ,ospccializodos, no
pou ou no exterior 10.000.000

To'° ( 30.000.000

‘X — Forrogcm

* Trabolhos experimental* dc

^ agrostologia 5 . 000 000
• Produtdo e distribuifdo dc se-

mentes, inclusive servicos dc

.
cooperacdo 10.000.000
Auxilios oos criodores, coopc-
rativas c associoedcs paro
construgdo e instalacdo de si-

los <t galpdes destirtados oo or-
mazenamento de forragens . 15.000.000

Importdncia a ser transitoria-

mente despendida 30 . 000 . 000
Importdncio a ser recuperada 5.000.000

Despisa a ser definitivomente
realirado 25 000 , 000

X Mondioco

bro d* 1944. o
liuirto.

Para 25 unl-

dades . .

.

Santa Catari-

na. 10 uni-

dados . , .

Rio Grande do
Sul, 1 0 unt-

dodes . . .

Mato Grosso,

5 unidadcs

5 000 000

2 000 000

2.000 000

1 . 000. 000

2 . EmprCstlmos dc CrS
25.000.000,00 6s federate*
das coope-ativas de produtorcs
de mate, pela Caixa de Cr<
dito Cooperativo, Banco do
Brasil S A ou quoisquer ou-
tros cstabcledmentos de crA-
dito, a long? prazo e juros bat*
xos sob a garantia do produ-
to armazenodo ou da salra
pendente, pora financlamcntn
do produedo e ossim distribul-

dos :

Parond 10. 000. 000
Sta. Catarina 5.000.000
Rio Grande do

Sul .... 5.000.000
Mato Grosso 5 . 000 . 000

10 000 000

25 000.000

Conclusao das usmas de 6lcool

de mandioca
Melhoramento e desenvolvi-

mento do cultura

12.000 000

3.000. 000

Tofol 15.000 000

XI Milhn

Melhoramento, multrplicac6o a
distribuiedo de sementes. In

elusive campos de cooperacdo
Postos de beneficiamento, ex-
purgo e distribuiedo, inclusive

cooperacdo com agricultores,

cooperativas e associaedes

100 000 000

50.000 000

Importancia a ser transitorla-

mente despendida ......
Imoorldncia a ser recuperada

1 50 . 000 . 000
50 000 000

Despesa a ser definitivamente

realizoda . . . 100 000 000

XII — Mate

* Empr6stimo de CrS
10 000.000,00 6s federaefles

dos cooperatives de produfore*
de mate, para construcao d«
50 armazens reguladores, com
capacidade de 300 toneladas
coda um, ao custo mddlo de
CrS 200.000,00 otrovds do
•detiva aplica^oo do Decreta-
lei n ° 7 002, rle 30 de outu*

3 . EmprCstimos para raclonaliza

<;6o da produedo e oparelha-
mento industrial das federa-
<6es das cooperatlvas de pro-

dutores de mate, dentro do cs-

quema segulnte: Cr$ ....
70.000.000,00 a longo pra-
zo e juros baixos, sob a ga-
rantia das prdprias instalocde*
ou das contribuiedes incidentes
s6bre o mate produzido no pals
e apticadas polos organizoede*
cooperativas em beneficlo da
ecoromia ervateira e no incre-
mento do cooperativismo, as
quai», compreendidas no pre(0
do produto desde sua cria(6a
e, em consequAncia pagas in-

diretamente, quer polo produ-
tor, quer pelo consumidor, con-
tmuordo a ser cobradas por

Intermddio do industrial e ex-
portodor:

a) ocra construcao de modor-
nos bnrbaqu6s coletivos, nos

principals centros produto
re- ilo Paran6, dotados de
tdrlas as instalacoes comple-
mentares, desti nados 6 rne-

Ihona, racionalizac6o e ba*
rateomento do custo do

mate cancheado ... 18 000 000
b) pora construc6o de id6nll-

co- barbaquds coletivos nos
principals centros produto-
res de Santa Catarina ., 10 000 000

c) para construc6a <lo 7 pe
quenos engenhos regionals,

no Rio Grande do Sul .... 4 500 000



A LAVOURA M.iio-Jimlto

(I) para eonstrucao dr I pc*

riuono ongonho regional cm
Panto Pord, Mato Grosso .

r) pora monlogom, no Rio do

Jcnclro, do modcrna Indus-

trlo do rcfrigcronto 6 bate

do mate .

1) pora propaganda do mat*
no interior o exterior, pela

tedcra^fio dot eooperativan

do produtorot do mate . .

/. Criacoo c aporclhomento do

uma Estacfio Experimental do

Mato, para cstudot do mitodos

raclonait dc tlefcso e mclhorta

do produto, abranqondo plan-

tlo, colholto, olabora?fia e ba-

noflciamcnto, inclusive pcsqui-

i.as sdbro o aprovcitamcnto do*

diversos sub-produtOt do mate,

subordlnada 6 Confcderocao

dot Cooperatives do Mato, que
receburd alndo uma subv«n<;do

anuol, cm verba do Instltuto

Nacional do Mato, do Cr$ .

I . 000 . 000,00 c outra Igual

do Ministdrio da Agrlcultura

para atondor no custeia de tcu

funcionamento

2.500,000 I.

1
25.000.000

10 000 000

l

5 000 , 000

Importdncia a ser trnnsitoria

mente de'.pondida 110. 000 . 000
Importdncia a ter rccuperodo 105 000.000

Dcspesa a ser definllivnmente

realizada ...... 5 000.000 ^

5 Verba no Instituta Nacional do

Mate, para amparo d econo*

mia ervateira do ronsumo do

mate, dentro e fora da pals,

ndo podendo, em qualquer hi*

pdtese, ser oplicada em no-

meacdo ou ndmissdo de pessoal

Importdncia a ser tronsitorin-
,

mente despendida 50 . 000 , 000
Importdncia a ser recupcrada 25.000.000

Despesa o ser definitivamento

reollzodn 25 000.000

3.

50 . 000 . 000

XIII — Horticulture e truticulturo

1 Instalacdo, construedo e manu-
ten<;do de estaedes experimen-

tal* . . . 45 000.000
2. Melhoramento, produedo e dls 1

tribuigao tie enxertos e semen- 2

tes, Inclusive servicos tie co-
*»

aperaeda . . 30 000 000 4

J, Assistdnclo tdcnica e finanrei-

ra para industrlalizacdo do*

modulus horticulas e frutl ferns 50.000 000 5

importdncia a ser tronsitorld*

mente detpenrllda 125.000.000
Imoortdncla a ser recupernda 15 000.000

t

Despesa a ser definitlvamerit*

realizada 1 1 0 000 , 000

XIV — Tngo

Aauitigdo do sememe* para re-

venda. inclusive transportc a

trotomento . .
•

I xaerimcntacdo, multlpllcacdo

u dlstrlbui(6o do sementes, in*

elusive scrvl<;ot dc cooperate
Lonstrucdo c flnanciamento de

instclogdo de ormazens, depd

sitot e pequenot molnhos not

zona* da produedo ....
Mecanizacdo da lavouro trill*

.:ola. mediante oquiti^do de

mdaulnat para rtivendo ....

1.000 000 . 000

40 . 000

.

000

120 . 000.000

60.000. 000

Importdncia o ser rroniltorto-

rrontr despendido I 220 000.000

Imoortdncla a ser recupernda 794 000 000

Dcspesa a '«'r deflnilivamente

realizada 426,000 000

XV — Amount • tile*

Para constltuicdo an capital an

Socicdade de Economio Misto

"Cio Nacionol do Armazer„

Gerais" . 50 000 . 000

XVI Veto do Porotbo

Auxdiot oos servl^os ae oxpr-

rlmentacdo ogricola 20.000.000
Construcoo c financiomento a«
instalo{do pora fazendas itv
ddto e matodouros frigori fleas

para pequenot anlmait ... 20.000 000
Desobstrucdo e relificatdo pa>-

cial do Rio Paraiba, em Sdo

Paulo, no regido tie Pindamn
nhangabo, e const roedo da boi

rogens pora rccupero<do das

terras destinadas 6 eulturn do
. 10 . 000.000

Importdnclo a ser transitorla-

mente despentlida 50 000 000

linpnitdnrin a ser recuperodo 20 000.000

Despesa a ser detlnitivamente

rt nlizada 30.000.000

XVII — Producers animal

Defesa sanlldrla animal . .

Fomcnto da produedo animal
Industrie a inspecoo sanitaria

Conslrurjdo, fmonciamentn o

prdmios do mntodouros Indus-

trials

ConstitiHcao do capital e subs-

cri(do de debentures da Soeir-

dode de Economia Mistu "Cio

Frigoilficos Naclonals Socleda-

de Andnima" . ........
Lntirlnlot :

a) Assistdncla tdinica a (man
reira aos produlores « In

dustrlois, inclusive eoape*

200 . 000 .
000

300 000.000
i 00 000 000

90 000 000

100 000 000
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b) Cnnclusdo do entropostn

central do loite do Distrito

20.000 000

Federal . . ......
' Pesca :

a) AssistAncia soeiol c tinan-

cclro aos pescodores e suas

30.000 000

ccldnlos . . .

b) Constru(6o, oparclhamcntu
e flnanciomnnto de entre-

15 000.000

postoi

c) Frota pesqueira e esta(6rs

30 000.000

de piscicultura
8 Dcscnvolvimento da avicultu-

25 000.000

'a., apicultura e cericicultura 50 . 000 000

Impcrf6ncia a scr tronsitorla-

monte despendida 960 . 000 . 000
Importdncla a ser recuperada 280.000 000

tlta do Araxd, cm Minas Ge-
rais, Jacupiranga cm S. Paulo
o Comlsdo na Bahia, c do ou-
lro$ fcrtllliantos minerals . . .

/ Aqulsifdo c revenda do fortili-

zantes
1 Dcscnvolvimento da produ(6o

do leguminosas dostinadas 6
adubacao vordo inclusive ser-

vices de cooperacdo .

Importdncio e scr transitdria-

monte dospondida
Importdncio a ser recupcrada

Despesa a ser detlnitivamontc
reolizona

XXI — Dcleta sanitaria

Despesa a scr delinitivamente
realizoda . 6BO.OOO.OOO

XVIII — Iminmcoo a colonizoceo

Aquisicdo e financlamento de
nucleos coloniais na regioo dos
grandes a;udes do Nordeste
com cxccucdo de trabalha de
irrigoedo

* Para ocorrer ds desoosas com
a selegdo, tronsporto e lixocdo
de Imlgrantes e co'onizacdo,
inclusive Cr$ 30 000.000,00
para a eolonizoedo no Vale do
Rio Guamd, no Estado do Pard

Importdncio a ser tronsitorla-

mente despendida 350.000.000
Imdortdncia a ser recuperada 200.000.000

Despesaa ser definltivamente

realizoda 150 000.000

XIX — Contervafdo do solo

. Estudos e pesqulsas relaciona-

dos com a conservagao do solo
- Trabolhos de conservacao e re-

cupr-ratdo do solo em coopera-

Cdo com os Estados, Municlpios

• particulares e conjugados
com os services de (omento da
producao vegetal e refloresta-

mento, inclusive no Vale do
Paraiba

Importdncio a ser transitorla-

mente despendida 225.000.000
Importdncla a ser recuperada 60.000.000

Oespesa a ser delinitivamente
reolitodo 165.000.000

XX — Fertilitantes n «

Estudos, conslrucdo e auxllin

6s instalacde* rvecessdrias 6
exploracdo dos jazidas de apa-

25.000.000

200 . 000 . 000

50 000 000

300.000.000

I Combotc 6 broca do cofd ...
2 . Combate d sauva, mediante

ossi.dncio tecnico, premios c

servicos de cooperacdo
3 Combate 6s pragas e doen^as

dos canaviais inclusive Indeni-
zacuo aos canaviais que forem
quelmados

4 Combate a outras doencas e
pragas da lavoura, inclusive o
"serecocus poraibense"

5 Assistincia lltossanitdria, aqui-
sicfio de mdquinas inseticidas

Importdncla a ser tronsitdrlo-

mente despendida
Importdncla a ser recuperada

Despesa a ser delinitivamente
realizoda .

XXII — Aciicor

1 Melhoramento, multiplicacoo e

distribuiedo de mudas de cano
Inclusive servidos de coopera-
cdo

2 Assislencio llnancelra, exdust-
vamente o'estmada a lovrado-

res de cona de acOcar, em to-

do o pals atravds dos slndiea-

tos ou associates de planta-

dores, onde existlrem, e pelas

Secretarias de Agrieulturo, nos

Estados, onde ndo houver os

releridas organizaedes, asslm

dltcrlminadas:

Alogoos
Bahia
Ceard
Esplrito Santo
Minas Gerais ,

Pard .......
Pa rand . , , , ,

Piaul e Ma-
ronhdo , , ,

Rio de Janeiro

R. G. do Norte
Santo Catarina

S6q Paulo ,

,

Serglpa

7.000.

000

5.000.

000
300. Q00

I 000.000
3.250.000
1

.000.

000
1.500.000

I 000.000

9.000.

000
1 .000 000
1 .200.000
3 250.000
4.500. 000

60.000.000

50
. 000

.

00(1

40.000.

000
150.000.

000

70.000.

000

B0 . 000 . 000

vegetal
,

1 00 . 000 000

70 000.000

30 . 000

.

000

100 . 000

.

000

200 . 000.000

500.000.

000

250.000.

000

250.000.000

25.000 000

56.000.000
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Importdnela a ser tronsltdrlo-

mente dcspcndlda

ImoortOncla a scr recupcrodo

8 1 000 000
68 000.000

Dcspcsa a *cr definitivamente

reallzada 13 000 000

XXIII — Pesquisas

1 . Dcspisas dc qualquer noturc

za com a locacfio de servlco*

tdcnlcos de oxpcrimontac6o . 37.500.000

1 Pc^quma*, mstaloqao o cqul-

pamento dc Ioborat6rio o dc

postos dc expurgo

2 Fomrnto das industries dc

6leo, c edras, auxillos c tra-

do cooperacdo

i Flnanciamcnto 6 industriall*

zacdo do cocus nucifcra (c6eo

tla Bahio), nos Estados da Ba-

hia, Paraiba, Alagoas e Scr-

glpc, com o oprovcitamento

integral do mesmo, em t6das

as sues partes, como seiam:

mctocarpo ou casca fibrosa,

cndocarpo ou casca e omi'n-

40 000 000

60 000 . 000

12,000.000

Importancia a scr transitdrio*

mente despendida

Importdncia a ser rccuperada

112.000. 000
72.000.000

Despesa a ser definltivamentc
40 000 000

XXV — Mecanizacoo ogricolo

1 Corr.pro de mdquinas oorlco*

las paro revenda

2 Instalacdo e manutenedo dft

parques regionals para pres-

locdo de assistdnclo mecinica

Mariuetencdo de escolas de

rratorlstas e centres de trei-

namentn . . ,

300.000 000

200 . 000 000

50.000.000

Imporldncio a ser transltiria-

mente despendida ......

Importdneia a ser recuperada

550 000.000
300 000.000

Despesa a ser definitivamente

reallzada 250.000.000

XXVI — Enxados e inttrumentos ogricolas

t
.
Compra de enxodos e instru

mentos qgrlcolas para revenda 100 000 000

Importdncia a ser transitdria-

mente despendida

Importdncia a ser recuperada

1 00 000 . 000
80 000 000

Despcsa a mt dcfinltivomcnte

reallzada 20 000 000

XXVII — Atoms pata ccrca

I . Compra de aramc parti ccrca

oaro revenda 70,000 000

Importdncla a ser tronsitdria-

mentc dcspcndlda 70 000 000

Im.oortdnclo a ser recuporadn 70,000.000

XXVIII — Servi(o do mcfeoroloqio

I Material, instalacoo c mant.

tenijdo do 50 ostacocs meteo-

I6gicas para fiat cllmatoldgl-

cos c sinoticos 2 500 000

2 . Material c instalocdo tie 40

astaedes mctcoro-ogrdrios . 2 400 000

Total 4.900 000

QUADRO SINOTICO DAS DESPESAS DE

EXECUCAO NO SETOR ALIMENTOS

TOTAL DO QUINQUENIO

Subsetores de otoo

I — Plantas tixtels ....

II — Arroz

III — Batata

IV — Cacau
V — Cafe • .

VI — Ch6
VII — Feijdo

VIII — Fumo
IX — Forraoem

X — Mandioco
XI _ Mlthn

XII — Mote
X||| — Horticulture e frutl*

cultura . . .

XIV — Trigo

XV — Armazdns e silos . .

XVI — Vale do Paraiba

XVII — Produtfio animal . .

XVIII — Imigracao e colonl-

za^do

XIX — Conservasfio do solo

XX — Fertilizantes e corre-

tivos

XXI — Defesa sanitirio ve-

getal •

XXII — Acucar

XXIII •— Pesquisas

XXIV — Oleos, edras e resinas

XXV — Mecanizatao aoricola

XXVI — Enxadas e instrumen-

ts aorlcolas ......

XXVII — Service de meteoro-

logio

Total 2 733 400 00»

30 000 00C

60.000 000
37 000 000

30.000.

000

50.000.

000
5.000. 000
15.000 000

30.000.

000

25.000.

000
15.000 000

100 000.000
30 000.000

1 10 000.000
426.000.000

50.000.

000

30 000.000
680 000 000

1 50 000 000

105 000 000

80 000 .
000

250 000 000

1 3 000 000

37. 500.000
40 000 000

250 000 000

20 000 .
000

4 900 000
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Educagao e Assistencia Social

as Populagoes Rurais
Engcnhciro Agrnnomo
GERALDO GOULART DA SILVEIRA
Professor da Escola de Hortlcultura

Wcnccsldo Bello.

O prpblcma da cducagdo e do assistdncia social
6s populagdes rurais i um probloma dc relevant?
importdncia que, em nosso pafs, precisa e deve ser
* ncoroao com o mdximo cuidado e atengflo.
A moior parte de nosso papulagao hablta o zona

rural, c do trabalho agricola obtim os meios para a
subslsttncla.

Do agricultura, obrangendo o pecuOria c as in-

dustries extrativas de origem vcgetol, dopende todo
c orcabouco de nosso economia.

Apesar do surto Industrial dos ultimos anos, olnda
•omos, n contlnuaremos sendo um pals agrlcolo, dada
a nosso extensdo territorial que permite, possamos
manter ao lado da Industrie, uma enorme produgdo
de materlos primes; de todos os produtos alimcntl-
cios indispensdveis 6 nosso subsistincio, e, olndo, um
soldo sempre fovordvel, que assegure o nosso co-
mdrcio de exportagflo,

Preclsomos olhar sempre, com todo o Interisse, os
I.OSSOS problemas agricolas, pois iles soo de uma
mportdncia fundamental paro o economia naclonal
Nao bostam as medidos dirctas de incentive 6

produgfo, sem que primeiro se tenhq encorodo o
croblemo do homem rural, do homem esquecido, do
homem quo trabalho para assegurai a subsistence
do resto da populagdo.

De aefirdo com o Quinto Censo Demogrdfico do
Brasil, levado a efeito em 1 940, temos uma popu-
lagdo de quarento e um milh6es, duzentos e trinta
s' sels mil, trezentos c quinze habitantes, dos quais
vinte o oito milhoes, trezentos e cinquenta e clnco
mil, trezentos e cinquenta locaiizodos na zona ru-
tal, isto i, 68,73% da populagdc, do pals encontra-
se na zona rural.

Apesar de tudo, infelizmente, pouco se tern feito
de eficiente e objetivo em prol dc nossa populagao
rural que, abandonada, sem conforto de espdeie al-
Cumo, sem instrugdo, sem os mals elener tores co-
•ihecimentos de higiene, mol nlimentada e doente,
cinda trabalho e produ*.

O p-oblcma da valonzagao do homem rural c da
• levagco do nivcl dc vlda dc nossa populagdo rural,
assume um aspecto de grande rolev6ncio e 6, sein
dirvlda, daquelcs quo merecem prior,dade cm' taco
de outros problemos de 6mbito naclonal.

Da agricultura dependem a Industrie e o comdr-
clo.

A ogriculturo produz, a industria transforma e u
com6rc«o distribul.

Paradoxalmentc. cuidou-se mals, at6 ogoro, da
cducagoo c da assistencia social aos trabalhodorcs
da industria e do comircio, deixando-se de parte o
trobolhodor rural, justamente aquelc que primeiro
c'evla ser amparodo.

J6 ndo ser6 sem tempo que devemos reporar
' grande drro em que Incidlmos e o grande injustiga
que estamos coinetendo. •elegando paro um piano
secunddrio, os prohlemos que dizem respeito 6 vida
ural do pais.

O dxodo rural, com I6das as suos desastrosas con-
.cquincios, 6- um grave problema que coda vez man
•e acentua, e nrerlsa e deve ser cncarado com a
mdxima atengao

Pora a sua agravagdo contrlbul, sem duvlda, o
grande desequilibrlo existente entre o tratame'nto
dispensado aos trabalhadores da industria e do co-
mdrcio, melhor aqulnhoados pela asslstincio educa-
cional e pela assistgneia social que os trabalhado-
tes da agricultura.

E' preciso e inadidvel que os mesmos beneficios
sejam extendldos aos que se dedicam ao trabalho
cgricola; 6queles que, pela Importdncia fundamen-
tal que representom para a economia nacional, j6
deviam ter sido, hd mais tempo, amparados.

Atravds da educagao, precisamos culdar da for-
mag6o humano e proflssional do homem rural; atra-
vds da assistdneia social, melhorar as condigdes de
vida no meio onde die hablta

Sdmente com o concurso de um sistema de edu-
cagflo e atsistincla social rural convenientemente
plonejodo o patridticomente executado, consegulr-
•e-6 o valorizagdo do homem e a elevagdo do nivcl
de vldo de nossas populagoes rurais, fatores decisi-
ons para a produtividode, enrlqueclmento e progresso
constante do pals,

Cuidado COM AS ACllAS IMP1TKAS!

USE EM SUA
CASA UM FILTRO

ESTERILISANTE S E N U N
SENUN — (iarantia ahsoluta contra todos os mermens da ajjua

E BEDA

TRANQUILO
SUA AGUA
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S£U PAPEL NA TRANSMISSAO DA RAIVA

E intcressontc ostinolor quc foi bascodo nos
"'formo^ocj o suspeitas dos crladores catarinenses
(Juc os vcterindrios resolvcram, urn dio. cstudar o
popel quo os morccgos hematdfagos, ou chupodorcs
do sanguo, cxcrclam no transmissao da rolvo.

Noquclo tempo 20 a 30 anos passados — o
Prdprio diagnostic^) do raiva aindo dcfxava margem
" discussAes e intcrprctagAes divorsas, porquonto os
'•ntomos vcrificodos na doenga do boi e do cavalo
®m nado se parcciom com a conheclda roiva do cao.

Era extranho, ossim, que o boi e o covolo rora*
"lento tivessem ocessos de furio c nAo atacassem oomem ou os outros onimois, como em gcrol, ocon-
'•“cc com os cAes ra ivosos.

A ndO transmissibilidadc da doen^o quando so
encontrovom juntos na mesmo pastogem, animais
ocntes e saos, a predominAncia dos sintomos eft

•ncoordena^ao de movimento dos membros post® -

tiores o a fose final de paralisio, tudo dava margem
o confusAes .

Cu'.tou, assim, vArios onos para que se gene -

foli/asse o concolto de que o doenfa era reolmente
o raiva .

Oro, o meio de que oindo se podia dispor, ca-
l'
0 "°le PQ,° comboter a moftsl.a, era a aplicasAo
e vacina, cujos bons efeitos estavam fartomento

comprovodos. Iniciou-se enlAo. intenso trobalho de
vocmatdo .

Aconteceu, porAm, que os condijoes poro o cm-
Prego da vacina anti-rAbico no campo, em lorga e»-
co

!!*
ei *aVQrri longe de ser favordveit e, como nfio

P°dia deixar de ser, surgiram os fracassos.
Vole d peno apontd-los aqul porque, ndo ohs-

tonte um esclorecimento tordio ,alguns deles foram
corrigidos e outros ainda deoendem unlcomente do
friador ou do vacinador

.

v*iomo-los:

se conheciam os modernos testes capazes de mdicor
se conheciam os modernos tests copazes de indicar
duol o valor ou a capaeidode imunisonte do pro-
r'uto

.

2 As doses aplicadas eram insuficlente,.

Os crladores ndo tinhorn o necessdrio
rnldodo de aplicar a vacina no tempo certo, del-
>tando prescrever os prazos de validez.

™ — A vacina ndo era conservada em balxa
emperaturo; no verdo aponhova color excessivo du*

fQnte o trarsspnrte e nem sempre os crladores as
eonservavom em lugares frescos.

* oplicatdo de dose unica com fins pre»
ventlvos, em animals jd contaminodos, opressava o
"parecimento dos sintomas e mort*.

Jozi Norberto Maced*
VterinArlo-Sonitorista

f . ?
u

|

r0 ‘ CQU‘Q * que seria longo enumeror ainda
ontr.buiram para esses fracassos e que, hoje, com
evolu

(do natural ,la lAcnlca, dos conhec/mento-. e
e*P°"«nclas oblidos, foram inteiramente afas-

qdos, posslbilltando o preporo de vadnas mals efi-
dentes

.

t.r«n
E

|’nI

C,0n
|

<

|

0
'

SC
.

° ,unt6° imunlzante ou de pro-

1000 Jf
mclhorada a ponto do se obter vocinn,

, renh
° Q'° d* n6° 56 *»*rmlnr„ou conheccr, entro os onimals de um rebanho, qUanos quc sc ochom contaminodos polo virus rdbku

levo, naturolmente, a dcscron<a aos criodorci quovem animais vacmados morrerem.
Outros vezes, o fato do animol ser infeclarlo

pelo virus do organismo, lombfm dd morgern A rs-
sas interpreters conlrdrios, aumentando o dose,-nimo

E preciso sober, entretanto, quc o animal vn-
elnodo nao pode se infectar antes do passatla a cho-mada fasc negativa da vacina, ou seja, o periodo
compreendido entre 15 e 30 dias, necessdrios pn,«,
o vacina provocar, no organismo, a formo^ao de

ontlcorpos, ou seja, os seus meios de rcsistincio a
infec^oo rAbico

.

Antes de findo esse prazo, o animal, mesmo
vacmado, estA sujelto a se infectar e morrer. Co-
nhecidos estas razAe, os eriadores soberdo cncarar
os perdas com mals otimismo.

TOMO ACABAR COM A RAIVA

Mos nao haverla um melo radical ou d« fml
tlvo de se resolver o prcblcma do raiva sem ef ts
prejulzos? O resposta 6; — sim, cxiste um meio Hi-
coz, radical definitivo que resolve o problemn tin
roivo: a maton^a ou extermlnio dos morcegos he-
matAfagos, ou chupadores de sangue

,

Ante este conselho, porAm, surge logo a im-
guntu:

- Como descobrir caseiros de morcego. >,
imensidade (fas serras, dos campos e dos matoi:

Rora oqueles, pordm, que jd se dedicaram A
procura de caseiros a cousa se mostio sab Oulu*
ospectos, pois as buscas se limltam As oroximidcnti •

dos cursos ddguo; o morcego estd sempre net.sn,
imediates

,

Jamais encontramos hematAfagos em lugm, v
sieos, onde viviam, havla sempre umidode; an.ria
<iue num Aco de uma grande Arvore. a aberturo >e
d ispunha de tal maneira que, internamente, estova
-empre umedecida por dgua de chuvo

O local habltado pelos hematafagos r- |Weil-mente reconheddo pelo mau choir, j oaract«im,<o
<los excrementos do bicho,

COMO RECONHECER O HEMaTOKAGOS?

“ dev0 wi'undlr os morcego, comum,comedores de inseto, e, como tan, uten 6 lav. red

T._K1
01 chupadores de ,an0 uc- ou homatdfogosTambem ndo ,e deve eonfundl-lo, ,omo os nnr

cegos de Irena mqr, cacodores de p# ...
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Files, porim, so preslam malt 6 essas confu-

• lies pole tim os dentes inclsivos l*m pareddos com

os dos homat6fagos.

0 comndor do peixo 6 moior, omarelado c opto”

trnlo uma porticularidade muilo Inlorcssontc: quan-

do om catlvelro, abmento-so prontomentc do polxe

quo so Iho do. Mostlga o oo enviz d? Ir cngulindo

cncho o espa<;o comprcondldo entro o* dontoi e os

bocHcchas com todo a masso quo dcpoii deglutc.

A indontlfico^do do hemalifogos podord sor

leila observondo-sc olguns caractcrlstlco-. principois:

a — denies aproprlados pora mordcr; os dols

dentes inci-iivos central-, superioros saliontam-sc dos

domais. Sao oncurvodos, bem unidos, e ponteogudos;

b — Os denies da orcodo dontdria inferior sdo

pequencs e s#parodos por um vio central por ondo

sugq o tongue;

. c) — ndo apresentom cauda ou membrona
cuudal (entre as pernos);

,|) — alimontam-sc exdusivomento de tongue;

o — os morccgos insetivoros ou frujivoros tern

pequenos denies scrrllhodos cm ombos orcodas.

COMO CACA-IOS

Encontrondo*sc o coselro d«ve-so ter todo cul*

dodo ofim do que os sens habitontos ndo cscopem.

So nas drvorcs 6cos ou nos furnos, procurer todas

os entrodos o soidos e vcdd-los porfcitomenlo, dci-

xando obertas openos duos, o entrada principal ou

inferior e a soldo superior. No inferior ,faz-so um
pequeno fogo ondc so lon^o enxofrc ou outro corpo

qualquer capaz dc produzir fumo?a irrilondo; na

soldo tuperior coloco-se umo torrofa ou ride de

pesco de malhas miudos, ou tuo folto, um simples

saco de oniogem. Tomar precauedes porque muitos

morccgos caem tobro os prdprio fogo ou braseiro e,

nfio obstante sopecodos, fogem.

O perigo 4 tonlo moior se admltimos que do

mo motdido podemos nos infcctor polos virus rdbico.
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0 quc rcvclo o iclotono do dirclorio — 308.000
tonclodos do ofo poro 1950

Cumprindo dispostgoes cstotutdrias, a Compa-
11 ,i0 Sidcrurglco Nocionol roalizou o asscmbliia go*
,Q ordindria, ocasiao em quo o dirctorla presto aot
rjdonistas contas de sua gostao.

0 relat6rio cntdo aprcsentado mostro um occn-
'•Jado ocriscimo dc produgAo c dc vendas em rclo-
Cao oos onos antcriores e cxlbc situagao eeonAmica
* bnanccira prAspera, comprovoda pclo Bolango pu-
“licodo.

Tondo rcolizado um progromo de produgao quo
^tingiu oo folal de 226.837 ten. de laminados ago,
0 Usino p6de entregor ao mercodo nocionol os so*
Uufntes produtos:

Ton.
^rilhos c accss6rios 33.612
“Orros e perfilados estruturais 29,608
Chopos grossos 33 . 605
^bopos fmos a quente 37.079
Chopo*. finos o frlo 34.900
Jolhas gulvanizodas 11.237
folhos de Flandres 20.496

* mai, os seguintes subprodutos da distllagao da
£arv6o, obtidos pela produgao de 271 710 ton. de
c°que:

Lltros

1.505 003
926.388

rj'Wl 65.038
^alto Solvente 24,774
Combustivel para motor I. 1 64. 930
.

u,,oto de om6nlo (ton.) 3.845

£
lc°1r6o 19 150.427

^oftoleno (ton.) 568
®leo desinletonte 250.000

be I/I

Alim desso produgao o relat6rlo consigno aln-
' u produgao pr6pna de minirios, calc6reos e carv6o
‘"‘Plorodos em minos de propriedade da Compnnhia,
’•ndo sido estraldos:

Ton.
^otvfio 280.683
J^nirlos 290.550
c«lc6reos 47.471

I

O carvdo nacionat 6 beneflciado no uslna de
9vo0em tjg Caplvarl, e que lavou 597.835 ton. du*

(J

0n,e a ono de 1949, beneficiando tambim carvdo
* °utros minerodores ;o beneflclamento de carvdo

2^o*
U,lu 1^3. 171 ton. de eorv6o metalurglco e

531 ton. de carvdo poro vapor

*. Dispondo de usina termo elitrlca pr6prla em
Ppivorl, o C.S.N. produziu energia elitrlca para

pr6prio consumo Industrial, vendeu 3 790 810

,

w • vem de celebrar contrato com o govirna ca-
Prlnense para (ornecimento de energia a Florla-
"apoiij

_

.
A produgao da usina (oi vendlda quase que ex-

P'lvomente ao merrado national, pots s6bre um
,,

ol de CrJ 992.570 944,70, apenos 2,4% se
•‘llnou 6 exportagdo.

Multo intercssonte (oi a dlstribuitfio percen-
'uol das vendas no mercado, que acusou a seguin-
te proporgdo:

S6o Poulo 44,7%
Rio c Disl. Federal 38,4%
Estados do Sul 45%
Estodos do Norte 6,0%
Estrongelro 2 4%

As otivldadcs comerciols da Companhla revc-
lom quo o mcrcodo naclonal tern oumenlado scnsl-
vclmente sua copacidade de consumo, o quo se do-
ve, de um lado ao aumento dq produgdo do diver-
tns industrias j6 exlstcnles, de outro lado ao apa-
'eclmento de dlversas Industrias novos. Esse 6, |us-
tamente, um dos aspcctos do motor intercssc, pols
demonstra a prolunda inlluinclo que a crlagdo da
Industria pesada de ogo j6 vom trazendo ao parque
de industrias de transformogdo do pals, apesar de
datar dc apenas 3 anos a produgdo de Volta Ro-
dondo

.

Como de costume, a Companhla fez oscoar sua
orodugdo seio atravis de dlstrlbuidores, seja dlre-
tamente a consumldores Industrials og ao govirno
llncluidas neste Item os Autarquios e as Estradas
tie Ferro). No primeiro coso, os vendas foram fel
tas por meio de uma ride de flrmas revendedoras
que, no ono de 1949, somavam 14 1 dislribuidorat
no territ6rio nocionol, sendo 26 nos Fstados do Nor-
te, 20 nos do Sul, 9 nos Estados Centrals, 47 no Rio
e 39 em Sao Paulo,

As orgonizagdes industrials que consomem pro-
dutos de Volta Redondo, utillzando-os como mati-
ua prima para fabricagdo de utilidades dlversas,
isto 6, as industrias de transformogdo, abastecem-se
diretomente na usino, o que Ihes permite obter ma-
liria prima barata para suprir o mercodo com pro-
dutos acobados dlversos como sejam: vasllhames e
embalagens (tambores, latas, reclplentes para pro-
dutos de petrdleo, leite, conservas dlversas, carbu-
reto etc ); tubos para 6gua, gds e llquidoi Indus-
Irlais, eletrodutos; (Itas poro omarrogdo de (ordos
e caixas; fogoes; oquecedores; plas, (erramentas e
m6quinas agrfcolas; material ferrovidrlo; artigos pa-
ra construgdo civil o naval, etc.

As vendas diretas ao govirno abrangem prln-
cipalmente trllhos e acess6rlos para vias firreos,
chopas, vlgas e perfilados poro construgao naval e
de obras d'arte rodo e ferro-vldrlas, chopas para tan.
oues de petr6leo, etc

Em 1949 (oram entregues oo pals mqls ....
29 890 loneladas de trllhos, placas de apAio a ta-
las de jungdo poro Estradas de Ferro. Nos tris ul-
timas anos, Volto Redondo id abastoceu com trllhos
de fabricogdo naclonal I 596 km de via firrea, ou
seia, mais do tiiplo do distanda Ria-Sdo Paulo,

Merci de ciescimento contlnuo de sua produ-
gdo onual, que A tdda obsorvldo com avldis pelo
mercado, o sltuagdo econAmica c (Inonceiro do Com
panhia vem apresentondo ano ap6s ano Indices ca
da vez melhares Tendo Inlciado a dlstribiuig6o do
I ° dlvldendo no I ° semestre de 1948 com uma
percentagem de 6% a a

, manlove essa percents*
gem no 2 ° semestre segulnte e no I " semestre de
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1949, tcndo-a clevado a 8% o. a., no 2.° somcs-
tro dissc ono

.

A* o'o’ • tim onro'.-n’cdo eni Bobo uma vo-
lon/u'.uo cunlmuo a .n un. .n~iivu,, hdvendo upe-
sar disso pouco intcrisso do* acionista* na vcn<la

dolat, o quo rcvola confionga cm maiores valorizo-

(6c* futures .

A dcmonstra(6o da Conta do Lucro* o Percies

asslnolo um total do CrS 156.934.903,40 do Lu-

cros Llquidos dlstrlbulvels, dos quais 28% scrdo da-
kembolsados poro otondcr oos (undo* o rcscrvas le-

gal* c cstatutdrias, dostinadas a gorantlr o capital

o mantcr *ua potoncialidado ocon6mico.

Apesar da* reservos o do ter tido computada
a dcprecia(do om volumo adoquado oo* alivos fixos

o ao* lucro* fol posslvcl aunnentor o dividondo da*

o(6c* ordindrlas para 8% a. a., rnantendo oi 8%
a. a., para a* preferences

.

Pclo balan(0 do 3 1 do dezombro, com os ro*
for(OS trozidos no flm do exerefeio, o* diversos fun-
do* foram substonciolmonte oumentodo. o somom:
o Fundo do Reserve legal: Cr$ 117.151.618,80,
o dc Renova(do: CrS 31.464.499,80 c o do Pre-
yuan CrS 28 100.000,00.

Tal sltua(do, levada olndo cm conta a tradi(6o

do rlgorosa pontualidodc na solvincia do sou* com-
promlssos, tanto no poll, como no estrongsiro, con-
fero 6 Companhia uma posi(do reolmcnte impar,

Tendo conscguido rcalizar no ono do 1949 um
programa do constru(6es que permitiu acrescer a ca-
paddadc produtlva do equipomento, a administra-
(do da Componhia p6de fixer para o ano do 1950
um programa de prcdu(ao que clevard o total de

Maio-Jtmho — l‘J50

produto* do a(o a 308.000 tonelodas, assim dlstri-

buidot:
Ton.

Trilhos v acc**6rlo* 87.000
Pcrfi* • barra* 40.000
Chopot grossa* 33.000
Chopo* finot a quanta 34 . 500
Chapa* finos a frlo 66 . 400
Chapa* galvanizadas 12.000
Folha* de Flandrc* 33.000

308.000

Esso programa repousa numa produ(do progra~

mada de 390.000 ton. de gusa c 288.200 ton do

coque metalurgico o que dor6, olim disso, elevoda

produ(do do subprodutos da carvfio.

Ao prc(0 midio obtido cm 1949, o producao

dc 1 950 poderd dar 6 Companhia uma renda d#

CrS 1.202.047.250,00, ultrapassando a marca
do bilhdo de cruzeiros por ono.

Alids, no decorrer do ono do 1949 quaso foi

clcon(ada csso cifra, pois os vendas da Companhia
totalizoram CrS 922.470.944,70, sendo quo o mis
de dozombro ultrapossou o marca do* cem milhdes

dc cruzeiros mensais, o quo 6 uma cifra altamento

slgnificotiva

.

Resultados too compensadorcs c perspectives

tdo promissoras vem apresentando a miclativa indus-

trial de Volto Redondo, que estudos e proejtos de

expansdo da usina estfio jd em fase bastante avan*

(ado ,o que alids tern sido objeto de lisonjeiros co-

mentdrias da Imprensa do pais e dos Estados Unidcs

da America

.

Vacinas Manguinhos
CONTRA A PESTE DA MANQUEIRA

ANTICARBUNCULOSA (CARBuNCULO HEMATICO)

CONTRA A DIARREIA DOS BEZERROS (PNEUMOENTER ITE)

CONTRA A PNEUMO-ENTERITE DOS PORCOS

PRODUTOS VETERIHflRIOS MANGUINHOS LIDA.

RIO DE JANEIRO

Distrlbuidor exclusive no Distrito Federal, Estados do Rio e Espirlto Santo

Cesar A. Cardoso

Rua Uruguoiana, 33 1" andor, — Caixa Postal 3S6 — Rio de Janeiro
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OLIVER 8S-1J-88

3 novos leaders
na mccanizaqao agricola

Um famanho do frotor, quo corret-

pondc pcrfeitamena- at neecttidodet do

sua prapricdade, Ufa encontrado cntre ot

3 novoi mombrot da frota do tratoret

"OLIVER". Apeior do« difcren<;at em po-

tencia, foi montida uma pcrfeito identida-

de cnlro ot 3 modclot, do forma a terem

intercombiavcit o maior numcro potlirel

do pe<at c cquipamontot.

Ot 3 modeloi podem ter fornecidot

not fipot: "Row Crop" com rodat diontei*

rat conjuqodat; "High Clearance ,
com

duo dionfeiro de bilola ojutfovcl; c no con-

voncional fipo "Standard .
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CUSTO DA VIDA
Aqueles que acompanham a historia

economica do mundo, sabem que a Grande
Guerra nao A a tinica respons&vel pela alta

exceasiva de todas as ultilidadea indispen-

sAveis ao homem; trata-se, quando muito,

de uma crise que se apravou, cujas ori-

pens siio untipas, objeto como tern aido o

assunto, de lonpa data, das copitagbes dos

economiatas.

A elevagao dos pregos manifeatou-ae

maia profundamente na sepunda metade
do sAculo XIX. No fim dease sAculo e no

comego do XX, assume, o movimento de

alta, aintomas impressionantes, principal-

monte entre 1896-1905, e muis tarde a

partir de 1908.

Na Europa, muito antes da 1.* Gran-

de Guerra, tentativas haviam aido feitas

pelas municipalidadea para fundar leite-

riaa, agoupues, etc., travando-se luta con-

tra o aumento cada vez maior dos pregoa.

E assim que surpiram as aociedadea coope-

rativas, as lipas de consumidores, as "re-

pies”, as cosinhas populares, etc.

Podem ser aprupadaa cm tres ordens,

as causas principals da alta dos pregos:

ocomicas, demofrafieas e politicas.

Dentre as economicas, uma das princi-

pals, sera o desenvolvimento peculiar ha so-

ciodades modernas, principalmcnte ao repi-

me industrial, nuns paises mais do que cm
outros, determinando o exodo rural, por

consepuinte a descrgao do trabalho da ter-

ra. A const ituigao capitalist ica da Socieda-

de hodierna tern tido repercussfto nos pre-

gos; assim, por exemplo, os "trusts" e os

"cartels”. Nao menus importantes tern si-

do os conflito perpuntas luvado entre

operarios e putrdes.

Uma outra causa, a quid os economis-

tas atribuem importanciu notavel, vein a

ser a abundAncia do ouro, nestes ultimos

cin(|0enta anos. Isso quer dizcr que, unde

ha muito ouro, os pregos se elevum. Acon-

tece que o poder aqulsitivo da moeda dimi-

nue, devido a sua multiplicagao ;
o interes-

Prof. ARTHUR TORRES FILHO
Presidente da Sociedade Nacio-

nal de Apricultura

se e as rendas baixam de valor. Tudo tor-
na-se ou parece tornar-se mais caro. Nesse
caso, a situagao se mostra torturante para
os que possuern rendus fixas, capitalistas
ou funcionarios, operarios e emprepados,
cujos salaries e rendas so aumentam len-
tamente.

N'Ao viria a pelo discutir o assunto
por esse uspbto; os economistas muito se
teem preocupado com a depreciagao resul-
tante da superabundance do ouro no
mundo.

Paises ha onde se tern verilicado ple-
tora de habituates nas cidades; outros, cm
que o coeficiente de natalidade, sendo ele-
vudo, tern aumentado sensivelmente a po-
pulaguo; concorrendo essas causas para a
alta de prego das mercadorias.

E bcm verdade, se a lei de Malthus
nao teve confirmagao ate hoje, com o ri-
por previsto pelo seu creador, nao 6 me-
nus certo que, cm condigbes particulares,
pod»* o aumento de populagfto determinar a
carestia da vida.

Politicamente, acontecimentos varies,
num dado pais, influem sdbre os pregos
pastos imoderados da administragao, com
o langamento constants de novos impostos
ou apravag&o dos antipos; deslocamento da
populagAo para obras improdutivas; dos-
vnlorisagflo da moeda circulante, etc..

Nos nossos dias, a Grande Guerra
const it ue uma oxemplificagao dolorosa;
concluindo a past, conturbndo permaneco
O mundo. ainda se- fazenda sentir sens do-
lorosos efeitos.

NAo forum apenas as fontes de pro-
dugao que licaram perturbadas com a
til unde Guerra

; principalmcnte a circula-
gao se alterou e, cm vista da intcrdcpcn-
dencia dos lenomenos economicos nos mis-
sus dias, esse estiulo de coisas tern ocasio-
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nndo desfragada o.ipeculugfto mercantil em
diferentea pnisos.

Outro nspeto do momonto, que e«t&

prencupando oh financial ns tic todo mundo,
<'• a "criso monetdria" e, consequentemente,

a "questfio cambial”, ctijna oacilngbes nan

hc acham suficientcmentc documentadas.

fi atribuida, polo monos essa 6 a opi-

nifio da maioria, & larga emissao de pnpel-

mocda, recurho do que so serviram varios

pnisca para suprir o meio circulante, com
o deaaparecimento dos metaia, em par-

ticular ouro e prata.

Pode-se dizer, no entanto que quaai

todaa as nacbes hc socorreram dea.se expe-

dionte; poaaivelmentc, umas maia do que

outran, reflet indo-ae na situagfto cambial.

Precise se torna ter em vista a situagao

interna de eada pais, mormente a aplica-

gao dada lia emiaadoa de papel moeda. Aa-

sim, por exemplo, o desequilibrio da ba-

lnngn comorcial, pode, para um dado pais,

ter efeito accntuadamente nocivoa sbbre o

cambio; como tambem as deapeaaa imode-

radaa, deaequilibrando oa orgamentos, com
a inversao de capitals em obras nem aem-
pre reprodutivaa, ou quando o aejam, sel-

o-il muito tardiamente, devondo preferir-

ae melhor oportunidade para aemelbantea

gustos.

A intolerancia do regime fiscal e um
outro ponto a ae aalientar. Sabe-ae que,

depoia da Grande Guerra, houve umu agra-

vngao geral de impostoa em todo mundo,

cuja incidencia nem aempre ae fez com
ponderag&o.

O imposto indireto ainda e o maia ge-

ralmente preferido; embora preconisado

o imposto adbre lucroa comerciaia c ren-

daa peaaoaia, alogando-.se atingir a todoa,

n&0 tern ele correspondido i\ cxpectativa,

pelo menoa em alguna pafsea.

Em sintone, sfto easas as cauaaa daa

difilculdadea e miaerius que afligem a hu-

manidade. Nuo poderiamoa indicar aqui,

todaa as medidas aconselbaveia para debe-

lar o mal que, no lirasil, tambem ae tern

feito aentir, apeaar dos seua abuudantea

recuraos de protlugbo.

No dizer de Georges Renard, **o mal

aendo quasi universal, oa remedies preci-

aam aer internacionais". Iaao nflo impor-

ts desculdar-se cada pais da sua sltuagbo

interna, aumentando a produgao e pro-

eurando regularizar o consume. A boa or-

dem nas finangas publican e uma das me-

dldaa main aconselbaveia, como a dimlnui-

gAo dos impostos reflotindo-se abb re o con-
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Nem o redaeao do Revilta nem a Socicdode

National do Agricultura »do re»pon»ovoi»

polos conceitoi emitidos em artiqos ossinados

sumidor. Segundo o Deputado Barthe, na

Inglaterra, tem-se 67G de impostoa dire-

toa e 33 sbbre o consumo; na Franga,

37 G de impostoa diretoa e (53* '< aobre o

consumo.
0 ambicionado estado de equilibrio

para aer alcangado esta a exigir trabalho

persoverante, espirito de continuidade e

paz du ravel.

Como ae formam oa pregos? Sob que

influencia ae elevam? Sfio perguntas da

maior importancia, que oa oconomistas ate

hoje ae tom esforgado por responder, tal

o papel que desempenha o prego na vida

di&ria.

Diz-se cm economia, que <> prego e o

valor da permuta de duas mercadoriaa,

uma das quaia (• a moeda ou, em outroa

termos, 6 a relagao entre certaa quuntidu-

dea de moeda e a quantidade da mercado

ria considerada auacetivel de aer obtide

em permuta.
Ate Stuart Mill, a resposta claaaica

no caao, era dc que o prego dc cada mer-

cadoria varia na razfto direta da procura

e inveraa da oferta, aendo regulado por

conscguintc pela relagao entre a oferta e

a procura.
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Nos noasos dins, ossa formula ja nao
l>o<ic sor aceita; as formagdes doa pregos
R“° do till ordem, <iu«* nfto nos 6 dado pre-
Vor

* pruticamonte as suas formas e const*

Qtionciaa.

Nn opiniao de .1. Moret “o cquilfbrio
do prego nfto 6 senfto umu das faces do
°<luIIfbrio geral; o prego, a oferta e a pro*
011 ra duma mcrcadoria nao so acham ape-
n,lH ligados estreitamcnte, mas dependem
do todoa os fatores do equilfbrio do mer-
cado”. Ainda na opiniao desse economista
‘a Jnflagfto da circulagfto difuciaria re-

Preaenta antes a conseqiiencia do que a
causa da alta doa pregos, acarretando essa
alta uma modificag&o na repartigfto das
roereadorias cm dctrimento da coletivi-
dade.

Ultimamento, notaveis economistas,
dentre eles Bouniatian, Aftalion o outros,
devido a formidavel destruigiio de rique-
zas em conseqiiencia da guerra, tern pro-
curado explicar a formagao dos pregos e
sua influencia na distribuigfto das ri-

9uezas.

£ crenga geral que toda a economia
Politics hoje, mais do (pie nunca, dove
constituir objeto de serias preocupagbes

;

n°vos fenomenos se tendo apresentado o
(>Utros se declarado em formas novas, ig-

Uorando-se conio se estabilisara, no futu-
r°. a vida das nagbes, mais do que nunca
K(‘gregadas, cada qual procurando tomar
ni,‘didns de defesa propria na ordem econo-
mics — quando tudo nos diz, quo os fenb-
uienos econbmicos se internacionalisam
P°r uma interdependence dia a dia mais
acentuada.

Certamente, a t/instdo dos mercados
® daquelas dignas do melhor exame por
Parte de todos os paises, dependendo do
M°u conhecimento, no interior e exterior,
sabor-so os diferontes graos de venda
l,()s produtos, isolada o coletlvamente.

Produzir ou dispor de elementos ca-
bles de permitir a produgfto, nfto b sufiei-

*‘nto; esforgos precisam ser compugidos
Para reproduxir e vender em b6as condi-
uigfles, conseguindo promos medios para
a produgfto.

Hoje, para combater-se as crises agrl-

''°bis, nao podem as medidas revestir-se

carater particularista
;
porquanto, com-

Plexas conio silo ossus crises, exigem no
K«*ru | um conjunto de providencias, mui-
las delas so prendendo a questbes de eco-
ubrnia rural. Devido a isso, o exame do
Uiecanismo dos mercados, nfto b bastante;

tornam-so precisas invesligagbes do outra
natureza: — agronbmicas, biologicas, l’i-

sicas, es tat isticas e economicns, das quais
so homcns expcrimentados so podorfto
ocupar, exigindo um conhecimento muito
exato dos mbtodos agricolas do cada pais.

No caso, por exemplo, do procurar-se
saber o que convom produzir, inipbo-so o
estudo das variedades de plantas; das qua-
lidades o quantidades de produtos solicita-
dos polos mercados; da histbria e gcogra-
fia da produgfto e sua distribuigfto, inter-
pretando-se as tcndbncias da produgfto
agricola com as oscilugbcs do pregos ; da
taxagao incidindo sobre a produgfto e dis-
tribuigfto dos produtos agricolas; enfim,
o conhecimento de uma sbrie do informa-
(,’bes bom apuradas, podendo ulicergar-se
a produgfto em bases seguras e racionais.

Nos dias que correm a produgfto b
considerada um dever, como tainbbm sera
o de permitir fazer com que os produtos
cbeguem ao consumidor polo menor prego
possivel; a colhcita, conservagfio o distri-

buigfto dos produtos agricolas, obedecem,
na atualidade, a conhecimentos tbcnicos e
econbmicos tfto aperfeigoados, como os da
prbpria produgfto.

Os estudos das condigbes de merca-
dos; as investigates que facilitem uma
produgfto abundante e a pregos mbdicos;
no momenta por que atravessa a humani-
dade, tudo aconsolha dever constituir um
programs social e economics da mais al-

ta significagilo para a vida dos povos.

FABRICA BANGO
TECIDOS PER FEITOS

Preferidos
no

Brasil

Gra nde
succsso
cm

Buenos Ai res

CXIJA NA OURrLA
BAN6U-IN0U51 RlA BRAjILURA
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A Sociedade Nacional de Agricultura

recebeu <l<> Sr. Munhoz da Rocha, l.° Se-

crctario da Camara dos Dcputados, o ofi-

cio que ho segue:

“Senhor Presidente:

A fim de atonder a requeri-

mento do Senhor Deputado Da-

niel de Carvalho, Presidente da
Comiss&o do Inquerito a fibre o

Prego do Cafe, dentil Camara, te-

nho a honra de comunicar a Vossa
Kxc.elcncia ii instalagfio daquela

Comissfio, verificada no dia 29 de

maio p. p..

Outrossim, cm atengfio, ain-

da, ho dito requerimento, solicito

. a Voshh Kxcelencia se digne de

providenciar no sentido de que
esaa Sociedade se proriuncie so-

bre a anormalidade no mercado do

cafe e efetue a remessa de calcu-

los sfibre o custo da produgfio da

aludida mercadoria, idem de ou-

tros informes que julgue conveni-

enles para que a referida Comis-

sfio possa estudar, sob todos os as-

pectos, o problema cafeeiros do
pais.

Aproveito a oportunidade..."

Desejando corresponder a honrosa so-

licitagfio, designou a Sociedade uma comis-

suo, cujo parecer foi presente fiquele or-

gan da Camara, e composta polos Knge-

nbeiros Agrbimmos Julio Cesar Covelo,

Kurt Repsold, Antonio de Arruda Cu-

jniira *• .loiuniim Cnrlea Villein

0

parecer da Comissao, que representa

o ponto de vista da Sociedade Nacional de

Agricult ura sdbre ii importante materia,

estfi iissim redigido:

Solicita o l.° 8ecretario da Cumara
dos Deputados, para atender requerimento

do Presidente da COMISSAO I)K INQIJK-

HITO SABRE O PRE(;t> DO CAFfi, pro-

videncias no sentido da Sociedade Natio-

nal de Agricultural

a ) cnvlar sen pronungiamento sd-

bre ii anormalidade do mercado do caffi;

I,) — remoter calculos sdbre o custo

da produefio do cafe;

c) -r- «*, finalmente, prestar outrun

informes que julgUe convenientes an es-

tudo, sob todos os aspectos, do problema

cafeeiro do pais.

A Sociedade Nacional de Agricultu-

re designou para o estudo da materia co-

missao tficnica constituida membros
de sua Diretoria e Conselho Superior que,

apds exame cuidadoso do problema, acor-

dou opinar sejam prestados, em curater

sucinto, os seguintes esclarccimentos:

1

— O caffi, em todos os tempos, so-

freu as contingfincias das altas e baixas

de Bolsa resultantes, muitas vezes, do

maior ou menos interesse do comprador
No caso recente do chamado Relaidrio Gil-

lete cujas conclusoes teriam influido na
baixa do prego do produto ter-se-fi de le-

var em conta o alto prego relativo atingi-

do pelo caffi no mercado americano, pro-

vocando, com grave prejuizo para os pro-

dutores, natural retragfio do consumo e

conaeqiientementc, maior duragfio dos es-

toques normais das pragas consumidoras.
A oscilagfio repentina de pregos, provoca-
da, As vezes, como simples operagfio de
rotina comercial, e fruto de niio dispor-

mos, presentemente, de meios capazes de
evita-la, deforma ruinosa. Dai a necessi-

dade de ser o mercado de cafe, tanto quan-
to possivel, posto ao abrigo das desordens
resultantes de anormalidades provocadas
pelo interesse comercial. Tudo indica a
conveniencia de retomarmos uma politics

orientada no sentido de serem reguladas
as saidas do produto tanto para os mer-
cados de exportaguo como para os naclo-

nais de consumo, mal provides, frequfin-

temente, em quantidade e qualidades com-
pativeis com as necessidades e preferen-

cias das regioes consumidoras Seria

aconselhfivel o estudo de um piano

que atuasse em fungfio das safras

apuradas, em caila Estado prod utor,
dois ou main aims agricolas. Parale-

lamente a essa medida reguladora im-

pfie-se o maxima esforgo no sentido de

ser observado, nas transagdes comerciais,

critfirio capaz de estimular, nos centros

produtores, o interesse pela produgfio dos

melhores tipos, o que vale dizer, pula ra-

cionalizagfio e melhoria da cafeicultura

no Brasil.

2

— 0 custo da produgfio, variavel

de regifio para regifto, de localidade para

localidude e, ate, do ano para ano em um
mesnm estabulecimento produtor, nfto po-

do, a rigor, ser exp rosso com a necessfiria

seguranga. A deficidncia da pratiea gone-
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ratizadn de conlabilidade padronizada no
n,c*o rural e a varin^ao doa elementos
computados ou nao, dificulta, considerA-
velmente, a apresentacao do calculus quo
P*primam o custo medio das diferentes
operates.

InquAritos realizados com a colabora-
Va<> de tAcnicos, lavradores e associates
•’urais, non centres produtores paulistas
0 mineiros, mostram vAriar, dentro de li-

m *tes muito afastados, o custo de produ-
?ao de um saco de 60 quilos de cafe bene-
ficiado. Km julho de 1949 regulava nas
7,)0as cafeeiras do Kstado de S. Paulo (x) :

Zona

Custo dc produgao
(1/3 da lavoura

a adubada)
Cr*

Itatibense .... . . 776,00

Mopriana . . 749,30

S. Paulo-Minas . . . . 649,60

Santos-Jundiai . . . . 626,40

Monte Alto . 509,00

Central do Brasil . . . 506,40

Soracabana . . . . . . 498,80

S. Paulo-GoiAs . . . . 421,90

Noroeste . 415,80

Morro ArucIo . . . . . 403,00

Baixa Paulista . . . . 401,90

Douradense . 399,50

Araraquarense . . . . 371,50

Barra Bonita . . . . . 362,50

Alta Paulista . . . . . 345,50

A meilida do Kstado calculada sobre
u,na safra de 8.681.309 sacos corresponde
a Cr$ 411.00. Informag6es de julho do
eorrente ano (xx) dao os centres cafAei-
r'‘* das resides fisioRraficas do Kstado de
Minas Gerais, os seRuintes custos de pro-
duyao por saca de 60 quilos de cafe bene-
fitiado

:

Itejfifio Safra

1.028.469
Metalurgiea .... 13.317
Oeste 262.067
Alto Paranaiba . . 47.969
Mata 1.219.696
uio Doco 676.078

Gusto de
produgao

388,00
388.00

324.00

272.00

240.00
220,00

^
(x) — Itui Mourfto — ARente do

£®rvi$o de Economia Rural no Kstado do
Paulo.

(xx) — Jose Maria Burbosa — Agen-
do Servi^o de Kconomia Rural no Ks-

ado de Minas Gerais.

Kleva-se a media do custo de produ-
C&o nas lavouras mineiras a cerca de Cr$
292,00 por saca de 60 quilos de cnfA be-
neficiado. O custo de producao nas lavou-
ras paulistas apresenta mAdia mais eleva-
da mas, no cilculo, foi considerada a adu-
bafio em um tergo das lavouras. Obser-
ve-se quo em nonhum dos exemplos apre-
sentados estao incluidos juros sobre o va-
lor das propriedades cafeeiras e outros en-
cartfos que, em ultima anfilise, Rravam, de
f&to, o custo da produeflo.

HA, ainda, a produgfto de resides de-
cadentes, Como as do Ktado do Rio, ondo
o custo de produ<;&o A bem mais elevado
e as zonas, chamadas novas, como o norte
do ParanA, ondo esse custo tambem resul-
ts um tanto alto, apezar da elevada media
de produeflo, vez que, muitas plantacoes
estfto produzindo suas primeiras safras,
onde a mao de obra u carissima e as utili-

dades indispensAveis sobrecarreRadas de
elevados onus.

Revela o exame da situate do nos-
so patrimonio cafewiro uccntuado decres-
cimo nos respectivos valores. Raixou a
partir do quinquenio 1938-42 o nurnero de
cafeeiros (2.870.000.000 em 1933/37 pa-
ra 2.326.000.000 em 1938/42 a

2.218.000.

000 em 1943/47 a cerca de

2.197.000.

000 em 1949 assim como o
volume das safras (23.315.000 sacas em
1933/87 a 19.903.000 em 1938/42 a
14.259.000 em 1943/47) e o rendimento
das lavouras quo veni caindo, de ano para
ano, principalmente nas chamadas zonas
velhas. Knquanto isso elevou-se, considc-
rAvelmente, o custeio das lavouras que de
mais ou menos Cr$ 800,00 por mil pes no
quinquenio 1928/32 alcanna, atualmente,
para mais de Cr$ 3.000,00.

•1 — A situacao exposta, em amplaH
linhas, e diversa, muito diferente, da apre-
sentuda por outros paises produtores que
tern o seu patrimonio caleeiro aumentado
e robustecido. Devemos levar em eonta e
ter sempre presente que uIruiis dos con-
correntes do cafe brasileiro jrozum, en-
tre os consumidores norte americanos, de
jireferencia pelas suas qualidades, obteiw
do maiores promos e, ainda, a possibilida-
de de um aumento substancial nas planta-
C'bes africanas.

A ComissAo desiRnada pela Sociedadu
Nacional de Agriculture considerando do
indisfai\-avel Rravidade a situgAo da la-

voura cafeeira no Brasil j ultra dever, nos-
sa oportunldade, lembrar a conveniencia e
neceHsidade de:
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a) — Her o Ministcrio da Agricultura

reapurelhadu, pondo-se a huh dis-

poaifilo amploa recuraos para

atender as necussidades tecnicas

e economicas da lavoura cafeeira,

devendo para tanto serem rcsta-

belecidos e instalados, sob sua

imcdiata direc&o, services tecni-

cos nacionais do assistencia ii la-

voura cateeira, do amplitude su-

ficientemente oxtonsa o capaz do

reformar os absolctos processos

agrfcolas ainda dominantos no

pais;

b) — serem facilitadas e anipliadas,

disponsando-so exigencias onero-

sas, as operates de cr6dito agri-

cola para custoio das lavouras,

estabelecimento racional do cul-

turas e recupera?So de fertilida-

de do s61o. Essas modidas siio de

car&ter urgente c doverao vigo-

rar com absoluta continuidade

at6 <iue sobrevenha a reforma

banc&ria e consequente criagfto

do Banco do Cr4dito Rural. A mo-

dida preconlsada neste item 6 a

unica que podera livrar o produ-

tor da ac&o do intermedi&rio. Pa-

ra (pie so tonha uma ideia dos

prejuizos causados ao produtor

pola inexistoncia do crddito agri-

cola ditto e pola rcsultanto agio

do intermediary junto aos pro-

dutores, basta salientar-se que

90% da safra cafeeira de 1949,

foi vendida polos produtores a

prefos cpie variaram de .'100 a

150 cruzeiros por saco, quando

a mesma unidado obtinha nos

centros de exporta<;ao, pregos que

variaram de 900 a 1.150 cru-

zeiros.

c) — e, finalmente, cria^ao e organi-

zaqoes completa de 6rgao ofici-

al para controle da politica eco-

nomica do cate, devendo colabo-

rar, na direc&o e orienta<jao do

mesmo, tecnicos especializados e

delegados representantes dos

produtores dos principals cen-

tros cateicultores do pais.

/m

TRISTE, MUITO TRISTE,
lament » » campone*
a sua sorte!

NAO pode trabalhur, sente pal-

pitates, canceira, dores e

queimacSo na boca do estomago.

Nao tern apetite e cada vez fiea

muifl amarelo. Ele morrerA e pas-

sara sua doenga a fiynilia c aos

vizinhos so alguina alma ca-

ridosa uiio lhe ensinur ((lie

ole sofre de Ainurelilo ou

<)pila<?tto, molest in pron-

tamente curavel com

:A
L

Kv

\ Bi 1LOKTOM 1X\.jz*
F O N T O U R A

PF*<FDIO O r I/SO FACIL E DE EFEITO SEGURO
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Gado leiteiro britanico de ra$a Guernsey
Por Mojor D. MAC L. MACMILLAN,

Rcdotor da Revista dot Criado-
res de Gado Guernsey,

Ullimamentc vem aumentando muito no America
do Sul o InterEsse polo industria de lacticfnios c o
labrico de produtos Idtcos dc qualidadc. Sc consi-

derormos a quantidadc dc Icite cm estado nafurol
consumido pclas populojdes urbanas, bem mail elc-

voda — hd muitos anot — do que no Europo, sur-

preende um pouco que dssc dcscnvolvlmonto tc hoja
otrosodo. A floresccntc Industrie do godo do cortc

4 provo insofismdvcl dc que ndo ha nesses poises

nenhum impccilho fisico.

LEITE E QUALIDADE

Na Grd-Bretanha existem vdrias rajas purat di-
lerentes de gado leiteiro, que hd gerajdes vem sen-
do cicntificamentc criados para produzir Icite, cm
vez de carne, e algumas rajos que se consideram
de linalidode dupla. Entre os rajas Iciteiros prdpria-
mente ditas algumas hd que se especializam em
produjdc elevada, enquanto outras se ocupam moit
com o alto tcor graxo do que com a produjdo totol
dc leite, A Guernsey 4 uma voca que se destaca
tanto pela quantidade como pela qualidode do leite

que produz. O publico dot Estados Unidos hd muito
reconhece essa caracterittica, evidenciodo pela otro-
ente edr cremosa do leite, genuino indicio do seu
valor alimentar. A dona dc cosa britdnica estd agora
imitando a norte-americona, tanto assim que se poga
bonificajdo especial oos produtores de leite Guern-
sey com teor de gordura ndo inferior a 4%; e opt—
sar disso a procura continua o exceder a oferta.

HIST6RIA DA RAQA

A histdria da evolujdo da rojo Guernsey 4 a his-

tdria da criojoo seletiva do godo britdnico. Como
o indica o name, o gado teve origem na pequena
ilha de Guernsey, na costa franedsa do Canal da
Mancha, hd uns mil anos. Desprotegida, aberta sd-
bre o Atldntico, ndo 4 de estronhar portanto que,
numo epocu em que ndo havia navios a vopor ou
avides, ndo se tenha veriflcado a introdujao de
quaisquer outros tipos que poderiom ocasionar de-

trimento da raja original. Hd mais de cem anos foi

promulgada uma lei proibindo a impor10560 de godo
em p4 para a ilha, sendo assim elimmados os peri-

gos decorrentes da modernizajdo da transporte.

Os registros da raja Guernsey foram iniciados no
prdpria ilha em inicios do sdculo passado, assim
como na Inglaterro e em vdrios outros paises em
que a raja foi introduzida. Os assentomentos nesses
Herdbooks sdo cuidadosamente feitos sob inspejao
das Sociedades Pecuarlstas respectivas, e desde aque-
la dpoca muito se vem fazendo poro aumentar oin-
da mais o prestigio do gado Guernsey puro em tdda
parte. Tolvez a mais importante providdneia tenha
tido a criojdo do Registro Superior, Inclusdo no qual
sd pode ser alcanjada pelo animal de elevada lacta-

560 de considerdvel teor de gordura.

CARACT E R I ST 1CAS

De aspecto, o godo Guernsey 4 bem atraente, de
colorajdo dourada que os malhos broncos ainda
mois realjam A vaco tern os coracterlsticas das
verdadelras produtores de leite, sendo um animal
de parte medio, nem muito grande e pesadona, nem
de estatura excessivamente pequena. As pernas nflo
too torcidas ou arcadas e a silhueto 4 boa, com
ampla caixa tordxico . Uma boa vaca sempre tern

bom pcito e ombros bem feitos. A distdneia entre
as ilhargos e o largura entro as pernas sdo de gron-
dc Importdnclo, pois s6 ossim cla pode acomodor
um ubrt equilibrodo. Este dove extender-se para a
(rente e poro cima, na parte posterior. A parede
Inferior devc ser piano c dotada de quatro tetas
uniformcmcnte espajadas, de tamonho medlano, e
vclas saltadas. E' ordenhada com focilidadc, o que
6 importante nesto Cpoca de grandcs saldrios. A ca-
be^a da vaca 4 do trajos finos, positivomente fe-
mininas, em comparajao com a cabeja masculina
dc touro de boo estirpe

.

No sua ilha native, a Guernsey 4 esscnclolmente
a voca do pequeno granjeiro. Disto podemos dedu-
zlr que, em qualquer parte do mundo, ela 4 em
primeiro lugar, acima de tudo, econdmico em matd-
ria de forragem, o que se verificou cm qualquer la-
titude. Em vista do reduzido tamanho das pastagens
em Guernsey, 4 normal que tddas as rezes, Inde-
pendentemente de sexo ou idade, sejam presas no
lo^o ao pastor c com 0 passar das geraj&es Isto

imbuiu a raja de duos coracterlsticas valiosas. Via
de regro, o gado Guernsey tosa o posto dentro de
pequeno raio, mesmo quando estd em liberdade, e
come sem protesto as ervas que liver pela frente. A
segunda caracteristlca, resultants da prdtlca de
amarrar os rezes e a docilidade das Guernsey, o que
ndo apenas as torna fdcels de monejar como conduz
a uma disposijoo tronquila e serena que se reflete
no velocidade com que se acllmatam a quase tddas
as condijdes climatdricas ou de administrajao.

administracao

Quando uma roja ndo 4 bem conhecida num pals,
qualquer que seja 4ste, uma das primeiras pergun-
tas que o candidato o comprador foz 4 a posslbi-
lidade de usar a forraoem de produjdo local 00 mes-
mo tempo mantendo a elevada mddia de produjdo
lie leite, sem queda do teor graxo. Quando se trata
de gado leiteiro, a moneira de melhor responder esta
pergunta 4 dividir a resposta em duas partes dis-
tintas Nos Estados Unidos 4 prdtica corrente dar
ao animal volume nutritive para manter o animal
sodio e para os primeiros dez qullos de leite dld-
rios Durante as dpocas em que isto ndo 4 posslvel
por melo da pastagem dueta, no local, a forragem
disponlvel, composta de teno, alfafa ou restdlho de
milho tern sldo demonstrada suficiente, em expe-
ri^nclas prdtlcos. A segunda parte da rajaa, que
consiste de leite de eada vaca, Considera-se sufl-
cienle para as Guernseys uma rajao concentrada
equihbrada de aproximadamente dois quilot por dia
paru coda cinco qullos adlcionals de leite por dla,
acima dos dei quilos bdsicos. Utlllzando se os ingre-
dienles disponlveis na regido, uma rojdo equillbra-
da de dolt qullos poderio compor-se, por exemplo,
ile melo quilo de aveia, melo de milho, 750 gramas
de linhaja e 125 gramas de farinha de sangue e
osso Em quase todos os paises da America do Sul
dsses 1 ereais sao produzidos na fazenda, ou adqul-
rlveis a prejo econdmico c em quantidade, sendo a
farinha de sangue e ossos obtida com relatlva fa-
cilidade; a mistuia para uma rojdo na qual a pro-
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por(bo de omldo c protcina »ao os indlcadas poro

os Guernsey do olto produtlvldadc O linico Ocrbsci-

mo quo talvez so tornasso neecssbrio c proporeionor

bs rotes corta quantidadc do sol

.

PROBLEMA DA FERTILIDADI'

Entro os pecuorlslas sul-amcrlcanos tem-so verifi-

eodo alguma antiedad* polo numcro do vocos estb-

rols constotado, o quo agora sc otribui *m grande
parte ao excesso do cblcio na alfafa cultivada cm
ccrtas portos do contlnontc, o quo dcsequilibra a
propor^bo mineral ontro fosfotos o cblcio no olimen-

tagbo dos onimois. Os posquisodorc’. veterlnbrio*

opontaram cssa causa do mol o sugcrcm quo so IHes

proporclonc quantidadcs suplcmontorcs do fosfatos,

nas zonas ondc hb cxcosso do cblcio, ossim restabo-

locondo o cqulllbrlo, A monclra mals prdtlca do o
fazer i talvez dar oo animal um sol quo contcnba
fosfotos monocdlclcos ou dlcdldcos, cm vcz do sal

gema comum, atd quo sc vcrlfique o rocquillbrio.

producao

Ouve-sc ds vbzos falar muito o rospclto do records
individuals alcangados por ccrtos vocos, pordm quan-
do Isso sucedo 6 cm gorol numo ocosido; depois nao
sc ouve mais falar no comped. Por outro lado, 6
relotlvamonto comum quo as Guernsey obtenhom
uma produgdo total quo Ihos dd dlrelto oo Grd Di-
ploma do Mdrito com 45.356 quilos do lelfe o 2.249
quilos do gordura. Do ponto dc vlsto do granjeiro

nao pode haver comparagdo entre o valor ecorvdmlco
do uma mera producao superior a 10.000 quilos do
lelte do baixo toor graxa e uma produ<;do total com-
pardvel com o quo so exige para um Grd Diploma
dc Mbrlto. Na Grb-Bretanha as Sociedades de Re-
gistros ofotuam um registro para coda lacta^do, mas
na llha do Guernsey i reglstrada openas uma lac-
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ta^do por onimol, por ser ineconbmico, ou mesma
Impossivcl, a pequena industria do lacticlnios suston-

tar uma vasta organiza<;bo de rogistros. Convbm que

te tonho cm monte esta diferen^o oo se examinar

u pedigreo e os registros do produgdo de leite do

godo Guernsey.

SUCESSOS CONSEGUIDOS

Esta caracterisllca da Guernsey 6 excmplificoda

polos rcsultados divulgodos do Concurso Nocional do

Robanhos LelteirOs, levantado por um rebanho Guern-

sey cm 1949, c no qual vem logrando dlstingdo hb

tris anos consccutivos. Em 1947 houve cinco reba

nhos Guernsey entro os vlntc primelros do tbdas a,

ra?as leitoiras, com a mbdia, para os cinco roba-

nhos, dc 3.683 quilos de leite a 4,67% de gordura

Em 1948 houve nove rebonhos Guernsey entro os

vinto primeiros colocados, com a mbdia do 4,25 qui-

los do Icito de 4,73% dc gordura.

As ultimas cifras, relativas a 1949, de novo in-

cluem cinco rebonhos Guernsey entre os vinto pri-

meiros, inclusivo o primoiro e segundo lugares, sb-

bre todos os outros, com a mbdia, para os cinco re-

bonhos, dc 4 590 quilos dc leite com 4,93% do

gorduro. Entro os rebonhos oficialmonto registrodos

pelos Anois de Produgdo Leitelro da Inglatorra o

Gales, um rebanho Guernsey conscgulu cm 1949,

a mbdia coletiva de 5.539 quilos de leite com

4,67% do gordura para as vacas adultos e 4.545

quilos de leite de 4,29% de tcor graxo para vacas

de prlmeira cria, em 305 dias do lacta?ao. Os re-

bonhos que logroram estas cifras sbo locallxodos cm
fazendas ofostados entre si c, portanto, com odmi-

nlstraqoo diferente.

Os criadores de godo leiteiro da Africa, cujo senso

prbtico 6 not6rio, experimentarom quase tbdas as

ra^as britbnicas de gado leiteiro, sendo opiniao firmc

de um fazendeiro de grande experibneia, estobcle-

cldo cm Kenya, que nenhuma outra ra^a se com*

para com a Guernsey em mbrito, para o fim que

tern em vista. Pcquenos granjas de Guernseys puros

sbo mantldas em alto nivel de eficibncia e enrique-

Cidas pela importa^bo peribdica de rezes da melhor

estirpe, vindas do Reino Unido, Nessos granjas as

femeas sbo considcrodas primbriamente como mbe»

de touro Guernsey de pedigree que serao por suo

vez usados para cobrir gado indigeno zebu ou mes-

tizo, para melhorar este ultimo. O sistema estb

prouuzindo resultodos cxeepcionais, utilizando Guern-

sey da grande capacidade demonstrada pelas Guern-

sey de resistir climas extremes, particularmente o sol

tropical ou subtropical, o que provdvelmente se dove

ao caracteristico pigmento omarelo de seu couro.

GUERNSEY — RACA UNIVERSAL

Prbtlcamente nbo hb lugar no mundo onde os

Guernseys nbo se hbjam demonstrado ideals como
ra(a leiteiro . Isto se aplica tanto bs rezes man-
tidos para melhora da ra<a ou usodas para mes-

ti<;agem das rai;as locals Jb provarom ser econdmi-

cas na olimenta<;bo, em rela<;bo o elevada produti*

vidade total Reveloram-se extremamente reslsten-

tes o tbda-. os variatoes de climas, desde o sol tro-

pical atb o neve brtico, sendo oinda fbceis de mo
nejb-las, correspondendo oos menores esfor^os de

uma odmimstragbo sodia , O teor graxo nbo sb se

mantbm elevado como a suo presen^o e patenteada

pela colorldo atroente do leite, que possui moior va-

lor vendbvel Sbo muito conhecidas pela suo longe-

vidade, e a suo vlda em rebanho b utillsslma, con-

cebendo com facilidade e dondo cria regularmente,

em tonal^bes normals.
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Uma valiosa doapao a Biblioteca da
Sociedade Nacional de Agricultura

Da Exma. Sra. D. Mnrgaridu Dias
Ferreira, viuva do esforpado colaborador
da Sociedade Nacional de Agricultura, Sr.

Roberto Dias Ferreira, que por mais de
trinta anoa a serviu como chefe da sua Se-
cretaria, acaba a Biblioteca da Sociedade
de receber uma das mais preciosas doapdes,
de quantas lhe tern chegado, ultimamente:
6 que, dentre os livros e folhetos enviadoa,
alguns teem especial significant) para a
Sociedade pois que na sua maioria sao
exemplares raros de edi<;6es esgotadas da
institui^ao. A reconstitui^ao da biblioteca
social nunca seria satisfatoria se as pr6-
prias publicap&es da Sociedade nfto figu-
rassem em suas estantes. De alguns velhos

eonsdeios temos reeebido muitos exempla-
res. Agora, porcm, animam-se os que es-
peram ver a colepfto editada pela Socieda-
de novamente ii mao, para consulta, a ates-
tar a sua notavel cooperapao as letras agri-
colas do pais, pois muitos deles vieram
em meio a outros prociosos e raros traba-
Ihos sdbre assuntos de interesse da agri-
cultura e da Sociedade.

Muito obrigados, pois, a veneranda e
llustre Senhora, que com isto revela ser
continuadora do carinho com que sempre
a distinguio o seu digno esposo, e nosso
companheiro de trabalho.

Eis a relac&o dos livros oferecidos:

Rev. " A Lavoura

'

encardenados: Ano 1929 — 1934 — 1936 — 1939 — 1934

tlm de Agricultura — BArle 32 — Ano 1931 — nurnero.s Unicog
•I ti — ••

34 — 1933 — • I

•I II — •• BA- 1934 — •>

n n — ••
SS — 1935 — If It

•• M
'

II
31 — 1936 — M . •I

** »* — H
38 — 1937 — II If

H •• — 94
39 — 1938 — ••

•• •• — •«
40 — 1939 — •1

II II • »

42 — 1941 — •1 -

M •• — Ano 22 — Jan. — de*. 1933
•1 1* — ••

23 — Jan. — marg. 1934
•• •# — 23 — abr. — Jun. 1934
M II •1

23 — Jul. — set. 1934

do Dep. Nac. da Produc&o Animal — Ano 1 — n.* 2 — 3 e 4 de 1934M »» »• •• '* II • I
1 — n.“ 5 e 8 de 1034

RodrlguAsla Rev. do Jardlm BotAnlco - Serv Florestal
Ano VII — n.° 16 net, — de*. 1943

••
VIII — n.» 17 marc Jun. 1944

II IX — n.* 18 abril — 1945
H X — n.° 20 dez. 1946

Anai« da 1 .“ Expo* Estaduul de LAs - reallzada 8/ 12 de* 1839 H A Uruguaiana Sul
Principals doenga* dos Ovlnos — L)r Outubrlno CorrAu - Bol n Jan 1941 H A Sul'
BelegAo Ovlna - Conf. de Munoel M Matos na Expos. felru reallf. em out. de 1038
BagA — S. A do Rio Grande do Sul.
rratamento de profllaxiu da Gaslrnlnterlte verininosu dos Caprlnos e Ovlnos —
Bllvlo Torres — 8. I. A. — 1943

Aspetos EconOmtcoa da Ovlnlculturu a. Veloso N. Vieira — Bol 92 — tan <*4 >

F. A. R. 8. U. L.

A CrtagAo de Lanlgeros e sua Industrla Paachoal de Morues 1922
A Cubra — Pascluial de Moraes Tip, Carmo 56 I) F, 192U

Pustagens para Hulnos Anacreonte Avila de Araujo Bol, 8/10/939 a. A Or Bui
Regrus prAtlcus para allmentagAo raclonal dos Sulnos — J Pinto Lima - M 1 A 942
A Peste Bulna — Dr. Vital Brasil — 1834.

CrlugAo de Huinos — A Telxelra Vlana — 8. 1 A
Os Hulnos — Nicola u Atlianasaor 8. A. HAo Paulo — 1941.
Manual PrAUco da CriagAu de Porcos na America F. D. Cuburn trad Halvador
de Mendonga - 8 Paulo — 1913
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O Furdo Mno ou farcllnho dr arroz na allmentacAo do* Hultios N. Athanux.sof M2.
Exploration ruclonulmontc os Bulnos Armando Chcfft 8. I. A. 044.

Prldpuls doencas dos Hulnos Outubrlno Correa 8 A. Porto Alegre 1042

Trntndo do Oallnoculturu Delgndo dc Carvalho — 1013 13. F.

OftllnAceon ifc Coluniblanon Delgado dc Curvnlho 1018 D. F.

Vtirnox Crlnr Onllnhas Otnvlo Domingucn 8. I. A.

Avlculturu — 8. I. A. — 1042.

O rnqultlsmo don Pintos c ccrton erroit dc allmentacAo Jose Reis — 8. A. 8fto

Paulo 1042.

O merrndo dc C3vos no 13. F. Evariste LoltAo — 13. E. Prod. 1038.

Fundamento* dr 1* conxervaclon do huovos ref rig. — Pedro Mcnendez — Rev.

Fnc. Agr. 030.

CrlacAo dc Coclhoa — Ernesto C. Santiago Junior — B. I. A. 1042.

NacOes pratlcas pnru a crlacAo industrial do Codho Aldo Bartholomru 8. A. 8. P.

O Aplcultor Brnsllclro — Emilio Schenk — R. Or. Sul — 1011 e 1023

OrlcntacAo pnrn o Serlclcultor MArlo Thom£ da Silva 8. I. A. 1041.

Curso Rftpldo do Serlclcultura MArlo Vllhena 030 — mtnlstrado na E. If W. Bdo.
Em Prol da Serlclcultura — J. Nogurlra do Carvalho — 1031.

CondlcOcx easenclals para ter Axlto na crlacAo do Blcho da Seda — M. Vllhena. 8. I. A.

Organ IzugAo dc um Amorelral — M. Vllhena — I. R. 8erlc. Barbacenn.

A Hauva e seu combatc O. do Vale RAgo e JosA Soares BrundAo F.° publ. 17 — 041

DcmonstrncAcs de processo dec combate A Hauva — D. N. P. Vegetal — 036.

ExtlncAo das SaUvas — Pedro CorrAo Neto — memorla apres. Conf. Algodoetra 016.

Cruzadn contra a Snuva — Lulz A. de Azcvedo Marques — 8. I. A. 1028.

A Ind. Pastorll em Pernambuco — Apolonlo Peres — Recife — 1017.

Ordem HlglAnlca — Lulz Ooncalves Vieira — 8. I. A. — 041.

A RAga Schuyz — Oullheme Hermsdorff — 8. I. A. 041.

A RAga Bovina Normandu no E. R. Or. Sul tftse XV. Congr. Rural reallz

em Porto Alegre, 24 a 20 de malo 1031 — Atallba de Flgueredo Paz — 8. A. Or. 8ul.

CrlagAo dee OAdo na Frisia (Ifolanda) 8, A. Or. Sul — Bol. 12 038.

A escolha da Vaca Lcltelra — Coop. Ind. de Pec. da Bahia. 8 — 030.

Vnutagens do descornamcnto do OAdo — Coop. Ind. do Pec. da Bahia — Publ. J.

A ZebunlzagAo do Brasil — R. Fernandes c Silva — 2.° Congr. de AgronOmla 030.

O culdado com o Couro aumenta seu lucro — Coop. Ind. Pec. da Bahia — Publ. 1

Iiulustrlu PecuArla Memorla apres. ao Min. Agr. Pedro de Toledo por Edu. Cotrim.

ExpcrlAncla do Engorda de Novllhos em Campo nntlvo — Bol. 06 abr. 042 — 8. A. Or. 8

Plsclcultura R. von Hlrelng — 038.

8erv. de Plsclcultura e de refloresumeno e Postos Agrlcolas do Nordr .le Brasllelro

— Min. VagAo — 032.

Memorla de la Comlslon Central de Investlgnclones sObre u I .a Lungosta 035 —
La Nuclon.

Reg. para o Entrcposto de Pesca da Cldade do Rio de Janeiro — 8. I. A. 041.

CrlacAo Raclonal da Carga 8. I. A Hugo Cruz Mascarenhas - 041.

O fomento da Plsclcultura entre nOs Ascanlo de Faria e H. Muller 8. I. A. 040.

A DefumncAo do Pescado — Elzamann MagalhAet — 8. I. A. — 041.

Sururii da LagOa MundaU (AlagOas) Elzamann MagalhAes — 8. I. A.

ConsIderagAo sObre a construcAo de uma Queljarln — Manocl Z. de Mesqulta —
8. I. A. 1040.

A utllr/uvAo dos fermentos na Ind. de Latlclnlos Mauoel Z. Mesqulta — 8. I. A. 040.

UtlllzucAo do Lelte desnatudo na allmentacAo dos animals domestleos Qabrlel

Mohubyl — 8. A. 8Ao Paulo.

Para ter bom Lelte nAo bustn ter Vacas — J. N B. Zany — 8. I. A. — 042.

Aspeto atual da Ind. Latlclnlos no Brasil Luiz Qoncalves Vieira — te.se XI Congr.

Nuc. de Latlclnlos Berllm Alemanha agoato 037,

Manual de contrOle Leltelro e Mantegueiro — Luis Fernando Rlbeiro ParA 034

O Lelte suas lndustrlos e falslflcacdes.

Lelte Umpo — Inst — Pec. da Bahia publ. n.° 4.

Mantelga Pollcarpo Rocha F.* Dir. Est. Prod. 13. F. — 035.

UnlformlzacAo do Qeijo de Minas Ellydlo F. de Castro e Munoel Z. de Mesqulta
Colho Jorge de HA Erap H. I. A. 049.

O Queljo Chester ou Cheshire - Munoel Z. de Mesqulta — 8. I. A 942.

Exame dee contrOle do Lelte na fonte de producAo - Jorge de 8A Earp Dir, —
Est. P. Prod. — D. F. 935

Anullso pratlca da mantelgu e tnurgarlna — J. de 8ft Earp — Illr. Est. Prod. 035.

Manual prfttlco de AdubacAo — A. Menezes Lobre 937 — 8. Paulo.

IrrlgagAo MecAnlca do Nordeste Antonio Cunhu Buyma 8. I. A. 041

Pratlca de Inzer Feno — Ezellno Amudlo Falzonl — 8. I. A.
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Breves InstrugAcs sAbre n FcnagAo c « cultura da Palma scm csplnho* — Coup. Inti.

Pec. da Bahia — 1038

Ervllha Forragcira — Waldemlro Pimentel — 8. I. A. — 841.

Forragcira* parn VcrAo e Outono — Anacreontc Avila tie Araujo * 8. A I. O. P. Aleg.

Porragelrnx para Invemo e Prlmavcra — Anacreontc A. tie Araujo — ” " (1041)

Lcgumtnosa* Forragcira* "Os Trcvos e Alfafas" — Anacreontc A. de Aroujo — 038

Para substltulr a Alfafa — Dir. Est. Prod. — 1033.

O Caplin dc Rhodes — Dir. Est. Prod. 1033.

O Caplm de JaruguA — publ. SecgAo Agrostologla e Aim. dos Animals — 1940 D. F.

O Caplm ColonlAo — Elnar Alberto Kofc — 8. A. I. C. SAo Paulo — 1942.

O Caplm Elefantc — 8. Agrost. Alim. Animals — 040.

Cluing Coplns. Semprc Verde e MurumbO — 8. A. A. Animals — 940

Caplm de Planta c Caplm dc Angoln — S. A. A. Animals — 040.

AdubagAo Verde — Lourcngo Oranato — Ed. Montclro Lobato — 1020.

Adubos Verdes — Outubrlno Corrta. bol. 26/10/939 — 8. A. I. C. Or. Sul.

O subllmado corroslvo no trntamcnto das sementcs hortlcolus — J. Soares BrandAo

Hlglcne Rural — Lamartine Antonio da Cunha — 8. A. S. Paulo (8. I. A. 942

Como obter o Azoto barnto para a Agricultura — Ocneslo Pacheco — 8. A. I. 8. Paulo

Nova Fonte de prod, dos Adubos Organlcos — A. Arruda CAmara — 1934

A InfluAncla dos "Elemcntos Raros" — no adubagAo das plantas — A. M. Sobr. 936.

Razftes e emprego da AdubagAo — Renft Oouvela da Cunha — 8. I. A. 943.

ErosAo e seu combatc — Wandcrbllt Duarte de Barros — 8. I A. 1942.

ErosAo em terrenos lncllnados 6 urn dos melos dc combate-la — JullAo B. Ramos.

Considerations sur la fertility des terres agricoles ct plus speclallement. dcs terres

Ageslllncs — tCse Arthur Torres F.° — I. Agr. Roma — 1030.

ClassificogAo dos SAlos cm classes quando sua textura — l.° Conrg. AgronAmlco

Rio Or. do 8ul — dc*. 1934 — LablAnlo Joblm.

ErosAo dos Solos — Lubienio Joblm — 8. A. Rio Or. Sul — 1941.

A Industrie Pastorll no CearA — Thomaz Pompeu Sobr. 1917.

Banhelro Carrapatlclda — Coop. Ind. Pec. da Bahia — publ. 2.

O ContrAle arsenical do Banho Carrapatlclda — Milton O. Ouerretros — Bol. 91.

dez. 941 Sul.

Habronamose Gastrlca e Cutanea — S. I. A.

Tratamento c prolllaxla da FAbre Altosa —• S. I. A. 942.

Como combater o Berne — 8. I. A. — J. Pinto Lima — 1942.

PAste de Secar — J. P. Lima — 8. J. A. 1942.

Verrucosis (Bubas, verrugas) Camllo Hondelof —1939.

Notas Flto-Sanltarlos — Eduardo R. Flgueredo Junior — S. A. I. C. SAo Paulo 1942.

Os perlgos do CArbunculo HemAttco — Waldcmar Pelxoto de Oliveira — 8. A. I. D.

Porto Alegre — 1042.

Pulorose — JosA Reis — 8. A. I. C. SAo Paulo — 1942,

O emprego Concentrados na allmentagAo do OAdo leltero — George Frederco

Iaun Sep. Bol. Soc. Brs. Agron. Jun. 941 — B. I. A. 1942.

A lmportAncla da Palma na allmentagAo do OAdo — Fernandes Silva — 8. A.

Pernambuco 931.

Elemcntos de Clinlca VeterlnArla — palestra do Major JoAo Dlnlz Monlz Barreto

do AragAo 24/7/915 — Imprensa Mllltar — IlustragAo da 4.» Expos. Nac. de OAdo
do Rio de Janeiro.

Entomologla Florestal — Artstoteles Silva — S. I. A. 1941.

Aproveitamento raelonal das Florestas — Munsueto Kosclnskl — conf. 4/11/940

8. R. Bras. Soc. Rural Brasllera.

Prana nas Arvores dc oniamentngAo pilbllca do R. de Janeiro — Lulz A. de Azevedo

Marques — 8. I. A — 1927.

As Florestas e as Chuvas A. Alvaro A. da SUvelra — B, Horizonte — 1916.

Monografla sobre Arborlcultura — Salvador Calderon — Dep. B. Entomologlco H. Salv.

LeglslugAo Florestal 1“ parte (LeglslagAo Ulsterlea 1789-1389) Paulo Ferreira

de Souza — Dir. Est. Prod. — 1934.

LeglslagAo Florestal 2." parte (Lels Florestal* dos Estados) P. P, de Souza 1035,

Pragas e Molestlas de Arvorrdo FrutKero t <.<• 1“ Congr. Agron. R. Bui dez. 933

Ernesto Romma — Bol. 7 ubril 934

Bementes Florestal* Munsueto de ]{o*clnskl 8. A. I C. BAo Paulo

CAdlgo Florestal — D. N. P. V. D. D. F. 1934.

O Plnhelro Braallelro na fillvlcultura Paullsta Mansueto de J£oscln*kl B. Paulo.

Notus sAbre a culturu dos Eucallpltus — 8. I. A.

Manual do Planludor de Eucallpltos — Navarro de Andrade — 8, Paulo.

Cultura dos Eucallpltos — Luis SimAcs Lopes — 8. Florestal 8. I A — 1942.

O Cultlvo e KxploragAo dos Eucullpltos M. Agr 1918

InstrugAes cultura do Mllho — B. I. A.

Notus pratlcas sAbre a cultura do Mllho — Carlos Teixclrtts Mendes — 8. A. I. C.

BAo Paulo.

Os carvAea do Mllho JosA Sores BrandAo F.° B. I. A.

IndustrlullzagAo dos Htbrldos Armando Chlelfl 8. A. I. C. BAo Paulo — 1942.
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O Milho e o sou apcrfolcoamcnto Industrial H. K rn,,CI,bprK Av - 1110 Branco 60

Ciiltuni e melhoramento do Milho — Loopoldo Pena Telxclru. 8. I. A.

Cultura do Arm* — 8. I. A.

Transplnntc do A rroz Francisco Ooncuves Flores — 8. A. Rio Or. 8ul.

Orlentac&o Oeral para Cultura do Arroz no E. 8. Paulo Hllftrio da 811va Miranda.

Cultura do Arro/. Anierlco do Miranda Ludolff 8. I. A. 943 (8. A. do 8 Paulo.

A Cultura do Arro/. no E. R. Or. do 8ul — Dir. 8crv. Insp. Agr. R. Or. Hul.

Leg Hols Indigenes de 8. Paulo — Edmundo Navarro de Andrade e Otavio Vcccht 910

A cultura do Arro/. no Mun. de Iguape - Ernesto Oullheme Yong 8. Paulo 1916.

CoutrlbulcAo para o colhlmcnto da Bruaone do Arro* 8. A. Porto Alegre 839.

Lagartas noclva aos arroxuls c caplnzals — Paulo Fonsdca sop, Bol. Agr. 940 8. Pau.

A ImportAncla dos Trlgos precoccs para nosso melo — 1." Cgr. Agr. 8. Iwar Beckmann

Defcsa dos ClrfioH allmcntlclos armuzenudos contra Insetoa noclvos 945 8. A. 8. Pau.

As perspectives da cultura do Trlgo no Brasil — bol. 83 — de*. 940 8. A. Or. Sul.

O problems do Trlgo no R. Or. Sul Atalba F. Puz S. A. Or. Hul bol 72 Jan. 939

Dol« novog Trlgos — Iwar Beckmann — bol. 93 Jan. 942 S A Ur. Sul,

ContribuIcAo para o cstudo do fenOmeno da marelldAo nos Trlgals do Sul do Est. d

Rio Ur. Sul — Maxlmlliano Von Parseval — S. A. Ur. Sul 1939.

Instriu;6es prutlcas para a cultura do FclJAo Soja — Bcnjarnlm B. Hunlcutt —

>

Jornal Com. de 1938.

A Soja sun lmport&ncla na ullmentacAo scu emprego no pAo — Bcnedlto Bruno da

Silva — 8. A. do E. SAo Paulo — 1941.

A cultura da Soja no Brasil — Henrlque Lobe — 8. I. A. — 942 — Dir Est. Prod.

Melo o proccssos de combater o gorgulho dos FctJOes. Favas, Ervllhos e Cereals

Puulo Vlclra Souto — 8. I. A.

Os FclJGes Mulatlnho e Prcto — H. Lobre — 8. I. A. 1940.
> o 1

.

A contrlbulcAo do consumldor para upcrfelcoamento do mercado de frulas — Evaristo

LeltAo o Romolo Cavlna — 8. I. A. 939.

Processus usados na embalugem di frutas no mercado D. F — EvarlHto LeltAo — 1930

O Comtrclo e os mcrcados do Frutas na Europe — Hannibal Porto 1930

A vlnlficacAo da Uva — Celeste Qobbato — 8. A. Or. Sul.

Notas sObre a cultura da Vldclra — R. Fernandes e SUva — 8. I. A.

InstruQftes sObre a cultura da Vldelra — 8. I. A.

Doencas dos Citrus — Just* Soares F.’ — 8. I. A.

Mosqulstos transmlssorcs de doencas Infecgiosas — Lul* A. de Azev. Murq 929 8, I
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FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL
0 inesqucdvel socidlogo Alberto Torres, com ver-

dodciro vlsdo profdtico, no suo obro "0 Proble-

mo Nocional Brasllclro", proferiu um eonccito lo*

pidar: "0 Brosil tem por destino scr um pols oori*

cola; tddo o^fio que tender o dcsvid-lo ddsse desti-

no t um crime contro suo natureza e contra os In-

terBases humonos".
Mais ainda: "As sociedodes humonos cstao jd pa-

gondo, com a carestio do vldo, pesodo tributo oo
desoproveitomento do sdlo e do broco humono, d
atividade infpeunda c 6 indicia do moior numzro;

uma das mod, groves consequfincias da politico do
capitalismo, dos especula^oes mercantls, do febre de
cnriquecimento."

Pols bem, Procurorei evidenciar polos cnsinomcn-
tos do histdria, quanto de verdade sc encontra no

conceito doqucle eminente socidlogo, porquanto, atd

boje, ndo instituimo-. um progromo econdmico nacio-

nal, capaz de ocoutelar o pols dos Invosdzs econd-

micos e do imperlalismo tinoncelro de outros povos

mois fortes do que nds, o que serio o objetlvo prin-

cipal do Conselba Nocional de Economic criodo pela

Constitul^do.

Hd quern condene Portugol por ndo ter sabidi

oproveitor-se de suos conquistas, cuidando sdria-

mento do coloniiafdo e, por conseguinte, do ag'i-

cultura.

Esse foto se vcrifico em rela(do oo Brasil no fore

colonial, sendo certo que a tradi?do portuguesa ndo
era a de um povo de agricultores, onde o dominio

mouro e O regime feudal impuserom a escraviddo

•to camponds, tirondo-lhe o incentivo para o traba

Iho do terra.

DBsse modo, ao se iniciar a lose dos descobri-

mentos no sdculo XV, viu*se Portugal impelida poro

o mar e com o seu territdrio de terras pouco produ-

tivos e jd exaustas, tornou-se difldl a exploro^do do

agricultura.

Diante de lais conduits do solo partuguds, ini-

ciodos os descobrimentos maritimos, fdcil serd com
preender, em face do espirito herdico e aventureiro

da ro^a, se viess* ela desde logo voltocfa para o
Oceano

.

Dcscobcrtos os tesouros dos especiorios dos In

dios e das minos do Brasil precipitou-se a quedo da
agricultura em Portugal, que entrou em franco de*
coddncia com vultuosa imigroedo para as coldnias

Diante disso, ndo d de extranhor fizessem os por-

tuguseses muito pouco pela organi/a^do da agricul-

tura no Brosil Derde seu inicio teve a agricultura

a eslronguld-la os monopdllos do comdrcio e da na
vega^do, que alids sempre constituirum os principals

elementos da politico de conquista dos povos da-
quelo c-poca

.

Outra coisa ndo era de esperar, jd da prdpria
trodi^do do povo portuguds, jd porque empolgava
o seu govdrno a obsessoo de olargar os dominios
colonials, sucedendo-se arriscadas expedites, que
percorriam os oceanos em direfdo da Asia e da
Africa

Se i exato, que ndo houve um piano metddlco
de coloniza;6o do Brasil; se nos primelros tempos
o comdicio clandestlno do pau-brasil proporcionava
a riqueza e, old mesmo, se tornou possivel a explo-
ro(dn da ouro; passoda a primeira fase que se se-

guiu oo descobrimento, os colonizadores, em breve
prozo, tiveram que voltar as suos vistas para a ex
plorocdo das terras

PROF. ARTHUR TORRES FILHO
Prosidenie do Sodedode Nocional

do Agricultura

0 Bra-.il ndo podio oferecer os mesmas facllida-
que os Indian oo comdrdo, porquanto nos In-

dies hovio uma civilizoedo milendrla e um comdrcio
orgonizudo, de modo a permitlr oo$ colonizadores
um trdfico com os naturais, cxplorando os especla-
nas, os mrtais c as pedras preciosas.

Ndo acontecio a mesmo coisa, em relacoo oo
Brasil, os sous naturois ainda se encontrovom em um
cstado rudimentor de clvilizo^do.

Coda tiveram quo se convenccr os colonizadores
: quo a conquista da terro de Santa Cruz s6 se

podcria reolizor com a fundacdo do agricultura.
A explora<;do da terra se apresentava osslm como

uma con-.equenclo inelutdvcl do mcio, de que se
ndo tinha para onde fugir.

E os fundamentos econdmicos do Brosil f0 | Como
ucede ainda hoje, tiverom que repousar no a0 ri-

culture. *

Os dais orlmeiros centros de colonizoi;do no Bro-
.' torom S Vicente e Plrotininoa, fundados porMartim Afonso de Souza, em 1532, pois atd entdo
so exn.tiam no litoral do pals feitorias de cordter
provitOrio,

Promoveu a construedo de cosas, fez distribulr
terru e sesmorlos, introduziu castas de animals do-
md t.cos, trouxe a cana de a;ucar do llha do Ma-
deira e muitas outros variedades de plantas.

Cm virtudo das dificuldades havidas na fundo^do
d-ss<- dois nucleus, D Jodo III resolveu recorrer ds
rapitania-. hereditdrios, mediante amplas concessdes
dadas com a obrigoi^o dos concesiondrio cultlvd-
las, (bietivando a metropole antes exploror as rlque-
•’ * d j c Ionia do que mesmo efetivar uma coloni-
za?do em bases seguros

Cram cs dontdrios verdadeiros senhores feudais da
ld_d.- Mddia, transplantando-se para o Brosil um
regime condenado no Europa.

tin 1538, devido ao insucesso da colanlzacdo folrnado a primeior govdrno gerol com ThomB de Sou-
za para reali/ar a centralizatao politico e adminis-
troliva do Brasil.

Apoar das cantrovBrsias entre naturalistas e his-
toriadores, muitas plantas agricolas que hoje cultl-
vomos (como milho, fumo, mandioca e outros mais)
|d eiam exploradas, embora rudlmentarmente, pelos
indigenas pela Bpoca do descobrimento,

Gracas d uberdade do solo, d exceldncia do cllma
foi fdcil oas colonizadores portugueses ensaiar no
Brasil culluras tie plantas europdias e muitas outras
trozidas tfos ilhas atldnticas. DBsse modo vieram,
a cana de a«ucor (que serla mais tarde nossa maior
uqueza agricola no periodo colonial), o trlgo, a ar-
roz, a coqueiro e mumeros drvores frutlferas,'

"O advena no dizer de Oliveira Vlana — en-
conliou oqui, sob um cdo limpo, uma nalureza ds-
uera, selvagem, de dificil domesticate mas tambdm
•ecurida, abundonte e mexourlvel em tesouros all-
meniare*

0 postorelo, antes do agricultura, por ex.glr estouma situacdo econdmico mais estdvel, sur0 iu como
a meio de vida mois generallzodo

1 certo que nem lodos podium ronstruir enae-
nhos ou viver do comdrdo nas cidodes do litoral



IS A LAVOURA Julho-Atfosto — 1950

T6dat as condlg6es so opresentavom favordvels 6

rrlogao do gado — bom compos nativos, climo ome*

no, obundonte ride hldrogrdflca dal porque ai

ra?oi pastorls so aclimatorom o rdpidamentc povoa-

rom os compos.

0 gado, no oplnl6o do Oliveira Vlano, como ain-

da ho|o acontece, conslltulu o princlpol agonto de

deshravamenlo, do nosso torro; Ale prccodla 6 plan-

togao do conovlol c 6 plantagoo cereal! (era.

N6o foi scmpro posslvcl operar-se scm tropegos

o descnvolvimenlo da agriculture, pois o sonho do

ouro nunca orrcfoceu de todo no 6nlmo dos aven-

tureiros, que procurovom o Coldnia

E com que olcmentos so teria fundado a agn*

cullura no Brasil ?

Preliminormonto so tinho que culdar da coloni-

zag6o; mas, so 6s plagas da Coldnla aportavam ele-

montos bans, tambAm vinham cm grando numero,

dcgradados o erlmlnosos, completando Asse quadro

tristc as escraviddos "vermclha "e "negro", esta ul-

tima implantada desdo o estobelccimento das capl-

tanias, quando a primclra comegou a falhar e sc

tornou insubcienle

0 elemento negro oporeccu coma uma nccessida-

de para solucionar o problema do trabalhador agri-

cola no Brasil.

Como fatorcs de pcrturbag6o da vida da Coldnia

tAm-sc que salientar as guerras continues com os

selvicolas e os cstrangeiros.

Amda no seu pnmelro sAculo de existAncIa co-

lonial, o Brasil foi colhido por extremas dificulda-

des econdmico financeiras, pois ainda mal alicerga-

da a sua oconomla, viu-se socudido por Iotas cons-

tantes contra franceses, inglcses, cspanhdls e ho-

londeses.

Certamentc que ciutro scria o dcsenvolvimento da

coldnia so nao I6ssem essas lutas; tendo o dominio

holande-i, por mats largo e estovel, tra/.tdo algum

btneflrio d riqucza do Brasil onde se loealizou

Esse periodo da nosso hlstdria foi sombrio, pou-

eos lucros tendo podtdo auferir a Metrdpole da Cc,-

Idma Explica-se assim porque a Brasil ndo pdde ter

grande desenvolvimcnto econdmico no sAculo XVI

Cumpre salientar entre 1 58 1 e 1640 o dominio

da Espanfja sabre Portugal, e esse acontecimento

muilo influiu, para rotordor mndo mais o progress"

do Brasil, que se viu opaiado apenas na sua oiivi

dads

.

Apesar dissa tem-'.e o proga .so ogrlcolo cm al-

guma-. capitania-., como Pernqmbuco e tiohia, cres-

cendo a exportagao ao longo ilo litoral. Constituiam

ob|eto de cullivo a cana do ogucor, que servia para

o preparo da qgucor, o fumo, a mandioca, o algoddo

no preparo de tecidos grosses, ccieais, racau, gen-

gtbre, etc
,
Ihegand" a haver no Brasil derto grau

de prosperidude

Encho grande parte do ‘.eculo XVII, de 1642 o

1654, o dominio Boland.-., cu|u conquista no Bra-

sil se te/ por intermedia da Componhia das Indias

Ocidsntais

Grande, perturbagoes oforreram em seguida 6

conquista de Pernambuco e os demois cupitanins vt-

sintias, sucedendo sc urn longo periodo de guerras,

n.ar etonilj grave* prr|uizos 6 cgricultura, tusta-

mente na regido man. agricola

Dd-se, em 1630, a nnmeogoo de- Maurieio de

Nassau para Guvcrnadpr Gfcral, e, por iratar-se de

ini habil mdifar e exeelentc odmlnistradoc verih

rou urn tensivel progresso nos copitomas sob o dJ-

mlmo BolandAs.

A produgao do ogiicor rtesceu .emivplmente e,

em cnnsequAncia. Os rendos publtcas.

Como quisessem os Bolondoses olargor os sous

dominios, orgonizoram expedigdes para a conquista

de outras copitonlos, registrando-se mots tarde a de-

cadAncio econdmico- financelro da regido cortquis-

tada

.

Em 1644 Maurieio dc Nassau delxa Pernambuco

c regressa 6 Europa.

Seguem-se anos dc contlnuas agitog6es, desen-

cadcando tcrrivel luta pela expulsdo dos holandeses,

que determinou a parallzag6o dos fontes de pro-

dugao.

Em 1 654, com a capitulagao da Tobordo, d6-so

a expulsao dos holandeses do Brasil, cessondo o seu

dominio.

0 elemento trobalhador estava representodo, na

sua maior parte, pelo Indio escravizado, porque, dc-

vldo 6 guerra com a Holanda, o tr6fieo ofricano

quose que tinho cessado.

Por cssa Apoca se encontrava a agricultura cm
franca decadAncia.

AtA fins do sAculo XVII segundo Rocha Pombo
- - as industrial no Brasil estavam limltadas 6s do
agucar o do algodao.

"A economic geral — declare Asso historiodor —
estava constituida pela pequena lavoura e pelo

grangeio de produtos nativos s6bre os quais calam
a flsco e o obuso das autaridadcs, tornando peno-
sas as condig6es do trabalho, e s6 favorecendo a

ostucia espcculadora dos poucos que tinhorn por si

a IndulgAncio e o protegno dos financeiros".

"Estodo e sociodado — no opini6o de Oliveira

Viana — estavam divididos em trAs classes: o se-

nhorlol, a dos homens livres, possuidores de domi-
nios e a dos escravos, oper6rlos ogricolas."

"Ate meado do sAculo XVII os Paulistas — de-

clara Mattoso Maio lucravom mois com os ex-

pedigoes pora escravizagoo dos indios e contro as

redugdes do-. |esuitos do Paraguai e Uruguai do

que nos suas tentotivos dc cncontrar ouro".

Podc-se dizer, por tudo isso, quo nao cro boa

a sltucgao econ6mica do Brosil, oo findar o sAculo

XVII

Ao sAculo XVIII nao serd exagero chamor-se de
•Aculo do ouro, muiti principcilmente no suo pri-

melro metade.
Ate entao, Segundo Oliveira Viana, os engenhos

de agucar e os currait hoviom constituido os fatores

dechivos do nosso povaamento.
Corn o advento das minas, surge um fotor novo

e decisive de desenvolvlmenlo do Interior, atraindo

o elemento trabalhador com o abondono dos fa

zendas
Dkiitro cm peuco, i -.tova se monte da febre do

ouro, . m to.lo seu <urte|u rln lulus, tozendo com
que o Brosil perdesse muitiiiimo com a dimiriuigao

das exploragoe, ogriroln., ..uparxlo-se-lhe o mo-
nopdlio du ogucar.

1 idsllom no Biasil, cm 1711, conlorme Varnha-
gem I 500 engml 5. de jgutqr, que produziom
37 000 coixos de 35 orroba . rendendo a lavoura

de Cano mois dp see. mtlhne. de cruzodos.

Com o opareamento das minus o eixo econ6mi<o
do pois atA entao fixado no Norte ilcsloca-se poro
o &ul

In-ooro a explorm.on do*, mmas se bzesse sent

ordflm nem let, ope a' di su, unstituiu lotor pn-

ponderonte no povuamenio do Brasil

Com o elevagao oo trono de I'ortuool, em 1750,

de D JosA, (oi chomodu para Mmisfno 5cbosti6o

iosA de Carvalho e Me I (Marques de Pombal) qu<

dotado do grande inteligAnciu c capqcitlade adrnt

nistrattva, voltou sua ciltngao para o Brasil, pro-
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ticando madidas quo podcm se r consider ado-, como
tendo vido do incontestuvcl vontaqcm poro a Co-
Wnia.

Figura muifo combat ida, polo obttinoedo o au-
ddcla das mcdldas quo adotavo, como lambim exol*
loda por outros, denlro os olos do Marques do Pom*
bol considora-so como do moior rcporcussdo na
4poca o supressao do Componhia do Jesus o ex-
pulscio dos Jesuitos. Desdo 154V, quo os Jesuitas
vlnbam prostondo notdvcls o Inolviddvels scrvl^os 6
obra benomdrita do civilizacbo da Coldnlo.

Os nomes do N6lxega, Anchicto, Antfinlo Vielro
o outros ficoram paro sempre llgados 6 histdria do
nosso pals.

"Forom os Jesuitos — no opinioo do Lomov Brito— os quo introduziram os primoiros rudimontos do
industria no Brasil, os quo cncominhoram por pro*
cessos inteligentes a ogricultura, os quo dorom oo
pois as mois importantes constru;oes nos sous co-
Idgios o nos sous templos. Todo 6sse labor eles o
exercitaram com os Indios, quo depresso so trons-
tormavom cm excclentc obreiros ou artifices."

Citam-se muitos scrvi^os prestados pelo Marquis
de Pombal cm beneflcio do Brasil, destocando-se,
por cxemplo, a reversdo ao Estado das divertas ca*
pitanias quo se achavam aindo cm poder dos her-

deiros dos donotdrios.

A historic registra tambem atos do extremo rigor

praticados por Pombal r acobortados polos lels da
ipoca.

A descoberta das minas de ouro abalou Portugal
e o Brasil. Nado mois seria capaz de deter a cor-
rida pora o interior, desorganizando a ogricultura
e muito principalmente a industria do a;ucar.
No Brasil a febre do ouro — declare Moreira

Telles — fazia estiolar a ogricultura desamparpda
«* levavo aos compos de Minas o dosordom e o err

me. Sob os desvdrios da Motrdpolo acumula-se a
mlsirio, c a coldnia era vltima de fozer riquezas

Isso signifira que, mesmo na ipora om que mois
intensa era a cxplorocao do duro, portanto, quando
devoria existlr moior riqueza, o abandono da ogri-
cultura com o afluxo de bracos para as minas, trou-
xe uma situacao de misiria paro o Brasil.

Da exploracdo do ouro, na opinido exaltada de
alguns dos nassos historiadores alim de outros van
logons, veto concorrer decisivamt-nte para o povoo*
menlo dos nossos set toes teve o inconveniento que
se ndo deve delxar do assinalor, da desorganizoi;do

• decadencia da ogricultura e, por consoguinte veio

trazer o otrofiomento da progresso economica do
pals.

Ndo se pbde negar, 6 certo, que ao influxo do
movimento minerador se deve, cm grande parte, o
povoamento do nosso Interior.

Como assinalam alguns dos nossos socidlogus,
deritre eles Oliveira Vianno, os incursoes no interior
e o seu povoamento, id se fa/iam com as cxploro-
tfies pastorls e agricolas, muito antes da descober
to das mmos de ouro,

A produtbo colonial do ouro, de oefirdo com o
Barao Von Eschwege de I 700 o 1 820, foi de .

5.240.924 grs, podendo-se dizer, excetuando o
concurso trozido d colonlzocdo, bem pouco bene*
Ilcio trouxe oo pals. Outro tanto se poderlo dizer
da exploro(do de diamarites e dos pedras preciosas
O Dr. Pandid Caldgeras avolla o ouro extraldo no
Brasil aid 1896, em 910,283 quilos

Calculartdo cado grama de ouro em I $200, tern*
so 38 ,0Q5:827$Q00 que, em relocao ao capital
empregodo, dd urn soldo de 1 6 . 37 1 672$400

Jd na segunda metado do sdculo XVIII amorte

• ia o lubrc do ouro, a ugricullura voltava a me*
recer a atengdo da Metrdpolo. Ela ostavo, entretan-
to, fortemente oncrada do impostos.
0 algoddo e o arroz no extremo norto, o a$ueor

i o tabaco em Pernambuco o a Industria ajucaroira
no Bohio e Rio voltarom a scr objeto de preocupa-
Cdo dos habitantc.

Caractorizava-se o dominlo colonial por tris avpcc-
tos principals, que Impediam o formaqdo da riqueza
econdmlca do pals: o monopulio do comdreio a da
navegoedo, o trobalho escravo e o livro exerclcfo
das profissoos inclustriais,

Suportavam os ortigos de producoo da Coldnia
cxccsslva tributacdo, procurando a Mctrdpolc arre-
Cador o mdximo do rondos.

No lim do regime coloniol, doclara Vltor Viona
Lovra tcrr.vel despotismo ccon6mico. O regime me
tropolitano monopolizava os rendas de uma poredoJe produto dc quosc tudo que o Brasil importavacm grande quontidado, monopolizava a navegoebo
central,zadas quase tudo em Livbda regulanzava a
exportacao, cujos remossas dependiam de fiscos dra-
cronianos ,

Acrcsccnta amdo. "Q regime era opressor, lesivi^
e aberreva dc- todas as Iddios quo iam dominando
na turopa c- lam sendo oplicadas oos Estados Unl-
dos. Cnquonto se oxtinguiam borreiras nas grandes
na<;oc-. da Europa aqul, de capitcinia a capitania
havla uma poredo dc impostos vexontes que impossi-
bllitavam em muitos casos a llvre circula^o de
mercadorlas, N6o podiam os brasilciros plantar Oli-
veira, cultivor trigo, fior e tecer o seu prdprio algo-
doo, paro que sc enriquecessem com os pre;os do
monopbl io os produtores portugueses e os intermo-
dibri.s dc Li.bda, queriom comprar em Londres por
um para os vender por mil",

Ei. qual era a situo(do do Brasil no decurto de
tres ecu If'-, de dominio colonial, quando os ©cos
dos Ideals de liberdode, no fim do sdculo XVIII e
comedo da sdculo XIX, com a revolucao francesa e a
mdependincio americona, chegavam ao Brasil.

Grandes accntecimentos politicos e socials se da*
rlom no sdculo XIX, a comejar pela transmigraQdo
da fomflia reinonto de Portugal para o Brasil, fugm-
do a gutrra napolebnica desencadeada na Europe.

Transfere*se para o Brasil a sbd# da monarquia
portuguesa, o que vela apressar a oboll^do do re-
gime colonial

No maniselsto que lez publlcar de guerra 6 Fran*
ta, D. Joao VI dlzio: "A ebrte levantard a tua vaz
do seio do novo Impbrjo que vol creor."
A permandncla de D. Jobo VI no Brasil durante

treze anos assume, sem exagera, pelas medldas por
ole adotodas, as propor(6es de verdadeira revolucao
social, politico e econdmlca.

Bastard quo as enumeremos: decretou a abertura
dus porios 120 de juneiio de 1808), de Importdnclo
incolculdvol paro o (uturo desenvolvimento do Bra-
sil; permitiu <> livre ostabelccimento de fdbrlcas e
Inddstrlos (I de abrll de 1808); concedeu relativo
liberdode ao comdreio Interno; culdou do problema
dos iransportes, onlmou a ogricultura dlmlnulndo os
impu-itos que a onernvam; creou um curso de ogro-

’ 1

' * ‘ > i
.

t

.

j

(1814); facilitou i \ < . i, ,
> , >m, u n il

com a creo(do do banco do Brasil; Isentou dc im-
postos o matdria prlmo Importado t> aboliu os lm-
past os lie expuitocao para us produtos nqelonals

Duve-se roconheeer que o perlodo do permonSn-
‘to

,

D
1

Jo0° Vl no Brasil, que vol do 1808 a
lt!2l, lol dot mois (ecundos da nosso hlstdrla eco-
nomico, opt. sar do fousto da sua ebrto, a da de*
pendfindo em que sempre esteve da Inglaterra

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 IS



20 A LAVOURA Jullio-Aposto 1950

A sun polllica finartccira tom por vest”. morecldo

rrparot, mas fol quern lan^ou o'* hoses do homo di“

relto or;orncnt6rio,

"No chogada do D. Jofio VI, Havlo ouro o proto

um obundfinda, pouco cobrc, c o mcio clrculontc,

oro puromentc metfillco. No -,ua portldo, o ouro c a

prata hovlom quasc totolmontc dciaporocido da clr*

culotjflo, o o pois ostuva Inundodo par noto. do

Banco v mocdas do cobnt falsiflcodos.

0 cfimbio tinha doscldo do 84 o 48 d*. o o ouro

o a prata, atfi o cobro tinhorn subldo o um grondo

agio r,fibre os notos do Banco (notos inconvorslvcb.

ou do curso for<;ado)". (J. J. Stur/, cltado por Ama-

ro Cavalconti, no trabalho "A vida cconfimico e fi-

nancoiru do Brasil" confcrcncio 191 j).

Nlngufim pfidc contcstar quo, a portir do vln-

da do D Jofio VI, principolmonte com a aberturo

dos portos, o Brasil odquirtu novas torQoi, olcon-

<;ondo grondo dosenvolvtmcnto cconfimico,

Hfi quern considerc quo deixamos do scr colfinia

a partir da transplantosfio do Cfirtc poro o Brosil.

"0 Brasil todo contava cntfio - diz Vornohgcn

*— trfis milhoss do habitontes, dos quais quase a

terja parte cram escrovos.

A sua exportasao se reduzia: 1
° o do a^ucor

9.000 coixos do Rio, 20.000 da Bahia, 14.000

do Pernambuco c 1 .000 de Santos; 2." 70.000

cocos de algodfio, sendo 40.000 de Pernambuco,

16.000 do Maranhao, 10.000 do Bahia e 4.000

do Parfi e Rio; 3.° noventa e tantas mil orrobos dc

cafe, quose todo produrido no Poro pois do Rio

apenas so contavam 3.200 arrobas; 4.° oitocentos

e tantas mil arrobas de cocau; 5.” 5.600 arrobas

do anil, alcm dc tabaco, pau de tinturario, maden

ras de construrjao, algumo salssaporrttha, copoibo,

goma o outros ortlgos de menus monta".

Ndo cram bfias, por csso fipora, os condlcoes de

Portugal, ogravodos pelas suos condl^oes hnoncei

ras o polo Invasfio estrongclro. De bem pouco the

vollam as colfinios osifiticos e africonas Isso d.-ter-

minou um forte fixodo para a America, mfin grado

toda* os medidos cm contrarlo paro coibi-lo. tra

ovldonto quo o colonio, pcla sua extensao, populo-

efio e riquezo j6 volia mats do que a Motrfipoio

' o regresso ae D. Jofio VI pora Portugal dfi-sc cm

26 dc abril de 1821, entregando a Regfincia do

Brasil oo seu lilho D. Pedro.

"A populasfio do Rio de Joneiro — dcclora Mat-

toso Mcio — sofreu uma dimlnui<;fio muito sensivel,

(onto cm numero como em importoncla dos habi-

tantes, que se tinhorn retirodo. Alfim da nau D

Joao VI, que levavu o Famiha Real, tinhorn tambfim

soguido us fragatas Carollno e Princezo Real, scis

charruas, muitos transports c embarcogfies merran-

u.,, condutindo cerco de 4.000 pessoos, que repen

linamente deixorom a* plagas do Rio dc Joneiro.

levando os cobedais que podiam, e esse, em ouro.

Esses capitals retirados de cholro deviam protluzir

folia bom sensivel no Daneq do Brasil e no co

mfircio".

O ofostamento de D Joao VI determine moditr

cacao profunda na vldo do pois, nfio sfi politico en*

mo ccon6mica, em consequfincia da interrupcoo «lo

progiama por elo atfi eotoo seguido.

Em Portugal era crenco geral quo tinhorn sido ex-

cesslvo* as prerrogotivos concedidos oo Brasil du

rants o permanfincta nele de D Jofio VI. Dai o tun-

tarem suprimlr os liberdadsi conqulstodas pelo pois,

proc irondo-se atfi mesmo promover o sun reeolonl-

zacfio e ocupoefio polos armas

Exlglu-sc que D Pedro regro-.iour o Portugal,

quando clo |fi se ochava identificodo com os into-

resses do Brosil,

Em manifesto de 6 do agosto da 1822 dizlo D
Pedro I que "qucrlom que os brosilolros pagossem

atfi o or que resplravam c a terra quo plsovam. Sem

pre qulzcram os curopcus conservar esto rico pol*

na mol- tristc e dura depcndfincla da Metrfipolc,

porquo julgovom ser-lhes necossfirlo estoncor ou pelo

menos cmpobrccer o fontc porcnc dc suos riquezos".

Accntuavam-so coda vcz mais os divergfincias no

opinifio publico do Brosil em rola^fio o Portugal, atfi

que D. Pedro se vlu coogido a- dcsobcdecer fis ordons

do C6rdo de LIsbAa, precipitondo-se os ocontecl

mentos cujo epllogo foi a proclamaqfio da Indepen

dfincio cm 7 de setembro de 1 822

.

Furrdo'ie o Impfirio sendo D. Pedro coroodo Impc-

rador em 10 de dezembro dcssc ano, inougurondo

se a dinastio dos Braganca no America.

Dtvido fi intervencoo do Inglatcrra, D. Jofio VI,

por Decrcto de 27 de agosto de 1825, rcconhcce o

Indepondfincla do Brosil.

Atrovcssou o pois uma fosc de grondo eforves-

cfincio da poixfies, quondo tlnha que sc organlzar

poro a vida da indcpendfincio qua alcon<;ara. Embo-

ra corajoso, D. Pedro I nao rcunio prcdlcados dc ad-

ministrodor, contando omboro com a coloboro^fio dc

eminentes homens dc Estodo.

Estava fododo que nfio seriam tranquilos os pri-

m:lros onos do Impfirio, cm razfio dos sedisfies mi

litores, das lutas com os tropas portuguesos, atfi suo

finol expulsfio do Brasil.

Em uma fose agitada como esso, muito pouco

poude o pois consegulr em prfil do seu descnvolvi-

monto econfimico.

A crcdlto desse primeiro reinado, na inten^fio de

Impulsicnar o ogriculturo, tem-se que registrar al-

gumos medidos como a instolo^fio de colfinios ale-

mas no Rio Grande do Sul, a concessfio dc sesmarias

cm Santo Cotarino, o crea^fio da cstobolecimentos

poro vulgorlsor conhecimentos de ogriculturo e al-

gumas cutros providehclas de menor importfincio.

Em 7 de obril de 1831 retiro-se D Pedro para

Portugal, abdicando em fovor do seu filho D. Pedro

de Alcfintaio qus tinho o idade de 5 anos, nomeon-

do o Josfi Bonifficio de Andrada e Silvo tutor de

seus filho*

.

Fol pelo Congresso Instituida a Regfincia provi-

sory, tornado mais tarde definitive.

Em 12 tie agosto de 1834 foi votodo o Ato Adi-

cionol fi Constituitfio do Brasil creando um sfi Re

gente em vex de tris.

Realisoda o eleli;fio, e eseolha recoiu no Senodor

Padre Dlogo Antonio Fei|6, cujo proclomocfio de

Rcgente do Impfirio tevo logar em 12 de outubro d<;

1835.
Revelou-se Diogo Feijfi um grande estadisto, de

rara energia, contendo a dissolu^fio do Impfirio ante

os prandes perturba^fies politicos e mllitores.

No opinifio de Fei|o, o falto de respeito fi outon*

dode excltovo gerol clamor; as inr.titui<6es vacila

vom; o cfdadao vivla ancloso e ossustodo; o vulcfio

da onorqulo amea^ova devoror o Impfirio. Diogo Fer

|0 fi suustituido no Regfincia, em 19 do setembro de

1837, pelo Senodor Pedro de Aroujo Lima.

Fol Feijfi “quern, por cissim dizer, lundau oqut o

potter civil; quern estobeleceu em rtosso Pfifrio o

prestlgio da autoridade e do lei; quern deu 6 nacio

noliefadt a suo Integra^QO atual".

Conquonto lossem de extremos dificuldades o go-

verno regenclol, osiim mesmo olguma colsa foi lei-

ta pelo educo^fio do mocldode oeando escolos. Pot

es:n fip-ro fol fundodo o colfigio Pedro II, Inougu-
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rado o 25 do margo, e o Instituto Histdrico c Goo-
ordfico Brasileiro, instalado cm 2 1 do outubro, am
bos csso* crcagdes tcndo lido logar cm 1838.
O porlodo da Regdncia vai do 2 do abril do 1831

a 22 do julho do 1840, dota cm quo so dcu o dc*
clarogdo do maiorldodo do Pedro II.

Aposar da prcocupagdo dominontc dessa dpoca tor

sldo o problomo politico, descuidondo-se o flovimo
do programa econdmico o finoncoiro, a exportagao
do pals cresccu somprc, ovolumondo-sc a produgao
do cold.

O nosso intercambio com o exterior, gramas sobro-

tudo ao doscnvolvimonto do navegagdo intcrnocio-

nol revelo tenddneio pora oumentor.
No cxcrcicio dc 1 839 a reccita fdra do

1 5 . 947:936$000 e o despeso do 24.968 661 $00
Caractoriso-se o situagao finoncoiro nesso porlo-

do, talvcz o molt agitado do toda nosso hist6rio, po-
lo* deficits, impostos, cmissoes c omprdstimos; mas,
mesmo osim, no opinido do Agcnor dc Roure, fez

muito a Regdncia "guordando o Brasil poro os Bra
siloiros .

Em 22 do julho do 1840 terminou o govdrno da
Regdncia com o declaragdo da maioridado do D. Pe-
dro II, quo assumiu a supremo direg6o do pais, con-
tondo por cssa 6poca quinze anos do idade.

Continuaram nos primeiros anos do segundo Im-
perio ai perturbagoes por numorosas guerras civis,

tcndo O. Pedro II a auxilid-lo ilustres homens pu-
blico* .

E os perturbagoes politicos continuaram a emba-
rogor o nosso progresso econdmico.

Dc 1 849 cm deante, diminuida a efervescdncla

aolitica conscguiu o pais realisar ocentuado desen-

volvimento, situagao csso quo sofreu novo desconti-
nuldodc com o porlodo do guorra do Paroguay, dc
1864-1878.
Na orilem econ6mica convom assinolar o intro-

dugdo do culfuro do cof6 no pais, pais Introduzido
no Por6, Amazonas c MoranhSo cm 1723, *6 cln-

qucnla anos mois tardc aporccc no sul, extondon-
dn-se por'S. Paulo, Minas, Esplrlto Santo, Bohlo,

otc. .

Vcm-so junior a cafi, ao quol cstorio reservado

ot6 nossos dias papcl dc relevdncia inconstrostdvcl

na nosso hist6rio ccondmica, oo:, domals artigos do
oxportagoo, como agucar, aguardente, algodao, fu-

mo, cacdu, onll, madoiras, couros e olgum ouro.

Em 1827 (6 figurava o caf6, na nossa oxporta-
tdo com o volume do 152.048 sacos do cinco arro
bos; cm 1831, jd atingia a 448.249 sacos; cm
1841 a 1.258.882 sacos; om 1871 a 2.884.624
sacos

.

A eamponha do Uruguay c depols o guerra do
Paraguay, que aldm do 600 . 000:000$000 custou
no Brasd 100.000 vidas, obrigando-o a later gran-
de* sacrificios pecunidrios, forgado quo foi a con-
tralr empristimos o fazer emlssdes, prejudicou bas
tnnte o progresso econfimico da nagdo.

Aid entoo o pois atravessa uma situagao do pros-
nerldade econdmico e o govdrno de Pedro II havla
roalisado grandcs empreendimontos, como a eons-
trugdo de estradas do ferro, atlnglndo a navegogfio
• o comdrclo forte dcsenvolvimcnto, bem assim a
agricultura.

O problema de mdo do obro no nosso moio rural,
que atd hoje, com excegao ifo S. Poulo, para onde
desde 1873, sendo Ministro da Agricultura o Con-
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iclhoiro Antonio I’rotlo, forom cncomirthodos os

Imigrantcs, cstd por rc.olvor ’•c ,
tcndo comoqndo o

%p ogiavar com o prolbl;6o do trdfico cm 1817, o

a segult o suci suprossflo cm 1850, cm vlrtudo da

lei Euzobio dc Quolroz

A prcocupa?6o da colonizai;ao otrongoira \6 sc

tornou umo realldado com a vmda dc D. Jodo VI

cm 1808, quo baixou urn docrcto assim conccbldo:

"Como i util ao mou real icrvlqo o oo bom publico

dor Incrcmento 6 agriculture o 6 populagao quo d

multo rcstrlta ncsto pals, o por outros motlvos quo

nos tdm sldo apontados o me porcccm bons, sou ser-

vldo quo conccsocs sic terros por scsmarias possam

scr feitos aos estrapgelros habitant®! do Brasil na

mesmo forma proscrita por minhas orden-. reols a

respeito dos novos vassalos tcndo cm vista todas as

lels ou dlsposlgoe! cm contrdrio".

A primolra colonia do cstrarigeiros no Brasil data

de 108 com a fundacao dc Nova Friburgo. A dc

S. Lcopoldo no Rio Grande do Sul s6 tevc logor ol

guns anos mols tarde.

Em 28 dc setembro do 1871, na ausfincia de Pe-

dro II, quo havia empreendido uma viogem 6 Eu-

rope, a prlnccia Dona Izabel promulgou a Lei do

ventro llvro, defcndldo pclo presidente da Conselho,

Vlscondc do Rio Branco.

Fol alnda a princeza D. Izabel quern cm 13 do

maio dj 1 888, numa segunda regdneia, promulgou

a lei do libortacdo dos escravos

A cstatlstica oficlal do ano anterior a aboll$do

ocusava a cxistincla de 723 .419 escravos, repro-

ventando um valor aproximado de quinhentos mil

contos

.

A Lei n. 3.353 de 13 de maio, pola qual se

extinguiu a escravidao no Brasil, c concebida nos

segumtes termos.

A Princeza Imperial Regente, cm nomc tie suo

Magostodc o Imperador o Sr D Pedro II, faz saber

a toaos os suditos do Impdrio, que a assembldlo ge-

rol decretou e eta sancionou a lei seguinte:

Art. I — E' declarada extinta, desde a data

desta lei, a escravioao no Brasil.

Art. 2.6 Revogam se as disposlcoes cm con-

trdrio .

Mondo, portanto, a todas os autorutades, a quern

• o conhecimento e execuQdo da referlda lei perten

cer, que a cumpram e fagam cumprir e guardar tdo

tntolrarrn.nte coma nela se contem

O secretdrio de Estado dos Negdcloi da Agricul-

ture, Ccmdrcio e Obras Publicas c iritcrino dos Ne-

g6cios t strangelros, bacharel Rodrigo Augusto da

5ilva, do Conselho de Sua Magestade o Imperador,

a faqa cumprir, jiublicar e correr

Dodo no paldclo do Rio de Janeiro, em 13 de

mala dc 1888, 67 ° do Independence e da ImpOrio

Princeza Imperial Regente.

Rodrigo Augusto da Silva
"

Focil ser6 ovaliar qual nflo tenha sido a desorga-

gonlzagao trazida por esso abolkdo ao regime do

nosso trabalho ogrlcola atd em vigor

Atd hoje, pode-se dlzer, continua insoluvel a or

ganizar,c,o do nosso trabalho rural, op=sor do In-

•ludnda declslvo que possue a futuro do pals

Manila a lustra leconhecer que sempre constt-

tutu preocupaqoo do 2.° Impdrio a suhstituiljdo con-

tinue sistemdtlca do trabalho livre, retumando as

sim o programa econdmico ile D Jodo VI, interrom

oldo no govdrno de Pedro I e durante a Regdncla,

Houvc sem duvida, por porte do sestadistas do

Impdrio, a preocupai;do de encaminhur a transfor-

mnr.fio do trabalho agricola de que os leis do ventre

livre (Loi Rio Branco) c a do liborto<do dos sexa-

gendrios servem dc demonstrates oloquente.

A corrcnte Imlgratdrla pora o Brosil comcca a se

verificar desde 1 828; mas, oo sc dor o oboligfio,

o contingent* dc brago-. trozldo, cstovo long® dc

fazer face 6 desorganizatdo quo sc manifestou c

nlnda perdura na nossa agrlculturo.

Ndo houvc, d certo, a paralisogdo do progress©

econdmico do pals, mas quem nogard que o ter-

reno para umo transformoqdo assim too brusca so

ochava preparado?

Entraram no Brosil, do 1835-1855 ccrca dc

374.000 Imigrantcs; 1855-1880, 261.804
O encamlnhamento dosso imlgragdo fcz-sc de

preferdneia para o Sul, apontando-se os mlnlstros

Antonio Prado e Rio Bronco como aquelcs quo Ihe

deram maior impulse.

Em 1888, com a supressao dos subsldios (Minis-

tdrlo Buarque de Macedo) decaiu a imigragdo, ten-

do o Impdrio nos prlmeiros anos, gasto grandes so-

mas tanto com a imigrogdo como com o colonizogdo.

Noto-se um movimento ascensional na correntc

imigrotdria em 1885, a partir principolmente de

<887 cm deantc e depois dc obolido a escraviddo.

Do 1820 a 1919 colcula-se terem entrado no

Brosil 3.577.355 imigrantcs.

Se se tivesse de opredor exatomento a influencia

do fotor trabalho na nossa agrlculturo, ter-so-la otd

mesmo que conslderar dentro os vdrios fendmenos o

do sistemo gcograflco nos diversos regidei do pals.

E* assim que o Sul tern progrcdldo mals rdpida*

mente e se povoodo sob a influenclo das grandes

xorrentes imigratdriai estrangeiras e nacionais, mo-
vimento esse mols lento no Centro; o nordeste, ser6

antes um centra de irradla^do, fornecendo clemen

*os de trabalho para o norte, centro e sul.

E' certo que o povoamento das diversos rcgloes

do nosso territ6rio ndo se voi efetuondo iguolmente

E' um desequilibrio que se fara sentir no progresso

dessa-, iegl6es; j6 se n6o podendo duvidar mois que
a povoamento do sul se dard com maior aceleratdo,

contondo oldm do crescimento vegetativo do popu
<o^ao com ps correntes imigratdrios,

Ai estd num fenomeno que ndo p6de escapor 6s

cogitates dos responsdvels pelo futuro do nosso

pals.

N6o se pode negar que o Brasil no segunda Im-

pdrio atlngiu regular progresso econdmico, crescen-

do o volume da exporta«;ao do cafd, do agucar, do
algodao, da borracha, do cocau, do mote e dos cou-

ros; o comdrcio exterior teve um desenvolvimento

crescente.
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AINDA A ESCOLA DE NIMES
Por FaBIO luz filho

A^cntuou lapidormcnte Gide quo o programu do
t'colo dc Nimes e transformer, cm tou principio
mcimo, a ordcm ocon6m.ro otuol, foiendo poitar o
QOvcrno cconomico das moos dos produtorcs poro os
oos consumidores, obolindo o lucro (pelo principio <)o
rcsfiluiqao das sobros no prcjporqao dos opcraqoos
cfctuadas corn o cooperoliva) o todos os dodu{5c>
Porasitorios do quo notccm as grondes fortunes, •
cstobolccor por toda parte o justo prc{0 .

Gide, dcpois do, cm poginas vivas o sinccros, te-

J*
r iU5tas homenogens 6 obro monumental do Morx,

Irisou quo o principio do mais-valio, no plono coope-
rotlvo, toma apenas outra base c outro caroler.

A Escola do Nimes sempro so opresentou res*
Poitosomontc como filho do Rochdolo. Quondo so
rebclou contra os velhos coopcrotivistas franccscs,
dcsfraldou o programa dc Rochdolo, proclamando
^uo era a esto quo to dovia voltar com o preocupa-
{do do modcstamcnto nada nolo tor altcrado".

Entanto, um movimento ndo vive durante mcio
•dculo, ocrescento, sem odquirir uma certa fisiono-
osio, sem deixar seu trago no histdria dos doutrinas
* no ogao prdtica.

Goumont ocentuo:

On pout dire, on effet, quo I'Ecolu do Nimes, a
constituA, on corps do doctrines, co qul n'otait jut-
«|u alors quo lo programme spontanA d'un mouve-
ment ouvrior".

I Pode-to dizor, com efeito, quo a Escola do Ni-
rnQt tronsformou em corpo do doutrinos o quo noo
c,0 niois, ate entao, do quo um progromo cspontA-
"«o dum movimento operorio")

T. m-so quo acrescentar, em abono do Escola do
Nimes, o sua intpiragao moral e espirifuol, como ]d
ocentuei, no que se ofasto de Owen e Fourier,
O' quals, como precursores, ochavom que o trons-
ormagdo do meio social bastaria para a tronsflgu-
rojdo dos homens e pora tornd-los fellies

Dal (rlsor a Escola de Nimes que t6da a questdo
*°clol d, no fundo, uma questdo moral, e que 6 pre-
cisamente do cardter do cooperatlvlsmo trazer para
0 ordem econdmica Aste fotor moral que 6 a ajuda*
••sutuo e que tern por divita: um por todas e todos
bor um

,

0 prdprlo Sorel, nfio deixou de aceltar a Idrmula
‘-Qoperativa, desde que subordina oo slndlcato, por
•rvitor, diila ("Motdriaux d'une thdorie <lu prolAta-
,iQ (

'), que so translormossem em oconomatot copl*
'olisios, Sorel, no seu Ideal sindicalistu revoluciond*
f|° que apelava para a vloldncia, ao caracteriiar a
°{do dos sindlcatos, dizla que o sucesso da revolu*
c6o social era imposslvel sem a realizagdo de uma
•volugdo moral, no que perfilha Durkheim.

Gide acentuou, com propriedadc, que o programa
da Escola de Nimes so tornou a carta do movimen-

cooperatlvo em todos os poises do mundo ("qul
e‘t devenu la charte du movement coopAratlf dans
*ous les pays du monde . . . ).

1 Gaumont ocrescento mats que a Escola de Nl-
rr>et, "impondo a formula dos Rochdolionos, Ihe deu

toda a sdlido virtude dumn doutrina ao mosmo tem-
po cionlifico, moral e social”.

Eis, em tragos rdpidos, o programa universal da
Escola dc Nimes.

Como sc v6, o movimento cooperatlvo em sua
purcro A autdnomo, despeado do inlluAnclos esta-
tals ou dosejoso do controlcs ou llgagdes cstatals.

Gide, oo fim, j<5 havlo ccdldo quanto 6 rigldez
.lo equina do Nimes, admitindo os relates Inter
cooperotlvas, de vez quo, o contrdrlo, seria quote
que a vlnculagao permonento e Inopeldvel, com vi-
sos de 'ubordinogdo absolute de tudo, prlrtclpalmen-
le do elemento rural, 6s poderosas organlzagdes do
consumo fcdcrotlvas, ndo obstante, depots de sua
morn., essas reloqoet ainda ndo se tenham concro-
tnado de manelra satisfat6rla, como no Brasil, por
cxemplo, como em comunlcado 6 imprenso reconto-
mente fdz sentir o Contra Nacional de Estudos
Cooperatives, o quo i lamcntavol

Entanto, Fauquet, o malor tedrlco vivo modorno
do cooperativlsmo, sentonciou que os relagdes In-
tercooperativos lazem reapareccr, entre o exploro-
cao campesina cooperativada, "metodo sociol o oco-
nomicomcnte superior oo tcloriodo” quo cstabelece
riam os grande l.derogocs de consumo com suas
grandes propriedadcs ogrleolos), elementos de or-
dem moral, do vez que os cooperadores do campo e
os do cldodo tomardo cunsclAncia dos logos de in-
terdependencla que os uncm.

Eslabelecer-se-d, assim, uma comunldade de sen-
timentos que levard a uma mutualidado equitatlva,
oo uspilto mutuo de suas condigdes de viclo e tro-
balho. As relofiei intercoopcrotivas dao, astim,
uma vido novo as velhas no(6e> morals do "justo
pre{o o do "justo talorio", a predominance do so-
cial tobre o econdmico". E', alAm do moll, fonte
de (rrog.e&so tAcnlco, rehumonlzogdo e remorallzo*
{do dos relagdc’S econdmicos "Lei biens transmit ne
sent plus de timples voleurs Aconomiques, det mer*
chondiset depouillAci d'humonite". (Fauquet).

Ademais, as relagdes intercooperatlvas, "tendom
iguolmente o uino otganiiagao do procetto oco-
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numico; a ofcrto c a procura, cm lugor dr sorcm

tciirr. indirotamento o, tolvoz, ao acoso fie clrcuns-

tdncias ile tempo c lugor, sao postas cm contocto

dlrcto o pcrmonerjtc uma com a outro".

Paul Claudel, Fauquot, Lovorgno, Lasserro, etc,,

etc. rcccntcmente afirmaram, tie publico, apolando

dcclarag&o do Allonge Coopcratlva Intcrnacional,

,|uo os cooporatlvlstos s6 reconhecoroo Idcntidode

dc fins ontre o agao coopcrotlvo c o agfio do Esta-

do quando 6sto sc llvrar da pressio dos Intcrisscs

privados c rosponda 6 neccsssidado duma organlza-

g6o oua foga provolocer o esplrlto de servigo s6brc

o esplrlto de lucro, tonto no piano noelonal, como
no Internodonal.

Rcpctto, o llustre militanto sodollsto oraentino,

recentemento frisou cm confcrincia too so referir 6s

naclonallzcgoos) 6 obra reollzoda por mols do 800
mil cooporotlvos no mundo com 143 mllhoes dc osso-

ciados, scus armazins, suas fdbricos, scus compos

de produgdo agricola, suas frotas do navlos, scus

boirros nsidenciols, suas oficlnc.j c mals de dois

milhCes de operdrios o empregados, consumldores

todos portlclpontcs do movimento cooperative

ffi 98 88 86 ® ®

Clla a Warbatie, Ramodior .socialisto, o Perkins,

quo sc rebelam contra a possibilidade dc tftdas essos

rcalizagocs da iniciotiva prlvada cm bencticio co-

lotlvo scrcm absorvidas pelas naclonolizagOcs, prln-

dpolmontc na Inglaterra ,csta com circa de 2.000

cooperatives de consumo qua cnglobam urn movi-

manto dc operates de mals do 8 bilboes de libras,

dondo trobalho a 250.000 possoos, e 6 qual per

lonco a quarto parto da populagfio InglCsa.

Parkins, no Congresso reconto de Brighton, dedo-

rou quo o govirno trabalhista inglis nfio tlnha a In-

tengoo dc minor a posigfio do movimento coopera-

tive ingli*, "cujos metodos sdo suporiores a quait-

quor formes do orgonixogcio industrial e eomerciol

prlncipalmontc as de Indole cstatal. O fontosma da

burocratizog6o da economia paroce, pelo monos, cm

parte, afastada . . .

Rcpctto dls ',0 quo criar uma economia na qual s6

so opliquem modidos coercitivos do govirno, equivale

a ignoror o importdncio dos valoros Kumanos o a

destruir a fontc do mesma da quol soi o inspiragdo

dcmocrotica.

Els oi a voz outorizada de um outfmtico rochada-

liano.
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II Conferencia Nacional Algodoeira

Em 1916 a Sociedadc Nacional de Agri- Participantcs

cultura fez rcalizar no Rio dc Janeiro a 1

’

Conferencia Nacional Algodoeira, de tao

bond'fica influcncia na cultura dessa pre-

ciosa fibra no pais.

Em 1923, promovcu e realizou, tambem
nesta Capital, a 1.* Conferencia Intcmacio
nal Algodoeira.

Mais de 25 anos sdo passados sem que
os intcressados na cultura dessa preciosa

fibra se rcunissem para trocar iddias c fir-

mar a orientagdo a ser seguida, face aos
novos rumos quo a cultura, o comercio c a
industria tern forgosamente tornado nesse
largo espago de tempo.

De resto, a situagao do algodao no Bra-
sil, ultimamente, vem chamando a atengao
de nossos homens de governo e de classe,

pelo acumulo de problemas, de resolugao
rmperioso, a fim de serem atendidos aspc-
tos prementes daquela grande atividade
agricola do pais.

Foi por isso, que a Sociedade Nacional
de Agricultura deliberou levar avonte, sob
os auspicios do Ministcrio da Agricultura,
como nas vezes passadas, o importante cer-
tame, cujo ante-projeto de programa esto
concebido nos seguintes termos’

REGIMENTO E PROGRAMA

Finalidadc

Art. 1 — A 2.“ Conferencia Algodoeira,
promovida pela Sociedade Nacional de
Agricultura, a ser realizada, no Rio de Ja-
neiro, durante a primeira quinzena de se-
tembro de 1950, tern por objetivo estudar
a situagao em que se encontram a lavoura,
o comercio e a industria do algodao, exa-
minando as causes que concorrem para o
decrdscimo da produgao e sugerindo medi-
das capazes de soerguor a lavoura, estabi-
lizar o comercio e equilibrar a industria do
produto.

Art. 2.°— A 2.* Conferencia Algodoeira,
al6m da parte referente ao algoddo, trata-
rd de outras plantas tdxteis de valor econfi-

mlco. sobretudo daquelas que est6o concor-
renJo ou possom vir a concorrer para o for

tolecimento da nossa balanga comercial.

Art. 3.” - Sao membros da Conferencia
todcs aqueles quo solicitarem sua inscrlgao

a dclcgagao cstadual, ou 6 Comissao Orga-
nizadora, na falta daquela.

Dclcqagocs Estoduois

Art 4.° —- Scrao constltuidas nos Esta-
dos dclegagoes da Conferencia, incumbidas
de organizar a representagao c participa-
gao do lavoura, do comdrcio e da industria

locois

Paragrafo unico - As dclegagoes deve-
rao manter permanente contato com a Co-
missao Organizadora, recebendo e coorde-
nando os contribuigoes ou cstudos e pro-

movendo uma ou mais reunioes, nas quais
sera recolhido, em forma dc rccomenda-
goc>, sucintamente justificadas e documcn-
tadas, o ponto de vista dos intcressados,

pare, ap6s estudo das Comissoes Trknicas,

ser presente ao plenario da Conferencia.

Comissao Orqanizadoro

Art 5 A Conferencia sera organi-
zada por uma comissao designoda pela Di-
retoria da Sociedade Nacional de Agricul-
tura, e se compora de presidente, vicc-pre-
sidentes, ‘.ecretario geral e Comissao T6c-
nica

Art 6. ’ — A Comissao orgamzara o pro-
grama da Conferencia, designard as Dele-
gagoes e, de um modo geral e amplo, su-
perintendera os trabalhos da Conferencia
ate a primeira reuniao preparat6rio

Mcso de Conferencia

Art 7," Durante o seu funcionamen
to, a Conferencia seia dirigida por uma Co-
missao Executiva ou Mesa Dirotora, eleita
na primeira reuniao preparatdrio

Dclibcragoet

Art. 8. fanto nas Comissoes Tdcni-
cas como nas sub-comissoes e ainda no ple-
ndrio, as dcliberagocs sorao tornados por
moioria, obrigando os membros ausentes

Voto

Ait 9 - leruo voto nas ComlssSes os
poi ticipantes da Conferencia
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Pnragrafo umco - No plcndrio, aldm
do Confcdoragao Nacional do Comdrcio,

do Confcderosao Nacional da Industria c

da Socicdadc Nacional de Agricultura, a la-

voura, o comdrcio e a industria, d razao de

um para cada uma dcssas atividadcs cco-

ndmicas por unidade da Fcdera<;do repre-

senrada, terao direito a voto.

Scssocs preparatories

Art 10 ° — Scruo realizadas duos ses-

soes preparatories, uma para rcconheci-

monto de podercs c elei^ao da Mesa Diro-

tora e outra para a nomeagao, posse das

comissoes c sub-comissoes e distribuigao

dos trobalhos.

Scssocs plcnarlas

Art I l.° — Scrao realizadas tantas ses-

soes plcndrias quantas forem necessarias,

a juizo da Conferencia.

Contributes individuals

Art. 12.° — Aldm do resultado do traba-

Iho das Delegasoes, a Conferencia podera
apreciar, a juizo da Mesa Diretora, traba-

Ihos avulsos individuals versando temas do
programa, ou assuntos que, embora nao cs-

tejom ali compreendidos, sejam julgados de

interesse

Comissoes

Art, IS.
11 — Haverd obrigatoriamente

trds comissoes tdcnicas: lavoura, comercio
e industria, e tantas sub-comissoes quantas
forem julgadas necessarias.

Art. 14.° — O presidente da Conteren-
cia, pessoalmentc ou atraves de um dos vi-

cc-presidentes, podera, sc assim julgar ne-

cesoario, assumir a presidencia de uma ou
mats comissoes ou sub-comissoes ou reuni-

las em conjunto, para discussdo e delibe-

ragdo de matdria connoxa.

Estudos, trabalhos, indicates

Art 15.° — A Conferencia, atraves da
Comissdo Organizadora e Delegates, re-

cebora os trabalhos que versem o temario
em tres vias, datilografadas, com o maximo
do 10 pdginas em espago de 2, Todos os

trabalhos dovordo terminar por conclusoes

sucintas.

Profiram os produtos vctcrindrios

RAUL LEITE. Sdo todos de cficicncia

comprovoda n sequran^a absolutq.

VACINAS, TONICOS, VERMIFUGOS.

PRODUTOS PARA TODAS AS

doencas E PARA TODAS AS

ESPECIES ANIMAIS

No febre Aftosa —- KUROS E CO-

LO IDO-CALC 10.

P«ra banheiros carropaticidas —
GAVIAO

No* bicheiras e bernes — CRESOS.

Naj verminoses — .
FENOTIAZINA

— FENOLFTALEINA

Nas frieiros — FRIEIROL

Nos intoxicates — VITOS

Pe$am folbetos e pre?os oos repre-

sentantes nos Estados ou aos

Laboratorios

Raul Leite S. A.

RUA LEOPOLDINO BASTOS, 130
#

RIO DE JANEIRO



(ullio-Agfosto A LAVOURA 271 050

Polavro

Art 16.® — Cada porticipanfc da Con-
ference tcrd o direito’ a palavra sdbrc o rc-

latdrio de cada comissao por poriodo nao
superior a 5 minutos, ficando a Mesa com
a faculdadc de limitar o tempo a cada ora-

dor, caso a discussdo da matdria tonha
atingido uma hora

Rcda^do final c Anais

Art 17.° — Na ultima scssao plcnaria,

serao designadas duos comissoes, uma para

revisao e coordenagao das conclusoes, ou-

tra para a organizagao dos Anais da Con-
ference

Casos omissos

Art. 18 ° — Os casos omissos serao re-

solvidos pela Comissao Organizadora

Temario

Art 19.®— A 2.* Conference Algodi-

ra baseard os sous trabalhos em temario

proprio e no resultado de estudos
(
observa-

qoes e inqudrifos realizados, a propdsito,

nas varias regioes produtoras do pais, a

cargo de drgaos e entidades a esse fim con

vocados.

Art. 20.® — O temario da Conference
e o trabalho nos Estados vcrsardo os se-

guintcs assuntos gerais:

a) — lavouru

b) — comdrcio

c) — industre.

| __ LAVOURA

)) — Terra. Meios de obte-las, — com-
pra, arrendamento, doa^ao e parce-

ria. Financiamento para aquisigao

Preparo. Maquinas, ferramentas e
utensil ios. Defesa contra a erosao

o conserva<;ao da fertilidade do
solo.

'2) — Scmcntes. Colabora^ao cientifica

para melhoramento das plantas.

Estates experimentais. Compos de
sementes. Campos de coopera^do.

Culturas fiscalizadas, Organizagao
de emprdsas para a produ^ao do se-

mentes destinadas a plantio.

3) — Adubos e corretivo*. Produ?ao na-
cionol Rodu<;6o do custo Dlfusao

nos meios agricolas das vantagens
da prdtica da adubac;ao c corre

^ao das terras.

4) Zonas do plantio. Variedades culti-

vadas. Delimitagao das zonas res-

pcctivas. Estudo da possibilidade de
aproveitamento de novas terras.

5) — Dcfcsa sanitaria. Novos processos

de combatc 6s pragas c doengas.

Meios de Intcnsificar a dofesa sa-

nitdria. Assistcncia oficial

6) — Colhcita. Mclhoria dos processos.

7) Pcssoal. Assistdncia social, mao de
obra, treinamento e cspecializagao.

8 ) - Impostos c taxas. Politico tributd-

ria.

9 ) — Crcdito. Financiamento da produ-
?ao, — prego minimo.

10) Coopcrativismo. Cooperatives de
produqao, benoficiamento, compras
e vendas em comum, credito e mis-
tas.

11)

-— Transporto. Rodoviario, ferroviario,

fluvial, maritimo e adreo. Fretes e
tarifas.

12)

-— Seguro. Contra doen<;as, pragas e
intempdries.

13) Politico do promos. Custo de produ-
<;ao, remuneragao ao produtor.

II — COMERCIO

I) — Algodao cm caro^o — Centros co-

merciais. Classificagao. Benoficia-

mento (descaro?amento e prensa-

gem) Enfardamento. Armazcna-
gem.

2) — Algodao bcneficiado (em pluma).

t Centros comerciais. Bolsas. Classi-

fica<;ao. Consumo interno. Armaze-
nagem Reprensagem. Exportagao.

Financiamento.

3) — Caro^o do algodao. Classifica^ao

Armazenagem.

4)

—-Transporto. Rodoviario, ferrovidrio,

fluvial, maritimo e adreo. Fretes c

tarifas.

5) — Pcssoal. Assistcncia social, mao de
obra, treinamento e especializa^do.

6) — Seguro. Fogo, extravios, etc. e acl-

dentes.

III — INDOSTRIA

1) — Estudo das rola;oos morcantis t-n

tro o produtor, comerciante e o in

dustrial, visando a harmonia do in

tercsses. Fia<;do e tocelagem. Oloo.

Subprodutos.
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Terceira Semana

de Horticultura

do Hortelao

"Wenceslao

da Escola

Bello"

Gonorolidados

A Escola tie Horticultura "Wencesldo Bello”,

mantich no Ponha, Distrito Federal, rcallzou, com
grande dxito c entusiasmo, a-.sua Terceira Semana
do Hortelao, no porlodo do 3 o 9 de Julho do cor-

rento ono.

As Semanai do Hortcloo, tevodas a efeito cm
1948, 1949 o 1950 no trodicional cducanddrlo da

Socicdodo Nacionol dc Agricultura constituent um
oxcmpln frlzanto do quo do util o objotivo vem con-

segulndo realizar o roferida entidade do classc quo,

desdo 1 897, vem dedlcando grande intcrc.se e co-

rlnho oo problmo do cduco^do rural brosilciro.

Dc fato, desdo 1897, com o seu Aprondlzado

Agricolo do Penha, atd o momento, com a sua Es-

cola dc Horticultura "Wencesldo Bello", nao del*

cuidou Jamais o Sociedade Nacionol de Agrleulturo

do problema do enslno profisslonal agricolo, quo

considerou sempre fundamental para a valorizogoo

e olevagao do nlvel dc vida dc nossas populates

rurois,

Muitc rcolizou o Sociedade Nacionol do Agri-

culture, o si mols nao fez, foi porque sempre con-

tou com rccursos Inslgnlficantcs poro levar adiante

obro too grandlosa e potrldtica.

O presento relatdrlo da Terceira Semana do Hor-

telao dd bem uma iddla do muito que realize, sem

alardc, na Penha, o Escola de Horticultura "Wen

ccsldo Bello",

A Terceira Semana do Hortelao realizou-sc por

miciativa e sob a orientagdo <la Sociedade Nacio-

nal de Agricultura que hd mais de cincoenta anos

vem trabalhando em prol do ensino profissional

agricola no Brasil e da Fundo;ao Getulio Vargas,

entidade do carater tdcnico e oducativo que vem

dedicando, tambdm, especial Interesse ao problema

do ensino agricola c teve a colaborogao:

a do Service de Informacdo Agricolo do Mi-

nistdrio da Agricultura;

b da Superintenddnda do Ensino Agricolo e

Veterlndrio do Ministdrlo da Agriculture;

c da Secretaria de Agricultura da Prefeitura

do Distrito Federal, otravds de seu Depar

tamento de Agriculture.

A eolaboraedo das referidas entidas tol valiosa e

indispentdvel para que os trabalhos do III Semana

do Horteldo alcancasse o dxito das semanas ante

riormente levadas a efeito na Escola de Horticultura

"Wencesldo Bello" em 1948 e cm 1949,

A Sociedade Nacionol de Agricultura colaborou;

a — monetariamente;

b — fazenda a publieidode da semana;

c — com o concurso de elementos tdcnicot de

sua Dlretorla.

A FundacSo Getulio Vargas, colaborou

a — monetariamente;
l> — com o concurso do orientador de seu-. Cur

sos Prdticos Agricolas

O Servico de Informacdo Agricolo, colaborou

a —- com auxllio material (publicacoes);

b — com a concurso ile tdcnlcos de seu quadro

A Superlntendfincio do Ensino Agricola e Vete-

rlndrio colaborou com o concurso de tdcnicot, do seu

quadro

Prof GERALDO GOULART DA SILVEIRA

Engcnheiro Agrdnomo

A Secretoria do Agricultura do Distrito Federal

colaborou:

o — com motcriol (um caminhoo de extcrco,

inscticidas o fungicidas), mimeografou o-

programa da semana c emprestou material

do mccanizacdo devidomentc cquipado,

equipodo;

b - com o concurso de tdcnicos do seu quadro

Da Escola dc Horticulture "Wencesldo Bello" co-

laboraram:
a —todo o corpo docento;

b — todos os alunos quo em ferias se encon-

travom no estabelecimcnto;

c — O clube Agricolo Miguel Calmon,

d — todos os funclondrios.

SEMANAUSTAS INSCRITOS (INTERNOS)

Motr. Nome Proccd.

1

1 —
Ma| Anibol Antonio Costa . .

- Cel. Francisco A. de Arruda

Comoro

M . Gerais

3 - Carlos dos Santos Mendes . . . E. do Rio

4 —- Francisco Retlo Filho M . Gerais

5 -- Jaime Maciel E. do Rio

6 - Cantidio Rangel de Britto . .

n

7 - Antonio de Jesus Maciel . .

8 - Candida Jose da Silva ......

9 - Francisco Xavier Barbosa ... M GeroK

10 Jodo Garcio de Souza

1 1 Wilson dos Santos Barroso E. do Rio

12 - Waldemar Matte D. Federal

13 - Vitor Hugo Nunes Bdrtolo . .

14 - Antonio Pereira de Siqueira . . M. Gerais

15 - Mozart Carneiro Dontos .... D

.

Federal

16 Alvaro Beloso Sampaio

17 - Manoel dos Santos Locerda

18 Nestor Josd de Mottos ......

19 Landlo Leiras

20 - Antonio Gonsalves de Quelroz

21 Hermdgenes Mottos

22 - Osorio Ferreiro Guedes

23 Alberto Laurengo Cabrita ...

24 Antonio Fernandes Teixeiro
M Gerais25 - Luiz Soa<es Costa

Coordenadores

Foram Coordenadores da Terceira Semana do Hor-

teldo os Engenhelros Agrdnomos Antonio de Arruda

Camara, Vlce-Presidente do S.N.A. e Dlretor do

Escola de Horticultura "Wencesldo Bello" e Geraldo

Goulart da Silveira, Vlce-Dlretor da E , H. W. B. e

Orientador dos Cursos Prdticos Agricolas da Funda-

tflo Getulio Vorgas que tlverom a seu cargo:

a organiza{6o do programo da III Semana do

Horteldo;

b a tupervlsdo de todas os atlvidades

Colabora Jores tecnicos (aulas)

Cantou a Escola de Hotticultura "Wencesldo Bel-

lo", durante a Terceira Semana do Horteldo, com o
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coloboro^do dc 1 6 tdcnicos quo mlnistroram aulas,

Has quais:

0 — II Engcnheiros Agrfinomos;

b — 3 Hortlcultores;

e — I Hortelao;

d — 1 Contodor.

Forom os segulntcs tdcnicos qur ministrorom

aulas:

| — Hortclflo — Adrlono Dantos

2 Horticultor — Agrieola Costello Borges

3 — Engenhciro Agrdnomo ~ Amaury Hcnriquc

da Silvoira.

4 — Horticultor — Andrd da Silva Neto

5 — Engcnheiro Agrdnomo — Antdnio do Ar-

ruda Camara,

6 — Engcnheiro Agr6nomo — Charles Frederick

Robbs.

7 — Engcnheiro Agrdnomo Eduardo Hugo

Frota.

8 • Engcnheiro Agrdnomo — Eduardo Sofcr

9 Engenhciro Agrdnomo — Gcraldo Goulart

da Silveira.

JO — Engenhciro Agrdnomo — Guaracy Lavor

1 J — Engcnheiro Agrdnomo — Jodo Moroiro

Bartholo.

12 — Engenhciro Agrdnomo — Minton Socci Ca-

bral.

13 — Contodor — Pedro Goulart do Silvelro Filho

14 — Engcnheiro Agrdnomo — Orlando Fer-

reira.

15 Horticultor Soverino Gonsalves Camara

IA — Engcnheiro Agrdnomo — Subacl Mogolhdes

da Silva.

Coloboradores tdcnicos (palestras)

Contou a Escola de Horticultura "Wcncesldo Bel-

lo", durante a III Semano do Hortelao com a cota-

bora^do de I 7 tdcnicos que realizarom palestras, dos

quais:

a — 1 4 Engcnheiros Agronomos;

b — 2 Jornalistas;

c — I Medico Veterindrio

Foram os seguintes os tdcnicos que ministraram

palestras;

1 — Engcnheiro Agrdnomo — Alberto Ravache

2 — Engcnheiro Agrdnomo — Antonio de Ar

ruda Camara.

3 — Jornallsto — Carlos Burhr

4 — Engenhciro Agrdnomo — Charles Frederick

Robbs.

5 —• Engcnheiro Agrdnomo — Eduardo Hugo

Frota.

6 — Engenheiro Agrdnomo — Ftdvio de Car-

valho Mesquita.

7 Engenheiro Agrdnomo Geralda Goulart

da Silveira.

8 — Engenheiro Agrdnmo Guaracy Lavor

9 — Jornalista — Hllcar Leite

10

•— Engenheiro Agrdnomo — Jolmirez Guimo-

raes Gomes.
I I Mddico Veterindrio Jorge Pinto Lima

12 — Engenheiro Agrdnomo - Lauro Dios Vieira

13 — Engenheiro Agrdnomo Olavo de Borros

Araujo e Silva.

1 4 Engenheiro Agrdnomo Osmar Lopes de

Rezende.

1 5 Engenheiro Agrdnomo Robervol Cardoso

td - Engenheiro Agrdnomo — Valdiki Mouro

17 Engenhelro“Agrdnomo — Willlom Slmdo

Movimcnto das aulas ' f .. <

Durante a somono foram ministrada 24 aulaV'yer*

fazendo um totol de 45 horas de aulas.

Foram as seguintes as aulas ministradas:

1 Agua, rega e irriga^do, pclo Prpf. Antonio

de Arruda Comoro.
2 Prcporo do terrono para instalogOes horti-

colos, pelo Prof . Subaol Mogolhdes da
Silva.

3 Mecaniza^ao da horticultura, pelo Prof.

Milton Socci Cabral.

4 — Tratos culturais das hortall^os, pelo Prof.

Orlando Ferreira.

5 Cultures de hortaligas frutiferas, pelo Prof.

Gcraldo Goulart da Silveira.

6 — Ferramentas o utcnsllios hortlcolas, pelo

Prof. Soverino Gonsalves Camara.
7 — Coractcristicos c manejo do motorial uso-

do cm defesa sanltdria vegetal, pelo Prof.

Andrd do Silva Neto.

8 Industrios rurais domdsticas, pelo Prof

Amaury Hcnrique da Silveira.

9 — Scmenteiras e repicagem, pclo Prof. Eduar-
do Sefer.

10

Cultura de hortoli^as, pelo Prof. Agricola

Costello Borges.

1 1 Padronizo^do de produtos hortlcolas, pelo

Prof. Severino Gonsalves Camara.
1 2 — Adubocao orgdnica — Estrumeiras, pelo

Prof. Antonio de Arrudo Camara.
13 — Contabilidade nas exploragoes hortlcolas,

pelo Prof. Pedro Goulart do Silveira Filho.

1 4 — Economia e administragdo de uma horta,

pelo Prof. Pedro Goulart da Silveira Filho.

1 5 - Divisao do terreno em lotes ou taboleiros,

pelo Prof. Jodo Moreira Bartholo.

16 Defesa sanitaria das hortaligas, pelo Prof.

Charles Frederick Robbs.

17 Industrios rurois domdsticas, pelo Prof.

Amoury Henrique da Silveiro.

18 Cultura de hortalifas de raizes e tubdr-

culos, pelo Prof, Geraldo Goulart da Sil-

veira.

19 Mecamza^ao da horticultura, pelo Prof.

Milton Socci Cabral.

20 — Situacao da horta (escolha do local) pelo

hortelao Adriano Dantas.

21 Cultura de hortolltos nas zonas quentes,

pelo Prof. Guaracy Lavor.

22 — Aproveitamento rational do s6lo, pelo Prof

Subael Magalhdes do Silva.

23 Adubacao qulmica dos. hortalitas, pelo

Prof. Agricola Costello Borges,

24 Acondlclonamento e tronsporte de produtos

hortlcolas, pelo Prof. Subael Magalhdes do

,
Silva.

As aulas foram o mais possivel claras e objetivas

e, em coniunto formaram um Curso Prdtlco de Hor-

tollcicultura.

Palestras

Durante a III Semana do Hortelao foram realizodo-,

19 palestras, ossim distribuidas: ,

a 5 palestras ao almo(o;

b — 4 palestras ao jantar;

e — 5 palestras 6 nolle,

d 4 palestras durante a reunion do Clube

Agricola Miguel Cnlmon;
palestra extra, durante a sessdo cinemn-

togrdflca.

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 IS
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Foram as soguinto* ax palostra’.

Palcstras ao almogo

1 O morcatlo dc hortallgas no Distrito Fedc-
ral, polo Prof. Eduardo Hugo Frota.

2 Aprovcltamonlo dc uma propriodad* agri-

golo, polo Prof. Alberto Ravac.he.

3 Grfimios para o homum rural, polo Prof.

Roborval Cardoso.

4 — Dcfesa Sanitdrla das hortax, polo Prof.

Charles Frederick Robbs.

5 Proprledadc rural, polo Jornallsto Hilcor

Leitc.

Palcstros oo Jantar

1 O ensino proflsslonal horftcola, polo Prof.

Geraldo Goulort da Silvclra.

2 — O valor da bda somente, pelo Prof. Olavo
burros do Araujo o Silva.

,3 — Aspcctos do Brasil rural, pelo Prof. Louro

Dias Vieira.

4 - Importdncla da apicultura, pelo Prof. Gua-
racy Lovor.

Palestra* a noite

1 Organlzogdo aa classe rural, polo Prof.

Antonio do Arruda Camara.

2 A sltuagdo da agricultura c da pccudria no

Distrito Federal, pelo Prof. Osmar Lopes do

Rezende. .

3 O ensino profissional hortlcola, pelo Prof.

Goraldo Goulort da Silveira.

4 _ Cooperativismo, pelo Prof. Valdik Moura.

5 — Avicultura domdstlco, pelo Prof. Jorge Pin-

to do Lima.

Palastras no Clube Agrieolo

1 Ativldades do Clube Agricola Miguel Cal-

mon, pelo Prof. Geroldo Goulort da Sil-

veira. .

2 Clubes Agricolas, pelo Engenheiro Agrd-

nomo Roberval Cardoso

3 A campanha dos Clubes Agricolas, pelo

Jornalista Carlos Buhr.

4 — As atividades do Servlgo de Informagoo

Agricola, pelo Dr William Simao.

Sondes cinemotograficas

Gragas 6 colaboragao dos Professorcs Jolmlrez Gui-

mardes Gomes e Fldvio de Carvalho Mesqulta, forom

realizadas 2 sessdes cinematograflcas com a exlblgdo

de 5 fllmes tdcnlcos, sendo;

a — urn sdbre "A broca do cafd", preparodo pela

Dlvlsao de Defesa Sanltdria Vegetal do Ml-

nisldrlo da Agricultura, procedido de comen-

tdrios pelos releridos tecnicos;

b quatro s6bre outros assuntos de tdcnica, ce-

didos pela Embaixada Americana.

Movlmonto do refeitdrio

Durante a III Semana do Horteldo foram servidas

1425 refelgdes, assim distribuldav

a — 350 colds pela manho;

b — 415 almogos;

c — 328 luches;

d — 332 |antare»,

Reuniao do Clube Agricola Miguel Camon

Durante a III Semana do Horteldo reallzou-se, com
a asslstdncla de todos os semanistas, a reuniao anual

dc prestogdo do contas do Club Agricola Miguel Cal*

mon, constituldo polos alunos do Escola.

Prcsidiu a reuniao do Clube Agricola o Dr, William

Simao, Chcfo do Scrvigo de Clubes Agricolas do Mi-
nistcrio da Agricultura.

Utarom da polavra, cm nome do Clube Agrieolo
Miguel Calmon o cstudantc Josd Antonio Simdcs Lo-
pes, President®, c o Prof. Geroldo Goulort da Silvcl-

ra. Durcnte a reunion, flzoram palestras, o Professor

Goraldo Goulart da Silvoira, o Prof. Roberval Cordoso,

o Jornalista Cordos Burh c o Dr. William Simao.

Aproveitondo a oportunidado rcalizou o Clube
Agrieolo Miguel Calmon:

a — uma exposigdo de hortaligos colhidas no
horto mantida polo Clube;

b - distribuigao do prdmios (livros c ferre/nen-

tos) oferccidos pelo Servlgo de Informagao
Agricola.

Jornal "O Horteldo"

Durante a Semana circulou o jornal mimeografado
"O Horleiao".

Forom editados 5 numcros do rcfcrldo jornol, per-

fazondo um total dc 450 exemplares quo foram dis-

tribuidos entre os somanistas c os visitantes.

Comissao do "Bern Estar"

Funcionou eflclentemonte a Comissao de "Bern
Estar", chefiada pelo Horteldo Adriano Dantas e In-

tegroda pelos Fruticultorcs Antonio Albonl AV cryr

Rualem e pelo cstudanto Josd Antonio Simdes Lopes.

Scssao de encerramento

A sesxdo de encerramento, presldida pelo Dr, Ben-
vindo de Novass, Diretor do Departamento Nocional

de Produgdo Vegetal contou com a presenga, na mesa,

do Dr. Antonio de Arruda Camara, Diretor da Escola,

representando a Sociedade Nocional de Agricultura,

o Prof. Geroldo Goulart da Silveira, Vice-Diretor da
Escola, representando a Fundagoo Getullo Vargas, o

Prof. Subael Magalhdes da Silva, representando a Se-

cretarlo de Agricultura do Distrito Federal, o Prof.

Milton Socci Cobrel, representando o Deportamento
de Agricultura do Distrito Federal, o Prof. Pedro Gou-
lort da Silveira, representando o corpo docente da
Escola, o Assistente Agricola Costello Borges, repre-

sffntando os professorcs dos Cursos Prdtico, o Assis-

tente Antonio Albanl, representando os asslstentes

da Escola, o Horteldo Adriano Dontas, representando

o corpo administrativo da Escola e o estudante Josd

Antonio Simdes Lopes, representando o Clube Agrl-

colo Miguel Calmon
Durante a sessdo de encerramento fizeram uso da

polavra:

a — O Dr, Antonio de Arruda Camara que fez

um sucinto relato das atividades da III Se
mana do Horteldo;

b 0 Prof. Geraldo Goulart da Silveira, que fa-

lou em nome do Clube Agrjcola Miguel
Calmon;

c -*-— O Prof, Subael Magalhdes da Silva que fa-

lou em nome do Secretaria de Agricultura
do Distrito Federal;

d — O Dr. Benvido Novais, que focolizou a agdo
da Sociedade Nocional de Agricultura e a
Escola de Horticulture "Wencesldo Bello*

no setor do ensino agricola.

Geraldo Goulart da Silveira
>

Coordenador da III Semana do Horteldo
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Cooperativa Agricola de Cotia
A marge ni do Rclatdrio do sou din&mico
< ihmtrc Prendcnte, Dr. Maiiocl Carton

Ferraz dr Almeida.

A Cooperativa Agrfcola de Cotia rea-

lizou a KUa 22.“ Assemblen Geral Ordinu-
ria para apreciar oh resultados obtidos
pela organizaQao no ano social de 1949-

1950, aprescntado por seu presidente, dr.

Manoel Carlos Ferraz de Almeida, cm re-

latorio elaborado a luz das estatisticas or-

ganizada.s pdas diversas se^Ses da orga-
nizag&o.

Antes de apreciarmos os pormenores
dos trabalhos realizados, cumpre ressaltar

as palavras do sr. Emil Lustig, diretor da
Federagao das Cooperativas Suecas, quan-
do visitou esta organizaQao em Silo Paulo
no ano em curso: “Considero a Coopera-
tiva Agricola de Cotia cotno um modelo
de trabalho solidario tendo observado es-

tar nela implantada uma verdadeira demo-
cracia economica ; e um monumento de
imenso trabalho e pode servir como modelo
as cooperativas de todo o mundo". — Es-
tas palavras de um diretor de federagao

cooperativa do velho mundo, dizem mclhor
que qualquer afirmativa de nossos estudio-

sos no assunto, servindo para que os ceti-

cos meditem e cuidem melhor das virtudes

cooperativistas.

Na leitura do sen relatdrio, o dr. Mu-
noel Ferraz de Almeida declara nas consi-

deraQ-des iniciais: — “A coesno demons-
trada pela nossa comunidade d de adndrar,
expressando quanto vale a 1‘dr^a da
mnao de 4 mil e poucos lavradores, sincc-

ramente reunidos sob a bandeira tie um
ideal comum, consubstanciado na realiza-

yao da verdadeira democracia, a dcmocra-
cia economica". Fala depois sdbre os obs-

taculos que procuram enquadrar o coope-

rativismo como meras organizaydes mer-
cantis, e assim desconsiderando em nosso
meio a essdncia da teoria coopemtivista,

minando no pensamento dos cooperativis-

tas ortodoxos, sinceros, reCeio pelas gra-
ves consequenclas que poderio advir para
o future do movimunto. Entra, entao, na
posiyfto da Cooperativa de Cotia na lavoura
tlo Estmio, lembrando tjue no espayo de 25
anos, as alividaties da cooperativa, no cam-
po das vendus e compras em comum, ele-

varam-se — o que esclarece os ntimeros
e cifras que hoje traduzem o movimento
anual da organizayao — em 17 vezes o nu-
mero de cooperadores

; em 1 12 vezes, o cu-
pital social e o (undo de roserva; o volume
de vendas 70 vezes e o de compra 200 ve-
zes. Ksse progresso constante faz com quo
a Cotia tenhu papel relevante no suprimen-
lo dos mercados de generos de SAo Patflo
e Kio, ajudundo tambdm as tleficiencias dos
mercados tie outros Estados. Sdbre a bata-
ta diz que nos 19 mil alqueires tla area se-
meada com o protiuto, em cinco Estados
tlo sul, a Cotia semeia 1.000 alqueires, ou
seja S'/I daquele total, retendo, pordm, 10%
tlentro do Estado, distrihuindn a coopera-
tiva, no exercfcio em estudo, 406 mil sacas,
correspontlendo ao rendimcnto medio tie

400 sacas por alqueire colhido pelos asso-
ciation. Na avicultura, o Estudo possue
2-413 granjas com 2.067.927 aves, sendo
!t produyao anual tie ovos tie 24.297.144 dd-
zias, e Uestes totais, a cooj»erativa tern 511
granjas, 305.316 aves e produz 3.601.793
tluzias tit- ovos anualmente. Quanto ao to-
mate, a area plantudu no Estado, no ano
em estudo, foi tie 2.125 alqueires, sendo
tpie na Cotia atingiu a 250 alqueires; a pro
Output media foi tie 901 eaixas por ulquei-
res para os nuo cooperados t* tit- 2.256
eaixas para a cooperativa. A venda glo-
bal tie legumes atingiu ji Cr? 18.414.500,10,
ou seja 11.54',.' sdbre d ano anterior; a
de morango, foi superior em quuntidade
em 6,51,1, e em cruzeiros 11,70'.

; nlgo-
tlao em 125,21., para um monlante tie

12/.825 arrobas, sdbre o exercicio anterior.
<) oleo de menta, elm proto, banana, carv&o
tie lenha e outros produtos, oferecei-am
movimentos animatlores, inclusive a pro-
duyao tie algas marinhas, que atingiu it

45,91'; . — Os services tie exportayflo, cu-
botagem distribuiyfio tie capitals, vendas
a varejo, ileparlamento tie comprus, reali-

zaram trabalhos tlignos tie econdmia. ()

conjunto desses trabalhos, pode ser uvalin-
d<> pelo resumo estatistico tlo movimento
geral do ano social tla Cooperativa Agri-
cola tie Cotia, expresso pela cifra tie Cr?
-186.857.638,30, quo acusou um aumento
obiv o exercicio tlo ano anterior tie Cr?

58.650.70.1,40, e tpie e assim tlescrimina
tlo; vendas, Cr? 194.306.589,90; compras
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Cr$ 86.175.766,90; crAdito, <'r$

195.559.6150,20, e servigos sociais, Cr$

11.015.651,80, prefuzendo o total do Cr$

480.857.688,30. — 0 capital social englo-

bando o capital roalizndo de <'r$

34.859.219,6 e o fundo do ruserva de Cr$

4.897.752,60, elcvou-se a Cr$ 29.756.972,10,

assim acusando am aumento sobre <> uno

anterior do Cr$ 5.026.663,90. O ativo im-

boiiario paasou a ( ’r$ 55.246.170,20 re-

presentando uni aumento do Cr$

1.621.709.00 om confronto com o exerci-

cio 48-49. () servigo do orddito aprcsen-

tou um volume do Cr$ 196.359.680,00; o

saldo da conta do depdsitos registrou um
aumento de 9 milhoes de cruzeiros, che-

gando os omprestimos a 3.700 mil cruzei-

ros. Prosseguiu o dr. Ferraz do Almeida

analisando os servigos mddicos, do enge-

uliaria, transport os, services do incuba-

gno o os trabalhos da fazenda experimen-

tal do Moinho Volho, assim como a parte

do ensino, inclussive para os filhos dos

associados. Deteve-se no problema da

mccanizuguo <la lavoura, mencionando

<(ue nos Estados l nidus tom 8 milhSes do

Lratores, para uma area cultivada de

176.478.000 hectares, o <|ue iiqui no nos-

so pais, temos 24.960.000 hectares de

Area cultivada e apenas com 12.000 tra-

tores, lembrando, entao, que se dove co-

jjitar do problema da mccunizagao, res-

tando-nos utiliznr as facilidados ao nosso

alcanco.

Terminou o dr. Manoel Carlos Fcr-

raz de Almeida, incontestavel lider coo-

perativista e das classes rurais, suas de-

clarag5ea contidas em relatdrio, dizendo

que: “Devemos refletir que a democrucia

identifica-se com o ideal do brasileiro

mas quo a igualdade de oportunidades efe-

tivamente dove ser defondida em benefi-

cio de todos. Ao lado do direito de enri-

quecer nao dove existir a liberdade de

passar fornc, para o que, em correspon-

dencia com a democrucia politica, deve-

mos cuidar de criar uma verdadeira de-

mocracia economica”. — “Mas uma vez

pego venia para reiterar a necessidade de

preservarmos o espirito de nossa organi-

zag&o. Esse espirito nasceu dos pioneiros

do Moinho Velho e devera, atraves do tem-

po nortear a udministragao dos negocios

sociais hoje entregue As nossas maos. Em
nenhuma circunstancia sera licito esque-

cermos os exemplos desses admiraveis la-

vradores".
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Deputado Lauro Montenegro
Discurso pronunciado no "Casa da Parai-

ba" pclo Dr. Joao Mauricio do Medeiros,

Dirctor Tdcnico da Socicdadc Nacional do

Agriculture

Bern ha|a a "Casa da Paraiba" que, sou-

bc rcunir os paraibanos presentes ncsta

capital, sem dutingao de cor, rcligiao ou

politico, no mais fraternal dos convivios,

procuro revcrenciar os mortos, estudando-

Ihcs a vida naquilo que de mclhor possa

ofcreccr 6 meditagao dos vivos.

Bem haja Senhor Presidente e senhorcs

diretores, a orientagao sadio e proveitosa

que vindes imprimindo a organizagao dcs-

tc sodalicio, too novo, ainda, mas jo too

promissor, cm cujo scio nos sentimos, to-

dos, como irmaos no proprio lar paterno,

ondc a amizade e o interesse comum de-

vcm constituir preocupagao unico c de to-

dos os instantes, ndo permitindo, jamais,

que ncle medrem a disc6rdia, a paixao e o

inveja, sentimentos antagonicos 6 felicida-

de que vos propusestes criar pela uniao da

colonia paraibana.

Ndo me cncontrava, oqui, na data histd-

rica c feliz de sua criagao, s6 por isso dei-

xando de figurar entre os seus sdcios fun

dadores, o quo muito me pesa. Jd subscre-

vi, porem, a minha proposta de sdcio efe

tivo e a ela, as suas elevodas final idades,

dispensarei sempre a mais decidida cola

boragao.

Congratulo-me, pois, com os autores de

tao mcritdria idcia e fago votos, os melho

res, por que o nossa "Casa da Paraiba" al-

cance e ultrapasse, mesmo, os seus nobres

designios.

Entre os homenageados de hoje mcluis-

tes o deputado Lauro Montenegro, a mim
disliibuindo a responsabilidade de falar so

bre a sua personal idade, o que fizestes, se-

gundo me foi declarado, atendendo a cir-

cunstancia ,que muito me honra, de haver

sido eu, alem de seu colega na profissao de

agronomo e no servigo publico estadual e

fodcral em que juntos labutamos, um dos

amigos quo mais de perto privaram da sua

mtimidade. E nao f6ra isso, outra justifi-

cative ndo haveria para tal encargo, de vez

que todos aqui conhecem tao bem quanto

hi a vida do saudoso homenageado e me

Ihor do que cu qualqucr um poderia tragar

a sua biografia c, com ela, o seu perfil mo-
ral, profissional ,ou politico.

Lauro Montenegro nasceu na povoagdo

de Alagoinha, Municipio de Guarabira, Es-

tado da Paraiba, aos 28 de abril de 1894

c faleccu, ncsta capital, aos 22 de abril

do 1950. Foi, desde crianga, um privilegia-

do pela intcligencia e pclo carater, prcdi-

cados pelos quais se impds sempre a admi-

ragao, estima pessoal e respeito de quantos

tiveram a ventura de com ele privar.

Muito jovem, ainda, ingressou no tradi-

cional Seminario de Olindg, onde se iniciou

na carreira eclesiastica, que deveria con-

cluir cm Roma, conforme dcsejavam seus

dignos progenitores. Aconteceu, porem,

que, outra sendo a sua vocagao, jd quando

nesta metrdpole, em transito para a Cidade

Eterna, resolveu tirar a batina para empu
nhar o arado, fazendo, com brilho excep-

cional, o curso de Agronomia na extinta

Escola de Socorro, em Pernambuco.

Academico, ainda, ingressou na vida pu-

blico, atuando, cficientemcnte, no Servigo

Estadual de Algoddo, mantido pelo Estado

da Paraiba em regime de cooperagao com
o Governo Federal.

Dai foi ele, pela sua competencia, soli-

citado para trabalhar no Aprendizado Agri-

cola "Vidal de Negreiros", como auxiliar

do respective diretor, o invulgar e saudoso

tecnico Jos6 Augusto da Trindade, grandt

luminar das ciencios agronomicas, a quern

o Nordeste e o Brasil devem os mais rele

vantes servigos.

Anos depois, era Lauro Montenegro no-

meado para dirigir igual estabelecimcnto

em Pernambuco — o Aprendizado Agrico

la de Tamandare, ondc a sua atuagdo endr

gica e eficiente Ihe valeu ser convidado

para Secretario da Agricultura do grande

Estado nordestino. Nesse posto de tamanha
responsabilidade e importancia, no qual se

impos pelo muito quo fez em proveito das

atividades rural*, pernambucanas, perma-

neceu at6 o fim do Governo Carlos de Lima

Logo depois era designodo para dirigir

um Campo Experimental de C6co, do Mi
nistdrio da Agricultura, em Sergipe, fun

gdo cssa em que mais, ainda, se consoli-

dou o elevado conceito que vinha mereci
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damcntc dcsfrutando como tccnico c admi-
nistrador, tanto fez pela cultura daqucla
rica palmacea e, cm particular, de sua
principal variedadc — o coqueiro anao

Pouco tempo, pordm, a i permancceu, p>ois

foi convidado para Secretorio da Agricul-

ture em sou Estado natal, marcando epoca
o sua gestao na Pasta, too importantes fo-

ram os servigos que prestou a lavoura e a

pecuaria paraibanas.
Da Paraiba, onde ficou atd o tdrmino do

Governo Argemiro de Figueircdo, veio co-

laborar na Divisao do Material de seu Mi-
nister^, onde prestou os mais assinalados

servi^os ao pais.

Foi, entao, designado para chefiar a
Seijao de Fomento Agricola e dirigir os ser-

vi<;os articulados do Ministerio da Agricul-
ture, em Alagoas, ponto culfriinante de sua
afuaejao como agronomo e chefe de repar-

ti<;ao. Acumulando, com aquelas, as fun-

Socs correspondentes a Secretario da Agri-

culture, que Ihe foram outorgadas, com
absoluta liberdade de a^ao e o maximo
apoio, pelo Interventor Ismar de G6is Mon-
teiro, conseguiu realizar, na terra gloriosa

dos generais, uma das obras mais notaveis

que no Brasil ja se fez sob a diregao de um
agronomo daquele Ministerio. Too eficien-

te foi a sua atua<;ao nos meios rurais ala-

goanos, que por ela se impos a confian<;a

o amizade de toda a populagao do Estado,

dai resultando a boa e geral acolhida dis-

pen ada a indica^ao do seu nome para
deputado federal.

Come<;a, entao, ai, uma fase nova e ful-

gurante para o jo renomado homem publi-

co que, no Congresso, como Constituinte e

Parlamentar, logo conquistou as simpatias

e o melhor apreqo de seus pares. E' que
foi realmente intenso e bnlhantc o traba-

Iho que desenvolveu no plenario e nas co-

missoes, como membro da Mesa da Cons
tifuinte, orador fluente e de largos recur-

sos, aufor de varios projetos e de numero-
sos pareceres, muitos dos quais notaveis

pela firmeza de suas conclusoes, ba^eadas
que eram no estudo aprofundado dos as-

sunfos.

E foi esse o homem probo, simples e ca-

paz que perdcu o Nordoste, cm particular
a nossa Paraiba, c, sobretudo, o Brasil, com
apenas 56 anos de idade, quando muito
poderia fazer ainda pelo Estado cm quo
nasccu, pelo que tao brilhantemente repre-
sentava na Camara Federal c pelo pais a
quo serviu sempre com incxccdivel devota-
mento c patriotismo.

Lamenta, profundamente, a agronomia
nacional, o prematuro desaparecimento,
com a sua morte, de um de seus expoentes
maximos na cultura, na inteligcncia e na
opeiosidade, que era, ao mesmo tempo,
uma de suas maiores espcran?as no que diz
respeito a organizaqao e engrandecimento
da classe, a rcivindicagao de seus justos di-

reitos e boa pratica das normas por que
sempre se bateu visando o fortalecimento
da economia brasileira pela explora^ao ra-

nacional de nossas riquezas agrarias, devi-
damente orientada pelo Ministerio da Agri-
cultura.

Sentem os amigos, o grande vdcuo quo
se abriu com o seu perccimento, a coda ins-

tante que se faz presente, a mem6ria de
qualquer deles, aquele espirito sempre ale-

gre acolhedor, que jamais se deixou aba-
ter, nao obstante os duros revezes por que
possou na vida

.

Choram os parentes a separagao do
enle querido que se foi, deixando implanta-
da, no cora^ao do todos, a mais cruciante
das saudadcs.

Neste instante, porem, cantemos hosa
nas a sua memoria, glorificando, assim, a
vida de quern, como elc, nasccu e morrou
pobre, deixando d Familia tao so o belo o

rico patrimonio moral que modelou com do-

dicagao e sacriticio e legando a Patria o
ma>or e mais relevante acervo de bons ser-

vigos prestados com verdadeiro carinho e o
mais acendrado amor patriotico.

Bern haja, finalmente, a iniciativa feliz

e oportuna que teve a diregao desta "Casa"
hamenageando um paraibano assim tao
merecedor da nossa gratidao, do nosso re-,

peito e da nossa saudade, pelo muito que
fez em beneficio do pais, pelo engrandeci-
mento do Nordeste, pelo bom nome da Pa-
raiba.
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O Instituto do Apucar e do Alcool

e a assistencia ao trabalhador rural

A cducogao c a assistencia social as po-

pulates rurais e um problcma do indis-

pcnsavel urgencia que, cm nosso pais, pre-

cisa e deve ser cncarado com o maximo
cuidado e atengao.

A maior parte dc nossa populate* habi-

ta a zona rural, e do trabalho agricola

obtem os meios para a sua subsistence.

Da agricultura, abrangendo a pecuaria e

os industrios extrativas dc origem vegetal,

animal e mineral, depende todo o arcabou-

go dc nossa cconomia.

Em que peso o surto industrial dos ul ti-

mes anos, ainda somos, c continuaremos
por muito tempo ainda, sendo um pais

agricola, dada a nossa extensao territorial

que permite possamos manter ao lado da
industria, uma enorme producao de ma-
terias primas; de todos os produtos alimen-

ticios indispensaveis a nossa subsistence,

e, ainda, um soldo sempre favoravel, que
assegurc o nosso comercio de exportato.

E' necessario olhar sempre, com todo o
inferesse, os nossos problemas agricolas,

pois eles sao de uma importancia funda-

mental para a cconomia nacional

Ndo bastam as medidas diretas de in-

centivo a producao, sem que primeiro se

tenha encarado o problcma do hemem ru-

ral, do homem esquecido, do homem que
trabalha para assegurar a alimentato e o

trabalho do resto da populagao.

Pelo Censo Demografico do Brasil. L
vado a efeito em 1940, temos uma popu
lagao de quarenta e um milhoes, duzenfos

c trinta c seis mil, trezenfos e qu nzc habi-

tantes, dos quais vinte e oito milhoes, tre-

zentos c cinquenta localizados na zona ru

ral, isto 6, 68,73% da populate vive n 3

campo e do campo
Infelizmente, pouco se tern feito de eh

ciente e objetivo em prol de nossa popula-

gao rural que, abandonada, sem conforlo

de especie alguma, sem insfruto, sem os

mais elementares conhecimentos de hi

giene, mal alimentada c doente, ainda tra-

balha e produz.

0 problema da valorizagao do homem
rural c da elevato do nivel de vi Ja de no .

sa populagao campesina assume um as-

pecto de grande relevancia e 6, sem ciu.i-

da, daqueles que merecem prion la dc em

face dc outros problemas de ambito na-

cional.

Da agricultura dependem a industria e
o comercio.

Ja nao sera sem tempo repararmos o
grande erro em que incidimos e a grande
injustiga quo cstamos comctendo, relegan-

do para um piano sccundario, os problemas
que dizem respeito a vida rural do pais.

O exodo rural, com todos as suas desas-
trosas consequencias, e um grave proble-
ma que cada vez mais se acentua, e precisa
e deve ser encarado com a maxima energia
e espirito pratico.

Para a sua agravagao contribui, sem du-
vida, o grande desequilibrio existente entre

o tratamento dispensado aos trabolhadores

da industria e do comercio, melhor aqui-

nhoados pela assistencia educacional e pela

assistencia social que os trabolhadores da
agriculfura.

E' preciso e inadiavcl que os mesmos be-

neficios sejam extendidos aos que se dedi-

cam ao trabolho agricola; aqueles que,

pelo importancia fundamental que repre-

ssntam para a cconomia nacional, ja de-

viam ter sido, ha mais tempo, amparados.

Atraves da educagao, precisamos cuidar
da formagao humana e profissional do ho-
mem rural; atraves da assistencia social,

melhorar as condigoes de vida no meio
ende ele hobita.

Sbmente com o concurso de um sistema

de cducagao e assistencia social rural con-

venicr.temente planejado c patrioticamen-

tc cxecutado, conseguir-ce-a a valorizagao

do homem e a elevacao do nivel de vida

dc nossas populagocs rurais, fatores deci-

sivos para a produtividade, enriquecimento

e progresso constante do pais.

Todos clamam pelo imediato socorro ao
homem do campo At6 projetos tern surgido

no Congresso visando sonar a lacuna. Mas
nada de positivo surgiu ainda.

E' por isso que se torna digno dos maio-
res louvores o trabalho que o Instituto do
Agucar e do Alcool, dentro das suas pos-

si dlidades e de um piano bem arquiteta-

ao, vcm realizando em favor do homem li-

gado a cultura e a industria da cona de

cgucar,

Ajsim e que desde 1941, < uando foi
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promulgodo o Estatuto do Lovoura Cana-

vieira (Dccrcto-lei n.° 3.855), vcm o I A A
cuidando do problema da assistencia m6-

dico-social para o trabalhador do aqucar.

Com cfcito, naqucle diploma legal, o art

22 previa, nos contratos-tipos, "moradia so

e suficicnte, assistcncio medico, dentdria c

hospitalor gratuita e ensino primdrio gra-

tuito aos filhos dos trabalhadores". Dois

onos op6s, era publicada a Resoluqao n.”

206/48, que nos sous arts 12." c seguin-

tes dispunha da retenqao dc CrS 0,40 por

tonelada de cona entregue pelos fornece-

dores as usinas para a constituiqao de um
Fundo dc Assistencia Medico-Social para o

trabalhador rural e pequeno fornecedor.

Por conta do referido Fundo, ja estao cm
andamento trabalhos dc construqoo de am-

bulat6rios em Sertaozinho e Capivari (Sao

Paulo) e Campos (E. do Rio) bem como a

aquisiqao de uma ambulancio para serviqo

odontoldgico em Pernambuco.

Finalmente em 1946, com o decreto-lei

n.° 9 827 (12-9-46), ficou estabelecido que

as usinas de aqucar destinariam CrS 0,20,

por saco de aqucar produzido, para servi-

ces medico-sociais, tendo o assunto sido

disciplinado pela Resoluqao n." 206/48 da

Comissao Executiva do I. A A Essa Re-

soluqao estabeleceu uma ordem de grada-

«;oo c prcferencia na prestaqao daqucles

serviqos: ambulatorios,' hospitois regionais

e centrais; institutes recreativas e cultu-

rais.

Em Pernambuco e Alogoas, iniciaram-se

ia as obras de construqoo de dois hospitais,

com capacidade de 300 leitos coda, desti

nados aos trabalhadores do aqucar e, ap6s

a publicaqao do dccrcto-lci n." 9.827, cerca
dc 175 novas rcalizaqocs (ambulat6rios, cs-

colas, pcquenos hospitais, creches, ambu-
lancias, compos dc desporto) foram levadas

a cfeito pclas usinas do pals.

O Instituto do Aqucar fiscaliza a aplica-

qao das verbas oriundas do fornccimento
de cana c da fabricaqao do aqucar, man-
tendo um Serviqo especializado, na Scqao
dc Assistencia a Produqao, o qual serve

lambdm como orientador de t6das as ini -

ciativas cxigindo supervisao tdcnica, como
ambulatdrios, hospitais, escolas e outros

itens.

Amparado o produtor e posteriormente o
fornecedor de materia prima, voltam-se as
vistas do I.A A paar o trabalhador do aqu-
car, agora que a ameaqa de ruina foi afas-
tada das fabricas de aqucar e das planta-

qoes de cana. A ordem economica restabe-

lecida, pode o Instituto delinear, com pers-

pectives seguros, porque objetivas, as li-

nhas de um amplo programa em detesa da
saude c reerguimento do nivel intelectual

do homem do aqucar As bases para a exe-

cuqao dessc programa estao consubston-

ciadas no contr6le firme pelo I.A A na
aplicaqao das verbas e no vulto das mes-
mas. A media de anecadacao, de 1943 a

1948, da retenqao de Cr$ 0,40 p/tonelada

de cana fornecida e de CrS 1.857.674,00

anuais; da incidencia de Cr$ 2 00 por saco

de aqucar produzido, a media, de 1946 a

1949, 6 de CrS 44 213 292,00. A tenden-

cia dessas verbas e para aumento signifi-

cative, ante a crescente ampliaqao dos ca-

naviais e crcscimento evidentc da produqao

aqueareira.
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QUESTOES
Umo carlo do notlo tocio Sr. Jorge

Polyiii, para a qual, com praxor, abri-

moi eipafo.

"Ilmo. Sr. Dr. Prof. Arthur Torres Filho. M. D.

Prcsidcnlo do Soclcdado Nacionol do Agricultura.

Rio do Janolro. Prozado Sr. Dr. Tlve prazcr cm ler

ultlrramentc na "A Lavouro" c no "O Jornol" do
16 do 4, artigos rclatlvos oo trlgo e, no "O Jornal"

do 23 do 4, urn muito intoressonto sobro a "Refer-

lilliacdo das Terras Brosllclros", um muito impor-

tantc ortlgo quo trota da agricultura intcnsiva.

Como A umo qucstbo quo conhc^o bcm, por mo
ter riedleado cm adubos o na opllco^do dos mcsmos
desdo que sai das escolas, qucro dlzer cm 1892,
quando cntrci na industria do adubos qulmlcos, e
trabclhoi ncsta, dosdo ossa data atb hoje alnda, to-
mcl por isto, a libordadc do the dirigir ossa carta.
Ja conto muitos anos, mas continuo forte o trabolho
bastanto pela lavoura, no Brasil, dosde 1904 quan-
do cheguei pela Casa Elquciroz (Luiz Queiroz) no
iniclo do 1904 — L6 fabriquci a mais antigo adubo
feito e vondido no Brasil, o Adubo Polysu, que con-
tinuu a so fabrlcar o scr vondido na Franca pela
Casa Vilmorin de Paris. De 1892 a 1903 fabricava
numa grande fbbrica da Franca uma mbdia dibria
de 200 toncladas de superfosfatas, de fosfatos pre-
cipitodos de ossos, de adubos completes e industriava

o songuc dessecado, que fabricava tambdm no ma-
tadouro de Sbo Paulo para Flqueiroz.

Dlrlgia a oxploracdo do todos esses adubos e tra
tava err. torrenos do mlnha familia, na Borgonha,
de experibnciqs de rondimentos de pastos noturou
« ortificlols, do vinhedo, sepultados (Chablis) (Beau
ne) e, sobretudo do trigo.

Respeito ao trigo, Ihe direi que o jornal "Estado

,

^‘J'0 "de 28 de 3-50 publicou uma nota
}i rolativa a experiences foitas nos Estado. Unidos,

*m Ocltavello, que provou que s6bre cenfcnas de
trigoi provcnlente . dos poises mais afostados os
unicos <iyo oforeceram mais resistance 6 forrugem
"

I 5«h", a mats virulenta de todas, sao todos a . vo-
riedade. produ/idas em Dagb pelos cruzamerito. foi-
fus pelo Dr I Beckman detde 1925, e que, nestas*
variedades, a man reslstente ainda A o Frontana,
que eles semeam desde anos 0 mesmo jornal —
Estate de Sbo Poulo no Jqjq de ^9 referiu-se,
ainda 6 esta note, dizendo que o-. licrilcoy norte
omedcanos quo vieram para tomar parte da IV
Reunldo Brasileiru d« Trigo, declarorom quo a
' Frontana" A a variedode mais resistente o ferru-

gem "
1 5th", da zona Oeste dos Estodos Unidos E

, o "Estado de Sao Paulo "diz (Dr, Idgard Fernandes
Teixeira) que o trigo deve ser semeado de rnar^o a

abnl (em Sao Paulo) oqui, conforme o zona, cm
abril, muio e |unfio Assim, cblhe sc ante-, dos chu
vas do fim de ono O Estado de S6o Paulo publico

rm data de 5-4-50, a conference do Dr I Beck-
man promovida pela Sscretaria de Agricultura de
Sbo Paulo em 17 de margo de 1950, na Uihlioteco

Municipal, onde esse geneticista demonstro a papel

Importante que tern na formacbo das variedades que

AGRICOLAS
cla obtevc em Bagi com o meu trigo (142 = Po-
lysu Tg 1 = Marumbl) «, b este respeito, junto

a esta separata, ondo sublinhei as partes principals

que explicam porquo os Americanos acharam os
cruzamcnto obtidos, refratbrios ou, pelo mertos, os

mois resistentes 6s ferrugent.

Dcsejava quo o Dr. ficasso ciente dlsso, agora
quera Ihe expor o quo tenho alndo para demonstror:

Na Franca, nas cultural feitas em terras de mi-
nha familia, entre 1893 c 1903 quando ao tratar

do preparo da terra, da scmco?6o, depols do ter

proccdldo 6s diversas adubo(6cs, o do descnvolvi-

mento dos trigos do inverno procedl o muitas ex-

periFncios de preparo do solo, no modo de semear,

de cultivar durante a vegeta;ao c de apllcar os adu-
bos para, conforme os terros, ver as dosagens pre-

ferlvels.

Cheguei, em 6reas de acre, 5 acres, 10 acres, a
rcsultados magnlficos, noste tempo onde tudo era
feito com m6quinas antigos, puxadas por cavalas,

mas que cm parcelas assim, pcquenas A verdade,
chegaram a me dor otd 3 tonelodas por hectare.

Es.es rcsultados foram obtidos devido a diversos

fafores: Preparo do solo todo especial, adubagao cs-

colhida e com doses masti^as de ccrtos elementos,
sementes de variedades boas e sementes escolhidas,

conofrme regras indispensdveis, desinfec^do das«mes-
mas antes Semeagao pr6pria para perfeito desenvol-

vimento do trigo e perfilhacao abundante — cultura

e tratos especiois nos primeiros meses.

Tudo isto em terrenos pr6prios para trigo, mas,

mesmo num campo com barba de bode, si a terra

aravel e de boo espessura, com preparo* especiois du-
rante 2 anos, no 3.° nno poderb chegar a essa mes-
ma produedo

Gcstard adubo, que A uma grande despeza, mas,
economisard sbbre o peso do semente e colher-se-6

o duplo do que se eolhe e se chegarb o colher 3 ve-

zes, e, possivelmente mais ainda.

O "O Jornol" publica artigos muito interessantes

do Dr Assis Chateaubriand, que fala de sua viagem
nos Marrocos c preconiza e emprego dos hiperfos-

tatos, que sbo especiois para nossas terras acidas,
e paia obter trigo os fosfatos sbo indispenbveis, co-

mo tambbm o potbssio, mais que o azoto

A este respeito lastima que nbo se proceda no
Brasil, a estudos das jazidas de salgema, que exls-

lem em muitos Estodos, jazidas formidbveis Essas

jazidas, olgumas pelo menos, devem confer coma-
dos de sais potbssicos e serla um auxitio enotme
pelos aduba^des, pela economia de divisas e ote

pela exportarjao desses sals indispensbvels

Parq acabar vou Ihe dar um resumo comparotl-
vo das despesas de adubos e das colheltas de triQO

no Fronga e no Bllgica, extraldo do numero de |a-

neiro de 1950 da Revista Bulletin des Engrais de
Paris.

0 rcsultados da estatfltica das colheltas sbo in-

feriores o realidade, porque entram rcsultados ob-

tidos em terras que nbo sbo prbprlus para trigo, onde

se satifaz, sem adubos o colheltas de 500* por ore

Isso aboixa muito a mbdia.
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Quantise* d'cngrals employes por hectare.

franco Bclgica

Acote ks. 72 ks.

Ac. Phosphorlco . 21 ks. 72 ks.

Potasslo . . . . 16 ks. 95 ks.

Production

statistique) . . . . 1,700 ks. 3,000 ks.

Noturolmcnte nao se poderd uttrapassor um cer-

to mdximo de adubos, ndo lerlo mals acrescimento

de renda, porque 6 preclso quo o prego dos odubos
se|a Inferior ao cxcesso do pre^o oblido polo venda.

Vou continuando, na medlda dos meus mcios, fa*

icndo pequenas culturos, do um lodo c do oulro cm
lerrertos do diversos tipos o cm climas bem vorldvois,
desdi 1 000m ate sdmentc 1 00m., numo cona
quer.to do litoral, mas onde nc3o faltom os chuvos
e ote hoje tern sempro excelontes rcsultados, mos
cultivando dc formo diferento das culturos habitual!,
preparo a terra com grande anteccdincia para ncla
facer reserves de dgua e gosto multo monos semen-
tes quo a quantidado quo todos usam. Ponso quo na
prbxlma colhelta confirmord a mou modo de facer,
(fol conflrmado).

Abusel dos scus olhos para declfrar os meus hlc-
rogllfos, pc^o desculpar-mc e tambem accltar os
meus melhoros sentlmcntos dc apreco e cstima."

(a.) Jorge Polysu

Porcil

V,

RICO EM PROTEINAS,

VITAMINAS E SAI5 MINERAIS,

ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO DOS PORCOS

Em media um qullo de ra<do didria para SO qui-
los de peso vivo do animal proporciona dtimo
rendimento. Os porcot alimontados com Porcil
encontram na ra'do balanceada
at tubtlanciat qua instintiva-j

menle procuram.

orcil
UM PRODUIO DO

O INGLEZ
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0 Rellorestaniento no Estado de Minas Gerais

Err rocentc viagem do estudos quo fizcmos oo Es-

tado do Mina? Gorals, do acfirdo com o proorama

cstaoelecldo com o Prof. Arthur Torres Fllho, Prosl-

dontc da Socledadc Nacional do Aorlcultura, tlve-

mos oportunidado do constatar o quo noquola Unl-

dado da Fedoro^ao to vom fazenda no setor do ro-

florestamonto,

Como bom salicnta o Plano do Recupcra{fio Eco-

nfimica c Fomcnto da Producao do Estado na justi-

ficative da nccessidade do roaparolhomonto mate-

rial c pessoal da Divisfio do Roflorostamcnto, “O

Brasil vivo oindo o ciclo oconomico da Unha'*.

No Estado do Minos Gerais, por excmplo, o con-

sumo do lenha o do carvao vegetal 6 elovadissimo,

devundo-so considerar ainda a madeira para fins di-

versos, cuja procura i, coda vez, mais crescente.

Alguns dados cstatlsticos csclarccem molhor o os-

sunto.

Durante a ano do 1947, o Estado de Minas Ge-

rais produziu:

a) 244.922 toneladas de carvfio vegetal;

b) I . 262 . 840 dormentes;

c) 30.616.000 metros cubicos de lenha,

d) 964 . 840 metros cublcos de modeira

.

Rcleva sallentar ainda quo noo s6o computados

os gastos provenientes das queimadas desordenados

que, apesor dos dispositivos do C6digo Florestal, con-

tinuum sendo praticada*. impledosomente, cm todo o

pals.

Dos 244.922 toneladas de corvdo vegetal, ....

124.929 toneladas, isto 6, 50% do total, foram

produ/idas por uma unica regido do Estado — Zona

Mefalurgico —,
segulndo-se, em ordem decrescen-

te, a regifio do Rio Dice, com 67.893 toneladas, a

zona da Mata, com 32.909 toneladas, o Sul de Mi-

nas, com 14.525 toneladas e outras zonas com me-

nos do 2 . 000 tonelodos.

A zona de Itacambira, fol a que menos carvao

produziu, registrando as estatistlcas, openas 5.000

toneladas.

As zonas que mais concorreram para a produgao

de dormentes em 1947, num total de 1.262.840

unidades, foram o Oeste de Minas, com 262.000

darn entes, a Zona do Midio Soo Francisco, com

220.000 unidades, o Sul de Minos, com 139.800,

o Trifingulo Minelro, com 132.500 dormentes, a

zona de Itacambira, com 105.000 unidades e outras

com menos de 1 00 . 000 dormentes.

O Alto Jequttinhonha fol a zona que menos dor-

mentes produziu, concorrendo openas com 2 600

unidades.

Mais concorreram para a produ<;fio de lenha, o

Sul de Minas com 5 . 149, 000 de metros cubicos,

Engenheiro- Agronomo

GERALDO GOULART DA SILVEIRA

a zona da Mata com 5. 149.000 de motros cubicos,

a zono Mctalurgico com 3 . 904 . 000 metros cubicos,

a zona do Oeste com 3 . 950 . 000 metros cubicos, a

zona do Rio Dice com 3.030.000 de motros cubi-

cos, cabertdo 6s demais rcgifics fisiogrfificas do Es-

tado, produ^ao inferior a 2.000.000 de metros cubi-

cos coda uma.

A regifio que menos lenha produziu foi a zona de

Urucuia, que concorrcu com, apenas, 305 . 000 de

metros cubicos.

E' muito interessante lembrar quo s6 o consumo

do lenha, em 1947, foi equivalente a 30.616.000

metros cubicos, o que representa uma media de 4,5

metros cubicos de lenha por habitante, pois, segun-

do o censo de 1 940, a populaffio mineira i de ....

6.803.410 de habitantes.

Quanto 6 madeira prfiprlamente dita, so o Sul de

Minos produziu, em 1947, 221 .050 metros cubicos,

seguindo-se, cm ordem decrescente, a zona do Rio

D6ce com uma prodmfio de 202.000 metros cubi-

cos, a zona da Mata com 137.890 metros cublcos,

concorrendo as outras regides fisiogrfificas do Esta-

do, com menos de 100. 000 metros cubicos coda

uma.

A que menos forneceu madeira prfipriomente dita,

foi a regifio do Midio Soo Francisco, com, apenas

6.750 metros cublicos.

Segundo cfilculos da Divisdo de Reflorestamento

da Secretaria de Agricultura do Estado, anualmente,

uma area de circa de duzentos mil hectares i des-

nudnda para permitlr uma extraijfio de 12. 500 . 000

de madeira aproveltada para lenha, madeira, etc.

Do acfirdo com o Plano de Recuperacfio Econfimi-

co e Fomento da Produ^fio o programa minimo de

reflorestamento do Estado i o do "reflorestamento

visando a recomposiffio de, pelo menos, as fireas de-

vastados", tornando-se necessfirio, portonto, que hoja

um perfeito entrosamento, mediante aefirdos, entre

o Estado, os Municipios, as Entidades Autfirquicos, a

dire^fio dos ferrovias e rodovlas, os emprisqs consu-

midoras de combustivel vegetal e os particulars

Dando execuffio ao Plana foram plantados, em
1948, alim de 8.549.899 pis de eucaliptus, nu-

merous exemplars de jacari, plnhelro, angico ver-

melho. Ipi, folha de lobo, etc.

Por outro lado, foram assinados convenios com a

Ride Mineira de Via^ao, a Leopoldina Railway, a

Estrada de Ferro Vitfiria a Minas e Bahia a Minas,

em virtude dos quols j6 foram crladas nas margens

das referidas ferrovias, 1 20 sementeiras ou peque-
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no% hortos quc produzirdo at indispcnsdveis mudos
dcxfinodox oo rcflorcstamcnto.

Oxold, prossiga som csmorecimonto o piano dc

rcflorestamcnto das drcas dcvostadas do Estodo do

Minas Gerais, pois, scgundo dados estotisticos, para

um consumo dc 100.000.000 do metros cublcos dc

lonho no Brasil, simente o grande Estodo do Feds-

r°C<5c tcve um consumo do 24.1 19 000 metros cubi-

cos, isto i, quase 25% do total, c para um consu-

mo dc 620.000 tonelodos do carvdo vcgctol em
todo o pois, o Estodo dc Minas Gerais gasta . . .

280.000 tonelodos, isto t, 45% do totol.

Visondo o preporo de elementos convcnientcmen-

tc isclarccidos e orientodos sdbre os problemos fun-

damentals do silvicultura, quo possam difundir,

polos mois variadas regiOes do Estodo os enslno-

menlos rcccbidos, tornando posslvcl, ossim, a Inton-

lificccdo do roflorcstamcnto tdo necessdrio ao Esto-

do dc Minos Gerais, foram criados Curios intemivos

de Silvicultura.

Sao odmitidos nesses cursos:

o' elementos recrutados nos pruprias fazendas;

b) funciondrios municipals,

Poro que possam fazer tois cursos intensivos, s6o

proporclonados oos candidotos, hospedogem c trons-

porta grotuitos.

At6 o presente, j6 foram preparadas quatro tur-

mas dc silvlcultores prdticos.

MALZBIER da BRAHMA
rtforcd qc/afyucr rejbfctfo

No lancho, oo olmoco, no jantar.., Unha
tompro 6 auo me»o a delicioao Malcbior
da Bfoh no para rofor^ar o valor nutritivo

do auaa reU(6ea.. lovomonu doco o ri-

ca em mode, Um um podoroao valor aoor-
g4(ico. Maixbior da *rahma 4 a corvo(o
do Iof po’qu* 4 mb ro.a o Um batxo
I 6r al c .

P '*01 *5 PS Cl* CEUVtJARIA MAHMA 5 A

cm 2 3 4 5 6 7
SClEL0 11 12 13 14 15 16 17 ls
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I l^/NhO DA •jp'

TORTA COMPLETA N 1

Para vacas leitriras.

cahras e coclhos.

TORTA COMPLETA N 2

Para porcos c a^outfue.

TORTA COMPLETA N 5

Para ^alinlias poedeiras.

ANIMALS SADIOS

RONS PUODUTOS

ROM RKNDIMENTO



Julho-Agosto 1950 A LAVOURA •W

REFORMA AGRARIA
CUNHA BAYMA
Engcnhciro- Agronomo

A proposito dos projctos ultimamcntc

entre nos organizados sobre reforma agra-

rio, oinda nao esquecemos ccrto conceito

emitido ho anos cm um discurso inflama-

do, pelo quol essa reforma consistia na im-

portagao de maquinas agricolas, inclusive

cultivadores e outros instrumenfos de sim-

plicidade maior. Cabe frizar em seguida

que a reforma agraria de que carece o

Pais, estara no aproveitamento mclhor das

terras, sobretudo das que se encontram per-

to dos grandes centros consumidores e qua-

se nada produzem. Serb um novo regime

de divisao da propriedade rural em eli-

niinagao gradual dos latifundios improdu-

tivos, por meio do credito de aquisigao,

credito de cxploragao e credito de constru-

<;ao para os colonos e pequenos proprietb-

r ios em geral. Ha de ser uma orientagao

economica segura na produgao das dife-

rentes sofras de nossos produtos da terra,

de acordo com a regiao e todos os mais fa-

torts. Residira num processo simultaneo de

cducagao agricola, pastoril, florestal, etc.,

incidindo sobre todos seus ramos de ativi-

dode, inclusive os meios diversos de tornar

Qtraento e de embelezar a vida dos com-
pos. Compreendera, alem das grandes com-

pras de maquinaria no exterior, a associa-

?ao multiplicada dos agricultores em co-

operatives de produgao, de consumo, de

compra e venda, e ate de variadas indus-

tries agricolas, — muito mais do que ate

ogora. Repousarb fundamentalmente nas

vias de comunicagao aumentadas e na so-

lugoc de todas as dificuldades de transpor-

te, auc abrange estradas, caminhos, vei-

culns combustiveis e lubrificantes. Exige a

solu^ao do problema de armazens silos e

friyorificos. Pede que haja um bom mer-

cado interno que existird com a elevagao

do nivel de vida e melhor poder aquisitivo

do povo Reforma agrdria serd, ainda, corn-

bale generalizado d crosao, prdtica real do
reflorestamcnto e exploragao racional das
malas, sera o estabelecimcnto das fdbricas

c emprdgo inteligcnte de adubos, o uso da
agua na irrigaqdo, a cultura intensiva, a

mecanizagao da lavoura sem o caratcr ex-

clusivista da motocultura inacessivcl e ate

desconhecida para grande parte dos lavra-

dores. Sera a renovagao que depende de
trabalho metddico, seguro, dos poderes e

drgaos competcntes, no sentido de criar e

fomentar a produgao econdmica sem os

arroubos da propaganda mat orientada,

que chegou atd a dar adeus ao carro de

bois como veiculo ja desaparecido na onda
do progresso rural que, na realidade, ainda

nao estd assim. . . A respeito de reforma

agrdria, hd no Congresso Nacional dois

projetos, dos quais o primelro de iniciativa

do prdprio poder legislativo, pcla mdo do

deputado Samuel Duarte, o o segundo de

iniciativa do Governo origindrio do Minis-

tdrio da Agricultura na recente gestao do

entdo Ministro da Agricultura Dr. Daniel

de Carvalho. E mais para trds encontra-sc

a excelente contribuigao representada pelo

ante-projeto do Cddigo Rural, elaborado

em 1942 por uma Comissao sob a presl-

dencia do Dr, Luciano Pereira da Silva,

Consultor Juridico do Ministdrio da Agri-

cultura. O Congresso Nacional tern, por-

tanto, tres contribuigoes da mais alta valia

para servir de base a um projeto capaz de

atendei ds necessidades rurais brasileiras,

nao esquecidos o conhecimento e a capa

cidode dos doutos e dos rural istas que hon-

ram a Camara e o Senado da Rcpublica.

Resta, pois, pdr mdo d obra que Serb uma
daquelas de maior profundidado quanto b

influencia que pode dcsernpenhar no de

senvolvimenfo e na vida do Brasil agricola

o pastoril.
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Mais uma grande cooperativa de colo-

niza^ao Italiana que se funda no Brasil

Cumprindo uma dc suas elevadas funndcs, o Mi-

nistArio da Agriculture, por intcrmAdio dc seu drgdo

e-.pocializado - o Scrvlno do Economla Rural — sob

a dircndo do Dr. Julio Cesar Covcllo, ocaba de orlcn

tar a fundondo da Cooperativa Agricola e Industrial

Umbra no Brasil, com side na Fazenda Barra Gran-

de, no Munlcipio de Parati, Estado do Rio do Ja-

neiro .

Drsignado, cspccialmontc, o AgrAnomo Paulo Vi-

Ihena Brandoo Albuquerque, da Sondo dc Orgonlza-

(,60 o Propaganda das Socicdodos Cooperativas, pres-

lou Ale t6da a assistAncia neccssdria, noo sd no cam-

po cooperatlvo prdpriamentc, como noquclc econA-

mico, cxamlnondo e evidenciando todos os aspetos

capo/cs do permitir o dcsenvolvimento e a prospc-

ridade da novel entidade.

No gAnoro, a Cooperatlvo Agricolo c Industrial

Umbra no Brasil, dc "trabolho cm comum duronte

20 cnos, ap6s os quais entrordo os colonos na posse

pleno da terra, A a primeiro dAsse tlpo a fundar-se

no America do Sul, dlspondo, pela forma que estd

constituida e pela localizando e plono de trobolbo,

de condinoes Indispcnsdvcis a umo vltdrio certa

.

Congregando todos seus ossociados paro exccundo

coletlva do programo prA-estabelecido, explorando

raclonalmente os fontes econdmicos disponlveis da

regldo, onde se fixardo, inclusive Industrlalizando

aquclas possiveis, e fozendo a produnao chegor di-

retamente oo consumidor por intermddio de seus prd-

prios melos dc transporte, por prenos naturolmente

sem competi^do, pois que coda setor serd otendido

por cqulpe especlolizodo, estord a Cooperatlvo Um-
bra fodada oos molores resultados.

Foi compreendendo o olconce e a pro|e;oo que

elo poderd alcan^ar, que o Servino de Economic Ru-

ral ndo regateou oplousos e se lan<;ou oo trobolbo,

pondo-se d dlsposl^do dos 1 0 itallanos, sdcios do

Cooperativa Umbra na Itdlia, designodos especial-

mente para no Brasil, providcnciarem a transplonta*

<;do da entidade do pals de origem para o nosso.

Assiste-os, como assesdra, a Sra. Carmen Varrlale

.

Ndo permitindo a lei brasileira tal procedimento,

chamou a si o Dr. Fdbio Luz a tarefa de transplan-

ter a idAla central dos cooperados, eloborando os es-

tatutos pelo qual se regerdo os destinos da Coopera-

tive Umbra no Brasil, dentro dos moldes brosileiros.

Ndo foi pequeno o trabolho tldo pelo Servino de

Economla Rural para atender oos desejos dos fun-

dadores da Cooperativa Umbra, traduzindo o mais

(ielmente posslvel seus anseios e odaptando ds con-

lingAncias da lei e do meio brasileiro os estatutos

e o programa de trabolho.

A Cooperativa tecem fundada tom sua origem na
Itdlia. Em Trevi, na Provincia de Perugia, fundou-
•,e, em 1949, uma Cooperativa com a finalidade de
coloni/ar o Brasil com seus associadas . Assim con-
-.eguirom congregor 1 . 500 ossociados num total de

9 000 pessoas, e urn capital realizado de ....

45.000,000 de liras, destinado a fazer face ds des-

pesas gerals de administra(do e viagem da comls-

soo ao Brasil, inclusive despesas de passaporte, trans-

porte de maquindria de seus ossociados, etc A eo*

missdo, que se encontra no Brasil, jd deu os primei-

ros po-.sos, fundondo o Cooperativa Agricolo e In-

dustrial Umbro, sob orlentondo do Scrvlno dc Eco-

nomla Rural c escolhcndo o local poro se fixarem,

que A a regido comprcondida entre Mangaratiba e

Parati, inclusive estes dois munlclplos.

E' a Cooperotiva Umbro uma orgonizoedo inte-

rcssante, do tipo integral, a primeiro o fundar-se na

America do Sul. Rcunc diversos grupos proflssionais,

que dardo seu trobolho pcssool, contondo-se: pesco-

rtorcs como todo o equipamento c barcos, inclusive

um de 200 tonclodas); tronsportodorcs (com 40 ca-

minhoes); serrolheiros (com serrarias); corpinteiros;

marcenelros. pcdrelros, ogricultores; criadores; elc-

tricistos; tAcnicos cm ccrdmico; fabricantes de quei-

jo, etc . Pelo orgonizoedo que tAm, procurom dies

bostorem-se a si mesmos, executando os associodos

tAdas as tarefos que forem cometidos a Cooperatlvo,

qualquer que sejo o compo em que se lance, cxis-

tlndo, assim, as melhores razdes de vitdrio, pois quo

os obrelros dessa colmelo de trobalho sdo os inte-

ressodos no futuro de sua Sociedode.

A escolha da regido sul do Estodo do Rio, e do

fazenda Barro Grande para sua side, teve em visto

as conduces potenciols que a regido oferece para

trobolho de vulto como o que pretende reolizor o

Cooperotiva Umbro.

A fazenda Borro Grande, no municlpio de Parati,

estd prdxima de grondes centres consumidores como
Niterdi, Distrito Federal e Sontos. Por via moritlmo,

o Cooperotiva poderd dentro de 6 a 8 horos, lannor

sua produndo no Distrito Federal, podendo se qulser,

utilizor-se do Estrada de Ferro Central do Brosil,

no trecho entre Mangaratiba e D. Pedro II.

Tendo em vista o programo que a Cooperativa

pretende executor, a fazenda Barra Grande se opre-

senta como o tipo ideol. Cinco quildmetros de

praia, possibilitando a explorando do pescodo; ma-
lm permitindo a imediato explorando de madeiros,

pelo jd existAncia de fdrna e uma serrario; olaria

e barro permitindo o fobrlco de tijolos, telhas e ce-

rdmlca de luxo; palmltal, permitindo, ndo sd a in-

dustrializando do palmito, como da bebida denomi-

nada assai, grandemente consumldo na AmazAnlo;

circa do 800 olqueires ou mols de terras, permitin-

do o lavoura mecanlzado, terras essos profundos e

bem dosodas nos seus elementos constituintes; ter-

ras paro criando; altitudes diversos permitindo vd-

rias culturas como: arroz, feijdo, milho, cano de

anucar, verduros, frutas (tropicals e europAias) e ba-

tatlnha (Solonum tuberosum) principalmente por

ocasldo da escassez no Distrito Federal (inverno),

de-.de que Irrlgoda.

Embora resumldamente, estd patent*- a grande

compo de aydo que pode desenvolver a Cooperotiva

Umbro no Brasil, dlspondo, como dlspde, de dois

grondes fotdres na produnao: pessoal abundante, es-

peciulizado e rlgorosamente recrutado, o maquindrio,

Folta apenas o tlnanciamento.

Existe um contrato de opndo de compra por par-

te do Cooperativa para a Fazenda Barro Grande pe*

lo valor de Cr$ 20 000,000,00,

O GovArno itallano, visando noturolmente asse-

gurar condinoes de vida aos seus subditos, ndo per*
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mitird a soldo dos sdcios da Cooperative itoliono pa-
ia o Brasil, scm quo sous diretorcs provem o oxis-

tdncic dcssas conditoos. A garantia dc um cmprds-
timo a scr fcito a Cooporativa no Brasil, natural-

monte dentro das conduces do crddito cspoclaliza-

ao, possibilitard a imigro^do ddsso vallosissimo con-
tlngcnte humono para o Brasil.

E' cvidenic a Importdncia ddsse ocontcdmcnlo
para o Estado do Rio do Janeiro, Ao governo e 00s
seus orgdos dc crddito sc aprcsenla rora ocosido dc
um proccdimenlo capo/ dc projctor d postcridode

aquilc quo o cncobcgar.

A colonizatdo do base cooporativa dcvo scr efl-

cororla como lun^do social o ndo como fun^do co~

merclal.

Todos sobcm a valiosa contribuicdo do colono

italiono na mobilizacdo agricola do Brasil. Ndo saird

otualmcnte, cmigranto italiono d ndo scr cooporoti-

vado, donde o duplo valor dcssas prcclosas Icvas

imigrotdrias.

Ao governo cabc medlr o sua enormc responsa-

bilidvdc nessc setor vital.

(Do ScrvifO dc Economio Rural)
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A Sociedade Nacional de Agricultura

e o Ensino Agricola

ANIVERSARIO DA ESCOLA DE HORTICULTURA
"WENCESLAO BELLO"

Roporrogom para "A Lavoura" polo

Prof. Goroldo Goulart da Sitveira.

A Sociedado Nacional do Agricultura, quo dc.de
1 899 vom dedicando especial aton<;do ao problema
do ensino profissional agricola, merece, som duvida,

OS mais calorosos aplausos polo quo de prdtico e ob-

jetivo tom conscguido rcolizar, apezar dos exiguos

iccursos com quo sompro contou

O cxemplo da Escola do Horticulture "Wencesldo
Bello" 6 eloquonte.

Apozar da dificuldades vdrias, principalmonto a
olcvaf> sempro constanto do custo do vlda, vom a
Sociedado Nacional do Agricultura mantendo, no
Penba, a Escola do Horticultura, "Wencesldo Bello"

quo abriga, sob regimon do Intornato intcirnmcnte

gratuito, cincoenta fllhos do agricultoros provenicn-

tes das mais diversas rcgidcs do pals.

Essa tenocidade o esse idealismo quo sempre nor*
Icaram aquoles sob cujos ombros tern estado a di-

re^do do too benomdrita instdui<;do, sdo dlgnos de
rogistro.

Em 1899, com o Aprondlzado Agricola da Penha
e hojo, com a Escola de Horticultura "Wencesldo
Bello" que resultou do transformat0 daquele, re-

prosentam cinqucnta o um anos do trobalho fecundo
o construtivo de quo muito podo orgulhar-se a ve-

noranda associafdo de classe.

0 HORTO FRUTICOLA DA PENHA E O APRENDI-
ZADO AGRICOLA DA PENHA

Em 1899, quando ministro da Viat°. Industrie

o Obras Publicas o Dr. Severino Vieira, polo aviso

ministerial 199 foi a entdo "Horta Vltlcola e

Estot° Fdoxdrica da Penha" tronsferida para a ju-

rlsdlcdo da Sociedado Nacional de Agricultura.

Naquela dpoca, sob a gestao do preclaro Dr. Josd
Cardoso de Moura Brasil, a Sociedade Nacional de
Agricultura transformou o patrimdnio que havia re-

cebido, no Horto Frutlcola da Penha e no Aprcndi-
zado Aaricola da Penha, de que foi primelro dire-
tor o Dr. Manoel Paulino Cavalcanti, estabelecimen-
tos quo muito contribulram para o desenvolvimento
da agricultura nacional.

O Horto Frutlcola da Penha, distribuindo gratul-
tamente mudas do drvores frutlferas ate 1912 e dal
por dlanto, modiante uma modica Indenizoto, mui-
to contribulu para o desenvolvimento de nossa in-

ciplento fruticultura, prlncipalmente de cltricultura

que, algum tempo depols, tomaria grande impulso
O Aprendizada Agrlcola da Penha, mais tarde

denomlnado Aprendizado Agrlcola Wencesldo Bello,

deu ao pals um elevado numero de proflssionois,

numa dpoca em que poucas eram os estabelecimen*
tos que mlnistravam a ensino profissional agrlcola.

Em 1917, quando entdo Presldente da Republica
o Dr Wenceslau Braz, pelo decreto n,° 12 . 424, de
28 de mart, recebeu a Sociedade Nacional de
Agricultura e doacqo definitlva dos terrenos de que
estava de posse desde 20 de dezembro ae 1899,
sob as cldusulas "de inalienabilidade e de ndo pa*

dor a mesmo Sociedade destlnd-los a outros fins

que ndo sejam os da manuten<;do, ali, do Horto Fru-
tlcola da Penha, os compos do demonstrate do
culturas e cria^ao do Aprendizado Agrlcola Wen
ccsldo Bello".

A Sociodado Nacional do Agricultura, cumprindo
os dispositivos do doa;ao, sompre mantove, ds ve-
zes com inauditos esfor^os tdo uteis estabclccimcn-
tos, construindo ncles numcrosas benfeitorias tais
como a residincia do Diretor, o resorvatdrio de dgua,
a pocilga, a estrumeiro, os estradas, os instalacoes
de dgua, energia o luz oldtrica, os depdsitos de md-
qulnas, as oflcinos, etc

.

A ESCOLA DE HORTICULTURA WENCESLAO
BELLO

Sob a presiddneia do Dr. Ildefonso Simdes Lopes,
que sentia q necessidade do remodclo^do do entdo
Horto Frutlcola da Penha e da transforma^ao do
Aprendizado Agrlcola cm uma Escola de Horticul-
tura, que vlosse prcencher um claro no ensino agrl-
cola do Brasil, grandes modlflco^dcs ol foram feitas.

Para isso, esse cminente presidento, a quern mui-
to ficou a dever a S. N. A , proparou um "Plano
de Remodelacoo do Horto Frutlcola da Penha", quo
depols de detidamente estudado, foi aprovado pelo
Conselho Superior da S . N . A
Em 1 93 I

,
o Dr, Getulio Vargas, Chefe do Governo

Provlsbrlo da Republica, baixou o decreto n.° 20.294
de 1 2 de Agosto que possibilltou a remodela^ao do
Horto Frutlcolo da Penha e, consequentemente, a
instalato da ' Escola de Horticultura Wencesldo
Bello.

Designodo pelo Presidente da Sociedade Nacional
de Agricultura, foi encarregado de organizar a re-

modelot0 do Horto e a creo<;do da Escola de Hor-
ticulture Wencesldo Bello, o Dr. Manoel Paulino Ca-
valcanti. Esse agrdrsomo, primeiro Diretor de Apren-
dizado Agrlcola da Penha, se desobrigou, com bri-

Ihantismo, da missao que Ihe foro confiada,
Uma vez aprovado o piano pelo Dr, Mario Car-

neiro, Encarregado do Expediente do Minlstdrio da
Agricultura, tlveram inlcio entdo as obras da Es-
cola de Horticultura Wencesldo Bello, modelar esta-
belecimi-nto de ensino que, em nove anos, jd conta
com relevantes servi(os prestados d horticultura bra-
slleira.

Ndo 6 possivel delxar de assinalar o relevante
P°pel que desempenharam em tdo grandiose cm-
preendimento o Dr. Artur Torres Filho, atual Presi-
dente da SNA, que com tanto interesse e dedi-
co{do tern trabalhado pelo engrandecimento da So-
eiedode, e o Dr Arruda Camara, que desde 1937,
data dr. fundato da Escola, a vem dirigindo com
delica^do, idealismo e grande acerto, conduzindo-a
por uma trilha ossinalado por grandes emprendimen-
tos e ncldveis conquistas.

ATA DA FUNDACAO DA ESCOLA DE HORTI-
CULTURA "WENCESLAO BELLO"

Aos qulnze dias do mis de moio de 1937, as dez
horas da monhd, na salo da congregate da Escola
de Horticultura "Wencesldo Bello", contruida pela
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Sociedodc Nacional do Agricultura nos terrenos do
Horto Fruticola do Pcnha, cm *ubstitui(6o oo ontlgo
"Aprenditado Agricolo'' quo all funclonou durante
nunwroiov anos, preventos oj oltos autoridodet pu-
blicas, Hectares, s6ciov e funciondrios do reforldo

Sociedodc quo ovvinorn csto Ato, toi solenemcntc
inouguroda a Escola cu|a const ru<;ao inlcioda cm
193S, foi povvitnlivado polo Docrcto do entdo Chete
do Governo Provisdrio, o ilustrc e emmento senhor

Dr. Gctulio Dornclcs Vargas, numcro 20.294, dc 12
dc agovto dc 1931. Prcsidcnte do Rcpublica, o Exmo
Snr. Dr, Gctulio Dornclcs Vargas; Ministro da Agri-
culturo, o Exmo. Sr. Dr. Odilon Braga; Intorvcntor

Fcdcrol no Capital da Rcpublica o Exmo. Rev.° C6-
nego Olympio dc Mcllo; Presidente da Sociedodc, o
Sr. Dr. Ildcfonso Simoes Lopes; 1 ° Vice-prcsidente,

cm cxorclcio, Sr. Dr, Arthur Torres Filho; diretor do
Horto c da Escola Dr. Antonio dc Arruda Comoro.
E, para constar, foi lavrada a presente, quo vai por

todos ossinada Gctulio Vorgas, Odilon Braga, Ildc-

fonso Sim6cs Lopes, Arthur Torres Filho, Antonio de
Arruda Camara, Geraldo Goulart da Silveira, Adria-

no Dontas, Diogenes Coldas, Evaristo Leitao, Fobio
Lui Filho, Roberto Dios Ferreira, Luis Marques Po-
liono, Eurico Santos, Monoel Coutinho dos Santos,

Josd Marques Sarabanda, Mario Gucdes, Julio Ho-
mem Jorge, Luiz de Almeida, Joaquim Ignacio, Hei-

tor da Silveiro Grillo, Alvaro SimSes Lopes, Kurt

Ropsold, Manoel Gonsalves de Freitos, Domingos
Fario, Guiomar de Arruda Comoro, Joana de Arruda
Camara e outros.

Progromo comcmorativo do onivertorio do iscolo de
Horticulture "Wencetloo Bello"

A direcdo da Escola de Horticulture "Wencesldo
Bello" e o Clube Agricola "Miguel Calmon" orgoni
earam para a Semona de 8 a 1 5 do corrente, o se-
guinte programo comemorotivo do aniversdrio do tra-
ditional estabelecimento de ensino mantido no Penha,
pelo Sociedotie de Agricultura.

Polcstros

Dia 8 ds 16,00 horos: Orgonixocoo do closse ru-
rol", pelo Professor Antonio Arruda Comoro e ds
19.00 horos, "Fiscolixacoo dot •ementex importodos",
pcln Assist. Andrd da Silva Neto.

Dio 9, ds 1 6,00 horas; "Apiculturo", pelo Prof

.

Guoracy Cabrol Lavor, acompanhoda dc projeedo cl-

nematogrdfica e ds 1 9,00 horas "Importoncia dot
muses escolores", pelo Assist. Agricola Costello

Borges.

Dia iO, ds 16,00 horas: "Higicno das hobitafoes
rurais", pelo Prof. Geraldo Goulart da Silveira.

Dia II, ds 16,00 horas: "Broco do cofi", polo
Prof. Jalmirez Guimordes Gomes, ocompanhado dc
proiecao cincmatogrdfica c ds 19,00 horas "Impor-
tancio do classificocao dos produtos ogricolos", pelo
Assist. Scvorino Gonsalves Camara.

Dia 12, ds 16,00 horas; "Grandcs vultos da histd-
rio nocionol ' pelo Prof. Subnet Magalhdes da Silva.

Dia I 3, ds I 7,00 horas: "Elcmcntos que voloriiom
umo propriedade agricola", pelo Prof. Pedro Goulart
da Silveiro Filho.

Progroma esportivo

D,a 14, das 10,00 ds 12,00 horas haverd compe-
tisoes esportivas com prdmios ofcrecidos pela Escola
pelos professorcs e pelo Clubo Agricola "Miguel Cal-mon .

Sessoo comcmorativo

Dia 1 5 ds 20,00 horas haverd sessoo comemora-
liva do omversdrio da Escola com a present de todo
corpo docente, obedecendo ao seguinte programa:

a — obcrlura pelo Dr. Antonio de Arruda Como-
ro, diretor da Escola;

b — discurso do aluno Jost Antonio Simoes Lo-
pes em name do Clube Agricola Miguel
Calmon;
discurso do aluno do 2 ° ano Joel de Almei-
da Freire;

0
Li

Vt,

ESCOLA DF. HORTICULTURA WENCKSLAO BFLLO
Orupo de ulunox do modular eitabelacirnento de vnaino mantido na I'enha, pela Socle,lad*

National de Agricultura, quando mi dirigiam para iirrin aula pritlca acompanhadot do
Proleuor (loraldo Ooulart da Silveira

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 18
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Encorrando a solcnldadc, usou da palavra o Di-

retor da Escola, Dr. Antonio dc Arruda Camara quc,
cm um vibranto improvise tccou comontdrios sdbrc a
aata quc, tflo festivomenlo comomoram, anualmente,
com invulgar idealismo c satisfafdo, dirctorc -

., por-

fessorcs, funciondrios c alunos da Escola dc Hortl-

cultura "Wencesldo Bello".

Discurto da Prciidcnto do Clube Agricola Migusl
Calmon, cstudonte Joio Antonio Simoos Lopes, aluno

do 2.u ono.

Ilmo. Sr. Dirctor, scnhorcs professores, sr. odmi-
nistrador, mcus scnhores, caro* colegas. A data do
ho|e, assinala o 1 3.° anivcrsdrio da Escola de Hor-
ticulture "Wencesldo Bello”. E cu, como presidentc

do Clube Agricola Miguel Calmon, sinto-me honrodo ,

cm vos dizer nesta solcnidade, olgumas palavroi acor-

ca dc data tdo ausipicosa. Procurorci traduzir mous
sentimentos em linguogcm simples, pois falto-mc pre-

paro intclectual. O Clube Agricolo Miguel Calmon,
foi fundado a 20 de Abril de 1946, pcla dirctoria

dcsta Escola, c com a colabora;ao dos professores e

alunos. Desdc a data de sua fundogdo, vem contri-

buindo (unto a Escola na formagao de profissionais,

capazes de resolver os problcmas que cstao ligados 6
vida rural. O nosso Clube Agricola, como as demais
institutes congenercs, tern por objetivo incutir na
nosso mocldade, o entusiasmo, o amor pela vida ru-

ral, atravds dc conhccimcntos tdenicos e prdticos quc
visam tornar a atividadc rural lucrotiva e agradavel.

O Clube Agricola Miguel Calmon, vem realizando

palestras educativas com a cotabora<;do valiosa dos

professores, no setor que dlz respeito ao ensino ogri-

Up'*
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que espalham

SALITRE DO CHILE

nao ficam vazias...

E' MAIS LUCRA1 IVO multiplicar a produ^ao de I alqueire com
bom adubo, que plantar, trator, e colher 3 alqueires pois s6

a economlo de bravos compensa fartamente. O SALITRE DO
CHILE e um adubo natural que refor;a a produtlvidade do solo.

Experimente-o!

Solicite folhetot a informa{6es, grotuitonnente, ao

SERVICO TECNICO AGRONOMICO DO SALITRE DO CHILE
Caixa Postal. 2873 — SAO PAULO

AGENTES COMERCIAIS:

ARTHUR VIANNA — CIA MATERIAIS AGRICOLAS

tRUA ILORtNCIO DE AUREU, 270 SAO PAULO AV GRACA ARANHA, 226 2 ° and

RIO DE JANEIRO. AV SANTOS DUMONT, 227 BELO HORIZONTE

d — discurvo do aluno do I ano Joviniano Pon-

tes Rlbalro;

e — palestras 6brc "Rcaliiocdos da Escola da

Horticultura "Wonccsldo Bollo", pelo prof.

Gcraldo Goulart da Silvelro;

f — oncorramcnto pelo Prof. Antonio dc Arruda
Camara.

A sossoo comomorativa love Inf cio 6s vinto hora.

do dla I 5 conformo havla sldo anunciada, sob a pre-

slddncla do Dr, Antonio do Arruda Camara, dirotor

da Escola, cstando a mesa constituida polos profev

sores Gcraldo Goulort da Silvelro c Pedro Goulart do
Sllveira Filho, polos assistentes Sovorino Gongalvc

.

Camara, Andri da Silva Neto o Antonio Albanl, pelo

Sr. Adriano Dantas, Administrador da Horto e so-

nhores Alolsio Fonseca, auxlllar dc ensino c Jos6 An-
tonio Simoos Lopes, presidento do Clube Agricola.

Aborta a sessdo, pelo Dirctor, toi dado, suecssiva-

mentc a palavra aos alunos Jos6 Antonio Simoos Lo-

pes, Joel do Almeida Frelre c Joviniano Pontes Brito

quc falaram, respectivamcnte, cm nome do Clube
Agricola Miguel Calmon, dos alunos do 2.° ano o dos

alunos do 1
,° ano, cu|os discursos cstao transcritos,

cm outro local, usou da palavra, cm seguida, o Prof

Geraldo Goulart do Silvcira, dccano da congrcgagdo

quc, em um inclslvo Improvlso fez uma sintese dos

rcalizogoes da Escola de Horticultura "Wencesldo
Bello" cm sous treze anas do trabalho fecundo cm
pr6l do desenvolvimonto do ensino horticola entre

n6s, sob a esclareclda a’irecdo do Dr Antonio de Ar-

ruda Comoro.
Procedeu-sc a seguir, o entrega dc prdrruos cuia

relocdo encontra-so adiante.
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cola, vcm prcstondo ouxilio ds divcrtas escolas quo
lambdm tdcm os scus duties agricolas. Este objctivo
>cm sendo obtido pela coopcragdo conjugoda do olu-
n°'. diretor, professorcs, odministrodor o dcmais au-
xHlore* desta escola. O nosso Clubo, por sua vo z vom
prcstondo, na modida do possivol auxilio tdcnleo c
Pioral, a out ros clubcs scmelhontcs cxistcntcs em ou-
* foj escolas. Esperantos daqui por dianle amplior ca-
do vcz mais o raio do nossos atividados o, para i$so

estamos certos quo ndo nos faltora 0 apdlo eflcicntc

quo temos rocebldo atd agora por parte dos cologos
e dos senhores membros do corpo doccnto. A oscola

"Wcncesldo Bello" a croadora c Inccntivadoro do
oossc Clube a nossa saudoqdo sincera.

Diicuno do cstudonte Joel do Almeida Froire, aluno
do 2.° ano, cm nome dos vetoranos

llmo. Sr, Diretor, Senhores professorcs, sr. admi-
nistrodo,, meus senhores, caros colegas. Ncsto sole-
oidado cm quc a Escola do Horticultura "Wcncesldo
Bello" comemora o scu ddclmo terceiro onivorsdrio,
me foi dada a honra de lalar, representondo a classc
do 2 ° ano. Indicado para too honroso cncargo, ndo
me envaideco obsolutamente, pols reconhe^o ndo ser

capnz dc transmitir em frases eloquentes a objctlvi*

dodo destas palavras.

Ao ensejo desta comcmoraijao, nds, alunos do 2.°
ono, levamos oos novos alunos a nossa souda^do e
omizadc; estcndemo-lhcs as mao para que, unidos
Pela mesma causa possamos prosseguir com entusias-
p>o. Ediliquemos muralhas cm torno de nds mesmo
ohm de defendermos o nosso lemo: "Lutar e Ven-
eer isto d, estudar com afd, trabalhar em prol do
nosso futuro, cumprindo com todos os deveres da vida
escolsr isso pora que, mais tarde possamos ver co-
riodo de exito o nosso esfor^o, tornarmo-nos homens
copazes de resolver nossos problemas, e dentro da
oossa copacidade proflssional, resolver problemas
ogricolo; em diversos pantos do nosso pais

Unidos sej jmos enquanto nos encontromos |untos
sob o fdto da nossa Escola, procurando corresponder
o espectativa dos nossos professorcs, procurando com-
proende' a ebjetividede do enslno que estamos re-
cebendo

Quando dequi sairmos, hovemos de nos seporor
Para lugares diferentes, ndo hos separemos pordm
Pelo mcneiro de agir e proceder Procuremos revelar
e propagor os conhecimentos que aqui adquirlmos, se
O' im o fizermes estamos realizando umo grande obra
Pel 3 Brasil e elevando o nome e a tradiedo da Escola
de Horticultura "VVencssloo Bello" Sejois benvindos
senhores "calouros", eu, em nome do segundo cno
sos rerebg com amizade. Tenho dito.

Oitcurie do eitudante Joviniano Pontes Brito, oluno
do l.° ano, em nome dos calouros.

lima, Sr. Diretor, Senhores professores, meus se-
nhores e senhoras, prezados colegas Em nome dos
olunos do I ,° ano e da curso previa, venha neste mo-
mento solene agrodecer de corafdo, os sentimentos
de gratiddo, pela prova de dlstinfdo e amizade que
°ro nos foi doda polos nossos colegas da 2 “ ono.
Ucseiarlci neste momenta possuir copacidade Intelec
'dal, pora melhor externar os nosso-, ogradecimentos,
e corresponder nestas palavras, o gesto brilhante das
nossos companheiros de estudo C poles msus compo
nheiros o por mim em particular, que promelo: ha-
vemos de corresponder oo apt- 1a qus nos foi feito, e
onsanhd, quando formas tambdm veteronos, havere-
cops de orientar os nossos colegas calouros que nos

precederem, portanto nds, calouros do hoje e vete-
ranos do amanhd, vlmos agradecor penhoradomento
oos nossos colegas c amigos do 2.° ono.

Rrlocoo de premios o de alunos premiados

Premia "Miguel Calmon" - Josd Antonio Slmdcs
Lopes Presidente do Clubo Agricola Miguel Cal-
mon —• oluno do 2.° ano.

Prdmio Prof. Antonio do Arruda Camara — Joel
de Almeida Freire — oprovellomonto — aluno do
2. ano.

Prdmio Dr. Luis Simoes Lopes Lucas Martins
dc Abrcu oproveitamento — aluno do 2.° ano.

Premia Dr, lldefonso Simoes Lopes — Luis da Silva
Cezar aprovoitamento — aluno do 2.° ano.

Premio Socldedado Nacional dc Agrlculturo — Josd
de Oliveira — oproveitamento — oluno do 2.° ano.

Premio Escola dc Horticultura "Wcncesldo Bello"
Joviniano Pontes Brito - oproveitamento — alu-

no do I ano.

Prdmio Funda<;do Gctulio Vargas — Josd Bernardc.— oproveitamento — aluno do I ,° ano.
Prdmio Servi^o do Informaijdo Agricola — Dljalma

Bondeira Lima — oproveitamento — oluno do

1.

° ono
Prdmio Prof Geraldo Goulart da Silveira — Edson

Costa Rodrigues — aprovcitamcnto — aluno do
2. ano.

Prdmio Prof. Suboel Magalhdes da Silva — Joir
Mirandc •— comportamento — oluno do 2.° ono.

Prdmio Prof. Joao Moreira Bartholo c Jalmirez
Guimardes Gomes Alfredo Fornazelli — compor-
tamento —- aluno do 2. ono,

Prdmlo Prof Pedro Goulart da Silveira Filho -

Slnval Martins dos Santos — estudo a noite — curso
prdvio

.

Prdmio Prof Amaury Silveira e Pedro Pols Barros
Bert i Ido Josd de Maura — estudo o noite — euros

prdvio.

Premio Assist, Agricola Costello Borges e Severino
Goni.alves Comoro Antonio Malhelros estudo
a noite — aluno do I ,° ano

Prdmio Dr Arthur Torres Filho — Josd Louredo— estudo a noite - aluno do 2.° ano.
Premia Adriano Dontas Rubem Henrlque Jo-

cunod — T. Prdtlcos — curso prdvio.
Prdmio Assit. Andrd da Silva Neto e Antonio AH

banl Newton Rousa de Mouro T. Prdticos
aluno do I ,° ono.

Pidmio Prof. Manoel Paulino Cavalcanti e Henri-
que Vaz Josd de Almeido Noguelra — T. Prd
tlcos oluno do 2 ° ano.

Campeticoes esportivos promovidos oelo Clube Agri-
cola Miguel Calmon em camemoroedo do 13.“ oni-

vertdrio da Escola de Oorticultura "W. Bello",

Prdmio Sociedade Nacional de Agricultura - (Cor-
rida de hastdo menores) — Vencedor: Geraldo
Roimundo

Prdmio Fundacdo Getullo Vargas — (Corrida de
bostdo maiores) Vencedor: Lucas Martins de
Abreu,

Prdmio I scolo de Horticultura "Wcncesldo Bello"
(Corrida do saco maiores) Vencedor: Ru-

bem Henrique Jacundd.
Prdmio Dr Luis Simoes Lopes — (Corrida de agu-

Iha menores) Vencedor; Djalmo Bondelro,
Prdmio Dr, Antdnio de Arruda Cdmora — (Comer

nso<a menores) Vencedor; Antdnio Molheiro.
Prdmio Clubo Agricola "Miguel Calmon" — (Cor-
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nda de toco menorcs) Vencrdor: Edison Fer-

nando*.

Primio Dr. Arthur Tfirres Fllho (Corrida do

cigulha malorcs) Vcncedor. Newton Ro»o do

Moura.
Pr6mio Prof. Goraldo Goulart da Silvelro o Anivt

Agricoin Co*tello Borges (Comer ma<;6 maio*

ros) Voneedor: Antfinio Scgurado.

Prrmlo Prof. Pedro Goulort da Silvelro Filho c

Assist, Scvermo Gonsalves C6mara (Qucbra pote

menores) Vcncedor: Almir Coelho de Sou/a
Primlo Prof. Subael Magalhdei da Silva e Assist

Andri do Silva Ncto — (Quebra potc moiores)

Vcncedor: Odimar do Silvo Ramalho.

Premia Prof. Jolmircz Guimaroes Gomes c Assist.

Antdnio Albani (Corrida de ovo no colher me-

norcs) — Vencedor: Mozart Dantas.
Primio Prof Amaury Stlvoira e Pedro Pais Borros

(Corrida de ovo no colher moiores) Vcn-
ccdor: Alfredo Fornozolli.

Primio Dr. Mdrio Vllheno c William Simdo
(Solior obstdculo c aponhar bastao menorcs)
Vcncedor: Josd Seraphim.

Primio Joao Morcira Bartolo c Fldvlo Mosquito
(Solior obstdculo c opanhor bastao moiores)

Vencedor: Sinval Martins dos Santos.

Pr^mio Prof Luis Alves de Matos (Cabo de
guerro) — Vencedor: Josd Bernordet, Gcraldo Rai-

mundo, Josd de Almeida Noguciro, Rubcm Oenrique
Jacundd c Jodo Josd Barbosa.

Premio Adriano Dantas — (Corrida de corni^a)

Vcnccdores Mozart Dantas c Geroldo Raimundo.

A LUTA CONTRA O ABORTO BOVINO
(BRUCELOSE)

JORGE VAITSMAN
Medico- Vctcrinorio

Ja por diversas vezes temos tornado a

otcri<;do de nossos leitores, advertindo-os

paro o grove perigo que os bovinos ataca-

dos do aborto infcccioso (Brucelose) repre-

sentam para a saude humana. A doen^a

no animal e, de certo modo, benigna, pois

a vaca que aborta logo se refaz e, ao fim

de ulqum tempo, mostra tdda aparencia de

boa saude e normal idade. Entretanto, con-

tinua ela espalhando, pelo seu leite, prin-

cipalmente, perigosos microbios que vao

cougar doen^as grave as pessoas que se a I i
-

mentam daquele produto, direfamente ou

sob a forma de seus subprodutos, como o

queijo, etc.

E' tambem, doenija de consequencias
economicas mas para o criador, pots ela se

cspalha com muita facilidade, durante
muifos anos o rebanho atingido apresenta
grande percentagem de abdrtos, com re-

flexo na queda da produqao leiteira. Infe-

lizmente, ndo e doen^a que possa ser cura-

da, ainda, com facilidade, Em muitos poi-

ses, inclusive no Brasil, |d existem lets que
recomendam o sacrificio, com indeniza-

gcio, dos animais atingidos pelo aborto in

fcccioso. Ndo e esta uma doenga foci I de

evitar na fazenda, com vacina^ao rotinei-

ra, como sao a Peste da Manqueira, o Car-

bunrulo Verdadeiro, a Raiva, etc. Isto ndo
quer di/er que a doen^a ndo possa ser

combatida. Pode sim, mas ndo basta a

agoo nem o desejo particular do criador,

como nos outros casos citados A luta con-

tra a Brucelose exige intima coopera^ao do

criador com os veterinarios, prmcipalmen-

te os profissionais samtaristas do Ministe-

rio da Agricultura O criador interessado

no desaparecimento da docn^a em sua fa-

zenda deve, inicialmente, solicitor de um
servi<;o oficial, a identificagao dos doentes
e dissemtnadores, o que s6 e possivel dc-

pois do exarr,e de sangue de todos os bovi-

nos da fazenda Os reagentes, isto e, os

que apresentarern "exame de sangue posi-

tivo" devem ser afastados do rebanho e sa-

crificado. E' a unica medida eficiente Os
animais novos, sujeitos a doenga, devem
ser vacinados com a Vacina Antibrucela,

mas esta vacinacjdo s6 deve ser executado

pelos veterinarios oficiais No mercado de

drogas veterindrias, o criador encontrord,

talvez a venda produtos aconselhados para

a vacina^do contra o aborto (brucelose)

Entretanto, ndo deve usa-las em seu reba-

nho por conta e risco proprios. A luta con-

tra a Brucelose, para ser radical e eficien-

te cxige um rigoroso controle oficial. E' por

isso que advertimos os criadores contra os

pengos de usar tats vacinas por sua imcio-

tiva particular Neste, como em muitos pro-

blemas pecuarios, torna-se indispensavel

que o criador procure a orienta^ao e aceite

as recomenda^oes dos servi^os publico* es-

peaolizados.
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PROGRAMA DOS TRABALHOS DA PRIMEIRA
CONFER^NCIA NACIONAL DA FEBRE AFTOSA

DESA1IDE SETEMBRO DE 1950

Tercafciro, dio 5

As 9 horos — Sessdo preporotdrio
As 1 4 horos — Sessdo de instolo<oo tom o

prcscnto do autoridadcs e Comissoes do Agriculturo,
da Cdmara e do Senado.

Discurso do Sr. Dlrctor Gcrol do Deportamento
Nacional da Produ^ao Animal.

Conferdncia do Dr. Silvio Torres.

As 20 horos, reuniao do l.° Comissdo Relatoro.

Quarto-feiro, dia 6

As 9 horos — Reuniao do 2.° Comissoo Rclo-

tora.

As 1 4 horos — Continuacdo dos tragbolhos da
2.° Comissoo Relatoro.

As 20 1/2 horos — Conference do Prof. Otto

Waldmonn.
Quinto-feira, dio 7

As 8 horos — Visito os instalacdes do quild-

metro 47, saindo os dnibus do Proto Quinze, Edificio

do Coco e Pesco.

Almdto no restaurontc do Universidode Rurol.

Sesto-feiro, dio 8

As 9 horos — ReuniSo do 3.° Comissdo Re-
latora.

As 14 horos — Sessdo plenana.

As 20 1/2 horos — Conference do Dr. Al-

fredo Telles Giron,

Sabodo, dia 9

As 9 horos — Sessdo plenorio.

As I 4 horos— Reuniao do Comissoo Organiza-
doro do Piano Nacional de Combote 6 Febre Altoso.

Domingo, dia 10

As 9 1/2 horos — Continuotoo dos trabalhos
do Comissdo Organizadoro do Plono Nacional de
Combate d Febre Aftoso, atd a sua conclusoo.

Segunda-feiro, dio 1)

As 9 horas — Sessdo plenorio para discussdo
e aprovacao do Plano Nacional de Combate a Febre
Aftosa.

As 21 horas — Jantor de encerramento com a
presenta do Sr. Ministro do Agriculturo e Dirctor
Gerol do D N.P.A

MINIST IKIO DA AGRICULTURA

Divisoo de Defeto Sonitoria Animol

Rio de Joneiro, D F.

Em 21-7-50.
Do Presidente da Comissdo Organizadoro
Ao Sr. Presidente- da Sociedode Nacional do

Agriculturo — N. Capital.

Assunto: Transmite regulomento e piograma
dos trabalhos da I ° Conferdncia No-
cional de Febre Aftosa,

Senhor
Tenho a honro de vet transmitir inclusos, o re-

gulamento e o progroma dot. trabalhos da Primeua
Conferdncia Nocional de Febrr Aftosa, que deverd

rcalizar-sc ncsta Capitol do 5 a 1 1 de sotembro pro-
ximo, de oedrdo com o Lei n.° 493, de 1 9 de rwr-

vembro de 1948.
Tratondo-se de uma osscmbldla quo ostudord

ossunto do mois alto importdncia para o descnvol
vimento do economia do pals, no setor da pccuaiiu,
ondc a inciddncia do zoonosc cm foco vom repet-
cutindo desostrosamente, Iniblndo os esfortos cm
pregodos na politico de aumento da proutdo o con-
tribuindo ao desequilibrio, coda vcz mois cm cyS-

ddnclo, entre os estoques disponiveis c ds exigdiv
clas do consumo, estou ccrto que a matdria rcccberd
o opoio da vossa valiosa coopcraijdo.

Sirvo-me do ensejo poro renovar os meu-, votos

de estima e considcrotoo.

Aluixio Loboto Valle

Presidente da Comissdo Organize.rtum

l.° CONFERINCIA NACIONAL DE FEBRE AFTOSA

RESOLUCAO
I

Por inleiativa do saudoso Deputado Dr Mourt-
cio Graeco Cardoso foi proposto a convocatdo
l.° Conferdncia Nacional de Febre Aftosa, me. liohfc

projeto apresentado e brdhantemente justificado ao
Congresso Nacional, sendo posteriormente, asslnado

o Decreto n.° 26.343 de 10 de feverelro de IS(49,

abrindo credito especial destinado a sua reolizo;<>f,.

REGULAMENTO
Art. l.° — A l.° Conferdncia Noeianol Or

Febre Aftoso serd reolizado no Rio de Janeiro, rb-

einco a onze de setembro de 1 950, sob o alto po-

trocinio de Sua Exceldncia o Sr. Presidente da Repti-

bllco, General Eurico Gaspar Dutro, pelo Ministdim

do Agriculturo cm colaboratao com as Secretaries »tp

Agriculturo dos Estados, do Distrito Federal e itos

Terntdrios, Associatdes Rurois e Instltuitoes Cun-
tificos que se dedicam ao estudo dessa virose

Art. 2.° — A Conferdncia terd por fmalidoc^e

debater o temdrio opresentodo e sugerjr diretrize*

ao desenvolvimento de nma grande companho «*t

combate d Febre Aftoso.

Art. 3.° — O Presidente da Comissdo Orgoni-

zadora, designada pelo Portaria n,° 71 de 20 itt-

dezembro de 1949 do Sr. Diretor Gerol do D N.P A ,

reunird os membros da Conferdncia poro uma Sy>«
sdo Preparatdrla, com o objetivo de aclamar.

1
,° —— O Presidente de honra.

2 ° — A Mesa Diretora da Conferdncia, con»-
tituida de : I

o) um Presidente

b) trds Vice-presidentes
c) um Secretdrio Geial
d) trds Secretdrios.

3 ° — Trds Comlssdes Relatoras.

DAS SESS0ES
Art 4 “ Aldm das sessdes de lnstala(do »•

encerramento, haverd tantus st-ssdes plendrias, quon-
tas forem necessdrias a jul/o tin Presl<lente du Con-
ferdnelo, que as convocard anunciundo a respect |vu
ordem do dia.
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Art b °
. 0 PTtndcntCjtia Confnrfincla dlstri*

buirb point, Como.-Aor. compctoptc-. as contrlbul<;Ae»

uprosontadas o os assuntos do Jcmbrio a serom ro-

latados. .
V . *

,
j.

Art. 6." — Nas sessAes pIcnArla". '.erAo dlseutl-

•Icis o voladas as recomonda;6cs o as resoluoocs das
dlferentos Comlssbos,

Arl
- 7® As dccjsdc. sorgo tornados por

'HiPOpa de votoj, c.abondo, ao I’resfdcnte vbto do do-

•,..rnpatc.

DAS. COM IS S 0 E $

'"v Art. 8.° - Coda Comlssdo Rolatoro torb um
nfWIdontc e um sectetbrlo, elollos polos seus morn-
llTtlf '

par'igrafo unlco — 0. President*) designara um
rfttncfr paro coda trobalho ou assunto do fombrio
'Ifftotftfo no Comlssdo.

'

*’ '‘ " Art. 9 ,

v As Comlksbes ostudarbo as propo-

'Mtfts'i aprcscntodos, fundamentando, por cscrlto o
sou paroccr.

i

Art. 10.° — AlAm do julgamcnto dos traba-
Ihos Jubmrfidoi A opreclacbo, os Com issues opresen-
torao tombbm ao ptenbrio, porocercs'sAbro ‘a matA*
rla indlcada no programo do ConferAncIb.

Art. M ,° — Havcrb sessAes dos ComltsAes sem-
pre

,
quo os sous rospoctivos prasidentos as convo-

carom

.

Art. 1 2.° — O Prcsldonte do ConfcrAneia deslg-
narb umo quinta ComissAo, do nove mmebrgs, in-

cumblda do organizer o PLANO NACIONAL DE
COMBATE A FEBRE AFTOSA quo sorb discufido nas
ultimas sessoes plonbrias.

.
DI5POSICOES FINAIS

Art. '13.° — A Comissao Orggnizadora proyb
denciorb a publica<;bo das rccomcnda^bes do Confc-
rAncia c dos trobalhos aprovodos.

Art. 14.° — As duvlda; quo surgirem na Intcr-

protapao dAstc Rcgulamenfo c as omissbes quo nclc

sc verificorem, serao resolvidas polo Prcsldonte da
ConforAncia. *

,
.

Noticiario da Escola de Horticultura “Wenceslao Bello”

III Scmono do Hortcloo

Realizor-se-b na Escola do Horticultura "Wen-
ncBlbo Bello", sob os ausplcio. e orlcntapao da So-

•Htdade Naclonal de Agrlcultura e da FundagAo Go*
rtillo Vargas, com a eolaboragdo do MmistArio da
Agrlcultura, e da Secretarla do Agricultura do DIs-

*ito Fedorol, a III Semana do Hortelbo,

• ‘ Durante o periodo de 3 a 9 de Julho, hospedorb
W 'Escola de Horticulture "Wenceslao Bello", sob re-

gimom de Internoto Inteiramcnte gratuito, vinte e

onco lovradores do Distrito Federal e de outros Es-

lodos, que assistirbo aulas, demonstrates prbticas,

<Kile.troi, etc., sob os mats variodos problemas rc-

loclonados com a horticultura.

' AlAm dos Internal odmltirb ainda a Escola, motri-
•eulas sob regimem de externato, tambAm gratuito,

fxira todos os interessodos nos problemas da horti-

ctrltura

.

i ,
*

Semana do Faiendeiro

,1 ,
.Reprcsentarb a Escola de Horticultura "Wcnces-

.Wo Bello" na Semana do Fo/endeiro da Unlversi-

dado Rural, o Professor Geraldo Goulart do Silveira,

que fol, pelo Reltor da U.R., convldado para inte-

qrqr a Comissbo Executiva do referido certamem.

Cursos Praticos

.Serao reallzados no periodo de Julho a Setembro,

nri Escola de Horticultura "Wenceslbo Bello" em co-

IriboragAo com a FundopAo Getulio Vorgos, os se-

gulntes Cursos Prbtlcos;

. a) Melhoramento do Solo;

b) OrganizagAo de Herbbrios;

c) Restauragdo de Pomores;

d) Economia e Administra^Ao Rural;

e) Floricultura;

f) Culture de Hortallgas Folibceas;

a> ContaLllidade Aoricola;

h) Aplcultura,

Da mesma lorma que todos Os outros cursos mi-
rustrodos na Escola de Horticultura

1

'Wenceslbo
.Hollo",

,
os atuais serbo Inteiramenle gratultos.

Designate de prafessores

Foram designodos para leclonorem nos Cursos
"Prbtlcos em colaboragAo com a FundatAo Getulio

Vargas, os Professores Gcroldo Goulort do Sitveiro,

Subacl Mogalhbes da Silva, Guaracy Lavor, Pedro
Goulart da Silveira Filho e os assistentes Agricola

Costclo Borges c Severino Gonsalves Camara.

Clubc Agricola Miguel Caiman

Contlnuom muito anlmados as atividades do Clube
Agrlcoln Miguel Calmon, constituido pclos alunos

da Escola de Horticultura "Wenceslbo Bello.

E' Di-etor do Clube, o Professor Geraldo Goulart

da Silveira, e Presidente, o estudonte JosA Antonio
Slmbes Lopes, aluno do segundo ono.

Movimento da Escola em 1949

Fol o seguinte o movimento de matrlculos o ono
passado, no Escola de Horticultura "Wenceslbo
Bello":

o) Cento e quatro alunos nos cursos permanen-
tes, que funcionam sob regimem de inter-

roto;

b) Selscentos e oitento e quatro alunos nos
Cursos Prbticos, que funcionam sob regimem
de externato;

c) Cento e sessenta e dols alunos nos Cursos
de ExtensAo, que funcionam sob regimem de
externoto.

Conforme se verifica, passoram pela Escola de
Horticulture "Wenceslbo Bello", em 1949, novecen-
toi a cincoenta aluno, o que A um fndice bastante

expressive do que vem realizando a Sociedade Na*
clonal de Agricultura em prbl do ensino horticola

no pals.

Uma expretsiva homenagem

No dia I S de Maio, data do aniversbrio do Es-

cola, foi prestada oo Dr, Antonio de Arrudo Como-
ro, que a dlrlge desde I 937, uma expressivo home-
nogem pela possogem de mois um aniversbrio de
sup fecunda administra;Ao, usando da polavra, em
nome do corpo docente, o Prof. Geraldo Goulart da
Silveira, em nome da corpo dlscente os estudantes

Edson Costa Rodrigues e Joviniano Brito e em nome
do Clube Agrlcolo, o estudonte JosA Antonio Slmbes

Lopes.
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“A Cato do Agricultural lede am canxtrucao do
Sociadado Nocionol do Agriculture, a Av. Pratidonla

Jutfa, argue to rapidoqionta. A eltrutura am con-

croto armada fd atlnga, at, o 2“ paviment*. Foto

batido am 16 da outubra.
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Chumbo1 A T O S

de Aluminio c

Formcamoi indlca^iu para o amprlgo
diataa a da outroa produtoa da noaaa

(abrioa^fio.

PRODUTOS QUlMICOS “ELEKEIROZ" S. A.

lua Soo lanla, 503 - Ci. Pa.tol, 355 - 5. Paulo
5. S. Publ*. E ft



POgOS OK CALDAS Fu/endu Santo Aloixo <!«» J< :jo Hcriuidet JunquAri

S U m P R I 0 :

Uma politico econdmica pora o Brazil p, 0 f. Arthur Torret Filho

A politico da Terra — Discurso do Sr. Getulio Vcgot

Ccopi'rntivismo t 'o|ori/o<,do ilaliana no Brazil Dr. Nino Qeottrocchi

Runo ao Campo
!

1r,po — Primeiro, ormozens, depois molnho Kurt Rep:old

0 .ombreamentp em rrstouracdo do lavoura cofeeira Dr. Pedro Coneio Neto

Adoboi e corretivos no plono de recuperacdo econdmica o lomento go produ^o no

Eitodo de Mina-. Geroi-. Geroldo Goulort do Oliveira

A indnstria nocional de Id Geroldo Velloto Nunoi Vieira

Fti rgrpfnto«, implemfcn'o* e instrumento* agrdrios Antonio de Arru.to Comoro

Cocperotivismo, crddito cgricola e cooperacda Fobio lux Filho
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Umct Politica Economica Para o Brasil

Prof. Arthur Torres Filho
Presidente da Sociedado National do Atjricultura

No atiwl momenta dr depresado economic, o lira nil, coma tod03 os
paiscn (cm neceasidadc de tornar tao eficiente quanto passive] a defesa
dos mcrcados interims c asaegurar os extemoa para anas produedts Ini-
imr-sc. porta 11 to, a aplicagdo dc medidas quo valorisein a produedo agio-
peruana r industrial, gcneralisundo proccssos Ucnicos dr produedo rir-
culufdo c distribuifdo, particulurmeiite dc produtoa agricolas v maU'riaa
primus.

Da resistencia quo as fontrs de. produedo possum ofereerr msto
grave momenta da economic, mundiul, dependerd scguramaitc, pro-
gress,1 CCOUdm ico-fiuancciro do pais. Medidas dc estimate < orient,tcao
da produedo se impdem, d, modo a serein encaminUadus as rorrentes do
comcrcio intcrestadual e estravgeiro, tendo cm vista prevenirse „ super-
produfdo, regala rizando 0 consume; estabclccendo-ae a discipline c.c,u
nomica mediante cstreita rolabora<do das classes produtoras com o poder
publico, dc modo a quo ehegucm aos centros consamidores nuciotmia e
catranjeiroa, produtoa padroniaodoa, e. cm bom estado da comervacao

Os problcmas economicoa podem ser dc dims orders: nacionais e
mtcrnacionais. Se, cm rela^do aos nacionais, os poises podem dent.ro
de ccrtoa limites, defender sens interesaea; nn eafera intermicioiial, a
coopera(do se toma indispensdvcl.

Acontece, por esse motivo, muitaa queatdea agricolas c industrials
par atut magnitude, so poderem ser reaolvidas pela coordena(d„ dos re -

cursos de diversas navies. Confer,'ucias internacionais se suredem para
derinur iliftculdudes que perturbam as relates nitre os povoe Sente-se
que ram, Ilham,IS para unia nova era nas relates intenuicionais, cmhora
as barreiras aduaneiras, dr cambio e uutras i\stri(dos an in (intern sempre,
inficultando as permutas

l in toda parte es/a patente a exigrncia dr until nova politico co-
nic) cud que a final restitua no mundo 0 ambicionado equilibria destruido
)>ela 0 ramie Uucrra, cujas grans consequencius istamos sentindd no per-

turlmfdo crescento da vida da humanidadc. Atravcssamoa umn volt,, da
h,storm nn que muitos paise.s precis,trdo deeidir se derem on „d„ proa-segmr no cam who ah1 agora trilhado. Isso signified a ncceasulude do
eatudo das relates interims para por cm equilibria as ran, os da produ-
cao porque ac assim ndo aconteccr se ini agravando sempre a or,U rn no.
Ithca e social dentro de cada na(do. Isso impart,, dicer que 0 lirasil diva
trafar, com scgurav(a, rumos de sua politic, economic, externa e in

Mr. JVwto»«l rfn Kim, „ «jr . />„*(,), „(, llq.ibUta
pirafao patndtica, deu, por hem, criar.

7 ' 8

Na agriculture e no industrial residem as fantes print aeiuia de ativuades fornecedoras doa element,m do expunsdo ccomnnica dos poos'Ate ha pouco, as permutas do comircto mundiul s, vinlmm mantendonn rcltt/iva normal,dude, dehmitadaa us Holms divladriaa nitre imhoagrlcoloa r imluatrUiia.
pnwa
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E' evident e que <> Brasil, coma pais now, com a vantugern dr forte

crescimcnto demogriifico, cm bora nncessitundo de comcrcio intcruacio-

nal para enriqnecer-xr, devra pmenrar, cm primeiro lunar, organizar-ae

internamente.

.

Obxc.rvu-se. que vai dnsapareccndo o privilvgio <lv produgao de que,

gozavam entos paisex para alguns prodatox, confiant.es vox riquezas na-

turais, a cada pus.ui xc verificando o dcseqnilibrio das economias na-

cionaix

.

Coma palavra de ordem snrgiu a preocupaguo de importar pouc*
c. exporter o maxima, regime esse que criou para o comcrcio interna-

c.ional situagdo a que pouc.ns nagdes poderdo resist ir, principtUmente

a quelas dr. vivel cle.vado dr, vida, lulando com outros povos dc mao d*

obra Intmlu e mcnorex encargos socials.

() Brasil ado conseguiu atiugir, no intcrcambio comerciaX, a posi-

gdo que de direito the compete, a pczitr dos seus grandes rccursos imer-

it rates e this qualidades dc cnrrgia dos sens habitantes. Muitos produ-

tos nossos tern auto repelidos dos mcrcados exteriores, outros, a despeito

das decantadus eondigoos propicias do mcio, ndo logram transpor com
aeguranga vosxax fronteiras. iCccursos naturais ndo podem mais cons-

tituir privilegio, diantc dos rccursos da ciencia.

A evolugao econOniica tem-se rcalizadu com constanlcs sobrcssal-

tos, acarrctando esse fata inseguranga para a fortuna publica <• par-

ticular.

Nos (lias que correm, cada nagao ndo procura comprar o que nt-

cessita, mas, aim, vender o que produz. Na tecnica da produgao, com

•

na das transugocs comerciais, vdo os povos proeurar meins dr veneer ns

liga da rompetigdo

.

Quern considere a extenn&o do nosao progrrsso econdmico, quern

procure conhccer o que dc futo ele tem trazido ao bon cstar, as diver-

xas classes sociaix, sera forgado a confessor que pouco temus alcangado,

recebetido ainda do estrangeiro muito do que poderiamos produzir em
noaaas terras e que uquilo que produzimos sd muito precariamente e lan-

gado no intercimbio mundial.

Questdo magna par cxceleneia nesta hora, de que cstd dependent*

a ordem interna do pais e a sua propria soberania, e e sera, por longna

arms, a da nnxxu organizagdo econbmica.

No dominio do deacnvolvimcnto agricola podemoa destacar os se

guintes pontos ease nciais : largo emprego da moto— cultura, usando com

-

buativel nacional; organiaagdo associativa e coopcrativa da classe rural;

o emprego da ycnetica para v mclhoramcnto das nossas plantas e. reba-

nhos ; organisagdo do cridito rural desccntralisadu, dotando-o dc prazos

longos c juros baixoa, no ulcance dos produtorcs; revisdo de impostor

municipals e ixtaduais, que oncram a produgao e circulagdo dos produtos

agro-pecuarios ; organisagdo de axsisteneia cducacional e social ilas clas-

ses rurais; adogdo de uma legislagao dc terras que promova a fixagav

do homcm an sdlo, rvitnndo o grave fenomeno social do exodo para ran-

tros urbanos.

Em suma, fdnl se tornu compreender, pclo expnsto, a necessidad

«

de diretrizes scgurus para uma politico ccondmica no Brasil, diretrizes

rssas que pelo artigo 205 da Constituigdo Federal foram eonfiadoa a*

Conselho Nacional dc Economic , cuja eolaborag&o com ox pode.rcs pi-

blicns scrii, certarnentc, dc alto valor para ox dc.stinox da pais.
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A Politica da Terra

O direito do propriedode, ot limit.. do lotifundio,
o alamrnto Humono « o copifol fotorca ttron
tioia do problamo ogioiio, quo « inegovclmente
tconomico-tociol— Oi exemploa pouliatoa o goucho

"Lotifundio gcografico" c "lotifundio aociol*.

Sentido protico a coloniiafoo. — O crtdito rurol,
04 icguioa, aa Uia do trobolho rurol a meconixa.
(do a ot contratoa ogricoloa.

No sou mcmoravel biscurso dc Soo Jos* do Rio
frclo, fcslodo do S. Paulo, o cntdo condidato Go
tulio Vargos obordou um dot principoij temas do
homo eeonomio rural: o problcma da terra. Por sua
gronde repercussao c Interesse, aqui o tronscreve-
rnoi E lombr-m como homenogom ao ilustre Presl-
dentc do Hortra da Sociodadc Nocional de Agri-
culturo — que, novomente no governo, por certo
doro a otenijao que merecem os assuntos, como
este, too do perto llgodos d nosso agrlcultura,

"POVO I TRABALHADORES OI SAO JOSt DO
RIO PRETO !

Ho onos, noito metma cidodo, ante a multidoo
que, cm alvorofo generoso, procurova me cercor
tom a e« teriornofoo do aeu entuaioamo tincero e
»odio, e quo de mim ae vio aeporedo pcloa cordoet
do laolomento. ndo me eontive e pedi quo foatem
»l«t retirodoa porque o meu moior onatio era poder
mi.turar-me com o povo, cm quern acmpro encon-
•roi comprernaan c roapeilo e de quem acmpre re
tobi corinho o tolidoriedode.

Continue oindo hoje o pensor e c proceder do
n.eamo moneira. Sou o metmo homem de onlern,
que noo rcceia o contato populor e ae aento bom
1,0 mcio da multidoo.

foi deato terra de Son Joie do Rio Preto, exam
plo do trobolhn « tenocldode, quo conclamei oa bro-

tileirot o morcho poro o Oeate, Aqui oa bondeiiontes

hodicrnot eraucrem uma (idode que e modulo du
Progreito e orqaniaoram um municlpio quo ctpdlho
"a ana riquexo a espirito empreendedor do tout ho»
bitontoa. Foi portonto de propdaito, que otendendo
0 * ,,o» circunafdnciot, escolhi Soo Jose do Rio Hre-
lo P°ro, neata nunha jornoda cfvica, talar ao
Brotil aaauntoi relocionodol com a too debotido
quealoo ogrorio, Ndo c mol aomente noaao, mot de
quaae todoa ot poiaea novot, talar ae em reforma
ogrdria onde ndo hd noda a roformor, mat aim a
Prayer e organiior Neito alturo do progrotto to-

'••I e eronomico da Brolil, o de que prcciiamos *
**• umo ogrorio quo eatabele(0, como ponto de

port.do poro a. d.moi, ,olu(6.e, o concelto toci.l
du propriedode. fate conceito Jd dccorre, olid., d.
Ccniiitui<.an de 1 8 de ac.cmbro d. 1946, quondo
rondiciono o bom uto do propriedode oo bem ..tar
•ociol. . oatobel.ee quo a lei poderd promove, .
lu.lo di.tribui,oo do propriedode, com iguol oporto-
nidode pare todoa, por m.io do dc.ap,oprio

td.a por
-ecaardodo ou utilidodo publico, ou por int.rd.a.
aociol, mediont. prdvia indcni,o«io em dinh.irq.
0 obondono do. t.„u t . o inter*... to<iol, tend,cm VI.to at nece.aidade. do. contro. populo.o. d.t

grendc. cidadc., c at cxigencia lecnicot do colonixa-
(oo, « quo juatificom o deaopropriosdo de terroa.
Em toco do novo conceito doutrindrio que ae d*

oo direito de propriedode, ndo potto debtor do ferir
o qucituo do lotifundio u de oxpdr, como condidoto
do umo podero.o porcelo do povo broaileiro, a mi.
ftho opinioo tobro o usiunto.

Hum po is como o notto, imento o detpovoodo, noo
podemot trator de motdria too dcbotldo, tendo not
moo., unicomento a. cortilho, com quo .. relvindl
torn, «m poise, de populotdo ogrorio intento, m.lhor
dutnbuijao dot terra, o a revogafoo do precoitoa |u
rldicoa que condifdes locoit oltcrom.

Boato olhor no Brotil 0 t exemploa de Sdo Paulo .
do R'O Grande do Sul, poro vermoa como onde ndo
ho roncot foudoi, o propriedode rural to vol, oo.
pouco., subdividindo — com o. portilho. . com -
cofoniia£oo.

O de quo necestitamot, portonlo, e quo noo t.
oprecie o lotitbndio oponae como umo de.me.urade
rxten.no territorial, concenfrado numo .6 moo, mo.
quo o tel o dclimite no etpofo de modo que pee
tomo. e.tobelecer aquclat diferenciaffiot qua um eo-
ciologu omericono, com muito propriedode, trotOu
• ntr. "lotifundio geogrotico" e "lotifundio toclol” e
•mi de fixor oa normaa de intervonfdo do Catado nun
e noutro caio

Umo vex definidot o direito da propriedode e oa
limit., du conce.ado oo lotifundio, podemoa oprecler
o .lemento humono « o capital, qua com o terro in-
tegrom oa fotorua ea.ancloit do probtemo ogrorio, qu.
i. inugovelmunto econdmico o aociol.

Po.a da-.povoodo, devemoa, per cona.guinfe, trot.r
com teiicded. o. problem., do Imigrojoo . do cole
nl.o(oo, por meio do lei. ndequodo. „„ „0il0 mt|o

r..mo, cxperidnciua proprio. no aul do poia. Utill
aundo.a, e con.ultondo o. de outre, pol... ..m.

no **°- encoror o *oloni«o (oo aob
O aentldo piotlco, de mode o ocel.ro, 0 povo.m.nto
o ,0l °' ° M

7
,!n,0r • r'^o ., conaequentemante.

n noaao poderio econdmico.
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Fox-to mittbr, portonto, trior o orqoo ctpecioli-

(ado, eopoi do enfronlor quoitbei do tomonho

magnitude, rotolvendo ot com acorto o protieguin

do, tom tergivoriagoei, not rumot adoladot.

Como elcmcnto noceitario oo tucotto do quol-

quor progroma, notio terrene, too podom tor ot-

quocidot, o cridlto, o »«guro, ot loit tobro o »ro

holho rural, a meconitogao do lovouro, o legula

gio t&bre contratot ogricolot.

Relativamento 00 credlto rural 6 prccito tor cm

vitto, quo dcvo 4le tor diitribuido cm cmprctfimoi
t

o a proto oufieicnto, alrovot do rogulamentogao om

quo to diteriminom ot operagdflt do exercieio o do

molhoramonto, o eu|o concottoo, om quatquor hlpb

Iota, tom quo tor ofotuada a jurot boixoo o por

oporolho contogrado oipocialmonte a ctto modoli-

dado do trantogao: o futuro Danco Rural Bratiloiro.

O Banco do Brotll, ot Boncot dot Eftadoi, oi

Bancot Agricolot, at Coopcratiyat o ot Coital do

Crddito Rurol, quo to orgonitoram do acfirdo com

at loit quo a roipeito torom promulgadat, dovardo

oporor com ot rurolittot dcntro do jurot cujo limito

mdtimo, titodo logolmonto, noo podordo tor ultra

paitadot tob qualqucr protexto.

O crddito .atiim ditciplinado, focilita o dcton

volvido do meconizogao dot nottat lovourot, pro-

groito quo o Govorno Fcdcrol autiliard por mcio

da tornocimonto a baixo progo do tratorci a do ou-

trot vaiculot o motor, atravet da Fobrica Nacionol

do Motoret o do outroi quo o Govorno venha a

comtruir tob o forma do toeicdodot mittai.

Todot ittat problomot, poit, requcrem tolugdo

imcdiata, quo temot do dar, dcntro do um plcno

ogrdrio, notta oltura, ja umo cxigincia dot nottat

necottidadoi, o qua taro da corrctpon'dcr d ettrutu

lacoo do oeoncmio nocional e b mobilitogoo dot nos

tot recurtot incxploradot.

N,nhuma nogao, ate hoje, pddo proporcionor ale

gria, bom ettor o riqueta ao tou povo, tonao orga-

nitando tdlidamante a cxploragdo rurol, bald do quol

qutr progrolto indultriol.

Torrot cobcitai do Invourat a cumpflt cheiot do

ichonhoi garontcin «? cttobllidode oconAmict do

nuolquor pail.

POVO E TRABALHADORES DE SAO JOSt

DO RIO PRETO !

Notta companha ndo mo animam lentimontot di-

ferontoi daquolet quo ate hoje tom nortoado a ml-

nba vido publico

Ndo cultivo odiot nem molquarengat, nem atnbi-

giot; e to mo encontro, agora, peranto o povo como

candidate a Protiddncia do Ropublica 6 porquo ndo

pude deixor do atendor b convocagdo quo vinha re

. cebondo dot bratileirot do todot ot condigdet tociaft

Sai do rotiro voluntdrio ondo vivi durante trdi

anot, porque o povo do meu Pait ottim o oxtgiu-

Vim corretponder oot vottoi apclot, trabalhadorei,

t por iito a luta civica om quo mo empenho o tobro

tudo votto.

Corrai fileirat cm tdrno dot condidatot do Partido

Trabalhiita Bratiloiro o do Partido Social Progrotoft-

lo, tanto d Preiidinciq da Rcpublica, como ao go-

v4rno delta grondo Eitodo do Sao Paulo.

Nunco me hareit docopcionodo, poit not momen

tot em que para vot apoloi, reipondcitet tempro com

a votto docidido opoio, com o color da votta tolido

riedodc.

Eitou certo do que tambem agora contaroi con-

votco.

At urnat, poit!

E ate 3 do outubro!"

LAVRADOR:
Inacreve-te aocio da

SOCIEDADE NACIONAL DE
AGRICULTUKA

InfortnatjOea

:

Av. Franklin Roosevelt, 1 15-6.°

C. Postal 1215 — Tel.: 12-2981

— Rio de Janeiro *—
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Coowlitism e Coioaizacao Hal®
pclo DR. NINO QUATTROCCHI

IVcudenfc da Cooperative Agricolo “Paraho",
fundada im Araruama, Estodo do R/o, em julho

do 1950)

dedicatoria
Ao 'lustre Dr. Fabio Luz Filho, de quernjve ° oportumdade, durante a minha csta-dm no Brasil, de conhecer e apreciar a cla-

ro c ample visao dos problemas economicos

f
sociois dcste grande pais, dedico este es-

tudo sobre as possibilidades da colonizagao
ifalo-brasileira, como testemunho da minha
mais vivo e atenciosa admiragao

Imprcssoes sobre a imi-

gragao no Brasil

Procure, sempre considerar e enfrentar aVMuqao do problema migratdrio da Coope-
rative Terra do Sol", que tenho a honra
de representor legalmente no exterior sem
'de.as preconcebidas e sem fdeeis paixoes
espec.almente porque, alem do Occano os
panoramas sao muito diferentes dos da
Ifolio.

*S r*cente* exPeriencias que causaram
tantos decepgoes, oterecem as mais hones-

l
P?

f 'CQS
J

,ndicQ56es para uma serena
b/etividade de /u.zos sobre tol problemaMmtas iniciativas de im.gragao, emboro

custosamente aparelhodas faliram espo-
cialmente na America do Sul, pelos super-
tic laisconhecimentos locals, induzindo as-
S,m

‘ alf)umas nagoes europeias a inferrom
Per suas correntes de trobalhadores para
esto hemisfdrio,

As profundas diferengas existentes entre
ns vorias nagoes sul-americanas, entre suas
varies regioes e frequentomente no into
'•or de uma mesma zona, criam uma plu-
rolidode de pontos de vista as v£zes too
contrastantes, e com diversas caracteristi-
Cos

- Que na° permitem mais uma avaliagao
de conjunto.

F logica e intuitive, pois, a necessidade
0 concentrar todas as atengoes para qual

‘,urr solugdo quo aplaine o cominho 6 que
„
t|°

1
° Produto do expet lencias odquiridas

•n loco .

O pais que /tossu, as condigoes melhoros

para um seguro c amplo desenvolvimentode at iv,dados em todos os compos d semduv.da, o Brasil, que nos honra com a orra.gada convicgdo de que a imigragao ita-•ana, no senf.do de colonizagdo, e a maisconvemente, pois suas realizagdes estdo

Zr

ZCnd° QS ma,S elo9'osas referendasdos homens responsdveis deste paisAs possibilidades de realizagdes de aran

paL
P
en
0
t

9re
H
SS0S °0n

'

CO,as pdnei-pa mente da maneira de fixagdo das po-pulagoes cm relagdo as enormes disponi-b, idades de terra Grandes empress decolomzagao nao poderdo enfrentar comtranqu.lidade e com sucesso, as difi'culda-dcs miciais de suas obras sem dispor lar-gamenfe do fator tempo.
Nao dove prevalecer, portanto, rigidezde criterios para os entendimentos e os pro-

jctos, mas uma fluida elasticidade, quando
ex.ste uma reciproca boa vontade e as- in-
tengoes sao claras e honestas.
Os que se propuscram solucionar tais

problemas c deverdo ser os responsdveis
pelo encammhamento da poderosa mdqui-
na de progresso economico que e a imigra
goo, nao de cstar a altura de sua missdo
de icadiss.ma, escolhidos, direi, quase obri-
gatoriament0

, nao entre as categories dehospedes flutuantes, mas entre elementos
estaveis, sem interferences da burocracio
que hab.tualmentc cria dificuldades com
seus formalismos absurdos
Ouem escreve confia, pelo menos, para

Poder miaar, no capital livre, a.nda que
modesto, de um nuclco cooperativista
como sera demonstrado 'em seguida, mais
do quo nos grossas promessas de interven
Coo oficial, que quase sempre impedem ou
frustam iniciativas de seguro lendimento
economico e social

f ' indispensdvel, ao inves, educar ins
truir os nossos Imigrantos, submetendo-os uum verdade.ro controle pa, Q oferigdo desua idoneidade

E ' bos*ont8 extranho, mos <• froauente
assist, r OO fenSmeno d* wn.dades ,mig?a

ombientesT S™**- eSquccor
'

no!* ™vosomb nt.s os normoe. hobitos revolandoUeitos absolutomente desconhocidos cm^us poises de or,gem E' preciso, pcs oconhocimento ps,colog,co dos fate's mo
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rcis o materials que devem concorrer para

0 feliz sucesso das empresas dc coloniza

qqo. Geralmcnte e dura a vidj nos poises

tropicais. Nao deve enganar a fdcil vege-

taQao de algumas zonas E' oportuno, ao

mves, corno sempre fago, rccomcndar, pc lo

menos inicialmente, que sc de a necessario

importancia ao clima, ao solo que deve scr

lavrado. Sao necessaries casas confortaveis,

pioximas de centros habitados, onde pode-

rao encontrar, os trabalhadorcs, as indis-

pensaveis comodidades da vida.

As migragoes internas, num segundo

tempo, sao muito mais fdeeis do que as do

alem-mar. Por isso nao nos deve preocupar

se imeaiatamentc nao se pensa em insta-

lur homens e familias nacionais no centro

de Mato Grosso ou de Goias. E' necessario

evitar tanto quanto possivcl que os imigran-

tes coiam cm nostalgias, porque os que sao

destmados a coloniza^ao, ainda quando,

como acontece nos meus entendimentos se

tornem proprietaries das terras que culti-

vam encontrarao, sem duvida, dificuldades

dc ambienta<;do as vezes enormes. A co-

loni/a^do 6 sempre uma aventura material

e psicoloyica que exige plena consciencia

das dificuldades, coragem, espirito dc se-

en ricio, otimismo, mas, sobretudo, confian-

pa nos trabalhadorcs. O imigrantc italiano,

reconhecldamente urn elemento dc traba-

Iho de alta capacidade produtiva, de jm-

ciativas inteliyentes e de habitos saos,

devb ter a perfoita sensagao de quo c con-

siderado urn fator necessario, apreciado,

para o desenvolvimcnto economico deste

grande puis. V preciso que t ie nao se sinta

estranho ria vida do novo pais e que veja

e constate era tdrno de si, sernpre, uma sin-

cera cordial idade e a demonstragao de que

e ostimado como urn coeficiente precioso

do desenvolvimcnto economico da sua nova

pdtria.

2 1

) Condi;5os pora arroigor no Brasil

os nuclcot cooperotivistas

As conduces agricolas do Brasil, acerca

da possibilidade dc determinar tipos de

produtjdo, sao varies desdc a Amazdnia ao

Rio Grande do Sul. Nao se consoguiu ainda

fixar aspectos especiais d agricultura bra-

sileira Em geral, prevaloce o tipo colonial

de culture Ainda hoje se fazem grandes

ro^ados para obter terrenos fertcis, mas

quando estes, por serem pouco tratados se

gundo as exigencies que sua explora^do in

tensivo , n I' . ,
ddo sinais de esnsago, sao

obandonaaos. Hoje, porem, cstc metodo,

pclo cresccnte valor das terras e pclas no-

vas diretrizes economicas do Brasil esta

sendo abandonado pois a agriculture vai

assummdo um tipo normal.

O exemplo vem-nos tambem da America

do Norte, que sofreu este mesmo fenome

no, cssencialmente porque, sem a atual

evolucjao dos sistemas agricolas, e desco-

nhecendo os meios para preservar as terras

das erosoes, etc
,
os trabalhadorcs acaba

vam transformando cm deserto o que era

antes um verdadeiro jardim,

Bilioes e bilioes de ddlarcs gastaram e

continuam gastando os Estados Unidos

para restabelecer o equilibrio que foi alte

rado quando, pclas derrubadas, se torna

impossivel a produgao sem as chuvas. Tam
bem no Brasil o primeiro alarme foi lan-

qado pelos tdcnicos de Sao Paulo, que cons-

tataram fenomenos metereologicos myito

importantes em rela^ao ao regimen das

chuvas. Impoe-se, portanto, o tratamento

do terreno para produqao do tipo perene,

com todos os cuidados necessarios para tor-

nado mais fertil e estudando a maneira de

evitar as erosoes, mantendo as chuvas cgm

a reconstituigao das matas, onde for nc

cessario.

3.°) A assistencia ceondmico-politica e

social oos nuclcos cooperotivistos

no atual momento

Oatual momento politico em rela^do a

histona do Brasil destes ultimos 50 anos,

e, sem duvida, o melhor para a reaiizaqao

do envio de fortes correntcs migratdrics do

Italia. O aumento sempre crescente da po-

pulacao italiona de cerca de meio milhao

de almas por ano, o limitado espago na-

cional que nao pode confer o nosso Povo,

as desocupagoes quo desse estado de coisas

derivam, sao too graves, que nao permitem

delongas em abrir tao preciosa vdlvula de

salvagao.

Nao sao suficientes os grandes esfor<;os

dos Governos, com suas providencias inter-

na;., saneamentos e divisoes de latifundios,

fomento da mdustrializagao, etc. Por isso

a unica solu?ao do problema demogrdfico

italiano 6 a emigra^ao, para a Africa, para

o Australia, a America e precisamento para

o Brasil

Esta Na^do tern urgentes necessidades

de uma forte transfusao de cnergias no seu

perariado rural.

Julgo, par conseguinte, que chegamos ao

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 IS
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ponto cm que nao devia hover mais difi-
culdadcs para a rcalizagao de concrctos
entendimentos sobre a cmigragao ilaliana
para o Brasil, uma vcz obtidas as respostas
afirmativas aos seguintes quesitos:

a) Constituiu a Italia uma especial en-
tidade, o I.C.L.E., dotando-o de (undos
para o estudo e o desenvolvimento e a as-
sistcncia a emigragao?

b) Dcslinou a Italia os 300 milhoes de
cruzeiros dos bens italiano* no Brasil para
a cmigragao neste pais ?

c) OBrasil, gencrosamentc, aceitou em
par a disposigao dos imigrantes as terras
necessaries a pregos do favor P

d) Instituiu o Brasil o Conselho de Imi-
grogao, com a dotagao de fundos suficien-
tes para o seu funcionamcnto?

e) Deu o Brasil e continua a dar auxi-
bos economicos a juros mbdicos, amortiza-
veis suavemente, alem das viagens gratui-
tas e de outras providencias?

i) Nbo ha interdsse em varios Estados
do Brasil em favorecer, por todos os meios
a sua disposigao, a imigragao especial-
mente dos italianos?

g) Colocou a E.R.P. a disposigao do
Italia, 13 milhoes e 200 mil dolares paro
auxiliar a imigragao para a Amdrica do
Sul, fornecendo instrumentos agricolas, ha-
bitagoes, etc.?

Entdo penso que a colonizagao no Bra-
sil e ja um fato ccrto e ndo uma iniciativa
ainda longe de uma possivel realizagao.

Plano cconomico de um nucleo tipo

de Cooperatives

Insistindo sobre a oportunidode cnuncia-
da ja pelo abaixo-assinado, de um nucleo
de 50-60 famllias paar colonizar pelo me-
nos I . 000 alqueires do terras, especial-
mente fazendas ja em cultura, o com as
mesmas tolerantes aproximagocs seria ne-
cessario estabelecer as seguintes condigoes:

a) terreno na medido de 30 hectares

para cada fomllia o paro cultura

intensiva . . . I .500 ha.
b) terrene para pattogem e criagdo

d« Oodos I . 500 ha

.

c) terreno paro hear em mata natu

ral on em mata tolhadiga I 000 ha

.

d) terreno para culturas extensivas 500 ha.

e) terreno destlnado a conttrugdu de

caw, eitiodas 500 ha

TOTAL 5 000 ha,

Fumilio: - Cada fam.'lia deveria ser
com posta do 5 umdades, dos quois pelo
menos 3 habeis para o trabalho.

Hubitagocs: — Pelo menos 50 casus re-
sidencies normais, olirn de grupo de cons-
trugoes deslmados d sedo social do nucleo,
do ormazem, a venda, a serraria, do de-
p6sito dos instrumentos de trabalho, a ga-
ragem, a enfermaria e, num segundo tem-
po a escola, igreja, clc.

Comunicogocs: - Sejam assegurados
pelo menos com o centra habitado mais
prbximo.

Agua: —- Assegurodo o obastecimento
hidrico potavcl com as normos de higienc.

Aparclhcmento mccanico: — Dois trato-
rer> do cinta, dois tratores dc rodas, dois
cominlioes, um jeep, dois mono-relhas, e
bi-relhas, semeodoros, ccifadoras, bedulha-
doras, destorroadorcs, arados, instrumentos
agricolas pessoais.

Apurelhomcnto agricola individual:
Uma serro tipo Brento", uma plana, uma
queijeira, um forno para pao, um moinho
para a mandioco, etc.

Pora todo o aparelhamonto descrito, a
partir das casas, a relativa despesa man-
tem-se em torno dos sete milhoes de cru-
zeiros.

lal quantia, porem, confonnc as even-
luais faoilidodes, como seriam a possibili-
dade de obter terras a titulo gratuito ou
semi-gratuito, dilagoes dos pagamentos de
forma que possam garantir a pmorfizagao,
fornecimentos dos instrumenlos agricolas
cm gcral por parte da "E.R.P.", viagem
gratuita ou semi, assistencias varias, etc.,
(ica reduzida como cm seguida vai ser de-
monstrado com cifros muito acesslveis.
Com modestos capital's socials pode-se

organizar, pois, um nucleo e dar-lhe vita-
lidade.

Orgamento proventivo pora o funciana-

•nento de um nucleo coopcrativiita

1
° — Custo do terreno, circa do

Cr$

1 .000 atqueires geomit, 2 000 000,00
2" — Casio do 60 cusos, a CiJ

15,000,00 coda uma , . . 900 000,00
3 “ — Despesas pelo constiugSu

do e.tiados, i.r>rvl(o$ hldrdu-

llcos, etc 100 000,00
-4

11 A p a relhanienlo ogrlcola,

tratores, etc 800.000,00
5° Dospesos pora oqulslgdlo de

godo normal, circa do 500
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cabo;as

Casio do viagcrv. para 300

600 000,00

7°
pmsocn

— Dc-tpcnoj poro mobillos o

750 000,00

8 “

utensllios poro 60 famillas

A pa rellianirnto Industrial

120 000,00

9,°

geral .

- Drspo-.cis nece-jsdrios para

a lavragem dos prlmelriis

200 000,00

500 hectoros de lorreno i>

old o primeiro colhcita . 150.000.00

10° — Denpc-.as para a manuten

gao do 60 (am! lias por urn

ano 360 000,00

I I Despesas gerals para con-.

truqoe* e imprevlstos . . , 520 000,00

rOTAl 6 500 000,00

As despesas indicadas nos numeros 1, 2,

4, 5, 6 e 7, devcriam ficar a cargo das

contributes ad-hoc, criadas, as despesas

ficariam, cm consequcncia, assim reduzi-

das do :

o%
I ,° Poro a cornpro dos lerrc-

noi e pelo convinio Italo-

broslleiro o oluvio sfibro an

despesas Indicadas no ante

rjor quadra devorlam sor de 2 000 000,00

2° Para lnterven{do do* (un-

dos do E . R . P . (umo me-

tade) 4 50 000,00

3.° Como supra, por rnteiro 800.000,00

4 ° Como supra, por metode 300.000,00

5,° Pelas focllidcdos conccdi

das pelo Urosil 750 000,00
'

6° Pelo* tundos E.R.P., por

metode 60.000,00

TOTAL 4 360 000,<J0

As despesas, portanto, que no onjamen-
to apresento para o funcionamento do pri-

meiro nucleo, ja calculadas em Cr$
6.500.000,00, com os Cr$ 4.360.000,00

de contributes governamentais, reduzir-

se-iam a Cr$ 2 140.000,00, iguais a liras

italianos da 40 milhoos, quo o abaixo-assi

nado so compromcteria, com o unico apdio

moral por parte do Gov6rno italiano, em
obter por subscrigao do ssdeios da propria

Cooperativa

Rttalixafao no primeiro ano do vido do

nucleo tipo

Com referenda dos precos-indices obti

I <>50

dos das culturas do tipo normal, a colhcita

do primeiro ano de vida do nuclco-tipo po-

dcria dar o resultado seguinte

Cr$

Produto da colhnta dos primeiro*

500 hectores de cultura nor-

mal, 5,000 quintal* o CrJ .

100.00 500 000,00

4.000

metros cubieos a Cr$ 20,00

o m3 . . 30 , 000,00

Carte da madciro poor obras (800

metros cubieos, a Cr$ 800,00

o m3 640 000,00

Produto Icito (30 mil litre* a Cr$

1.00 o litro) 30 000,00

TOTAL 1 250 000,00

£stc resultado constituiria o inlcio do urn

fundo de reserva, dado quo, como escrevi

,acima, t6das as despesas para o primeiro

ano cstao incluidos no piano geral

Roclizaedo no fim do 2.*’ ano c succssivos

ate o 5.° ano de vida

Cr$

Produto da duos colhoitos por 1.500

hectares de cultura geral

(30.000 quintals a Cr$ 100,00

a quintol) 3.000 000,00

Produto de corte de rnatas para le-

nha, 1 ,° ono 80 000,00

Produto de corte de madeiro para

obros 640 000,00

Produjao de leite e venda de vitelas 80.000,00

Produto de produ(do de colheita ex-

tensiva 200.000,00

TOTAL 4.000.000,00

Oetpesas do Cooperative para paga

mentos, etc, o 40Co I .600.000,00

Despesas de cardter geral a 25% . I .000 000,00

TOTAL 2 600 000,00

TOTAL LIQUIDO I . 400 000,00

Que nos emeo anos sucessivos, atingindo

a cifra de 7 milhoos de cruzeiros, constitui-

riq a extincao global dos gastos feitos pela

instalatjao c funcionamento da Coopera-

tive

Rio de Janeiro, Julho de 1950
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A prosperidade nacional esta a depcn-
•^cr, na hora presente, do aumento e da
maior diversidade da nossa produgao agri-
cola e industrial, tanto para o consumo in-

ferno, como para as exportagdes. Aconte-
co conosco o que tambem se dd com ou-
tras nagoes americanas, que no dizer de
ilustre cconomista "uma Nagao devedora,
ndo pode aspirar uma balanga de paga-
mento ativo, ou melhor, equihbrado, ate
que a balanga comercial apresente impor-
tantes '-aldos favordveis"

Se quisessemos demonstrar a tesc de
que a nossa capacidade produtiva ndo tern
crescido, oscilando sempre em extremos
que evidcnciam nossa debilidade econo-
mica, tcriamos que estudar o volume fi-

sico da produgao agricola e sou valor, o
volume das mercadorias transportadas nas
estradas de ferro o outras vias de cornu-
nicagao.

Ndo se pode duvidar existir um parole-
lismo entre a capacidade economica e a
capacidade financeira do pais. Frusfar esse
equilibria, que devera existir sempre, sera
do consequencias funestas para a nagao
que so a custa de muito estorgo de tddas
as administragdes (estaduais e municipais)
em perfeita harnionia com o Governo Fe-
deral, sera capaz de nos encaminhar para
uma politico verdadeiramente construtiva
£sse seria o papel a desempenhar pelo Con-
solho Nacional de Economia.
A fase que otraves-amos, como ninguem

podera negar, e de desequilibrio na vida
economico-financeira do pais. Essa situa
Sao esta a exigir medidas de ordem finan-
ceira, de um lado e de oufro, largo politico
de protegao ao trabalho nacional, a come-
gar pela eliminagao do desordenado regi-
me tribuldrio em vigor a uma adapfagao
das tanfas alfandegdrias, consultando a
copacufade econdmica do contrlbuinte o
desafogando o trabalho nocionol

As demonstragoes insofismdvei da astc-
nia que deprime a nagao temo-las no que
ocorre com a vida econdmico-financeira
Ao reconhece-las, nem por isso devomos
nos deixar abater, mas sim langarmos mao
de todos os recursos para reerguermos o
Pais, fazendo-o refomar a caminho acele-
rodo de sua evolugdo econdmica

0 nosso verdadono ideal, cm materia do
exportagdo, deveria scr o de mfiltrar o
produto do trabalho nacional nos merca-
dos cxtcrncs, dilatando a capacidade cco-
nomica do pais, .procurando colocar o ex-
cesso de sua produgao. Isso quer dizer, que
o problema fundamental do Brasil e o de
sua expansao comercial no interior e no
exterior.

.
Quern examina o ritmo do nosso movi-

mento de exportagdo, verdicard o quanto
fern sido ele varidvel, em tonelagem e va-
lor, noss eus principals artigos, sem oxce-
tuarmos o cafe, que contribui com cerca
de 70%.

Forga e reconhecer o papel de relevdn-
cia sem contraste que a intensificagao da
produgao de nossas terras poderd dcsern-
penhar no descnvolvimento da prosperida-
de nacional. pelo melhor aprovcitamento
das ‘uas enormes fontos latentes de ri-

queza.
A contingencia da luta no campo das

competigoes economicas esta a exigir de
nos, se quisermos veneer, a introdugdo de
novos metodos da oxploragao da terra, re-
volucionando a rotina e os processos cul-
turois.

Sem os ensinamentos da agronomia, por
certo permaneccremos retardatdrios, inca-
pazes de possuir forte estrutura economi-
ca. Procuraremos, por isso, transformer os
processos de cultivo, melhorar as varieda-
des de plantas cultivada;, generalizar o
emprego da adubagao, aplicar, enfim, os
ensinamentos da comploxa ciencia agrond-
mica.

F fata sem contestagdo que temos ca-
minhado, do Impdrio a Republica, sem pro-
grama definitivo de politico econdmica,
abrangendo todo o pais, com apoio das
administragoes estaduais c municipais; no
entanto sem esse programa, ndo alcanga-
remos nenhuma finalidadc segura, nao po-
deremos zclar pelas fontes de produgao e
tudo caminhard ontregue as prdprias fdr-
gas da Nagao.

A descontmuidadc de no-so movimento
economico 6 uma revelagdo flagrante da
nossa imprevidt’ncia; para provd-lo basta-
ra que exammemos as nossas exportagdes,
endo fdcil concluir so que essa exportagdo
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se ocha limitada, cm pcrccntagcm domi-
nonfc ao cafd, quo prcpondcra sem con
traste no valor c no volumo, doixando su-

joita 6s maiorcs -urprcsas a vida econo-
mica e financeira do pais.

Nos tempos modemos nao 6 dado a nc-

nhum povo viver consumindo os prdprios

produtos, sem vender ncm comprar. Todo
nosso esforgo para regularizor nossa vida

financeira, serd improficuo, se nao acelc-

rarrrios a exportagdo, isto'c, *e nao conse-

guirmos aumentar a capacidade de produ-

zir, vender c comcrciar.

So desse modo nosso dcscnvolvimcnto

se ford com normal idade; so assim alcan-

goremos riqueza sdlida, corrigindo os de-

ficits na balanga do pagamentos.

Para exportar cm grande escala, de
modo a conscguir recursos em ouro para
as nccessidades de pagamento no cstran-

geiro scria preciso produzirmos em grande
escala; c, para isso, tcriamos de fazer exa-

me consciencioso de nossas condigocs agri-

colas, mediante investigates agronomicas,
estatlsticas e cconomicas, de modo a serem
removidos os embaragos quo atrofiam as

fontes de produgdo.

Multiplas sao as causas que perturbam

o trabalho nacional; e, sem procurarmos

estudd-las e resolve-las, com mao forte,

nao removeremos os embaragos que pre-

judicam nosso progresso economico.

Em grande parte, devido as crises, que

se aprosentam bruscamente, sem ritimo al-

gum, temos ainda a produgdo agricola

minguada, que nao reflete, em absoluto,

os extraordinarios recursos do territdrio do

Brasil e ncm estd em rclagao com a popu-

lagao de que hoje dispoe.

A politico que nos convem, aquela que

consulta as aspiragoes nacionais e de que

estd dependendo a expansao comercial no

exterior e o fortalccimento da fortuna pu-

blica, reside no amparo e na propulsdo da

produgdo nacional, em quantidade sufi-

ciente para atender as necessidades inter-

nas a ser langado, em forte escala, no mer-

cado exterior

Nao nos esquegamos, porem, que, com
as profundas modificagdes oxperimentadas
pela produgdo agricola mundial, sd pode-

rdo veneer, na competigao comercial, os

paisos melhor organizados tdcnica e eco-

ndmicamente

E' certo que o Brasil, no momento gra-

ve par quo atravessa o mundo, precisa ir

buscai no meio nacional as fontes de vida,

despertando as rcgiocs dccadentes par
novos surtos dc expansao.
A tcndencia geral e o de cada ndgoo

viver dos prdprlos recursos, diante do es-

lado geral criado pela destruigao de capi-

tal's, muito principalmente depois da Gran-
de Guerra.

Os pregos dos produtos agricolas tern

caido em todos os mercados, prejudicando

o consumo dos produtos industrials.

Vemos que as nagoes da Europa cstao

empregando os melhoros esforgos pora se

ergueram do cataclismo economico, ado-

tando reformas agrarias e se aparelhando
para melhor explorar os recursos contidos

em seus territories. Por nosso vez, precisa-

mos produzir soma apreciavel de mercado-

rias uteis, para satisfazer as necessidades

da vida nacional c termos volume suficien-

te para a exportagao em bases racionais.

Nao viria agora a pelo tragar pianos

ccqnomicas, mas um dos aspectos da nos-

sa questao agraria digno de ser focalizado,

e o do aproveitamento da terra, assunto

esse, na atualidade, da maior relevancia

social e economica por estar empolgando
a atengdo de todos os povos. Vemos que,

no Brasil, a resistencia oferecida, neste

momento, 6 crise universal, e devida, em
grande parte, a sua agricultura. Isso prove

residir no labor dos campo's um dos fato-

res mais eficientes do progresso nacional

Em toda a Europa, como neste momento
sucede, muito principalmente na Italia e

na Espanha, como tambem nos Estados

Unidos e no Mexico, a divisao da proprie-

dade territorial estd sc operando mediante

irrcsistivel movimento de transformagdo.

E' certo que, na aplicagao ao nosso

meio, de medidas identicas, teremos de

procurar o solugao mais logiea c apropria-

da ao nosso pais.

E' sobido que grande parte da massg da

nossa populagao rural vive na penuria; po-

de-se dizer que o trabalho do agricultor

nao e devidamente compensado, por reinar

a desordem na produgdo. Entretanto, o na-

gao so podera ser arrancada das graves

crises financeiras e o bem-estar reinar nas

cidades, se dispusermos de produgdo agri-

cola abundante e de facil circulagdo em
nosso territorio, livre das peias de uma tri

butagao excessiva e desordenada

Carecemos evitar o exodo acentuado da

populagao dos compos, iniciando energica

politico de expansao econdmica Vemos
extensos latifundios atirados ao abandono
na vizinhanga de cidades populosas, en-
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quanto o estomago enorme delas, se csfor-
ce a lingua de gdneros de subsisfcncia ad-
quiridos, geralmcnfe, por altos promos. E'
quc o regime da grande propriedade se vai
prolongando indelinidamentc, com prcjui-
20 do maior numero c dos interdsscs do
pais.

Urn programa quo tivermos de tragar
ncssa diretriz, exigira legisla^do mais cndr-
9jca do que a quo possuimos, para que o
piano o executor nao fiquc *uicito a inter-
ruproes, como soe acontecer com a maio-
r

j

° ^os nossos empreendimcntos. As mcdi-
das a sercm preconizadas valem por sua
compjexldade; obras do drenagem c de ir-
nga<;ao; localiza?ao dos agricultorcs; dire-
?ao agronomica; tudo isso, e ovidente, ne-
cessifa fazer parte de um piano de con-
junto com legislo^ao especifica.

Somos dos que consideram sempre pouco
todo o auxilio prodigalizado aqueles que
vivem do trabalho da terra, entre nos, pois
nosso supremo ideal devera ser transfor-
rnar a massa dos seres humanos, que vive
no interior do pais, em clemento realmente
otivo e eficiente do progre*so nacional.

Carecemos, enfim, de uma s6rie de me-
didas decalcadas em um piano de con-

' j ' „ . 7
~~~ ""“"WIIU esravei, demodo o se m.c.ar entre n6s bom oricntada

politico ogricola.

O Estado tern quc intervir em beneficlo
aa socializa<;ao da terra porquo essa e uma
das maiores questoes sociais e economicas
aa nossa epoca.
o incsquccivcl sociologo Alberto Torrescom verdadeira visao profetico. m suo

oora O Problema Nacional Brasileiro"
prfoeriu um conceito lapidar: "O Brasil
tern por destino ser um pais agricola; t6da
a 0500 quc tender a dosvia-lo desse destino
? cnm

?
contra sua natureza, contra os

interesscs humanos".
Mais ainda: "As sociedades humanas es-tao ja pagando, com a carestia da vida

pesado tributo ao desaproveitamento do
solo c do brago humono, a atividade infe-
cunda e a incrcia do maior numero; uma
das mais graves consequencias da politico
do capitalismo, das especulagoes mercan-
tis, da febre de enriquecimento."
O momento para o Brasil c de —- rumo

ao compo — a exemplo daquele — rctour
a la terra — com que o ilustre ministro
Meline indicou a Franca como caminho de
sua salvaqao.
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TMTOBESDEMD0S

OLIVER 88-11-88

3 novos leaders
na mccaniza$ao agricola

Urn lomonho Jo frotor, quo corret-

pondo pcrfeifamcn*! of neccffidodc* do

iuo propricdado, lera cncontrado entre of

3 novof mombros da frota do fraforet

"OLIVER". Apeiar dot difcrcnsof (m po-

tencia, foi monfida uma pcrfcita identida-

do cntrc of 3 modolof, do forma a fcrcm

intercombiovcif o moior numcro poflitrcl

(torf ii tlfst inttfcsmbiivh
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• i fofcrMOfio • •*

««0* Wo* ItfPKltfMIW

do pofflf c cquipamentof.

Of 3 modclot podem ter fornecidof

not tipoi: "Row-Crop" com rodoi diontci-

rat conjugadat; "High-Clearance ,
com

eixo dianteiro de bitola ajuftdvcl; c no con-

vuncional »ipo "Sfondord".

rf« llr<t

tit «(iinim(«la Jirtlo
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TRSGO PR'MEIRO armazens,
I IMWW - depois moinhos

KURT REPSOLD
Dirctor tccnico do "A Lovouro"

Noficios veiculodos pelo imprensa desfa
Capitol informam que numerosos plantado-
ros de trigo no Rio Grande do Sul resolve-
ram solicitor providencias, oo Govdrno do
Republico, no sentido de incentivar a indus-
trializagao desse cereal, nos proximidades
dos zonas de cultivo.

Tdl foto e uni indice seguro de que nos-
sos triticuUores atingiram um clevodo grdu
de evolugao, ja se prcocupando com aspe-
tos economicos ligados a sua produgdo.
Na reolidode, a instalagao de moinhos,

em numero suficiente, nos vizinhangas das
regioes de plantio, traria numerosa vanta-
gens, pois, olem de evitar o deslocamento
da produgdo para o litoral, com real eco-
nomic de transportc, garantiria a sobrevi-
vencia da propria triticultura. E assim se-
ria, porque, ao mesmo tempo que os moi-
nhos do litoral, dificilmente poderiam con-
correr com os do interior na moagem do
trigo brasileiro, estes ultimos, com excegao
dos localizados na faixa fronteiriga, fica-
riam impossibilitodos de competir com
aqueles, na industrializagao do trigo im-
portado, desde que, ao mesmo tempo, fosse
resolvida a unificagdo do prego do produto
em todo o pais.

Outra vantagem serio a da permanSncia
dos sub-produtos do trigo nos zonas rurais,
onde soo indispensdveis para o dcsenvolvi-
mento das criagoes.

Como possievl resultante, oindo, desso
medida, e d proporgdo que fosse crescendo
nossa produgdo de trigo e, consequents
menfe, reduzindo os necessidodes de ,m-
porfagao, verificar-se-ia a conveniencia da
mudanga dos moinhos do litoral para o
“hinterland".

Apesar de todos esses aspetos favoraveis,
porem, ndo e licito deixar de se examinar
a questao, tendo em vista as demais fases
em que se subdivide o problema do trigo,
tanto mais quanto, embora deslocodo dos
cenfros de produgdo, nosso parque indus-
trial tern copacidade suficiente pqro bene-
ficior, pelo menos por enquonto, todo o
trigo brasileiro ou Importado, necessdrio ao
consumo do pais

Mu, to mo,s grove e premcntc do quo dsteaspeto da questao d, sem duvida, o que diz
rcspoito ao armazenamenfo Pode-sc asse-
verar, sem rcceio de contestagao, que a so-
lugao do problema do tr,go brasileiro estd
ogora, no dependencia da capacidade deormazenagem.

So examinarmos, com cuidado, as razoesque determ,norom a falta do cxito das ten-

r;QS
?7er,0reS

' °U me,hor
' sc Ptocurar-mos os fafores que permitiram as mono-bras economicas, levados a efeito, no sen

nhn< h Thli2Qr aS Precedentes campo-

oamr r

0 °mCnf° do ,ri9°, vamos nos dc-paror com a mesmo causa — a insuficien-
c,o de nosso re de silos e armazens. Aten-

obnnnl
Pam ° fQt° de n5° Possuirmos

abrigo convemente, siquer, paro 40% de
nossa produgdo triticola, fdcil 6 verificor
que lusfamente ai reside o ponto crucial da
questao.

Nos otuais circunstdncias, ve-se o pro-dutor no contingencia de ter que colocar
° Seu logo opos a colheito, com ama.or fapidez, sujeitando-se, poro tantoas imposigoes dos intermedidrios, que, dsma,s das vezes, olegam estar esgotada a
capacidade de seus depdsitos, a fim de jus
titicar seu desinteresse e conseguir redu-
ces de prego.

Hd, tombdm, a insuficidncia dos meiosde tronsporte, incapazes de realizor, coma regularidado e a rapidez nocessdrias oescoomento das safros, o que tern dado aso
a quo muito trigo se tenha perdido no inte-
rior do pois.

n
6sses

' 6 que ,6m motivado a
in-.tobilidade de nossa produgdo de trigo
provocando descrenga entre os lavradores'
que s6 se onimom a aumentar suas areas
cultivadas quondo contam, como atual-
mente, com o amparo governumental

Ndo se suponho, todavio, que dste pro-blemo tenha surgido agorc. com o rdpidoaumento da produgdo, obs.-rvado nos ulti-mos quofro ultimos anov Ele 6 antigo «•
‘

pode-se afirmor, que abrange todo a nossa
produgao ogrlcola, cuja inseguranga ndorem sido afastoda, nem mesmo, com a aa-
rontia de financlomento.

Vole evident iar, umdo, quo o aumento
(.a possibiltdade d • mazenagem imporfa,
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dirctamente, no crescimento da capacidade

da induslrializaqdo, vcz quc, pcrmitindo o

feccbimento da materia primo, parcclada-

mcnto, dilata o pcriodo do moagem.
Ja cm 1942, diantc do dcsenvolvimcnto

quo ° produgao do trigo vinha aprcscntan

do, sugcrimos, cm relatftrio oficial, a insta-

lagao do uma rode dc '.ilos c armazens,

como medida garantidora da continuidade

daquela evoluedo. Submctido esse rclatorio

d decisoo superior, roccbcu do entao Sr.

Presidento da Rcpublica, o seguinte dcs-

pacho: "Aprovado, devcndo-sc organizer

um plcino para cxecuqao gradual do scr-

vi(;o". Lastimavclmente, entretanto, nada
foi feito, c, apesar dos quatro armazens

ultimomente construidos no Rio Grande do.

Sul, o situagao agravou-se muito mais, face

ao grande crcscimcnlo da produejao, quc dc

entao i
xira ca, praticamcnto, duplicou.

Convem, ressaltar, por fim, quc da ins

tala^ao dcssa rede dc armazenamento do-

pende, cm boa parte, a cficicncia do todas

as demais medidas quo visem dar sftlido

alicerce economieo a nossa triticultura.

Assim, sem dispormos dc uma capaci

dadc do armazenagem adequada c convc
nientemente distribuida, resultarao incom-

plctas todas as providcncias quc tenham
por escopo :

a) - garantir c fiscalizar o prego mi-

nimo;

b) — unificar o prego cm todo o pais,

c) organizar u mesquema para a im-

portance de forma a facilitar a

coloca?ao de nossas safros;

d) - determinar c distribuir, quando
nccessdrio, cotas de moagem,

e) — estabelccer umat exa movel sobre

a importasao; e

t) financiar a produndo, diretamen

te ao lavrador.

Diantc do quc ficou exposto, parece nos

quc a orientagao mais acertada para pros-

seguimento da atual Campanho de Fomen-

to do Trigo Brasileiro, dove ser: - PRI-

MEIRO ARMAZENS, DEPOIS MOINHOS.

TH1STE,”MUITO TR iSTE,

lament n o «*niu|>oni«*z

a niin N«rie!

AO ikxIo trabalhar, sente pal-

^ pitucoes, canceira, dorcs e

queiuiaciio na lioca do catomago.

Nao tern opetite e cada vez fic«

mais anmrclo. Ele morrera e pas-

atrfi sua doenca a fnmiiia e ao«

vizinhoa sc alguma uluia cn-

ridosi nSo lhe cnainur quc

elc sofas <ic Amarcluo ou

Optlagao, utolestia pron-

Lhiih'pU- caravel com

\NKBIjOSTOM 11*
tA

RONTOD R

A

orwro/o tr USO FACIL t DE EFEITO SEGURO
.4
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O Sombreamento em Restauragao
- da Lavoura do Cafe — ...

A comunicufdo feila pelo dr. Pedro
Correia Ncto, d. Socicdadc Rural lira*

silcira c qua mliante publicanws, *• tint

documento que nierecc o exame e a vic-

ditafdo don quo nc prcocupa.ni do grande
prohlrma uacional, quo 6 o dc promover
a reataurafdo da lavoura cafrcira vo lira-

nil. Seculo e vu io dc culture, a plena sol,

detenniuou a dcstruigao dc milhares dc
quildmc Iron quadrados de florestan, para
o plttntio de milhdcs c milhoes de cafe

-

• iron, vo Eatado do Rio, cm S. Paulo, cm
Minus, no Espirito Santo c no Parana.

A maior parte destas lavouras desa-
parecera, inteiramente ou entdo em vias
de tlenapareccr.

Urge deter o complcto aniquilamen-
to de uma principal mdquina de fazer
ddllur qua e o maior contignitc para ex-
jturtaqao branilcira — o cafe.

Man conio faze-lof

Para esta intcrrogufdo non teuton a
renponta vo nietodo de Lavoura protegi-
da por arvores, notamentc leguminonan —
que e lioje conhccido por sombream into.

Adotado e indicado oficialmcnte pe-
lo ('el. Maeedo Soares, governador do Es-
tado do Rio, tem nido asnunto para deba-
tes apalxonados nos nidus interessadoa. A
Sociedude Eunonul dc Agriculture, em
colabora(do com a Seeretaria de Agricul-
ture. do Entado do Rio, promovcu, ncsta
capital, uma reunido de quo participaram
clcmeutus dcatacados da tecnica e da la-
voura de S. Paulo, cspecialiaadoa na ma-
teria. Esta memordvcl reunido, presti-
giadu com a presin(a do Presidente da
Republicn, deveria see eonsiderada como
o panto de partida para urn grande movi-
mciito nacionul cm pro! do sombreamento.

O autor do relat6rio quit hojo publicd -

rnos d figure de alto prestigio dan classes
connervudoras de S, Paulo e para ties cha-
rnanion a particular alenQ&o dos nonsun lei-

toren.

RESTAUltAOAO 1)A LAVOUItA
CAFEEIRA

Alurmndo com a quod a da produgao
dc cafn no Kstudo do Sfto Paulo, 150% mo-

nos do quo jii produziu, trntei do investi-
Kar a causa distil derrocada. Penso ostar
vinculada no sistoma do oultura, a lavou-
ra isolado quo 6 instftvel e dc vida efe-
rnora enquanlo na Colombia outros pafses,
a produgfto de um cafcsnl 6 sempre a mes-
ma, eternizando-o pela aubstituiguo do ca-
feeiros deficitftrios pela roplanta, no nos-
so sistema isolado, as lavouras vao sondo
abondonadas por improdutivas o t ransfor-
madas em pnstagens. As novas plantagoes
ontro nos nfto chepam a substituir as anti-
pas dosaparecidas, ao pnsso que na Colom-
bia o mimero do cufeeiros esta Bubindo,
assim como a produgao total. Nestes ulti-

mos 5 anos, a jupal polo Amiario Esta-
tfslico da Superintendeda dos Sorvigos
do CatV da Seeretaria da Fazenda do Silo
Paulo, o cafeelro cm Sno Paulo produziu
uma mftdin do 450 pramas por po, nn Co-
lombia a produgfto foi do 500 pramas por
pc\ na Venezuela GUO, em Cuba G10, Sal-
vador 120; Honduras 428 gramas por pe
de cafft.

Por area a produgao do sombrenmen-
to estranpeiro A bom maior que a do nosso
isolado, quasi o dobro, porquo as nossns
plantngGos sfto do 8,5 a 4 metros do dis-
taricin, no pusso quo nas ropublicas cita-
das sfto do 2,5 metros.

Como jA existem aqui alpumas espe-
rieneias sobro o sombroamonto, procurei
verificar como ole so comporta. No lnsti-
tuto Apronomico do Campinas o dipno di-

rctor Dr. Mondes so dispos pentilmento a
me prostar todas as informagoos : Decln-
rou-mo, sem proambulos, frncassadoo som-
breamento prineipalmente por escassos de
chuvns- Em Campinas o sombreamento foi

feito conjuntamonto com a cAssin <> o in-

pazoiro com sombra deninziadn. A produ-
gao tom nido 50 a monos no sombroado.
Apora estAo tirando a cassia o deixando o
ingazelro. Ponso quo, nfto fosse a cassia,
a safra do isolado o do sombroado torinm
sido ip ua is, porquo sepumio me disse o Dr.
Walter I a/.nrine, distinto uprflnomo, dire
lor da Fazenda Ksporimentnd do Ribei-
rao I’reto, la a produgao do sombroado po-
lo inpazolro o polo isolado foi ipual. Acho
quo si houvesso podndo os inpazeiros, a
produgao do sombroado soria maior,

O insucoaso foi completo no sombrea-
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mento pels Cassia nssim como de outras
essenclas. Nem a tipuana, no comcgo tao
promissflra, podera competir corn o inga-
zeiro, porqtio forneco pouca materia or-
gftnica para a humifica^ao do .solo. O in-

gazeirn mesrno <1110 fosse um cocurrcnte
do cafe, pda absor<,:io de subt/lncia nutri-
tivas nece.isiirlas ao st*u dcsenvolvimcnto,
reatituirin com imensa v.mtagem csto ma-
terial, pela abimdante folbagem que so
desprende de sues galhos durante todo o
ano. 15 tao grande a quantidade do folhas
nos volhoa Hombreanlentoa quo, quaiulo cm
decompo.sit;ao, cxalam um odor ca racteria-

tico, vulgarmont: c.onhecido por bafo do
Bertfio. F6ra da nwta admento senti o bafo
do sertSo em Ca^apava 11a fazenda snm-
breada do notdvel ngrflnomo Jouquim de
Barron Alcantara, pioneiro do sombrea-
mento, No Estado de Sdo I’aulo. Nesta
propriedade a quantidade do humus 6 tao
grande quo nSo Ini nccessidado da carpa
e o b61o esta aompre molhado. Ahi a pro-
du?ao e de 1.200 gramas por po de cafe
e nao existia a broca quando infestava os
cafezais isolados visinhos.

O Dr. Mcndea, em suas informatics
foi sincero o franco, de futo, nas fazendas
esperimentais do govirno o fracasso foi

completo.

Gcncraliso a expressSo porque nsseve-
rou-me o referido diretor (pie, 0 quo eu
viflse em Ribcirdo Preto observaria nas
outras esta^Ccs esperimentais- Mosmo as-
sim procurci Botucatii. No Lagcado, fa-
zendo experimental nesso municipio, o
sombreamento foi esperimentado em lar-

ga escala com inumeras esaencias, tendo
sido p&rsimo o resultado; o aspeto da la-

voura, nos rincies onclc ela ainda existe,
6 profundamento dcsolador. Todavia, ha
exce?ao: a lavoura sombreada pelo inga-
zeiro cstd re3urgindo com vigor digno de
mengao. A aafra pendente 6 bfla; scria o
dobro ai p sombra nao fosse tflo densa, ou
ni podaesem CO c/o dos galhos dos ingazei-
ros, exceto itos logares onde a gomdse so
enenrregou deal a servijo rnatando algu-
mas destas arvorea protetora.i. Na mesraa
lavoura ao lado, conscrvada em pleno sol,

a produfao 6 nula. O estudo comparati-
vo destas duan lavoura# fronteiri^us sori
prova exuborante do quanto (i util 0 som-
brcainento pelo ingazeiro. Eatd portanto
a fazenda do Lagcado cm condi^Ocs de
olucidar a queatao; dirigida pelo compe-
tent agrfinomo Dr. Izidro Gil; nh > 6 ab-
solute .eu un opim'Ao >• .veils uigCRtoos.

15 preciso quo asaim aeja tratando-sc de
assunlo novo, visto como 11a Colombia e
outros paisos cafeeiros, todus cssas essen-
« ias aqui fracassadas, siio utili/.adas com
e-xito. No caf6 caturra o resurtado foi ne-
gativo porque a sombra d muito fechada.

Sendo piantado a 2,5 metros a per-
centagom devo ser dc um ingazeiro para
8 pes de cafe no comedo, 16 e mesrno 20
mais tarde. Assevera o Dr. Theodoro
Quartin Barbosa, importante fazendeiro
da zona do Marilia (pic, tal aeja o tama-
nfio do ingazeiro depois de 9 anos dc som-
breamenlo, basta 1 destas arvorea para
16 g ate mais cafeeiros bourbons comuns.
ft uma opiniao que deve scr acatada e ca-
tudada porque possue 30 mil pes de cate
sombreado de 5 anos cuja produ^ao t> igual
a do isoludo. Afirnio que c bom ncgocio
porque sabemos que o sombreado rende
mais no beneficio, alcanna melhor pre^o,
sendo de main future porque dura mais
e a produgao scrfi maior quando o s61o
for revestido pclas folhas do ingazeiro.
Cm sua fazenda ha mais cem pes som-
breados de 9 anos em otimas conditSes;
mas, acha que nao servem de exemplo por
scr pequena a quantidade- Decepcionado
com o que vi na Fazenda Esperimental
de Uibcinio Preto, bem impressionndo fi-

Quei com a fazenda do Snr. Urbane Bom-
fim, situada num dos espigoos mais ele-
vados da zona do Ribeirfio Preto. em Cra-
vinhos.

Possue 56 mil pds de cafe dos quais
50 mil sombreados. Fazenda secular, uma
das primeiras formadas 11a zona, era para
scr corlada, pois, nao produzia mais do 5
sacos por mil cafeeiros, quando o proprie-
t&rio resolveu sombrea-la com ingazeiro
para -1 pcs de cate. No fim de oito anos
retirou a metade dos ingazeiros, ficando
1 para 8 cafeeiros. Disse-me o Snr” Bom-
fim que quasi todo ano precise poriar um
pouco 0 ingazeiro para fornecer sombra
nunca superior a -10^o. Atualmente o som-
breado produz uma mdida de 55 sacos por
mil pds, enquant(» o isolado que nao foi
sombreado por scr mais produtivo nao
forneco mais que 12 sacos por mil pds. E
quanto colhom as fazendas isoladas visi-
nhas.

Foram muito prejudicada3 pelu seca
r-cinante nos dltimos tempos, ao paaso

> A cultura sombreada no norde-ite bra-
tainont* na serr.-. do CaturlLA (Ce.arAi *

•a 1 Hi mutto. pn-ttcadw min C lio. N, da U.
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Mecanizando a Lavoura Brasileira
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Trabaihando no Brasil
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2000 TMTORES FORD
Monos do 2 unos sao docorridos do lan$amcnto dos tratoros Ford

no Brasil e jd ouistem om trabalho 2.000 tratoros !

0 QUE SI6NIFICA ISTO ? | lto lignificj «|uc <>. ciminhu • |>4 »ios .Urgoi
p4f4 4 liio ncccsMria maani/a^io «Jb lavoura. Into Mgmfu'A jumcnto do produ^o
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cdmprcendcm o valor c a t*innctni.t olvrccidov polos Tratoros ford,
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Ford (ongriiuU'ie voiii ot agrittiliort* do Hratd por rn«U
iiu cf»p« vcndda n* luta j cla mva« c<n«ndpa(fto •coofittik*.
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quo (i sombrcndo nada sofreu com u faltn

rle ohuvas.

() Sue. Bomfim, ardoroso silepto do

sombreamento est& contento com a restau-

raguo da sua lavoura, tornlo desaparocido

ale oh caramujoH, e ainda mais satisfeito

ficou com o aumonto do 20'<> no peso a

melhor prego no mcrcado. Em Botucatu

visitci a fazenda Boa Esperanga prdxima

ao Lagcudo, do Dr. .loao B. do Souza Ara-

nha, muito bom administradu ha trinta

anon pdo Snr. Jos6 Fires do Campos, Pos-

Hwi 1(50 mil cafoeiros tondo sido cortados

jxir deficientes I K) mil. Mais tarde de-

viam ter sido cortados mais HO mil, po-

rem resolveram adubar-los com adubo <iui-

mico. Destes 50 mil, II mil plantados em
terra mais fraca, nada melhoraram, con-

tinuaram definhados, sem produgao. Esta-

vam condenados ao corte quando resolve-

ram Hombrea-los pelo ingazeiro para ex-

periment. For erro, o sombreamento foi

feito ha I) anos a razao de l ingazeiro

para 8 cafoeiros qua mlo a regru 6 de 1

para 4, retirando a metade pasaados 8

anos. Durante este periodo de sombra nao

receberam nenhuma adubaguo, quando os

quo ficaram isolados porque so reabilita-

ram com a I.* adubagfto foram por diver-

sas vezes adubados com palha, esterco do

curral, torta e adubo quunicos, Atualmen-

te toda a lavoura apresenta otimo nspoto

com bba carga. A sombroada vem de ano

para ano melhorando a produgao, promote

boa colbeita, sendo a safra os 5500 pcs

igual a da lavoura visinha, a dos outros

5.500 jies inferior cm 20 r
/0 a de 21 mil

p£s do cafe amarelo que variant sempro

rccebendo a citada adubaguo. No soni-

breado a erosao quo era demasiada dosu-

pareceu tornando a terra uma verdadcira

esponja. Localizado na parte, mais alia da

fazenda foi o quo menos sentiu a seca do

ano passado.

DisHC-me o Snr. Fires de Campos quo,

na marcha em que vai. sera brevemento

das primeiras lavouras da fazenda, mes-

mo sem uduhugao; que nao cortara mais

nenhutn cafesal, nos deficitArios o macha-
do sera substituido pelo ingazeiro. Quan-

do alguns agricultures j A solucionaram o

problems do sombreamento na restaurs

gfio dos cufesais velhos a nos plantados

em terra cangadu e quo pode-se ter nlgu-

mu esperanga nas fazendas oxperimentais

do goveno. As fazendas particulares que

fizeram a sombra d< nsa pelo ingazeiro ou

que utilizarnm outran. essencias, nbando-

naram o sombreamento ou estao nas mes-

rnas condigSes que as fazendas experimen-

tais.

Os sombreamentOB por vArias essen-

cias observation nas ostagoos experimen-

tal deveriam ser abandonados para nao

causarem deccpgAo e desanimo aos lavru-

dores. Mesmo que fossem de ingazoiros

nuo poderiam servir de provas porque a

sombra 6 muito densa. Segundo o autor

de urn substaneioso artigo publieado no

numero de outubro ultimo da revista nor

tearnericana, A Fazenda, sobre a cafeicul-

tura na Indonesia, no sombreamento de-

niasiado ou quando a sombra e densa,

a produgao 6 pequena ou nula em qual-

quer zona cafeeira.

Quanto a curva de nivel e adubaguo,

imensamente favorecem A cafeicultura,

sao todavia, inferiores a ngfio do inga-

zeiro que torna o solo humificado, absor*

vente, desaparecendo por completo a

erosao.

Quern visitor a fazenda Boa Espe-

ranga constata este fato e comegu ve O'

Ingazeiro uma arvore prodigiosa. Fara

terminar cito diversos fatos que sao argu-

mentos preciosos a favor do sombreamen*
to: A perenidade do cafeeiro. For ocasiao

das secas frequentes entre n6s reslste

mais. Maturaguo igual, podendo a colhei-

ta fazer numa so vez ao ano por derriga;

e nesto ponto superior a Colombia onde

sao feitas 2 oolheitas por ano a dedo por-

que ha sempro cafe maduro e verde mis-

turados. For nao haver excesso do chuvas

os nossos cafoeiros sao compactos, desen-

volvendo-se hem, tanto para cima como
para os Iados, com o excesso de chuvas o

que sucede na Colombia, Indonesia, etc.,

os gnlhos esgueiram-se para o c6u pro-

curando luz, havendo necessidade de po-

da-los. () cafe amadurecido ao mesmo tom*

po e ficando preso ao galho em vez de cair

ao solo, permite uma colbeita absoluta,

nao ficando fruto algum na lavoura para

manntengao da broca. No beneflcio rendc

mais 20' i . No mercado tom preferencin

e encontru melhor prego. O cafeeiro iso*

lado tom sititi a causa dos desertoa e das

cidades mortas, o somhreado restitue a

vida as cidades e devolve a feeundidade

ao solo, podendo ser apruveitadas as ter-

ras enngadas. Deixo do eitar outras fazen-

das somhreadas no Estailo tie Sao Paulo,

porque nolas o sombreamento se compor-

ta do mesmo modo que nas ja citadas de

Cagapava, Cravinhoa o Botucatu.



Adubos e Corretivos no Plano de Recu-
peragao Economica e Fomento da
Produgao no Estado de Minas Gerais

Engcnhciro-Agrinomo

GERALDO GOULART DA SILVF.IRA
Do Dirctorio Tecnico do S. N. A.

Em viagcm de estudos que tivemos opor-

tumdadc de realizar, em Fevcrciro, no Es-

tado de Minas Gerais, por determinagao

do Presidontc da Sociedade Nocional de

AgricultUra, observando o que no referido

Estodo vem sendo feito de acordo com o
Plano de Recupcragao Economica c Fomen-
to da Produgao, tivemos oportunidade de

encarar o problema dos adubos e corretivos.

Nao se pode esperar a melhoria da pro-

dugao agricola sem o concurso da ciencia

agronomica.
A adubagao, e, igualmente, o problema

da acidez dos solos, devem merecer, sem
duvida, a atengao dos responsavcis pelo

fomento da produgao.

De fato, sem corrigir o solo para que ole

apresente uma acidez conveniente para a
maioria das culturas, e sem proporcionar

as plantas os alimentos de que elas neces-

sitam para que possam desenvolver-se em
condigoes satisfatdrias, nao se pode espe-

rar o necessario aumento de produgao, que
nao deve ficar, tao somente subordinado
ao aumento da area cultivada, mas, sobre-

tudo, ao maior rendimento por unidade de
superflcie.

Visitando os diversos Dcpartamentos da
Secretaria de Agricultura daquele Estado,

tivemos a oportunidade de obtor dados s6-

brc os problemas do calcio, do potdssio e do
fdsforo, indispcnsdvcis a agricultura mi-

neira.

CALCIO

O problema do cdlcio para a agricultura,

em um Estado como Minas Gerais, em que
a maior parte das terras possui pH inferior

a 7, isto 6, em que a maior parte dos ter-

renos sdo dcidos, 6 do rolevante importdn-

cia, pois a maior parte das culturas exige

terrenos alcalinas, neutros, on levemonte

acidos.

Visando o aproveitamento das divorsas

oeorrencias calcdreas existentes no Estado

(formagocs calcdreas do Rio das Velhas,

do Rio Sao Francisco c inumcras outras),

tendo em vista o fornecimento do indispen-

savcl corretivo da acidez dos solos a baixo

prego oos lavradorcs, vem o Govcrno do
Estado de Minas Gerais

a) — estudando, convenicntemcntc, as

jazidas calcareas existentes que, em virtu-

de da quantidade de suas reservas e da
proximidade dos meios de transportc pos-

sam sehr exploradas racionalmcnte;

b) — estudando a mais conveniente lo-

calizagao dos primeiros moinhos para o
preparo do calcareo destinado a ealagem
das terras.

De acordo com o Plano, serao instala-

dos, inicialmente, moinhos localizados em
Belo Horizonte, Zona da Mata, Triangulo
Mineiro e no Nordeste, Sul e Norte do Es-

tado.

Inicialmente |a foram encomcndados 25
moinhos que, instalados nos pontos mais
aconselhados, possibilitarao, dontro do ob-

jetivo visado (baixo prego para que o cal-

careo seja accessivel ao lavrador), a indis-

pensavel corregdo da acidez dos solos mi-

neiros, e, eonsequentomento o mais racio-

nal aproveitamento dos mesmos

F 0 S F O R O

Nao sdo poucas as terras do Estado de
Minas Gerais que, cultivadas h6 longos

anos, sem nenhuma adubagao, niostram
uma alarmante deficiencia em f6sforo.

Por outro lado, nao 6 possivel conseguir-

se o aumento da produgao sem quo as ter-

ras estejam aptas para fornecerem as plan

tas os sais minerals quo elas necossitam
para que apresentem um desenvolvimento
normal.

Quanto ao Msforo, too indispensavol pa-

ra a agricultura minelra, em obediencia as
diretriz* s do Plano de Recuperagdo Econfi-

mica o Fomento da Produgao:

a) foram fcitos ostudos das enormes
jazidas dc roghas fosfatatlas situadas nos



A LAVOURA >50Sctcmbro-Outubro

fltcncao, criadores e fazendeiros!

o “INSETICIDD ESSO “fl”

PERA GliBQ”

(Concentiado emulsionavel de Canleno Cloiado)

50%, Toxahno

Experhnentado no llrasil pelo Mlnistcrlo

•la Agrlriilltira, Secreturlu da Agrlcultura

do ICstado do Minus Gerais, Institute lllold-

glco do SAo Paulo, Fstamlus Duvlvler S/A.,

Fu/.unriu Santa Clura Erlculru l.stado

do Minus (icrais, do Sr. Silvio do Andrade
Hastes, Fazenda da Tuhutlngu Krlc<»lra

Fstado do Minas (iorals, do Sr. Cel. Seve-

rlno .lunquclrn, o Cooporativa Central dos

I’rodutores do l.olte l.tda. Avenlda I're-

Nldento Wilson, Hit — l>. Federal.

() Insetieida Ksso “A" Para dado vein

semlo roconiendudo soniente para gado

de corte, porque ate lioje ntlo

so sabo ho o Heu uko (' on ntlo

perigoso, on potoncialmente

perlgoso, para gado leiteiro no

periodo de laetaqfio, on para

ok consumidoreH dos produ

tos do gado leiteiro. AuteK

de recomendarnioK o uko do

produto em gado leiteiro no periodo

de lactapfio, estamos aguardnndo o rc-

Kiiltado final dos cstndos toxieOldgicos,

atualmente em curso, que ut6 hoje ntlo

deram nenhuma indicayfio de Her o

Toxafeno abKorvldo em quantidadcK

perigosas.

() lnsetieidti Ksso “A" Para dado esttl

tl dlKposiyilo dos criadores brasilei-

ros, em quantidades limitadas, devido

its dificuldades de impnrtacflo, para

que possum manter os rehanhoa com-

pletamente isentos de earrapatos e

outros purasitas externos.

AJudar a difundir o uko do

Inseticida Khko’‘A" Puni dado
em ho88o pals e contribuir

para nuxiliar a eampanba do

combate aos parasitas oxter-

noH que vein cauaundo taato

prejulzo ties nossos rebaniios.

Pa$am informofflei d

STANDARD OIL COMPANY
Avonida Guararapti, 203

6,« ondor
Coin a Potfal 242

Rtclfa hi d« Pernnmbuco

A v. Pr«»ld»nte VarQOi, 290
12 ° andar

CoImo Poital 1.103

Distrito Fodorol

OF BRAZIL
Ruu Araujo, 224
Co'aa Poital 36 6

SAo Paulo
lit. do SAo Paul.*
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arrcdorcs dc Araxd, cuja:. reserves csluo
avclicidas em 90.000 000 dc toneladas;

b) - cstd sendo ultimado a montagcm
do u mforno clctrico no

(
Cidade Industrial;

c) -- scrdo, (uturamente, instaladas
duas grandes fdbricas dc adubo fosfctado.

Do acordo corn os estudos jd fcitos, po-
de-sc conseguir:

a) - uma produ?ao minima dc 100.000
loncladas anuais dc conccntrado dc mine-
rio fosfatodo;

b) — de duas toneladas de minerio, uma
tonclada dc conccntrado com 30 a 35%
de P205.
A instala^ao prevista em Araxd cxigird

um capital dc vintc milhoes de cruzeiros

e tcrd capacidddc para produzir 300 tonc-

lodas diarias do conccntrado (tratard, por

dia, 600 toneladas dc minerio).

P O T A S S I O

Quanto ao potdssio, tambem indispcn

>dvcl para nossas terras agricolas, vem
senJ i feita:. pesquisos sobre os depdsitos
situodos no Sul do Estado

As rochas pold - sicos dc Por;os de Coldos
parocc quo ndo poderdo sor economica
monte aproveitadas para a prodtigao do
adubo potersico para a agricultura, cm vir-

tudo dc fatoros vdrios, como sejom:
a) o fato dos jazidas ndo sorem con-

tinuas;

b) - - o baixo teor cm potdssio;

c) - a dificuldade do trotamento das
rochas.

O assunto, entretonto, ainda cstd em cs-

tudos, c ndo sc pode, desde jd, tirar con-
clusdes a respeito.

Ainda de oedrdo com o Plono, |d toi ad-
quirido um conjunto de maquinas destina-
das a moagem do tufito dc Patos de Minas
quo encerra, aldm de fdsforo, potdssio e
cdlcio, uma cerfa quantidode de clementos
mcnorcs, que servem para a adubo^ao,
conformc expericncias jd realizadas.

i

Maos
que espalham

SALITRE DO CHILE
nao ficam vazias...

I MAIS LUCRAT IVO multiplicar cj produ(6o <S I olquoiie tom
bum adubo, que plontar, (lator, a colher 3 alqueiret poll c6

q economic) de braco. compenta foitamentc O SALITRE 00
CHILE 4 um adubo natural que reforeja o produtlvidade do tola

Experimente-o!

Solicits (olhetoi t in(orim>{Oo», gratuitamento, ao

SERVIQO TECNICO-AGRONOMICO DO SALITRE DO CHILE
CoiKo Pojtul, 2873 — SAO PAULO

AGENTES COMERCIAIS:

ARTHUR VIANNA CIA MATERIAIS AGRICOLAS

tl<UA FLORENCIO Dl AOREU, 270 SAO PAULO AV GKACA ARANHA, 226-2 ° nnd

RIO DE JANEIRO. AV SANTOS DUMONT, 227 BELO HORIZONTE
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A Isidustria Nacional de La
GERALDO VELUOSO NUNES VIEIRA
Da Fadrrafoo dot Atiociofoo Rural*

do Rio Grnndo do Sul

A industria nacional dc lu c indiscutivel

mentc um dos sctores dc maior impqrtdncia
da economia brasiloira, nao so polo mime-
ro dc fdbricas existences como polo volume

Sflo Paulo
RlO fjromln lie) Sul

Rio (J« ianeiro

Segundo dados colhidos entre as referi-

das fdbricas a quantidade de fu/os acima
reefrida sera elevada a 223.700, sendo

153.000 para fio cardado c 70.400 para

fio pentcado.

O consume dc 1a desses cstabelccimentos

e estimado cm 22.000 toncladas anual-
mente, que sao fornccidas polo Rio Grande
do Sul no propor<;bo de 80% c o restante

pela Australia, Africa do Sul, Argentina c

Uruguay.
Do um modo gcral sabe-se que a maio-

ria das fabircas consomem quasi que exclu-

sivamente Id nacional h«vendo, entretanfo,

algumas fia^oes quo se dedicam ao fabrico

de tios de alta titula<;ao o quo necessitam
importar Id Merino d ealta qualidade —
64's a 70's principalmontc da Australia

c Africa do Sul.

Durante o periodo da ultima guerra com
as dificuldades de impartaqdo de fio es-

trangeiro as fiagoes elevaram suas produ-

ces, trabalhando grande parte deias cm
tres turnos para poderem, tanto quanto
possivel, suprirem as tecolagens

A tendencia natural das nossasi fia<;des

d produzirem fios de alta titulaCo que se

destinom ao fabrico de panos do melhor
classe e consequentemente do maior pre^o
Sendo alto o custo da mao do obra ha toda
a convenience na produgao de artigos de
maior valor os quais no case prosente exi-

gem materio prima de grande qualidade,

cuja producao nacional 6 ainda pcquena
em face do croscento consumo
A maiorio das fiacoes nacionais estdo

convenientomonte aparelhadas pam produ
zirem qualquer tlpo de fio. A maquinaria
atualmente usada denominada sisfema
Continental n Rings cxigem grande unifor-

me dc suas produ<;do que acendcm plena-
mente o consumo do pais

Atualmente cxistem no Brasil 23 fabri-

cas de fiasco c tccelagcm dc 1a. assim dis-

tribuidas:

14 t4brlcai com 125.700 fuzo* 78,5%
6 " " 29.600 “ — 18,5%
6 ' ' 4.300 * — 3,0%

TOTAL: 159.600

midade das fibros para a produ^ao aprovei-
tavel e convenicnte. As Ids menos finas,

isto 6, os tipos chamados Cruzas (dc 56's
atd 48's) sao mais indicados para o sistema
dc maquinaria Ingles c Fleyers.

A situa?ao da industria dc fia^ao com
referenda d materia prima e ainda de ab-
soluta necessidado de importa^do de la es-

trangeira de finura acima de 64's, devido

a diminuta produ<;do nacional dessa classe

dc 1a, que alcanna apenas a cerca de 3.000
toneladas ou seja 16% sobre o total do ma-
tdria prima riograndensc.

Quasi toda a produgao de fios de 1a e

destinada as tecelogens nacionais A expor-

fa^ao de fios cm 1947 foi apenas de 24 to-

neladas no valdr de Cr$ 4.387.000,00 e

em 1948, 22 toncladas no valor de Cr$
844.000,00.
A situagao das indusfrias de fiai;do de

la e no momento bastante precaria em face

da crescente imporfaijdo de fios estrangei-

ros e tecidos quo sdo oferecidos d venda a

pregos inferiores ao custo desses artigos na-

cionais.

A importagao de Id lavada, em tops, em
fio c de tecidos que foi em 1944 de 838.856
atingiu em 1948 a 2.385.111 quilos no
valAr de Cr$ 33.759.796,00.

Fssa vultuosa importa<;da quo ameo$a de
forma alarmante a cstabilidade da indus-

tria nacional dc la se deve a dois fatores

principals quo sdo: I." — tarifas olfande-

gbrios muito baixas; 2 6 — a disparidade

do valor do*cruzeiro no mercado internoe

c e oxterno.

Si compararmos as cifras de valores on-
tre a importa^ao e a exporta?ao de Id, ve-

rificaremos que o Brasil dispendeu na im-

portacao desse textil na forma bruta e ma-
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nufoturado a importancio dc Cr$
468.101.000,00 c cxportou cm idcntica

forma apenas Cr$ 105.753.000,00, ha
vcndo pois um deficit na balan^a comcrcial
no ordom dc Cr$ 363.348.000,00

Concluc-se portanto quo alem dos pre
juizos dc ordcm cconomica e social que
cssa vultuosa importa?ao dc la ocasiona a
industria nacional, acresce ainda os reflc-

xos dc tal situa^ao na balan^a comcrcial
do pais, pcrmitindo uma cvasao dc ouro
quc em ncnhuma hipdtese so justifica, pois

se trata dc um sctor da economic nacional

cuja materia prima cxiste no pais e sua

industrializagao alcangou notdvcl progresso

cm todos os sentidos.

Examinando-se o problcma sob o aspoto

tccnico-economico surge naturalmcnte a
pergunta: Esta a industria nacional em
condigoes dc atender ao consumo do pais

de todos os tipos dc fios e tecidos que nclc

sao negociados.

Essa pergunta, naturalmcnte, pode ser

interpretada de duas maneiras. Si por con-

sumo nacional se entcnde o uso de tccidos

de la de mddia qualidade ascessivel ao po-

der aquisitivo de todas as classes sociais

do pois, teremos que forgosamente reco*

nhecer quc a industria nacional estd capa-

citada a atender plenamente as exigencies

do consumidor nacional Si entretanto in-

cluirmos o consumo de tecidos dc alta qua-

lidade obtidos unicamente com fios de alta

titula^do, teremos que reconhecer que a
sua produ^ao e ainda diminuta pela falta

de materia prima nacional em condi<;6es

satisfatorias.

O que esta ocorrendo no momento pordm
nao e a importagao desses artigos que a
industria nacional ainda nao esta capaci-

tada dc produzir em quantidades satisfatd-

rias Ao contrario a concorrencia estron-

geira com fios e tecidos dc qualidade iden-

tica ao que se produz no pais, pordm a pre

50s abaixo do custo.

O oxtraordinario afluxo observado nas
importances de fios e tecidos de la tern

confnbuido para a situasao de franca sa-

turanao em que se encontram os mercados
nacionais, co mos mais graves prejuizos

para a produndo, comerciafiza^do e indus-

trializanao da la. Esses pre|uizos tambdm
alcannam o propria comercio de tecidos que

ia se ve a bravos com situa^des financeiras

verdadeiramente embaragosas

Urge, portanto, a adondo de medidas of

i

cientes, capazes de resolver a situanao

oflitiva do industria e do comercio dc Id e
garantir a normalidade da produgdo c dos
mercados nacionais para o futuro.

Diante da copacidadc da industria na-
cional dc abastccer o pois dc tecidos de 1a,

seria de toda a convenience o estabcleci-
mento do limitc dc 50 toncladas anuais
para a importanao do tecidos dc Id.

Com referenda ao fio de 1a parece-nos
dc todo aconselhdvel quc se adotem as me-
didas propostas pelos Sindicatos de Indus-
tries de Fianao c Tocclagem do Rio de Ja-
neiro, Sao Paulo c Rio Grande do Sul, que
atendem plenamente todos os interesses
jogo:

^ • Que s6 seja permitida a importa-
ndo de fios de Id quando adquiridos direta-
mente por empresas que sc dediqucm a in
dustria de la;

2 ° —
- Quo os pedidos dc licence de im-

portando dc fios de 1a sejam cncaminhados
d Carteira dc Importanao e Exportanao do
Banco do Brasil, por intermedio dos Sindi-
catos de Industria do Fiatjao c Tecelagem
da rcspectiva regido, cumprindo a estes
controlar as reais necessidadcs dc consumo
de coda fabrica, a scmelhanqa do que ocor-
re, com exito, com rclo^do a exporta^ao de
fios cd algodao.

E indicustivcl a importdncia da tarifa

aduaneira para a orienta<;ao economica do
pais. Ao lado do suprimento de recurso
para o herdrio publico, tern a pauta alfan-
degaria e elevada missao de estabelecer a
sistematizanao da produndo nacional

RelatiVamentc aos artigos dc 1a, em que
as matcrias primas cstao submetidas a di-

reitos superiores aos das produtos manufa-
turados, a atrifa tcvcla ausencia completa
do orientando tdcnica c provoca graves dis-

turbios na economia nacional.

A taxanao devc guardar sempre a devi-

da proporndo quonto aos valorcs das mcr-
cadorias tributadas.

AO Decreto lei n.° 8.819 do 24-1-1946,
revogou em parte os de numeros 7 367 de
8 3-1945 o 7.682 de 27-6-1945.

Em consequencia dessas alterasdos as
taxas dos artigos 133 e 136, isto 6, la bru-
to, Id lavada e Id preparada ndo foram al-
terados conservando so coma estavom,
atingindo portanto o Dccreto-Lci 8.819
unicamente o artigo 137, isto 6, fio de Id

jd manufaturado e fio do Id cm novelos
(para crochet) que passou pela revoga<;do
extranba o parcial dos roforidos dccrotos

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 If
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7 . 367 e 7 . 682, a pagar de acordo com o

antigo Dccrcto-Lci

18-12-1940.

n,° 2.872, dc

Como conscqucncia dcssa irtexplicavel

medida passou o tarifo em vigor a seguin-

fc cscala;

DECRETO 8 819

La bruta Cr$ 2, CO

• L<i lavcido (crua) " 8,00

La prcporada (eruo) "lopi" . .

" 15,00

Ho monufaturado (cru) " 4,60

Fio de Id em novelot (crocbct) " 21,00

Evidencia-sc polo simples confronto das

escalos acima que a torifa em vigor nem
siqucr guordou o indispcnsavel escalona-

mcnto quo deveria scr mantido tcndo por

base a tarifo incidente sobre a la bruta.

Ao contrario do que deveria scr a finali-

dadc do tarifo o Dccreto-Lci n.° 8.819 fa-

vorcce cnormcmente a entrada de fio de

la ja manufaturado, pois paga mcnorcs di

reitos que a propria Id apenas prcporada c

lavada.

Si realmente houvesse interesse de de-

fender a cconomia nacionol atraves de ta-

xas aduaneiras deveriam cstos serem pro-

Ld bruta US$
"Topi"
Fio

"

Tecido

Transportado que fosse para o nosso pais

identico criterio deveria a nossa tarifa ser

VALOR AP

La bruta Cr$ 20,00 por kg.

Lavada " 40,00

"Tops" " 90,00
" "

Fio “ 120,00
" "

C0NCLUS6ES

1) A industria nacionol de 1a constitue

um dos setores de maior importancia no
parque industrial do Brasil, pelo seu aspeto

cconomico-social

.

2) A tendencia da industria nacionol do

fiaqao e tecelagem de 1a e aumentar a sua

capacidade de produpao, passando de . . .

159.600 fuzos para 223.700 no proximo

ano de 1950.

3) A produ?ao nacionol de la bruta

atende apenas a 80% do consumo da in

dustria, sendo necessdrio a importapao de

materia prima de alta finura acima de 64's

para manufalura de fios de alta titulapao

acima de 56.

4) A gronde maioria das fia^oes nacio-

DECRETO 7.367
C>$ 2,80
" 8,00
"• 15,00
" 20,00
" 43,00

porcionais aos volores das mercadorio^ a

cxcmplo do que acontece no gronde parte

dos poises que tern uma produgao a defen-

der da concorrencia e dos "dumpings" es-

trongeiros.

Nos Estodos Umdos da America do Nor-

te cujo produpao lancira pode ser compa-
rada 6 do Brasil, pois esta em condigocs se-

melhantes, dispondo de grande producao

do lao e uma industria nacionol extraordi-

nariamentc desenvolvida, que ainda neecs-

sita importar mais de dois terpos do sou

consumo de materia prima em cstado bru-

to, as tarifas sobre la obedecem a seguinte

cscala:

0,24 por libra lavodo

0,37
" " moit 20% ad valorem

0,37 35% "

0,50
" " " 60 “b

"

a seguinte, tomondo por base os volores

medios:

ROXIMADO

Tarita Cr$ 2,80
8.00 mais Cr$ 8,00 ad-valorem

15.00
" " 31,50

20.00
" " 72,00

nais estao aparelhados para produzirem

qualquer tipo de fio, desde que disponham

de materia prima apropriada

5) Toda a produgao de fios e destinada

ao consumo das tecelagens nacionais sen-

do exportado apenas pouco mais dc 20 to-

neladas anualmente.

6) O maior entrave oo desenvolvimento

da industria nacionol de la reside na con-

correncia do produto estrangeiro, que e

vendido no pais a pretjos inferiores ao

custo nas fdbricos nacionais

7) As facilidodes proporcionadas pda
tarifa anti-protecionista que prevolece para

a la, acrescidas da disparidade do valor do

cruzeiro no mercado inlerno e externa,

ocasionam enorme deficit no balan^a

comerciol do Brasil e ameagam de maneira

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 IS
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. I'CllLAJM 1

1 *
Qlarmantc a cstobilidadc cconomica da
produ^ao, do comcrcio e principalmcnfc da
industria da la .

8) Ha neccssidodc urgente dt sc rcgula-
mentar a imporfagao dc fios c tccidos dc*

la, cabcndo oxclusivamcntc aos Sindicatos
de iFa<;do c Tccclagcm das diferentes re
gioes fabris, controlar as reais necessidades
de consumo dc cada fabrica.

9) A atual pauta aduaneira referente a
farifa dc la caractcri 2a-sc pcla falta de cri-
teria e dc tecnica tarifaria, pois nao guar-
da o devido escalonamcnto com relagao ao
valor dos diferentes artigos desse textil, re-

sultando dai quo ela favorece a entrada dc
produto manufaturado, com grave prejuizo
para a defesa inadiavel em defesa da in-

dustrializagao de Id, e, condicionando cssa
importagao a tipos de fios dc alta titulagdo,

isto e, acima de 56.
3.° — Quo os pedidos dc importagoo dc

fios e tecidos somente seja feito por intcr-

medio dos Sindicatos de Industria de Fia-

sco e Tecclegem de cada regiao, cumprin-
do a estes controlar as necessidades de con-
sumo de cada fabrica.

4 ° — Revogar o Decreto-Lei n ° 8.819
revigorando o Decreto n ° 7.367 acrescido
dc taxas ad-volorcm.

1 .W
SEMENTES

1 Iortaliqas, Flores, l''iorcstai.s,

Lcguminosas. Forragciras, etc.

Alta selcc^fio e germinaqao
comprovada

Fcrramentns e Apetrcchos
Polvilhndeiras — Insccticidas
Artigos Apicolas —— Adubos

Livros Agricolas, etc.

Pc^am catalogo gratis

DIERRERGER AGRO
COMERCIAL LTDA.

RUA LIBERO BADARO’, 499-501

Caixn postal 458

S. PAULO



A LAVOURA Scternltru-Oiitiil'to
in

!'»50

Ferramentas, Implementos e

instrumentos agrarios (.)
ANTONIO DE ARRUDA CAMARA

3,<> Vice presidents da Sociodadc Nacional

dc Agriculture

Examinundo on debate* havidoi durante u uu-

dit-nci* publico reulizadu para n eattldo do njuxto

mmerciul entro o Ura*il •• Gni-Hretnnhu, ne parte

referent* no* ortigo* de CUTELAR1 A, r ERK A-

GENS, IMPLEMENTOS E INSTRUMENTOo,
pedimo* venio poro fozer algumo* con*ider«<;oe*

no inter#*»e da agricultura o du indU.tria nacional.

ENXADAS

A no**u importa<,uo do onxndo* no* ano* de 1935

a 1949 manteve-»e cm u*cen<;uo no* primeiro* tre*

mini, baixou no quarto, caiu no* tr«‘* nno* «eguin-

te*. foi muito reduzida durante a guerra pnra, ofl-

md, elevnr-*# no* tre* Ultimo* nno* com a ngrnvun-

te dc preco* muito mui* alto* turn o» do primeiro

periodo c pouco mai* baixou quo o» dc importacuo

idcnncado* durunte a guerrn

.

Foram «u noeuintei no*ia» importmoc* no* ul-

timo* quin/e ano*:

IMPORTACAO

Ano Quito*

1935 4.430.394
1936 5.620.795

1937 5.952.360

1938 3.571 .119

1939 1 . 394 429

1940 1 .094.150

1941 739 . 632

1942 172.921

194.3 2 . 80.3

1944 24.010

1945 70.023

1946 745.482

Cr*
22 .388 .935.00
26.990.5dR.00

33.365.258.00
20 . 540 , 000,00

8.857.961.00
7.174.027.00
5.467.759.00
1 .377.849.00

29.389,00
272.155,00

1 .218.287.00
9.242.889.00

cm reuniao da Comnuo
( * ) Parecer dofundido

Coimiltivn du Acnrdo* Comerciai*.

Ann
1047

1948
1919

Quito*

1 .490.079

2 . 490,079
2 . 995 . 082

Cr$
22.596.351.00
37.083.724.00
46.642.8.35.00

Oh*orva-*e que, a* importance* do 1949 compu-

radii* com a* do 1947, corre»pondem cm volume e

valor u mai* do dotiro e, ao quo conic, uao foram

limitada* uo uitigo reputado <le hda qualidada, Me

variuda* marca* e procedencia* figurum, ontre a*

enxada* importadu*, tipoa que nan conaeguiram, no*

examo* roalizado* por iniciutivu do MinUtario da

Agricultura, lando tavoruvel dentro da* especiftru-

<,de» eslabelecida* como eat»*e* do *ati»fazer u* «xi-

gtinciu* do labore* aE‘i fl°la *'

Divergent, no*to particular, coneideravelmante,

a* oplnioes, batendo-ie un* pala proibinao da im-

porlacuo, algun* no senlido do norem ontuboU ida*

i eitri<;de* o, outroa, ufinal, aUertamente, pela libor-

dude do importacuo.

Proibir a imiiortajao 6 rnedida qua nSo aton-

de ao* intore*»e» da agricultura (*) porom peaando

bom o* consequencia*. nao no* parecc deva ela de-

fender a importacao indetcriminada, livre. quo nao

tern concorrido, old agora, para a molhoria da di*-

tribuicAo nem para a baixa do* pre«;o». Acrodiln-

mo» e»tojum aeguindo bom cominho os quo opinato

dovnm tni* re*trinoe» ficar ad»trita n qualidade do

polo e*tobolecimento de re*trinoe», mo* entendemo*.

ortigo importodo que, om nenhumo hipotce, deve-

ri ,er inferior, *ob qunlquor n*pecto, ao melhor oro-

duto do fobricaipio nncionnl.

Niio dc*eja n agricultura, quo rcconhece e ipro-

cia n ctfor(o da indu*tria, concorrer mc»mo indirc-

tnmente, para o »eu de*i»timulo o dcaorganuacuo

.

Devemo* no. lombrur quo durante n guerro dou o

indAatrin nucional muito mai* do que etperovnmo*

e nparulhou *e, com inegovel ,
esforco, para *uprir

doficiencia* do morcodo interne que, a""!*1 *«6re,

nao obttante as creconte* importance* roalizado*, no*

quatro Gltimoe ano*. »ofro com a falta do artigo no*

mercado* do interior, seja cm con.equ.nriu da di

minuinao da capacidade oquiiitiva do* compradore*.

*eia por dificuldade* opo.ta* a dUtr.buinao. Nao

devemo. e.perar po.snm a* repurlinoe. oficia.., que

ndquirirem o ortigo paar ce**ao, a prc<;o de coufcto,

a Ogrcultore*. otender Yquele* re»idente* em locnlt-

dado. di.tonte* e praticomente afo.tadi.ii de *ua

* A f ..I . ii

No quinquonio 1945-49 elevou-»e a produ<uo

nacional de enxada. do. tipo. con.um.do. Ml dife-

rentes regiSe* do pel* a c.-urca de 20.762.548 Jm-

dade*. a*»im di.tribuido*:

......... ,1m . . i - . . V ( 1

1945

1946

1947
1948

1940

2.771.908
.3.170.781

3,524.765
4.367.730
6.927.364

A* fubrica* nacional* de enxuda, entrotunto, se-

gundo clomento* divulgudo* l**) e ronfirmado. em

inquerito que acabamo* de realizar, tAm elevada ra-

pacidude do produnao — superior a 7.000.000 de

[>eca» — como *u ve petu seguinte relai;ao:

Compunhia Mecftnica e Importadora de

S. Paulo
Induxtriu MetuUirgica N. S. du Apaie-

cida S/A.

Compunhia de Ano* Especiai* Itubira

(Acexi'a) . . >

Fubrica de Artefato* de Ann Tupi Ltdu

Metelurgio New-Zor Ltda

Induatrial S. Sebu.tiuo l.tdu

3 . 000.00

1 200,00

1 . 200,00

1 200,00
1 80,00

120,00



Sctemljro-( hitutiro 1950 A LAVOURA 2<i

Fabric# do Itnjuba (Exercito) 129,00

Divoraas (nao incluid# « "Uaina Cuguti

gn", ont Recife, do instulucno re-

cente) 350,00

Segundo eaclarecimento* <ju# no* foruni praa-
tndoa por represcntnnten dot tro* pri moires ample
*«« rolaelonadas nuo (cm liavido elevnipio do consu
mo do enxadas “quo continua limitado ontw
4.500.000 u 5.000.000 do pe(,ai por ano" o qua,

evidontemonte, nao • muito, u inferior a lup.iciiln-

do daa fabricaa o pouco maior quo u madia da pro-

dufao (4.152.50*)) no quinquenio 1945/40 (*)
acroarida do quoin anual do vnxadaa rvataurudus

(300.000). Considedo o romumo medio anual do
5.000.000 do (H'fua, o piotluipio do 1949 ucroscida

dan unidadoa roatuuradaa e da import#(ao do mos-
mo ano (6.927.364 -f 300.000 + 2.604 419) *o-

moa Icvndoa a admitir u existenciu do elavado csto-

quo no paia o o exceaso, u monos quo win, cunio

ocreditamoa, muito maior o conaumo, torn do in-

fluir no mercado o, naturalmente, no litrno daa im-

porta^oea

.

Em referenda a qualidado devomoa contidorur
quo ano onrontrndaa no morcado, do fabricut,*a.) na-

xadaa, e, ainda, quo as fabricaa nacionais tom cuida-
cional o do procedencia estrangeira, bona u m.is on-
do com intercsse da melhoria do produto nebando-
se ulgurnn* dolus, uo quo estamos informndus, apu-

relhodas para a fabricaipio do artigo quo, com os-

pecifira^oes prociaas, venha a aer roclamado. Estu

provado polos examea roaliradoa em institutos ofl*

ciaia do tecnologia, — institutos do cuja idoneidado

nao so pode duvidar —. a exceloncin do ulgumns
marcas do onxadaa nacionais o do procedencia in-

glesa, mas, lambent, a existenciu no mercado da on-

xadaa do fabricocao nacionul o do procedendo es-

trungoira quo nao alcunpiram, noa oxomea o quo
foram suhmetidoa, sutisfutorin clasaifica^ao.

Oa tipoa do onxada preferidoa no ais, por ta-

tisfu/erom daterminadaa exigencies un ao polo hi*
bito da sua utilizuipio outroa, devem merecer a uten-

rao doa fabricuntes o dos importadores, mas, em
qualquer caso, so impor pela qualidado, correspon-

der as eapecifica<;oes t-stabolecidaa para o artigo bum
• o como tal considernm os agricultores, naa reaped i-

vaa zonaa, aquele quo resiato ao trubalbo em ;.un*

terrus o durarn proporcionulmonto mnia tempo. Pro-

cedem as reclanUHi.es, os pednloa insiatentes do im

porta^oes, do aonas detorminndas quo nuo tom on

contrado, lias onxadaa utilirndas no trabalbo do suas

terras, u resistencia o u durabilidode neceasoritui.

Nao se i>udo por ont diivlda o nem considuiur

como roaultantos do juizos aproa&ados o proiiuuciu-

monto das ussodafoos ruraia quo. tradiuindo a opi-

nion do sous ussociuilos, batam-se, com insistSncia,

polo libel dude do importucao, Consideramos, porent,

dever elemental* advertir quo a importation so por

ai, indiacriminada, non raaolvera o probloma, puis,

entre as euxadHa iinpnrtadaa, mesmo da Inglaien.i,

ha marcas quo nao correspondent e nao consoguom
satisfutoriu classifies., tin.

Dovomos, poitunto, importor i&menta o artigo

do boa qualidado e quo satisfafa urn roquisitos do

reaiatoncia o durabilidode no trabalbo das tunas a

quo so destinam,

( •) — CAIculo basearlo nil pl**o mtdlo de 1 1 SO gra.

por |.ei,'«

(••) - \ anxnrta tin economta narlonal pen I e C

do luumro fl fevorelro de 10S0 Vld« Itur.d

() mesmo criteria poderu sor aplicado its onx.t-
dns de procedoncia atom#, lima vo* quo a importn
(»» de nrtigos do "cutelarin em gernl, inclusive for-
rnmcntns agricolas nuinuais" eslii aubordinado, no
njuste comerciid negociado, noa "Upon licencinveia
pela CEX1M".

KOICKS K MACHADOS

Nao auacitarnm eases urtigoa intervase maio.
proteridoa peln enxada. Apaaar de utilisadoa, etn
manor eacalu, nos Inboros rural*, terinm provocarlj
debates nealorados, fossem desfnvoriiveis mb condi-
toes upresentndas pelos urtigoa do fabricocao nacio-
nul. Mesmo ussint concorrvm, principalmento oa
ntuebudo* do procedendo eatrangeirn, import ados,

porn o derroscimo da noasa atividude fabril, entbora
jii *o disponlm no puis, de in ataladies « aparetlia-

ntento uproprindos d molhor fnbricnipio.

CAVADE1RAS, ENXADAS K PICARETAS

Artigo* utilizadoa em trabulbos ruraia de eatu-
rozn pesiuln a(borturn do buracos parn eateios .)••

circus, vulas, cuminhos, etc. em terronoa ondutsn-
doa ou pedregosoa) preciaam aatisfozur requiaitoi da
resistencia o durnbilidmle

PAS

A* do utilixatuo horticoln, principulmunto, toin

roquisitos quo os fabricantoa inglese* atendem sa

isfutdriamente.

FArAS, FACOKS ou tercados

Os tipos utilizadoa nua atividudes agro-poiuu
riaa, licenciaveis em ddlurea norto-nmerlcanoa o
francos *ui;os, poderium aer vantajosumonte forne-

cidos pela indust ria nacionul, sondu os de fubiira-

tuo inglesa, gerulmento, bom concoituados no motoi
rural braaileiro.

ALFANGES

As luminus tie fubricavuo nacionul quo tttmoi
oxporimontado deixam muito a doaojur. Nao nfinm
bom, umuasam com fuciliilado o tfim, geralmeiuo,
pequenu duraffio.

CANIVETES E TESOURAS

Catiivetes do onxertin o poda, assim comn te

aouvaa do poda o outras let lament as borticolaa os-

caasoiant no morcado oa tipos mais desojados iiolos

floricultoros, fruticultoros, jatdinoiros a viveiristua

conclusOes

Em tuca do exposlo a tomlo em vista os into-

tesses da ugricultuta quo, ropotimos, aprecia o tom
#m grande conta os osfonos da indiutria qua con
soguiu, d inegdvel, grundo progrosso nit lalnictu a i

do nrtigos inilis|H>n*&v»is ao desonvolvimantO do
ntoio rural, uotudamonto do forrumentas, implemen*
toa e insti umentos ugrArioa, ba Jiounis uuoa do im
(•ortatau furvartd. cunci.rilamoi, run princiido, com n

contru-propnata luasilalrn, opinando no sentldu:

(•) * All iilu litibeuilo no peso mCitli. ite 1 , tflO i; :n
|>or tirvtt
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a) tin import nt;ao do enxnda* do fabricu<,.\o

iniglesa, dentro do limite quo Vontm a

or ostabolocldo, Hear suborditiuda «

marens cujo» carnctoristlcos to nnqun-

drom «m cipocificusoc* aprova<!o» polo

Mlniiterio da Agriculture • quo nssegu-

rom, roolmonto, a biin qutdldndo do nr-

t>E°.

b) da importnciio do foicos, mnehadox, cu-

vadoirax manuals, enxadoos, pienrotos a

pits, nntndamcnte das dn»tinndn« a hor-

ticulturn, o luminas do nlfnngo, ficar tu-

bordinndu no fntor qualidadc;

c) — do inclusiio nn listu do artigas licencin'

vai> po In CEXIM do facas, facoos ou
tornados utilitados no* utivldudes ngro-

pocuurins o, bom oi»im. do ennivotua do
enxortia, tosouras do poda o outran for-

ramentat horticolm fabrication na Gru-
Drotanhn u aor importation dontro da li-

mitos ostabelocidos

.

A AGRICULTURA NO CENSO DE 1040

Fornm recensondoo, cm 1040, 1.004.580 osta-

bolecimonto* agro-pocuiriot no torritorio naciotud

.

A liron totul don mesmos sotnavu u 197.720.247

hectares, do* quids aponas 18.835.430 orum ocupn-

doo pola lavoura. 88.141.733 hectares oram pasta-

gens. 40.085.464 mntus, 20.296.493 terras nun

approvoitndas o, finnlmonto, 12.361.127, terras im-

produtivai. Dos estabslocimsntos roceriiondos,

500.322 dedicnvnm-»o n agriculture; 1.133.846 u

ugro-pocuaria a 115.347 aponsi ii pocufirio.

Do total do» I'stabelecimontos, 1.530.482 oram

do propriedudo individual. do> quail 1.410.850 do
brmiloiroa natoi; 23.968, da brniileiro* naturalize-

doi a 95.664, do cstrangoirot . 226.428 estabcleci-

montos oram do propriotlado <>m comlominio; 17.320,
do proppriodado do possoas juridican; 100.080, por-

tenclam an Goviirno e 30.279, do propriedndn mio
doclarnd.i . A mnior parte doi cstabolecimontos ora

explorada poloo pr6prios proprietaries; man 178.370

o oram por ndministrndorcs; 221.505, por urrenduta-

rio«; 109.016, por ocupantex o 19.090 por outras

ponnoai do qualidadai divonax ou niio doclarada*.

Quanto a Area tlesnes 1.004.589 estabolocimon-

to,i o Como Agricola tie 1940 npurou quo 39.305
tinbnm monai do um hectare; 103.077, do um a tloin

hectares; 272.086, do dois n cinco; 240.089, do cin-

co a dot; 315.676, do tier n vinto; 455.057, do vin-

to n cinquenta; 204.705, do cinquontn a com;
123.008, do com a duzentos; do 89.332, do duzon-
tos a quinhontos; 31.478, do quinhontos u mil;

18.932, do mil n dois mil o quinhontos; 5.390. do

dois mil o quinhontos n cinco mil; 2.217, do cinco

mil n dot mil; 1.236, do dot mil n com mil, o, fi-

nnlmonto, aponas 37, com area superior n com mil

hectares . 2.964 oxtnbelocimontos niio t inham area

doclaradu. Vorifica-so, por consoguinte, quo u per-

centagem quo cabo nos estabolecimentos do {rands

suporficie 6 poc|uena.

O valor total dos ostabclocimontos recenseados

om 1940, fol ostimado om 34 bilioos, 879 milhoos a

837 mil crutoiros, sendo 19 bilioos, 897 milhoos e

156 mil cruzeiros referentes us terras; 5 bi lines, 316
milhoos o 139 mil cruzeiros uos predios o conatru-

(oes o 8 bilioos, 94 milhoos o 1152 mil cruzeiros uos

animals.
,
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tttpliiim, Ciilo Agricola c Colooizacao

Esdarccimcntos c Considera$oes
FABIO LUZ FILHO

Pfc.idc.ilo do Centro Nocionol

dn Eitudoi Coopcrolivot

o CREDITO COMO SERVICO
SOCIAL NO MEXICO

0 crcdito ogricolo c em certos pulses en-
curodo como um servigo social, tal como
o instrugao, o soneamcnto, etc., ou como
um servigo publico, dos quais sc afasto a
ideia dc lucro. Esse o criterio mexicano ao
mstituir o crcdito oficial aos "ejidotarios".

Sem, entretanto, chegar aos emprdsti-
mos gratuitos, (Ariitotelcs, Proudhon com
scu "direito econdmico"), as garantias c os
luros para emprestimos "de avio" c outros,
torn eles mais um carater educativo, de
vez que as cooperatives locais (que rcunem
milharcs dc "ejidotarios) sao controladas e
ossessoradas pelo Banco Nacional de Crd-
dito Agricola, de dmbito nacional, ate
quanto ao processo de comercializagao dos
produfos agricolas. Tern fungao tutelar. Es-
tabelece armazons de depositos junto as
cooperatives.

Os indigenes, que formam 50% da po-
pulagao mexicana, preferem manter a tra-
di<;do do "ejido", pequena propriedado ou
comunidade. (Ver "Teoria e pratico das *o-
cicdadcs coopcrativas", do autor).
O sistema agrario constitucionol mexica-

no admitc a media e a pequena proprieda-
do rural, pelo gradativo fracionamento dos
latifundios, proibidas as sociedades anoni-
mas e instituigoos boncarias a aquisigoo de
terras. Criou-se o "Homestead" (patrimonio
de familia), inspiragao da legislagao norte-
americana
O cultivo coletivo da terra, substituindo

o exploragdo parcelaria das "ejidos", en-
contra dbices, entre outros, no baixo nivel
cultural do indigena e sua indole suspei-
tosa em numerosas regioes mexicanas.
A roforma agrario mexicana visou a

cnegoo dc umu classe media rural nlicer-
Vodo no pequono propriedado, quo cita
Jendo consolidoda polo crcdito agricola fd-
cil. barato e, sobretudo, educativo.

O', "ejiriatorios" Integrom 40% dos par-
'Oman i os mexiconos,

O Banco Nacional de Crcdito Agricola
parte do principio dc que o numerario que
o agriculfor podo pedir depende de sua co-
pacidadc de administragao c da produti-
vidade que consiga com o dinheiro que re-
cebe para a operagao desejada; o prazo de
amortizagao do emprdstimo devc cstar em
relagoo com os fins do mesmo, na confor-
midadc do rendimento da inversao, quo,
por sua vez, esta na dependdneia da rapi-
dez de circulagao do capital O juro deve
correspondcr ao prego do dinheiro no mer-
cado, acrescido dos riscos c sustos de cada
caso particular. As garantias nao podem
enquadrar-so no rigidez do erddito terri-
torial.

FUNDOS COMUNS E GARANTIAS

Nos poises dc avangada civilizagao agri
co a, ha, ate, para cfoitos dc crcdito agri
cola, a criagao do fundos comuns de ga-
rantio de depdsitos organizados pelas so-
ciedades coopcrativas, que seguern o mes-
mo modelo de estatutos, o que oferece so-
guranga sdlida aos depositantes, como na
Letonia e na Franco, onde a organizagao
do crcdito agricola 6 bdsicamente coope-
rative, repousando na autonomia das co-
opcrativas, encarregado o estabelecimento
Central (Caisse Nationalo de Credit Agri-
cole) de por a disposigao das cooperatives
o numerario necessdrlo aos emprestimos
agricolas na medida em iquc seus recursos
proprios seiam insuficientes, ou nao pos-
sam ser empregados em operagoes de md-
dio ou longo prazo.

Para os emprdstimos de prazo curto as
garantias correntes cm todos os poises que
tern a vordodeira nogdo do crcdito agricola
sao depisitos de tltulos, uma caugdo, um
warrant, as colheitas pendontes, um com-promise de garantia do produfos colhidosA caugao ou garantia soliddrla do ro-
embolso, - subicrita por terceira posi6a
putado solvdvcl, d a rocomendavel todos

r v«*<*s em quo ffir possivcl
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"Podcr-sc-p aconselhar a format0 dc

pcqucnos grupos de agricultorcs quc se

deem reeiprocamentc couqao soliddria pe-

rante as instituigocs do crcdito agricola".

(Tardy).

Esta modalidadc prcvalcccu na quasc to-

talidadc das vcrdadoiras coopcrativas de

crddito do Brasil, cheias de bom senso e

com raizes nas nossas condigocs de mcio,

dcsde as prosperas caixas rurais do Rio

Grande do Sul, at6 ds caixas c cooperati-

vas de crddito de responsabilidadc limita-

da do Rio Grande do Norte, da Paraiba c

de Pernambuco, cntrc outras. A Central

das Coopcrativas de credito da Paraiba as-

sinala cm seu balango o predominio dos

dcscontos e contas-corrcntcs garantidas ou

a dcscobcrto, e emprcstimos sdbre promis-

sdrias, como as coixas do Rio Grande do

Sul, dc vcz que a Central controlada, as-

sessora c fiscaliza as suas filiadps.

As caixas rurais do Rio Grande do Sul

realizam verdadciros "creditos de aquisi-

560", quc favoreccm a colonizaqao.

"O warrant agricola pode ser utilizado

ondc o grau de evolut° dos agricultores

for suficiente", porquanto a falta dc posse

do ponhor sera um risco para o prestamis-

ta se cssa condigao ndo existir.

"O warrant comcrcial 6 possivel com a

existdncia de armazdns gerais. Se os agru-

pamentos cooperativos tais como silos, ata-

fonas, estufas e cantinas dispuserem de lo-

cals nos quais possam ser armazenados os

produtos que servem de garontia, facilita-

rao os operates de prazo curto, que nos

Estados llnidos vao de 9 mcses a tres anos

sobrc bilhetes de mcrcadoria e conheci

mentos de produtos ndo deterioraveis "cm-

prcstimos do movimenta^do de capital".

"Notadamcnte para o financiamcnto de

colhcitas, a warrentagem coletiva oferece

maior seguran?a para o prestamista".

"A cessdo das colhcitas pcndentes cons-

titui de alguma sorte uma forma de war-

rentagem, de vez que o ponhor fica na pos-

se do que pedo o emprdstimo. E' comum
nas colonias francesas. A soma adiantada

ndo ultrapassara certa fraQao (no gcral um
terto do valor provavel da colheita), feito

o omprestimo com certa antccedcncia (no

gcral 4 meses) sobro a safra.

E hd compromisso prdvio escrito de par

te do agricultor.

A LOCAUZACAO DO CREDITO
E PRAZOS

Louis Tardy, diretor da Caisse Nationalo

do Crddit Agricole, da Franca, 6 comde

rado uma das maiorcs autoridados mun-

diois nessc assunto. Frisou elc mais quc as

coopcrativas locals de credito dcvem re

unir-sc cm sociedades regionais, cstas como

guias c coixas dc compensa^do e dcsconto.

Essas sociedades em cada pais formardo

um organismo central com participate) cs

total, ccntarl dc compcnsat° c dc redes

conto, coordenadora e disciplinadora das

atividadcs das associates coopcrativas re-

gionais e locais c controladora de scu fun

cionamcnto.

O crcdito sera adaptodo ao rendimento

mddio e a copacidade de recmbdlso das ex

plora<;dcs agricolas.

O credito agricola, afirma ele, para pro

encher papcl util, devera:

1 — Ser conccdido para um prazo su-

ficicntcmcntc longo c quc esteja cm rela-

coo com a operayao que sc tenha do faci-

litor.

2.

° — Scr consentido a umo taxa do ju-

ros pouco elevada;

3.

° — Scr ccrcado dc garantias suficicn-

tes a fim dc sc evitarem os abusos dc cre-

dito; mas, ndo deve scr obrigotoriamente

um crcdito real, o poderd ravestir, quando

ncccssario, a forma dc um crcdito pcssoal,

tendo cmc onto, sobretudo, o valor moral

c profissional do tomador; c o crcdito mo-

ral;

4 " — Scr adaptodo ao rendimento me
dio c a copacidade dc reembolso das ex-

plora^oes agricolas, notadamcnte nos pc-

riodos dc crisc;

5.” — Ser praticado por institutes

cujas dirigentc* tenhom rcccbido forma-

<;ao especial c possuam conhccimcntos

comprovados no dominio boncorio.

Deverdo as associates possuir recursos

que possibilitam os emprcstimos escalona-

dos por um lorigo periodo, quando necL1 .

sdrio, dentro do criterio bdsico de distribuir

os prazos em consonancia com a divisuo

tripartida do capital agricola; circulantc,

mobilidrio (morto ou vivo) ou de cxorcicio,

e territorial.

O credito petsoal so se concebe quando

o organismo financiado for local, isto e, si-

fuado "a porta do agricultor", o que cons

titui o critdrio cooperativo generalizado no

mundo. Uma resenha que fizessemos dos

sistemas de credito agricola em numerosos

poises, isso poria cm nitido relevo,

Jd se disse que a localizacao do credito

traz o conhecimento diroto das qualidades

morais e profissionais do agricultor e do

valor produtivo de suas explorates oQn
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colas, o quo o torna mats justo, barato, sim

pics c util, tundomcntado na confianga c

no conhccimento reciprocos.

O crcdito agricolo cooperative precnche

esses requisitos cordiais.

Os cconomistas italianos afirmam quo
deve revestir o carater do crcdito contro-

lodo.

Isso sempre preconizdmos no Ministerio
do Agriculturo, desej^ 1926, inlcio da re-

agoo oficial contra o falso coopcrativismo
no Brasil, o em livros sucessivos.

CREDITO COLETIVO

O crcdito colctivo c o feito as cooperati-

ves coma pessoas juridicas.

Para este caso, a cxigencia da hipoteca
cm geral ou e feita quando so trata da
aquisigao de imoveis ou quando a coope-
rotiva ja os possui, ficando os associados

solidariamente responsdveis pelo rccmbdl-

so. Sao os emprestimos no geral represen-

todos por titulos com prazos renovdveis.

Esses efeitos sao garantidos por avais dos

proprietaries ou associados ou pela produ-

gdo que possua o prestotario.

Podem mesmo ser aceitas garantias da
firma ou assinatura dos presidenfes das
cooperatives, lidima formula de erddito

pessoal, meio eficaz considerado com o me-
Ihor ajustado as condigocs e necessidades
do agricultor, pelo lado moral e polo an-

gulo da simplicidade do mocanismo.
E' comum tambem ser proporcionado o

credito ao capital social, ou a olgumas vfi-

zes o capital realizada e as reservas das
cooperativas.

Entretanto, nao estao excluidas garan
*

tins como a caugao pessoal de um ou vd-
rior. fiadoress olvavois, associados ou nao,
efeitos de comercio, titulos oficiais, obje-
tos de valor e bens mobiliarios, warrant*,

hipotecas c penhor. Ouestao de prazos e
nqtureza de garantias,

CREDITO DE COLONIZACAO
NA ARGENTINA

A Argentina possui "erdditos de aquisi*

goo" que sao creditos de colonizogao.

E' sabido com que zelo sempre tratou

ela dos dois problomas bdsicos para sua
economia rural: a colonizagdo o o crcdito,

O Bartco do la Nacidn Argentina, o Ban-
co Hipofecario Naclonal, entre outros, ori-

< ntam uma sadia politico agraria,

Para aumento da colheita do ano do

1947, por exemplo, o Banco de la Naci6n
Argentina criou emprestimos ospeciais de
fomento nas zonas agricolas dcstinados a
cobrir as despesas co ma semcadura e a

oquhigdo de sementes do trigo, linho, ce-

vada, aveia c centcio.

Os emprestimos cram feitos sobre a fir-

ma do agricultor a juros de 4% anuais,

crcdito, pois, pessoal.

E nao s6 o govemo federal tem essa

preocupagao; os princiais tambem. O Ban-
co Provincial de Santa F6 foi autorizado
pelo governo da Provlncia a conccdcr am-
plest imos a agricultores, criadores e coope-
rativas agricolas e pastorls. Estes empres-
timos tcrao garantias hipotecarias de pri-

meiro grau c por prazos maiorcs de dez
anos, dcstinados a adjudicagao do imoveis
rurais prepostos a exploragao agricola c
pastoril ou a tambos (granjas pastoris), c

para o cancelamento do dlvidas provcnicn-
tes de saldos de compras de imdvcis rurais

em exploragao.

Sao condigocs ddstes emprestimos: que
os impetrantes sejam agricultores quo cx-

plorem dirctamentc suas propriedades ou
quo as c^rcndcm para expior6-las da mes-
ma forma; que as cooperativas funclonem
na conformidade da lei organica argenti-

ne; declaragao de valor produtivo das ter-

ras quo cxplorem a adequada organizagao;

que os titulos de dominio sejam perfeitos.

O Banco nao aceitard pedidos de em-
prestimos dcstinados a cancolar gravames
constituidos a favor do Bonco Hipotccdrio

Nacional, do Banco de la Naci6n Argenti-

na (Segao de Credito Aqrario), do Banco
Provincial de Santa F6 (Segao de Crddito

Hipotecdrio), cujos prazoss ejam superio-

res aos dos erdditos concedidos pela lei de-

que tratamos
N5o podem os emprestimos autorizados

por csto ultima lei exceder de 50 000 pc
sos por pessoa As cooperativas podorao tor

emprdstimos atd 100.000 pesos. O Banco
fixard pcriodicamento os |uros das opera-

goes previstas nessa lei, tendo sempre em
consideragao o estodo das oxploragoes ru-

rais, o destino e o prazo dos emprestimos

T6das as oporagoes ddsso gdnero estdo

isentas dos tributes fiscals. O Banco podi-

rd exigir a qualquer momenta garantias

supletdrias ou pagamento antocipado do

erddito concedido, caso fiquo comprovada
uma diminuigfio da garantia ou o nao cum-
primento dos requisitos exigidos pela lei.

O Banco Provincial de Santa Fd rcaliza-

rd as vendas das terras que adquirir para
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dcfesa dc sous crcditos ou cm conscquen-
cia dc cxccugao dc hipotccas, cm parcclas
adcquadas para cada cultura, producjdo c

zona, cm superficies suficicntes para o tra-

balho dc uma familia, facilitando o paga-
mento cm um prazo minimo dc dez anos,

ou por mcio dc empresfimos ospcciois da
Se<;ao dc Credito Hipoteedrio.

O Banco regulamcntard os empresfimos,
dando-lhes o neccssario limitc, assim como
baixara as instru^ocs ou rcsoluQoes gerais

que considcrc convcnientcs para assegurar

o exato cumprimento da lei.

COLON IZACAO COOPERATIVA
NA COLOMBIA

Em face dessa questao do credito, e pre-
ciso ainda considcrar que a Coldmbia aca-
ba dc destinar a coloniza^ao coopcrativa
50.000 hectares dc terras cxcelcntes loca-
lizadas nos contrafortes da Sierra Nevada,
cm Carocolito. Os colonos reccbem instru-

mentos agricolas, equipamento mecanico,
sementes, animais de tra<;ao, produtos far-

maccuticos, tudo obedecendo a um piano
cm que se inclui a assistencia medico-sani-
tdria, o credito e a organizacao coopcrativa
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Evoluiu o-nosso nacionalidade c com cla

tera que evoluir a nossa agricultura,

Historior-se a vida de um povo e histo-

riar-se a sua agricultura Bastante com
plexa, refletindo o refinamento social e o

esplendor de uma civilizaQao, absurda e a
suposi^do de se quercr ve-la rutilar entre

uma nacionalidade em organizagao, que
sofre o caldeamento de diversas ragas e

esta disseminada por uma imensa exten-

sao territorial. Produto de mera irreflexdo

6 a concep<;ao
(
a miude formulada, que ja

eramos para possuir processos altamente
racionais de cultivar o solo, quando, gra-

dativamente, vamos reolizando nossas con-

quistas sociais.

Os grandes esfor^os da intelectualidade

humana, ha muito acumulados, so pelos

ultimos anos do seculo XIX, com os pro-

gresses da ciencia experimental, lograram
armazenar a soma de elementos precisos

para clarear de uma nova aurora o vasto

campo da agronomia Vemos conquistas

cientificas longamente obtidas pelo espirito

humano — no que ele de mais excepcio-
nal pdde alcan^ar ate hoje — aliarem-se
(ciencias fisicas, quimicas, naturais, mate-
mdticas e economicas) projetando luz nova
e vivificadora nos dominios da agronomia
De outra parte, observamos a feicao com-
plicadissima que assume o problema agro-

nomico em todo o mundo, pelo seu cardter

social e principalmente economico, interes-

sando diretamente os destines dos povos.

A pouco e pouco, vamos obtendo novas
conquistas de civilizacao, trazendo o pro-

gredimento da agronomia. Lembremo-nos,
todavia, que se tornou preciso acumular
uma bagagem prbtica, veneer varias eta-

pas, antes que lograssemos atinflir a situa-

Cao atual.

Palavras de uma profunda verdade prd-

tica e de grande compreensao da diretriz

a seguirmos foram as proferidas polo meu
grande e saudoso mestre Dr. Dias Martins:

"A ciencia tem o mcimo valor em tdda a

parte, mat o seu auxilio ao trabalho do bo-

mem voria com o povo do cado poit."

Em sulcos indelcvcis, como marcos mile-
narios, at cstd o trabalho pertinaz de mui-
tas geraqoes, representando o cstudo do
mcio para a adaptaqao cientifica

A agricultura, preocupando-sc com as
produces animal e vegetal, na cxploracdo
economica para criar numcrario, tera for-
qosamentc que considcrar a luta entre a
plastica vital e o meio.
A ciencia passou a utilizar-se, com os

recentes progressos, da expcrimentagao e
da observa^ao, como meios de estudo.

A obra incomparavcl construida pela
ciencia no seculo XIX, produzindo benefi
cios de ordem material, tambem os trouxe
de natureza moral Nao 6 mais justified

vel descrer-se, para o futuro, dos seus.

avangos, que, sempre cintilando, vao abrin
do novas luzes ao entendimento humano,
no meio em que habito, Pensar o contrario,

e preciso dize-lo, redundaria na descren^a
contra a qual esta a prdpria evidencia dos
fatos.

Foi a ciencia que, penetrando pelo do-
minio da relagao, rasgou o veu que torna
va impenetraveis multiplos fenomenos, en-
tregues hoje ao conhocimento geral O
franco advento da ciencia, apoiando-se no
experimentacdo e na observaqao, testemu
nhamos ao assinalar de uma era das maio-
res prosperidades em todo o mundo. Que
bram-se, enfim, os grilhoes de muitas ti

ranias materials e mesmo morais, tornados

mcompatfveis

A inteligencia do homem vai-se clarean

do, robustecendo com os novos elementos.

adquiridos, percorre s^culos quase de com-
pletes trevas, para receber forte jato de luz

com a Renascen<;a e terminar com a gran-

de epoptha de gldrias e conquistas que foi

o sdculo XIX Pode dizer-se que o espirito

humano caiu no domlnio de si mesmo As-
sist imos, dessa epoca para ca, a exponsdo
franco da inteligencia humana, com a se

rie de todos os beneficios, cuja Idgica con
sequencia serla tcmeridade prever. Ndo foi

uma evolucao, mas uma verdadeira revo-

lucoo
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Eis-nos, finalmente, no seculo XX. Tcm-
5c o progresso cxtraordinario de toda vida

social.

A agriculturo cntra numa nova fasc, dc

complete rcmodclamcnto, dando-se o mcs-

mo com o comcrcio o com a industria. A
miscria dcsaparccc dondc fora impossivel

ate cntao. O homcm recorre a inteligcncia

a a rcflcxao para criar civilizagoes de um
esplcndor incomparavel, dando origem a

vida social cm toda a sua plenitude.

A agronomia, como fora de imaginar, ve

rasgarcm-sc novos horizontes para os seus

destinos, com o dcsenvolvimcnto das cicn-

cias naturais, fisico-quimicas, matematicas

e cconomicas. As industrias sentem-se com
um bafejo cxccpcional, o aparecimento da

bacteriologia da um lugar especial a hi-

gicne c a alimentagao; o comcrcio amplia-

se extraordindriamente — a humanidadc

cntra numa fase de luz.

Ora, era evidente: havia a necessidade e

toinou-so prcciso que evoluissemos social

e rnoralmente, antecipando qualquer movi-

mento para acompanha-la. Faz-se mister

saber que as condigocs sociais superam, e

muito, as vezes, as condigoes naturais. Nao
sao baldadas as tentativas e improficuos

os esforgos, que Itrapassam a capacidade

de entendimento de um povo? E' urgonte

criarmos, pela instrugao primdria difundi-

da e pela educagao profissional, o ambien-

tc social em que hd dc viver c desenvol-

ver-se a nossa agriculturo,

Hojo, e Idgico admitir-se, coom vencido,

em parte, o pet lodo do desbravamonto, as-

sinalado na historic do progresso do Pais,

com acontecirnentos epicos como as ban-

deiras paulistas.

©
©
©

Impde-se-nos trabalhar com denodo pela

formagao do ambienfe social que, 6 modi-

da que sc fdr ampliando, fara tambem
crescer o valor moral do nosso povo e ex-

pondirem-sc todas as suas atividades.

Como aqir na emerqcncia em que nos

achamos? Logo aa primeiro golpe de vista

prescrutador, pela comunhcio de agriculto-

res, que fortement.! coopera para a nossa

grandeza, di-tinguimos: uma gcragao cria-

da nos nntigos metdos o outra que surge

em horizontes inteiramente mudados.

E' glaramcnte imposoivol a unlformidode

de orientogao. Aqut, como em todo o cri-

tcrio dc orientagao, principalmente agri-

colo, revestindo-se sempre de grande com-
plcxidadc, so impdo o exame previo, me-
diante a aplicagao de um piano seguro,

modificavel tao sdmente no dccurso dc lar-

go experimentagao.

Ndo sc podc prescindir, cm agriculturo,

quer polo lado social, quer econdmico c tdc-

nico, da observagao c da experimentagao.

Os deslumbramentos cxccpcionais da
industria no sdculo XIX, denominado o se-

culo da grande industria, colocou ainda

mais em rclevo o papcl da agriculturo na

vida economica dos povos.

Fundamental a vida da humanidade,
pois a sua fungao maxima 6 produzir o ali-

mento, ndo perdeu a agriculturo em im-

portdncia, constituiu-se em uma dificil in-

dustria, caracterizando-se mesmo como a

primeiro, tanto na ordem cientifica e so-

cial. Os progresses extraordinarios da cidn-

cia no seculo possado, trazendo a revolu-

gao tdcnica do agriculturo, determinou a
sua complcto industriatizagao. Aplica-se-

Ihe o lema basico da industria: produzir

com o minimo de despesas gerais e com o
minimo de despesas de produgdo. As indus-

trias manufatureiras, pela aparencia de

mclhor remuneragao ao trabalho e pelos

atrativos especiais dos centros onde se

acham, ocasionaram o exdo dos compos, o
desalojamento de capitals e economios. Tal

sintoma ja se revelou francamente entre

nos, cumprindo evita-lo, dando 6 agricul-

tura todos os racursos, deixando-a emular
condignamente com as outras atividades,

prodiaglizando conforto e independencia

aos que a ela se dedicam

A industria, qualquer que se|a, exige:

materia prima, maquinas, f6rga motora,

capital e credito. Na agriculturo, a mate-

ria prima e a semente: a forga motora —
os instrumentos e maquinas agricolas: a

mdquina e a terra e, finalmente, o capital

e o ctedito sao mais indispensaveis a agri-

cultura que a muitas industrias.

E' preciso, entretanto, di$tinguir-so: a

agriculturo cria, mas nao transforma como
a industria. Prendendo-a d vida da huma-
nidade, por condigao bioldgico, ela inte-

rossa cssa mesma vida em muitas outras

modal idodes. Dizem com ocerto os econo-

mistos: "Nao ha hoa situagao economica,

sem boa situagao ogricola."

A fxjbreza e a indigoncia sao consequdn-

cics do atrazo ou estiolamento da agricul-

tura: pois, nao e dela qua nos vem a ali-
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mcntagao, a vida para o comcrcio c a qua-
sc total idadc da materia prima para a In-

dustrie? Rccordcmo-nos que nela encontra

ocupagao, polo menos, 3/4 da populagao
operaria do mundo: "Quando a agricultura

sofre, as fontes de produgao sc exaurem,
enfraqucco o comercio c a paralisia otaca
a industria, ccssa o trabalho, c a misdria
que peso sobre a industria mac sc estende,

como uma vasta lepra, sobre todo o corpo
social."

Profundas verdades !

Ja no mundo se operova a grande revo-
lugao cientifico que devia intensificar o
trabalho agricola, transformando a sua tec-

nica, quando nos escasscavam os elcmen-
tos de produgao, num ambiente pouco de-

scnvolvido moral c moferialmente, experi-

mentondo ainda sensiveis evolugoes sociais.

Ndo se pode conter o orgulho pela nossa
raga, quando tudo isso se examina, ven-

do-a triunfar para vir a conccder-nos no
campo economico os louros o que faz jus

um povo que se tern revelado forte, num
pais de riquezos incompardveis c inexplo-

radas.

Podemos dizer que, ate aqui, nos mante-
mos, gragas a alguns produtos tropicais, 1a

riqueza de dons naturals do nosso Pais, e,

em parte, por ter-se realizado o movimento
reformador da tecnica agricola nos ultimos

anos do sdculo passado.

Preparondo-nos para o combate econo-

mico do seculo pela organizagoo agricola,

comercial e industrial; atraindo o elemen-
to colonizador e locolizando-o a medida
que o meio social for sendo preparado; fa-

zendo com que tenham marcha consenta-

neo com a evoluggo intelectual da nossa

epoca, atingiremos ao apogeu da nossa na-

cionaliddae.

A agricultura europeia esteve presa os

minas de salitre do Chile: cuidemos com
esmero, portanto, da conservagao da efrti-

lidade do ncsso solo, que muito diretamen-
te se prende aos nossos destinos. A popu-
lagao estara sempre em ligagao direta com
a proporgao dos alimontos do solo, quo con*

tribuem pora a produgao vegetal e mine-
ral, sendo esta produgao a fontc de todos

os valo'res que o homem emprego nas ne-

cessidades da vida. Dizia Adam Smith, o
criador da economia politico: A populagao

de um pais ndo depende do numero de ho-

mens que pode vestir e conter, mas do que
pode nutrir.

As grander, aspirogoes nacionais, os

grondes surtos em prol do soerguimento in*

telcctual, de todo progresso material en
fim, todos os justos idcais de um povo for-

te, viril, ndo passarao de simples manites
tagoes insatisfeitas, enquanto a indepen
dcncia do nosso estdmago constituir um
problemo . . .

O Brasil, ndo deve ncm pode scr uma
nagao industrial, antes que seja pais do
agricultura prospera c organizada. Da agri-

cultura 6 que deverao vir capitals c bragos
para a industria. Parecc-mc a mim, que,
ncstc particular, nos vomos prccipitando,
sem criar os alicerces basicos de nossa ver
dadeira evolugao econdmica.

Agifam-se em todo o mundo as quostoes
economicas, que cmpolgam e dominam ndo
sd os governos como todas as atividades
Pois bem; as crises econdmicas ndo rcsul-

tam sendo da diminuigao da produgao e da
diminuigdo do valor dos produtos. Disccr-
ne-se sem csforgo, qual a fungao da agri-

cultura. . . O lema fundamental que temos
a seguir sera: produzir muito e barato. As
reformas econdmicas deverao visar nao so

auxiliar a produgao, como o escoamento e

o consumo dos valores.

Como industria criadora de numerdrio,
por excelencia, a agricultura foi e tern sido

a formadora da riqueza entre os povos, dcs-
de os primdrdios da humanidade. Devemos
evitar sempre a depreciagao da produgao,
regulorizando a grande lei econdmica da
oferta e da procura, empregando esforgos

pclo estabelecimento de boas estotisticas

agricolas e comerciais. Se ndo for utopia,

sera pelo menos absurdo, quercr-se gover
nar sem estatistica.

Como cuicjarcmos com critdrio da ex-

pansao econdmica? Sem o conhecimento
exato da produgao e consumo dos generos,

nao estaremos as cegas, sujeitos a todos

as especulagoes? Imogine-se, agora, o agri

cultor que quisor dirigir sua propriedade

sem uma boa contabilidade, Fatalmentc
tra de sucumbir na primeira emergencia
sdria, que se Ihe oferecer

Numa empresa agricola quolquer, para
obter-se 6 mdximo proveito com a minima
de dispendios, foz-se mistdr conhecer todas
as influencias susceptiveis de agir sdbre a
produgao agricola; ainda mais o valor dos
produtos, isto 6, a situagdo do mercado.
Finalmcnto cm tdda a atividade, o progres-
so dependerd da aquisigao de ideias critc

riosas, cuja aplicagao tenha por conse-
qiidneia imediata a economia no emprego
das forgas necessdrios a produgao (trabo-
Iho e capital).
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Tcm nos faltado autonomia c vigor, cco-

nomicamentc falando Ignoramos a capa-

cidadc produtiva do nosso solo c o custo

da produgdo. Ainda mais o que produzi-

mot c o quo consumimos. Faltci-nos resol-

ver quose todos os problcmas dc cconomia
politico e rural, entrcgucs ainda o caso c

oo obscurantismo

Dia a dia, felizmente, caminha nossa

agricultura, despertada da Ictargio cm que
sc achava, passando a formar cm primeiro

piano entre as nossas cogitagocs de povo

soberono c conscio dos seus dcvcrcs.

Em agricultura, importa saber, para que
sejam uma garantia para a comunhao,
principalmcnte entre os povos cujos inte-

resses mais vitais se prendem ci produgao

agricola, nao so os agentes quo sobre ela

atuam, como tambem sobre a circulagao e

o consumo dos produtos, evitando-se crises

e situagoes bem angustiosas. Esta evidente

que a agao do agricultor isolado e mesmo
associado nao tern o vigor preeiso para o
encaminhamento e manutengao da vida

cconomica do pais, desenhando-se tambem
o papel do legislodor c do administrador.

Uma verdadc, entretanto, nao devera apa-
gar-se do nosso pensamento: a melhor com
binagao se rcconhccera sempro por cste

simples carater: "O maximo de iniciativa

particular e o minimo de intervengao go-

vernamental". O Govcmo, como e de sua

fungoo, procurara defender e regularizar a

vida coletiva, para que a iniciativa parti-

cular possa desenvolver-se. Nos paises de-

mocrdticos principalmcnte, em que o Esta-

do nao deve ser mais que a imagem da

opiniao do povo, cumprindo-lhe executor,

e justo que o agricultor a ele faga chegar

o eco de suas necessidadcs, associando-sc

em defesa dos seus interesses. ''Uma popu-
lagao — diz Stuart Mill, que nao tern o

habito de obrar espontdneamente no mte-

resse coletivo, que espera do seu qoverno

ordens, ou uma diregao em t6das as ques-

toes de interesse publico, que aguarda o

impulse do governo para tudo que nao e

ncqoeio do habito e da rotina, nao goza se-

nao da metade de suas felicidades: sua

educagao e defeituosa num dos ramos mais

importantes " O agricultor nao pocJe, por

contingencia de vida e como fator social

preponderant?, vivor isoladamento, son-

do esta uma das bases fundamentals para

o prosperidade da agricultura, A verdadei-

ra associagao consistira na uniao dos pe-

quenos, dos humildes, daqueles que por si

1P50

s6s nada podem, solidarizando se no traba-

Iho, na competencia, no copital, nas rcs-

ponsabilidades - erguendo o nivcl moral

e a situagao cconomica A classc agricola,

mais que qualqucr outra, tcm a imperiosa

nccessidade de quebrar o individualismo

que reina no seu scio. Diz, com muita pre-

cisao, o ilustre agronomo Dumond "A pros-

peridade da agricultura esta intimamente
ligada a uma poderosa organizagao da

classc rural." O agricultor, quando asso-

ciado, fala Meline: "II oblige tout le monde
a compcter ovec lui, ou lieu d'etre le pri-

soner de tout le monde." Devo dizer bem
alto: a nao ser em condigoes muito segu-

ras de remuneragao, mediante credito ra-

zoavel, prego minimo remunerador e bem
organizado mutualismo, cooperativismo em
fodas as modalidades, seguridade dc con-

sumo, instrugao tecnica, facilidades do

transporte, organizagao do trabalho agri-

cola para tornar maior e mais economica
a produgao, a completa garantia da pro-

priedade, por boa legislagao rural, o povoa-

mento pela colonizagao estrangeira e na-

cional, achar-se-a a nossa agricultura e,

portanto, a vida economica do Pais presa

as mais angustiosas oscilagoes, trazend®
em iminencia de fracasso os destinos da-

queles que a eles se dedicam, A instrugao

primaria e profissional fortemente difun-

dida formara o ambiente social nccessario

ao desenvolvimento da agricultura

Por patriotismo e verdadeiro culto aos
destinos da nossa grande Patria, nossos ho
mens de administragdo, como todos os bra-

sileiros, devem consagrar o mais acrisolado

amor a cauta do progresso da nossa agri-

cultura.

Illlllll!l!lllllllllllllllllllllllll!llllllflll!lll
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0 Historico do Algodao no Ceaia
J. PROTASIO BOGEA

A planto do algodao aqui |d foi encon
trada polo luso, na epoca da colonizagao
deste Estado, em forma nativa ou agricul-

tada pclo autoctonc, desdc que grande par-

te dos artefatos domesticos, como redes dc
dormir e de pescar, era fabricada com o
fio dessa "malvacea".

Alias, neste particular, os cronistas dos
primeiros seculos do descobrimento sao

acordes em relatar trabalhos de fiagao e

tecelagcm com esta fibra, na civilizagao

pre-colombianu.

O escritor e politico cearense, lldefonso

Albano, conta que, em 1600, os indios ne-

gociovam algodao com os piratas que ve-

lejavam pela costa cearense.

A mesma afirmativa fez o capitdo-mor,

Martim Soares Moreno, que aqui esteve

com Pcro Coelho, durante tres anos.

Segundo o dr. Tomaz Pompeu de Souza
Brosil, nos tempos coloniois, o cultivo do
algodao provavelmente "se limitava as ne-

cessidades de consumo domestico, sendo
certo quo para a exportagao so podiam con-
correr as exiguas quantidades plantadas
na litoral, pela dificuldado dc transporte,

carencio de cstradas, fretes custosos, de-

feitos de descarogamento, etc
"

O sargento-mor, Antonio Jose Moreira,
que foi o verdadeiro fundador da lavoura
algodoeira do Ceara, em viagem de comdr-
cio, em 1777 a serro da Uruburetama, viu

pes de algodoeiro junto as moradias de
Francisco Cunha Linhares c Januario de
Albuquerque, verificando ser de excelentc
qualidadc. Dizemos ter sldo o mesmo o
precursor do fomento dessa fibra, em vir-

tude de ter animado a estes e outros mo-
radores, neste ramo de atividodes e ter fi-

nanciado a cultura e ensinado o trabalho

de beneficiamento e enfardamento.

Em 1877, a zona da "Uruburetama"
produziu 78 arrobas; no ano seguinte as-

cendeu para 234 e, no fim da seculo

XVIII, a produeao ja era de 5.000 arrobas
de pluma.

Isto fez com que outras regioes, como
Fortaleza e Aracati, entrassem na porfia
do produgdo e, no principio do sdculo XIX,
a exportagdo fdsse de 30 a 40 mil arrobas
dc algodao em pluma.

Durante o periodo em que o Ceara os-
teve ligado a Pernambuco, isto e, ate a
eApcdigdo do Decreto de 1 7 de janciro de
1799, o algodao aqui produzido era ex-
portado pelo porto de Recife. Esse produto,
conforme atestados da epoca, era muito
cotado nos mercados europeus, ondc gran-
geara a reputagao de primeira qualidade,
devido a finura, fortaleza, comprimcnto

e brilho de suas fibras".

A guerra de "Sucessao Americana" pos-
siblitou ao Ceara produzir 1.135.650
quilos, em 1863. Em 1866 foram vendi-
dos, em Fortaleza, 2.066.072 quilos, por
Cr$ 26,00 a arroba, em pluma. De 1867
a 1870 exportarom-se 22.765 214 quilos.

Findo a luta, a concurrence americana
fez baixa a nossa produgao.

Quanto a exportagao, devem ser lem-
brados os esforgos de Barba Alardo, na ,

Administragao do qual tivemos os primei-
ros embarques diretos para a Inglaterra,

tendo sido de 165.525 quilos a primeira
exportagao para aquele porto, verificada
no ano de 1810. Em 1813 a exportagao
havia quasi duplicado: — 306 144 quilos
e, em 1814, mostravo, ainda, marcha as-

cendente: — 351.895 quilos

O Senador Pompeu, no sou "Ensaio Es-

totistico", diz ser a cultura do algodao a
mais antiga e, de todas, a mais importan-
te e florescentc.

O cidadao suisso Ravy, que se demorou
no Ceard 4 anos, assegurou que "o seu
solo e clima sdo favorabilissimos a cultu-
ra do algodao". "Penso", dizia o mesmo
senhor, "ser de grande importancia para.o
futuro dessa Provincla atender seriamen-
te aos meios do melhorar o plantio do •al-

godao" Salicntava, ademais, o prejuizo
anual de milhores de contos ocasionado
pelo empirismo do slstema dc cultura em-
pregado.

Comunicava Barba Alardo, referindo-
se ao distrito da entdo Vila de Sobral
(1814) — cm consequdnela tlas suas
ricas serras (Uruburetama o Meruoca)
que produzem preciosos algodoes, a sua
la podera vir a ser ainda algum dia im-
portante ramo de comdrcio". "Eu man-
dei", prossegue, "para ossa C6rte, ao Con-
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de de Unbares, uma amostra que causou

bastante admiragao e, igualmcnto os in-

gleses o fizcram, igualando-o ao dc Bigo-

nha; pordm ndo pudc continuar as minhas

tentativas, quo iam sendo felizcs, cm con-

sequfincia do mcu dcspacho para Mato-

Grpsso".

Quanto a moldstias, parecc scr dc 1848

a noticio da primciro dc vulfo, aparccido

cm princlpios dc 1 800 ,
como se dcprccndc

das palavras do prcsidcntc Fausto dc

Aguiar, no scu rclatbrio a Asscmblcia

Provincial ,cm 15 de julho de 1848

— "O olgodao, cuja cultura estevc al-

gum tempo abandonada por causa do

mofo, que a perseguio, jo continua a scr

lavrado com vantagem." £stc "mofo" sc-

ria a "antraquinosis"?

A primeira mdquina de descarogar, dc

"serras", foi introduzida polo Govcrno Pro-

vincial e confiada ao importonte fazen-

deiro dc serra de Maranguape, Inacio Pin-

to dc Almeida e Castro. Data de 1849 a

introdugao daquele descarogador.

Ate entao, era todo o algodao cearcnse

beneficiado em descarogador de "rolo",

baseada a sua construgao na antiquada

"churca" indiana.

ESCOLA DE HORTiCULTURA
WENCESLAO BELLO

Programa do solcnidade <lc enccrramonto do ano

letivo o tcrmlno<;6o dos Cursos de Horteldo, Frutl-

cultor e Floricultor da Eseola de Horticultura "Wen-

ceslao Bello" a realizar-se em 23 de Novembro de

1950, 6s 16,00 horas.

1.

° PARTE — ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO

l,o _ Abertura da sessdo peo Dr. Antonio de Ar-

ruda Camara, Vlce-Presidente da Sociedade

Nacional de Agrlcultura e Diretor da Escola.

2.

° Kelatdrlo das atividades da Eseola em 1 950,

pelo Prolessor Geraldo Goulart da 5.lveira,

Vice-Diretor.

3.

° - Entrega de prfimios oos olurvos.

2“ PARTE — TERMINACAO DOS CURS0S

,— Leiiura do termo de colacao de grau pelo

decano do Congregagao, Professor Geraldo

Goularr da Sllveira

~ Discurso do orador da turma, diplamando

Jos6 Antonio Slmoes Lopes

1 — Discurso do paranirdo da turma, Dr, Cln6as

Lima Guimaraes.
1 Palavras do Dr. Antonio de Arruda Camara,

Diretor da Escola.

2.
c

31

V Vl

Profiram os produtos vctcrinarios

RAUL LEITE. Sod todo* dc cficicncia

comprovadc c sequranca absolute.

VACINAS, TONICOS, VERMIFUGOS.

PRODUTOS PARA T6DAS AS

DOENCAS E PARA T6DAS AS

ESPECIES ANIMAIS

No febre Aftosa — KUROS E CO*

LOIDO-CALCIO.

Para banheiros carropaticidos

GAViAO.

Nas bicheiros e bcrncs — CRESOS.

Nos verminoses — FENOTIAZINA

— FENOLFTALEINA

Na* frieiros — FRIEIROL.

Nas rntoxicocoes — VITOS

Pcgom folhetos e pregos aos repre-

sentante* nos Estodos ou oos

Laboratories

Raul Leite S. A.

RUA LEOPOLDINO BASTOS, 130
*

RIO DE JANEIRO

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 IS



Sctemhro-Outubro - 1950 A LAVOURA

I CONFERENCIA NACIONAL
DE FEBRE AFTOSA

O PLANO NACIONAL DE COMBATE
A AFTOSA

A I Conferencia Nacionol do Fobro Aftoia, quo
»e reuniu nesta Capital, com a participa^ao d® ve-

terinario* procedente* de todai ai region* do Bra»il,

encerrou »eu itrabalho* aprovando va*to piano de

combat® it zoonetc quit tao gravo* dano* cau*a it eco-

nomia do pai*.

Sobr« ®**o piano o Dr. Cid do Holandn Tnvo-

ra, Dirotor do Initituto do Biologia Animal, pro*tou

u impronta a* (oguinto* doclara^oo*:

"O* re*ultado* obtido* na Primoira Conferencia

d® Febro Aftoia — declarou-no* o Dr. Cid Tavo-
re — avuntojaram-ie a* previioe* mni* otimi»ta*.

Um notdvel oipirito do equipe e um ®ntu*io*mo quo

jumai* prcienciei cm outro* congreno* do quo par

ticipei deram como fruto mnior o piano de cnvor-

r.adura nacionol doitinado ao desencadeomento da

luta contra o mal quo ha tanto* ano* vem acarretari-

do elevadissimo* projuizo* ®o» no*»o* homon* do

campo

.

O Plano nfirmou-o *em con»trongimento e ex-

celentc. O* quo o elnbornrom tern o* conhacimontoe

e a expcriencia quo o problema lempro exigiu num
pai* como o nmao, quo vem pogando petado tributo

a zoonoio, onu* e**es quo ns ostatisticas da Divixtio

de Defcsn Sanitaria Animal cnlculnram norem »upo-

riore* a 400 million* de cruzeiro* anuai*

De um modo gornl o piano atende a todo* o*

aipecto* do comboto a afto«a, incluindo a queituo do
erddito especial necessdrio, aim a obtemjfio do quol

nnda *0 podorti fazor com a amplitude quo so nlme-

ja. Confinmos, entretanto quo eata ultima partnt

oncontrarii apoio decidido o urgente de noaaa* nlta*

autoridado* retponsdvei*, deade quo ja o MinUtro
Novae* Filho, obedeceiido ao programa da preaiden-

cia da Republic®, manifeatou *ua firme decisio da

iniciar om todo o pai* a tarefa do extorminio da

aftoaa

.

O {tlano aprovado polo Conference reromenda
com auaa providencia* prelimiimrea a organization de

uma Comiisao Executive Central o* membro* quo
a deveriio compor a de Comisade* Executivaa Estn-

duaia, lu^ordinada* ii primeira e trabalhando cm
conjunto

.

A ConiisBtio Executive Central compete em re

»umo maximo, fixer o Plano de aedrdo com a* re

comenda^oe* agora aprovoda* e *uperlntender a fis-

calizar to<la* a* medida* neceiaaria* ii mm execucao.

Forum considerado* o* keguinte* elementos bd-

aico* necetaario* it oxacugdo do Plano e Combate a

Fobro Aftoaa: produ^do de vneina e »oto em 'urge
e*cola: medida* gerai* de profilnxin o policia sani-
taria; investigate* o aperfei^oamonto* tecnico*; do-
cumenta(;ao e divulgatpio o rccursos financoiroi. Ca-
de capitulo dene* tern a* sua* medida* diicriminu
da*.

Em relafiio it produciio do vacina* e »dro om
largo oacola, o Plano prove a obtcn<iuo do virus, nun
con»ervni;uo, tecnica o proparo, mvtodo de olabora
too do vneina, praporo o control® do hldroxido de
aluminio, recomendn vneina mono o bivnlcntea, tro-

ta da* dosageni, via* do inoculofao o durncao do
imunidade conicrvat;iio, transport© o prazo do vnli-

dado dn vacina, tecnica* de tipificatpio, o proper®
de *6ro nnnftoao, a insliilatpio do* lnborntorio* e lo-

cal* n inoculat;ao

No quo concern® in medida* gerai* do profile
xia e policia sanitaria, rocomendou, entro outro*
ponto*, utualizar ampliar an for o cato a lagialu

f»o em vigor referent® no trunsito do animai* a »eu*
produto*. foira* e exposiroe* c n in*pe(ao snnituri.i

do* mntadouro*. a vncina?ao do gndo em triin»ito

internacional, etc.

No capitulo dedieado u investigate! » up®,
feicoamonto tecnico*, o Plano prove a oriatpio tme-
diata de uma So<;ao de Febre Aftoaa no Instjtut i

do Biologia Animal, com quadro de peaseal prdpprio,
alem do lovantamonto opizootiologico <io* vdrio* ti

po* do virus ocorrente* em todo o pais, de maniiteii-

fuo de curao* periudico* *6bre febro uftosa ® initt-

tuifao do um pri-mio anuai para trubalho brusiloiro
de investigator* que traga real contribuituo ao mi-
Ihor conhecimento da moldstia. Determina um nutu-

do mui* acurado da vacina trivolnnto, tt-nilo um
vista inaucenos verificado* na prdtica.

Para a executpio do Pluno do Combate, final-

mente, u Conforencia considerou do imperiosu nu-
ceaaidade quo o Dejiartumento Nacionul da Prod II-

(uo Animal nbtunha, com a maxima brevidade, do*
podere* competentea o credito inicial de SO nulhoei
de cruzeiro*, com urgonciu, de apllcacdo do Ires

ano* o quo o referido credito »oju eapecial e olted®

(a it* normu* oxiitento* para u rotatividade da* ren-

da* auferida*.

Katamoa u**im em condi{6e» teemeus do desni
cadear u luta em todo o pai* contra a aftoaa . He*
tam-no* iipena* os rocurio* necetsario* u fiin tie quo
potsamo* proteger definitivamento o com urgencu
uma da* maiore* riqueztu do pai*. Ndo joderia ha-
ver noticiu mai* gruta ao* criadoros de todo o
Brasil"

Noticiario da Escola de Horticultura Wenceslau Bello

NOVOS CURSOS PRATICOS:

Tivoiam inicio, om Setembro, na Escola da Hor-

ticultura Wencasliio Bello, mni* oito Curao* Prdti-

co* do aerie que nuquele estabolecimento vem reali-

zaudo a FunditCao Getulio Varga* O* novo* curtM

tail o* leguintea: Apicultura, Roflore*tamento, Bota-

no a Agricola, Zoologla Agricola, Culture d Raise*
e Tub® ten lu» Hnrticolai, Multlplicatuo Vagut,il, •,'«!

mlo* e Medida* Agraria* o Coritabilidnde Agticula

III ,SernnriA ilo Futemlflim if* f/ruvrrsit/.-it/® Rirrti/

A Escola de Horticulture Wencesldu Bello o*teve
repiesentailu ua III Seniana do Fazendelro da >Jni
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vetaidadr Rurnl polo Profoaaor Geruldo Qoulurt do
Silveiru quo foi membro du Comiaano Executive do
referido cortomn o miniitrou uulu« adbrn "Oblen^uo
do mudua do frutoirut".

Atividudaa do Clultv Aitricoln Mi&uet Caiman
Continuum limit.

>
promiaanrna ua ntivldadaa do

Clutio Agricoin Miguel Culmon, conatituido poloa
dunoa do Eacoln do Hortlculturo Wenceali'io Do I lo

Durante ii renllzufno, mi Eacoln, du III Somnn.i do
Hortoluo, no pvriodo do 3 u 0 do Julho, o Profoaaor
Gcrnldo Qoulurt du Silvolro, Dirotor do Clubo, tovo
oportunidimnlo do preatur contua dun ntivldadoa do
roforido Clubo, om aeaaiio prexididu i>olo Ur. Wil-
liam Simdo, cbofe du Soc<;ii» do Cl u lii.-a AgrVoUa
Eacolnroa do Sorvi^o do Informn. 10 Agricoln do Mi
niatorio du Agriculturu.

Hwnnnatam no Dr. Arrndn Canuirn
Par ocuaiuo do nniverni'trio du Etcolu do Morti-

cultu rn Woncnalno Hollo
,
proatnr.un oa profeaauroa e

Male as “Moscas da Laranja”

]AIMIREZ gome:;
Eng.*’ Agrdnomo

Oa noaaoa Invmdorea, principulmcnte dua rogiooa
citr*colna, auo xeinpre ularmudoa com o aurto dua
moacna daa frutua, quo om dotormiriudua upocna do
• no, apurocom com intonaidudo, deatruindo grunde
puitn (tua anfrua do turnnjn o do outrna frutoir.ii cul
tivndua, oomo peaaoguciroa, goinboirna, etc.

.Vorlua aao ua moncua quo utucnm frutna, anndo
entretnnto do muior frequoncin o projudirinia ua duaa
eappdcioa conhecidna par "Moacu nmnreta" o "Moacu
do Moditorriinoo"

,

Aa frutua aiio infeatndua quando eatiio on epo-
c« do nmudurorer Aa femena deaxen inaetoa, no nta-
oiilua, fu /t*in umn ptufoutrun nn cnacn ontlo depoai-
tarn oa civoa , Doatoa, anem entuo ua turvua qua >m di-

figem paru u polpu do quo so alimantum, ooaaioiuin-
do portunto, o aou iipodrocinionto.

Quando complatum o croacimento, eaaaa lurvaa

abandonum oa frutua om quo an criarum, enterrum-
a« no aolo, tranaformando-ae am pupa do undo anem
mute tarda ua muecua ndultua

No Inicio, aa “frutua bicliudaa" npreaentam urn
deacorumonto da caeca am redor pontoe ondo aa aioa
cua introduiiram oa ovoa. Maia tut do, com o deenn-
volvlmento dua lurvua o dcitruiguo da polpa, aparo-
«o nu caeca uma urea umolocida com um oriticio

central, por ondo ua larvae deixutn ua frutua, quando
eetaa nun cnam an adlri,

Contra aa moecaa da frutua am guru I, auo ncon-
xelhadua ua aaguintaa niodidua do combate

:

1 Collwitn iIan Irutan bicltadas E uma
oporacuo trubullioau, uma vo/ (pie a indiapenaavel
pmcodor-ea, parioricamante, A catavao da todaa aa
frutua caidue uo aolo ou uiuda day tpia oatlvoram naa
urvorea com einuie da bicbadaa. Eattie rlovom aer an-
terradae a carta prulundidudo, ou atlbznetidaa u pio-
ceayoa ou trntamanto com insotli idua quo matom ua
larvae o ne moecaa qua aa criam , Kata madidu nio
eendo foita com ragulai idado, da murgern u quo mui
tun vecex eejam colbldae a deatruidue frutua quo ju

foram ubniuluiiudua pt-ln maioria due lurvua quo no
lua exiatlain.

2 Apllomtao tin Irani na reca-moaca* Con-
aislo no uao do fruecoe da vidroa, cnntaldo uma eolu-

alunoa da Kacolu uma expreaaivn a juatu botnanu-
gam uo Dr. Antonio do Arrudu quo com tanto cari-
0110 » idenliimo vam dirigindo o modular eatubcU-
ciir.mto da anaino mnntido nn Ponliu, poln Sociodu-
de Nacloniil da Agriculturu

Mntricula noa Carnal I’rtilicoi

Elavou-aa u muia do duzcntoa, o numoro da
mutriculus noa Cureoa Prnticoa miriiatrndoa tin E. H.
W. B. }to lu F. O. V. no periodo da Julho a Se-
tembro do corronto nno.

111 Santana ilo AQricuUor
A Eacoln do Horticulturn Wencealiio Ballo iiata-

vn raproeoritadii nn ill Somann do Agricultor dn Ea-
cola Agritocnicn de Hnrbncoiiu, pertoncente tl roda
do oat n brlormini toe du Su[>erintendonrin do Enaino
Agricoln o Vetcrinirio do Minietorio dn Agricnlturn,
polo Profoaaor Qornldo Qoulnrt dn Silveirii quo, oa
pecialmente convidado, miniatrou nulna do "Frut'icul-
turn , noa numeroaoa fnzondciroa quo nli cnmpere-
ceram.

Clio atraonto para na moacna, a quo, pendurndoe ne
arvorae, aiio uniformemento oe|ialhadaa no pomnr,

Aa aolu^riaa mnia uaadaa aiio aa acguintea: 1 pur-
to do caldo de Inrnnjn e 3 pnrtoa do ugun; 1 parto
d« caldo de goinba e 4 pnrtea do ugun; 100 gramaa
do famine um litro ihigua; ou entiio SO gra. do fan-
nhn de carno om um litro ilrigua. Quulquor iloaana
fdrrnulua dove ao remproguda 34 horna depoia do
preparuda o aubatituida noa fraacoa Cuca-moaca dn 7
om 7 dine.

A eficiencia dostn modida e relative, nuj do-
vondo aer ndotada como rnaio excluaivo do combo-
te aa moacaa de frutai, muito umboru eatea fruacne
permitam collier um grande numero deaaiia ineetoe.

3 — Colhaila cedo — Sempre quo poestvel, vatu
puitica deve aer adotadu, como meio do prevenir,
principalmente no Dietrito Federal e Eatado do Rio,
ua grandee infeetaedea dua larnnjna quo auo deixadaa
para colheite tardia (de aetembro em dinnte).

4 — Tralamanto do potnar — Com inaaticidaa
e o metodo muia pratico e eficiente de combate di.
reto aa moacaa da laranja. Logo que aejam notudoa
oa primeiroa ainaia de ataque, aa arvorea devem nor
tratadua com inaeticidaa que, depoaitadne adbr.i aa
frutua, permane^am tdxicaa &a moacaa durante viiioe
diaa. E doa prodtuoa uproaentundo eatn aciio demo.
rada, e quo ate hoje tern aido ueailoa, o DDT e e
mnia indicado.

Para protogao doa leranjuia, com eate inaeticida
podetn aer feitoa oa aeguintea tratamentoa:— Polvilhar aa plantaa com miatura da S% do
DDT. 40% de enxofre e o reetante de talco.

No minimo tree tratamentoa aao neceaaurioa,
com intervalo entre cada um de 25 diaa. R-ipeti-
loa imediatamente apoa aa chuvaa fortea lluatam
aomente 40 60 gramaa de |Vi por firvnro

Ou enttjo pulverizer a cultura com a aolu^ao
contendo 0,5 a 1% de DDT, na forma de p/» mo-
lhavel, 1% de enxofre molhavel e ague (100 litroa).
Devem aer feitaa tree ou maia uplicaipiea eaparudua
cie 25-30 diaa, ou reimtidua uppoa aa chuvaa. Apli-
car a aolui,uo de (irufer^ncin aAbre oa fiutoa

Em amboa oa raaoa o enxofre ii ndiciouudu com
o fim d« combater on meamo tempo oa acaroi que
(iroduzern a “ferrugem" da laranja.

O palvllhamttnlu o uma operuiuo mala prtilicii,

porem a pulverizat'Ao quuai aempre da maior pro-
teefio ua frutua, pe|o futo doa reaiduoa do DDT pm-
manecerem por maia tempo aolire aa tneamaa.
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Aumentam os Depositos Populares, da Cai-
xa Economica Federal do Rio de Janeiro,

prova da confianga do povo a esse
estabelecimento de credito

INDICE DE PROSPERIDADE NAS SUAS ATIVI-

DADES FINANCEIR AS

Mcrcco rcalmcnto uma reforencio especial, o Ba-
lan<;o Gerol, quo para conhecimento do publico, oca-
bo de ser publicado polo CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL DO RIO DE JANEIRO relalivo 6s suas otlvl-

dadcs do primeiro semestre do ano «m curso.
‘ AtravAs esse documento altamente expressivo,

cncontram-ie of, todos os dados neccssAnoj oo mail
meticuloso examo dos tAcnicos ou interessados,

Um dos molivos dignos de dcslaque, A 6 volume
dos depositos, fator do crctcentc desenvolvimento e
pregressa da Caixa EconAmica, reflexo do sua odmi-
nistroedo, apoioda pcla confiart^a e prestigio do
povo aqucla institute0 de crAdito popular. Intonsi-

«. ticando por toda a cidade sua redo do agAncios, con-
cerrendo assim para maior facilidade e bom estar do
publico tern aina'a a sua Administrat0 demonstrado
em succssivas camponhas, as varttagens de previdAn-

clo, como fotor de equilibrio social. Rersdomos lou-

vr.res a obra quo vem realizando a Caixa EconAmica
Federal, no incentivo 6 economia popular, oferecendo

concrctizanda abrigo seguro para a guarda dos pe-

quenas reservos domAsticas, orevenmdo a famlfia

para o futuro

DEPOSITOS POPULARkN

Bern expressivos sflo os numcros que ilustram o
Balango no que se retere a esse titulo. Vecitica-se

cm, que Cr$ 2 . 906 . 135 . 330,10 A o montante dos
• Jepositos populares, expressoo eloquenle de prestigio

c popularidade. Representom esses numeros a eco
nomia de pessoas, que demonstram assim. n sua con-
*'or>ca a Caixa Econ6mica.
Sem a numento constonte das economias entregues

6 sua guarda, nao poderia a Caixa EconAmica, tor-

nor-se, como ocorre no atual memento, no estabele-

cimento bancArio mais popular, que ostenta nos do-

umentos oficials o total de 3 773 milhAes de cru-

:cros como soldo dos depdsitos

DEPOSITOS ESCOIARES

Iriftiiulndo o dspAstto escoiar, o que tambAm ndo
detxo de ser popular, vem desde hi muito a Caixa
IconAmica, Incutindo no espfrlto do crlanco, o senso

do responsabilidade (utura, tomado-a econimica,
ti nduzindo ao caminho eorto, preparando-a para o
rmanha. Nesse titulo quo lioura a importAncia ds

C'S 11.661.929,20 se rellete o que de notavel

reali.a a Caixa Economica, no terreno orevldencidrio

« para o Brasil no futuiu.

OUTRAS OPERACGES

encerramento do samestro aparccia com um soldo

d# 34 milhoes. TambAm os comerclals subiram para

289 milhoes, com majoracao de 18 milhAes. ApAs
0 aumento de 9 milhoes nos depdsitos a prazo flxo,

que montarom a 93 milhoes, o ultimo acrAscimo

na cava dos milhoes (oi a dos depositos compul
sArios com um soldo do 1 03 milhoes o aumen-
to de 2 milhdes cm rclac;ao ao total anterior. S6

os dcp6sitos cscolore*. majoraram em volume infe

nor a um milhfio, pois s6 tlvcram acrAscimo do

207.000 cruzeiros, com um saldo do II milhdes e

661 mil cruzeiros.

Outro detalhc importante observa-se no campo
<ios aplicogoes dos dep6sitos que a Caixa Econdmlco

recebe, vai desde a concessdo do emprestimos para

os grandes obras dc sancamento e mclhoromonto ur-

bano, fovorecendo os condigSes de vida do popula-

te, otA os pequenos crAditos possoais sob a goron-

tio do penhor de objelos de uso domAstico

Nas v6rias modalidades de cr6dito, uma das que

mais intercssam 6 populo?a°. retcre-se ao tinancia-

mento hipotec6rio, pois soluciona um problemo in-

-.oluvcl no metr6polc

Admits '.e osslm, o maior volume de t-mprAstimos

da Caixa Ecorv6mlca, correspondcnte a hipotecas,

quondo no ultimo exercicio, registrorom um soldo de

1 472 mllhAe, de cruzeiros, com um aumento de

aplica;6es de quase 70 milhAes s6bre o saldo an

terlor
. ,

Logo opos seguem os emprAstlmos sob consignacoo

com a oprecidvel soma de 716 milhAes, prova de

que a Caixa Econ&mica, procura dentro as necessi-

dades do crAdito, alender aos servidores publicos;

esto laboriosa classe, evitando que recorram j.aglo-

tagem, too prejudicial oos interesses da fomllla.

Neste setor, apresentou a Caixa EconAmica,

maior aumento na aplicacao nos primeiros meses

ds 1950.
Na cotegorla dos emprAstimos com garantias si-

multaneas, a Caixa EconAmica inclue os tinoneia-

mentns nos Estados e Munlclplos, para obras de In-

eresse coletivo e a concessdo de crAdito As classes

produtoras, nos diversos rornos de atividades - in

dustrlals, agrlcolas, posloris, comerciais, etc Regls-

taram oqueles emprAstimos um soldo de 470 ml

Ihoes de cruzeiros, com um aumento de 23 milhfles

em relai;ao oo semestre anterior. Com ns numentos

das outros categorios, os emprAstimos feitos pela

Coixo EconAmica asslnalaram um acrAscimo de 305

milhAes de cruzeiros no ultimo exercicio 560 os se-

quintes os demois modalidades ds aplicocAes, com

os respectivos soldos na data de encerromento do

balance em foco, penhores, 1 80 milhAes; Caixos

EconAmica, Federal-. 51 milhAes; e, Couto do Tl-

tulos, 37 milhAes C >m o ob|etivo de (ocilitar o

oquisIsAo do tltulos publicos, a Caixa EcnnAmlcu Ins

in, no duionte o some in- uma modalldade --special

tie empiAstimo, qu? no halunco de pinho ultimo

ucusovo um soldo de Cr$ I .881 .311,40

Fis ol em dados darns c precisos o Baton-,o do

Caixa fronAmica Federal do Rio de Janeiro, do-

r amenta que olesla o desenvolvimento e progresio

desto notAvel institul'.Ao de ciAdlto popular

No denials operates depuis dos "populares" os
rli sites de "avisos prAvlos" reglstiarom um ng
rriento de 68 inlllioes e um saldo de 327 mllhCex
Uma modalidode de depAsito* crlndo durante o

'• ncicio, as "especlois", poro os (unclonAiios do
Cp i EconAmica e tin MlnlstAno dq Corendo, )6 n,i
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ft Consultas e Informagdes
Eng. Agr. Gcroldo Goulort da Silroira

Consultor fecnico dc "A Lavoura"

CALAGEM E MICROORGAN ISMOS DO
SOLO

Rcspondcndo ao sr. F. A. O
,
nosso con-

sdcio do Estodo dc Minas Gerais, tenho a
informar quc, rcolmcnte, a calagcm dos
tcrrcnos acidos, favorece o dcsenvolvimen-
to de bacterias do solo. De fato, enquanto
quc cm terrenos com acidez expressa cm
6,2, o numcro de baterias atinge a treze
milhoes e seiscento mil em uma grama dc
solo, e mterrenos com acidcz expressa cm
4,8, esse numcro atinge, apenas, a quatro
milhoes (segundo os calculos de Waks-
man).

Graviola cnxcrtada

Respondendo ao sr. F.X.F., do Mara-
nhao, tenho a informar quc a graviola

pode ser propagada por enxertia, quer
por borbulhia, quer por garfagem. Qual-
quer Anonacea serve como porta-cnxerto,

mas o araticum, pcla sua rusticidade, e,

sem duvida o rnais aconselhavel.

•

Acoros do cajd-manqa

Respondendo ao sr. S.V., do Distrito

Federal, informo que os acaros do caja-

manga pode mser combafidos pclo pro-

cesso de pulverizagao com calda sulfo-

cdlcica.

Fixacao dc dunas

Elucidando o sr J.A.L
,

nosso con-
sorcio do Estado do Rio Grande do Sul, te-

nho a informar quc, sao mais aconselha
das para o referido Estado sulino, a lomba
verde e o cedro maritimo, para a fixacao
dc dunas. Conquanto muito aconselhavel

pela rapidez com que so desenvolve, a
lomba verde apresenta a desvantagem de
ser u mtonto exigente em umidade, o que
nao acontece com o cedro maritimo, que
a substitue, vantajosamentc, nas zonas
menos umidas.

Oleo dc bucha

Esclarecendo ao sr. E.L., do Estado do
Rio, informo que as sementes de bucha
fornecem um oleo combustivel Aproxi-

madamente a quantidade de oleo e dc
cerca de 45%. 0 residuo resultante da
extragao do oleo, isto e, a torta de bucha,
pode ser empregada como adubo, sendo
apreciavel o set: *eor em acido fosforico c

em nitratos.

A flora do Mote
On imponderaveia tamhem ngem sobre oa pro-

blemas econdmicos. ft precise, porem, estar-se apa-

relhado para recobar oa setts beneficios,

A disdplinucuo <laa produt.des, o prepare) do cli-

nn puru a alia proaporidude, a propaganda paicoldgi-

ca, no seio doa consumidores, ludo iato devo const i

tnir p buasnlo orientadoru de todna aquales qua tem
sobre o» sens hombroa, as responsabilidades da Eco-
nomitt Nat ional

Dove estur contenta a Diretoria do Institutn
National do Mute, com oa diua glorlosos t|tte eeta

vivendo a hervu mate, tleade o cliimarruo ate o chu
mate, hoje introduzido, tan auapiciosamente, nas nos-

tas rotlaa aociaia elegantes.

Ns ultima reuniun tlu Junta Deliherativa da
quela uutarquia, o aeu iluatro a dinumicp Presides
te, Hr. Oeneroao Ponce Kilho, rucebeu homenageus
muito expressivaa, e a Kstatiatica demonstrou um
Itrogressu natural na littlm aacendente da precloaa
produ(ao, no sou rom£rrio interno a naa porapeett
vaa do seu comercio exterior.

Todaa us expreatdes da ind6>tria, do comercio,

da politica, da eultura paranaenses, cnturineritet,

matogrossenses a riograndenaea do Sul, em reur.iao

aolene, teatenuinharam u aua gratiduo u a sua ml to.

rat;uo polo programa tlo President.* Ponce Filho, It-

guru ja inconfundivel entre oa melhorea aervidorvs

do Brasil, na aua vitlu economic,!

A Hora do Mate foi, admiravelmeute, aprmet
tadu |>elu atual dlre^ao do Inatituto, alcancando um
6xito tie que 6 testemunbu, maia imparcial tlo que
oa inteiaaaadoa de varies correntea e opinidea, nem
aempre "inspit tulus ao no iuterusse nm ion.il, o povo
era garal — o grande conauinidor qua diaput t oa

diveraos ttpos de mate, na certe/a de que ae ulimen-

ta a ae tonifica com uma daa muravtlhosas produ-
coes com que a Nuture/u lliusileiru nos protllgalt-

sou. Nao se potleru, nunca, com juatica, negar ja in,

ritoa que cabem ao aenhor Genuroso Ponce Fillto «

setts colaboradores, no tliunfo a qua atinge. nost.t

epocu o nosso mate, na bora do mute
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BOLSA DE ESTUOOS PATROCINADA
PELA INDUSTRIA DO PETROLEO

Entcndimontos Icvodos a cfcito cntrc a Standard
Oil Compony (N.J.) c o Instituto Intcrnacional do
Educa^do, sediado cm New York, EE.UU., rcsulta-
rom no cstabelccimcnto dc bdlsos inlcrnacionais do
estudo, dcstinadas oos quo, possuindo grau superior,
pretendem sc espcciali/.ar, fazendo cursos do ex-
tensoo nos Estados Unidos.

Essos b6lso», conhccldas com "Bdlsas Intcrnacio-
noi» Esso", fazem parto do pro<)rama do interedm-
bio culturol com paisos estrongeiros, quo vem son-
do exccutado pela referida Componhio, com o ob-
ictivo do cstroitor rela^dos o proporcionar aprimo-
ramento tdcnico a possoas do todo o mundo, con-
tribuindo, tambem, pora uma mclhor compreonsao
intcrnocional, Scm rcstringir os cursos quo potroci-

nordo, as bdlsas cm opre^o ofercccm prloridade aos
que protendom omplior sous conhccimentos em com-
pos cicntfflcos ou ccondmicos.

Pora o ano Ictivo nortc-omericano de 1951/1952,
quo terd inlcio om setembro prdximo e terminard
em junho seguinto, quotro bdlsos, no valor dc
2 . 500 ddlares coda, serao concedidas. Uma delas

coberd oo Brasil, cujo candidoto sera selccionado
por uma comissdo presidida polo professor Manoel
Lourento Filho e assim constituida: Mr. John A
Thompson, secretdrio executivo do Instituto Brosil-

tstados Unidos; Sra, Aracy Muniz Frcire, presiden

to da Comissdo do Bdlsas ddssc Instituto; e pro-

fessor Jorge Costa Neves, representonte da Stan-

dard Oil Compony of Brazil, filada da cmprdsa pa
trocinadora.Ess a comissdo escolherd o bolsista on-
tre os candidatos Indicados polos comissdcs regio
nais quo serdo constituida-. nas principal cidadcs
do pols, por mombros proeminentes nas eomunldo-
dcs, clomontos quo fardo a solccdo iniclal.

Entro as condiqdc. ossencials para concorrer d
bdlsa, oncontram - a do scr o candidoto brasileiro
nato ou naturalizado; tor conhccimento satisfatdrio

da lingua ingldsa; scr diplomado cm cstabeleci-
mento dc ensino superior u tor ontro dezoito c 35
anos do idade. Uma vez satisfeitas cssas condl^oes,
o candidoto lord uma sdrio do entrcvlstas com os
membros da comissdo julgadora, jd que a exporidn-
cia profissional, os conhcclmcntos gerais o a per-
sonalidodo sdo fatdres prepondorantes para a os-

colha

.

Ndo serd ossa a primeira voz quo a industrla do
petrdleo facilita a brasiloiros a oportunidadc dc au
mentor sous conhecimontos tdcnicos. Em setembro
ddste ano, o Snr. Angelo Mario Gonsalves, assis-

tonte da cadcira de Telocomunicagoo-; da Escola

Politdcnica dc Sdo Paulo e engenhoiro do Institute

de Elctrdnico, anexo ao mesmo estobeleamento, fot

contemplado com uma "Bdlsa Intcrnocional Esso",

partindo para os Estados Unidos, ondo osta fazen-

do, no Instituto Carnegie, om Pittsburg, o curso do
eletrdnica industrial.

TRATORES AGRICOLAS DIESEL
“DEUTZ-OTTO" EEGITIMOS

fabricado pela

KLOCK NER-HUMBOLDT-DEUTZ A. (I., KoLN — Alemanha

Represiiiitantes Exclusivos;

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MAQU1NAS E MOTORES LIMITADA
Rio dc Janeiro: R. da Alfandega, 116 S. Paulo: R. Florcncio tic Abrcu, 598
Porto Alegre: Ruts Pinto Rnndeira, 330-34 Recife: Rua da Palma, 296

Endereco Telegrafico: "OTTOMOTOR”
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Novo “Controlador
dos Tratores

de Serviqo
Ford

S instrumentos cm 1

Urn utilissimo instrument acoba do scr apcrfei-

eoodo por ongcnhciros do Ford Motor oCmpony t

passou o constltuir cquipamonto standar cm todos os

novos tratores Ford. U' die o "Proof-Motor", quo so

chamara no Brasil "Controlodor do Servico"

Monlado no poinol do instrumontos do trotor

Ford, lo possibilita oo operador determiner num ro-

lance a vclocldadc do motor, do trotor, do tornado
do forqo, da polio o o numoro do boros de sorvieo,

Os engonhelros desso industria hd multo vim
proeurondo um modo de cllmlnor 0 cdlculo "o
olho" na operacao dos trotoros agricolas. Durante
anos tom dies rceomendado volocldades idcais do
operacao para o motor, o tornado do fdr{a, o polio

c os vdrios implemcntos agricolas. Mos os tazen-

dcirot tinhorn do seguir essas recomendaedes opona:.

por puro palpito. O "Controlodor do Servico" vom
ogora opresentor a solu;6o dosses problomas bd-
sicos pora o operacao econdmica e eficlcnto dos
tro tores o oquipomentos agrfcolas, Represonta, por-
tqnto, um passo decisivo para o aperfoifoamento

dos trabolhos agricolas.

O circulo exterior do "Controlodor de Servico"
indica a volocidade do motor, possibllltondo oo ape-
rador escolher a volocidade ideal pora obter maior
rendimenfo a oconomla em coda um de seu, tra-

bolhos.

0 segundo circulo indica o volocidade do trotor,

facildando ao oporoflor a escolha da velocidade >

da marcho idoois para ceifor, plantor, adubar, •

muitos outros trobalhos agricolas pora os quais no

velocidade correta do trotor reside a diterenco en-

tre o Irobolho bem exccutado e simplosmcnte o tra-

bolho exccutado.

A operacao eficiente de grande parte dos imple-

mcntos agricolas dependo da velocidado correta de

tornado de fdrea. Isto 6 ogora posslvel obter gracos

oo indicador epecial incluido no "Controlodor de

Servico".

A velocidade da polio — fator importantissimo

paro a operoedo do serras, moinhos, bombas d'dguo

e outros mdquinas aclonodos pelo polio 6 determi-

noda em outro circulo de "Controlodor do Servico".

Um regtstro do trobalho do trator pode ogora

scr manifdo com o medidor de boras do "Contro-

lador de Servico". Esta inovoedo torno posslvel ndo

s<J determinar o tempo da exccucao das vbrios to-

refas agricolas, como o momento exoto pora euida-

dos mccdnicos, lubrihcacao, troco de olco, etc

O "Controlodor de Servico" i>, portanto, um gran-

de passo para a melhorio da operocoo dos tratores,

permltlndo o trobolho cm bases mais fdcnicos e s«-

guros.

Agora, que a nossa mecanizacdo agricola se tor-

riou uma reolidadc, com os tratores aumentando

dia a dia o volume e o varlcdode de trobolho, o

"Controlodor de Servico" serd sem duvlda de gron

de utilidode poro quo dsses trabalhos sejom mots

pcrfeltos e mois econdmlcos.

SERRANA S / A . 1) E M INER A Q a 0
'..pnMsX-I

ADUBOS SERRANA
A PIONEIRA 1)0 SUPERFOSFATO NO BRASIL

UMA FORMULA PARA CADA (IJLTURA
MATRIZ :

Run de S. Bento, 30S — 9." and.

Cnixn Postal 80 • K
Tel 3-7117 (Rede Internn)

CONSULT*: NOSSO DEPARTAMENTO TftCNICO

FILIAL :

Av. Almirante Rarroso, 54

18.'' nndar Caixa Postal 1190

Tel 32-4377 (Rede Interna)
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Comb ate ao Inssetos Caseiros
Eng. Agr JULIO 01

On prejuizon • aunudoi prion innoton domenliron,
**° H* quo convivem com o homem, nio Yi veto
vultadon. Hnja vista so grande* entragos provocudos
I^lon cupinn no madcirnmonto, dun catm, movtii,
Vestuurion, documentor, livron, etc..

Oturon hn quo, nlom, done tornarem inconvonien-
|e» ao iiosnii nosnego, nuo transminnoren do doon^us
’nfetocontagionan, Como n monca, u pulg-.t, o monqui-
*° e ° porcovajo, quo podeni trnnnmitir dinonterie,
• i Inrin, ulcora do Buuru, trucomn. mnloitn, fobro
ornarola, tifo, (lento bub&nica, etc..

IJontro on principain innoton que nuo nosnoi ini-

podomon citnr, cupim, burntn, formiga, lopin-

(trufu don livron), monquiton, dercevejo o purgo.
Monca, morquito, pulp.a o percevajo, nuo combu-

•idon pc Ion inseticidan comumontc vendidon no co-
•nercio, on quain, era geral nao fubricnJos com quo-
ronene, naftalina, ticido salicilico, rotononn, pirelro,
DDT, etc.,

As baraton |>od«m ner combutidan por umu mis-
tura do ticido btSrico, queijo rnbido e ufucnr . Elan
morrem devido ao bora* quo, ao punnur por neu tu-
»«. digestive, puraliza an /unities intontinnis, tor-

tnando, uma onpicie de argamanno no tou interior,
como o gonno. Ento formula du otimos resultadon o
° “vaneno" e inofensivo ao hoinem. Emi>fregu-ne
tambem a manta foeftSrico ou umu minturn de acido
bArico, fnrinhn de trigo e fluoreto de nodio. Reco-
menda-no tambim pulverisation com fluoreto tie *6-
dlo ou fluonilicato de nodio om po nos lugaren undo
•e encontram an baratan, que morrem rapidumento.

Antigamente, as moncan cram enpantadun com
i&lhaa do mamnnoira ou cafadun com monquiteiron.
Hoje, exintem no comercio inneticidus k bane de

que nuo hem eficientes, nlom de outrns produ-
ton que nao queimadon non querton de dormir, co-
mumente empregadon para exterminar mosquitos.

Como preventive para an pulgnn, rocomenda no
munter bem limpon on comodon da cana, calafutar
an frentan do noalho o encera-lo deninfetar on lugaren
cimentudon, com tigua e creolinu e pulverizar o corpo
don guton e don cochorron com DDT em po.

On antigon unavum colocar, em baixo das coman,
ramon de erva de Santa Maria puru afugentur un
pul gun

.

On cupinn nuo inneton que maioren prejuizon
< aunam an nonsun propriedoden . Elen dao praferenda
I»lon lugaren limidon, de pouca limpeza Proliferam
atnutadoramente, comendo madeiras, principnlmen
te as "moles" como o Pinho. A|>enar de ve-
getarianon, atacam tambem o couro. Sou corn-
hate consiste em destruir on ninhot, pannando
Carholinuem ou ortodiclorolienzeno nun mu dei-
ran de pequenn enpennurn O queronene & umu
hoa urma contra ennu pragu . On ohjeton utarudon
Podem ner expurgodon em cumurnn feclmdun com
gazes de nulfureto de carbono (formiridu). Non cupinn
atacerido madeira, cujos ninhon nu achem loculizadon
no nolo, ondu neu combate tornu-se dificil, costume
ne fazer umu uplica(uo do nulfureto tie carbono ou
ciurieto de potunnio ou nodio nu, ainda, um venunn
qualquer demon unudon no exieimihio don formiguei
ron

.

An furmiguildiun que gonlam tie dofen, giuxus
e raruen, podem cer combutidan com qualquer don
irineticidan ropbecidon On nmericanon unam putn
cases inneton on neguinten repelonten: borax, noftu
line, purudicrlorobeuzeno, tahuro euzofre, bloo de

PARAVICINI TORRES
cedro, canforu, etc,, l'.len tnmbbin onpiegnm forntu-
lan cujo composi^eo entrain mel, m-urnr, agua e ur-
neniato de nodio, que, coloctidon em piren, stio dintri-
buidos non lugnrea ondc an formigtin tern uccnso.

Pode-ne ainda colocar non buracon doi formi-
gueiron, de ondc tacm an formigun, uman colherinliun
<lo nulfureto do carbono nu hiclreto de etileno
(C2H4C12), cujon ga/cs mntam rapidumento enson
inneton.

Dutro metodo conhecido, bastanta oficienta (tarn
mntar an formigas, conninte em pulverizncben de fluo-
reto de nodio ou fiuoral (Naf).

Finalmente, bin o emprego de 1redacts do touci-
nbo ou grax.m, impregnadun do |iequena quuutidude
do tartaro emetico.

Os percovejon, que, segundo obenrvngoun reuli-
zatlas, podem, num nmbientt* favorrivel de ivr
nuportur um jejum de 130 dinn, nemo removidot doe
enconderijon e mortor.. com pireto, qu - rzene, gazo-
lina, ben/inn ou qualquer outro Innetiudn conlieci-
do no comcrHo.

Para elen lui o emprego do nnidrido sulfurono
resultants* d« queimu do enxofre (adicionnndo-ne
nulitre para uuxilinr a combuntoo). Enne gas no on-
trotinto provoca tt tonne em certan pesnoas, fulta de
nr ou mal entar non nlbrgicos Por inno 6 neconnario
mnito ruidado por ocanino do emprego tlenna fumigu-
C<io, uliun como no nplicactio don domain venenon,
principalmente mule buje cr juntas « animain do-
menticon, para quo e'en nfio sejam onvonenndor. E’
indispenniivel uma rigorona fincnlizagao de todre. ns
nbjeton do cotn onde exintu ense (lerniciono inneto,
devonrio-ne mendur pintar ou coiar os parodist da
mesma, para um completo trabnlho de combate

Muiton inneticidus novo* vem nendo utilizadon,
em raratcr ex(>erimentol, no combate as prngan don
vegetuin cultivadon e que poderno dor bonn resultadon
no exterminin don inneton domenticos por enquanto,
porbm, nao so dove aconnelim- Ion . Por nao estarem
ben, estudaddon (>n -lottos malclicon quo podt-r.io pre-
judicar a saude do Immem,

ORGANIZACAO rural
Polo dec reto lei n." 8. 127, de 24

do outubro de 1945, code municipio
devera center com a * ua ussociocao
rural, pore defeta do* intercsscs agri-
cole* locais. 0* levradorcft de muitot
municipios brasilciros jd inntcilart.m

e tern cm tuncionainento esse indis-
pcnt.ovcl clemonto de propulsoo e do-
fesa do sue agriculture A Sociedade
Naciona! de Agriculture fomece n
quanta o datejarem formularios do
ata*, estatutos, a outro* elementos
para a fundocuo e imfolacoo do a*
socia^des rurais municipais.

Regain inforinotjoe* a sua Secro-
tario: Av. Franklin Roosevelt, 115
6.‘ andar. — C. P. 1245 — Tol.
42-2981 —- Rio dc Janeiro.
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DO SAL
Em virtudc da grande rcpercussdo

que teve no pais o arfigo quo, tra-

tando do problema do sal, cm taco

das groves vcrificadas nos centros

produtorcs— e felizmento jd supera-

das —, foi publicado no ultimo mi-

mero do "Bolctim da Associa^ao Co-

mcrcial", aqui o transcrcvomos, para

conhccimcnto dos mcios intcrcssados,

no caso, os criadoros do pais:

Diriamos melhor: o problema do trans-

porte, porque o. problema do sal, so cxistc,

no que d'z respeito com a sua distribui?ao,

pelas varies c longinquas regioes do pais.

A sua produ<;do aumenta e melhora, o

scu consumo ultrapassa ao transportc pos-

sivel Dai as solicitagoes nuo atendidas, a

que o Instituto Nacional do Sal vem dis-

pensando os seus mais cuidadosos estudos

e providcncias.

Ainda, ha pouco, o Sr. Jose Augusto Bc-

zerra de Medeiros, Vice-Presidente da Ca-
mara dos Dcputados, e membro da Asso-

cia^do Comercial do Rio de Janeiro, exa-

rrvnando a questao, proclamou a necessi-

dade de armazens distribuidores e reco-

nheceu a falta de transporte como a causa
principal da ma distribuigdo do sol, e isto

sem culpa da nossa Marinha Mercante,

sem meios para atender melhor ao trans

porte, como declarou o Presidente do Ins-

tituto Sr, Francisco Antunes Maciel, em
varios documentos.

As providcncias, porem, cstao sendo to

madas, em repotidos entendimentos entre

o Pres'dente Antunes Maciel c o Presiden-

to da Republica, General Eurico Gaspar
Dutra, e a cooperatdo da Cumissao Exe-

cutive daqucla autarquia.

. .ate mesmo c hipdtcse do aproveitamen-

to de vapores estrangeiros, para o trans-

porto do sal, foi cogitada e esta em exame.
Ultimamente, greves injustifiedveis tern

perturbado a vida da cconomia salineira,

maximd no Norte

E isto riao se explica, quando, ote os

pre<;os do sal, nas salinas, para os ataca-

distas, foram aumentados, visando a situa-

qdo economica e social dos trabalhadores

Diriamos melhor :o problema do trans-

em gasolinas, sem aumen tre peqo para o

consumo popular do produto.

Muifos entendimentos cstao cm curso

para a solu<;do da palpitante questao, ate

mesmo uma melhora na contribuitao do

sal no pre^o de fretc pago ds empresas de

transporte.

Essas questoes nao podem ser resolvidas

em carater unilateral.

O sal ajudando o transporte, por meio

dados, numa so equa§ao contendo os dois

elementos.

O sal aiudando o transporte, por meio

de fretes compensadores e, ai, o transpor-

te podendo atender melhor a distribui<;ao

do elemento vital, por todo o pais,

Como afirmou o Sr. Jose Auqusto, da

tribuna da Camara, o Brasil pode confiar

no Instituto Nacioncil do Sal, sob a diregao

do Presidente Antunes Maciel com a cola-

boraejao de sua Comissao Executiva e o

apoio que Ihes da o Governo da Republica.

Escola de Horticultura

Wenceslao Bello
Mantiriu pela Sociedadc Nacional de Agriculttira

OLARIA — DISTRITO FEDERAL

Mudas de plantaa e arvorea frutiferaa, a ore^oi de cuato de producao

INFORMACAKS na secretaria da s n a

Av. Franylin Roosevelt, 1 15, (».° — (’
. 1245 — RIO l)E JANEIRO
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A primrim lakrica NESTLfe fol inatalada

kA quaae uni a6culo cm Cham, na krlu o

hoapitalrira Suf^a.

Ilojp, apua tantoa anna dr traliallio ininter-

ruptocde fni'anafiveU praquiaaa no* rampoa
tla tirnria r <la I /*<nira, o nomr NK1TI.6 tor-

nou-ae uma tradi<; 3 o. Ilrprrarnta, I'm loilo o

niunilo, uni aimliolo dr qualidadr r prrlrii.'ilo.

No llraail, aa 3 lakriran Nrall/i, monladaa

c-ni Araraa p Araraquara (Katado do S. Paulo)

c liana Manna (Katado do Itio), com piudu-

tSo arraprn rrpacrnlo, c lima nova FAkrira,

jfi piu conatru(Ao, kem domonalram o ea-

fdr^o fpilo para dotar o Paia dp uma indua-

Ilia do runlio allanipnlp aorial o quo vrni

contrikuindo pflcirntrmrnto para a *ului;3o

do um dot inaiorra proklpmaa da alualida-

do: a alimrnlarAo dr rriaii|;aa o adulloa.

I O.MI’ANIIIA INIHISTK1AI- K COMKHCIAI.
lilt AHII.KIII A DK 1*1101)11 IDS A1IMKM AHKS
CONCIiSIONAKIA tXCLUSI VA NO BKASIL DOS

<^/ut{fal<i<S NESTLE’
UITI CONOINSAOO M*»CA MO<A-lllTtl (M PO i IACTO
OINO, NUTOOINO, It (DON, PUAIOON, NINMO - AllMtNTO
CONCINTPAOO MILO - NIICAO-CtIMi Dl UITI NltTLl
fAtINHA lACTfA NlULl - A(UCA* NUTIITIVO NMSUCAIt





AJavouha
FUNDADA EM 1897 ,+ 7
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Trabalhand

Monos de 2 anos tao decorridos do lanfamento dos tratores Ford

no Brasil e jo existem em trabalho 2.000 tratores !

0 QUE SIGNIFICfl ISTO loo aignifica que o llrml caminha a paaaoa largot

ra a uo ncccaairta mccani/acan da lavoura. loo signifies aumenio dc producao

c diminui<,io de cuno; o que um (raior fa* num ao dia muitos homtns prcci-

aarao dc muitos diet para faicr. loo aignifica que oa agricultures braailcirus

comprccndcm o valor c a cconomia ofcrccidot |>cloa Tratores lord.

CAntcia tic aua reiponiablltdade na mctanuacio da lavoura, a

lord congra'ida-ac com oa agricultural do Uracil por mala

• aaa cfapa vcntida na lura pcla natia cmantipaiio acon&tmca.

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS, INC

Mecanizando a Lavoura Brasileira

cm SciELO
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A prodncdo agricoin hrasileira r n -

xentada por 2i> produtoa grindpais,
ocupando o milho, < litre ilex, o l< rceiro lu-

gar cm quuntidude r » primeiro quanto it

Area cultivada.

Dr norlr it xnl do pais, encontra-si o

milho cm Indus ox propriedades rurais

K sem conlrstaedo possivel, o principal

en rol hrusilriro, hastando conxiih ra r-se o

sua importdnrio no alimentaqao do nos-

xo hnmnn rural e na dos animals.

t: o cereal (/nr faz o fartnra.

O proprietdrio rural que tern o paiol

dr milho " cheio ”, into feme as crises.

Com muito ticirto, dizrm os proprieta-

riox rurais i/in <> milho r o "cstcio da fa-

zenda
Segundo dados oficiais, a volume total

dr nossa produfdo agricola orqu cm . . .

.

64.000.000 dr tonrladas, ocupando vma
Area de 14.532.471! hectares.

Esses dados rstimativos, sc por am
Uulo podem render omenta de produq&o
par out ro lado rcvclum titmhem o aspecto

mais grave da agriculture hrasileira tine e

a queda de rendinicuto por hectare cm con.

sequencia da exaustat^uo da fertilidadr do
solo vdo so pela falta de refertiliza^ao co-

mo tamhem pela falta de defesa contra a

e rondo.

O milho, cult iratio cm toilos os Esta-
dos do pais, e exigent e e o eJrmrnto hd-
siro da ulimrntucdo tlo horncm rural r da
criafiio de animals domvsticos, < tom-
hem materia prima vuliosa para iudus-

trializafdo, rrpresentada por numerosos
produtoa e sub-produtoa de tango consume
no •oomdrcio in temu.

Infelizmente, o rendimento por hretu-
re, pdas razors jd expostas, e de ci rca de
1.500 quilos, o que reprrseutu, sem ditvida,

urn rendimento huixo, qui estd a exigir
urn trahalho energico tit rccnpi racao para
que posxumos elcpar a nossa produfdo ties

He valioso cereal, de cerca de (\'.000,000 tit

i’i-lo l’rof. Arthur TORRES
1'ILHO Presidente da Socieda-
do Nacional de ARricultura

tout litdas para Jo.ooo.ooo, para gurantia
tlo hem estar das populates rurais e dax
cidailes.

Os Estados Unidos, por exemplo, pro-
duz'i m mais de 70.000.000 dt toneladas dr
milho, consttm ido qaasc que so nos nicr-
cados infernos, pois a rxportafdo r insig-
nificant)’ (upenux 2 ,

ft ).

Sdo (tinda granites produtorex dr mi-
iho o Mexico e a Argentina, sendo que exta
ultima exporta quantidades upreciAvcis
para vdrios mercudos curopeus (cerca dr.

. 0 (tue umito concorn para o forta-
Icrimento dr sua cconomia)

.

Os cerca is, indiscutivclmente, tais
coma o arrds, o trigo, o milho, o crntcio,
a crvttgla, etc., devem constituir o aliccrcc
da cstruturafao agricola dr qualquer pais.

<> Brasil, como todos os guises ameri-
ciums, cujos intlige nas semper tin ram no
milho um fator prrcipuo dr sua alimcnta--
cdo, sem prejuizo do que fixer pelos on-
trim cerrais, precisu trafirr uni programtt
scrio de rrcuperagdo tlo milho, para que
possumox proditzilo hastantr, horn e ha -

rato.

A Socit tlatlc Nacional tie Agricult lira

sempre incentivou o descnvolvimcnto da
productio dim ccrcttis, e, gurticulurmcntc.
• in relaqdo ao milho, ado .sr> rcalizou a 1."

Exposifdo Nacional tie Milho, no Bio tie

Janeiro, com grande sucesso, no GovSmo
do amin ente. Dr. Wencealao Braz, como
tumhem, (Ultras expositors cm vdrios Es-
tados do pals.

f: i Uttered i hi Vt I dieer-se, por exemplo,
iliti o Brasil jd importon milho an quail-
tidade aprccidvel,

() panorama, agora, mtretanto, e on-
t ro.

B indispeusdvel que, a exemplo dos Ex.
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(ados IJnidos, a Argentina, etc., faqumos

am piano de rccupcraqdo da cultura do

milho, alias coma jd cstd previsto no Pla-

no SALTE que, aUni de ontros, estabelc-

ee mn credito de Cr$ 100.000.000,00 para

melhoramento, multiplicaq&o e distribui

-

q&o de semen/es de milho, inclusive com-

pos de coopera {'do.

fi prementc, para o melhoramento das

condiqdes eeondmicas da vida national, que

o Pais produzh soma aprcci&vel de produ-

tos nteis, com margem ainda para expor-

taqdo.

Uma largo recuperaqdo no cultivo do

milho, nos moldes dos trabalhos de gene-

tica jd realizados com tdo precinso cereal,

especialmeute a produqao de milho para

distribuiqdo, todos os a nos, aos agricnlto-

res, como jd cstdo faznudo, com largo su-

cesso, os Estados de Sao Paulo, Minas Ge-

rais, etc., e medida que sc rocomendn .

Ni'sse particular, e digno de registro o

que o Plano de llecuperaq.do Eeondmica e.

Fomento da Produq&o do Estado de Minas

Gerais veto realizando no Governo do cmi-

mente Dr. Milton Campos, e os trabalhos

do Institute Agronbmico de Campinas, cm
Sdo Paulo, inn dos grandes centros de pcs-

q-uiza e cxpenmentaqdo agricola do Pais.

Pesolviilo o problcma do produqao cm
cond idol's racionais e eeondmicas, cabcr&o

d industria e. iio comercio, o abastecimen-

to dos mercados infernos com os numeru-

sos produtos e sub-produtos de milho, de

incontestdvel valor para a alimentaqdo

humana.
Precisamos, sent da vida, de uma vasta

rede, cm todos os Estados, de instalaqoes

industrials para o aproveitamento de tdo

valioso cereal que ocupa lugar Ido dcsta-

eado na produqao agricola nacional.

Foi graqas ao desenvolvimento da cul-

tura do milho que os Estados Unidos pu-

dcram fortificar a sua economiu agricola,

com o cstabelecimcnto dr fazendas mistin

(agricultura e pecudna), que tdo magnifi-

cos rcsultados vein apresentando.

0 Brasil, portanto, ncsta fuse de indis-

1‘cnsdvel organizaqdo de sua cconomia

agricola, ndo poderd esquecer-se do desen-

rolvimento da produqdo de cereais, cut re

os quais o milho representa impel dcsta-

cado.

Maos
que espalham

SALITRE DO CHILE

nao ficam vazias...

E‘ MAIS LUCRATIVE) multiplier a produqdo do I olqueire com

bom odubo, que plantar, tratar, e eolher 3 alqueire* — poi* *6

a economia de bra^oc compensa fartamente . O SALITRE DO

CHILE 6 um adubo natural que refon;a a produtlvidade do iolo.

Experlmente-o!

Solicits (olhetoi e intormo<6««, jratuifomonto, ao

SERVICO TECNICO AGRONOMICO DO SALITRE DO CHILE

Coixa Pottal, 2873 — SAO PAULO

AGENTES COMERCIAIS:

ARTHUR VIANNA — CIA MATERIAIS AGRICOLAS

tRUA FLORCNCIO DE AQREU, 270 SAO PAULO AV GKACA ARANHA, 226 7 ° and

RIO Di JANEIRO. AV SANTOS DUMONT, 227 BELO HORIZONTE
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O Trigo e o Agronomo
A situogao de outo-suficiencia quonto

oo trigo tcm custodo, o muitos poises, gran-

des socrificios, demandando boa dose de
perseveranga. A histfiria dcsse cereal en-

cerra fatos e aspectos que, aos poucos, sao

revelados ao mundo. Regioes ondc era im-

pressao gcral, sua introdugao e seu dcsen-

volvimento teriam decorrido sem maiores

dificuldades, tiveram que lutar com obices

que so a persistence de certos homens
pode transpor Assim e, por exemplo, o caso

dos Estados Unidos.

Paul de Kruif, em seu livro "Os vencedo-

res da fome", relata, com muita sincerida-

de, a grandiosa e ao mesmo tempo melon-

colica histdria de Mark Alfred Carleton,

esse agronomo que, muita vez, foi conside-

rado visionario e, ate mesmo, desequilibra-

do. A file, porem, deve a America do Norte

a introdugao das variedades Kubanka e

Kharkov, que deram solugao d questao fito-

tecnica do trigo. Foi o Kubanka, — trazido

das estepes do urgoi, — que possibili-

tou o aproveitamento das terras do noroes-

te americano, onde o seu cultivo se esten-

deu a mais de quatro milhoes de acres, e

foi o resistente Kharkov, das ventosas es-

tepes de Starobelk, quern ensejou o plan-

tio de vinte milhoes de acres de terras ne-

gras do oeste americano.

Muito crianga ainda, teve Carleton a pri-

meira.ligao do quanto era dificil, nos con-

digoes de entao, ganhar a vida plantando

trigo, Assistiu, em 1876, a ferrugem asse-

nhorear-se dos trigais do Kansas, dos quais,

muitos nao foram, sequer ceifados. Guar-

dou, para sempre, a lembranga dessa tra-

gedia, dcdicando todas os suas energias e

toda a sua existencia na busca de umo so-

lugao que evitasse a repetigao da catdstro-

fe. Diplomou-se na Escola de Agricultura

do Kansas e transformou sua vida numa
sucessao de pesquisas e experimentos em
torno do trigo e da ferrugem

Essa obsessao chegou a tal ponfo que
um de seus amigos dizio: "A pdtria era

para file apenas trigo. O trigo era a sua

vida."

Pois bem, fisse agrfinomo, a quern a eco-

nomic dos U S A deve muitos e muitos

bilhoes de dfilarcs, morreu quase ignorado,

na mais completa miserio, obscuro e aban-

donado, num longinquo lugarejo do Peru

KURT REPSOLD
Dirctor-Tccnico da "A LAVOURA"

Logo no inicio da biografia de Carleton,
no primeiro capitulo do ja citado livro,

Paul de Kruif diz essa amarga verdode.
' Morrer na obscuridadc tern sido o destino
daqueles que, com os seus sonhos e com a
sua inteligfincio, lutaram contra a fome a
bem da humanidade".
Ao termino da leitura dessa desencora-

jante histfiria o espirito volve-se, de ime-
diato, para a nossa triticultura e para os
nossos agronomos, encontrondo muitos
pontos de semelhango,

Tombem foi, entre n6s, a ferrugem que
causou os males, que, ate hoje, nao foram
totalmente afastados. Transformou-nos de
pais exportador de trigo, que firamos nos

seculos XVII e XVIII, em pais importador
dfisse cereal, dependente, de forma assds

constrangedora, da produgao estrangeira.

Embora o nosso consumo per capita seja

um dos menores do mundo, as importan-
cias que tern sido gastas com essa impor-

tagao atingem a somas astronomicas. Ja
em sua ultima Mensogem ao Congresso
Nacional, referindo-se a fiste assunto, o Sr.

Presidcnte da Republica, frizava; "A pro-

dugao de 1948 representa para o pais uma
cconomia em divisas que ultrapassa a . . .

CrS 1 250 000.000,00. Tomando-se como
base a quantidade importada em 1944, —
se nao dispusfissemos dessa produgao, o

pais teria gasto cm 1948, coTn a importo-

gao de trigo em grao e farinha, cfirca de

CrS 4 600.000 000,00, o qua representa-

ria despendio diarjo superior a CrS
12 000 000

,
00 ."

Estas cifras referem-se, e bom acrescen-

tar, ao periodo em que a nossa recupera-

gao nesse setor atingia o seu ponto culmi-

nante.

Nessa altura j6 haviam sido transpostas

inumeras dificuldades, gragas ao ingonte,

perseverante e anfinimo esffirgo realizado

pelos nossos tficnicos, num labor constanto

de vorios deefinios, Nao fi dificil imaginar

o numcro de experimentos feitos, que por

certo atingem a dezenas de milhares, obje

tivando a obtengdo do variedades de trigo

resistentes as diversas ragas fisiolfigicas de
ferrugem observadas no pais. Esse traba-

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 18
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Iho, quo dcmanda cspcciali/a<;do cientifica

o ticnica, 6 exccutado no roccsso das esta-

tes expcrimcntais, localizadas cm nosso

vastissimo "hinterland", sendo conhccido,

apenas, por um reduzido numcro de pcs-

soas. Dai, nao sc Ihc dar o devido valor,

ncm sc rcconheccr aos sous cxccutantcs o
mcrito quo realmente tern E nao sc su-

ponha, nao venha, esse trabalho dando rc-

sultados satisfatbrios Dispomos das varic-

dades "Frontana", "Cincana", "Trintacin-

co", "Fronteira", "Rio Negro", "Sales", "Ke
nia", "Bandcirante" e tantas outras, per-

leitamentc apropriadas as nossas diferen-

tes condi<,ocs ccologicas, paro provar, |us-

tamentc, o contrario. Vale lembrar, ainda,

que varicdadcs brasileiras estao sendo mul-

tiplicadas no Uruguai c na Argentina,

para, cm seguida, sua produqao ser por

n6s importada.

E' de salientar, por igual, que a questao

tritico|a dos U S,A ficou resolvida com a

solugao de sua fitotccnia, quando, no Bra-

sil ela encerra fatores mais dificeis e varia

dos. So assim nao fosse, cstariamos com o

nosso problema do trigo resolvido. Mas, se

de um lado, os aspectos agricolas estao

muito bem encaminhados, quer quanto ao

fomento da product e quer quanto a par-

te experimental, por outro lado, as ques-

toes cconomicas continuaram muito dis-

tantes de uma solugao, maxima, o cscoa-

mentp, o armazenamento e a industriali-

za?ao.

No que tange ao agronomo, entdo, a

diferemja « maior ainda. Enquanto nos

U.S.A., o caso de Carlcton foi uma verda-
doira exccgdo, aqui no Brasil constifui gc-

ncralidadc. A prbpria administrate, desde
hd muito, dd a esses tecnicos um tratamcn-
to incompativcl com o preponderante papcl

que desempenhom na economia do pais.

Ao mesmo tempo que Ihcs move a maior
concorrcncia, prestando gratuitamentc to-

da sortc de assistencia aos agricultores, co-

loca esses tecnicos, em scus quadros fun-

cionais, em condito inferior a de outras

profissoes liberois.

Como rcsultado dcsse proceder, ai estao

cs agronomos sem maior incentivo pcla sua

nobre profissdo, localizados nas mais in-

vias regioes, num continuo sacrificio, tro-

balhando de sol a sol, mas, dcscrcntes c

tevoltados, aconselhando aos scus prdprios

filhos quo cscolham outra carreira, que
Ihcs possibi I itc mclhor posigao social e

maiores compensates. Ai estao as escolas

de agronomia, quase sem alunos, cm vir-

tude das poucas perspectives que a carrei-

ra ofercce, impossibilitando, de fato, um
melhor sclecionamento e a obtengao do
numero tecnicos, suficiente as mais pre-

mentes necessidades do pais.

Nas a t u a i s conjunturas, sobretudo,

quando o Brasil, mais do que nunca, pre-

cisa da produ<;do agricola para estruturar,

solidamente, sua economia, impoe-sc um
movimento renovador que acabe, de uma
vez por todas, com essa legiao de Carle-

tons, que na America do Norte foi caso iso-

lado c jamais repetido.

(Publicado no "O Jornal", de 1-10-50).

Escola de Horticultura

Wenceslao Bello

Mantida pda Socicdadc National tie Ai> ricnlfuva

PENHA — DISTRITO FEDERAL

Mtidas da pUntan c arvoren frutifeias, a pre<;o* de custo de produc;ao

INFORMATES NA SKCRKTA RIA DA S N \

Av. Franklin RonsevdE 115, F. 1215 RIO DK J ANEIRO
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A Sociedade Nacional de Agricultura

e o Ensino Profissional Horticola
(coluciio dr isriui du 11.* turum rllploin.ul.i tscolu dr Hortlcultura WenceclAo Hello)

Rcallzou-sc, tie oc6rdo com o programa, no Escola

dc Horticulture "WonceslAo Bello", montido no Pc-

nha, pcla Sociedade Nacional do Agricultura, a so-

Icnidadc dc cnccrromonto do ono letivo e do tcrmi-

na^do dos Cursos de Horteldo, Fruticultor e Florl-

cultor.

Os diplomados do 1 950, cm numoro dc 20, dos
quals 16 recobcram diploma dc Fruticultor o Horto
loo c A do Floricultor o Horteldo, constituiram a
11.° turma de profissionois preparados polo modeler
estabclccimcnto de ensino profissional da Sociedade
Nacional do Agricultura.

A scssao foi presidida pclo Sr. AntAnio de Arruda
Cdmara, Vice-Prcsidentc da Sociedade Nacional dc
Agricultura c Diretor do Escola, Ir.tegrondo ainda a

mesa os Sr>. Guilhermo Hermsdorf, Diretor da Es-

coja Naclonol dc VoterinAria, CinAas do Limb Gui-

mardes, Diretor dos Cursos de Aporfcl<;oamento, Es-

pccializafao e Extensdo do Universidadc Rurol, Gc-

raldo Goulart da Silveira, professor e Vicc-Diretor da
Escola, Jalmircz Gulmardcs Gomes, representande o

Diretor da Divl .do de Defesa Sanitaria Vegetal, do
MinistArio da Agricultura, e Amaury Silveiro, repre-

sentando o Diretor do Servi^o de Informo^ao Agri-

Rcportagcm para A LAVOURA pelo Engenheiro

Agronomo GERALDO GOULART DA SILVEIRA

cola. Aberta o sessAo pelo Sr. Arruda Comoro, foi

dado a polavra ao Prof . Gcraldo Goulart do Silveira

que fez um sucinto relat6rio das atividadcs da Es-

cola durante o ano Ictivo de 1 950, mostrando que,

pelos diferentes cursos nelas ministrodos passaram

no corrcnte ano, mais de seteccntos alunos. Em >c-

gulda foi, polo Diretor da Escola, feito a distribui-

gao dos premios aos alunos que mais se distinguiram

O Professor Geraldo Goulart da Silveira, dccano
da Congregacoo, leu o tArmo de Colombo de grau
confcrindo diplomas aos Srs : Alfredo Fornazclli, Ar
noldo Martinazzi, Edison Costa Rodrigues, Jair Mi-
randa, JosA Louredo, Jose de Oliveira, Moacir Bar-

bosa e Ucliton Costello Rodrigues, naturals do Esta-

co do Espirlto Santo; Joel de Assis, natural do Dis-

trito Federol; JosA AntAnio Simoes Lopes, natural

do Estado do Rio Grande do Sul; Fernondo AntAnio

de Oliveira, Geraldo Raimundo, JoAo JosA Barbosa,

JosA de Almeida Nogucira e Odima’r da Silva Ra-

malho, naturals do Estado de Minas Gerais, e Fran-

Arrpecto da noletudade, quando Iala Va o Or. Antonio de Amnia Camaia, viceptendente da

Sociedade Nacional de Agriculture e diretor da lincola



Grupo de diplomando* (am /«!), <\ Kentados, o paranin/o dn turma ladaado pelo vice-pro-
aidan re da Sociodade Nactona! de Apiculture <• fielo vice-diretor da Eacola de Horticulture

Wencealao Redo a demaia mambroi da conjjrpijK.no dn Eacola

,

celino Dios Milhomens, Lucas Marlins dp Abrcu, no-

turais do Estodo de Golds.

A seouir, o diplomando Jo e Antdnio Slmdes Lo
p«s, em ftome dos colpgos, leu o segulnle discurso:— "Quiseram os meus colegas. que eu como Presi-
dente do Clube Agricola Miguel Colmon, fdsse o es-
colhido poro nesto dola Ido festiva dirigir o todox
o# presentes palavras de ogradecimentos e de des-
pedido, em nome da lurma de diplomando* de I 950
Procurarel me deslncumbir desla agroddvel torefa
expressondomo em termos simples e sinceros, por-
cue i esto o linguogem usual daqueles que trivem
em conlaclo direto com o notureza-

Imciolmente, queremos agradecer oo Prof. Cindas
oe Lima Guimordes, o honro que no-- concedeu ocei
londo o convite que Ihe fizemo* ooro que fdsse o
nosso poroninfo. A nosso escolho represenlo apenos
cm dever de groliddo.

Realmente, o Diretor dos Cursos de Apcrfeiqoo-
memo, Especializa(do e Extensdo do Universidade
Rural muilo lem feilo pelo no-.su Escola, proporeio-
nondo-nox atraves dos Cursos Avulso* de Horllcul
luro e Fruticulturo novos e vallosos conhecimentos
do cidncio hortlcolo. Ademaix, o otimismo dindmico
que constliui um dos tro<os morcanles da persona-
Mode do nosso eslimodo padrinho, nos servird de
exemplo e incenlivo. Muito obrigado pois, Prof. Ci-

ndos de Lima Guimordes.

Agoro, um ligeiro relrospeclo de no.sso pa»xogem
por exte Estabelecimento de Ensino e dos impressoes

que colhemos:

Hd dois anos chegOmos o esta Escola munidos de
duos ormas: a vontade de aprender e a vontodc dr
see uteis d Pdlrlo. E, por isso mesmo procurdmos a
Escclo de Horticulluro "Wencesldo Bello". Soblamos,
por ouvir direr, que neste Educonddrio re forma

vom, ndo openas proflssionols compelenles, ndo ope-

nos soldados do producdo, mos, iguolmente, homens
iniegros, imbuidos do senso de rcsponsabilidade, Sob
« to especfativa atravessdmos os portdes de "nosso
lor" .

E, mercd de Deus, hoje oqui cstamos para excla-
mor: meus senhores, ndo fomos mologrados !

Recebemos do nosso querido Diretor, Prof, Antd-
n<o de Arrudo Cdmora, dos nossos professores, do
nosso odmlnistrodor e demols ouxlliores todos os en-
•.momentos necessdrios — para sermos o que somos
e o que desejdvamos ser

E, se ndo nos decepcionorom, ndo lemos tumbdm
a direito de decepcionor.

Fomos preporodos poro trubalhar no compo e i
no compo que devemos de exercer noxsas otivlda-
des. A terra imensa do Brasil precise ho|e mols do
aue nunco de ser trobolhado. Lembremo-nos sempre
de que o fonte dos alimentos e do moiorio dos ma-
tirios primas estd nos fazendas

0 nosso roteiro, portanto, jd estd tro^odo: portir
pora o compo poro apliear e ensinar os conhecimen
tox horticolas que os nossos professores nos Irons
mltirom com eficldncio e dedicafdo.

Portiremos levando em nossos cora(des o soudo-
dt daqueles que oqui ficom e que nos proporclo-
norom mementos Ido uteis e agraddvelv

Do nosso querido Diretor levaremos saudades e o
exemplo de um homem que fol poro nds, acima de
diretor, um pai extremoso, sempre pronto o nos dor
cma palavra de estimulo e um bom conselho.

Dos professores guardaremo* os proveltosos ll^des

que nos minlstrqram e a lembrango do dedica(do e
interdsse que sempre tlverom nelo nosso prepare pro-

fissional

Queremos consignor tambdm groliddo imorredoura
t saudades perenes ds Exmos, Senhoras D Guiumor
d< Arrudo Cdmoro e D Jooquino Carnelro Dantos,

cm
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polo trotomcnto ccrinhuxo quo no-, tlorom A Dona
Guiomar e <1 Dona Jooqurnu que loram para no',

index cxlremosa..

Aoi nossox tolegox, os bans eompunhcircv, o ' ami
oos quo aqui licom, saudadcx e uma lembronja;
ilctllcalx xernprc 6 Excola o mdximo do C'fdrgo o do
rtxpeito

A 5ocicdade Nodonal do Agricultura quo loo ro-

livantox servl^ox lorn proxloclo 6 agriculture pdtrla

«. d Fundotfd) Gtlullo Varya -

, que com Ionia <> f i-

clincia e bda vontade vom anxdiond.i a E,cola, a

noxxa gratiddo o a ccrtcza tic quo os nomes do Ido

utels o Jsencmdrilox in- liluipdcs lamal-. sc op ;qardo

do nosxos coro^oos.

t Quo o Clubo' Agricolo Miguel Calmon conlinui a

sqq breve, mas |d brilhanto trajctoria, .do os votos

quo xinccramcnto - formulomo

.

Quo Dcu . vclft- polo no'.sa E-.eol.-i, pcrmilinilo quo,-

por muitOx o muilos ados I'.vens vlnriox do I >il' -
-

o* rccontos do bra'.il pas.cm, nostc Etlucondqrio

uprender a sorvlr d Pdlrio no boinlho da produedo."

O paroninlo da lurnn, Sr. Ci«'0'i> do Lima Gui

mardos, Fez o seguinte dixeurso: — "Scjam a, mi

nhax prlmciros palovras a expre - do Icoitlma dc

gratiddo d vo.sa gencroxidode, honrondo-mo com p

convltc pora paraninfar cita brilhanto turrra como
volho agrdnomo o devotodo amigo dcsta Casa, on*

ehl-me do luxlificado orgulho c grande jubilo oo re

ccbor tol distlnQdo.

Atingistei o Idrmino do uma belo jornada o cu

me rojubilo o congratulo-me convosco polo conqujxta

do Ido drdua vildria

0 tlia do hoic, no alogria festiva tic, la solcnidc-

dc, detormina o traijo quo divide duos faxes dixtin

to. do vossas vidax; a do convivio nexio Casa do

lnxtru<;do - tcmplo abcrirjoado que impondo-nox

respoito, maior qindg i o nosso acatamonlo porque

cqui 6 voncrada a Agricultbra ondo paxsoxtpx

dois longos anox irmonadox am um mesmo ideal,

• dcsprcocupados c fclizox, choios do sonhox e ale-

grias, rccobcndo destex mestres Ido queridos ndo so

ex nccessariox enupamontos prolixxionois que vox

habllitom a veneer no vlda prdtica, mas tambim os

oxomplos edilicanlos do devotomento, do honrodez,

dc ideolismo, do cumprimonto do devor c, por quo
ndo dizer do sacrificiQX no cxerclclo aisle saeerdd-

r; cio Eminamentox c oxomplos quo plasmaram vo,xo

cordtor e vos conduzirao e guiardo qual luz He um
brilhanto farol rm noitc tempextuoxa indicando o

rumo^certo a tomor, atravex dos escolhos dixie mun-

Aepecto da tolenidede quondo lalava o Dr. Cynias I.ima Quimaraes, diretor dos Cursns de

Aperleigoamento, Etpeciaiituqaa e Extemun do Univertidede Dural, paraninfo da turma,

vendo-te ulnda sentados o Dr. Guillierme Hermsdorl, diretor da Etcola Nacional de Veto

rinuria, Dr. Antonio de Amnia Camara, vice presidents da Sociedade Nacional de Agricul-

ture, Dr Jahniter Guiniaraes Games, representante do diretor da Dili.no de Delete Sam

tittle Vegetal do Minlsterio da Agricultura e protestor Gerelda Gaulart da Silveiia, vice

diretor du Escale de Horticulture Wencetliio Hello.
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do convulsionodo ondo tereis do.lutar vzinhos, como
con-equdncia notural o inapeldvel do porfia imono
que vos aguarcia o vido prdtica a nova fa-e do
vosso cxlstfmcio — onde, Id fora, no torvolinhos dos

cheques dc interesscs ircis, muitas vezc., encontror

omarguros c dcsilusdes, injustlcas o di- -aborts, mol-

dades o dcrrotismos quo, estou certo havcis do so-

brcpujor o, com altivcr r dignidodc, rcvc.tidos dosta

couro^o quo e o tradl<<5o dc ex-oluno- da E^cola

"Wencesldo Bollo".

Escolhosfcs uma prohssdo nobre - o Agriculture— hoje redimida dos injustos c dcspfimorosos con-

ccitos do orte grossalra c menovprczivel, repre ento-

da no plonlio de ccrcois o legumes o quo constifuia,

old pouco tempo, obomindvel vocacdo pora o mo-

cidode.

Ides colaboror com o entusiasmo prdprio dos mo-
Cos c com ii inabaldvcl cm vbs mosmos e na con-
quista de melhorcs dias para o vossa Pdtria e

estou certo empregareis o melhor de vosnos esfor^os

na consocu?ao de vossos objetivos — num setor do

fundamental importbneia para a grondeza do Brasil

c o bem estor do Humanidade a Producdo

A solu;do do problema alimentar no Brasil, agra-

vado no periodo conturbado do opds-guerro que o

mundo otrovessa, constitui imperalivo nacional.

Pals vasto, de forma^do novo no conceito aos na-

?oes, cumpre-lhe organizor-sc convenienlemente, de

moldc o assistir sua populopao cu|o nivel de vido

noo nos recomenda no conceito universal

Entrc os males que nos ofligem, a -ubnutni;uo

ocupa dcstocado lugar, pois, e pot demois conhe-

cido a olta percentagem de docn<;as e afcc^oes oriun-

das da deficidneia alimentar dos nossos populates

que vivem a enganar a tome.

A mortalufade infantil, tragddia que nos desabona

como povo civllizado, lem a >eu servi^o a improprie-

dode e a escossez alimentar que, unidas cm conluia

perverso, porfiam em comprometcr o futuro da nossa

roqa .

Urge, pois, intenso trobolho de assistdneia social

e, nesta cruzada redentoro tereis de olistar-vos como
soldados vanguordeiros da defe-a nacionol, Kto por-

que o desenvolvimento da horticulture muito contri-

buird para suprir essa lacuna que todo> reconhece

mos e nos empenhamos em preencher

.

A formar;oo dos chamados "cinturoes verdes" em
fdrno dos grondes centres populosos & medidp que
ve impoe como nece brio ao abastecimento das ci-

dodes.

E, nessa tarefa, empregareis os conhecimentos

oqui adquiridos, devotadomente, empenhondo-vos

em mui honrosa missao.

A horticultura desempenha papel de grande re-

l<5vo e, podemos mesmo dizer que decisivo, no de-
stnvolvimento da humanidade. Depois que o homem
compreendeu que a nutritdo representa os fundo-
mentos da prdprio vido e deu inlcio a uma sbrie de
estudos e pesquisa-. ne se sentido, tddas as fontes
de alimento constituem objeto de aperfeitoomento,
<ormondo-se na primeira llnha os produtos hortlco-
fa5, nos quois o homem encontra hidratos de carbo-
no, vitaminas, prolelna-, e sois minerais indispensd-

veis oo desenvolvimento e manutenqoo da vida hu-
mana em seu mais perfeito grou de higidez Os pro-

dutos horticolas significant, pois, uma admirbvel
contribuiedo ao progresso. E quern quiser observor

melhor o que vale hoje esta produ(6o, basta aten
for no movimento das grandes emprdsas que se or-

ganizaram nos Estados Unldos poor o fornecimento

de produtos horticolas bons e batatas aos grandes
centros consumidores Essas emprdsos movimentam

Prcfirom os produtos vctcrindrios

RAUL LEITE. Sdo todos dc cficicncia

comprovado e scguranca absoluta.

VACINAS, TONICOS, VERMIFUGOS.

PRODUTOS PARA TODAS AS

DOENCAS E PARA TODAS AS

ESPECIES ANIMAIS

No febre Aftosa — KUROS E CO-

LOIDO-CALCIO.

P o r o banheiros corropaticidas —
GAVIAO.

Nas bichciras e bcrncs — CRESOS.

Na» vcrminoscs — FENOTIAZINA

— FENOLFTALEINA

Nus fricirat — FRIEIROL.

Nas intoxica;oct — VITOS.

Pecom folhctos e precos oos repre-

sentantes nos Estados ou aos

Laboratories

Raul Leite S. A.

RUA LEOPOLDINO BASTOS, 130
*

RIO DE JANEIRO

SciELO
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r.umeroso (rota do eaminhbos quo, quando do pan-

tos mois afastados dos rcfcridos contros do grandcs

popula^oo'., rodam 6 nolto, a fim do quo o produto

scja colocodo, fresquinho, pcla manhu bom codo,

nos mercados citadlnos.

Multo fords a fazcr porquonto longc estamo, do,

nesso ramo, competir com adiantados poises da Eu

ropa o com os Estados Unidos ondo a horticulturo

represonta signiflcativo contingonto 6 sua poderoso

economia.
Nem por isso vos desfaloqom as encrgias, pois,

csta Casa vcm proparando, dcsvclodomcnto, os gru-

pos pioneiros quo so abalancjardo a imprimir nova

fislonomla aos trabalhos horticolas do Pais

E a v6s, sous dcdicados olunos, sera cometida a

emprisa do transformer, polo ensinomento o pcla

rcalizagoo, o panorama rotinoiro cm que oinda so

debate a nossa horticulturo.

Certo estou dc quo Ides colhcr, sazonados, os fru-

tos dos vossos osforQos e oc<;o a Dcus todo poderoso

quo transforme as vossos c nossas esperan^as cm
palpitontes realidades. Ide! Trobalhai para o gron

deza do Brasil! E quo Dous vos obcn<;6c!"

Coubo ao Sr Arruda Camara, cm name da So-

eiedade Nacional dc Agriculture, encorrar a scssdo

fazendo o seguintc discurso: — "E' grata, noo mui-

to fdcll entretanto, a tarofa quo nos impoc csta so-

Icnidade: — algumas palavras — conselhos aos hor-

ttldes, fruticultorcs c floricultores que ora nos del-

xam preparados para a vida prdtica sob a proprlo

rcsponsobllidadc e orienta<;do.

Vasto i o campo.

Inumeras o verdadciras as possibilidodcs

Todo o nosso emoenho, dosde a inougura^ao, tem-

se dcsonvolvldo no sentido dc cncontrarem os anti-

gos olunos da Escola de Horticulture "Wencesldo

Bello", — tal como doseiava o nosso sempre pran-

teado Presldentc Dr. Ildefonso Simoes Lopes e de

termina o seu incansdvol colaborador e sucessor Prof

Arthur Torres Filho facilidadcs mlcials como as

quo cstdo sempre oo alcancc dos jovens onobrecidos

pclo hdblto dc cstudo c, prlncipolmontc, do troba-

Iho. E isscs hdbitos temos conscguido, com a groga

do Dcus, ver incutidos no osplrito dc todos os mo-

^os quo aqui viveram

Os das turmas ontcrlores vencoram ou ostdo von-

ccndo. . . os da turma dc 1950 ostardo cm brovc

tombdm vltoriosos.

Adquiriram, durante o curso, al6m dc conheci-

mentos fundamentais indisponsdvois d vida do agri-

cultor a quo so dcstinam, a expcriincia resultontc

da obsorva^do a quo foram induzidos na cspccia-

lidodc obra<;ada, o hdbito do trabolho e, naturol-

montc, o gdsto pelas atividadcs incrcntes d profissdo.

O que so torna ncccssdrio, — ncccssdrlo e im-

prcsclndivcl — ,
jovens horteldes, fruticultorcs o flo-

rlcultorcs, c, quaisquor que sejam os vicissitudes a

enfrentar, tenham sempre cm vista o nobro c eleva-

do papel do trabalho, — fator dc indisfar^dvel pre-

pondordneia na vida dos povos —
, e ndo esquecorem

que cm urn pais ondo hd, como no Braslil, terras

occesslvcis ao pequeno ogricultor nos proximidodcs

do bons mcrcados, ndo hd risco de desomprdgo e

nom falta de trabalho lucrativo para horticultores

Vole accntuar, nessa oportunidade, constituir pon-

to alto no progromo do govirno do Presldentc Getu-

lio Vargos, o racional colonizo^oo, o oproveitamento

das terras incultos e a defesa d trabalho rural.

No momento cm que so despedem t do agrado

da Socicdade Nacional de Agricultura lembrar a coda

um que a Escola do Horticulturo "Wenccldo Bello"

v a coso do pequeno ogricultor e acolhe sempre,

agrodecida e corinhosomcnte, seus ohtigos olunos,

alguns dos quois figuram hoje em o seu quodro de

professores.

Agradccendo desvonecido a presenga dos que nos

brindarom com o incentivo de virem assistir a ce-

rimdnia de diplomat dos horteloes, fruticultores c

floricultores de 1950, decloro-o encerra e oo faz6-lo

formula votos pelo felicidode pessool de todos e pola

prosperidode c engrondecimento do Brasil .
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Tratores de esteiras OLIVER -Cletrac

I'm ludas as atividadrs auriculas, eal-
Itrm-sr das iiiaqnlnas dr tra.ao, rfiriencia
cm srrvlto, baixo cualu na aquhirau, ma-
ncabilldade e manutcnfao /Sell r eto<
nArnica.

Os tralorrs dr .stciras OLIVER - Clr-
Irac aprrsrntam tudas rstas caractrristi-
ras, ronstltuindo unldadrs molrhrs d«
malur prrfrrrnrbt na tra.Ao dr aradus, gra-
drs, combinra, lamlnas, trrracradorcs, stra-
prrs, etr , .

.

OLIVER - Cletrac, mod. HG

1‘ottiKU na lUrra: 21 III*,

Fahricado com hitolaa de 1,3 r 2 m, e devidu
a aua Iiuuimiin ealojnlidade, Indlcado para tiaba*
Ihoa em terrenos trulmodoa, na construgAo • con*
aervavAn de tcrravoa. bai regent etc JCqutpado
coin motor de 4 ruindroa, a gaaolina TrenaimaaAo
com 3 velocldadra evante c 1 a ic

1'ara enlrega Imedlata.

OLIVER - Clatrac, mod. ADM
Motor IMesel
I'oiemtA na barra: 20 HI*
Traclona aradoa de J a 4 ditto*.

t a unidade tralora caui de evecutar, a baixo
Cukto, todas a* opeiagOet de If agio * p« Uvoura
.trade a at egAo at* a -cilhoita F.qut|»ado com motor
Un-Ad de 4 cilindro* TiantinltaAo corn 3 velotida.
dra avanta t I 1 r«

I'ara enlrega Imedlata.

OLIVER - Cletrac, mod. BDN
Motor Dteael
I'oirnrla ua barra: ia in*
Traclona aradoa de 4 a 0 disco#

O melltur trator para irabalhar com aradoa
gradra, lei lecaadorna, lAminet • deinala Impleman-
I.mi egi h oles e liMlnttilele Kqulpedu com motor
I Heart de a t Hindi ot IhspAe de 4 velorldadee avan*
le a I A l4, tiacluaendo na mlnlnia carea da t**ou
llbraa

I'ara enlrega imedlata.

MESBLA
II. 170

CONSULTE 0 NOSSO OtP. AGRlCOLA

Rua Evarlsfo da Velga, 65 - Rio

SciELO
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Examinando a situagao do agucar, em
face da cconomia brasileira, vorificamos

quc cle rcprcscnta um produto cssencial,

um fator dc riqueza, dc importancia consi-

deravcl para o comdrcio do pais.

Embora seja um produto da largo consu-

mo intcrno, o agucar tigura, tambcm, na

pauta das exportagocs para o exterior, on-

dc foi aumentada auspiciosamcntc nos ul-

timos anos.

A modernizagao da industria agucareira

teve inicio com a instalagao do engenho

central Quissamd, no Estado do Rio, em
1877. O grande surto de progresso dcssa

industria, entretanto, sdmente comegou de-

pois da primeira conflagragao mundial

A exportagao c os pregos elevados quc

entao eram pagos pclo produto, no merca-

do intcrnacional, contribuiram para o de-

senvolvimento da produgao, quc comegou

a subir progrcssivamcntc.

Dc 1930 a 1933, houve depressao eco-

nomica, c surgiu, com a intcrfcrencia do

governo, o Instituto do Agucar e do Alcool,

com a final idade precipua de defender e in

centivar a produgao agucareira e alcooleira

do Brasil.

Cumpre assinalar a importdncia desse

ergao da nossa cconomia, quc "funciona

como aparelho regulador da industria do

agucar e seus dcrivados, fazendo sentir sua

atuagao sobre a estabil idade dos pregos c

o volume da produgao".

O agucar desfruta, hoje, de uma situa-

gao relativamcnte estavel no comercio in

terno do pais, ondc apenas os transportes

ainda dificultam a circulagao do produto

O Instituto foi criado pelo Decreto n.”

22.789, de l.° de junho de 1933, com a fi-

nalidade, conforme ja disse, de defender

a produgao agucareira c incentivar a fabri-

cagoo de alcool Para tanto, vem cle con*

trolando a produgao, orientando e assistin

do, economicamente, as empresas canaviei-

ras do pais.

Ao lado da modernizagao das fabricas,

para torna-las mais cficientes, o Instituto

procurou racionalizar os metodos de cultu

ra, quc passaram a utilizar, em escala

apreciavel, a irngagaa e a adubagao das

terras. A cana e hole cultivada em todas

as unidades da federagao e constitui a base

de uma prospora industria, cuja importdn-

ARTHUR N. SEABRA
Ergcnhciro Agronomo

cia economica, para algumas regioes do

pais, 6 fundamental.
Por meio dc quotas de produgao c por

mcio de pregos compcnsadorcs, o Governo

tern procurado harmonizar o intcresse da

lavoura, da industria e do comercio, dando,

assim, a tradicional cultura brasileira, uma
situagdo dc estabilidade quasc permanente.

A lavoura, nos principals ccntros produ-

tores, est aorganizada; o parque industrial,

embora nao seja dos mais modernos, fun-

ciona com rcgularidadc, havendo controlc

cuidadoso da produgao c dos pregos do pro-

duto. Entretanto, para garantir-se nos mer-

cados externos, onde tcra que enfrentar a

concorrencio de poises mais adiantados,

impoc-se a mclhoria dos metodos de produ-

gao c do aparelho distributor do produto,

que, mesmo para a distribuigao interna,

ainda c deficitaria.

Com o aumento, cada vcz maior, do con-

sumo do agucar no pais, a industria aguca-

reira se tern desenvolvido, progressivamen-

te, representando uma das atividades im-

portantissimas para o fortalecimento da

cconomia agraria brasileira.

A expansao dessa industria tern se rc-

fletido em todas as zonas produtoras, ondc,

a distribuigao de quotas, feitas atraves dos
pianos anuais das safras, tern permitido

coordenar c disciplinar a produgao. Busca-

se, assim, por meio do orgao controlador,

que e o Instituto, "solugao para o proble-

ma dos problemas, que e o equilibrio da

produgao e do consumo."
Devemos assinalar, portanto, o acerto da

politico agucareira do pais, que agindo

sempre como forgo coordenadora da pro-

dugao e do consumo, garante estabilidade

a esse tradicional produto da nossa econo-

mia. Este fenomeno, embora nao tenha es-

capado a observagao dos nossos economis-

tas e dos nossos homens publicos, precisa

ser melhor considerado, a fim de que se

ampliem as diretrizes ate agora seguidas

e se atin|a uma produgao, que, sem prejui

zo do consumo interno, permita atender 6s

solicitagocs do mercado intcrnacional, exi

gente, como sabemos, tanto em relagoo a

qualidade do produto, quanto a sua respec-

tiva distribuigao
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Conservagao do Solo na
Cultura Algodoeira

A cultura algodoeira rtestes ultimos anos estd cm
franco obandono. A sua drea cultural no pal'*, coi
constantementc, dc.de 6sse ultimo deecnio, ocresci-
ao ainda mais por um baixo fndice do rondimento
da pradufao por hectare.

Neste sentido, a cvolu<;do algodoeira nao cresceu
de aedrdo com os anscios de progresso notadamente
na industria manufaturcira nacional, Isto cquivale

um recuo na civilizagao agricola, batidOs polo nc-

{jligencia e rotina na solu<;do dos problemos quo tra-

tom da terra. A pratica constants: da oxp'oro^do do
solo do um modo rotineiro, esgotando uo fcrtilida-

dc, aliados a falta do mccaniiajdo e erddito agrico-

la, tern sido os maiores fotores desse fracasso, que
reprosento uma dccadincio econdmica e social. E'

imprcscmdivel modificar esses processos, tendo em
vista principalmcnto a defosa e conservo^ao do solo.

Um dos maiores prejuizos causados na lavoura ol-

godoeiro tern sido, pols, a falta de defesa do solo,

contra a erosdo.

O', efeitos dessa, na perda da fertilidade do solo
vom contribuindo para o abandono do cultura, cm
virtude de seu baixo rendimento, com lucros inslg-

niflcontes, que nao ddo morgens, nem sequer para
cobrir as despesos.

O algodoeiro i uma planta esgotante, pois, retira

da terra seis vdzes mais {Je unidades minerals do
solo, que o cafe, o milho, o arroz.

0 quadro onexo i um comparativo da exoustdo
de terro, entre a algodoeiro e o cafe:

Cafd .

Algodoo

Quilos Azoto Fostato Potassa Totol

120 50 1 1 70 131
120 270 180 288 738

Isto sigmfico que o algoddo e uma cultura que id
podera scr montida na base de fertilizantes, mdeni

-

zando-se a terra, sob pena de esgoto-la, com repeti-
das colheitos, devendo-sc aplicar a roto?ao, aduba-
coes e a importoncia da defesa do solo. A execu^ao
de uma boa ara;ao, aldm de requerer os cuidados e
o pratica jd indlcados deve ter em considerogdo a
topografia do terreno, para nao ficor expostos aos
perigos da erosdo. Ao ser praticyJa em terrenos com
ondula^oes elevadas, a lavra deverd ser feita em
sentido contrdrio da correnteza, isto i, em forma de
curvas de nivel

A erosdo tern uma importancio extraordinary na
cultura do algodoo Os seus efeitos rtdo sdo avalia-
dos prontomentc. A quedo do rendimento da produ-
Cdo por unidade de superficie, noo e uma das con-
sequinclas mais importontes. 0 pior mol, estd na
fato dos seus efeitos serem vogarosos, progressives
e cumulativos. Aliados a dsses, vim os fendmenos
no algodoo, desde a pobreza do solo aid a industria
que a erosao ocasiona, mascaradamente, na cultura
liza<;do dos seus sub produtos. Estd evidentemente
demonstrodo, que nos terrenos erodldos, aldm la di-

nai^do normal da produ<;do de felpa e do pdso dos
carocos, a quantldade de dleo produzlda pelos caro-
cos foi dez por cento menor do que o do dleo produ
zido pelas sementes, colhidos em terras do mesmo
t'P3 original, mas ndo atacadas pela erosao Con
sem ser lemhrado que os dltpdndlos empregados

Eng. Agronomo DELMIRO MAiA
Prcsidcntc da Socicdado do Agricultura da Paraiba

l ara evitar a erosao, sdo amortizados com largos
sompensogfios pela cultura boncflciada o pelas ou-
tros .ucossiva

, Essas vantagon-. apresentam-se pela
< 'inscrva^uo dos propriedaries flsico-quimicas, natu-
rals do solo, e pela maior eficlcncia da odubacdo
C empregar.

Planfocoo cm contorno — As lavras e o plantlo,
auando i aeldentado, devcm ser feltas obedccendo
c Imha de nivel do terreno, Isto e, em sentido con-
tidrlo o correnteza d'dguo.

fste 6 o processo ideal, pois diminui a vclocidade
dt- enxurros, retendo dgua, para molhor absortdo
do solo, nos sulcos formados pelos arado. e eulflva-
dore-. Em Sda I’oulo, na Esta^ao Experimental de
Pindoramo, fizeram expcri6ncias s6bre o plantio em
conldrno e a tie morro abaixo No primolro o terre-
no perdeu 33 toneladas de solo por alquoirc e outro
cultivado morrd abaixo a perda foi de 79 toneladas,
lombdrn verificou se quanto a dgua obsorvidu pelo
solo: o plantado cm nivel, escorreram 576 metros
cubicos da chuva caida. enquanto no que foi plan-
t'd0 a favor da corrente d'dgua, escorreram 1.520
metros cubicos.

Houve portanto, no primeiro caso, uma melhor pe-
netratao d'dgua, apresentando-se o plantio em con-
t6rno, os vantages do refer a humidade, dimmuin-
dc a eros6o, a fertilidade e a adubo^ao necebbdirios
oo exito de uma boo produ^ao.

A loculizatoo das linhas de nivel - Pode ser
feita por aporelhos simples chamados trapdsio, nl-
vcis de borracha, ou transitu Sua oplicacao i admi-
tldo oos terrenos de inclinajdo otd 4%.

Culturas em faixas Tem como finalidade, este
processo, dividir o terreno em faixas de nivel, cul-
tivando em coda uma determinado planta, O algo-
ddo i uma planta que exige constantes capinas, es-
torido ossim muito exposto o terreno, a fortes enxur-
rodas, su/eito a erosao por sucessivos lavagens do
solo, arrastando o materia orgdnica, refletlndo-se em
ronscqudncio, numa baixo produ^do da cultura.

A cultura em faixas tem demonstrodo como um
ob|etivo de evitar essos perdas do solo, reduzlr o
velocidade das enxurrodas e aumen'.or melhor o
absoredo da dgua de chuvo pelo solo, ' em mais van-
tagem na cultura algodoeira do que o plunlagdo
em nivel Experidncias comparativas entre os tlols ti*

po», obtiverom as seguintes resultqdos

Faixas de nivel (algodao) perda p/acre 12,67 tons.
Linhos de algodda a favor das <Jguos 138,60
Algoddo em nivel 126 37 "

Do expesfo a planto<.do em nivel, deve ser com-
pletadu pela cultura em.faixos, sendo que estd de
man- trando ser dez vizes man e |,co , do ()Ut) tm
rlvel, conform? a experi^nclo aclma Aconselha-se
ffcnlo como bo.*se o begumte

.

I orgura da l Ql xa 25 30 35 40 metros
Dt'cl 'v® • • 8 10 6 0 6 - 2 .-, 4 %

cm SciELO 11 12 13 14 15 16 17 IS
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Siitcmo do falxas Exlstcm Ire'.; I quondo
ti'dos o% linhas que llmltam as lalxos estdo cm nl-

vol, sendo do larguras irregulares.

O 2.°, a* linhas do nivcl c as paralelas soo al-

ternodas. No lereciro, quando os linhas quo limitam

as foixas sao paralolas.

A cultura cm falxas de nivcl tem grande vanta-

aens, maximd ondc ainda nflo hd sulcos do crosdo

pronunclados. Podc ser oflcazmenlo aplicada cm tcr-

rt nos com docllvidadc de 0 a 30%.
Do uma manclra gcral, na cultura algodoeiro nos

inlercsr.am apenos as falxos cm rota<;do o dc rcton-

ccio.

Faixos cm rota^ao — Torn por flm fazer o rota-

gno das culluras, para mantcr o equilibria dcs for-

lili/antcs do solo. Culturas (eitas, repetida-. vezes,

no mesmo local, depaupera o solo. E' necessdrio va-

riar o tlpo do planta^do para quo as raizes do outro

vcogtal dlfcrentc penotre 6 comoda do solo mats

profunda.

Nosto proccsso, as falxas sao feitas cm nivcl, com

c dupla flnalldadc: mantcr o equilibria dos fertili-

zantos c ovitar a crosdo. As falxas acompanham a

rivcl do terreno sendo plantadas por culluras dife

rentes.

No primoiro ono, planta-so olgodao, orroz e mi-

Iho. No segundo, efetua-so a rotogoo, que conslste

cm mudar o local das cultures, A fig anoxa 6 ex-

plicativa.. Estc sistemo, os camadas do solo sdo mo-

Ihoros cxploradas e regulodas pelas raizes dos plan

tos, rctendo a humidade, influmdo ossim decisiva-

monto no momonto da produsdo

Foixai de rotencao Conslste na distribui{do ol-

ternada de plonta^des pouco densa e outra mais fc-

chada. Estes funclonam coma falxas dc refenedo

cuja fmalidadc 6 fixar a terra que os foixai pouco

densos perdoram
A largura dos foixas de reten^do i varidvel, dc-

pendendo do tlpo da cultura. A cultura do algoddo

i uma planta^do do vegeta(do pouco denso, que

podc ser alternada com foixas dc cona que funcio-

nam como cortlnas de reten^ao, protegendo contra

a erosdo. O ideal no emprego das foixas dc roten^do

6 aplicagao em conjunto com os de rotoedo.

P E Q A M O

PEQUENO MANUAL
DO CRIADOR
do Medico - Vcferinorio

DR. JORGE VAITSMAN

Cr$ 25,00, pelo rcembolso posfol
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Nao tem apetitc e cada vcz fica
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sara sun doenga a famiiia o aos

vizinhos se alguma alma ca-

ridosa niio lhe ensinar que

ele sofr« <le Amarelffo ou

Opilitguo, inolestia pron-

taincnVc curavel com

ANKILOSTOMINA
FONTOURA

PFMrmo de uso facil e de efeito seguro
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Olhemos para a
Sem largo op£lo 6 cidncia agrondmica, dissemi-

nando-se a instru^do profissional agricola cm todos

cs sentidos o cm tddas as camadas da popula^do

rural, excusado serd prctcndcrmoi uma situacao dc

prosperidade para a agrlcullura no Brasil. Estaremos

Cesatcntos aos progressos da tdcnico modcrna c a

terra dadlvosa, a pouco c pouco, sord rclcgada ao

abondono, senao cuidarmos do cnsino agricola, or-

gonizando nossa ogricultura cm bases sdlidas, va-

icndo-nos para isso de todos os progrcssos clontlficos

ao olcancc da humonidade.

Sem homcm conhccedorcs dos leis da produ^do,

tonto bioldgicas como econdmicos, ndo tercmos a

produ<;do Mstcmatizada, capaz dc pcrmitir os mais

oltos rendimentol agricolas.

Nao hd aindo, Infclizmente, no nosso mcio social

e politico.a cxata compreensdo do papcl que o ca-

sino agricolo, nas suas diversas modalidades, podcra

representor no Brasil como ogento poderoso dc sua

expansao econdmica.

Pois serd po‘sivel, som o ensino agricola genc-

ralizodo, dispormos de forte estrutura econdmica P

Na luta da competlgdo comercial entre os povos,

sc poderdo veneer oquclcs que tiverem boa orgoni-

za^ao tdcnica e econdmica.

Sem organiza^do que nos faculte produzir em boas

condifdei e a boixos pre^os, bem pouco volerdo as

rossas decantados riquezas.

Temos diante de nos, sem solu^ao atd hoje, do

Impdrio d Republica, o problema ogrdrio, base e fun-

damento que hd de ser de nosso independfincio po-

litico.

A produ(do ogricola temo-la de defender o todo

custo, como questao de capital importdncia para as

oltos interdsses do Brasil. Em tdda nosso histdria,

oesde mesmo o perlodo colonial, ndo tern sido a

ogricultura a nossa maior fonte de riquezo ?

Todovia, sem uma produr,ao lon^ada em bases sc-

guros, com o grau de civilizo^do dos nossos dios,

dionte dos meios rdpidos de transporte e dos recursos

da tecnico produtiva, ndo poderemos veneer, no jdgo

do livre concorrdncia, enfrentando outras nocoes cuja

agricnltura esteja organizoda sdbre bases ticnicas c

econdmicos.

Ressalta d eviddneia que necessitamos de uma po-

litico verdodeiramente construtoro, que tome por

base a solueao do "problema agrdrio brasilelro", por-

quanto sem produ?do abundante, borata e de cir*

eulagao fdcil no nosso imenso territdrio, nunca con-

seguiremos desafogar o vida economico-financeira do

Natdo.
Aconselham nossos condijoes soclais, politicos e

econdmicos, volvamos a nossa aten^do para o "pro-

blemo ogrdrio",

Ndo se concede mats, fm nossos dios, a explora-

5U0 inteligente de um pois ou reQido sem o exame
do solo, do clima, das voriedades melhoradas de

plantas, de aplica^do dos adubos, do emprdgo das

mdquinas agricolas, enfim, sem os ensinamentos da

cidncia agrondmica

Sera nessa dire^do, tendo em olta conta o ensino

tdemeo prollssional, que alcangoremos o amblciona-

do desenvolvimento econdmico e social do Brasil.

Sendo um pals novo, hoverd quern contests exista

nu Brasil o fendmeno da despopula?do dos camposP

Produpao Rural
PROF. ARTHUR TORRES FILHO

PRESIDENT! DA SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICUITURA

Quern contostord tambdm que os mclhores olo-

mentos da vida rural sdo atraldos pora o comdrcio,

f.ara a industria c demais profissoes ilas cidades? No
entanto, a vido dos oglomera^dcs urbanos dependo
co trabalbo dos que mourejam nos compos.

Isso indico que, para suscitormos por todos os
meios as nossos cnerglas criadoras de riqueza, tcrc-
mos que nos prcocupar com a Instru^do profissional
daqueles quo vivem na ogricultura.

Socidlogos existem qo consideram o exodo dos
compos uma dos maiorcs e mols graves questoes so-
ciois da rrossa dpoca.

Mas, sem tormos nogao bem clora dos interdsses
capitals do pais, dificilmente oleanjoromos as re-

cedes necessdrias, como aconteco com o ensino ogri-
cola .

Que temos feito em prdl da lnstru$do profissional
dos quo vivem na ogricultura? Qual ndo 6 o numcro
de rapazes e mo^os carecendo de boa instru^do agri-
colo e domdstlca? Que temos feito nesso sentldo em
face das demais naijoes civilizadas ?

E' fatal que, sem melhorarmos a nossa situagoo
rural, Isto 6, sem que a vida do campo so torno ca-

paz de proporcionor o bem estor e a Independdnclo,
0 homem do compo serd atraido para os vitas, al-

deiaj o cidades.

A pouco e pouco a ogricultura se despojard da
parte mois inteligente da sua populaqao. Ndo 6 o
que acontece, por exemplo, com os filhos dos pro-

prietdrios mois ricos que, enviondo seus filhos ds es-

colas nos cidades, acabam por encamlnhd-los pora
as profrsoes admimstrotivos, liberals e industrials ?

Quais ndo serdo as consequdncias soclais ddsso

foto ?

t’or outro lado, com o progresso vertlginoso da
industria, ndo excrco ela verdadeira drenogem na
mdo de obra rural, por pagar melhores saldrios do
que a ogricultura ?

Estd-se dionte de um problema social de gravida-
dc inequivoca, cuja solueao conslste em se procurar
reter o deslocomento da populai;do rural para os con-
tros populosos.

Mas como combater-se dsse mal ? Outro recursu
n£o vejo senao promovendo-se a mais larga difusda
do ensino agricolo, medlante um sistema tie eduea-
Cdo generolizada, desde a crianca do compo passan
Co pelo trabalhador e o agricultor, atd o ensino su
perior, para a formar;do do profissional completo,
instltuindo-se um ensino para tddas as situa^des to-

rials

A agriculturo, como os demais ramos dos conhe-
clmentos humonos, tern sido lorgomente beneflcloda
pelo desenvolvimento eientlflco dos nossos dias. Quern
ignoraid que a qulmlca, a hotdnica, a flslca, a ml
crobiologia, a zoologla, a higiene, etc., constituem
1 pedestal em que repousa a ogricultura moderna ?

Hd cinquenta anos atrds ainda se poderla talvez

odmitlr que o agricultor se contentasse com os pro-

ijirssos antigos, consagrados pela prdtlca Invelerada

e transmltldos de pais a filhos,

E' evidente que tal se ndo pode dor atuolmente,
com a situa<;do por completo mudacla, diante das

SciELO
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m«io» rbpidot do transport® o do luto do concorrin-
cla ontro ox povos. So qulsermox o progresso do nosso
cgrlcullura cm bases romuncradoras, teremos do nos
socorrcr do agricultura roclonol. Mos, poro (onto
conscguir-sc, tornam-sc indlspcnsbveis conhecimen-
to» proflsslonoix, Isto 4, sorb preciso quo a agricul-
fura so dispa do manto do rotlno o penetro no ca-
mlnho do progresso, nortcada polo cibncia

Temoj dionto do nbs, Como jb a.x*inolava Vciga
Filho, no sou Manual da Cibneia das Finan^as, o
' problema da insuflcibncia da produi;do, quo so val
dexenvolvcndo o passos muito lento*, fazenoo sentir
a noccssldode do scr odotada uma politico rosoluto,
do expansao ocon6mica ou do defeta do* grande*
intorbssor. moferiois do pals."

Nao serd exagero so so disscr quo neco.ssitomos
resolver o nosso problema da existbncla prbpria, a
prlncipiar por coda uma das unidodcs do Federa<;ao;
mas, para resolvb-lo, prccisamos de riqucza, riqueza
quo s6 podorb scr orroncada do seio da terra polo
cgriculturu. O nosso combrcio exterior nao podorb
ficar limltofio a alguns produtos, obtendo-se, pordm,
do nosso solo, tudo o que bio enccrro, criondo-se
para isso novas cultures.

Pora tanto consoguirmos neecssitamos conhecor o
nosso pals, mas com as armas da ciencia, proceden-
do a cstudos sbrips, rigorosox, do modo a so consti-

tuir um piano goral e do conjunto o scr realizado
sem descontinuidaao, unlco mcio do so obter soluqoo
definitive ou caminhormos para ola cm defesa do
nosso patrimbnio agricolo.

Que conhoccmos da nossa economia rural, do
nosso solo o da nossa flora, do ponto do vista agri-

cola? Faltam-nos os dados do uma perfeita estotlx-

tica agricolo, Isto 4, escassciam-nos os elemento*
reais sdbre as concii?6es do pais. E a instrucao agri-

cola ?

Faltam-nos, afinal, instituirmos um govbrno eco-
nbmico, cm todn a accp<;ao cientitica do termo; co-
nhecondo as nossos fonte* do riqueza e possuindo
uma orgoniza^ao completa e rigorosa

Como dizia Jobo Pinheiro, o notbvcl estadista mi-
neiro, "o problema econbmico brasileiro nao 4 uma
c’essas idbias pallticas passageiras, vistoso fogo de
ortlficio para surgir e passor veloz, na precariedadc
das coisas ficticias; correspondo a solucbo da nect s-

sidades aflitivas, b bnsia de progresso, e foi pasto— paro scr rexolvldo - polos prbprias condi{6e»
socials da vida nacional".

Nbo *e dove ignorar quo o progresso agricola ds
muitos poises tern por origem a penetra^ao do cibn-

ciq pa prbtlca agricolo,

A firganizacbo de e-.tobelecimentas cientificos de
posquisas, o osplrito de a*socla;bo, o desenvolvimen-
to dos meios rbpidos de transporte e a progresso do
material agricola, constituem, dentre outros, os meios
tbcnicos de se produzir mais, melhor e mais barato
A predominbncla dbste ou daquele pals, na luto

da competigdo comercial, dependerb dos progressos
realizados no terreno da produfbo agricolo ou indus
trial.

Produzir em maior escala e produzir econbmico-
mente — tal deverb ser o nosso lema.

Se nao entrarmo. pelo caminho do recrudescimen-
to das fbreas vivos e da* energies latentes do Na
$do, dia a dia mais acentuada sorb a nossa mfe
riorldade econbmica

Nbo podemos permanecer retardotbrios em matb-
rio de agricultura, sem iniclativas, sem estimulos,
quando a situagbo exige uma modlfico^ao radical
em nossos hbbitos traldiclonais.

Muito benbfica, coma sera for^oso reconhecer, tern

sido a acoo oxorclda polo Mlnistbrio da Agricultura
r'esde sua criogdo o.princlpalmcnte, nos ultimo* tem-
pos; mos o problema 4 complcxo o difieil, pois as
providbneias a sorem tornados exlgom o eoncurso dos
rv.uniclpiox o dos Estados, numa ogbo conjunto c
continuada por muitos onos. Do outro modo, terc-
mos do ossistir de bragos cruzados b ruina de diver
so* romos da produgbo nacionol, como atb oqui, pois
umo aqao dexonvolvida nossa diretrlz nbo podc surtir
re.vultados imodiatos.

A agricultura foi, tern sido, c sorb a nosso maior
fonto do riqueza publico.
A nossa crise ogrlcola vcm de longa data, mas,

para rcsolvb-la, exerccndo-sc 0{bo bastante intenso
em todo o territbrio nacional, promovondo-se o me
Itioramento do* nossos process* do cultura do solo,
dos raco-. ammois, tra^ondo-sc um programa cons-
cionte de politico construtora, torna-sc indispensbvel
r* eoncurso dos Estados e dos Municlpios, numa acoo
conpinta e sem descontinuldade por largo espo^o de
tempo.

A coloboracao dos Estados com o Mlnistbrio, em
lodos os scus aspcctos, sob fbrmula prbtlca, torno-so
do todo irnprcscindivel poro a defesa do nossa eco-
nomia agricolo. De outra forma, disso estou plena-
mento convencido, nao chcgoremos a transformacbo
dos nossos mbtodos c proccssos agricolas, ncm sorb
possivcl alcon<or-se a expansbo econbmica do Brasil.
Nosse particular, como em muito* outros, teremos do
voltar nossos vista* para o gigantesco oparelhamen-
to da agricultura norte-americana.

Se o Ministerio liver que rcstringir suo otividade
ao orcamento federal, nunca, pela exiguidade dos
recursos, ossim mesmo com frequentos descontinui-
dades, chegara a exercer atua;bo bastante intensa
cm tbda a vostidao do territbrio nacional.

A questbo agrbria 4, talvez, o unico problema na-
eional que temos realmente a resolver. Tbda* as
r.ossas principal* nolucoes dependent dela.
Um povo batido no terreno econbmico csta virtual-

mente vencido no compo politico: a suo soberomo
nbo possara de um dominio de fato,

Diante de nbs temos vastas extensoes territorial*
inexploradas, incultas ou abandonadas, para serem
t ansformadas em riqueza econbmica.

Para tanto conseguirmos, faz-se mistbr programo
de politico econbmica que abranja tbda a Nacao

Nao se impoe cstabelecer a exploracao generali-
zada, sistembtica, intensive, do nosso solo? Como
consegui-lo sem o ensino ogrlcola bem difundido e
com cunho utilitbrio ?

Nao b certo que a grande massa da populacao
rural, e»treitamente ligada b terra, nao pode fre-
quentar escolos, tornando-se dificil fazer chegar atb
ela, de modo contlnuo, o ensino agricola ? Mas, se
tanto nbo obtivermos, ficaremos atrasados e disso re-

•.ultarb a decadencia da nossa agricultura.

A organiza^ao desse ensino deverb obedecer ao
rrelo e dispor de recursos compativeis com os fins
pretendidos.

Se considerarmos a area territorial do nosso pais,
com o popularbo fortemente disseminada, onde os
adultos sbo destltuido* tie cultura, principalmente no
compo, onde impero o analfabetismo, chegar-se-a a
conclusbo de que a ensino agricola entre nbs noo
noderb seguir a mesma ordem de grous otiservados na
Furopa.

Estb fora de duvida que o ensino profissional ogrl-
cola 4 um problema que estb exiglndo na Brasil rea-

llzacao prbtico, too intimamente se acha ligado oq
nosso progresso de noedo civilizada
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A gronde Republica Norto Americana, desde a
primelra mensagem dc Washington, cm 1 796, sc

cmpenha pola instrugdo agricola.

"No terreno do cnsino agrieola no Bro-d |d

o dissc o saudoto cducador Dr Dio- Martins — A

prcciso p6r os pontos nos ii, dizendo o qtie se vai

fozer "no Brasil paro o Brasil", ao cnvAs de ocultor

cm meia duzio de frases e polavras tAcnicas, ve*

Undo um programa de agricultura exotica, demons-

trative da incertcza o da ignorance) das condigdes da

nossa agricultura."

As ncccssidades ocon6micos da opoca atual nos

cstdo impondo o ressurgimento das forgo- vivas da

Nagdo, pora podermos preporar o Brosil da amanhd

NinguAm podo p6r cm duvida que, de todo cn-

lino profissionol, o enslno ogrlcola constitui um dos

de maior importoncia para nos. Serd Ale, luntamen

te com o industrial e com o comercial, que fordo vi-

ver e crcscer a Nagdo Brasileiro, a cxemplo dos de-

mois parses.

Quanto d instrugdo agrieola, para que elo sejo

realmente util, ndo podera ser puramente cientitica,

representada por uma grande orquestro de fdrmulas

obstratas", comprozendo-sc cm subtrair, ao cnvAs do

levar f&rgas vivas 6 agricultura

Quo noa se/amos obrigados a dizer, como um
padagogo francos, que se admirova de oinda existi-

rem rapozes que quizessem seguir a carreira agri-

cola, cujo ensino, cm logar de despertar o gosto

pela vida rural, tendia, antes, o produzir o afasta-

mento da vida do campo. I -so porque o ensino sen-

do "puramente livresco" como dizia Montaigne, n6o

despertava o ".enso protico, nem o espirito de ob-

servagao", que soo os duos condigdes essenciais no

fixito de t6da carreira, muita prmcipolmente da car-

rcira agricola

Que temos otuolmente em motAria do en.sino

cgricola? Se o considerarmo- em -ua legitimo ace-

gao, como devendo penetrar no mossa da popula-

Coo rural, poder-se a dizer, sem exagero, que ele 6

fraco, sendo nulo, no atual momento, em nosso

pais.

Qual o numero de filhos de agricullores que re-

cebem uma educagao profissionol? Quanto despen-
demos com educagao agrieola? A nossa situagao,

nesse particular, A, de fato, deplordvel.

Em muitos poises existe a educagao profissional,

"posto escolar" obrigotdrio, que ndo deverd ser one-

roso nem vexatdria. Mas sucede que, si ndo temos

,onde proporcionar esse ensino, como iremos tor-

nado compulsdrio?

Se o proprio ensino primdrio noo A obrigotdrio,

como procedermos de modo contrdrio com o ensino

profissional ogrlcola?

Noo hd como fugir a seguinte conclusdo: a gran

deza econdmica de um pais depende de sua fdrga

p'odutiva ,a quol estd ligada d aptiddo de cada
um dos seus habitantes, Essa a razao por que a

"educagao profissionol" estd hoje reconhecida como
socialmente necessdria ao interesse superior da co-

letivldode

Temos que nos modificor; precisamos cuidar do
ensino profissional agrieola, porque o nosso future

dependerd da solugao conveniente que Ihe xouber-

mos dor

.

Tanto do ponlo de vista tAcnico, como eco-

ndmico, politico e social, numerosos soo os moles

de que sofre a agricultura no Brasil E certo que

para o progresso da nossa agricultura ndo nos _fal-

tam openas os conheelmentos tAcnicos ou recursos

paro aplicd-los, existem outros embaragos muito sA-

rios, que ndo podemos nem dovemos exominar ncs-

ta oportunidade .

. Jd dizia o saudoso estadista Joao Pinhciro, ao
,’ssumir o govArno de Minas Gerais, com aquola
suo largo visao dc cminente homcm dc Estado:

"O cstudo do solo, os prAmios dc anlmogdo, o
cstimulo d iniciativa particular, solicitado por to-

dos os modos, a "educagao tAcnico", o abalxamen-
to das tarifo- ferrovldrias, o cmulagdo no trobalho,

at e-tatistlcas exatos, a croagdo dc cstobclcclmcn-

tos modelos, as exposigoes periddicos agricolas c

industrials — cis as medidas que devem scr decrc-

tudas, como condigdes indispensdveis dc Axito."

A ogao bcnefico old aqui rcalizada pclo Minis
‘crio da Agricultura cm prol do nosso progresso

agricolo, ndo pddc scr contcstodo; porAm, uma das
suas missoes mais -Arias serd a do instruir tAcnica-

montc as classes rurais. Scu papcl A tambAm do
' educor e instruir", mas com a coopcragdo dos E--

todos.

Temos noce—idode do cuidar de nds mesmos,
pondo de lado o concurso dc extranhos cm tudo
que estiver ao nosso alcancc.

Num pais como o Brosil, quo na agricultura de-

verd ir buscar as suas mclhores fontes de riqueza,

"do se devc ficar aguordando por mais tempo a

oportunidade para langar cm bases seguras o "en-

sino profissional ogn’cola".

Se so considera o que hd entre nds em matAria
dc ensino agrieola, tonto superior como mAdio, ele-

mentar ou popular, paro rapazes o rnogas, chegor-

•e-d 6 conclusdo de quo tudo estd por fozer-se.

fnquanto isso ocontece conasco, em tddas as de-

mais nogdes civilizadas os melhorcs esforgos se fa-

zem por desenvolvcr e aperfeigoor esse ensino De
cutra porte sd convira ministrd-lo dando-se-lhe um
cunho de utilidadc real para a agricultura do pais,

c to A, Sob a forma do "instrugdo" verdadelramen-

tc util, de modo a otingir a massa da populagdo

rural. .

Na moderno concopgdo da pedagogia, o ensino
I
rofissional precisa ser encarodo em relagdo a td-

dos os idades do homem, desde a infancia otA o
r i.mento de -er incorporado d sociedade. No coso
co ensino ogrlcola, ter-se-ia que cuidar da instru-

gdo desde o -imples homem do campo, passondo
pclo odministrador, atA o tAcnico.

Mas, se se atender 6 vastiddo territorial do Bra-
‘.il, com sua populagdo rural dissemlnoda, ndo se
achanrio concentroda cm aldeias, como no Europu,
deverd obedecer a mesma orgonizagdo? Evldente-
mente, ndo

.

Da idade de 6 a 12 anos o ensino A insuf Iciente
para transmitir qualquer resultado no espirito do
liomern. Nela faltando a instrugdo prlmdria e o
necessdria vlgdr fiidco, dificilmente se poderd con-
seguir da infdncia aoprendizagem de um ofldo
manual.

O mAtodo de ensino ncssa idade deverd reves-
tir-se de cardter essencialmente concreto, intuitivo
e experimental
A instrugdo agrieola sd se tornard proveltosa oos

nlunos de mais de 1 2 anos de Idade, proporclo-
nando-se o estudo da natureza, com a observogdo
das plantas agricolas, dos animals domAsticos, d
muneiro de Instrugdo preparatdria paro os verda-
delros assuntos agricolas.

Segundo a concepgdo de Gerard, o dafinigdo do
ensino primdrio ogrlcola estd ronsubstandada tio

egulnte fdrmula: "a preparagdo para a vida”. AtA
oos 10 anos a crlanga deve oprender a ler, csrrever
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« confer; c, no dueorrcr do* ultimo* anos cscolares,

a dircgdo dos cxcrclcios dovo scr guioda polos oxt-

gdnclas da vlda real, Entio a vi Ju escolar e o cn-

tino profixsional, ndo dovo haver transigdo brusca

Par principle bdslco, cuidando so do casino pro-

flssional, dovomos ter cm vista dcscnvolvcr no in-

dlvlduo o omor pelo trabolho do quo ird vlvcr.

A cxpcrlmcnlogao convdm quo »«Jo simples o ele-

montar

,

Ter-sc-d quo recorror a ligocs do coisos, langan-

c'o-so mao, nas cscolas do interior, do* objetos quo
40 cncnntram par Iddo parte, reproontondo um ma-
terial cscolor barato. Serd o ensino do introdugdo

earn o verdadelro onslno agricolo.

Dlsscmlnada como 40 cncontro a nossa papula

-

?do rural, mesmo assim, si fosse possivcl, desde jd,

estabolccor-sc nas oscolas primdrias cxcrclcios do
jardinagem c horticulture, como nos prdprios gru-
pos oscolaros, nos tc'rrcno'. quo Ihos fiqucm anexos,
cm grande passo so tcrio dado a fim do conduzir o
nosso povo para as ocupagoos rural*. Nas prdpriat
cidadcs, obtor uma pequena droa do terrono do
tris ou quotro hectares para instalor-so uma os-
cola para o excrclcio das criangas dos eoldglos e
grupos oscolari"., ondo cada aluno teria o sou can-
teiro, cabondo-lho o bcneficio do produto colhido,

obonandossc atdr^osmo prdmios cm dinheiro aos
mais dcdlcadan. Uma organizagao dcsta naturoza
oxlgira alguma desposa, com instalagdes rusticos,

aparolhos e instrumental agricolas. Nao serd diflcil,

entrotanto, d maioria dos Estados; do Brasil, com o
concurso das municipalldado, senao em todo sou ter-

ritdrlo, polo monos nos centros agricolas principals,

promoveram a "difu-do do ensino agricola elernor.-

tar" tendo ao lado oficlnas do carpintaria 0 ferrario,

modostas embora Um onslno desta naturoza, desper-
tando na crianga o incenlivo pelo trobalho, lord uma
infludncla moral irrecu'dvel na formagdo do sou ca-
rdter, excltando-lhe u amdr pela vida simples 0 sou-

ddvel do campo

,

Em 1 885, ia concluio assim Grandeau sdbre o en-
sino agricola na "escola primdria rual": "Se o mes-
tre da escola primdria puder de.pertar nos criangas
dos eampos a go-tn p.ira ler mais tarde com proveito
um livrc do ciencias aplicado d agricullura, to Ihj
inspirar a gosto pelo vldo dos compos e o de»ejo do
nao abandond la para tornar-se fundondrio ou em-
pregado de caminho do ferro ou do comdrcio tera
prestado imenso servigo a agricultura."

0 ensino prlmdrio agricola devord ser um “meio"
0 nao um "fim",

Reconhoce-so, hoje, que ndo 6 bostonte instruir
o agrieultor. Cumpre antes procourar rete-lo d ter-

ra, ovitnndo o fondmeno do urbanumo, e para isso
a instrugao agricolo primdria tern a virtude de en
camlnhor para a vida dos compos novas legiond-
rlos. Imp6e-se, ddsto modo, outro ensino, o ensino
a que Mdline, ontigo ministro da Agricultura da
Franga, chamou de onslno "estdtico", com o ob/e-
tivo especial de evidenciar as belezas do natureza
e as vantagens da vida campestre

E a quern competlrd, com esse fim, modelar a
alma e a Inteligdncia da nosso infdncia? Certa
monte que- ao mestre da escola primdria e secun
ddrla; ole que, em nosso-. dlas |d the cabem 0 -

mais altos responsabildades pedagdglca-, terd mai-.

essa, proclamada em todos os poises, onde se culda
serlamente de amparara vida econdmico, cujo de
sequillbrio, como estd provado, 6 quaMi sempre
tambdm a orlgem rlos desorgamzagdes socials.

Ndo se pdde pdr em duvida que o ensino entio

nds precisa tomar um cunho mais consontdnco com
as condigdos da vida em nossa dpoca.

Excusada serd cncoreccr ainda mais tdda a van-
tagem que podcria advlr da introdugdo, nas os-

colas primdrias 0 sccunddrias, do ensino obrigatd-

rio da agricultura, de "prefordneia nas escola* de
dentro das cidadcs, quo possuam terrenos anexos,

porque nclas serd mais fdcil dispor-sc do profes-

sores habilitados cm assuntos ogricolas. Para que
se|a provcitosa ossa instrugao agricola, deverd li-

mitar-so aos olnos com mais do 12 anos de idade;

e aos colocodos cm grdo inferior proporcionar-sc-ia

0 cstudo da natureza, com a observagdo das plan-

tas agricolas, dos animais domdsticos, das aves, dos

insetos, etc., a manoiro de uma instrugdo prepora-

tdria para os verdadciros assuntos agricolas.

Scria preclso quo so formassc tarnbdm um material

do ensino odequado a esse fim, como cologoos dl-

ddticos de histdria natural, mapos, publicagoes, ma-
terial pora projegdes luminosas, "filrr(s"cincmato-

grdficos, etc.

Com ossa orientogdo, cm breve prazo, ter-seia

reconhccida vor o nccessidado do ensino agricola no
curso dos cscolas normois, preparando-se profes-
sorcs aptos a mlnlstrarcm o ensino agricola,

Na Europa existe a "escola elementar agricola
para Os rapazes dosl2 aos 14 anos, na quol o en-
sino se revestc do carater tedrico e prdtico. Entrc
nds sera diflcil cogitar-se dosse tipo especial de
escola, quondo conheccmos o estada preedrio do
prdpiro ensino primdrio a cargo dos Estados.

Poder-se-ia pensar, talvez, no odmissdo desses
rapazes, durante o prazo de um a dois anos, ncs
fazendas-modelo, nos escolas agricolos, nos postos
zootdcnicos, nas estogocs experimental* e em ou-
tros estabeleciment05 do Governo. E' de real vanto-
gem esse ensino dado na escola agricolo elemen-
tar porque, na idade de 1 4 anos, muito* deles, sem
recursos, jd poderdo particlpar da vida rural, onde
completariam seus conhedmentos prdticos ao lado

dos pais. Outros seriam odmitidos como aprendizes
nos estabelecimentos agricolas do Governo.

Segue-se, para completor a educogao agricola, o
'ensino medio, para os rapazes de 14a 18 anos.

Mas, que se entende por ensino mddio em agri-

cultura? Na opiniao de De Vuyst, e o ensino que
visa "a formagdo do explorador de uma proprieda-

rtt de extensao media, devenda ser adaptado d cul-

lura da regido". Ora, se assim d, nada pdde ha-

ver de mais varidvel, tanto mais que esse deve ser

"adaptado d-. culturas de uma regido".

Compreende-se que esse ensino "mddio" d o que

corresporide d "escola proflssional mddia".

Se na industrla se tern necessidade do "contia-

mestre", que d o intermedidrio entre o operdrio e

0 diregdo superior, assim tarnbdm precisa e deve

ser na agricultura, onde se impoe a formagdo dos

"chefes de cultura" e dos "administrodores de fa-

zenda".

Muito adequadamente |d houve quern compo-
rasie o papel do contra-mestre ao do sorgento, co-
locado entre o oficial e o soldada.

Sem que a instrugao e a educogao desses inter,

medidrios sejam culdadas, muito dificultada ficard

a missdo do "tdcnico",

Este "ensino agricola mddio" ndo tern em vista,

pelo menos d o que se pdde compreender da suo
organizogdo em diversas poises, preparor para o
"ensino agricola superior, por obedecer a um fim
especial de "formar prdticos esclarecldos",

C' o ensino ministrado nas "dcole* pratiques

cm SciELOLI 12 13 14 15 16 17 18
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rt'ogriculture", cm Franco; nas "ogriculturo socun-

dory schools" dot Estodos Unidot; not "tcuolct

prolichc dc agrieultura", da Itdlia; nos "Laudwist-

schafts Schulcn", do Alcmonha, etc.

No Frongo, por cxcmplo, at "ctcolos prdticos"

dcsllnom-sc o reccbcr os topazes, quo soirem das

ctcolot primarios, dot ctcolot primdrias superior#*

ou dot colAglos, dcsejom adqulrlr o Inslru^do pro-

visional agricola.

O sou verdadciro fim A o do formar ogricultoro*

ttclarecidot. A dura;do dot ettudot A| do doit a
trAs anos.

"O (ipo da etcola A o lipo ideal da etcola pro-

fessional para aquelcs quo desajam rocobor urn en-
sino agricola mAdio c "possorr. ficar doit a trfs

cnos num cstabelecimento do irttru^oo".

Scgundo Gustavo d'Utra, "as rscolat prdticos vi-

sam .espoclalmentc, os pcquonos e mAdlos eultlvo-

dorcs, quo constituent, na Franca, a maioria das
oxplora{6cs do solo agriculturdvel e uma das maio-

rot alavancat da tua protperidado. A organizafdo
o o progromo dc enslno asseguram a obton^do do
bons o grande rcsultados, ndo obstante as dificul-

dadcs quo olgumos tAm encontrado no desempenho
do sua missao pcla falta de pessoal adaptdvc) ao
sou gAnero especial de ensino e tambAm pela ma
situogao em que as colocou uma escolha emnot
feliz, inspirada por nocivot ou subalternas influAn-

cios locals".

A instru(do dado na etcola pratico deve ter ted-

rico e prdtica ao mesmo tempo, porque, do contrd-

rlo, o chefc de cultura nela diplomado nao dlspo-

rd do fdr$a moral necessdria sdbre tout subordlno-

dos, que sd a competAncia real poderd propro-

ciortar.

De outra parte, o ensino precisa ter em vista os

necessidades porticulares de cada regido.

Para a organiza^do que tivermos de dor ao nosso

ensino agricola, serd da malor importdncia que ff-

que bem carocterizado a que seja "enslno mddio",

0 qual visa a formagdo do intermedidrio entre o
proprietdrio e o trabalhador rural Ele tern por ob-

jetivo preparar rapazes que disponham dot neces-

sdriot conhecimentos prdticos de tddas os opera-

tes* agricolas.

A instrut0 tern que ser proporcionado numa ex

1 loracoo agricola bem administrado, alastando -e

do ensino tudo quanto se referir a pesquizas ogro-

nomicas

.

Essa compreensfio do "ensino mddio" em agrl-
cultura nao tern sldo bem alcan^ada por aqueles
que entre nds tAm cogitado do ensino agricola
tanto que conceberom escolas tedrlco-prdticas para
proporcionado, num curso de trds anos, em que se

cxigia para a matricula atd mesmo preparatdrlos e
se conferla ao diplomodo o titulo de agrdnomo.
Ora, o seu papel nao pdde ser outro senao o que
te ob-erva no Industria, isto d, esse ensino terd por
fim preparar a intermddio entre o tdcnico e o trq-

halhador, ou melhor, o "cbefe de cultura" ou "ad-
ministrador de lozenda". Alids, para quem conhece
a nossa agrieultura, ndo ignora n fungdo valiosissi-

ma desempenhoda nos nossos trabalhos rural* pe-

los "admini tradores", homens tie escasso preparo

intelectual, dos quais, entrelanto, em grande parte,

depended o nosso progresso agrlcalo,

"A confusdo na prepara^do e execute dos pro-

gtama- de ensino dos Escolus Prdticos e Mddlas que
aue atd hoje foram creadas entre nds tern sldo

muito grande; creou-se old certa antipatla pelo

ensino desse grdo, devido d confusdo estabelecida,

I onsidcrondo-o muitos como inadequado oo meio
ou mosmo deflclente". (Dr. N Athanasoff).

E' csve experimentado oducador, conhoccdor por-
ftlto do nosso moio agricolo, quem alnda assim so

expressa rolorindo-se ao enslno no cscola agricola
prdtica: "O ensino exiglrd do professor trabalho
enormc, porque serd preciso dotar a oscolu do bons
professoros cspcelolistas, em numcro suficicnto pa-

ra fazer um ensino util o provoitoso. Do contrdrio,

ostaromos outra voz no enslno llvrosco, e veromos
n oluno sem iniciatlva ouvir os aulas do professor

com bravos cruzados durante 45 mlnutos cada
para quando, torminado, entrogar-se-lho a onxada
para capinor c a folco para rojar o pasto. Prdticos

dessa ordem pouca aieontam para alunos quo sc

dcstinam a dirlgir e organizar o ndo a screm sim-

ples trobalhadorcs".

Eu ponso — dlz ainda o professor Athanasoff— poder-sc conscguir muito das escolas prdticos
de aoriculturo com a condi^oo do sc formar um
horn corpo doccntc c dispor-se de bem organizada
propriedade agricola.

O Axito que possomos alcantar no ensino ogri-
cola, qualquer quo ele seja, dependerd de sua adap-ts00 aos hdbitos e costumes da nossa agrieultura
como do grdo de instrr;6o dos quo vivem no cam-
po. Fdra dai serd reallzar-se obra improficua E'
csslm que, otingida a idade do 12 anos, a crianto
id tendo adquirido a instruedo primdria, quando
pertence d fomllla rico, se diriglro do preforfinew,
entre nds, pora um gindsio ou liceu e ird abracar
uma carreira liberal. E' evidente ndo se podcr con-
tar com es»os para a frequAncia nas "escolas prd-
ticos ', de ensino mddio, parcccndo dever-so antes
recrutar alunos entre os que ndo possuem siquer a
iiv.truQdo primdria, isto A, sabendo ler, escrover e
contar. Devord dirigir-se o ensino aos que "possam"
cu devam contlnuar a existAncia no campo, tan-
to nos trabalhos do cultura, como nos do crea^do
de animals ou nas ocupa^des das industries agrl-
ccilas. Nao poderemos contar, infelizmento, no nos-
so meio rural, com os rapazes do 14 a 18 anos,
dispondo do uma InstruQdo primdria sdllda e su-
perior, em condi^des do frequentorem com resul-
todo uma "escola prdtlca de agrieultura", Esta 6
uma "escola prdtica de agrieultura". Esta A uma
verdade que precisa ser cnunclada, como al estdo,
para comprovd-lo, atA mesmo os prdprios aprendi-
zados ogri colas.

Crearem-se escolas "mAdias" de agrieultura para
formar ogrdnomos "prdticos", exiglndo-se na ad-
missoo conhecimentos de humanidades, representa-
umo utopia, tanto mals se nossa intent0 fdr a de
encominhar para tois escolas filhos do ogrlcultores
ISingudm ignora a diflculdade com que lutam nos-
tos ogrlcultores, prlnclpalmente os pequenos, do
poucos recursos, devido ds grande* distdndas no
meio rural, para pioporcionar atA mesmo a in-.tru-

4do primdria a sens filhos Que candidafos terla-
mos, entao, para tals escolas? Ndo fol outro o mo-
tive por que, pela organlzato do ensino ogrond-
mica, tie 1910, se creou nos Aprendizados Agri-
colas um cur-.o de adapla^do de trAs anos, nnde o
candidato entrava com I I anos, procurando assim
preparar os candidafos ao curso provisional, por
trtc-m os alunos na sua gtonde molorla pquca me-
no* que analfabetos.

Diante diiso, se tivermos de Inslltulr "escolas
P'dticas", para as quais se exlgiriam conhecimen-
tos de humanidadu, pora elas iriam, quando mul-
to, rapazes da* eidade*, ou entdo flcarlnm vaslas
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INio 6 urn dllema do cjuo sc ndo p6do fugir; c, so

c vordadolro para Estados atd mesmo mais adian-

ludos como Sao Paulo, Minas Gerais o Rio do Ja

nclro, nao dolxa do ter Intclra apllcacao para aque-

les ondo a instru^do publico so acha muito mais

atrazada
. ,

Excluido o Distrito Federal, o Estado do Rio

Grando do Sul 6 o quo aprosenta molhor taxa -

o6l,2% c 44,5%, rospectlvamcntc. O orau do' anal

labetismo no Aero 6 iQual oo dc Sdo p°ulo, 70,2

A taxa mais elevada cabc o Piaul, 88,0 ,o Com-

parando-sc o grdo do Instru^o na populacao mo

nor do 15 anos, quo comprccnde a cla-se escolar dc

7 a 14 anos » rcsultodo i alnda mals dosom-

rriador.

Em 1900, s&bro 7,886.323 habitantes comprc-

ondidos naquelo grupo do idades, 1 068.230

(13,9%) sabiam ler e escrevor c 6.618 093 .

(86,1%) cram ilctrados. Em 1920, o numcro dc

babitantes daquele grupo dc idades, clovava-sc a

13.078.323. Ddstos, aponas I 337.790 (10,1%) sa-

biom ler e escrevor, o I 1 740.533 (89,9%) cram

arialfabctos. A comparacdo nesta classc dc idades

r nocessdria, porquo 6 justamente no classc esco-

lar que so pode medir o csfdrgo do pals, no alfabc-

tiza<;do do sous habitantes Infelizmente, nao ha du-

vida posslvel, apesar dos esfor<;os empregados po

closenvolvlmonto do ensino primdrlo, a porcentagem

dc Ilctrados aumentou. Nr> quo sc refere ao Estado

tie Minas Gerais, observa-sc o mesmo co o.

O coeficlente de analfobctismo quo era de 74,4%

cm 1900, clovou-so a 79,3% cm 1920

No grupo de idades dc monorcs do 1!5 anos ,
sobro

O totol do 1.604.849 habitantes cm 1900, 242 084

(51,1%) sabiam ler e esciever.

Em 1920 o total sobe a 2 659.791, mu> o anal

tabetlzados dlmlnuem para 210 * 4 /

,

ou seja 7,9 n,

contra 15,1% em 1900.
. ,

Eis ai. Sao multos sugestivos Estes algansmos .

Existe oinda o porigo, nas nossas organiza^oes

de enslno, de so tornarem muito clevados c mesmo

c.bstratos, drro em quo poclerao incorrer os nossos

escolar. "prdticas" de agriculture.

A Franco, a prlnclpio, instituiu a "fazerida-esco-

la", cuja funtjao desaparoceu com a transformaqao

operoda na agricultura, sendo substltulda pc las "os-

colas prdticas". Eritro nos j6 tivemos a tentative da

' fazenda modelo” em Minns Gerais, par iniciativa

Co grande cstadista Joao Pinheiro, orguniza<;bo c--a

cm qe deveriomos insistir, procurando imprimir-lhs

urn cunho bem ocentuado 6» neccssldades do meio

oride tiverem dc exercer sua a^do.

A "faznda-escola", na Franca, destinova-se aos

filhos das famillas dos trabalhadores rurais, onde os

cprendlzes executavam todos os trabolhos e receblam

um enslno essenclolmente prdtico. A permanencla

na escola era de dois a trfis anos, e durante Esse

tempo os olunos nada custavam aos pais Eras es-

colas prdticas do um odnera especial, com tendEncia

c se tronsformarem em verdadciras escolas prdticas

A idade de admissdo dos alunos era de 16a 18

anos, e a enslno Inteiramente yratuito Na oplnido

ilt ohalizados tdcnlcos, essas "fazendas-escolas" de-

ram 6 agricultura francesa "uma mdo de obra ins-

tniida e de valor"

Esse moddlo do uiganizagao, bem adoptado ds

condl^des do meio ondo tivesse do op#rar, em zona

pavoada e extensa, proporcionondo urn ensino ten

i ico e prdtico, poderia prestar Incstimdvcis ervl^os

de5envolvimento de no»sa agricultura

A pouco c pouco, podt^iamos cm breve prozo che-

gar d cscola agricola "midio".

Quanto ao pcssool dc enslno, Esse conviria que

fdssc ossds limltodo, como t6das os Instala^des lei*

tos sem luxo olgum.

Qual nao i o numcro dc rapazes, vivendo no in-

terior, com a idade do 14 a 18 anos, que, por to

rem sldocducados na vida agricola, ndo dispdem de

recursos c sc conscrvam impedidos de obter uma
instruedo profissionol? Para eles 6 que deveria dcs-

tinor-sc o "ensino agricola mEdio”

Para as "escolos prdticas dc agricultura", oxigin-

do-se quatro anos de curso c exames de admissdo

aos alunos que nelas se queirom matrlcular, ndo nos

parccc seja organiza<;6o compotivcl com as nossos

necessldadcs de renova^do ropida dos processos ogri-

colas. Os bons resultados dependerdo ccrtamente do

organizo^oo c do programo do ensino, confiando-so

a diroqdo o pcssoas capazcs c ‘uheientemente co-

nhecedoras da prdtico agricola

A aprendizogem prccisord visor principalmente o

forma^do dc profissionois ein agricultura, com co-

nhecimcntos de aplicot;do prdtico e local. Esse en-

sino terd que sc-r bascado numa fdrmula fdcil, util

t- econdmica . . .

So 6 certo que um |Ovem tcrniinando o curso de

uma "fazenda-modelo" na idade dc 18a 19 ones

ndo sera um "adminntrodor" ou "chefe de culturas ,

dispord, entretanto, de conhecimentos inestimdveis,

que poderao torno-lo, mais tarde, un bom adminis-

trador,

O po-sool de ensino convEm que -eia limltodo a

um drretor, dois a tri-s agrdnomos, e dois profe-sores

normallstas, — este-. dois ultimos sc Incumbindo do

ensino de matcmdticas elementares c de nocoes de

cienclos naturals.

A durorao d n curso sera de dois a Ires anos, di-

vididos em semestres. Nessas fazenda .-modelos se-

riam admltido.- tarnbEm aprendizes para os trabolhos

do compo, formando-se dtsse modo nperdrios que

saibam trobolhor com mdquinas agricolas, que co-

nhe<;am o cultivo dos nossos principals "plantas'

agricolos, que soibam tratar um mmol, etc.

Terns, necc- .idade de formar no agricultura a
classe dos "homeni pieciosos" de Rieffel, "colocodos

no exErcito entre o oficial e o soldado e no admims
tracdo entre o fabriconte c o operdrio".

Na agricultura a papel dEss,.- homem estd notu-

ralmente indicado como sendo o do "chefe de cultu

ras" ou "adminislrador de fazenda", rlenominacda

esta peculiar ao nosso meio rural.
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0 Desamparo do Homem do Compo
E' cilo um tcrna de grande otuolidadc Em vdrios

oportunidadcs, tern a Socicdadc Nacional do Agri-
cullura podido a otcngdo dos governos para o flo-
granle inferiododc cm quo so encontro o Irobolhador
da terra, face aos professional! da industria o do
comAreio. O assunto A dificil. A legislacao trabo-
Ihista julgou par bom, dadas as poculiaridades da
vida rural, oxcluir os trabalhadorcs da agrieultura
da ,ua aqao, rcconhccondo o quo do ho muilo vem
c Socicdadc pregando. Nos trabalhos do comissao
ir terministorial, nomcada polo cntAo President© Ge-
tulio Vargas, cm 1942, poro cstudar a sindicaliza-
i;co da classe rural, ficou sobejamente demonstrado
que no caso da agrieultura, a lei deveria scr dife-
rente, acomodada d verdadeira situacAo da nossa
vida rural, para produzir os cfcltos esperados Fica-
ram, das sucossivas reunlAes entdo realizadas, as
a'as c os estudos, c, do concrcto, rcssaltada aqucla
dificuldade PorAm, dificuldadc ndo 4 impossibilida-
de Tcriom do ser oncontrados outros cominhos c,

depois do estudos e consultas, encominhou a Socie-
dade o anto-projeto do decreto-lei que visava 6 or-

gan,za^ao da vida rural. Ao mvAs do sindicoto, a
as.ociagdo rural municipal, com Os sous graus espe-
cializados e superiores, a associagao regional, a fe-

deraqAo estodual e, por cupola, a Confcdora^ao Ru-
ral Brasileira; A o decreto-lei 8.127, de 24 de ou-
tubro de 1945, sucessor do de n.° 7,449, saciona-
do antes, e cm cujo texto algumas disposi<;6es ha-
vio que suscitarom crlticos, corrigidos no atualmen-
te em vigor.

Ncsse decreto-lei proporcionou - c o embasamento
de uma sArie de providAncios tondentes a arrancar
o trabalhador do compo da situo^Au precario quo
tocos Ihe reconhecom, ou, pelo menos, oo inlcio do
lima campanha naquele sentido

Durante o periodo governamcntal a expirar n6o
foi possivel levor-se avonte, por dificuldades vArios,
a organizor;6o da classe naqueles moldes.

Pensou a Socledade — e pensou multo bem —
que ndo A possivel beneficiar-se uma classe sem, de
inicio, organizA-la

E continuam, sem embargo, as vozes que clamam
pelo amparo ao homem do compo, a se fazerem ou-
vir nos Argaos de classe, no» congressos sociais e
econAmicos, nos discursos de propaganda eleltoral,

ressoando no Parlamento — num unissono movi-
mento em prol do amparo social ao homem do cam-
po, o qual, embora dificil, terA de ser enfrentadu c
stiperado.

Vole aqui eitar, como uma tentafiva em favor
da idAia, infolizmente sem Acu, a projeto do Depu-
tado Galeno Paranhos, tratando da criacao du Ser-
ving de AssistAnela Rural.

0 projeto poderla ser aproveitado em muitas de
suos idAias Do seu estudo, algo de bom resultarla
em favor da desamparoda classe e, daqui, (azemos
votos para que Ale se dosentranhe do seio dos Argaos
tAcnicos da CAmara e venha a debate, como ponto
de partlda para o eventa c)ue todo> almeiamos em
favor daqueles que, aflnal, ainda soo o esteio da
nossa estrutra econAmico Os homem do compo

Noo poitemos deixar de abrir aqui cspa(o para
uma outra voz que se levantou no seio do Congresso

em favor da modida, o discurso que pronunclou naComoro, a 24 de novembro ultimo, o Deputado Car-
los Costa, c cuja integra A* seguintc:

Sr. Presidentc, nobres Dcputados, Srs. Represcn-
tontes da Imprcnsa. No decorrcr de varios discursos
pronunciados nesta Casa, tivc oportunidado do ouvir,
por vArias vAzes, de destacados deputados, refcrAn-
cias a questao ograria o ao homem do compo. Ao
que me consta, neste sentido, vArios trabalhos jA fo-;om opresentados. Um deles foi do cminento dopu-
ado das Altcrosas, o Dr. Wellington Brandao; o ou-

t o sob o tftulo lei agrdrio de 15 de abril rle 47
A da autorio do nobro deputado baiano Dr. Nestor
Uuorte c o tcrcciro A um ante-projeto elaborado pelour AfrAnio de Carvalho, consultor juridico do Ins-
tiluto Brasilciro do Geogrofia c Estatlstica, opresen-
lado pelo entao Mmlstro da Agricullura, deputado
Dr. Daniel de Carvalho, honra e lustre dcsta Casa.
O Sr, Presidentc da Republica, apresentando a

tsta Camara, Asto documento quo acabo de me re-
fcrir, em mensogem multo bem redigido, a sou res-
peito assim to expresso: "Poucat lels, diz Ale a certa
altura da referida mensogem, seroo too importantes
|~ora os dcstinos do Nagao e apresentarao para seu
progresso tonta utilidade como esso que vem aose-
gurar, efetivamente, a realizacao de que te contAm
no. arts. 147 e 156 da Constituicao Federal, e em
cujos dispositivos se indicom oo legislador ordinArio
•Jiretrizes do justa e ^dbia politico social. Tratando*

ExcelAncin*^
ri° de

.

,Qr0« tontroversia, continua Sua“ " 3 ^UQ| as i0,^°es mail aceitadas nunca
proviroo de propostas e rle um indivlduo ou de umorgao, se nao que tern de re-ullar da cooperate dedos aquclc. -obre quern recoi uma parcela do res-
ponsabilidode, embora modeslo, ao GavArno do Pais
creio que ser.a Arro grave ,e o Poder Exeiutivo per^
filhasse, incondlcionalmente, qualquer ante-projeto
ia que nenhum talvez, atende ao problemo nos sous
multiples aspectos. DAste modo, eltuou ', Excfa a
questao com muita felicidode, rle vez que a obra
c reolmente de certa envergaduro e relevAncia, eomo tal dove ser obra de cooperocau. Alguns |'or-
i.ais desta formota capital tobrefudo a "Correio daManha" e o "Jurnal do ComArcio", ao quo posso ttV
chegado ao meu conhecimento, de quanda cm quan-
do, ferem o mesmo assunto e por vAzes atA, de mo-
do ocrimonloso, mas justo e oportuno

Porque, Sr, Presidente, perdAe-me a pergunta qua
A leita na melhor das inten<,aes, porquo Aste Parlo-
mento que tern a felicidode de possuir em seu seio
figures tAo proeminentes de mestres obalisados no
assunto e outros nao menos emAntos em assunfoi
rorrelatos, noo toma a pelto, antes de fechar as por-
tal delta brilhante legnlalura, o estudo da matAria,
° lm de ,,Qr d N<Xdo a lei federal InitiluinJo a ie-
gulmentoceo da vido ograria ?

Encorando-so o problema sol, qualquer aspecto,
tealitondo-o dentro dAste ou doquele Angulo da
ossa vida politico, administrative ou social, Ale

c.vulta de maneira usiustodora aos notsos olhoi e° 10
l,on,° a no<sa reiponsobilidade. Em r|ue pe-tem ossuntoi os mais importantes que aqui se tern

venlilado, nAo sel, Sr. Presidente, ao meu ver de bl-
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sonho nas lidos porlamentoros, ndo »ei so outro o

csta horo, do ponlo do vista global ou panordmico,

podo merccor do todos nds r.om dlscropdncla cstou

corto, o carinho da nossa atcm;do. E' quo, Sr, f’rc-

sidcntc, o probloma do ogrlcultura foi scmpre ontio

todos os povos, o grando problomo, porquo dcsta ou

daquela forma, o historic do tddas os nacdos 6 cn-

t’toclrla do amor 6 terra, So remontarmou ds ori-

gans do tddas as ror/*, oncontrarcmos mosmo nas

mais antigas, 6sto amor do predilocdo quo as div

tlngula o coractorizou.

Entro os Hebrous, falar s6bro o sou amor ao cam-

po, 6 falar da sua prdpria histdria tdda pontllhada

do ccnas o dramas eampesinos da mais tocanto

poosla.

Entro OS romanos era tal o amor polo terra quo

Virglllo colebrizou-so nas suas Uucdlicas imortois c

foma foi feliz o invcndvol enquanto p6do rocrutar

no campo os sous generals c os sous dirigentos, li

rando-os atd da rabi<;a do arado.

Entro os grogos, a terra mercceu um verdodoiro

culto. E como ndo ser asslm, so a Cordia no sua

cstesia do boleza o no sou senso do justi?a, ditou

para o mundo a conscidncia dos sous destines ?

Os incas buscavam a sua cstrutura econdmico no

organizagao agrdria

.

A Inglatcrra foi a primeira do tddas as nagdes

a utilizar a mdquina do fins agricolas.

A ROssia 6 cmlncntemonte rural,

A Alemanha ndo d monos psopiclo 6 ogrlcultura.

A Holonda tambdm so dcslaca do mosmo modo
F. a propdsito, ndo foz multo, o brilhante parlamon-

tar Aliomar Baleeiro, com o brilho quo Ihe i peculiar,

chamou a atencao da Casa para um fato singularis-

simo. E' quo da Holonda estamos recebendo batatas

quo chooam ao nosso mercado muito mais baratas

uo quo os nossas. E 6 preciso notar quo a Holonda

foi barbaramente destrulda no ultima guorru como

a Bdlgica o fdra na do 14. Tevo sous diquos arre

bentados, suas comportas destruidas, sous compos

talados, sua pocudrla aniqullada. E no entanto se

refoz cm tdo pouco tempo o pequonina como d, ain

da exporta para o Brasil o para o mundo, mdquinas

o produtos em condl?6es vantajosas.

Liebig, o grando revolucionario da agricullura, o

ucstruldor Ha doutrlna do "humus", quo admitia o

matdria orgdnica com fator fundamental da alimon-

ta$do da planta, dizia: "Ndo hd proflssao quo se

possa camparar em importdncia, 6 Agricultura,' dela

tiepende a alimentagao do homem o dos animals

nela repousa a saude e o descnvolvimento da espd-

cio humana inteiro, a riqueza das noedes e t6da a

Iridustrlo manufatureira o comerclal, Ndo ha nenhu

ma prollssao em que a aplicaqdo dos prlncipio-> ra-

cionais produza maior proveito e seja duma infludn-

cla maior e mais decisiva." (1)

"A Agricultura, diz ainda Smith, 6 apenas o meio

de facilitar ou dirigir as fdr$as criadoras da natu-

reza."

Oro, Sr. Presidente, o homem rural, mais ligado

d natureza do que o homem da cldnde, estd par i to

mesmo, rnals sujeito ds suas ogressivldades; enquan

to o homem da cidade estd rnais ou menos bem de-

fendido pelo "grosso cobertor de cultura artificial",

o homem do campo estd a mered das oscllarjde-. va-

ridveis da mesma natureza que o envolve, por todos

os latlos

.

Enquanto a cidade ou os grandes centres, a des-

peito do seu cosmopolitlsmo, apresenta um certo

grau de intorpenetragdo, de interdependdneia e co

ordenacQQ que da certo modo favorece e ampara os

cltndlnos, a zona rural pelo seu isolacionismo e pela

sua homogeneidode, torna-se mais froco e menos
capaz de defesa, por isto mesmo mais digna de am-
para dot podcros publicos.

Ncio quero, todovia, Sr. Presidente, entrar cm
cprcciacoo de como nos temos conduzldo de referen-

da 6 agricultura no que tango 6 agdo governa-

mcntol.

Uigc, como dizia o meu grando contcrrdnco Silvio

P.omoro, urge enfrentar "a situoedo naclonol como
ola d cm si mesmo, no seu cordter, no sua indole,

na sua cstrutura interna, na substdneia interna do

seu ser, na trama fundamental da sua organizagdo,

nos ses olementos format ivos, na essdncla intrinseco

que o constltui." (2)

E ncstes tempos agitodos cm quo vlvcmos quan-

do pesa sdbre nds um mundo de apreensdes, quan-

do nos sentlmos rondados por tantos clrculos amea-

Cadorcs, quando a atmosfero dos cidades se torna

cada vcz mais pesada e vicloda, quando, com o etc--

cimento cstonteante da floresta dos arronhoedus, nos

sontimos mois distanciados da notnreza, quase entc-

diados com a monotonia dos fatos repotldos, preci-

samos voltar-nos para as bclezas do campo que no>

apresenta na sua luminosidade irresistivel, oldm do

mais o encantamento das suas paisagens variegados

t rcconfortantes.

"O homem, diz Grupln, nosceu pora omar a terra

com ilimltodo amor, com amor largo e livre. Pora
amor ocimo de tudo a terra doce, tdo coro e tdo

bola cm sua maternldade, bemaventurada em seus

belos milagres quotldianos". (3)

O slogan do grande mestre Alberto Torres de
"rumo d terra", cxpressdo hoje quase lirica, para ndo
dizer romdntico, tantos vdzes repetido c tdo mal vi-

vido, casa-se perfeitomente dquclc especito do gran-

de Papa Ledo XIII quando no nosso eddigo social

que d a "Rerum Novarum", dizia: "A quern quer re-

generar uma sociedade qalquer em decoddncia se

preslreve com rozdo que a reconduza as suas ori-

gens, Porque a perfeiedo de tdda sociedode consiste

em prosseguir e otingir o fim pora o qual foi fun-

dado, de modo que todos os movimentos e todos os

ats da vida social nascem do mesmo principio de
oncio nasceu a sociedade." (4)

Cresce, pois, de dia para dia, a necessidade de

operfeigoor o homem 6 terra, "humus fecundo que
por tdda porte, generosamente, oferta ao momem o

pao e as flores."

t deste aperfcigoamento d que vem o revigora-

mento do patriotismo e do humonismo. Mas, o que

so verlflea, d o desenvolvimento coda vez mais cres-

cente do nosso e'pirito uibonlstico, o exodo assusta-

dor das populag&es rurais, o congestionamento das

cidades, o aumento cada vez maior dos pesos mortos

da economiu naclonol, Mas como ndo ser ossim, Sr.

Presidente, se o campo 6 o abandono, d a ignordn-

cio, d o paludismo, d o desconfdrto, o prisdo, a ro-

tina e o desassistdneia P

Temos 70% do nosso populacdo dedicoda 6s ati-

vidades ogricala . Possulmos 12 milhdes de trobo-
Ihadores rurais Mas, hd, Infelizmente, nqa hd ne-

gor, uma desigualdade flagrante entre o trabalhador

urbano e o rural Oi velhos preconceilos existentes

entre o homem do campo e o da cidade, passaram
para o campo social.

O trobolhadar da cidade tern romuneracao ads
quada, aposentadoria; pensa-se em repouso semanol
remunerado, na ronslru;do de vilas operdrias, casas

com relative confdrto, aldm das creches, dos ambu-
latdrios, dos hoispitois, etc.

Enquanto o homem do campo tern um padrdo de
vlda infra-humano, d um desassistldo, um pdria, um
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cloto, scm a mcnor no?d° do eonfftrto c do higienc,

vivcndo no misdria quo 6 umo (era solta quc Ihe

devora tudo.

Falamos, todavia, no mccaniza<;do da lavouro, na

rocionalizo(a° dos seus mdtodos, etc. Mas coma tl-

rar mclhor provoito do tudo isto, scm valorizar o

mclhorar primclramente o clemonto humano?

Da solu(6o ddste problcma, dizia h6 pouco tem-

po o Sr. Bispo do Camponha, D. Inocdncio, numa su-

Oestiva carta pastoral nestc sontido, quc 6 um vor-

dadclro brado do alarmo; dizia 61c quc da solu?ao

dostc problema dcnpende cm larga cscala a econo-

mia nacional c mais do quc isto a sobrevivncia das

estruturas cristas da nossa cultura c da nossa civi-

liza(6o.

Igual atitudo qe muito mo conforta, tcve o Sr. Ar-

ccbispo do Bolo Horizonte, o meu eminente contcr-

roneo c amigo D. Ant6nio dos Santos Cabral, cujo

nomc pronuncio com rcspoito e admiratdo. Do modo
quc 6 sempre 16 das montanhas alcantoldadas dc

Minas Gerais, reliedrio prccioso das nossos Iradi^ocs,

que nos vcm de quando em quando stes gritos dc

reden^ao.

E' bem verdado quc alguma coiso sc tem (eito

na reconquista do homcm brasileiro na luta contra

a moldria, a tuberculose, a sifilis, etc. Para rocupe-

rosoo do cafd, da cana, do trigo, da juta e tantas

outras (ontes do rcccitas quo representam pontos al-

tos da economic nacional Mas tudo isto nao esta

ligodo ao bro«o do trabalhodor rural. De modo quc

t para ele que cm primeiro lugar se devem collar

os vistas solicitas da nai;ao para que sadios, fortes

e instruidos produzom mais mclhor, com maior co-

cficiente de trabalho util.

"A base da nossa economia, diz o eminente pro-

fessor de Direito Constitucional, Dr, Afonso Arinos

de Melo Franco, numa das suas grandes, a base da

nossa economia alnda & ogrdria Mas o esplrito da

Republica tende para o combotc inconsciente 6 la-

vouro. Tira-lhe todos os recursos que ela pode, mais

do que ela consegue suportar, e emprega-os em fi-

nalidades alheias aos Interests da mesma,"

E me seja llcito ainda citando o mesmo ilustre

homem de letros, que para satisfa^ao nossa tem as-

sento nesto Casa, para abono do que venho defen-

dendo, opresentar esta, palavras »uas que vdm tam-

bdm a talho:

"Mas aqui, neste pals que os estodistas teimom

em chamar de "essencialmente agricola", os govdr-

nos 6 que promovem a decaddncia do compo, por

causa do obandono em que o deixam, sem sanea-

mento nem instrugao, sem aporelhamento tdcnico,

sem prote^ao ao trabolho camponds, enfim, a uma
grande vida coletiva, feita de sacrificio e de renun-

cla,"

E por que dste desprdzo, Sr. Presidente? E' que,

o industria destronou a agricultura, as casas grandes

ruirom e as senzolas forom abandonadas, como diria

o mestre ilustre Dr. Gllberto Freire; d a "Santa Fd

qua noo bota mais, esta de fogo morto" como acres

centaria Josd Lins do Rega; e passou-se entoo a cor-

tejar o vttoriosa, subestlmondo-se a vencida

Mas, urge, Sr. Presidente, umo reoc.da neste sen

tido

.

J6 estamos cansado-. de ouvir (olar na resistdneia

do homem do compo, do nordestlr. ,
sobretudo como

ester lot ipou em pdginas lapidate Cuclidi-s da Cunha,

e ai de n6s se dies n6o o (fissem

Mos porque abusar da sua paitdncio e desprezor

o seu esfdr^o herculeo. Vorrys ao seu encontro, va-

lorizemos mais o nosso irmao do compo, dems-lhe

utrossim um minima de confurlo e amparo num pro-

giomo dc a^oo social agrdria, quo vise:— a humaniza^ao_ do trabalho; v.-
,r ,— a difusao do ensino tdcnico-ogrlcola,— o garantia da sua osslstdncia flnanceira, tdc-

nico, mddlca o hospltalar;— a sou seguro nao s6 contra os ocidentes do tra-

balho mas contro a vclhicc e a invalldcz;

—o participate da poquena propriedado privada,— os ouxilios, enfim, que possam concorrcr para

um mclhor nlvcl de vida, do sua formag6o f i sic a, in-

tclcctual, moral c cspiritual.

E tudo Isto, Sr. Presidente, n6o d outra coisa se-

noo um imperativo da horo presente, um ditome co-

tcg6rlco da justi^a social.

Acima de tudo a lei a justi;a. E a quern se deve
justi^a fa(a-se justl^a. "Cui justltia, jstitio"."

A LAVOURA
(ORGAO DA SOCIEDADE NACIONAL

DE AGRICULTURA)

Fundada cm 1897

Eng.o Agronomo ARTHUR TORRES FILHO
Presidente da Socicdadc

Eng.° Agronomo ANTONIO DE ARRUDA
CAMARA
Dirctor

Eng.o Agronomo KURT REPSOLD
Dirctor Tccnico

Eng.0 Agronomo GERALDO GOULART
DA SILVEIRA

Redotor-Tccnico

LUIZ MARQUES POLIANO
Rede.tor-Secretdrio

Rcdofoo e Administrofao;

AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 115-6.°

Tclefane: 42-2981

Caixa Postal 1245

Rio do Janeiro
Nem a redagao da Revisla nem a Socicdadc
Nacional de Agricultura sdo responsdvoil

polos conceitos emitidoi em artigos assinados

A CULTURA DA OLIVEIRA

Com a finolidade de incentivar a cultura da Oli-

veira, considerada como uma das mais lucrotlvus, a
Caixa Econfimica do Estodo de Sflo Paulo est6 fi

ronciando o plantlo de novos olivals, desde quc se

encontrem em altitude superior a 800 metros.

A Caixa Econfimku empresto aos fozendelros in-

teressodos aid Cr$ 70,00 por pd de olivelra plan*
tada, com o prazo do dez anos.

As mudas e enxertos sao fornecidas pela Secre-
toria da Agricultura, que reccbeu 30 mil mudas da
Argentina e est6 prepurando dezenos de mllharas
de outms mudas das varledades que se adaplam 6-.

condl^fies paulistas
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0 Uruguai e, sem duvida alguma, o pais
mois adiantado da America do Sul c um
•dos mais dcsenvolvidos do mundo em ma-
teria agro-pecuaria. Scu progresso, que da-
ta dc longos anos, corre ao par do desen-
volvimento que, no mesmo terreno, vem
conquistando a Repubiica Argentina. Por
sua vez, certas zonas do Rio Grande — a
moior parte do seu territdrio — estao em-
parelhando com a pequena Repubiica do
extremo sul do Continente. Mas o desen-
volvimento da agricultura e da pecuaria
gauchas deve-se em grande parte, ao in-

fluxo bcnefico resultonte da proximidade
daqucles dois paises c da imporfagao que,

desdc longos anos, o Rio Grande faz de
cspecimes das mclhores ragas bovinas, ovi-

nas e cquinas do Uruguai, para o territdrio

brasileiro daqucle Estado.

A Repubiica Oriental, ha ccrca de meio
seculo, nas exposi?6cs-feiras dos nossos

grandes centros de cria?ao, nos principais

municipios criadorcs gauchos, vem expon-

do a venda o que possui dc melhor os seus

magm'ficos Hereford e Duhram; os Polod

Angus e Red Angus; os Holandeses, preto

C bronco e vermelho c branco; os Jersey c

Suigos; os Devon e Charolcses, cm materia

bovina; os Merinos, Romney Marsh, os

Australianos, os Caras Negras e outras cx-
celentes ragas de ovinos. Foi do Uruguai
que vieram para o Rio Grande do Sul as
melhores correntes de sanque europeu as
quais concorrerem, naquele tempo, como,
ainda, hoje, concoirem, para que os reba-

nhos gauchos fossem mclhorando, dia a
dio, ano a ano, a ponto de se cquipararem
hoje aos planteis platinos.

A Repubiica Oriental foi sempre uma
pioneira. O desenvolvimento das grandes
(a<;as bovinas, entre outros fatores, tern
decorrido tambem, da excelencia dos seus
compos, da distribuigao das aguadas natu-
rais, de pastagens mognificas e admiraveis
condigoes climatericas A circunstancia, en-
tretanfo, de dispar de esplendidos compos
de ricas pastagens, nao exclui, porem, de
todo as dificuldades que a atingem, como
a outros paises, conforme, agora, ainda
acontece no Rio Grande do Sul, m condi-
gbe : de clima quase identicas e onde as
sec ci- entretanto, prejudicam, tremenda-
merite, os rebanhos E' que o fator humano

IVO ARRUDA

tern sido decisivo na obra do progresso e
do cngrandccimento da modelar democra-
cia do extremo sul do Continente.

Os criadores uruguaios nao se limitam
tao sdmentc a aproveitar as riquezas na-
tural's do scu solo. Trotom de melhorar as
suas pastagens, cuidando das suas inver-
nadas, plantando c replantando todas as
forrageiras, cuja exploragao pode ser feita
alias, com vontagens, naquele solo uberri-
mo, como a rainha delas, que e a alfafa

Ha pouco tempo, como leitor assiduo de
todos os ossuntos que se prendem a explo-
ra?ao do solo, e ccompanhando de perto o
desenvolvimento agro-pecuario do Uruguai,
tive ocasiao de ler referencias a um artigo
no "Boletim Informativo" do Ministerio dc
Canadeira Y Agricultura da autoria de
Frcdcrico Rolf, tratando do cultivo de uma
forrageira, de sumo importancia, especial-
mente para os periodos de seca. Pedi para
la um exemplar da revista em aprego e to-

mei conhecimento mais completo do tema
abordado por aqucle publicista.

Frata-se da "Fetcrita", a forrageira apre-
sentada como capaz de dar solu^ao tam-
bem, ao problema forrageiro do Brasil, com
vantagens sdbre quaisquer outras simila-
res. E em contacto com a poetisa e escrito-
ra uruguoia Angelina Silveira Aguiar, que
aqui, ha pouco tempo, esteve em missao
cultural do seu pais, falei-lhe no assunto,
e antes de transcorrido um mes de seu re-

gresso apatria, tive a satisfa^ao de rece-
ber um quilo de sementes de "Fetcrita".

Com as informagoes de que dispunha
tratei, logo, de fazer uma experiencia na
minha propria residencia de Ipanema, e
num pequeno caixote de uns 15 centime-
tros de largura por trinta de comprimento,
numa quinta-feira de agosto deixei planta-

das algumas sementes e levei o resto para
a minha propriedade, que e a "Granja Fe-

liz" em Pedro do Rio, 4." distrito da Muni-
cipio de Petrdpolis.

Ao regressor, na terga-foira subsequen-
te, com a ajuda, cortamentc, das chuvas
que cairam, entao copiosamente sobre o
Rio de Janeiro, encontrei todas as semen-
tes desenvolvendo-sc em pequenas plantas,
muito parecidas ao milho e ja com um ou
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dots ccntimctros fora do solo. Fiz prcparar,

cntao na minha Granja, pcqucno cspa<;o

de terra, com uns 20 metros por 50, dc

acordo com as indicates que havia obtido,

c neles plantci todas as sementes de Fc-

terita" que recebcra de Montevid6u

Ocorreu, entdo, como que um verdadei-

ro milagre, porquanto tenho a impressao

dc que nenhuma so das sementes falhou, c,

dentro de um mes, a pcquena plantatjao,

que se dcsenvolvia perto de um milharal

(sementes de milho hibrido), estava mais

forte c crescida do que este, medmdo cerca

de vinte a trinta ccntimetros de altura.

A "Feterita" e uma graminca anual, per-

tencente a famllia dos sorgos e tern como
ja disse, estreita parecenga com o milho,

caracterizando-se, segundo a literatura que

cbtive sobre o assunto, pclo seu clevado

rendimento cm materia verde c quanfida-

dc extraordinaria de sementes. A csta al-

tura, transcorridos sete meses do seu plan-

tio, ja tive oportunidade, tambem, de co-

Iher sementes, que igualmente, todos os es-

pecimcs acima referidos ingerem puras ou

de mistura com outras forragens, incluindo-

se as galinhas no numero dos que a conso-

mem com grande voracidade

Conforme ja acentuei, plantada nas pro-

ximidades de uma pequena lavouro de mi-

lho hibrido, ate hoje nao sao poucos os

ogricultores que, ao sc defrontarem com o

terreno onde nosccu a Feterita
,
confun-

dem-na com aquele outro produto da la-

voura.

No Sul do pais, como no Uruguai, isto

e, nos climas frios, a epoca mais adequada

para plantar a "Feterita" vai de outubro a

novembro, porque, antes dtslo, com a cai-

do das geadas, a planta sofre muito no seu

desenvolvimento, podendo, mesmo, pcrc-

cer, se o frio a apanha ainda muito tenra.

Fiz cm Petropolis o plantio ncsse mesmo
periodo, levando cm conta nao s6 a esta-

<;ao dc aguos, mas, tamb6m, a circunstan-

cia de quo estariamos na dpoca calida do
ano, sem os riscos portanto, de scr a gra-

minea cm aprego preiudjeada pelas baixas

temperaturas. Verifiquei, com a minha ex-

perience, que a "Feterita" 6 uma forragem

adequada ao seu consumo verde, podendo

dar, realmentc, uns tr6s cortes por ano,

afora o aprovcitamcnto da sementc que
nao estou ainda fazendo consumir como
forragem, porquanto pretendo, em futuro

prbximo, desenvolvcr bem a sua colheita,

c ccde-las a agricultorcs interessados, como
eu, na solutjao do grave problema da a I i

-

montagdo, sobretudo, do gado leiteiro no
tempo das secas.

Em ensaios no Uruguai verificou-se que,
depois de colhidas as sementes, podc-se fa-
zer a encilagem da "Feterita", tendo as
plantas cortadas, brotado de novo, rapida-
mente, permifindo em breve prazo a reali-

za^do de um segundo corte.

Creio que, embora sendo um pequeno
ogricultor, possuindo uma Granja de cx-
plora^ao leiteira, onde tambdm cuido de
uma cria^ao de suinos e de um pequeno
parque av cola, afora a explora^ao da pe-
quena lavouru, fui cu o introdutor da "Fe-
terita no Brasil, e espero, que, no futuro,

pov.a ufanar me da iniciativa tomada, se-
guindo os salutares exemplos a que jd me
acostumei, desde a minha juventude,
quando, em minha terra natal — o Rio
Grande do Sul, assistia ao apuramento dos
rebanhos gauchos, gragas a cooperatjao dos
criadores da adiantada Republica do ex-
tremo sul do nosso Continente.

FOMENTO E ASSISTENCIA
A TRITICULTURA

O Di llaoiba Bartante, chute do Servi^o Nocio-

not de Expansoo do Trigo, de passagem por Pdrto

Alegre, em novembro ultimo, pieuou 6 imprenso as

•eguintes decloraroe*.: "Minha vlagem ao Rio Gran

r'e do Sul tern como ob|etlvo primordial a resolufdo

de vdrio. problemas lelacionados com o ultima ra-

lio de tiigo que, como -.e robe, loi da* moii exprev

nvox e ousplclosos dc quanta* *e tom notlcio». A

colheita, o escoamento a o cotocacdo dos exceden-

tex, os transporter, o tinonclamentO -do uIqu

imus do questdes pue procurei tolurionjr nesto mi-

nho visito oo Rio Grondc do Sul". Folou a seguir

tibre ox pianos pnra 0 evoamento rdpido e eficlen

tc do prexente safr.t vlsando o«segurar c mais per-

(eito uxito a i to elapa decisive] da componho em
lovor do trigo nocional Mais odtante di* textual-
mente No piano referente a criagao da toxa de
compensa^ao do trigo importodo destocam-se a to-
menta<;<5o e a indicotao de pre^os, o pue jd fol en-
tregue pelo Mimstdrio ao Presidente da Republiea,
com a finalldade de ser encaminhodo oo Congresso
Nocional, posto quo suo execu^oo depende do apro-

vo^ao prdvla do Portamento Trago, entretanto, ou-
tro piano poro i scoamento da sotra, cujas hoses sdo
nltomente favordveis oos triticultores e muagelros do
Rio Grande. fsse piano depende do ftprovoedo do
Liglslotivo e sera posto em execu^do imediotamente,
cunforme c-xporei pessoalmente aos Inters .odus. Ml-
t'ha viagm fol retardada porque protondla troier oo
Rio Grande do Sul medldas concretos e efldentes
para o mo lor dxito do lavoura do trigo."
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O MOMENTO NACIONAL E A
MOBILIZAQAO DOS CAMPOS
A agricultura scrd scmprc a fontc percnc

dc todos os nossos recursos. Entrctanto, as
condigoes sociais c economicas da produ-
500 agro-pecubria expcrimcnta modifica-
5ocs profundas nos ultimos anos.
A mais elcmentar prudcncio aconselha

volvermos sem perda de tempo a atengao
carinhosa para aqueles que, isolados dos
centros civilizados, vivem do labor da terra.

No complexo das condigoes que formam
a atividade brasileira, dcntro do panorama
do mundo convulsionado pela guerra, de-
vemos tragar as scguras dirctrizes da nos-
sa politico agraria. Essas dirctrizes tcrao
que resultar do conhecimento profundo do
meio social-economico de cada rcgiao do
pais. 0 Brasil oferccc, nessc particular vas-
to campo para investigagoes.

Assistimos por vezes a produgao dos
compos *iao so dcsenvolver cm ritmo acele-
lado oU mcsmo decrescer, 0 que se deve
atribuir ao fato do esfdrgo de produzir nao
ser devidamente remunerado. E' fenomeno
curial entre nos, mesmo nas proximidades

dos grandes centros dc consumo, os produ-

tos agro-pecudrios screm oferccidos por

pregos irrisdrios ou nao encontrarem colo-

cagdo e isso aconteco pelo fato de reinar a

desordem nos mercados distribuidores.

Desconhecemos o custo-produgao dos
multiplas manifestagoes do trabalho nacio-
nal, muito principalmcnte na agricultura,
resultando dessc acontecimento a estagna-
gao das zonas produtoras. A sobrecarga de
impostos e fretes 6 dc tal ordem que pouco
ou nenhum lucro podo alcangar o produtor
A verdadeira politico economica, terd que
residir no aperfeigoamento e organizagao
da produgao, qualquer que scja, para pro-
piciar lucros. Do modo de encaminhar cs

ses lucros derivara a capacidade produtiva
dq pais, trazendo o bem estar das popula-
goes. Ao poder publico compete manter
contato estreito com as classes produtoras
procurando remediar as dificuldades que as

assaltam, prevendo oventualidades que pos-

sam comprometer a cvolugdo econdmica
O Brasil sempre teve na agricultura a

base da sua riqueza. Admite-se havermos
entrado no "ciclo industrial". Se tal fato

pudesso ser verdadeiro, nao deveriamos ver

a agricultura relegada a piano sceunddrio

ou dcscuidada da olividodc dos brasilciros.
Grave erro estariamos cometendo sc tal cir-
cunstdncia pudesse sobrevir. A firmeza da
economia nacional residira, antes dc tudo,
no aprovcitamento dos recursos potenciais
fundados na riqueza agrtcolo, animal e mi-
neral.

Carccemos, e certo, das chamadas "in-
dustries dc base", para quo possamos apro-
veitar convenientcmente nossos recursos
naturais e, principalmcnte, as materias pri-
mas contidas em nosso ferritorio.

Nao e apenas na fase industrial intensi-
ve que os povos podem alcongar o deseja-
do enriquecimento e bem estar No caso do
Brasil, por excmplo, teremos que conside-
rar o sentido de sua civilizagao. E' um pais
de grande territdrio, em que a agricultura
poderd desenvolver-sc vantajosamente. A
agricultura, a pecuaria e a mineragao re-

presentam forgas valiosas que, conduzidos
com seguranga, $00 copazes de proporcio-

nar elementos de riqueza, constituindo ba-

ses seguras para a industrializagao. Preci-

samos promover a "industrializagao" mos
de modo cquilibrado, de maos dadas com
outras atividades, sem esquecer, acima de
tudo o desenvolvimento do mercado mter-

no, "a mais solida garantia do progresso

nacional".

Na grande massa da populagao que vivo

no interior do pais, de baixa capacidade
aquisitiva, vivendo no desconforto, e onde
reside o mais grave problema socioldgico e

economico do Brasil.

Feito o confronto dcsconcertante do ni-

vel de vida entre os habitantes da cidade
e da populagao dos compos depara-se-nos

a gravidade de uma intensa "industrializa-

gao" citadina.

Qualquer programa de governo tera que
otentar no complexo de causas economicas,
financeiras e sociais que recaem sobre a
agricultura brasileira, estudo a se realizar

mediante pesquisas nas proprias zonas pro-
dutoras.

Em vastas extensoes do territorio nacio
nal prevalece o primitivismo dos metodos
de exploragao das riquezas naturais Nelas
se terd de aplicar metodos econdmicos,
ngricolas e industrials adequados, de modo
a se criarem valorcs econoniicos e huma
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nos, c, portanto, civilizagao. Potcncial do
riquezas, adormecidas ou mal exploradas,
cxigira "programa definitivo c sistcmbti-

co", cm quo o fator industrial tcra papcl
estobilizador do indubitavel valia econbmi-
ca e social. So assim, podcremos incorporar

b cconomia nacional cxtensas regioes

abandonadas ou mal exploradas.

Diz-se quc o Brasil sofre de crise de pro-

duto. E' cssa uma afirmativa quc ndo de-

ve ser levada a conta da incapacidade de
nosso povo para produzir. Ja tem demons-
trado o contrario, em vdrias oportunidades,

sempre "que nao falte o remuncrato ao
trabalho do agricultor ou criador".

Com a guerra, ficaram evidenciodas
graves falhas no abastecimento do merca-
do interno, por falta de meios de transpor-

te, e que s6 poderao ser vencidas criando-
se "zonas abastecedoras cm derredor dos
grandes centros populosos", com a subdi-

visao da propriedade territorial e o auxllio

do credito agricola, de modo a favoreccr a
policultura.

Esta fora de duvida que temos de colocar
nossa agriculture e nossa pecuaria em ba-
ses mais estaveis e proporcionar maior
compensate economica ao agricultor e ao
criador. E' o Brasil o pais detentor da maior
area livre nos regioes tropical e subtropical,

necessitando organizar-se para enfrentar a
concorrencia de outras regioes onde o tra-

balho e mais barato e a coloca^ao da pro-

duto esta garantida pelas metrbpoles

Na hora presente, a "politico agraria"

esta a exigir a aten^ao vigilante dos brasi-

leiros por seus reflexos sensiveis na ordem
social.

Em consequencia das condi^oes criadas
pelos meios de transporte, aproximam-se os
povos e s6 podem veneer na concorrencia
os melhor organizados tecnica e economi-
camente. Causas multiples entorpecem a
renda agricola entre n6s, podendo-se des-
tacar. a falta de experimentato agrono-
mica em maior escala; do ensino profissio-

nal agricola, ainda mal difundido; do cre-

dito agricola, precisando ser melhor ajusta-

do as condigoes do meio rural; do coopera-
tivismo, que s6 nos ultimas anos se tem de-

senvolvido; do aperfei^oamento da padro-
nizagao agro pecubria., do estudo pedolbgi-

co dos nossos solos; da aduba^ao organica

e mineral; da necessidade da mais rbpida

substituigao do trabalho manual pelo me
conico elevando-se a capacidade per-capi

ta do trabalhador rural; do apcrfei<;oamen-
to dos metodos do benef iciamcnto c conser-
va^ao dos produtos agro-pccu6rios; do de-
scnvolvimcnto da tecnologia agricola apli-
cada; da irrigate; do reflorestamcnto; da
defesa samtbria vegetal; da estatistica agri-
cola cm moldcs seguros; do apcrfciqoamcn-
to e da defesa dos rebanhos; enfim, falta-
nos ainda um aparolhamento que, "ajusta-
do as realidadcs das vbrias regioes", ga-
ranta a prosperidade economica do pais.

E' a agricultura que cabe resolver o pro-
blema do "pauperismo" de que tanto se co-
mega a falar entre n6s, ela, quc, por esse
motivo, cm todos os tempos, constituiu a
prcocupato maxima da humanidadc.

Historiando a presen^a da fome no mun-
do, Semjenow mostrou que a mesma so
tem ocorrido onde a classe rural vive mer-
gulhada na ignorancia. Enquanto os povos
primitivos atribuiam a causas supersticio-
sas os males quc Ihes advinham da pobre-
za das colheitas, os povos cultos, gragas a
ciencia, cncontram na tbcnica agronomica
o meio de alcan^ar a abundancia e a pros-
peridade. "Foi o milagre das escolas agro-
nomicas."
A profecia feita por Malthus de fome na

Europa nao se realizou gramas a Liebig,
grande genio da ciencia, que tornou possi-
vel a adubaqao mineral; como mais tarde
com Mendel, tivemos o conhecimento das
leis da hereditariedade, que deu origem a
genetica, ciencia maravilhosa que nos veio
facultar seguros melhoramentos das plan-
tas e dos animais.

Coube a "ciencia" proporcionar meios
de, sem se destruir a "fertilidade das ter-
ras", conseguir o abastecimento das popu-
lates humanas. O que acontece nos poi-
ses velhos, com suas populates em cresci-
mento e garantidas contra a fome, tamb6m
ocorre nos poises novos, onde a ciencia tor-

na possivel resolverem-se os problemas da
produto vegetal e animal.

As variedades de plantas, com as espe-
cies animais, sbo criadas de acordo com o
clima e o solo das regioes, obtendo-se no-
taveis transformates econbmicas da agri-

cultura em qualquor regiao.
E' na produto dos compos quo encon-

troremos os alimentos com que acudir bs
populates, robustecendo a nacional idade
A fraso de Napolcao "os cxbrcitos mar-

cham sobre estomagos" poderb sor exten-
dida a tbdas as na^bes livres
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0 Cooperativismo no Brasil e no Mundo
Podcria dofinir-nos o que, doutrinoriomcntc, *a

cntondc por cooperative?— Jd clef ini o quc scja a toopcroliva cm livros

lucctsivci,

Suo exata conceituacao 6 osta: uma organizacdo

voluntdrio prlvada dc utilidadc publico, scm fins do

lucro, c quo visa 6 prosta^do dc scrvi^os ou 6 solis-

fa^do dc nocessidadov Como socicdodc dc possooi

c ndo dc capitals, dlfere, substancialmente, das sc-

ciodadcs dc cunbo capitalistico, cujo objcto unlco,

cujo Icit motiv 6 o lucro, essdncia do fcndmono mcr-

contlllsto.

Podoriomos diner, como LAVERGNE, quo 6 um
sociallsmo ocondmlco quo ndo subverte as liberdadcs

publicas ncm as liberdadcs privadas, dc vcz quc

rospeita a diomdado da pcssoo humona, credo po-

litico, sua ra^a, sua rcligido, suo naclonalidadc, den-

tro dc um rigido criteria tie neutralidadc, uma das

regras' do ouro rochdalianos.

Nao tivesse tido o coopcrotlvlsmo moderno sou

ber^o cm Rachaolc, no Inglatorro, promanado do

ginio de 28 tccclocs do iddios politicos c credos re-

ligiosos diferentes, mos soliddrlos no o?do oco

ndmica impcrldrrlto e suos discriminates . . .

Algudm |6 dlsse, com justezo, que o Cooperati-

vismo vem modificondo as forma, ccondmicas da so-

ciedade como uma fdrea interna quo operasse den-
tro do mesmo proccsso hlstdrlco. O avan^o do coope-
rctivismo opera-se nas conscidncias, o que vole di-

zor que o cooperativismo, como prdtica, cresce, adap-
lando-se ds possibilidades tdcnico-ocondmicas de
cado pois, e, como iddia, sc difunde mediantc a
cduca;ao popular.

"Uma cooperative funciono quondo omadurccem
as condites sociais propicias e quando um grupo
dc homens livres se convencem de que estao aptos

a organizar espontdneamentc e dirigir suo prdpria

produ^do, consumo e erddito. Nem utopias, nem vio-

Idncias. Assim surge a Cooperative como um orgao

cujos fins soo eliminar a exploraijdo, o desperdicio

inutll, o regime fundado no desordem do lucro indi-

vidual?

E' a Cooperatlva uma miniaturp da republico, onde
coda sdelo tern dlreito a um voto e onde os lucros
sdo repartidos na justa proporgdo em que sc con
some o produzido, constituindo uma das concepede

.

fundamentais dentro do progresso ccondmico das so-

ciedades modernas.
A lei brasileiro, com multo oedrto, considera a

cooperative uma sociedade de "forma juridica »ui

generis".

Pelos seus fundamentos doutrinorios, como se ve,

a cooperativismo 4 uma doutrina sdcio-econdmico-
morol que visa a uma renovagdo da ordem eco-
ndmica atravds de uma lento o perseverante a{do
pacIflca. Consumidores e produtores sc reunem em
orgonizacaes distintas ou comuns, legal e jurldica-

mente "»ui generis" para defesa de interdsses homo-
gfineos, numa presta^ao de servl^os a pre^os md-
dices e nao objetivando o lucro Intermedidrio. Obje
tiva a economia do servifo e nao a economia do
lucro.

Sdo as cooperatives, um sd tempo, associotoes o

empresas: cujo clima proplcio e a llberdade, reedi-

tando a velho senten<;a de Stuart Mill! o progresso

rd 4 compatfvel com a maior soma de llberdade e

por FABIO LUZ FILHO
Prcsidcnte do C.N.E.C.

tspontancidadc. Som adevdo voluntaria nao existc

cooperativismo, c, sem autonomia, transforma-;c cle,

dc laboratdrlo de cidadonia, em mera arma de com-
pressdo cstatal .

Como associofocs visam a pnneipiov superiore-

dc ordem social o moral, donde sou caroler univer-

tolista; como cmprdsa, sdo um instrumento de In-

dole protica com objetivos ccondmicos visando d sa-

tisfoedo dc neccssidades: consumo, produ;do, erd-

dlto c seguros, formos fundamental's. Ddstes tipov

orgdnicos nosceram tddas as dcmals formas hojo co-

nhocidas, tornando multifdrla a flora cooperatlva.

Dai irem on infinito os modalidades da a(do
cooperatlva, abra<;ando todos os setores vitais da dr-

blta ccondmico e social, transcedcndo para a csfera

.ntcrnacional, levando consumidores c produtores a

ntima articulagdo, para que em suos maos fique,

polo menos, grande parte do proccsso econdmico,

com a elimina^ao ou a atenua?do dessa infinito e

conhccida rede de intermedidrios c o olcance dos

fontes de produ^do ogricola e industrial

.

Doutnndriamentc visa a obolifao do lucro da

vida ccondmica ou ao justo pre^o, dentro dos ca-

eones rochdolianos tdo luminosomente corporificados

por Charles Gide.— E tem cstc sitema ccondmico-social, mesmo
epos os i'npoctos da Grande Guerra, conneguido

manter-sc?

. .— Perfeitamcnte Antes, durante e depois do 6-
tlone apavorante, que novamente ameai;a o mundo,
roanteve o movlmento cooperativo seu imponente
tono, como, naturolmente, as depressoes compreen-
siveis durante os periodos aureos do mussolinismo,
no nazismo c das invasdes belicos taladoras.

Ultimamente, Emil Lustig, o ilustre representonte

da Cooperativo Forbundet, de Estocolmo, com dado--

concretos frizou, na conferencia que realizou sob os

auspicios do Centro Nocional da Estudos Cooperati-

ves, de que sou presidente, nao s6 a gigantesca pro

legao dessa grande federa^oo de consumo, como a

posi^do que ocupa no quadro econdmico dessa su-

percivilizoda na^oo, que pode considerar-se, com a

Dlnamorco, a "relno da razdo" . . ,

Para ressaltar um dos ospectos mais luminosos da
a^ao do cooperativismo sueco, basta direr que to-
dos os cooperadores tdm seguro de vida gratuito fei-

to pela Forbundet O nosso orroz (a Forbundet >m-
porta vdrios produtos nossos, como orroz, cafd, ea-
cau, etc.) 6 vendido nos armazens cooperatives
suecos filiados d Forbundet por pre^os inferiores aos
que vigorom no Brasil! E' isto prova concludente da
r.xceldncia de um sistema quando vivc em climo de
llberdade, de respeito a normas doutrlndrias univer-
sois. A obra de educa^do geral e a de educa;do
cooperatlva que reoliza' ndo tem similares no
mundo.

£' a educacdo o pilar granltlco de todo esse pu
(ante e belo movlmento sueco.

A conferencia de Emil Lustig, o Centro Nacio-
nal de Estudos Cooperatives ird publicd-la brevemen
tc, jo tendo lan^ado na livroria o "Temoii coopara-

tlvos", uma sirie de 1 0 conferences, uma delas de
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minbo nutorio sob o tltulo — "Coniidcro^oai cm
•Arno do Eicolo de Himes", no qual exponho com
minucias os principios doutrinArios de cooporativlsmo
livrc, e suo posicao em foco do Estodo c dos dou-
• rinos totalitArias da dlrcita e da esquerda. O mes-
mo fozem outros companheiros de cruzada.— E no Brasil?— O movimento cooperative, excluldo o puionte
movimento das coixas rurais do tipo raiffeisoano quo
dotom do 1902, nas prAsporas c disCiplinadas colfl-

nios de orlgcm alcmo do Rio Grande do Sul, pode
dizer-se quo teve inicio, cm bases econAmlcas dcfl-

f'itivas, cm 1926, e, em teses legais lidimas, cm
1932, com a promulgaijao da lei 22.239, a qual

estA em vigor depois do revogada e revigorodo vA-

rios vAzcs, ao influxo de situa;6es politicos, ideolo-

gies e atA pontos de vistas pessoais do mlnistros c

diretorcs do MinlstArio da Agricultura.

Cabo oficialmcntc, por lei, ao Scrvi^o do Eco-

nomia Rural, do MinistArio da Agricultura, a orga-

nizagao, a osslstdncia e a fiscolizagao do cooperati-

vismo no Brasil. Est6 Asto 6rg6o, entonto, dosopare-

Ihodo de tudo, com tAcnicos copazes mas cm numc-
ro reduzido e sem o devido cstimulo, do vcz que

trabolham h6 16 onos com ordenados de serventes,

opesor de nossos constontes opAlos aos responsaveis,

inclusive 6s alcondorados cAfcdras do D.A.S.P.
O Scrvigo de Economia Rural, no qual dirijo ha

onos o Sagoo de Propogondo c Orgonizogoo dos So-

cicdodcs Coopcrotivas, vcm fazendo o que Ihc A pos-

slvel em matArla de organizogAo, propaganda c as-

sistAncia, fundando cooperatives, imprimindo milha-
ies de folhetos quo cu mesmo eloboro, etc., etc.

A Scgoo do Rcghtro e Fitcalizagoo de Sociedodes

Coopcrotivas cabe as fungoes que o seu nome indica.
—- Do ponto de vista prAtico, qual o otual pano-

rama brasileiro?— Poderia ser melhor sc, com o auxllio dos de-

portamentos estaduais de cooperativlsmo, outros re-

eursos exisitissem. Numerosos fatores inlluem nisso:

Iris sucessivas num longo regime politico dltatoriol,

no qual se devc a lei 22 239, mos no quol tambAm
so mudava de Icis como se mudasse de camisa; in-

tervengAes obusivas atravAs de comlssfies executivas,

com ploneiamentos coercitlvos; desaparelhamento

quase completo do 6rg6o federal e dos estaduais

criados para o orgonizogAo, a propaganda, a assis-

tAncia e a fiscolizagAo das cooperatives, tornando

impossivel a disciplina de um instituto que tern co-

racteristicas novas para um meio rural primArio e

misoneista e meios urbonos, como todos os meios

citadinos, cheios de oproveltadores; falta de cons-

ciAncia cooperativista da parte ctA dos dirigentes

n-.ois esclarecidos da grandes organizagoes coopera
tivas; luta com a pressAo do intermediarismo; a vo-

acidade fiscal; a falta, pelo relativamento pequeno
lapso de tempo decorrido (prAticomente em 1 926 A

que os poderes publicos deram moior atengao e im-

pulse definltivo ao cooperativlsmo, o que culminou
com a lei 22.239, em 1932, de uma sedimentogao
de nogoes bAsIcas e de preparo de elementos dirigen-

tes copazes, pelos fatores complexos apontados, en-

tre os quais a incultura e a IncompreensAo generali-

zadas, otA nos meios do oficialismo (onde a indife-

renga e o derrotismo nao deixom de compear); a fal-

ta de Argaos privados de agoo cultural, como os que
agora estAo surgindo, o Centro Nacionol de Es-

tudos Cooperatives e a Foculdode Livre do Coopero-

tivismo de S, Paulo, etc a desinterAsse das federa

goes pelo aspecto educacionol; o Ambito de agAo

ainda restrlto, pelo falta de dotagAo orgamentAria

Compatlvel, da Caiaa de CrAdito Cooperotivo, Argao

do crAdito o-pccializodo cm suas vArias modalidades,
Inclusive o crAdito agricola o juros bolxos e prazos
longos c A porta do lovrador agrcmlodo cm cAlulas
cconAmicos locois — as coopcrotivas, ossim como o
crAdito accssivol a outros tipos de atividadcs coopc-
rativodas dentro dc normas ospccificas;
Nao obstante tudo isto, jA sc oproximo da cifra

dos 4 000 o numero de coopcrotivas brasilciras rc-
gistrodos no Scrvigo de Economia Rural, de vdrias
cspAcics de tipos.

A organizagao cooperative dos hervateiros sulinot
c dc Mato Grosso A uma das grandes rcalizagoe* do
Sorvifo dc Economia Rural. A ultima A a flxagAo dc
colonos italianos em Paroti, no E . do Rio, em lidimas
bases dc um cooperativismo intcgrol. Af, loeolizar-
sc-ao 1.500 farm' lias.

Para nAo alongormos mais o presente entrevistaresumo cm algor,smos a pujango do movimento
cooperative gaucho, o Estado pionoiro, o man. ex-
prosslvo do Brasil, pela variedode, pelo rcspeito aos
principles de sistema cooperotivo. c por tor a maodados reccntcs.

Lamcnto nao possuir dados tan roccntes relativos
a 5. Paulo e ao Estado do Rio, dentre outros

iaan
S5Uid

S
r 332 cooPero, i'ras atA dezembro dc

,

” o Rio Grande do Sul apresenta os segumtes
algor, smos, que bem revolam o seu grou de desen-
volvimento cooperotivo: numero global de associa-
dos: 107.497; capital subscrito em cruzeiros

• 67 .64 7 .4,97,90; capital realizado:
126.977.784,30; imobilizagoe-. 156.088.329,90;
estimativa de bens para 47 caixas rurais: ...
419.428.000,00, caixas filiadas a uma federagao
cm Porto Alegre; estas com dopositos ,em dezembro
de 194 9, de 187.330.120.92 cruzeiros; emprAsti-
mos no valor de 133.981.637.81 c associado-, em
numero de 23.373.

E' o que poderia dizer rApidamente s6bre o movi-
mento cooperotivo nos scut fundomentos doutnno
rlos e em suas reolizagoes no mundo e no Brasil, dc
eu sesplendores c de suas deficiencies e amargura-

As perspectives oficiois quanto a uma modifica-
^ao radical nAsse e-.tado de coisas nao nos parecem
otimistas, de vez que do prAprio Plano Salte foi eli-

minado o reestruturagao que criava a Departamento
Nacional de Cooperotlvismo, imperotivo de sltuagao
e reclamada desde 1944 pelo Primeiro Congresxo Na-
cional de Cooperotivismo, realizado em S. Paul a

E a politicalha, infelizmente, mats do que nunca,
faz sua calamitosa infiltragAo nas caoperativas, com
mais virulAncia no norte do pals Os cargos de di

regAo dos Argaos oficials especiflcos, dado a cample-
xidodc das tarefas que Ihes sao afetas, nunca ficam
nas mAos de pessoas que sejam dedicadas on e>pe
cializadas, ou possam ou queiram dedicar-se a a-,

suntos dessa natureza, e a dar-lhes o ardor de seu
entusiosmo construtivo; as dotagAes orgamentAria-
sAo insuficientes para o vulto dos problemas, etc
Em todo o caso, nAo hA males que vAm para bem:

|A comega o movimento a compreender que deve
bastar-se a si mesmo e dispensar ao poucos as mu
letas oficials, o Estado onlciente e onipresente tu
telar, pai de todos, paternalistas, etc.

JA se agremiom estudiosos, simpatizantes. into
ressados e militanlc, em lArno do intldadei cultu
rais privados tais como o Centro Nacional de Eitu
dos Cooperatives, <)„ qUe »og presidente, fundodo em
lulho dr 1949, com vArias segoe-. rm vArlos Estodos,
a Centro da Estudos Cooperotivos do Rio Grande do
Sul cuja fundagAo A anterior ao do Centro Nacional
(que deveria ter sido fundada em 1944), outro ou
t6nomo #m Pernambuco *•, fmalmentc* a Foculdade

cm SciELO11 12 13 14 15 16 17 18
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Livro tic Coopcrotivismo do S. Paulo crlada rcccnte-

mento.
O Centro Nacional do Ettudos Cooporativoi extd

trlunlanlc, |6 tondo, como disso, promovido uma
tertulia do quo partiparonrc 10 confcrencisto, cujos

trabalhos estdo rcunidos cm livro quo acoba do sor

lon<;ado non llvrarias do pal.*, scouindo-sc-lho a con-

fcrfincla do Emil Luxtig o, dopois, o primoiro Inqui-

nto rcolixado, no g£ncro, no Brasil, locondo ospectos

Iniditos do movimonto brosiloiro.

0 Centro do Rio Grande do Sul anualmcnte rcoli-

da uma semana cooporaiivista o mantim ativida-

des cultural*

.

A Foculdado do S. Paulo 6 nova; mas, dola os-

peram todos uma proficuo atuatjao.

(Do uma entrovista conccdida

rioca),

a um jornol ca-

raqOes prensadas

SlIMIOVITA
RACOES prensadas

fa4.

prensadas

i
CADOVITA

EQUIHQVITA
ra<;Oes prensadas

I M0INH0 FLUMINENSEVa
R. URUGUAIANA, 118 R!0

CADOVITA
ra<Oes prensadas

SECCAO RACOES BALANCEADAS
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XVII Exposicao Nacional de Animais

e Produtos Derivados

Atendcndo a um convitc que, cm nomc
do Sr. Dr Americo Rene Gianetti, Secreta-

rio da Agricultura, Industrie, Comercio e

Trabalho do Estado de Minas Gerais, nos

dirigiu, em 25 de setembro p.p., o Sr. Dr.

Joaquim Fernandes Braga, Superintcndentc

do Departamento de Produqao Animal, da-

qucla Secretaria, assistimos, de 20 a 25 de

outubro p.p., aos trabalhos da XVII.' 1 Ex-

posigao Nacional de Animais e Produtos

Derivados, realizada no Parque da Game-

leira, de 21 a 28 de outubro p.p., em Belo

Horizonte — a bela capital mincira.

O ato inaugural da Exposi?ao foi presi-

dido pelo Sr. Ministro da Agricultura, Dr.

Antonio Novais Filho, representando o Sr.

Presidente da Republica e pelo Sr. Gover-

nador do Estado de Minas Gerais, Dr. Mil-

ton Campos. Ambos pronunciaram brilhan-

tes discursos, encarecendo a importancia

da Exposicao e as suas finalidades c vanta-

gens. Compareceram, tambem, o Sr. Gover-

nador do Estado do Espirito Santo, Dr. Car-

los Lindenberg, Secretaries de Estado, altos

funciondrios tederais, estaduais e munici-

pals e tecnicos, alem de grande massa po-

pular.

Tivemos, assim, ensojo de assistir e mes-
mo participar de algumas reunioes e co-

missoes. A principal foi a 21° Assembleia

Geral Ordinaria do Sindicato da Industna

de Laticinios e Produtos Derivados no Esta-

do de Minas Gerais, o qual, a fim de pres-

tigiar a Exposicao Nacional e facilitar aos

industrials de laticinios de visito-la, resol-

veu transferir a sua habitual reuniao men-

sal para o dia 22 de outubro p.p Como d

conhecido, este Sindicato realiza, rigorosa-

mente no dia 10 de coda mes, uma reuniao

em sua bem instalada sede a Rua Corijds,

774 - 1°, solas 4 e 5, em Belo Horizonte.

Desde a funda^ao deste Sindicato e grande
6rgao de classe, em 20 de setembro de

1948, assistimos, com nao menor pontuali-

dade, as suas referidos reunioes mensais.

A referida reuniao teve lugar, portanto,

em 22 do outubro p.p. na Biblioteca do De-

partamento de Produ^ao Animal, da Se-

cretaria da Agricultura. Abrindo os troba-

Ihos, o Sr. Rubens Palhares, Presidente do

Sindicato, convidou o Sr. Dr. Amdrico Rend

OTTO FRENSEL
Dirctor dc. Sociodada Notional dc Agricultura

ESPECIAL PARA "A LAVOURA"

Gianetti, Secretario da Agricultura, para
presidir os trabalhos daquele dia. Assumin-
do a presidencia, sob uma viva salva de
palmas da grande e seleta assistencia, S.

Excia. convidou para fazerem parte da me-
sa os Srs. Dr. Renato Ramos dc Farias, Di-

retor Geral do Departamento Nacional da
Produgao Animal, do Ministerio da Agri-

cultura e conhecido tecnico laticinista, bem
como os Srs. Dr. Silvio Barbosa, Secretario
da Via?ao do Estado; Joaquim Fernandes
Braga, Supcrintendente do Departamento
de Produ^ao Animal; Nelson Barcclos
Maia, Diretor da Divisao de Fomento da
Produgdo Animal, do Ministerio da Agri-
cultura, e J. J Carneiro Filho, Inspetor Che-
fe da Inspetoria Regional em Belo Horizon-
te, da Divisao de Inspe^ao dc Produtos de
Origem Animal, do Ministerio da Agricul-

tura.

Estavam presentes muitos dos nossos
mais destacados tdcnicos laticinistas, fun-
ciondrios federais e estaduais e industrials
de laticinios. Entre os tecnicos mais desta-
cados notamos os Srs. Dr. Jose Assis Ribci-
ro, Jaime Mota Nelson, Carlos A Lott,

professor da FELCT, e muitos outros, cujos
nomes nao nos ocorrem agora. Assistimos
a todos os trabalhos, representando a So-
ciedade Nacional de Agricultura, o Sindi-

cato da Industria de Laticinios c Produtos
Derivados no Rio de Janeiro, e o "Boletim
do Leite".

Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Rubens Palho-
res, Presidente do Sindicato, o qual pronun-
ciou brilhonte discurso, enaltecendo a figu-
la do Sr. Secretdrio do Agricultura o a as-
sistencia que o mesmo tern concedido, mui
justamonte, aos laticinios mineiros, Falou a
seguir das atividades do Sindicato e dos an-
seios da calsse.

Falou a seguir o Sr. Dr. Carlos Alberto de
Compos Motta, Diretor da Divisao de In-
dustries do D. P. A

, esclarecendo os traba-
lhos quo a Se^ao de Leite e Derivados, da-
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qucla Divisao cstfi realizando na organiza-
c;ao c fomcnto da produ^ao laticinista do
Estado, sob a competcntc oricnta<;ao do co-
nhecido tecnico laticinista minciro, Sr Jai-

me Mota Nelson.

A seguir usou da palavra o Sr. Dr. Joa-
auim Fernandes Braga, Superinfendcnte do
D. P. A., falando sobre a organiza$ao da
XVII Exposi<;ao Nacional, bem como sobre

os temas jfi discutidos cm diversas reunifies

de tficnicos Alem de encareccr tais traba-

lhos, aos quais oinda nos vamos referir mais
ediante, S. Excia. sugcriu a convenience
da realizacjfio anual de uma Exposirjfio Es-

tadual de Lcitc c Derivados, bem como de

Gado Leiteiro.

Pediu a palavra o conhccido industrial

laticinista, Sr. Gumercindo Ferreira Pinto,

o qual expos vfirios assuntos de grande
atualidade, sobressaindo: a assistencia ao
pequeno produtor, o transporte, o ensino
tecnico especial izado, o credito, etc.

Falou, entao, o Sr. Dr. Americo Reno
Gianctti, o qual, em brilhante improviso,

cprcciou, com grande conhecimento de
causa, nao sfi os problemas apresentados,
mas produziu, com admirfivel clareza e en-

lusiasmo, uma longa e minuciosa exposi<;ao

sobre as medidas que o Govcrno vem ado-
tando para conseguir as solu^ficf, almeja-

das, sobressaindo as realizac;6es presentes

c futuras do Plano de Recupera^ao Econo-

mica c de Fomcnto da Produqfio. Ouvido

com grande interesse por todos os presen-

tes, foi S. Excia., ao findar, bnndado com
uma grande e justa salva de pain 4s.

Como orador seguinte, o Sr. C. Renato
Ramos de Farias produziu um brilhante dis-

curso no qual focalizou com grande felici-

dade todos os problemas ventilados, fazen-

do ressaltar a a?ao do Ministfirio da Agri-

cultura e, notadamente, do D. N. P. A Fez
vfirias e oportunas recomenda?fies aos in-

dustrials de laticlnios, inclusive quanto a

odoqao de uma marca de origem para tfida

a manteiga e outros produtos derivados do
leite, a exemplo do que se faz nos mais
odiantados paises laticinistas.

Referindo-se aos trabalhos jfi iniciados
no correr da Exposiijao, o Sr, Dr. Americo
Rene Gianctti propfis a constitui^ao de uma
Comissfio para estudar as proposiijoes apre-
sentadas e elaborar os necessfirios ante-
projetos de lei e regulamenfos que se tor-

narem indicados. Foi, entao, designada a
seguinte Comissao — Armando Massiere,
Carlos Alberto de Campos Mota, J. J. Car-
neiro Filho, Jaime Mato Nelson, Joaquim

Fernandes Braga, Jose Assis Ribciro, Oto
Frcnscl, Rubens Palharcs e Sebastiao S. Fer-
reira de Andrade.
A seguir o Sr. Presidcnte cncerrou os tra-

balhos dessa rcuniao.

Os trabalhos primordiais da referida Co-
missao serfio:

1) organizogfio da legislagao c rcgula-
menta^fio da inspe^fio e fomcnto da produ-
qao de leite e de produtos derivados no Es-

tado;

2) organiza?ao da Icgislagfio e rcgula-
menta^ao, referentes a rcalizagao de Expo-
si?fies Estaduais de Leite c Produtos Dcri-
vados, coniuntamcnte com Exposi?fies de
Gado Leiteiro, de Concurso Leiteiro, de Or-
denhadores, Material para Industria, etc.

Ao entrarmos na apreciagfio franca e
leal da Exposi<;ao prfipriamente dita, deve-
mos confessor que ochamos a mesma,
auanto ao leite e seus derivados, bem fra-

ca, apesar dos entusifisticos esfor^os de seus
organizadores. Certamcnte as recentes elei-

<;fies, contribuiram para a falta de compa-
recimento de muitos elementos, dos mais
valiosos, que nunca deviam faltar em opor-
tunidades, como a presente. Fazemos, en-
tretanto, votos para que as li?6es deste cer-

tamen, bem como os estudos feitos pelos

tecnicos presentes, sirvam de melhor guia
para as prfiximas realiza?fies.

Encontramos um pavilhao dedicado a
mfiquinas para industria de laticlnios e ou-
tras, correlatas, para utensilios, etc., na
qual diversas das maisjmportantes fir-mas
cspecialistas apresentaram "stands" bem
interessantes e, alguns, ate mesmo bastan-
te impressionantes. Causou-nos a melhor
impressao a adiantada industria de mfiqui-
nas do Estado de Minas Gerais, a qual apre-
sentou fitimas mfiquinas para a industria

de laticlnios para diversas finalidades. A
apresenta^ao mais impressionante foi, sem
duvida, uma instala^ao piloto (tipo de la-

boratfirio) para a produgao de leite em pfi

(ou de outros produtos desidratfiveis), a
qual funcionou, com pleno sucesso, diver-
sas vezes na presen^a de elevado numero
de mteressados. Trata-se de uma instala^
cao de conhecida ffibrica dinamarquesa.
O concurso das vacas leiteiras foi fra-

qulssimo, pois, de 18 animais inscritos, ape-
nas apareceram 6

Resta, ainda, a Serfio do Leite e Deriva-
dos da Exposi^fio. Tambem aqui a concor-
rencia foi fraca e organizada fi ultima ho-
ra. Os expositores que apareceram e, nota-
damente, aqueles que nao trepidaram em
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aguardar, pessoalmcntc os rcsultados dos

lulgamcntos, mcrccom, cntretanto, as nos-

sas sinccras fclicitaqocs. Foram poucos, mas
dos melhores. A Comissao Julgodora ostevc*

composta dos conhccidos tecmcos: Alfred

Beck Andersen, J. J. Carneiro Filho c Jose

Assis Ribeiro. Como consolo para todos n6s,

lemos, cntretanto, o groto prazcr dc rcs-

saltar o esplcndido c muito bcm organizado
"stand" da Fabrica-Escola de Laticinios

"Candido Tostes" Ocupando uma sola sc-

paroda, a FELCT apresentou com grande
clareza e habilidade, nao s6 a grande va-

riedade dos seus otimos produtos indus-

trials, mas, tambcm, aspectos litcrarios e

fotograficos da notavcl organiza^ao que

ela c para a maior gldria dc Minas Gerais
e do Brasil Estc 6timo c imprcssionante
trabalho a FELCT e os visitantes ficaram
dcvcndo aos Profcssores Carlos A Lott e
Cid Mauricio Stchling, os quais, sob a com-
petcntc e marcante oricnta<;ao do scu dire-

lor, Sr. Dr. Scbastiao S. Ferreira dc Andra-
de, se mostraram, incansaveis na tao fcliz

organiza?ao do "stand" c no tratamento do
numcroso publico que acorrcu em visita-lo.
Lstao de parabens todos os nossos amigos
da FELCT e scntimo-nos orgulhosos de nos-
sa qualidade de "felctiano honoririo" — a
maior distin^ao que merccemos ate hoje
cm nossa longo e ardua camponha cm prol
dos laticinios brasilciros.

Vacitias Manguinho s
"

*
- — ~ y

CONTRA A PESTE DA MANQUEIRA

ANTICARBUNCULOSA (CARBUNCULO HEMATICO)

CONTRA A DIARREIA DOS BEZERROS (PNEUMOENTERITE)

CONTRA A PNEUMO-ENTERITE DOS PORCOS

PE£A AO SKU FORNECKDOR

PRODUTOS VEIERINURIOS MRNGUINHOS LIOA.

CAIXA POSTAL, 1420 — RIO DE JANEIRO
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Para que servem as industrias Rurais

An industries rurais, tumbcm conhecida* por in-

dustrial* uRricolus, suo industries que lungam muo de
materia prime fornecidn pelu ugricultura, trunsfor-

innndo-a no propria fazenda

.

E paru quo servem as industries rurais ?

1 . As industrias rurais servem paru aprovei-

tnr a materia primu inexgotuvol que provem da ugri-

culturu e pucuAriu. Coreais, Irutus, hurt aligns, Cai-

nes, leite, etc. produ/idos no meiu rural corecem de
proveitumento que s6 a Industrie, com sues multi-

plat trunsformngdos, 4 cnpuz de utilizer.

Assim, a Industrie lizagiio do vervain nos du smi-
dos, furinhus, conserves, vinugrus, cervojas e outros

produtos.
A industrializaguo do Irotna nos pormito obter:

sucos, geli-ins, xuropes, murmeludas, frutas secas,

Irutus cristuli/udnx. computus, vinhon, licores, aguur-

dvntea e vinagreu.

A industriulizoguo de hortnli<;aa, por suu vez,

nos oforeco: gratis secos, furinhus, picles, conservus,

doies, etc.

E por fim, a industriulizagiio de carries, peixe-i

o derivudos nos fornece: produtos salgudos, desse-
cudos, defumudos, refriKerudos, conservus, produtos
cm oloo ou gordura, escuboche, pastas, furinhus, etc.

Eicu, portunto, demonstrudo furtumente que
niio nos fulta muteriu primu e nem variedade de
produtos puru us industrias rurais.

2. As industrias rurais servem puru evitar u

•uperproduguo, permitindo uo fuzendeiro u franca
produgiio e u estubilizaguo do prego, porque se pro-

duzir urn excesso ou nuo obtiver bom prego pode
trunsformu-lo num produto iudustrialixado de muior
valor economico que o produto cm etpecie.

Deste moilo, podorA pluntur laranjeiru am pro-

fusiio porque se u larunju nuo der bom prego, o ngri-

cultor irn trunsformu-lu em vinho, vinagre e ugu.tr-

dente.

Podera plantar ruandiocu, sem tumor superpro-
tluguo, porque u raix, musrno em (icquona esculu,
pcxje ser trunsformuda em polvilho, larinhu de meja,
ruspus, lartnhua de raxpas, tapioca, boiju e aguur-
dvrita.

Podera cultivur tomates cm ubund&ncia porque
o excesso sera trunsformuda em maaau da tomata,
nu'tlho da tomata e geleia.

E muitos outros exemplures cituriumos, se nuo
bustassem os que ai flcum puru convencer o homem
do tempo que, onde se praticum industrias ruruis nuo
Itra ]>erigo de superproduguo.

3. At inddstrius ruruis servem puru resolvur

o problemu du conservuguo de produtos ugricolus

qua normulmente se estragam dentro de poucoa
dies, pois eles seruo guurdudos ou transformudos,

utilizando-se os recursos du industria.

E, volturiumos u citur os uxemplos do tomata «

du marulioca qua depots de uma semana apodrecem
• uzulejam respectivamente, tornundo-se imprestu-

veis puru o i unsumo.

As jabuticahun entram em fermentuguo de um
dia puru outro, mus prestam-se admiruvelmente au

fabrico do geleia, llcor, vitdio, vinagra, teropiga o

uguardente.

Os morangoa em estado natural sao de conser-

vugao precAria, durando poucos dius, mas ate uu in

AMAURY H. DA SILVEIRA
Eng. Agronomo

dustria enseira forneccm aorvete, xarope, geleia,
"jam" Hear e compota.

O processo do conxervogiio do ovos pormito
guarchi-los perfeitoe por periodo de 6 u 12 metes,
quundo suu Ruarda natural em perfeito estado sonu
poquenn, com a duplo vantagom de obter ovos em
abunduneiu nu opoca tie cscusnAs o do podor vend*
lot polo dobro do prego nos mosos om quo Ales s o
rolativamento caras.

4.

As industrias rurais servem puru uprovnUr
tudo do matoriu primu, evitando o dospordicio teo
comum entre nos.

E para quo todos se convenient, vamot enumo-
rar uma dttzia do cxomplos onde os residuos sao como
quo milagrosamento trunsformados e utilizudos ru
industria rural.

Assim, nu fabricagao de cachaga, o aguurdcntei-
ro, dopois do dostilnr o mosto, tom ao final do pro-
cosso um residuo u ugua trace, oguardento de baixo
teor alcoolico que destila com muita ligua. Voltar uo
ulambiquo nas futuras destilagde* e melhor quo jo-

gu-lu fora. No entanto, melhor ainda e dilui-la ate
gruduagno inferior a 10° G. L. o fermentn-la em
vinagre. Tumbcm uma calda de compota quo sobru
ou um met de abelha quo fermenta podem ser truns-

formndos em vinagre.

Outro aproveitamentn de residuos e o que mi
pratica transformundo os restos gordurosot de ct>-

zinhu e as cinzas do fogiio em tabao de decoada ou
aabtio de cirua.

Nu prensagom da massa rulada da mandiocu r.a

fabricagao de furinha de mesa sui um liquido, do
quul o fuzendeiro pode extrair cerca de 5 a V\ de
polvilho.

Gerulmente uma geleia niio da ponto porque fal-

ta pectina suficiento, dai obter-se xarope grosso ou
entao massa "puxenta" ao euves do solida e gelati-

nosa. A pectina e o que se pode chamur a nlmu d»
geleia, e nem toda fruta tem-nu em quantidode su-

ficiente, huvendo necessidude de seu ucrescimo. E,
sabem como obte-la por processo cuseiro? Justu-
mente aproveitando um residuo — a caaca de Inrart

la, que normulmente se iogu fora. E jii que attaints

fulundo em gelAius, convent lembrur que a utilizaguo

dot restos, do chomado "miolo" dos carogos da goiu

ba nos permite conseguir deliciosa geleia.

As caacaa de melancia, meluo e aboboru, potleni

ser transformadas em picles, do tipo doce, muito
pouco conhecido entre nos, u despeitu de tratar-se de
um produto excelente.

O porco e o animal domestico que mais se pres-
to it induttrializaguo na fazenda. E isto e verdude ate
com relaguo uos residuos. O sangue da morcela ou
chourigo, os retulhos de carne, aparas, sobras de di-

versos cortes sao trunsformados em linguiga, a por
fim, o esqueleto descarnado, auan como Hie chamam
om Minas Gerais, da not dois pratos gostosos e on-
ginuis denominados "queijo" e “pudim” de porco.

E, finalmente, nos luticinios, "industria onde
Sempra houve grande desiierilicio", o fuzendeiro ain-

da encontru margem paru rendoto aproveitumento
dos residuos, quer fubricando caaeina ib> leite deana
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t4 lo, quer mndii obtondo queijo Kicolta do soro oci-

dificado e nquecido.

5. As industrial rurnis urvcm para dor rnaior

lucro ao fazendeiro porquo os produtos industrials

/ados, descontadas as despesas do fabrira^ao, pro*

porcionam maioros provontos quo a venda om ©spe-

cie. Assins e quo na industria elo podp obtor da rana
de aQticar : molado, rapaduru, m iu'fu bruto, aguardon-
to. vinagre, etc., produtos todos capuzes sozinho* do
austcntar uma propriedado ugricolu, como roalmonto

acontoco so rapaduroiro, banguezeiro, aguardontoiro o

outros.

A industrializoipsn do milho, corcal quo forno-

ce ao fazendeiro: tubas, canjica, canjiquinha o fari-

nha, rosolvo o problema economico com vantagom ‘

sdbre a venda de griio inteiro.

E a industrialiso^ao tecnica o economicnmoti-

to bom oricntada darii sempre maiores lucros que a

venda do produto agricola cm ospecie.

ft. As industrial rurais sorvem para dor maior

conforto, born estnr e progresso ao meio rural. Em
propriedado agricolas bom odministrodos e onde noo

falt.sm as pequonas industrial rurais, quase so podo

direr quo o fazendeiro independ© do meio exterior

para o problema do alimentacao.

Assim sendo, o agricultor tori a^ucar, quer sob

a forma do melado, quer de rapaduro, quor ainda

do acucar mascovo.

O lavrador possuira alcool, porque o alambiquo

lho distilora cacha^o (alcool de 54%), e com pe

quarts adapta<;ao conseguira Alcool potavol de 93°

G L. E com o alcool fora bobidas alcoolicus co-

mo licores e as -erooigas de frutas.

O fa/endeiro conseguira vinhos o vinagres por-

quo nno Ibe faltara materia prima do excelonto qua-
lidado para so livrar do "lurrapa” quo lho impinge
o liomem da venda, ou para deixar de comprar vt*

nngre do alcool "bntixado" quo lho forneco o nego-
cianto da cidndo. Ao homem do camiK) niio faltarno

tiordurna porquo temos no Urasil uma infinidade do
pnlmoiras oleaginosns, fornocodoras de dleos o gor-

duras vogetais comostiveis, o porquo o porco lho for-

necera banhn om rama, tOUcinho o bnnhn dorretid.i.

Amidos e feculas om ahundiincia torn o sitiante, por
isso que as somente dos cereals e grans leguminosos,

os frutos (banana e fruta-puo), os caules do salguei-

ro, araruta, e batalinha, ns raizes da mandiocn o ba-

tata doco serao (onto do amidos, o feculas, polvilho

araruta, farinha de mesa o da milho, fubu, canjica,

canjiquinha, boiju, tapioca, etc. E quo som numoro
de prtttluloa de conserve estarA apto n fabricar, mosmo
na industria domesticn, para que nao faltem suco de
ubucaxi, cajuina, xnrope do mnrncuja, grenadine, ge-

leia de morango, bunanada, goibada, banana, passu,

laranja cristalizada, fnrinha do banana, compota do
pdssego, chucrute, mdlho ingles, massu do tomato,
xarque, lingui(,n, morcela, salame, presuntos, mixi-

ra, piracut, etc.? E, tambdm, nno fultariio bo fazendei-

ro produtos de leito, porquo os laticinios Ihe pormi-

tiriio ter creme, mnntciga, queijo o doco do leite.

7. As industrial rurais, finalmonta por tudo is-

so, servem porn fixor o homom oo campo, sendo por-

tnnto mnis necessaries agora justamente quando so

agrava o problema do oxodo rural. De mode que

fazer boa campanha om favor do nosio homem do

campo no sentido do iniciar ou incremontar sua po-

quena industria rural sera, a nosso ver, iniciativa

das mail patrioticas.
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Conselho Hacioiai de Economia
A piimoira ickscjo oxtrcordinoria — Aprova^ao

do Regimento inferno

(3 Comolho Nacionol do Economia rcalizou no dio
20 do novembro, no Avonida Presidente Wilson,
I 64, sua primclra sossdo extraordindria, sob o presi-
dbncla do Consolheiro Arthur do Souza Costa, pre
sentos os Conselhciros Edgard Toixoira Lcito, Ha-
milton Prodo, Humberto Bastos, Joao Pinhclro Filho,

l.ulz Dodsworth Martins c Otdvio Gouvola do Bu-
Ihoos, convocados para o flm especial de tomor co-
nhecimcnto e votar a reda^ao final do projeto do
Regimento, inicialmcnto claborado pelo Comissbo
composta dos Conselhciros Otdvio Gouvola do Bu-
Ihdes o Humberto Bastos.

Ao inlciar os trabalhos, o Sr. Presidente subme-
tcu ao Conselho Plcno o projeto de Regimento, o
qual, apds dobates trovados e sugestdes opresenta-
das por todos os Conselhciros presontes foi posto em
votatjao e unanimemonte aprovado, ficando arqui-

vado no Conselho cm documonto rubricado e ossi-

nado por todos os Conselhciros.

Ap6s a aprovascio o nao havendo mals quern qul-

sesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por

encerrada o primeira sessao extraordindria is 1 8,30
horos.

E' o seguinto o texto do regimento interno do
Conselho :

CAPITULO I

Atribuifdet e fins do Conselho

Art. I
,° — O Conselho Nacional de Economia,

institui^do de Iniclotlvo, sugestdes e consclhos, cria-

do pela Constitui<;6o Federal em seu artlgo 205, rc-

gulado pela Lei n.° 970, de Id de dezembro de
1949, adota o presente Regimento Interno que dis

poe sdbre seu funcionamento e especifico as atri-

buirjdes dos seus dlferentes drgoos
Art. 2." — Cabe ao Conselho:
o) opinar sdbre as diretrizes da politico econd-

mica nacional, interna ou externa, por Inicia-

tiva prdpria ou por solicitafdo dos Poderes

Publlcos;

b) examinar a situa;ao econdmlco-financeira do
Pais e sugerlr medidas que julgar necessdria-.,

considcrando os fates que, pela suo reper-

cussdo, possam favorecer ou prejudicar a ex-

pansdo equilibrada da economia brasileira.

Art. 3.° — Na aprecia<;cio ddsr.es fatos e de seu-
efeitos econdmicos, o Conselho dard especial aten-
?do a correlates especiflcas, dentre as quois as se

guintes:

a) os Investimentos da Uniao, dos Estados e dos
Municlpios e as modalldades de seu financia-

mento;
b) a vulto dos investimentos, governamentais e

privados, em conlronto com a disponlbllidode
de capitals e com a utlliza^do da renda em
bens de consumo e servl^os;

c) a variafbo do produto da arreeada^do dom Im-
postos federols, estaduais e municipals em re

lofdo ao montante e d dlstrlbuifdo da renda
nacional;

d) o rifmo do movimento das exparta^des e im
portotdes, e a variasdo dos pretos dos prin-

cipois produtos dc cxporlo(;do do Pais compa-
rodos com os de outros poises.

Art. 4 ° — Em decorrdncia do exame quo rcoli-
zor, o Conselho poderd recomcndor aos podcres pu-
blicos medidas que favorecam ;

1) o mois adequado emprego dos faturcs de pro-
duce0 . visando cspccialmcnte oumentar a ren-
da real "per capita";

2) a utilizaijdo de recursos, do Pais ou do exte-
rior, que- possam contribuir para melhor re-

gular o volume dos investimentos, e do con-
sumo;

3) a sclc(do do investimentos, na previsoo de
pronunclados surtos de depressoo ou dc in-

flat0

Art. 5.” — O Conselho poderd ainda recomen-
dar outra ordem do medidas com o proposito dc :

1) reduzir ou aumentar imposi^des tributaries;

2) orientar a tributagdo federol e estaduol e mu-
nicipal cm sentldo mois fiscal ou mais mone-
tdrio, com o objotivo de contribuir para libe-

ror ou obsorver mcios de pagamento, bem
como atendcr a outras fmalidades economlcas;

3) regulor o erbdito, seja na esfero da produ;do
ou na do consumo, seja em diferentes setores
econdmicos ou em diversos regibes do Pols;

4) correlacionar a politico de investimentos do
Estado e das autarquias e, tambdm, a dos
governos federal, estaduais e municipals.

Art. 6.° — O Conselho, tendo em vista que o
ntmo do progresso do Pais nao depende exclusiva-
mente do expansdo equilibrada de sua economia,
mas, tambdm, de atua;do mais dircta no politico de
investimentos, procederd a permanentes cstudos des-
tinados a delinear ou reajustar pianos governamen-
tais de desenvolvimento e apresentar sugestdes que
orientem programas de empreendimentos privados.

S 1
° — Os pianos d desenvolvimento e progra-

mas seroo baseados em prdvio levontomento de do-
dos e em onolises da situa^do econdmico e seroo
preparados com a participate dos drgdos tdcnicos

a erltdrio do Conselho Pleno.

5 2.° — Na elaborate) dos pianos reefridos neste
artigo, o Conselho ouvird os diversos setores econo
mlcos do Pais, governamentais e privados.

Art, 7,° — A fim de conhecer, onalisar e opinar
sdbre a politico econdmlco-financeira a ser seguida
pelos Poderex Publicos, o Conselho dispord dos dr-
gdos tdcnicos necessdrios, providos de pessool sele-

cionado, e se utillzard dos cstudos dos Comissdes
Especiais referidas no artigo 7.° da Lei n.° 970, de
16 de dezembro de 1949.

5 1
,° — Os drgdos tbcnicos usarao dos mais di-

versos metodos de trobalho e poderao promover:
q) coleta de dados estatisticos e de informa{6es

disponiveix, provenientes dos trabalhos do
Instituto Brasileiro de Geogrofia e Estatistica,

dos *ervi(os e estudos econdmicos do Banco
do Brasil, dos Mlnistdrios, das Secretarias dos
Estado*. e das Institutes autdrqulcas e pri-

vadas, nacionais e estrangeiros;

b) inqudritos econdmicos periddicos ou eventuaii

destinados ao conhecimento dos fatos no na-

cional ou em certas regides do Pals;

cm SciELOLI 12 13 14 15 16 17 18
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c) pesquisas "in loco" poro determinodos obje-

tivoi.

5 2 ° —- Os drgdos tdcnicos c os Comindcs Es-

pcciois ndo sd procurorao obtcr, coordonor e inter-

protar os dados, mas, sempre que lor oportuno, ou

solicitados pelo Consclho Pleno, aprcscntarbo pro-

gramas do estudos e preparorao relatdrios que slr-

vom dc bose 6s conclusoes c rccomcndo^oes do Con-

selho

Art. 8 ° Em face do que dispoe o artigo 2.°,

pardgrofo unico, da Lei n.° 970, do 1 6 do dezembro

dc 1949, o Consclho poderd:

a) requisitar aos 6rgaos da administrogao publi-

co a colobora;do de que necessitar;

b) rccorrer 6 coopera;do de ccntros dc estudos

eeondmicos existentes no Pais;

c) promover o apcrfelgoomcnto dc seus servido-

res cm cursos dc cspccioliza(do do Pais ou
no exterior.

CAPITULO II

Rclofdcs do Consclho com os Podcres Publicos

Art. 9° — O Conselho, atd I ,° de dezembro,

opresentard onualmente ao Congresso Nacional e oo
Presldente do Republico, nos tdrmos do ortigo 9 ° do

Lei n.° 970, dc 16 de dezembro de 1949, exposi-

(;6o gerol da situogdo econOmico do Pais, conforme

os estudos que vier reollzondo.

Art. 10 — O Conselho, otendendo ao que dispde

o artigo 2.° deste Regulamento, opinord e opresen-

tard sugestdes, por Iniciofiva propria ou para aten-

ricr a solid ta^oes do Presldente da Republico, Mi-

nistros de Estado e Presidentes do Senodo e da Cd-

mara Federal.

A r f || — O Conselho poderd dirigir-se oos Po-

deres Estaduais e Municipals bem como o outros 6r-

goos do Poder Publico, sempre que julgor que suos

recomendasoes possom contribuir para dar maior co-

ordeno^do d politico econdmico-financeira do Pais

CAPITULO III

Organizafoo do Consclho

Art. 12-

—

Os drgdos do Conselho serdo: o Con-
selho Pleno, as Comissoes Especiois e os que se des-

tinarem o pesquisos e ondlise econdmico, d do-

cumenta^do c d odmlnistra^oo.

CAPITULO IV

Conselho Pleno

Art. 13 — O Conselho Pleno, constituido pela re-

union dos Conselheiros, reolizord duos sessdes ordi-

rdrios por semono.

5 1° — Serdo realizadas sessdes extraordindrias,

quondo convocodas pelo seu Presldente, ou mediante

solicitacdo dos Conselheiros aprovoda por dois ter^os

$ 2.° — Na folta ou impediment do Presidente,

*ste serd substituido, noss essdes plendrias, por urn

dos Conselheiros presentes escolhidos pelos demais.

Art 14 As sessdes sd se realizardo quondo
presertes 2/3 dos Conselheiros em exerclcio e os

deliberates serdo odotodas medionfe Qprovocdo da
malorio obsoluta (Art 6.°, da Lei n *' 970, de 16

de dezemtiro de 1949).

Art 1 5 - - A ordem dos trabolhos das sessdes ple-

ndrios serd organizodo pelo Presidente de uma ses

•vSV

U,o poro outra e levsda oo conhecimonto dps demais
Conselheiros.

S I
“ — Quolqucr dos Conselheiros poderd re-

querer inclusdo na ordem dos trabolhos do ossunto
dr interisso do Conselho.

5 2 ° — Quolqucr dos Conselheiros poderd soli-

ctor vista do processos, rclotorio ou poreccr, quo es-

tejom cm discussao, pelo prazo do 5 dios, prorrogo
vcls a juizo do Conselho Pleno.

S 3.° — Quondo o vista tor pedida por mais dc
um Consclhciro, os prazos scrao concedidos paro
exomc cm conjunto.

Art. 16 •— As indicates, as propostas poro cs-
tudos, inqudritos, pro|ctos ou sugestfies, dcstinados
aos Podcres Publicos, serdo submetidos a aprccio^do
prdvia do Conselho Pleno.

Art. 17 — Nenhum Conselheiio poderd manifes-
tor-sc sdbre matdria ccondmica e tinonceira, salvo
mcaiante prdvia outorizogao c do Consclho Pleno,
ou com declarer;do expresso dc que o faz em caro-
ler particular.

Art. 18 — As opinides emitidas cm sessdo, ndo
poderdo vir a publico sem prdvio ossentimento do
Consclho Pleno.

Art. 19 — As sessdes do Consclho Pleno serdo
dc dois tipos :— comuns, para discussao e vota<do de matd-
rias em pauta e da qual so iavrard ata quo deverd
confer exposifdo detalhoao dos trabolhos;— secretos, poro discussao dos ossuntos reserva-

dos com a presenga exclusiva dos Conselheiros.

Pardgrafo unico — As atos dos sessdes scrao os-

sinados pelo Presidente c demois Conselheiros que
a elas tenham estado presentes.

Art. 20 — Quando convocados, os responsdvels

pelos drgdos tdcnices participardo dos debates.

Art. 21 —— Coda Ministdrio designard um repre-
tentonte paro participar dos debates nos rcunioes
rue tratarem de ossunto do seu interdsse (Art 3 °

5 4 °, da Lei 970).

Pordgrafo unico — 0 Conselho comunicard oos
Ministdrios os ossuntos o serem tratodos nessas re-

unides, paro a designagdo do representanto quali-
ficodo.

Art. 22 — O Conselho Pleno tomard conhecimen-
to em reunido mensal dos atividades adminlstrotivos
do Conselho.

Art. 24 — O Conselho Pleno elegerd na segunda
quinzena de outubro de cada ano, um de seus Mem
bros para Presidente do periodo seguinte, sendo ve-

dado a reeeli^do Art 4 “ da Lei n.° 970, de 16
de dezembro de 1949),

Art. 24 — Ao Presidente, oldm de dirigir as ces-

s&es plendrias, compete ;

a) baixar instru^des sdbre os servigos do Con-
selho;

b) ossinar ou indicar quern assine tdda ou porte

da correspondence e expediente do Conselho;
c) representor o Conselho Nacional de Economia

perante as autoridades e nos meios socials e

mdlcar, paro representa(6es ocosionals, olguns
dos Conselheiros.

CAPITULO V

Comissoes Ispeciois

Art. 25 — O Conselho Pleno, de aedrdo com o
ortigo 7.

1> da Lei 970, de 16 de dezembro de 1949,
poderd instltulr Comissdes I specials Incumbidas de
opinar s6hre problemas t^cnicos de noturezo especl
Pea.
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Art 26 Serdo escolhidas para membros das

Comlssdes Especial: pcssoas do roconhccida compe
tinda a criteria do Consolho Pleno. moimo cstranhas

ac- quadro do sua organiza^do, 0 os servl<;o.H presto-

dos sao conslderados rclovantos para o Pals.

Pardgxafo unico — Complotarao as Comissdcs

Espociais, al6m dos Conselheiros que forem deslg-

rados, os clomentos dos drgdos tdcnlcos do Conse-

lho eonsldcrodos nocossdrlos.

Art. 27 — No ato do constitultdo do coda Co-

missao Especial, o Consolho Plono marcard o prazo

da conclusao do trobalho, sujelto a prorrogocao.

Art. 28 — O Presidento das Comlssdes Espociais

•erd escolhido polos sous componentos.

Art. 29 — As oplnidcs omitidas nas rcunioes das
Comissoos Espociais noo poderdo scr dlvulgadas sem
outoriza<;do prdvia do Consolho Plono.

Art. 30 — As Comissdcs Espociais serdo secrc-

tarlodas por funclondrlos do Consolho, aos quais
compote registrar cm ata e relatar ao Consolho Plono
os trabalhos das sessoes.

Art 31 — Cumpro aos prosidontes das Comis-
•oes Espociais doterminar as datas e hordrio das ses-

soes c a ordom dos trabalhos.

Art. 32 — As Comissoos Espociais apresentaroo

oo Consclho Plono, para exame o aprovasdo, os re

latdrios parciais ou gorais e as conclusoes a quo ti-

verem chegado no curso c ao tdrmlno do sou tra-

bolho.

Pardgrafo unico — A divulga<;do ddsses relatd-

r.os flcard a critdrlo do Consolho Plono.

Art. 33 — Os prosidontes das Comlssdes Espe-

riais solicitardo do Consolho Pleno a coopero^do dos

drgdos do Consolho c as medidas que julgarem ne-

ressdrios ao desempenho do suas tarefos.

CAPITULO VI

Orgoot do posquisat e andliiei economicoi,
documcntacao e odmini«tra;bo

Art. 34 — O drgdo do pesquisas e andlises oco-

ndmicas destina-se d coleta do dados e lnformai;des

ocondmico-flnancelras, relatlvas ao Pals e ao exte-

rror, d selecao e Interpretagdo ddsses dados; d ela-

bora<;do do programas; d realizacdo do Inqudritos e

resquisos e, em gcral, aos estudos determinados polo

Consolho Pleno e destinados a dste c oos Conse-
Ihelros no eexrclclo do suas funrjoos.

Pardgrafo unico — No desempenho dessas artl-

bui(5es, o referldo drgdo prestord informaQdes oca-

Monois e periddicos, bem como proparard relatdrios,

por indica;do do Conselho Pleno.

Art. 36 — 0 drgdo do odministragdo 6 incumbido
do promover a execu<;do das atividades relotivas a

pi tool, or^amento, material e comunlcacdes.

CAPITULO VII

Dos Conselheiroi

Art. 37 — Os Conselheiros sao nomeados pelo

Pre-idente da Repubflca depois do apravada a esco-

lha pelo Senado Federal, o sua invostlduro no cargo
v Incompotlvcl com o oxercicio dc qualquer outra

fun^ao publico, nao podendo acumulor voncimontos
com outra funedo publico ou autdrquica, respoitados

is dircitos assegurados pola Constltui<;do (Art. 3.°,

5 I
,° e 2.° da Lei n. 970, do 16 de dezombro do

1949).

Art. 38 — O Consclho proporcionard o coda Con-
sclhciro a necossdria assossoria tccnica, utlllzondo

o; servidorcs mais indlcados d escolha dos Conse-
Ihciros.

Art. 39 Os relatdrios, pareceros, ontc-projetos

r sugestdes aos Podcres Publicos, provistos no ort.

2.° do Capltulo Primeiro, da Lei n. 970, de 16 de

dezombro do 1949, serdo firmados polos Conselhei-

ros.

Art 40 — Os Conselheiros poderdo solicitor In-

dividualmcnte informaqoes e dados aos drgdos tdc-

mcos do Conselho.

Art. 41 — O Conselho Pleno poderd indicor um
cu mais Conselheiros para :

a) porticipar do comissdcs dc cordtcr econdmico;

b) -upervislonar pesquisas no Pals ou no exterior;

c) tomor parte em confordncias internaclonals.

Art. 42 — Qualquer Conselheiro poderd liccn-

ciar-se dos trabalhos por motlvo justlficado e reco-

nhecldo pelo Conselho Pleno.

CAPITULO VIII

Disposifdes Gerais

Art. 43 — Cabe oo Presidente do Conselho re-

quisitar servidorcs do drgdos do administra?ao pu-
blico e de autarquias (Pardgrafo unico do artigo 2.°

da Lei n. 970, de 16 de dezembro de 1949) e ad-

mitir pessoal, com as verbas de que dispuser o Con-
selho.

Art. 44 — Os servldores do extinto Conselho Fe-

deral de Comdrcio Exterior permanecerdo em exer-

eiclo no atual fase de cstrutura^do e posteriormente

serdo aproveitados nas funfdes pertinentes d orga-

niza^do do Conselho; aqueles que tenham demons-
trado capacidade e eficidncia poderdo ser efetivados,

conforme for estabelecido em Lei.

Art. 45 —Os servidorcs que permonecerem do
extinto Conselho Federal de Comdrcio Exterior e os

que forem admitidos distribuir-se-do pelos diferentes

tervi^os que forem provisoriamente adotados, segur*-

do as instrufdes a serem baixadas pelo Presidente do

Conselho.

Art. 46 — Este Regimento poderd ser emendado
ou reformado mediante proposta de qualquer Conse-

Iheiro aprovada, em duas sessoes consecutlvas, por

2/3 dos que estiverem em exercicia.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1 950. •—• (aa)

Arthur de Souia Costa, Edgar d Teixeira Laite, Ha-

milton Prado, Humberto Baitot, Jodo Pinheiro Filho,

Luix Dodxworth Martini, Otdvio Gouveia de Bulhaex.
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O Ministerio da Agricultura e a Secre-

taria da Agricultura do Estado do Rio es-

tao aconselhando o plantio do adlai, ce-

real odlai ou trigo tropical — uma varie-

dade do Coix Logrimo Jobi do Arquipe-

lago das Filipinos. O adlai e bastonte cul-

tivado na Bolivia. O agronomo Ubirajara

Pereira Barreto, depois de experiment6-la

no Estado de Sao Paulo, passou a aconse-

Ihar a sua plantagao com muita insisten-

cia. Experimenta-mo-la, com 6timos resul-

tados, em culturas feitas no Distrito Fede-

ral, na Paraiba e no Acre. Na Paraiba, a

cultura vem sendo aconselhada, ha varios

cnos, pela Secretaria da Agricultura.

Clima

Cosmopolita como e, o adlai pode ser

cultivado em todo o Brasil, com excegao

de pequenos trechos ma is secos do nordes-

te, caso nao se fa<;a irriga^oo. Na Bolivia

e nas Filipinos, ha grandes culturas ate a

i .500 metros de altura.

Solos

As terras proprias para a cultura do

arroz sao 6timas para o adlai. Tambdm 6

possivel cultiva-lo em terras cm que se

plantam o milho e o feijao. Os solos de-

vem ser profundos, ferteis, um tanto

umidos.

Semeadura

. . Em solo bem preparado, semeia-se de

preferencia no comego das chuvas. Nos
bons solos, o compasso pode ser um metro

por um metro. Nos solos mediocres, um
um metro por cinquenta centimetros. Tres

sementes por cova. Com o primeiro com-

posso plantam-se dois c meio litros de

adlai por hectare; com o segundo, cinco

litros.

Trotos culturais

Por meio de carpas, se possivel meed-

Eng."-Agronomo PIMENTEL GOMES

nicos, montem-se o solo livre de ervas
daninhas. Depois da colheita, corta-se o
adlai bem proximo do solo. Cobre-se a
touccira com terra, para facilitar a brota-
500. A pa I ha deve ser espalhada entro as
linhas de modo a oumentar a tertilidade
das terras e diminuir o numero de capinas.
O adlai perfilha muito — 40 a 90 per-

filhos por grao, 120 a 270 por cova com
tres sementes. Os caules crescem de 2,50
a 4 metros.

Colheita

Cortam-se os cachos com uns cinquenta
centimetros de caule. Secam-se ao sol por
uns tres ou quatro dias, antes de se pro-
ceder a batedura.

Produfoo

Procede-se a primeira colheita seis a
sete meses depois da semeadura. As ou-
tras se seguem com intervalos irregulares,
de acordo com as condigoes do tempo. Ge-
ralmente sao feitas duas colheitas por ano.
As socas brotam satisfatoriamente, du-
rante trds ou quatro anos.

A produejao anual de graos em boas ter-
ras aproxima-se dos 3.500 a 4.000 quilos
por hectare. Em terras umidas, quantes e
ricos, podendo-se colher at6 10.000 quilos
por hectare, enquanto colheitas de 800
quilos de trigo e de 1 .500 quilos de milho
sdo consideradas boas.

Botcduro

Procede-se como se faz com o arroz,

Bencficiamcnto

^

O bencficiamento, o ato do descasco-lo,
( feito em qualquer mdquintr de descoscor
arroz

.

SciELO
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Moogcm
M6i-sc o adlai quando preciso, cm

moinhos de a<;o ou em moinhos usados no
moagcm do trigo. 0 moinho dc ago D'An-
drea, fabricado em Sao Paulo, da muito

bom rcsultado.

Lf.pcoc

Adloi
Trigo ,

Milho .

Avela .

Aroz

Uios

t

Muitas sao as utilizasoes do adlai. Co-
zido, como substituto do arroz, tern exce-

Icnte paladar e maior valor olimcnticio do

que este cereal. De mistura com farinha

de trigo, e utilizado na fabricaqao de pao
e biscoito, na Bolivia e nos Filipinos. E'

Valor alimcnticio

O valor alimenticio do adlai equivale ao
do trigo, como sc podc verificar polos da-

aos a seguir:

Protcinoi Gordurat Cinxat Ccluloxe Hidratoi dc carbono Caloriat

12,40 4,50 1,50 0,80 96,90 387

12,23 1,75 2,36 2,36 71,18 358

9,80 4,17 1,36 1,71 71,55 374
12,15 4,33 3,46 12,07 58,75 331

8,02 1,96 1,15 0,93 76,05 363

dtima forrogem para os animais domes-
ticos que comcm o grao com verdadeira

avidez.

(Comunicodo n.° 82 do Scrvigo do
Informa^do Agricola Ministirio do
Agriculture — JULHO de 1950).

HIDROMEL
O engenheiro agrdno Amaury H. da Sil-

veira, professor de Industries Rurais na Es-

cola de Horticulture "Wenceslao Bello",

presto os seguintes esclarecimentos sobre

0 preparo do vinho de mel de abelhas :

Hidromel e a bebida alcoolica obtida

pela fermentagao da mistura do mel e

dgua, ou em outras palavras, hidromel e o

vinho de mel de abelha.

Trato-se de vinho pouco conhecido em
nosjos fazendas, assim como no comercio,

onde cmda ndo tivemos oportunidade de

encontror.

Devido a pobreza de mel em sais mine-

rals, c preciso corrigir o mdsto com adigao

de sais nutritivos ou de sucos de frutas,

para facilitar a vida do fermento.

O hidromel pode ser facilmente fabrica-

do em pequena escala, mesmo como indus-

Iria caseira, Em resumo, o processo de vi-

nifica^ao de mel de abelha consiste no se-

guiritr

I) Dissolver a mel em dgua contendo os
elementos nutritivos, como par exem-
plo :

i
3 200 quilos do mel

10.000 litros de dgua
0,012 quilos de acido tartarico

0,020 quilos de fosfato de amonio.
2) Ferver durante 15 minutos;

3) Colocar no vidro ou barril onde vai fer-

mentar;

4) Deixar esfriar ate 40'’C;

5) Junior fermento selecionado alcoolico

(tipo Fleischmann) ou melhor ainda

fermento vinico, sendo interessante

preparar um pe de cuba a adicionar

na propor^ao de 5% ao mosto;

6) Deixar fermentar com batoque hidrau-

lico durante 1 a 1,1/2 meses a tempe-

ratura de 28 a 30UC;
7) Trasfegar o mdsto para outro barril;

8) Adicionar 1 grama de tanino soluvel

ao dlcool durante 4 semanas d tempe-
ratura ambiente;

9) Colocar durante 48 horas em camara
fria a 1"C para facilitar a clarifica<;do;

10) Filtrar e, se necessario, clarificar com
clara de ovo, gelatina ou cola de peixe;

11) Envelhecer durante 6 meses em rcci-

piente de madeira para adquirir o
"bouquet";

12) Engarrafar.

cm SciELOII 12 13 14 15 16 17 18
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Classificagao dos Mamiferos
A ctasse do* mamiferos compreende as scguintes

or (lent

:

1 — Ordem don Monotremo*
2 — Ordem do* Marsupials
3 — Ordem dor Insetivoro*

4 — Ordem do« Queiropteros

5 — Ordem dot Dermopteroa
ft — Ordem dos Carnivoroi

7 — Ordom dos Ceticoo*

8 — Ordem dos Sirenios

9 — Ordom dos Roedores

10 — Ordem dos Xenartros

1 1 — Ordem dos Artiodictilos

12 — Ordom dos Perissodactilos

13 — Ordem dos Proboscidios

14 — Ordem dos Primatas

Sohre cada uma das ordem diromos, apena* o
essencial, porquanto mais nao i necessario en> -or"

estudo elementar, romn o que ora fazemos.

Ordem don Manotromoa — Compreende me
miferos inferiors* nao encontrados no Brasil, provi-

dos de glandulas mamarias mas desprovidos de ma-
mas, oviparos, com bolsn marsupial temporaria o

com a boca terminada por um bico corneo. Os mo-
noliemos, coma o ornilorrinco, sio encontrados na

Australia.

Ordem don Marsupials — Os maraupiuis sao
caracteri/ados porque possuem uma bolsu especial
chamuda marsupio, que serve para gunrdar os filho-

tes durante algum tempo. Os filhotes assim que nas-
cem sio muito rudimentares, desprovidos de pelos.

Os marsupials sao encontrados na Autralia (cangu-
rust ) e na America do Sul (mambas, cuicas, etc).

Ordem dos Insetivoros — Comprende mamife-
ros, inferiores, de pequeno porte, focinho alongado u

cararterisados principalmente porque os premola-
res possuem tuberculos ponteagudoa, Os msetivoros
sao, na genet'alidade dos casos arboricolas ou ca/a-

dorcs de galerias no solo, e se nlimrntam de insetos.

Tais mamiferos, coma or. mussuranhos, as toupeiras,

etc., niio sao encontrados no Brasil.

Ordem dos Qiteirnpteros — Os queiropteros sao

mamiferos voadores upresentando os dedos along i

dos, unidos por um palugio (funcionando como asus),

« os posteriores, normais. A e»so ordem pertemcem
os morcegos, dos quais csistem especies frugivorat,

insetivoras e hematofagas.

Orderri dos Dermdpterot Abrange mamiferos
trio encontrados no Brasil e caracterirados porque
sao providos de um patagio oue vai do pescogo uo
cotovelo e dai ate o joelho, e sao provides de glandu-
les peitorais. Como exempln podemos citar os ma-
quis voadores da Indochina

Ordem nos Carnival Os Compreende mami-
feros de porte variavel, geralmente terrestres falgu-
mas especies sao aquiticaq como por exemplo o lobe
motinlio), raraeterizadon principalmente porque u
der th io e adaptada it nlimnnta ao carnivora pravida
de rnimero comploto tie incisivns, canines Item d«
senvolvidos e poucos molares Possuem quatro on
einro dedos providos de garras retraleis mi nao re-

trriti s Os rarnivrros compreendem os Fitsipedos

que sau terrestres ipantera, Inio, urso, can, gato lo-

bo, onto, etc.), n or f^ndpedes, <|Ue sio aqualicos

(lobo marinho, urso marlnho, focn, mossa, etc.). As
piinripais famili.s* dos Fisslpedev siot

Engenhelro Agmnomo: Gerald,, Ooulart da Srlvel.a
Profetor da E. H. W. B.

a Felldos, compreendendo especies com o
corpo alongado, focinho curto, garras do-
senvolvidas, curvas e retratois. Como
oxemplos podemos citar o li-iio, u on;s,
o tigre, iftc.

b Cunidms, compreundundo especies com
focinho alongudo, cauda bein dcsenvol-
vidn. patas com quatro o cinco dodos (us
entorioro* coni cinco e us posteriores com
quatro), provides da garras nSo retratois,
como por exempli! o lobo, o efio, i rapo-
»a, etc.

Alustilidas, ubranginido especies do pcque-
no porte. corpo ulongailo, patas curia i,

com cinco dedos providos de garras pon-
teugudas e cauda bom dasenvolvida. En-
tre os mustilidus podemos citar a lontra,
fuinhn, a arirauhu, etc.

d — Procionidas, compreedeudo especies do
pequeno porte, arboricolas, onivoras, pro-
vidos de

#
ctiuila longa e dedos com garras

pouco recurvadas, como o coati, o moo pe-
Inda, etc.

e Urtidas, ubrungendo mamiferos carnivores
de grande porte, cuudn muito curta, provi-
des de patos com cinco dedos terminados
tns garras resistentes e estreitas, como o
ur>o, o ucumari, etc.

Ordem dot Cetaceos Os cetaceos siio mamifa-
ros uquaticos, da corpo pisciforma, quasi quo dospro-
vuios de pelo, e com uma espessa camada sub-
cutu neu de gordura. Os membros antei lores sin
transformudo, nm nadadeiras, e os posteriores ausen-
tes. Alguns cetuceos (golflniios, caclmlotes, etc .

i

sao homodontes e desprovidos do barbotanus, enquau-
to que outros, (baleius), nao possuem dentes que uao
substituidos tKjr barbaUnas corneas. Nos cetaceos
nuo se observe limlte de separate enlro a cabe(a
(que e relativumente grande) e o cor|xs. Entre os
cetaceos sao encontrudos so matures inumiferos (bu-
leias existent que atingem mais de 30 metros de
comprimento).

Ordem dos Sirenios Com|>reeiule mamiferos
uquaticos, com pele grossa, cumada sub -cutanea got -

durosa, escasao reveatimento piloso, membros anto-
riores transformadoa etn remos, e posteriores ausen
tes. A esta ordem que poaxua poucos repreaentantM,
pertence o peixe-boi rlo Anuizouas.

Ordom dos Hoodooes Constllue a ordom de
mamiferos quo apresenta maior nqmero de re lirelaic,
lanles, em gere! do pequeno porte ou de porta mi-
d.o. <>« roedores sfio caraotorlzudo* prindpelmente
pole denligio qua . desprovida de caninos, aprose

u

tu os inrisivos longos, bisola.los e do crescimanlo con
tinito, a molares bustante desonvolvldns. ICntie in
dsivos e molares existe um diastema. Entre os roe-
.lores podemos citsr o iat„, a prei, paca, . coin
«i capivaru, u\c

Onlem dns Xenarlros Abrange um griqai
muito heterogenio de rnumiferos terrestres, uibnri-
t ulos ou cavailores do til. as, geralmente tnonnfiodim-
tes, com dentes desprovidos de esmulte, e do crescl-

SciELO
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monto continue), ou, antao, donprovidos do dental. On
xenortron sao innetivoro*, frugivoroi, fitdfngun, otc.

On xenartros compreendom on Tnrdiiivdos (pregut

ru ) ,
on Vrrmlliniutt.n (tamunduiin) o on Loticado

s

(tot on).

Ordrm dos ArtlodActilos — Oi artiodi'ictilof sao

mumiroron unRuligrndon, do porto voriovol, com mi

moro par do dodon, pnnnnndo o oixo do Corpo ontro

o 3.° o o 4." dodon, quo mio nlmetricon o iguain On

nrtlodactilon podam nor ruminnnton ou mio ruminan-

ton. Entro on ruminnnton podemon citnr on porten-

conton u (nmilin don CnmrUdns (comedo, dromed.i-

rio, otc), il nupar-fomilia don Oiraloides (girnfn)
,

i>

•upar-fomitlin don liovoldoos ou CavIcArnoon (boi,

ontilopa, enrnoiro, Cobra, otc.), <i nupor-famihn don

Cervoideos (corvo, vendo, etc.). Entro on artloddcti-

lon nno ruminnnton podomon citnr on portancenton u

(nmilin don Taiassiiidns (quoixado, entoto, etc.).

Ordrm dos PeriasndActilos nno on mnmiferon

unRuligrndon, do grande porto, com numoro impur do

dodon, nendo o dodo medio main denonvolvido (nn

vezen olo 6 o unico, como no cavalo), o pnnsnndo por

olo o oixo do corpo. Entro on perinnodActilon podomon

citnr on Equidas tcnvnlon, unnon, zebras, otc.), on

Rinoccrdntidas (rinocoronles) o on Tapiroides (nntn,

piclinquo otc.) .

Ordrm dos Proboscidoos — Abrnngo on mnioron

mnmiferon torrostion, providon do longu trombn

proonnorn (ormndn palo nnriz o polo Idbio nupcri. r,

polo onponnn o pouco pilonn a on doin mcinivon nu-

p«*rioron muito dcsonvolvidon, do crencimonto conti-

nuo, conntituidon do mn. fim o comurumta danomin <•

don prosas. A entn order.) pertcnco o olafnnto.

Ordrm dos Primalas — Comprcendo on rnami-

feron do orgnnizn^uo mnln olovndn, providon da dec-

tan molnren policunpidon, dodon com unhan nan an-

tromiduden, glandule* mumiirinn paitornin o olhon

voltndon purn n frente. On primntnn nbinngom tie*

nub-ordenn, don quain dunn, a don Umuroidas o n don

Tarsioides, nom raprenontanton na America do Sul a

a do* Anlropoide n, compreondendo:

a — Platirrinos, quo mio on macaco* america-

non, com an norinnn nfnntndnn, nbrungenj >

on Hapalidios ( anguil ) o on Crhidios (mi
coco-leao, macaco-nranha, etc ).

• b — Catarrinos, quo nrio on macaco* do Antig'J

Continenta, com on narinan aproximadnn,

comproondondo on Anlropomorlos (chim-

pnnze, goritn, gibno, ornngotango, otc.) a

on Hominidas (homom).

An principuin difurengas entro o homcm a on
mocacon untropomorfon nuo an neguinten:
a* n i

Homom Macacos anlropomorlos

Atitude orocta

NSo aprenenta diastema

Cranio maior quo a face

Coluna vortobral com 4 curvatura*

Membron nuperioren menoren quo on inferioron.

Atitude inclinada

Apronentam diastema

Face maior que o cranio

Coluna vertebral com 2 curvatura*

Membron superiores maioren que on inferiore*.

Nomas vultures Ordrm Nomes vultures Ordens

Almisrnreiro Artiodactilo Gerbo Roedor

Alee
II Gibao Primata

Alpaca
II Gineta Carnivoro

Ante Perissodatilo Girafa Artiodactilo

Antilopo Artiudactilo Golfinho Cetaceo

Ariranha Carnivoro Goritn Primata

Arminlio
II Guamaco Artiodactilo

Anno Perinsodactilo Guard Carnivoro

Atele Primata Guarachim
1

Baleia Cetaceo Guariba Primata

riarbudo Primata Guaxinim Carnivoro

Darrigudo II Hiena
Hit.no Artiodactilo Hipopotamo Artiodactilo

Boi
II Homem Primata

Boto marinho Cetaceo laque Artiodactilo

Boto do aguu diice
II

IndrI Primata

Bfifalo Artiudactilo Irara Carnivoro

Bugio Primata Juguapitango

Burro Perinsodactilo Jaguar

Cubra Artiodactilo Jaguarundi

Cachalote Cetaceo Juguutirica

Cachorro do mato Carnivoro Javali Artiodactilo

Camelo Artiodactilo [upard Curnivoro

Comondongo Roedor Jupatl Marsupial

Cangumha Carnivoro I.euo Carnivore

Canguru Murnupial I.eio marinho

Cio Carnivoro !,ebro Roedor

Celt it li Artiodactilo Leopardo marinho Carnivoro

cm SciELOII 12 13 14 15 16 17 18
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Camilla
Capivora
C.orneiio

Cantor

Cavalo
CaxinguelA

Cervo
Chacal
Chimpanxe
Chinchilha

Coati

Coatipuru
Cohaio
Coelho

Cotia
Cuiru dngua

Cuxlu
Doninhn
DicmedArio
Eira
Eiefante

Equidna
Escalope
Evquilo

Foca
Kulnha
Kuriio

Galago
Gumbo
Gato almiscareiro

Gato domestico

Gato do mato
Gato dos pampas

Gaxela
Ouri^o caixeiro

Paca
Paco
Pangolin
Papa-mat
Pspiao
Poranacu
Pantarn
Porco domAstico

Peixe boi

Porco do ntalo

Forco espinl.o

Pran
Preguica
Puma
Q'ioti

Queixada
Quingniu
Rapoaa
Ratao do banhado

Rato boiadeiro

Rato comum
Rato da eipinho

Rena
Rinoceront#

Sagui

Saiga
Sariguei*

Saju
Sapa.iu

S« ralopa

Tamandu i bandeira

TamanduA rolete

Tamanduu qalinha

TumanduA-i
Tamandua mirim

Roedor
ArtiodActilo

Roodor
PorissodActilo

Roodor
ArtiodActilo

Carnivoro

Primata
Roodor
Carnivoro
Roodor

H

Marsupial

Primata
Carnivoro
ArtiodActilo

Carnivoro
Proboscidio
Monotremo
Insetivoro

Roodor
Carnivoro

II

H

Primata
Marsupial

Carnivoro
II

ArtiodActilo

Roodor

Quoiroptoro
Xenartro
Carnivoro
Primata

If

Carnivoro

CetAceo
ArtiodActilo

If

Roodor
II

Xenartro
Carnivoro

II

ArtiodActilo

Carnivoro

Roodor
II

II

• I

Lhama

Linen

Lobn

Lobo ntarinbo

Lontrn

M jo poludn

Macaco mandril

Macaco oranlm

Maquis do Madagascar

Maquis voodor

Mandril

Mangusto

Mono bnrba branda

Mono narigao

Marmotn

Marta

Marncaju

Maritacaca

Mico loao

Mocd
Morcogo
Morsa

Mula

Mutgunlto

Mussuranho

On^a parda

On(a plntada

Onca vcrmelha

Orangotango

Onaga

Orca

Ornitorrinco

OtAria

Ourii;o

Tanrequa

TapitA

Tapir

Texugo

TorA

Toupeira comuin

Toupeirn dourada

Tuco-luco

TupajA

Uacari

Uapu(A

Ucumuu
ArtiodActilo

PerissodActilo

Primata
ArtiodActilo

Marsupial
Primata

M

Roedor
Xenartro

II

• I

Ursana

Urso

Urso marinho

Vampiro
Veado campelrO
Veado mateiro
Veado galliairo

Vicunliu

Viscacbo
Zebra
Zibeta

Zorrilho

ArtidiodActilo

Carnivoro
II

II

•I

II

Primata

II

Dormdptoro

Primata

Carnivoro

Primata
II

Koedor

Carnivoro
H

H

Primata

Roedor

Quoiroptoro

Carnivoro

PorissodActilo

Insetivoro
II

Carnivoro
ii

ti

Primata

PerissodActilo

CetAceo

Monotremo

Carnivoro

Insetivoro

Incetivoro

Roedor

Pei issoductilo

Carnivoro

Roedor

Insetivoro

n

Roedor

Insetivoro

Primata
II

Carnivoro

Roedor

Carnivoro
II

Queirdptero
ArtiodActilo

•»

II

II

Roedor
PerlstodActilo

Carnivoro
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Consujtas e
FROPAGACaO da lichia

Rcspondendo qo Sr, S. 0. C , nosso cons6cio do
Estodo dr Minos Gerais, tenho a informar;

a) o lichia 6 uma Sopinddeea chincso, ha lon-
gos anos Introduzida no Brasil;

b) a sua propagotjao pode cr feita por mcio
do scmonles, cstaqula c olporquia;

c) conquanto trabalhosa, a multipllca^flo por al-

porquia i a mais convenicntc.

EPOCA E COLHEITA DA MELANCIA

Esclarcccndo a um nosso consdrcio do Estado de
Sao Paulo, quo nos consulta s6bre quando a melan-
cia csta cm ponlo do ser colhida, infofmo quo, on-
tre outros recursos adofados na prdtica podemo 1

citor :

a) batendo-sc com o dodo na meloneia, se cla
estiver madura a som sera 6co;

b) a mudan^a do Colorado, cspecialmente da
parte cm contacto com o solo.

MANCHA NEGRA DA ROSEIRA

Rcspondendo oo Sr. A. S. 0 , do Distrito Fedcrol,
ttnho a informar:

a) que o mancha dos folhas do roseira que prc-

voca a queda dos mcsmos, c, consequcnte-
mcnte, prejudica a florai;6o, e cousoda pelo
fungo Dlplocarpor rosac;

b) entro os medidos de combotc podcmos citor

a retlrodo e a destrui^oo (queimo) dos fclhos

O PROBLEMA SERICO NACIONAL

Examinando com o Professor Renoto de Farias,

Diretor Geral' do Deportomento Nocional da Produ-

f5o Animal, o problema s6rico nocional, o Sr. Mi-
mstro Novais Filho chegou 6 conclusao de que e

preciso estudd-lo sob todos os .eus aspectos, numo
tentativa de obter, afingl, uma solusao clef iriitiva

para uma atividade que pode influir profundamente
na restauragao de nossa economia rurol,

Nesse sentldo, o Sr. Ministro da Agricultura con-,
tituiu uma cormssao composta dot ogrfinomos Mario
Vilheno, Celso Freitas de Souza e Cesar Seara para
que, ouvinclo os 6rgoos sirlcos do pais e outros en
tidades interessadas, e apreciando objetlvamente a
ntuafdo que o Mlnistdrio da Agricultura jd realiza
nesse sentldo, suglra providdnclas que, compondo um
plana naclonal estruturado s6bre linhas raeionals,
asseourem o desenvolvimento da sericiculturo, ti-

tuando-a devidomente no quadro ecanfimico do
Brasil

.
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Informagoes
Enqcnhciro Agronomo

GERALDO GOULART DA SILVEIRA
Consultor Tccnico dc "A LAVOURA"

otocado-t, c, como medida prevontiva, a pul-
veriza?ao com calda bordoleza o I %.

GOMOSE DA LARANJEIRA

Tendo cm visto a consulta do nosso consdcio Sr.

5. V., do Estodo do Espirito Santo, tenho a informar:
o) a exudogao gomoso produzida pelo doenija

chomada "gomose", c, roolmentc de Colora-

do escura (marron);

b) poro comboter o docnga, no inicio de suo
manifestado, devc-se descorticor o local ata-

cado (retirada do cosco), c, em eguida, opli-

cor posto bordaleza (1 parte de sulfato de
cobre, 2 partes de cal vlrgem e 12 porto; do
ogua).

O TREMOCO COMO ADUBO VERDE

Respondendo oo Sr, L. S. V., do Estado do Rio

Gronde do Sul, tenho informar:

o) o tremolo pode, realmsnte, ser usado com ,u-

cesso, como adubo verde;

b) o tremolo opresento, noo somente uma gran-

rusticidade, como tamb6m pode ser plontado
em terrcnos, mesmo um tonto ocidos, como
deve ser o ca‘-o do consulente.

A PRODUCAO DE BANANAS

Segundo dados apurados pelo Servijo de Estotis-

tico do Produce, do Minist6rio do Agricultura. es-

tima-se em 158 448 000 cachos a safra brasdeira

oe banana relativa ao corrente ano £) volor corres-
i

pondente do produto otingiu 949.926 000 cruzeiros

calculado o preco m6dio verificado no ano anterior.

Em 1949 a produgdo elevou-se a 147.696 000

cachos, no valor de Cr$ 885.393.000,00,

Os prinelpois produtore* de banana assim se cla<-

sificam Sdo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ceram,

Pernambuco, Santa Catarina e Cear6.
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O Pao, Alimenlo Vila!
O pao 6 um alimento bdsico, que devc

fazer parte obrigat6ria de tddas as nossas

refeigoes. Imprescindivel a todo ser huma-
no, entre as criangas ele adquirc uma pre-

ference especial, jamois alcangada por

qualqucr outro genero de primeira ncces-

sidade.

Brouardel, aqui citado apenas devido a

clareza de sua iddia, conceitua que "o bom
pao 6 aquele que nao somente nutre, mas
lambcm refaz nosso metabolismo geral, em
virtude de fornecer substancias nutritivas

que estao em perfeita coordenagao com as

necessidadcs do nosso organismo".

O pao acompanha todos os outros produ-

tos indispensavois a nossa alimentagao co-

tidiana, tais como a carne, o peixe, o quei-

jo, os ovos, etc.

Dcntre outros alimcntos que podem ser

ingeridos juntamente com o pao, destaca-

se o leite, que nao somente se Ihc asseme-

Iha nas propriedades alimenticias, mas
tambem contribui para a melhoria destas,

pois contem todos as vitaminas conheci-

das, al6m da inestimavel riqueza em sais

minerals.

O crescimento, a elasticidade e a porosi-

dadc do pao dependem bastante do meto-
do de fermentagao empregado. Se o pro-

cesso de fermentagao da massa se prolon-

ga por longo tempo, o pao se torna com-
pacto e pesado. Se, por outro lado, o tem-
po empregado na fermentagao e curto de-

mais, o pao deixa de adquirir a elasticida-

de necessaria, torna-se viscoso e apresenta

miolo muito pesado.

Os padeiros atrav6s da pratica noo des-
conhecem a importancia do processo da
fermentagao, que e muito delicodo e de-
pende de inumcors fotores, notadamente a
umidade do ar e a qualidade da farinha de
trigo.

No Brasil, o grande problenia consiste

em preparar o pao misturando as farinhas
nacionais com a farinha de trigo, dando a
esta ultima a porcentagcm minima sem de-

Irimento do seu valor nutritivo. Ainda
mais, o ideal seria o aumento das qualida-

des nutritivas desse alimento, juntando-se-

Ihe, por exemplo o leite desnatado jd que
os misturas com a farinha de milho ama-
relo (fuba), ou com a soja, nao alcangaram
os resultados descjodos, a primeira devido

a cor e a segunda por se coracterizar pelo

trovo amargo da leguminosa de quo se ori-

JOSt ADAIL CATUNDA GONDIM
Socrclorio do Diretor do I. Q. A.

gina, alem de provocar e mccrtas pessoas
fcnomenos alergicos c dispepsia.

Assim, em que pese o fata de sc conside-
rar como adcquada a proporgao de 75 °,o

para a farinha de trigo, esta perccntagcm
podcra ser ainda reduzida, mcdiantc a mis-
lura com os seguintes ingrodicntes;

Fermento 3,5%
Agucar . . . . . . . 2,0%
Sal 1,6%
Leite 23,0%
Agua 37,0%

Entrctanto, os ensaios com leite dosna-
tado se revestem de suma complexidade,
pois nos climas tropicais ele se coagula
com intervalo de 6 a 8 horas ap6s o sua
extragao.

Expcriencias realizadas no Instituto de
Quimica Agricola, adicionando-sc farinha
de trigo, arroz, farclo de arroz e germe de
trigo, em percentagens respectivamente,

de 65, 27, 5 e 3% deram em resultado um
pao leve, saboroso, embora de aspecto acin-

zentado e, portanto, pouco simpatico

Apos varios estudos no laboratorio de
importante estabelecimento quimico-farma-
ceutico, foi obtido um produto homogenco,
quase identico ao pao comum de bom aro-
ma e gosto, cuja consorvagao pode ser feita

ate em caixa de papel. Nao apresenta
maiores dificuldades o preparo deste pro-
duto. O processo de fermentagao e identico
aquele de que resulta o poo comum e, apos
a sua obtengao, o produto e seco e pulve-
rizado. Com csla consistency, conserva in-

tegralmente as suas propriedados durante
largo periodo de tempo. Adicionado a man-
teiga, cm forma de sanduiche, com molho,
na sopa de feiiao, etc., e um alimento agra-

ddvel oo paladar.

De mistura com chocolate, marnielada,
ou em forma de pudim, pode ser usado
como sobremeso.

Alimento popular por excelencia, o pao
deve constituir problema estrltamente re

lacionado com a saude publlca e a econo-
mia do pais, o que ressalta a sua impor-
tancia.

Para isso, se torna necessario quo o pro-
duto contenha todos os elementos do grao
dos cereais, pois estes possuem a proporgaoi
ideal para a nutrigao do homem
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* AT O T it S *
FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES

PAULISTAS

O governador do Estado dc Sao Poulo o'.sinou na
pasta da Agriculture, docreto-loi dispondo s6brc o
financiamonto aos agricultorcs, para aquislgao dc
miquinas agricolas O financiamonto 5c processari
atraves da Calxo Econimlco do Estodo, ficando essa
autarquio autorizada a realiz6-lo ati o valor do 100
milhoes do cruzeiros O limltc. miximo para cada
lavrador seri dc 200 mil cruzeiros, cobrados os ju-
ros do 8 por cento ao ano c o prazo miximo para
liquldagao do debito serd dc 5 onos. A amortizagio
se fard onualmcnte, cm parcelas do igual valor, a
partir do tcrcolro ano da vigincia do contrato.

O financiamonto sc processard na base dc 75 por
cento do total da aquislgao c sc efetuard em duas
parcelas iguais, A prlmciro quando da assinaturo do
contrato c a segunda, mediantc opresentagio dos
comprovantes dc compra.

INSTRUCTS para plantacao DE "FETERITA"

Este sorgo podc ser plantado em qualquer terra

e cm quais quer condigics; mas desde que as ter-

ras sejam bem preparados e adubadas, os resulta-

dos, sdo, logicamcntc, muito mais compensodores.
Semprc que sc trato de terras firteis e com boa

capacldade do retengao da ogua, convim somear em
linhas separadas, 25 a 35 ccntfmotros entre si. Des-

to fdrma, evita-se o desenvolvimento exagerado de

cada plonta, cujo frutificagio podc preludicar, por

modurar totalmente, a colheita principal e atd mes-

mo o desenvolvimento excessivo de talos, drflcultan-

do a colheita cm boas condigics e o desenvolvimen-

fc das mesmos.
Em terras, suficientemente ricas, retendo bo.stante

dgua, pode-se, ainda semear ao voleio, utilizando

para tal fim qualquer dos maqulnas scmcadoras em
uso. A semente ndo dove ir nunca a uma profundi-

dade motor de dois cent! metros, sob pena de ter urn

creseimento desparelho e pobre,

Providincia dtima serd preparar as terras com
duas araduras e suas respectivas rastreadas, as quol*

devem ser feitas de maneira a deixar a terra em
condigoes de evitar que a semente fique a pouca

ou a muita profundldade, a que, de um au outro

modo, o prejudicial

.

Se as terras estao sujas, como se diz vulgarmente,
convim semear com mdquina em linhas, porque
esta providdncia permltira carpir a terra e destruir

as malezas, que, na prlmelra idade, poderdo chegar
c afogar as plantinhas.

Convdm, tambdm, asslnalar que em terras com
pouca capacldade de retengao de dgua, i convenien-
te efetuor uma ou duas carpidas llgeiras, para fa-

vorecer a desenvolvimento das plantas ainda novas.

A quantidade a semear oscllo ao derrodor de 25
a 35 quilogramas por hectare, e, para semeaduras a
voleio, entre 35 a 40,

Ambas estas quantldodes sdo indicadas para se

meat com uma faculdade germinotiva corrente,, isto

A, com 75% a 80% e em caso de melhores condi-

gies, pode se dlmlnui-las, aumentando se, entretan-

to, quando a faculdade germinotiva fdr Inferior

Conformc jd ditie no artigo que publiquel, a me-
llior dpoca para semear "Fctcrito" A dc outubro a
riovembro, Isto d, no Infclo da ostagao das dguas.

Estas sementes sdo bdstante susccptiveis ao frlo,

c, por Isso, se dove preferir a estagao cdlida.

OS CLUBES AGRICOLAS

Circa de dois mil Clubes Agricolas, agremiando
dezonas do milharcs do criangas, e disseminados por
todo o territdrio nacional, dedicom-se, atualmentc,
ds prdticas rurais.

Essas entidades, cujo reglstro, contrdle e asslstin-

cia estao subordinados oo Servlgo de Informagoo
Agricola, tim, entre outros objetivos, o dc incutir

no espirito da juventude o amor pela terra, desper-
tando-lhe a atengio sdbre as vontagens do trobalhc
cm comum. Nelas, as criangas, orientodas por aquile
drgdo do Ministirio do Agrlcultura, sc dedicom i
jardinogem, hortieultura, criogao e outros prdticas

agricolas, rccebendo, para isso, sementes seleciono-

das e motcriol agricola adequodo, Inclusive inseti-

cidas o adubos.

Mensalmente, a Segio de Clubes Agricolas do re-
ferido Servigo recebe relatirios sdbre suas ativida-
des, que demonstram o entusiosmo do juventude do
interior pelo amanho da terra.

Entre os relatirios reccbidos cm novembro pelo S.

I A., destaca-se o do Clube Agricola instalado no
Grupa Escolar "Vieira Marques", em Santos Dumont,
Minas Gerais, que, depois de enumerar estarem all

sendo cultivados, com sucesso, hortallgas, legumes,
frutas, mllho, feijdo, etc., sallenta: "Nosso primeiro
regicio foi vender uns bambus, quo crescem no di-

visa com um vizinho e, depois, uma carroga de le-

nha opanhodo dos arbtrstos, galhos de goiabeiras e
laranjeiros, que podamos no pomar. Tudo Isso, jun-

tamente com o que apuramos com a venda de ver-

duros, nos rendeu boa soma."
Acrescenta o relatirio que a Cantina do Grupo

forneee, diiriomente, em midia, 295 pratos de sopo,

consumindo boo parte da produgao do Clube, cujo
cm calxa. de Cr$ 47,50, que serio depositados na
situagio financeira i itima, pois apresenta um soldo,

Caixa EconAmica Federal,

O CAFE NO ESPIRITO SANTO

A vista do levantamento agricola reallzada hi
pouco no Espirito Santo, estima-se em 90.087 to-

neladas a safro de cafi do Estado, relotiva ao cor-

rente ono. O volor eorrespondente i de Cr$
565.292.000.00.

Segunda informa o Servigo de Estatlstica da Pro-

dugao, do Ministirio da Agricultura, a irea ocupa-

da i de 225.661 hectores, estando previsto um ren

dlmento de 399 quilos por hectare

Em 1949, a safra do Estado atinglu 115 093 to-

nelados, no valor de Cr$ 737 429.000,00. Exis-

tlam, produzindo frutos, 262.248.000 pis de cafi

A produgio do Espirito Santo clossiflca-se em 4,'*

lugar



fltenpao, criadores e fazendeiros!

Experlmentado no Hrasll pelo Mlnisterlo

tin Agriculture, Secretarln da Agriculture

do Estado do Minas Gerais, Instltuto BI0 I6-

gico do Sflo Paulo, Estanclas Duvlvler S/A.,

Fazenda Santa Clara — Erlcelra — Estado

do Minas Gerais, do Sr. Silvio de Andrade

liastos. Fazenda da Talmtlnga — Erlcelra —
Estado de Minas Gerais, do Sr. Cel. Seve-

rlno .lunquelra, e Cooperative Central dos

Produtores de l.elte Ltdu. — Avenlda l’re-

sldente Wilson, 164 — L). Federal.

O Inseticida Esso "A” Para (ijido vem
Hondo recomendado somente para gado

do corte, porque at6 hoje nfio

ho Kabo se o sou uho 6 011 nAo

perigoso, 011 potencialraente

perigoso, para gado leitoiro no

periodo de lactafflo, ou para

oh consumidores dos produ-

toH de gado leiteiro. AnteH

do recomendarmos o uso do

(tsso)

produto em gado leiteiro no periodo
de iacta?Ao, estamos aguardando o re-

sultado final dos estudos toxicoldgicos,

atualmente em curso, que at6 hoje nAo
deram nenhuma indicapfto de ser o
Toxafeno absorvido em quantidades
perigosas.

O Inseticida Esso “A" Para Gado estd
A disposi^Ao dos criadores brasilel-

roK, em quantidades limitadas, devido
Ah dificuldadcs de importapflo, para
que possam manter ok rebanhos com-
pletamente isentoH de carrapatoH o

outros parasites externos.

Ajudar a difundir o uso do
Inseticida Esso “A" Para Gado
em Dosso pais 6 contribuir

para auxiliar a oampanlia do
combate aos parasitas extor-

nos que vein oausando tanto

prejuizo aos noHsos rebanhos.
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