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CAP1TUL0 II DOS ESTATUTOS

r

Don sik'ios

Art. 9
s6clos :

A Sociedade admHc as segulntes categorias de

rcmld(K
fetlV0 'S

’ correspondentes
' honorarios, benemdrltos, flliados e

5 l.° — Serao sdcios efetivos as pesosas naturals ou Juridlcas,
Inclusive corporators ou organlzagdes de caratcr oflclal que, domi-
cllladas no pais, forem propostas, de conformldade com os Estatutos
e contrlbulrem, sendo Individuals, com a Jdla de Cr$ 50,00 e a anui-
dade de CrS 40,00, e, sendo coletivas, com a Joia de CrSS 150,00 e a
anuidade de CrS 100,00.

§ 2.° — Serao sdcios correspondentes as pessoas ou associa-
tes, com resldencla ou sede no estrangeiro, que forem escolhldas
pela Diretorla em reconhecimento dos seus merltos e dos servicos
que puderem ou quiserem prestar a Sociedade.

5 3." — Serao soclos honorarios as pessoas que prestarem ft
Sociedade e a produgao servigos tao relevantes que a Diretoria os
Julgue merecedores desse titulo.

5 4.° — Serao socios bencmeritos as pessoas que por sua dedl-
cagiio e servicos excepclonals a Sociedade e a produgao, forem por
proposta da Diretoria e a Juizo da Assemblela Oeral, dignas dessa
Investldura.

5 5.° — Serao sdcios flllados as assoclagoes agricolas ou de
classes diretamente ligada.s a produgao do Distrito Federal, que con-
tribuirem com a Jdla de CrS 50,00 e anuidade de CrS 100,00.

8 6.° — Serao soclos remldos os que estando em condigoes de
ser aceitos como efetivos ou flllados, pagarem, de uma sd vez, a Joia
e 10 unldades.

Art. 10. — Os flllados e as corporagoes oflcials deverao de-
ciarar o seu desejo de comparticlpar das vantagens de soclos da
Sociedade, flcando a aceitagao dependente de resolugao da Dire-
toria.

Par&grafo unteo — Os demaLs sdcios efetivos e os remldos de-
verao ser propostos, por indicagao de um ou mals sdcios, a Diretoria,
que dellberara a respeito.

Art. 11. — Os sdcios fillados designar&o um representante que
participant das sessoes; ten! para esse f m, qualldade de Diretor e

cujo mandato, que terminals. sempre com o da Diretoria, podera
ser renovado, a Juizo da instituigao respectiva, entendendo-se que a
recondugao tenha sldo felta, se aviso em contrarto nao for recebido
pela Sociedade.

Art. 12. — Os sdcios honorarios e correspondentes nao pode-
rao ter lngerencla alguma na dlregao da Sociedade, mas gozarao
de todas as denials vantagens de sdcios, inclusive do direito de pro-
per a Diretoria qualquer medlda que julgarem ut 1 a lnstituigao e as
classes que esta represenla.

Paragrafo unlco Aos soclos honorarios e correspondentes
serito expedldos, gratultamente, os diplomas.

Art. 13, — Poderao remlr-se, em qualquer tempo, os sdcios
efetivos e fillados, sendo para esse fim, contado um tergo das anui-
dades pagas ate o maximo de Cr$ 1.000,00,

Em virtude dr rcsolu<?do de Diretoria foi suspensa, ate poste-
rior dcliberagio, a joia de Cr$ 50,00 cobrada aos sdcios individuals e
de Cr$ 100,00 aos socios coietivos.



A LAVOURA
ORGAO OFICIAL DA SOCIEDADE NACIONAI, DE AGRICULTURA

E DA CONFEDERA^AO RURAL BRASILEIRA

Presldente da Sociedade Naclorml de Agricultura Dlretor
Dr. ARTHUR TORRES FILHO Dr. ANTONIO DE ARRUDA CAMARA

Rf'.sp. o Gtwnle ROKRTO DIAS FERREIRA Rcdator-SecrctArlo L. MARQUES POLIANO
T6da a corrcspondincla dcve scr dlrigida para a Redac&o, Avenlda Rio Branco, 277, 14°, Ap. 1401

RIO DE JANEIRO

ANO XLVIII RIO DE JANEIRO Janeiro a Margo de 1944

Dr. Ildefonso Simoes Lopes

Faleceu, a 4 de dczembro do ano passado, Ildefonso Simoes Lopes,
engenheiro, antigo JVlinistro da Agricultura e deputado federal e Presi-
dents; efetivo da Confederacao Rural ltrasileira c da Sociedade Nacional
de Agricultura, de que c orgao csta revista.

•’74(5

Legitima figura representativa da cultura e do saber em nosso
pais, dotado de um grande coracao, profundo conliecedor das rcalidadcs
brasileiras, desde os buncos acadAmicos sentiu-sc iluminado pelos mais
elevados ideals patridticos, vindo mais tarde como ilustrc engenheiro a
ter uma atuaeao de tal relevo na vida publica do pais, que o colocam no
nivel dos mniorcs vultos contemporAncos.

I’oi um precursor e um realizador.

Como precursor, vemo-Io, nos dominios da engenharia prAtica,
abrindo estradas no interior; indicando os rumos para a siderurgia na-
cional, mediante o aproveitainento do ferro e do carvao de nossas minus;
orientando e incentivando a pesquiza do petrdleo, dc que sempre fol cn-
tuslasta no meio dos que o negavam; preconizando o maior aprovcita-
mento da energia hidro-elAtrica.

A visao segura dos processos modernos da tdcnica agronAmlca,
que comeeou aplicando como agricultor adiantado no seu Estado natal,
aliada a um grande entusinsmo na ac&o, proporclonou-lhc um tal pres-
tlgio que s6 os grandes idealistas conseguem nos altos c balxos da vida,
porque, sendo ideallsta, era sobretudo um grande realizador e, pols, um
eriador dc seguidores, c cstes, certamente, manterfto o seu nome ao iado
dos artiflcios da nossa grandeza nos ultimos tempos.

Apezar de nAo se Hie terem deparado muitas oportunidades para
concretizar arrojados empreendimentos publieos, vemos a sua passagem
pelas assoclacfies de classe, pelos organs legislatives e pela alta odmlnis-
(ragao federal como mlnistro de Estado, e tambem nos congressos tAcnl-
cos assinalada por estudos e realizagoes que correspondem a uma vida
predestinada, cheia de ideals, do mais acendrado patrlotismo.

!• que sua passagem, cmbora rApida, pelo ininistArio da
Vgricultura, notabillzou-sc nao s6 pela apreensao perfeita dc todos os
problemas socials c eeondmicos ligados a vida rural do pu (s, como pela
execuQfto Pr°nta e eflclente «le medidas, muitas delas imeorporadas imr-
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diatamrnte a admlnlstrap&o publica, e outras,
se I’azem scntlr.

cujos cfcitos ainda hoje

A cxperlmenlacAo c o cnsino agronomicos, bases fundamentalspara o nosso progrcsso agricola, encontraram nclc o seu maior paladino
l td no campo da organlza<jAo agrAria quc mats avultou a sua obra dehomem pub Ico. Mas tambcm, nao foi menor a sua a,ao n,> “elo das eS-
‘J
d dl - d

<
\

a influtacla social, dcrlvada principal,,, c„l,.t - pr”bldi* com o motor rrspclto . S,-tami nto por parte de scus considadaos.

A blografla completa dcsse notavel brasiieiro, desse homem nu-
blico da cnvergadura de Simoes Lopes, ainda nao cstA escrita. Contudo,nao sera trabalho dificll o realizA-Ia, organizA-la cm oapltulos c em livrosOs dados para a hlstorla de urn homem como Simoes Lopes cncontram-se
. mao, visivcis a todos, tal a propriedadc de sua a?ao, tal a intensidadea sua vida, assinalada, por oiule qucr que passassc, por um patriotismo

ms-tsst '• *** pccs,d,i‘tr ::

A Vida que se cnccrrou perdurara na memoria daquclcs que mou-rejam no trabalho da terra e dos quc se dcdicam A profissao agrondmica
pois para eles scmprc teve voltados os seus estudos, os seus trabalhos eos seus carinhos.

A classe rural, compungida, sabe quc perde um grande amigo,
mas os que ficain tudo farao para seguir-lhe o cxemplo, na convic^Ao de
que assim estarao bem — servindo ao Brasil — cm cuja imagem sempre
sc encontrou o seu sadio idcalismo realizador.

A Dlrctoria da Confcdera^Ao Rural Brasilcira c da Socicdade Na-
cional de Agrlcultura, ao tomarem conhecimento do falecimento do seu
ilustrc presidentc efetivo, Dr. Ildefonso Simoes Lopes, resolvcu fazer-se re-
presen tar, ineorporada, no seu cnterramento, tomar luto por oito dias e
depositar sobre o ataude uma coroa de flores. A cssas, e outras home-
nagens quc ainda lhe serao tributadas por aquelas duas entidades, asso-
ciate a Lscola de Hortieultura VVenceslAo Bello, mantida pela referida
Socicdade ncsta Capital, e uma das suas mais brilhantcs criat.’bcs durante
a sua gestao como presidente. A Confedera^ao Rural Brasilcira 6 outra
realizaeao dlo ilustre morto, objetivando uma maior compreensao c cola-
boraf&o no scio da classe rural brasilcira, e fol fundada em 1926 muitos
outros servi?os A agricultura e A classe agrondmica sao contados na sua
longa folha de servl<?os — o que tudo justifica o pezar dos seus compa-
nheiros de administra^ao, e a lacuna que o seu desapareeimento repre-
sentard para aqueles tradlclonais institutes.

A Diretoria e os funcionArios da Contedera\’Ao Rural Brasilcira
e da Sociedade Nacional de Agricultura mandaram celebrar As 11,30 de
11 de dezembro, missa de sdtimo dia, em sufraglo da alma de seu ilustrc
e lnesquecfvel Presidente c amigo Dr. Udefonso Simoes Lopes, no altar
de N, S. da Picdade na Igreja da CandelArla.
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Dr. Ildefonso Simoes Lopes

Li$eiras notes bio^rafieas

Era o Dr. Indefonso Simoes Lopes uma
das velhas figuras do regime republica-
no, antigo parlamentar, ministro de Es-
tado c administrador, a quern o pais de-
vc servigos de relev&ncia.

Gozou o extinto de estima e grande
conceito no circulo dos seus numerosos
amigos e na nossa Socicdade, onde soubc
se impor & sua consideragao e respeito.

Nascido em 19 de Novembro de 18C6
na cidade de Pclotas, Estado do Rio Gran-
de do Sul, era filho do Sr. Joao Simoes
Lopes e D. Zeferina da Luz Lopes (Vis-

condes da Graga)

.

Em 1891 casou com D. Clara Sam-
paio Simoes Lopes nascendo desse matri-
mfinio os seguintes filhos: Alvaro, Nair
Ildefonso, Clara, Maritania, Moema e

Luiz.
Casou em scgundas niipeias com D.

Serafina Vieira de Castro Simoes Lopes,
no ano de 1915.

Foi educado no Col6gio Abilio, no
Rio de Janeiro, ao tempo do Barao de
Macaubas, tendo tirado os preparatdrios
dc 1879-1884.

Matriculou-se na Escola Polit6cnica
desta Capital em 1885 concluindo o cur-
so de engenharia civil em 1890.

Figura entre os fundadores do Clube
Abolicionisla Sul Riograndcnsc e, em 13
de maio de 1888, organizou, a pedido do
Dr. Andre Rebougas, a vanguarda dc ca-
valarianos do grande prestito civico co-
inemorativo dessa data nacional. Foi
com outros, fundador do Clube Republi-
cano Riograndcnse e, ainda, do Centro
Republicano da Escola Polit6cnica,
achando-se na presidfincia de ambos, a
15 de novembro de 1889.

Seu ardor civico e entusiasmo pa-
triotic se fizeram sentir, no seio damo-
cidade dc sua epoca, pela imprensa e pela
tribuna em todas as oportunidades.

Tomou parte no movimento revolu-
cion&rio para a proclamagao da Republi-
ca passando toda a noite da vespera do
movimento de 15 de novembro de 1889
convidando colegas das diversas Escolas
Superlores e dando ligagao com a Escola
Militar, em perfeito ontendimento com
os chefes da Revolueao.

Estcve no Campo de Sant’Ana, des-
tacado pelo Sr. Lauro Mtiller para uma
eomissao no Largo da Lapa.

Voltando ao Campo de Sant’Ana for-

mou ao lado de alunos da Escola Supe-
rior dc Guerra at6 o momento em que foi

proclamada a Republica.
No dia 16 de novembro de 1889 foi

urn dos fundadores do Batalhao AcadS-
mico. Tomou armas no Arsenal de Guer-
ra com os seus companheiros, seguindo
para o Quartel General, fazendo parte da
Guarniqao de Metralhadoras.

A 18 de dezembro foi destacado com
outros academics para retomarem o 2 0

Regimcnto em S. Christovao, revoltado.
Ai permaneceu mais de 8 dias em

servico ativo dia e noite.
Depois de diplomado, tendo recusa-

do cargos publicos que lhe foram, expon-
taneamente, oferecidos pelo Marecha)
Deodoro da Fonseca, seu grande amigo
c, mais tardc, padrinho de casamento,
foi exercer a sua profissao nos Estados
de Minas Gerais e S. Paulo, na constru-
ciio da Estrada de Ferro Sorocabana,
Muzambinho em Minas e Mogiana em
Sao Paulo, linha da Ressdca a Santos.

Como empreiteiro da Mogiana, ins-
tituiu o sistema de pagamento ds suas
turmas, na medida do esforgo do traba-
lhador. Avaliada a natureza do terreno,
nos cortes, estabeleceu uma mddia de
jjrodugao didria. O trabalho produzido
aldm dessa mddia, era pago ds turmas
portancia correspondente a metade do
fade do excesso. Esse metodo produziu
otimas rcsultados, havemdo turmas que
trabalhavam em noites de luar com to-
do o prazer.

Trabalhou, depois, como engenheiro
nas Obras Publicas do Estado do Rio, na
presidency do Dr. Josd Thomaz da Por-
ciuncula, eomo seu auxiliar de confian-
ca. Rcgrcssando ao seu Estado natal,
logo depois, foi o diretor do abastecl-
mento de aguas da cidade de Pelotas,
membro de diretorias de diversas asso-
eiagoes locais, entre elas, mordomo c
provedor da Santa Casa da JMisericdrdia
c do Tiro de Guerra 31, cujo poligno foi
projeto <! execugao suas, e, ao mesmo
tempo deputado a Assembleia Estadual
durante 8 anos.

Como Diretor da Companhia Hi-
draulica Pelotense fez grandes reformas
nos servigos e executou pela l

a vez, no
Brasil, a desobstrugao dos condutos da-
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gua por um processo novo usado na In-
glaterra

.

Sobre este assunto realizou uma
conferfincia no “Clube de Engenharia”
do Rio de Janeiro propondo novo coeli-
ciente prdtico de sua propria sugestao
para o calculo da dcscarga dos encana-
mentos raspados polo processo que em-
pregou

.

Este seu trabalho teve a aprovagao
do “Clube de Engenharia”, pelos espe-
cialistas . Filiado ao Partido Republicano
Riograndense, chefiado pelo Dr. Julio de
Castilhos foi eleito, em 1906, deputado
tederal pelo Rio Grande do Sul.

Pertenceu, na Camara, is comissoes
de Agricultura, Viagao e Obras Publicas,
sendo relator de varias comissoes mixtas
especiais, como as de carvao, petroleo,
etc. Apresentou na respequitiva comis-
sao, um projeto sObre carvao pulveriza-
do, indicando ao Governo o seu uso, ten-
do sido o assunto mandando estudar na
piesidencia do Sr. Wenceslau Braz pelo
engenheiro Dr. Assis Ribeiro.

E da sua autoria o primeiro projeto
sobre a importagao de adubos minerals
para o pais.

Entre outros muitos projetos que
apresentou, na Camara Federal, desta-
cam-se os: sobre siderugia, legislagao s6-
bre minas, dcmarcagao das fronteiras
terrestres e maritimas por processos ex-
peditos e comissoes mixtas de Militares
e Civis, especialistas em mineralogia, bo-
tanica, etc.

Era sdcio do Clube de Engenharia
do Rio de Janeiro, onde realizou confe-
rencias.

Foi por muitos anos presidentc da
bociedade Nacional de Agricultura.

A convite, em 1908, foi especialmen-
te, ao Rio Grande do Sul presidir o pri-
meiro Congresso de Agricultura que se
realizou na cidade de Pelotas.

Desejando dedicar-se i Indiistria,
resignou, em 1908, o mandato de Depu-
tado Federal para lr diriglr, em Pelotas,
com dols de seus irnmos, a cultura do
arroz em larga escala, por processo me-
cinico-cientlfico. Nessa ocasiao foi fa-

bricante de adubos fosfatados de farinha
de ossos, com residuos das xarqueadas
circunvizinhas, industria que fomentou
com certa energia, indo duas vezes ao in-
terior de Sao Paulo para incrementar o
emprfigo desse produto, que teve na-
quelc Estudo grande aplicagao.

Obsequlsamente, a pedido da Uniao
dos Criadores do Rio Grande do Sul, fez
estudos e ante-projeto para o desagua-

douro do'excesso de aguas da Lagoa Mi-
rim para o Oceano, aguas cujo nivel pre-
judicavam a baixada rigorosamente em
cerca de cem leguas de sesmaria.

Em 1913 foi novamente eleito pelo
Rio Grande do Sul para a C&mara Fe-
deral.

Convidado pelo Presidente Dr. Epi-
lacio Pessoa, ocupou a pasta da Agricul-
tura, na organizagao do Ministerio do
Governo desse eminente brasileiro.

Na sua pussagcm pelo Ministerio da
Agricultura, as rcalizagoes mais impor-
tantes podem ser resumidas assim: Pro-

dugao Mineral — Visando o aproveita-

mento racional dos nossos minerios de
ferro, de manganez, de cobre e das ca-

chociras para a produgao de energia e o
combustivel nccessario ks opcragoes de
siderurgia, etc., tudo fez no sentido de
ser encontrada solugao eficiente e rapi-

da. Em relagao k cxploragao dos carbo-
nados, pedras coradas, etc., que repre-

sentam avultadas somas para a econo-
mia do pais, lembrou o fabrico do ci-

mcnto com o aproveitamento das abun-
dantes jazidas de materia prima nacio-
nal; estudou o problema do carvao na-
cional sob todos os seus aspectos, mos-
tratando as providencias que de viam
constituir obeto de estudo de todos os go-
vernos bem orientados. Em relagao aos
depositos de carvao existentes em vdrios
pontos do Pais, sugeriu a sua exploragao
e aproveitamento, sob vdrias formas, na
industria.

A questao do petrdleo constituiu ob-

jeto de estudo e interesse da sua admi-
nistragiio, autorizando se l'izessem son-
dagens no territorio nacional. Lembrou
a conveniencia da distilagao dos schistos
oleifcros, com o intuito de obter combus-
tivel de valor para a industria nacional

.

Visando a realizagao de estudos mais mi-
nuciosos sobre o carvao, schistos, etc.,
creou uma estagao experimental de com-
bust!veis e min6rios. Dai lhe surgiu o

ideia de aproveitamento do gazogfinlo
nas veiculos, tcndo sido realizadas vk
lias experiencias, nesse sentido.

No estudo das forgas hidrdulicas, o
seu piano de trabalhos tinha em vista
investigagoes econfimicas de utllizagfio
da energia hidro-el6trica.

Outras questoe.s redacionadas com a
produgao mineral foram examinadas, e
sugerldas as providencias que no mo-
mento se tornavam precisas para a solu
goes futuras. Produgao Vegetal — No
campo da produgao vegetal, a sua atua-
gao foi das mais proveitosas k econqmia
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brasileira. O ensino de agricultura prd-
tlca e das industrious rurais, ministrado
por tecmcos e especialistas, de fazenda
tun fazenda, muito contribuiu para me-
lhoria dos processos empiricos utd entao
dominantcs.

O Servigo do Fomento Agricola, or-
ganizado sob moldes os mais modernos
coin sede em todos os Estados e circuns-
crigoes cm todos os recantos do Pais
vinha contribuindo poderosamente para'

°rment°- d
,

ef
?
sa e reforma da agricu-

“"f’
e ®eria hoJe um departamento dosmais eficientes se reformas posterioresnap houvessem restrigodo seu raio de

a?ao, ao enves de lhe proporcionar os re-
eursos necessdrios para sua expanSo

O fomento da fructicultura e sua
lacionalizaguo por meio da distribuigao
de mudas selecionadas, a criagao de ser-
vi?°s especializados como o de avicultu-
ra e do iumo a distribuigao de sementes
puras e adaptaveis as varias regioes do
pais, a cooperagao entre os agricuitores
o servigo de Defesa Sanitdria Vegetal’
etc. contribuiram juntamente com ou-
tros elcmentos, para melhorar as condi-
?oes da agricultura.

,
experimentagao agricola, por meio

deDepartamentos. especializados, na sua
admimstragao muito fez para a obtengao
de novos especimens mais valiosos pcloseu maior rendimento cultural riaueza
resistfincia ds pragas, etc.

q eza
’

_
° trigo mereceu do ex-Ministro Si-

moes Lopes estudos e cuidados especiais
e, em mensagens ao Presidente da Re-
publica, mostrou a situagao precdria em
que nos encontravamos como produtores
deste cereal e a necessidade urgente de
se itensificar sob bases racionais a sua
cultura por toda parte onde se ofereces-
sem condigoes favoraveis. Disse, entao,
que se nao tratava de um previlegio dos
climas -frios e seu sucesso no pais de
pendia, sobretudo, da selegao e adapta-
gao das sementes e organizagao de Eista-
goes Experimentais e Campos de Multi-
plicagao nas regides mais adequadas.

Sdbre o cafe aperesentou uma soma
elevada e valiosa de observagoes entre as
quaLs a criagao de uma Estagiio Experi-
mental na sua maior regiao produtora.

Conhecendo de perto a import&ncia
do algodao na economia do pais eo mui-
to com que poderia concorrer para as
rendas nacionais o fenomeno e melhora-
mento do produto, colocou sua explora-
gao sob a inspegao direta de uma Supc-
rintonddncia, onde com o concurso de
tdcnicos e especialistas se estudavam e

Janciro-Margo de 1944

solucionavam todos os problemas rela-
cionados com a sua cultura, resultando
destas providfincias o aumento da produ-
?ao e a melhoria dos tipos.

Fomentou a cultura e o aproveita-
mento de vArias fibras nativas mandan-
do proceder estudos especiais na Europa
sobre caroa e outras, visando o seu apro-
vcitamento na confecgao de sacos e ou-
tros artigos de grande consumo no pis

do^estrangeiroP°
rtadoS ™ erande Parte

O Servigo de Estatistica Agricola e
Avaliagao de Safras criado e organizado
na sua administragao, embora com par-
cos recursos e pessoal deficiente, realizou
trabalhos interessantes e, ainda hoje
constituem elementos valiosos para con-
sulta das estudiosos dos nossos proble-
mas econfimicos.

Como auxilio ^s classes produtoras
fez mtensa distribuigao de sementes e
mudas selecionadas aos interessados,
mstalou nas circunscrigoes agricolas de-
positos de maquinas e aparelhos para os
tiabalhos do campo, de adubos, insecti-
eidas, etc., para venda pelo prego do

No importance setor da produgao
animal sua atuagao foi das mais bene6-
ficas.

Sabendo da existencia no pais deum rebanhos dos mais numerosos do
mundo mas dos menos aperfeigoados,
procurou logo ao assumir a pasta da
Agricultura, proporcionar A pecudria na-
cional os recursos de que carecia para a
realizagao das reformas que se tornavam
urgentes.

Restabeleceu a Secgao de Zootdcnica
do Servigo de Industria Pastoril propor-
cinandq-lhe recursos materials que lhe
permita o orgamento vigente afim de
poder reallzar com mais eficifincia os
trabalhos a seu cargo.

Assim iniciou varias estudos visando
a defesa e melhor aproveitamento dos
nossos recursos forrageiros

. Adquiriu
grande numero de reproduces puro
sangue das ragas europeias e asidticas
para dlstribuir entre os Postos Zootecni-
cos e Estagoes de Monta, para o melho-
ramento do gado bovlno por cruzamento
e hibridagao.

Reprodutores de outras especies fo-
ram importados e distribuidos entre os
departamentos pastoris entao existentes.

Reorganizou o Servigo de Defesa Sa-
nitaria Animal de modo a poder atender
As exigencias sempre ci'esccntes dos cria-
dores nacionais.

*
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A dcfcsa e sclegao dos nossos especi-
mcns creoulos, principalmente equinos
loi o objeto de recomendagoes especiais
junto A Dirctoria do Servigo de Industria
Animal.

Instituiu o Registo Genealbgico para
inscrigao gratuita dos animais e proce-
deu nos Postos Zootbcnicos sis reformas
que se faziam necessarias.

A. reforma das xarqileadas e a orga-
nizagao de frigorificos modelos foram ob-
jetos de cuidadosos estudos na sua ad-
ministragao e medidas visando dotar a
industria das carnes destes elementos
foram entao sugeridas

.

Conseguiu verbas especiais para im-
portagao de reprodutores puro sangue de
vbrias especies, cedendo-os aos criadores
polo prego do custo.

Finalmente no sector da produgao
animal realizou todas as reformas possi-.
veis e criou os Servigos qu lhes permi-
tiam as dotagoes orgamentbrias

.

Organizou o Servigo de Credito Ru-
ral c do Cooperativismo, por meio de ins-
tituigoes idoneas distribuidas por todos
os recantos do territbrio brasileiro.

O ensino agro-pecudrio em todas as
suas modalidades

,
foi tambem estudado

com carinho durante sua administragao.
Assim, reformou e deu melhor aparelha-
mento a Escola Superior de Agricultura,
criou os cursos prdticos de Agricultura,
aparelhou os Patronatos e Aprendizados
entao existentcs.

E, em relatbrio ao Presidente da Re-
publica, dizia — “Temos para nos que a
organizagao do Servigo de Pesca e a lo-
calizagao dos Nucloos Agricolas nas fral-
das das montanhas circunvizinhas virao
debelar o grande mal presente antes que
a baixada fluminense uma vez saneada,
possa fartamente alimentar a vida urba-
na da nossa capital”.

O problema do aproveitamento das
dguas do S. Francisco para irrigagoes
das zonas semi-aridas do Nordeste e o da
cultura seca onde nao fosse possivel
aquela providencia foi estudado com in-

teresse na sua administragao e para ini-

ciarem trabalhos experimentais neste
sentido foram contratados especialistas
estrangeiros de reconhecida eompetbn-
cia.

Homem de partido, dada a crise po-
Jitica de 1922, retirou-se do Ministbrio
para ficar com os seus correligiondrios

.

A convite do Presidente Epitacio
Pcssoa de quern ficou grande amigo, fez
parte da comissao de obras do Nordeste,
na Companhia do General Candido Ron-

don e Dr. Paulo Moraes Barros aprcsen-
tando sobre o trubalho desta comiss&o.
dois volumosos relatbrios com importan-
tes indicagoes sobre as obras ciclbpicas de
portos, grande, mbdia e pequena aguda-
gcm, estradas de rodagem e de ferro,
apos viagem e inspegao, por mais de qua-
renta dias, percorrendo cerca de seis mil
quilbmetros, a expensas prbprias dos
membros dessa comissao.

•

Voltando b Camara Federal tornou
a ocupar lugares em varias comissoes,
apresi ntando por essa epoca longo pare-
cer sobre exploragao do petroleo no Bra-
sil.

Presidente da comissao mixta eleita
para tratar desse assunto, na Camara,
compareceu com seus colegas perante o
Presidente Sr. Dr. Washington Luis
para pedir-lhe o apoio para o projeto de
que fora relator e referente ks jazidas de
petroleo, disputando a verba de dez mil
contos de reis para aquisigao de sondac
e custeio dos servigos relatives a prospe-
cao dessa riqueza nacional

.

Fez parte da Comissao Dirctora da
Alianga Liberal, como seu vice-presiden-
te em exercicio ate as portas da Revolu-
gao de 1930, chefiada pelo Sr. Dr. Getu-
lio Vargas, a cujo Estado Maior perten-
ceu, na vinda de Porto Alegre ate o Rio.
Rio.

Apos a vit6ria da Revolugao foi elei-

to diretor do Banco do Brasil onde per-
maneceu at6 sua mbrte.

Continuando sempre preocupado
com a causa publica manifestou, em me-
ticuloso trabalho escrito, suas ideias con-
trarias A queima do cafb, apos estudos
de laboratorio realizados pelo professor
Sr. Antonio Barreto.

Demonstrou, nas cidades de Niterbl
e Santos a possibilidade da ilumihagao
publica por gds extraido do cafb, albm
do aproveitamento dos sub-produtos, in-
clusive combustivel pela confecgao de
briquetes, para mistura com o carvao na-
cional.

A cidade de Niterbl esteve 60 nia*
ilumlnada por esse processo, com btimo
resultado.

Ainda fez duas conferencias sbbre
petrbleo, uma ha sua cidade natal e ou-
t ra nesta Capital ambas amplamente di-
vulgadas.

Com o espirito sempre voltado para
os problemas administrativos. apresen-
tou ao Sr. Presidente Getullo Vargas ln-
tcressante estudo, preconisando o apro-
veitamento do rio Paraiba para o abas-

*
cm SciELO 1 12 13 14 15 16 17 18



8 A LAVOURA Janeiro-Margo de 1944

O Dr. Ildefonso Simoes Lopes
Ministro da Agricultura

Ilouve quern, com muito acerto, con-
stdcrassc as “IntrodugOes” dos Relatorlos
do Ministro SimOes Lopes como um vcr-
dadeiro "Catecismo Agricola”.

Isto, porquc, nessa curta mas provei-
tosa fase da pasta da Produgdo, soube o jd
saudoso brasileiro aconselhar e pOr cm
prdtica — tanto quanto the permitiam os
sempre decrescentcs recursos financeiros
de que dispunha — mdtodos modernos e
racionais da melhor exploragdo de nossas
terras e de nossos rebanhos.

Hd idtias que ndo poude realizar, ou

o foram depots quo dcixou a pasta, ou ain-
da csperam momenta propiclo para serem
executadas. E’ admirdvcl ver-sc, como,
passados tantos anos, alnda sdo atuais
pontos do scu programa de administra-
gdo, tornando-o, cm alguns casos, um ver-
dadeiro precursor.

Ai fleam, como homenagem ao ilus-
tre desaparecido, us reproduces das In-
troduces aos scus dois Relatorios, e, prin-
cipalmente, como servigo de divulgagdo,
visto que sdo raras, hoje, essas duas publi-
caCcs.

pelatorio de J920

(INTRODUCAO)
Sr. Presidente.

Distingutdo pela vossa confianga pa-
ra gerir a pasta da Agricultura, aceitei o
encargo, prazenteiramente. E‘ que eu jd
conhecia a vossa envergadura, a vossa ca-
pactdade, o vosso patrlotitsmo.

Pouco antes de seguir para a Europa,
como delegado do Brasil d Conferencia da
Paz, havieis dcixado assinaladas as vossas
impressdes sObre a situagdo econOmica do
nosso pais, em um discurso em que revc-
lastes, al6m do conhecimento exato do
problema brasileiro, a mais absoluta con-
fianga na rehabilitagdo das forgas produ-
tivas do pais.

A vossa delicada missdo no cstrangei-

tecimento dagua ao Rio de Janeiro. Nes-
se piano visava-se, ainda, a utilizagao da
energia el6trica disponivel (especialmen-
te para atender as necessidades da E. F.
Central do Brasil), a irrigagao e a dre-
nagem de uma vasta Area em torno da
Capital Federal.

Logo depois, manteve com o Gover-
no de Minas Gerais curios a corres-
pondOncia, a proposito da localizagao de
um hotel que o Estado estava construin-
doem Araxd, que conslderou incovenien
te, em face de estudos modernos, refe-
rentes as possiveis lnflufincias mal6i'icus
das correntes subterr&neas em detcrmi-
nadas condigoes. Seu ponto de vista tevc
o apolo integral de uma grande autori-
dade na materia o prof. Henry Majer,

to e o contaclo dlreto cvm os homcns e

as coisas de aldm mar, vos dcram, poste-
rlormente, complcta visdo do momento ex-
ceptional que atravessam todas as nagOes,
forgadas a rcmodclar as suas lets, os scus
mdtodos, para empreenderem a nova cam-
panha da produgdo sdbre o impdrio de cir-
cunstdncias bem diferentes.

Todos os paises o esldo praticando,
depois das provagOes e das urgdnclas da
horrivel guerra que deslocou o elxo do
trabalho normal, gerando em todo o mun-
do alteragdes as mais profundus e origi-
nal.

Insplrando-mc ndsse propdsito supe-
rior do nosso Govdrno, tenho procurado,
quanto posslvel, estudar e ir gradativa-

presidente da Sociedade R&dio-fisica de
Franca

.

O seu enterro realizou-se no dia 5 no
Cemit6rio do Sao Joao Batista, saindo o
f£rctro, fis 10 horas, da residdncia da fa-
milia enlutada, A rua Senador Verguet-
ro n. 266.

Contava o Dr. Ildefonso Simoes Lo-
pes 77 anos de idade e exercla as fun-
goes de diretor do Banco do Brasil . Del-
xou viuva a Sra. Serafina Vieira de Cas-
tro Simoes Lopes e filhos os Srs. Alvaro
Simoes Lopes diretor do Scrvlgo de Fari-
nhas do Minist£rio da Agricultura; Luiz
Simoes Lopes, diretor do DASP; as’ Sras.
Clara Simoes Lopes Cohen, Maritania
Simoes Lopes Sampaio e Senhorinha
Noemia Simoes Lopes.
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mente rcsolvendo, ou, rnclhor, cncamtnhun-
do a soIuq&o das diversas questOes afctas

a dstc MinisUrio, ao qual compete, scm
duvida, movimentar a maior forqa eco-
ndmica do pais, cm bcm da fortuna pti-

blica c particular.

INDOSTRIA AGRICOLA

POVOAMENTO . TRANSPORTES

.

Sempre que tivcra ocaslAo dc manifestar-

me sObre o conjunto de medldas necessA-

rlas ao levantamento progressive da nos-

sa economla interna, eu acentuara, antes

de tudo, A insuficiAncia dos recursos or-

gamentarios. O nosso pals A imenso c des-

provido de meios de transporte. As rlquc-

zas nAo estAo concentradas na estreita

faixa em que se condensam as nopulagOes
da zona litorAnea; urge lr fomentA-las
mais ao longe, nos riquissimos vales dos
nossos grandes rios, nos planaltos dos ser-

toes, ferazes e salubres, capazes de atrm
rem as gentes e o capital. Para tanto 6

mister abrir caminho ao homem e A mA-
qulna, A produgAo e A circulagAo da rl-

queza, atA os mercados de consumo.
Da localizagao dos bons elementos es

trangeiros, afeitos A agricultura, e da rA-

de de viagAo que ligue os diversos nucleos
de atividade rural, depende o exito defini-

tivo da nossa produgAo agricola, base es-

senclal de todas as industrlas que hAo de
fazer a nossa fortuna e independAncia fu-

turas.

Som Asse elemento poderoso, que tern

engrandecido todas as nagOes, quo mar-
cham A frente do progresso e da civillzu-

gAo, nAo poderemos competir com elas na
grande concorrAncia universal. Dai res-

salta a pnmazla dAsses dois magno;; pro-
blemas, que se ImpOem, mais do que nun-
ca, no momento em que outros povos
dlsputam, febrllmente. as melhores cor-
rentes imigratOrlas.

O imigrante "segue o trilho" na Un»
guagem corrente; e, nAo s6 o trilho como
as estradas de rodagem, complemento in-

dlspensAvel no slstema de vlagAo de qual-
quer pais.

Enquanto possue a Argentina uma
rAde ferro-vlArla de 47 qullometros por

10.000 habltantes, os E. Unldos? 42, o Chi-

le 23, o Urugual 19. o Drasll tern apenas

11 .

Verifica-se, tambAm, que a circulagao

por estradas de rodagem A lnflnitamente

superior Aqueia quo se opera por todas as

outras vlas de transporte. Asshn. em
Franga, enquanto a navegagao interior

transporta 5.850.000 toneladas e as vlas

fArreas 24.900.000, as estradas de roda-

gem movimentam 1.850.000.000 de tone-

ladas. Quer dlzer que sd as Altimas rc-

presentam nAsse imenso trAIego, 97% da
circulagAo total de mercadorias o passa
gelros.

Nos E. Unidos, ainda ha pouco se aea-
bam de consignar subvengfles federais e

estaduals, que montnm a cArca de
200.000.000 de dolares, exclusivamento
para o desenvolvimento da rodagem no
Texas.

Sem Asse trabalho, preliminar e ur-

gente, a nossa agricultura nAo terA ex-

pansAo verdadelramente econOmlca.
O acrAscimo de produgAo veriflcado

nos ultimos anos, jA superior de muito A
capacidade dos transportes de que dispo-

mos. Muito convAm dar pronto andamen-
to ao proJAto da CAmara dos Deputados,
n.b 242, de 1918, sobre estradas de roda-
gem, uniformizando os favores que podem
ser concedidos pels. Unlao, com a co’abo-
ragAo dos Estados, munlciplos e particula-
res. E’ assunto para o qual solicito espe-
cialmente a vossa esclarecida atcngAo.

Em relagAo ao povoamento, temos

provldenclado, de acOrdo com as vossaa

determinagOes, para o aproveitamento da-

queles estrangeiros que estejam em con-

digOes dc nos prestarem concurso ellcaz

e proveitoso.

Em memorial anexo a Aste relatbrlo

encontrarels, em detalhe, os atos pratlca-

dos nAstes Altimos meses, concernentes A

radicagAo ao nosso solo de agricultores es-

trangeiros, apds a consulta feita aos go-

vArnos dos Estados, aos quais estAo afe-

tas as terras devolutas, onde eles se devem
fixar.

Dcvemos abrir as portas aos filhos de

tbdas as nagfles que conosco queiram tra-

balhar na obra do nosso progresso. Nem
todas elas, porAm, estao em condigOes de
nos fornecer os melhores contingontes. A
experiAncla de mais de meio sAculo nos
ensina quais os elementos preferivels,

aqueles que tem poderosamente concorrl-
do para o desbravamento dos sertOes bra-
silelros.

Uma mais hAbll distrlbuigAo gcogrAfl-
ea dos imigrantes de origem germAnica,
a abundAnela de escolas onde so pratique
a nossa lingua, e outras medidas complc-
mentares serAo o bastante para corrlglr

as falhas constatadus nos processus atA
entAo seguldos para a aduptagAo dos fi-

lhos dos impArlos centrals A nossa terra
e As Justus exlgAnclas da unldade naclo-
nal.

NAo basta, porAm, resolver o proble-
ma do sul, naturalmente JA oncaminhado

SciELO
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polos intensas correntes europ&as. Por
nmls prollferas quo sejam as populagOcs
do Norte, elas nao serao suflcientes para
o povoamonto de seus enormes tcrrltbrlos.
Urge tentar, tamb6m, nos centres mats
propiclos daquelas reglOes a lmplantacfio
do nucleos agricolas de estrangelros, cer-
cando-os de todos os recursos. Nesse sen-
tido, temos Indicado a interveng&o, a co-
mcQar pela Paraiba do Norte e Pernam-
buco.

A par d6sses servlgos, vlsando espe-
clalmente a fixagSo de agricultores estran-
gelros, vamos alargando o campo de apro-
veitamento do elemento nacional, colhldo
nas cldades ou afastado das suas prbprias
terras pelas calamidades do nordeste. Pa-
ra esse flm organlzamos uma comlssao
que estude nas fronteiras do Olapoque eem outras zonas o territbrlo aproprlado asua locallzag&o.

ABASTECIMENTO A’ CAPITAL FE-
DERAL. A16m do piano geral de povoa-
mento das reglOes mals afastadas do li-
toral, estamos cogltando, com empenho,
dos melos necessArios ao abasteclmento da
Capital Federal, que preclsa ter celeiro
mals prbxlmo, de mais fA.cH acesso, como
a melhor solugao do problema da cares-
tia da vlda. Temos para n6s que a organi-
zag&o do servlgo de pesca e a localizag&o
de nucleos agricolas nas fraldas das mon-
tanhas clrcunvizinhas, vir&o debelar o
grande mal presente, antes que a balxada
Ilumlnense, uma voz saneada, possa far-
tamente allmentar a vlda urbana de nos-
sa capital. Nesse sentldo estamos aglndo
de acOrdo com as vossas dellberagfles. Nao
6 preciso, s<5, culdar do abasteclmento de
cereals, legumes, frutas, a Capital Fede-
ral, como tamb6m proporcionar-lhe a
aqulslgao de carne para o seu grande con-
sumo diario.

Os longos transposes e as oscllagdes
relnantes nos mercados de gado vivo, pro-
duzem Irequentes interrupgfles no suprl-
mento dfisse lndlspensAvel artlgo. TOdas
as grandes cldades tendem a substltulr
os velhos matadouros pelos frigorlflcos
modernos que fornecem carnes apenas
resfrladas em temperaturas convenlentes,
as quals, segundo a mals rigorosa an&llse,
s&o Idfintlcas As chamadas carnes frescas
quanto ao aspecto, ao chelro, ao gosto e
ao valor nutrltlvo. O emprego em larga
eseala dfistes matadouros vlrla normali-
zar um dos principals servlgos do abaste-
clmento publico, com grandes vantagens
hlglftnlcas e econOmicas. Temos em vista
fomentar quanto posslvel as Inlclatlvas
que surgirem nesse sentldo.

REAUAO ECONOMICA. At6 bem
pouco tempo n&o havla, scn&o excepclo-
nalmente, no pais nenhuma lndilstrla
agricola regularmente organizada. Os nos-
sos produtos n&o logravam circular I6ra
dos mercados lnternos, e, nestes mesmos,
n&o raro, eram suplantados pelos slmlla-
res estrangelros.

O mliho, o arroz, o felj&o, a cebola, o
alno, a batata, a alfafa, eram em larga
eseala adquirldos fbra do pals.

J& em 1902, com a populag&o de 16
milhoes, lmportaramos de g&neros allmen-
tlclos e lorragens para mais de 152 mil
contos.

Sem instrugSo t&cnica, sem mec&nl-
ca, sem o brago a esta adestrado, sem
transposes, dificll tornava-se fazer vln-
gar a nossa capacldade produtiva, em fa-
ce da concorr&ncia formld&vel de outros

meruos^
PrOVldos de todos aqueles ele-

A politica econdmica, posterlormente
inaugurada com a adog&o de tarifas pro-

• tecionistas, velo estimular os produtores,
elevando, & certo, as pregos dos artigos
protegidos, mas proporcionando &s diver-
sas indiistrlas o ensejo de se organizarem.
All&s, 6 esse o histbrlco da vlda econOml-
ca das nagOes.

N&o fol, porCm, sem grande relutan-
cla que o Brasil resolveu adotar slstema
id&ntico.

Mas n&o 6 mister, apenas, dar & pro-
dug&o as muletas do proteclonismo adua-
neiro. Seria delx&-la permanecer no es-
tado embrion&rio, artlficlosa e indolente,
comodamente resguardada dos atrlbutos
da concorr&ncia, gerando a especulag&o
de mela dilzia de privllegiados, em prejul-
zo do bem estar da grande maioria. Ao
contr&rlo, torna-se urgente ampar&-la e
garantl-la com aparelhos de outra natu-
icza, que a fortalegam e consolldem.

INSTRUQAO AG-R1COLA. Nenhum
paLs tern conseguldo robustecer a sua in-
dustria sem pbr em pr&tlca um conjunto
de medldas de ordem t6cnica, proflsslo-
nal e de cr&dlto.

Ha mais de 60 anos que o Congresso
dos Estados Unidos concedfira aos dlversos
Estados amerlcanos as prlmeiras subven-
gOes para»col6glos de agricultura e esta-
tes experlmentals, cujo patrlmOnlo logo
se elevara a mals de 50 milhOcs de dolares.

A Alemanha, a Franga, a B61gica to-
maram desde logo o caminho da Interven-
gfto oflclal crlando o enslno obrlgatbrlo
de agricultura nas escolas primarlas
rurals, fundando laboratories para an&-
llses e pesqulsas, lnstitutos do qulmica,
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campos de experiOncia, etc., para o que
eram dcstlnadas avultadas somas do tc-

souro nacional.

O que se vO, 6 que o poder central, em
todos os palses, inHue dlretamente sObre
as fontes produtoras, arquitetando cada
dla um mals aperfeigoado mecanismopro-
pulsor c uma melhor rGde de contato com
todos os fatores de riqueza publlca e pri-
vada.

TambGm neles exlste a convergCncia

de esforgos, congregados com InteligGncia

e harmonia de vistas entre as dlversas uni-

dades polltlcas e administrativas. E’ o que
preclsamos lr realizando, pela orientagAo

pratlca dos Estados e Municiplos, pela co-

laboragAo das asosciagOes e dos particu-

lares. Nesta Orbita geral estao o ensino
agricola e o proflssional, que preclsam ser

encarados com coragem, por uma agio
conjunta dos poderes publicos. O Minls-
tGrio nAo consegulu alnda realizar o seu
programa de ensino agronOmico e profes-

sional. Diminuto 6 o numero de jovens das
diversas classes matriculados nos estabe-
lecifentos oficiais; estes sAo ainda em nu-
mero muito limitado. Entretanto, sem o
preparo gradativo da nossa mocidade, nos
misteres da vida agricola e pastoril, desde
a escola primaria at6 os institutos supe-
riores de ensino, sem as fontes de instru-
g&o e de exerclcio do trabalhador rural,
para a apllcagAo dos modernos mGtodos,
sera dificil realizar a cultura dos campos.

Urge atender a esta grande falta, me-
lhorando quanto possivel as condigOes dos
institutos atuals e promovendo a criagao
de outros.

Estamos atentos para o que ocorre no
estrangelro, onde a Franga, a Italia, a BG1-
gica, os Estados Unidos aperfeigoam os

seus tradiclonals metodos de ensino, de
acOrdo com as modalidades e exigCncias

dos respectivos meios econOmicos.
Nao nos foi possivel empreender, ain-

da, a interveng&o em todas as esferas do
ensino agronOmico, o que reclama novas

subsldlos pecuniarios e uma bein fundada
organizagAo que oportunamente sera sub-

metida a vossa apreclagao.

*TerA ela por objetlvo tornar mais cfl-

cientes os aprendlzados agricolas e as cur-

sos complementares dos patronatos, de

sorte a fornecerem bons chefes de cultu-

ra, capatuzes e tratadores de animals.

As estagOes experimentais e as semen-
telras, as estagOes meteorolOglcas ser&o

tambOm uma escola para tOcnlcos e tra-

balhadores rurais de que preclsamos, em
larga escalu, preparar para as lides do

campo.

Iniciamos JA o programa pela reforma
da Escola Superior de Agricultura e Vete-
rlnAria, donde devem salr os professorcs
e os jnaLs autorlzados gulas do trabalho
agricola

.

Foram desdobradas algumas das ca-
dclras existentes. crladas outras de real

olportunidade e anexado 0. Escola um cur-
so de qulmica industrial, na forma da au-
torizagAo orgamentAria. Esta, porOm, pre-
cisa sofrer alguns retoques, ampllando-se
o programa e a subvengAo consignada,
afirn de dar a este organismo a eficifincia

necessArla

.

SerAo contratados especiallstas estran-

gelros para certos misteres profissionais.

A parte prAtica do ensino de agricultura

e indiistrla conexas, foi vantajosamente
ampliada pela organlzagao de um campo
de cultura. em Deodoro, sob as vistas do
chefe dos trabalhos agricolas e a direg&o

geral do lente da cadeira de agricultura

prAtica.

CREDITO-COOPERATIVISMO. Ou-
tra questAo vital urge resolver e para a

qual solicltamos a vossa atengfio, 6 a que

diz respeito ao crOdito agricola e ao coo-

perativismo, sob tOdas as suas modalida-
des.

A ela. estao, tambGm, vinculados os

efeltos da carestia da vida que precis*'

mos quanto possivel conjurar.

A lavoura continila desamparada de

uma das malores forgas para o seu desen-

volvimento e o operariado desprovido dos
consagrados OrgAas de defesa contra a es~

peculagAo que eleva artificialmente o cus>

to da vida.

Nem mesmo os mals slngelos apare-
lhos de crGdlto exlstem no nosso pais, de-
vendo o agricultor entregar aos banccw co-

muns o que poderia, ja, constituir, para
ele, um seguro lucro.

Os pequenos agricultores ou indus-
trials, que mais precisam, sao os que me-
nos dispOem de qualquer recurso. ImpOe-
se o pronto remGdio, que 6 como a pro-
pria vida da lavoura. a execugao de um
piano largo, sob o critOrio de dar a cada
tipo de lnstltulgao o modOlo mais apro-
priado As suas fungOes.

Ao Congresso eabe legislar sem demo-
ra, desafogando a indiistrla agricola, es-

timulando o trabalho e proporclonando a
agricultura brasllelra a mais fecund* sei-

va para a sua grandeza futura.

O MINISTERIO E A FALTA DE Tfi-

CNIC03. A Oste MinlstGrlo cabe o papel
de coordenador de tOdas as forgas que de-
vem ser fomentadas com vigor pelos auxi-
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lios oonvenientes, pelo exemplo dos mu-
dernos mbtodos de trabalho, pela educa-
guo do pessoal proflsslonal.

Ao rclatar o orgamcnto da agrlcuitu-
ra, cm 1918, dlssemos algumas palavras
quc Julgamos oportuno rcproduzlr ncste
momento :

"Todos scntcm que o Mlnlstbrlo nAo
tcm alnda a organlzagAo artlculada e po-
tente, necessArla para levar a todos os re-
cantos da vlda rural o lnfluxo das suas
operagbes prAtlcas. NAo exlstta, nem cxls-
te alnda cntre n6s pessoal suficlentemcn-
te habllltado para os dlversos mlstbres,
porque nAo temos tldo escolas dlfundldas
pelo pals para l'orma-lo. Quanto tempo
levamos para constltuir o nosso brllhanto
corpo de cngenhelros de cstradas de fer-
ro ?

A agrlcultura nao 6 menos deliada
lias suas exigbnclas. Qnde obter, pols, o
pessoal nccessArio? Os lavradores rlcos nao
preparavam os fllhos para a lavoura, pre-
1'erlndo o rebrilho, alnda quc fatuo, de cer-
tas profissbes liberals; os agrbnomos po-
bres, dlplomados, cm falta de servigos pu-
blicos dessa especialidade e cm falta de
colocagAo nas granjas partlculares, encos-
tavam-se a comissbes alhelas a sua pro-
flssao, a estradas de ferro ou a repartt-
gbes publlcas qualsquer, desmerecendo o
prdprlo tltulo e levando o des&mmo acs
poucos candidates a tAo mal acarlclada
proflssAo. Fol neste amblente que surgiu
o novo Ministbrio. Dai a originArla falta
dos brgAos necessArios, ainda nAo corrlgi-

da atb hoje, por diversos motlvos. E’ pro-
vavel que neste curto prazo tenhamos for-
mado algumas competences isoladas, pe-
lo gosto, pela inteligbncia, pelo trabalho,
mas ntlo o corpo articulado e coeso que se
faz mister.

Albm da falta de pessoal houve sem-
pre a do material necessArlo aos dlversos
servigos prAticos, que sb tlnham existbn-
cia nos regulamcntos e nas tabelas orga-
mentArias”.

Dentre os funclonAnos diplomados em
diversas profissbes, em numero de 314, ou
dentre os 1.200 funcionArlos deste Minis-
tbrio contavam-se, em 31 de dezembro o.

p., apenas 79 agrbnomos e 30 veterinArlos.
Bern poucos qulmlcos e botAnicos co-

laboram nos gablnetes de anAlises e pea-
qul.sas diversas, que constltuem um pode-
roso auxiliar da agrlcultura moderna. Ra-
ros os mecAnlcos empregados nos servigos
das lnspetorlas, cuja principal fungAo 6 a
de levarem o conselho, o auxlllo, o exemplo
aos centros rurais, propagando a mAquina
pela domonstragAo dos seus proveltosos
efeltos.

Basta Cste Ugelros quadro para evi-
denclar os escassos elementos tbcnicos de
que dlspomos para tAo grande tarefa.

REFORMAS. Nas cxposlgOes de mo-
tivos dos novos servigos que estao sendo
postos em pratica, verels que dentro dos
recursos orgamentarios procuramos lr pre-
enchendo algumas das mals notbrias lacu-
nas, aumentando o numero de tbcnicos e
estabelecendo mals rlgorosas condigbes pa-
ra o acesso aos cargos superiores, exlgln-
do, albm dos concursos, os estAgios, tao
preconlzados para perfeita seguranga dos
servigos.

Al, tambbm, nos referlmos a aquisi-
gAo de professores estrangeiros, de real ca-
pacidade, que mandamos vlr da Europa,
sob o critbrlo e escolha do Dr. Parrciras
Horta, Diretor da E. Superior de Agricul-
tura e VeterinAria.

Nos novos lnstltutos clentiflcos, man-
teremos um grupo de profissionais brasllei-
ros, afeitos aos laboratbrlos e aos campos
experimentals, aos quals poder&o ser agre-
gados alguns tbcnicos saidos das escolas
agricolas naclonals, com aperfeigoamento
no estrangeiro, onde atualmente mals de
50 jovens se lnstruem nas diversas espe-
cialldades.

O piano de intensificagAo geral da
agrlcultura e da pecuArla Importa na rea-
llzagAo de ldblas, muitas das quals existem
nos programas fundamentals deste Minls-
tbrlo, mas, que nunca puderam ser conve-
nlentemente aplicadas. E’ Justo reconhe-
cer que, no Ultimo perlodo da guerra, o
govfimo passado procurou, por uma sbrie

de medldas de estimulo A produgAo e a
indbstria, movimentar Intcnsamente a vi-

da econbmica do pals. As fontes de pro-
dugAo responderam ao apelo dos pregos
excepclonals e dos favores prometldos; mas
falhou, conforme jA acentuamos, o orgAo
do transporte das novas mercadorias pro-
duzldas.

Para culdar da produgAo vegetal, ani-
mal e das indbstrlas agricolas, em todos os
seus primordiais aspbetos econbmicos, 6

mister crlar brgAos de ativo e eflcaz fun-
clonamento.

As lnspetorlas devem ser reorganiza-
das com outros elementos de agAo e efl-

clbncla. Elas serAo, nos Estados, os cen-
tros propulsores da agAo admlnlstratlva do
Minlstbrlo.

Aumentando o seu pessoal tbcnlco e
provldas de mecAnlcos e aradores afeitos
aos servigos prAticos da lavoura, Inlclado
o servigo permanente da estatlstica econb-
mica, mlnistrando elas conselhos e exem-
plos referentos As diversas culturas, for-
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necendo, pelo custo, mAquinas e utensl-

llos agrlcolas. sementes selcclonadas e rc-

mAdlos contra as pragas c doengas das
plantas, tomarAo as Inspetorias um cara-
tcr emlncntcmente prAtico.

Cogltamos de fundar clentlflcamente

as estagOcs cxperimentals, a cAlula matrlz
da agrlcultura prAtlca.

Aflm de orlentar, em seu infcio, tao
dellcada organizagAo, contrataremos no
estrangelro um especlallsta em genAtlca.

O Ideal serla fundar pelo menos uma
estagAo cm cada Estado. Em falta de
malores recursos, que nAo foi posslvel obter

no vlgente orgamento, iniclaremos o ser-

vlgo pelas que nos paregam mals urgen-
tes; estamos promovendo a reorganizagAo
das estagSes de algodAo, de cana e cacau,

ao Norte, a criagAo das de trigo, cevada.
aveia, linho e cana, ao Sul.

As scmentes colhldas nesses campos
e rlgorosamente selecionadas, serAo exa-
minadas pelo Instltuto Bioldglco da De-
fesa Agrlcola, que tamb6m criamos, pas-
sando, em scgulda, As sementeiras oficiais,

onde serAo cultivadas em maior escala,

para a mals larga distribulgAo.

Com esta organizagAo poderemos den-
tro de poucos anos melhorar as sementes,
sob todos os pontos de vista, crlando tam-
bAm o reglstro genealdglco das mesmas.

As Estagfles Experimentals e as Se-

menteiras farAo o estudo dos melhores mC-
todos culturals e das aplicagOes dos adu-

bos e fertlllzantes mals eflcazcs conforme
as dlversas zonas cultivadas. DAsde JA

estAo sendo organlzados os prlmeiros cam-
pos de sementes, em S. SimAo, Rezende e

Deodoro, consoante vereis em notas sub-

sequentes.

Neste Ultimo local, prdxlmo a esta ca-

pital, reuniremos um conjunto de servi-

gos prAticos e demonstratives de culturas

dlversas, especiallzadas, de fumo, vlnha,

frutas, legumes, etc., alAm de especimes

de plantas forragelras. Instalaremos tlpos

de modernas construgOes agrlcolas, silos,

estrumelras, etc. bem como colmelas e

avlArlos, sob a dlregAo de especlallstas

.

TambAm serAo construldos em Deodo-

ro os campos prAticos da E. Superior de

Agrlcultura e da Dlretorla da IndUstrla

Pastorll, JA demarcados para os aludldos

fins.

O Jardlm BotAnlco deverA colaborar

com os outros servlgos do MlnlstArlo, dos

quals serA o principal orlcntador sob o

potno de vista botAnlco. ProcederA a estu-

dos especlals de genAtlca e hlstologla ve-

getal, que serAo aproveltados pelas esta-

gOes cxperimentals, com as quals sc man-
terA em contato e relagQes permanontes.

EstudarA, outrosslm, as nossas espAcles e

varledadcs vegetals sllvestrcs e IndlcarA

os melos econOmlcos para a sua cxplora-
gAo Industrial.

INSTITUTO BIOL6GICO DE DEFESA
AGRICOLA. O Instltuto Bloldglco de
Defesa Agrlcola a que nos referlmos, serA
o ArgAo orlcntador de tOdas as pesquisas
clentlflcas, relatlvas A vida das plantas e

A das terras que as alimentam.

E’ preclso estudar, nAo s6 as condl-
gOes flslcas e qulmicas da terra, como as

proprledades bloldglcas do solo, conslde-
radas, hoje, como do mals imedlato lnte-
resse para a agrlcultura. O Instltuto serA
perfeitamente aparelhado para Asse flm

.

Os seus servlgos, em linhas gerals se-
rAo os seguintes: a) — servigo de fltopa-
tologia, para o estudo das molAstias moti-
vadas por parasitas de orlgem vegetal, ou
causas nAo parasltArias; e dos melos de
as debelar; b) — sprvigo de entomologia
agrlcola, para o estudo dos males causn-
dos As plantas, por animals parasitas e de-
predadores, prlncipalmente insetos; apro-
vcltamento das espAcics entomAfagas, in-
vestigagOes e experlmcntos sObre insetlci-

das e melos de os aplleur; c) — servigo de
vlgllAncla agrlcola, que desdc jA examlna-
rA as plantas, frutas, sementes e outros
produtos vegetals, destlnados A exportagAo
para palses que exijam atestados de sanl-
dade, asslm como as sementes, bacelos ou
mudas a serem dlstribuidas pelo Minis -

tArlo. >ft|
Anexos a Asse Instltuto funcionarAo

o laboratdrlo de selegAo de plantas resls-

tentes e o de mlcrobiologla do solo. O prl-

meiro farA experlmentos culturals para o

dcsenvolvlmento de novas variedades de
plantas cultivadas, que apresentem condi-
gOes especlals de reslstftncla, A agAo dos
agentes parasltArlos. O segundo estudarA
a influAncla dos mlcro-organlsmos sAbre

a fertllidade do solo buscando tlrar dessas

pesquisas apllcagfto ou dcsenvolvlmento
das culturas. Para os estudos a cargo dos
dols lnboratUrlos o govArno contratarA es-

peciulistas estrangelros,

Acreditainos que des.su forma podemos
constltulr um organlsmo que represente
na agrlcultura o me:,mo papel que tern na
medlclna o Instltuto Osvaldo Cruz.

Para tornur ofetlvus as medldas pie-

con lzudas pelos tAcnlcos dessc Instltuto

torna-se precise consegulr a decretaguo
das medldas de defesa sanltArla agrlcola,

dependentes do Congresso Legislative, as

quals serAo oportunamento submetldus ao
vosso exame.
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Ao lado dos provcctos profcssores e
clcntlstas brasllclros, que presldlrAo a os-
ta organlzagAo, propararcmos o futuro coi -

po dc fltopatologlstas, cntomologistas e
mlcroblologlstas do solo para as futuras

' cstagOcs cxperlmentals que dcverAo ser dl-
fundldas pelos Estados.

SUPERINTENDENCES
. Para dar

malor presteza e unldade aos servlgos prA-
tlcos concernentes A solugAo dos principals
problemas agricolas, crlarcmos suporlnten-
dOncias dlretamente afetas ao gabineto do
Mlnlstro; jA organlamos as do algod&o e
das scmentelras, fundaremos a do trlgo, a
do cacau e outras mals, conforme as ne-
ccssldades e os recursos dlsponlvcls.

INSTITUTO DE QU1MICA. O Instl-
tuto de Qulmlca, que funclona anexo ao
Jardlm BotAnlco, precisa mais dlretamen-
te concorrer para o progresso agrArlo do
pals, desenvolvendo a parte de qulmlca
agricola e colaborando no estudo das nos-
sas plantas forragelras com os laboratories
da Indiistria Pastoril.

Todos os esforgos ser&o conjugados
para o estudo do solo e sub-solo das nos-
sas terras, a comcgar pelas dos estabelecl
mentos do MlnlstArio, scrvlgos que servi-
rAo de padrAo ao futuro piano de levanta •

mento da carta agrolOgica geral do pals.

SERVICO METEOROLOGICO
. O ser-

vIqo meteorolOglco, posto que com b6as ba-
ses para futuro desenvolvlmento, precisa
exercer melhor colaboragAo prAtlca nas
exigAncias da lavoura, jA pela multlpllca-
qAo de estagOes que completem a rAde con-
cernente A prevlsAo do tempo, jA pela lns-
talagao de aparelhos hidromAtricos, ao lon-
go dos rlos em cujos extensos vales se es-
tenderAo de futuro as nosass plantagOes.
AlAm destas, outras questOes relatlvas A
temperature e A humldade do solo serAo
investlgadas com o malor provelto para a
lavoura. Para atender a essas reformas,
comlssionAmos um funclonArlo encarrega-
do de colher nos E. Unldos as Altlmas apli-
cagOes adaptavels ao nosso pals, no presen-
te momento.

FORQA HIDRAULICA. Um dos pro-
blemas mals relevantes 6 o que dlz respelto
A forga hldrAullca das nossas cachoelras.
NAo nos deteremos em delongas para mos-
trar o valor da hldro-elAtrlca, coino forga
motrlz para todos os fins, mormente em
um pals que nAo possue carvfto especial e
que precisa cncamlnhar a slderurgla, mAe
de tOdas as grandezas Industrials.

Ncnhuma nagAo dlspOe de lgual potfin-
e!a natural. T6das por6m conhecem de hA

muito as suas possibllldades
. A malor for-

ga hldrAullca do mundo nos pertence c
alnda nAd estA rlgorosamente mcdlda.

As IndAstrlas modernas nAo dlspen-
sam os lncomparavels servlgos da hldro-
elAtrlca, que se transmite As malores dis-
tances e que nAo tern rival para certas
apllcagOes dlretamente llgadas A agrlcul-
tura.

A Cste momentoso problema prende-
se, cm lntlma conexAo, o da IrrlgagAo das
terras cultlvavels, como um dos malores
fatores da nossa rlqueza agricola. Para
Jnlclar o recenseamento slstemAtico das
forgas dlsponivels nas nossas cachoelras,
sollcltamos e obtlvemos a respectlva verba
orgamentAria.

Assim estamos organlzando o piano
desse importante trabalho, a comegar pe-
los estudos de malor oportunldade para o
fomento da grande IndAstrla metalArgica
e outros misteres nAo menos valiosos.

Em notas subsequentes do relatArio do
Servigo GeolAglco encontrareis as bases as-
sentadas para tal empreendlmento.

IRRIGAQAO. Vem a pelo pedlr a vos-
sa atengAo para que seja quanto antes de-
cretada a leglslagAo sbbre Aguas, constan-
te de um proJAto em andamento no Con-
gresso

.

E’ urgente regular os dlreltos e deve-
res de cada qual no tocante ao uso das
Aguas, de acOrdo com a orlentagAo moder-
na e liberal dos povos cultos, tendo sem-
pre em vista que acima de tudo estAo os
Interesses da coletlvidade.

CULTURA A SfiCO. Onde f6r possl-
vel fazer-se a irlgagAo nAo serA dlflcll con-
duzir a agricultura, com feliz Axlto. Onde
nAo exlstam tais condigOes, nas zonas s6-
cas do Nordeste ou em outras qualsquer de
dlminutas quedas pluvlomAtrlcas, devemos
ensalar clentlficamente o slstema do “adry
Farming” ou de culture a sAco, jA experl-
mentado hA cArca de 20 anos em dlversos
paises.

Com preclpitagAo anuals de 99 a 513
mllimetros, tem-se conseguldo, nesses lu-
gares, mAdlas de produgAo, por hectare,
que vAo de 13 a 45 hectolltros da semente.
Para a npllcagAo do aludldo processo, man-
duremos vlr oportunamente um especia-
llsta jA afclto a Asse gAnero de culture.

TRIGO. NAo podemos delxar de con-
sagrar especial referAncla ao trlgo, um dos
mais importantes artigos da nossa produ-
gAo agricola.

Em 1913 importamos de trlgo em grAo
e farlnha 608.500 toneladas na ImportAn
cla de 81.400 contos.
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Em 1919 Csscs totals montaram a . . .

.

528 000 toneladas no valor aproxlmado de
208.100 contos. S&o exprcsslvos os ntime-
ros para nos advertlrem da urgftncla de
fomentar essa lmportante cultura.

Um momento houve cm que o p&o se
tornou, entre n6s, o mals barato dos all-
mentos. Em 11 anos (1901 a 1912) em que
a nossa populagao devla ter crescldo de
30%, o consumo de trlgo elevou-se de mals
de 74%.

E que a tarifa aduanelra, multo benl-
gna para com o trlgo estrangelro, era, en-
tretanto, fortlssima em relagao aos outros
gfineros importados. Asslm, esta cultura
n&o conseguiu medrar, entre nds, nao obs-
tante certas medldas de proteg&o federate
e estaduals, que mal bastavam para con-
trabalangar as excesslvas despesas de
transporte dos centros produtores, no ge-
ral, longlnquos.

As culturas, em grande cscala, deste
cereal, mesmo as feltas em terras e cllmas
aproprlados, fracassaram, restando as que
foram formadas no selo da pollcultura das
pequenas granjas. Dal tlravam os Estados
do Sul o trigo pra uma parte do seu con-
sumo geral.
sumo local .

A elevag&o do prego do trlgo impor-
tado, devlda guerra europ6a, permitiu des-
de logo, nos Estados do Sul, o surto fran-
co e anlmador do similar brasileiro. O Rio
Grande, em poucos anos, qulntupllcou a
sua produgao, hoje estlmada em mals de
150.000 toneladas.

Santa Catarina e Parana alcangaram,
os dols juntos, no Ultimo ano, cferca de
15.000 toneladas.

D volume total da produg&o brasileira,
no consumo interno do passado ano
(783.500 ton.), apenas atlnglu a c&rca de
22%. Entretanto, flea cvld&nciado que
avangamos nos Oltlmos sels anos, mals, do
que em meio s6culo, na cultura do trlgo,
que todos os povos procuram flrmar com
os maiores esforgos.

Essa cultura n&o 6 prlvlldglo dos cll-

mas frlos; depende ela, sobretudo, da se-
leg&o e devlda adaptag&o das sementes.
E isso o que em prlmclro lugar devemos
fazer, crlando estagOes experimentals nus
melhores zonas, tendo sempre em vista o

futuro transporte das colheltas.

J& destacamos dols agrftnomos espe-
clallstas, que estfto porcorrendo o Rio
Grande do Sul, onde tencionamos fundar
o prlmelro campo de selegao das melhores
sementes. Posterlormente, organizaremos
outros, sob as mesmas bases, nos Estados
que oferegam auspiclosas condlgOes para o
servlgo de intenslflcag&o que projetamos.

Para 6sse flm s&o indlspons&vels no-
vas e maiores dotagOes orgament&rlas. Os
pregos do trlgo provavelmente se mante-
r&o durante alguns anos e ser&o o melhor
lncentlvo para a atividade da cultura, cu
Jos promotores poderao receber auxlios ln-
dlretos em estradas de rodagem, adubos,
sementeh, concessOes de terras, e outros.
Tudo ser& bem empregado nesse sentldo,
pols no total das lmportagOes de artlgos
destlnados & allmentag&o em 1919
(Cr$ 322.000.000,00) s6 o trlgo entra com
Cr$ 208.100.000,00, ou sejam cerca de ..

65%.

ALGODAO. Sendo o algod&o um dos
artlgos de maior futuro da nossa produ-
g&o agricola resolvemos colocar sob a 1ns-
peg&o dlreta de uma Supcrlnt&ndencia, to-
das as questdes que a ele se referem.

Antes de tudo crlaremos as estagOes
experimentals para a seleg&o das sementes
e aperfelgoamento dos m&todos culturals.
A Unica estagfio para Osse fim criada, h&
anos, a de Coronta, no Estado do Maranh&o
n&o tern o servlgo organizado. Procurare-
mos estabelece-lo em melhores bases, fun-
dando em outros Estados novos campos de
observagao

.

Passara tambOm aos cuidados dessa
SuperlntOndencia o servlgo do combate a
lagarta rbsea. Este servlgo tern sldo exe-
cutado com limitados rccursos, sendo que
as mals eflcazes medldas a adotar, con-
forme se pratlca nos E. Unldos e em ou-
tros palses, Important em despesas vultuo-
sas baseadas sObre rigorosa legislagao
agricola.

Na secg&o competente encontrarels es-
clarecimcntos sObre os servlgos realizados
nos nove Estados( nos quals empreendeu o
gov&rno o combate a essa praga. Tr&s des-
ses Estados t&m servlgos proprios, que cus-
telam e dirlgem de acordo com os m6todos
lndlcados pelo Delegado Federal, destacan-
do-se entre eles os de Serglpe e Paralba do
Norte.

Um llgelro exame do quadro sindtlco
apre.sentado pelo delegado d&ste tiltlmo Es-
tado ao Dlretor Geral do Servlgo, nesta Ca-
pital, revcla quanto poderemos alcangar
na urgente campanha de defesa dessa
enorme rlqueza, desde que a ela presldam
a lntellgdncla, os bons programas e, so-
bretudo, a dedicag&o dos cxecutores.

A lnspcg&o nesse pequeno Estado, em
1919, abrangeu 10.845 fazendas, 834 m&-
qulnas de descarogar, 155 camaras de ex-
purgo, fazendo 4.917 InttmagOes c lavrando
79 autos de Infrag&o. Fez nove apreensOes
de sementes, visltas a 559 depdsitos, expur
gando 1.518.724 qullos de sementes, Ind -
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nerando 3.430 algodoals, com a suporflde
de 85.499 hectares.

Acrcdltamos quc a lntenslflcagAo des-
sas provldAnclas, em uma agAo conjunta c

bem slstematlzada, lograrA reduzlr dc mul-
to as zonas flageladas. E’ mister quc aque-
les Estados que lnlclam agora essa cultu-
ra, tomom dosde JA provldAnclas as mals
severas quanto A IntrodugAo de semcntes.

AlAm dos mlstAres culturals, tenden-
te.s ao forneclmento de matArla prlma pa-
ra a indAstria, 6 preclso que seja esta or-
ganlzada dentro dos modernos moldes. As
uslnas centrals de beneflclamento scrAo o
complemento da indAstrla agricola que se
procura apcrfelgoar, e delas multo depen-
de a valorlzagAo desse produto.

E' preclso concentrar em pontos 11ml-
tados, e com todos os recursos prAtlcos,
opcragOes que sAo assaz dellcadas e diflcll-

mcnte reallzadas por instalagOes pequenas
e deflclentes.

Para obvlar Asses defeitos, que tAodi-
retamente lnflucm sAbre a qualldade do
produto, o govArno balxou o decreto n.°
12.981, de 24 de abrll de 1918, de franca
animagAo ao surto das uslnas centrals, mo-
derns.

O Brasil 6 o unico pals que alnda em-
prega descarogadores de serra para o be-
neflclamento de algodAo de flbra longa e
sementcs nuas e lisas, os quals reduzem o
comprlmento da flbra, prejudlcando a ex-
celAncla do produto fornecido pelas reglfles
do Nordeste brasllelro.

Em vlrtude do aludldo decreto ajustou
o MlnistArlo, com o engenheiro Trajano
SabAla Vlrlato de Medeiros, a instalagAo
de uslnas e outros servlgos complementa-
res, que estAo sendo reallzados em alguns
Estados do Nordeste. Atualmente se acham
em estudos vArlas propostas para a mon-
tagem de novas usinas nos dlversos Esta-
dos, de acOrdo com a autorizagAo orgamen-
tArla vlgente.

A par das mcdldas culturals e Indus-
trials cogltamos daquelas que se prendcm
ao comArclo Interno e externo do produto,
atA estabelecer-se uma padronagem ofl-

clal, referida As caracterlstlcas mals es-

senclals a uma vantajosa competAncia nos
mercados mundiaLs.

ARROZ. Algumas palavras deve me-
recer a lmportante cult.ura do arroz, que
atlnglu em menos dc 18 anos ao malor grau
de desenvolvlmcnto e perfeigAo.

Nenhuma outra, em tAo curto prazo,
conscgulu lmplantar-se deflnltvamente no
pats. Nenhuma logrou mals clevado piano
de destaquc, pela apurada tAcnlca, nfto sd
dos mAtodos culturals como do beneflclo

do produto, que hoje rlvaliza com os melho-
res tlpos estrangelros.

Asslm tambAm se expllca a rapldcz
com quc passamos do lmportadores a ex-
portadores desse cereal. Em 1902 fol de 18
mtlhOes de cruzeiros a ImportagAo. Em
1919 a nossa exportagAo atlnglu a 28.422
toncladas, na importAncia de 19.792 mi-
lhOes de cruzeiros.

Somando Ases volume ao do consumo
Interno, vA-se o de quanto se multipllcou
a nossa produgAo, em menos de 20 anos, e
qual a qualldade do artigo que concorre
nos mercados do Rio da Prata com os me-
lhores slmilares dos velhos patses planta-
dores.

Os mAtodos culturals cientficos foram
lnlclados em S. Paulo, nos Campos de Mo-
reira Cesar, tao tempo da admlnlstragAo
do Sr. Dr. Carlos Botelho. Por essa oca-
siAo, tambAm, no Rio Grande do Sul fa-
ziam-se os primclros ensaios com a mesma
orlentagAo tAcnlca. Hoje, ncste ultimo Es-
tado, exlste a malor lavoura conheclda na
AmArlca Latina, e talvez, mesmo no mun-
do devlrio A Inlclatlva e aos esforgos inteli-
gentes do Sr. Coronel Pedro Luiz da Rosa
Osdrlo.

Essas plantagOes. em conjunto, ocu-
pam supcrficle superior a 6.000 hectares
e podem receber anualmetne mals de 600
toneladas de semente, com produgAo anual
superior a 400 mil sacos de arroz em casca.

NAo obstante o grau de adlantamento
desas IndAstrla em alguns dos nossos Es-
tados, o MlnistArlo nAo delxarA de subme-
te-la a apurado estudo, principalmente do
ponto de vista da selegAo das sementes que
serAo cientificamente escolhidas nas se-
mentelras oficlals.

CACAU. O Brasil, que se achava no
oitavo lugar, ocupa, presentemente, o tcr-
ceiro na produgAo mundial de cacau, qua-
si todo provenlente da Bahia.

Em 1913 a exportagAo fol de 29.759 to-
neladas no valor de 1.594.000 libras; em
1919 fol de 33.250 toneladas no valor de
6.240.000 libras. Os mAtodos culturals
continuant em profundo atrazo; os de pre-
paro do produto tAm melhorado considera-
velmente. Os exportadores, os interme-
dlArios, porAm, multo concorrem para a
desvalorlzagAo do artigo pelos processos de
que langam ntAo, mlsturando produtos per-
feltos com os avariados, prejudlcando, as-
slm, a uniformtdade do tipo e as cotagdes
nos mercados externos.

Tern faltado a essa lmportante IndAs-
trla o capital necessArlo para Ubertar-se
da especulagAo e do monopdllo dos lnter-
medlArlos, que promovern a alta e a balxa
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conforme as suas convenlonclas de mo-
mento.

Urge lntenslflcar e mclhorar a cultu-
ra e o preparo do produto, de acdrdo com
os mAtodos modernos. Para Asse fim jA
deslgnamo3 proflsslonal que IrA dlrigir a
estagAo experimental, em IlhAus, que
orientarA a cultura, entrando em franca
colaboragAo com os agrlcultores, no aper-
fclgoamento dos processos da rlca lndils-
trla do cacau.

DRENAGEM. Na balxada de Sueste
do Estado do Rio Grande do Sul. entre as
cidades do Rio Grande, Pelotas, Santa VI-
tdrla e JaguarAo, exlstem zonas de Cam-
pos magnlficos, constltuldas por extensas
planlcles perlddlcamente InundAvels pelas
volumosas aguas que vertem para a ba-
cla hldrogrAfica da LagAa Mirim.

Calcula-se em mals de 5.000 km2 a
Area atingida pelas enchentes, que, alAm
de prejudlcar a criagAo, afetam, lgualmen-
te, a vida de cidades e povoagAes que fl-

eam, por vezes, completamente ilhadas.
Por determinagAo do govArno passado c

com o auxilio pecuniArio do E. do Rio
Grande, foi organlzada uma comissAo de
engenhelros para estudar os melos de de-
belar o mal, a qual nAo chegou a terminar
os seus trabalhos de campo.

Para conclul-los, nomeAmos alguns
profissionals requisltados do MlnistArlo da
ViagAo e cheflados pelo engenhelro Candi-
do JosA de Godoy, os quals reencetaram As-
ses servigos em fevereiro do corrente ano.

Tals trabalhos se acham quasi prontos
e servirao para a organizagAo do projAto
definltivo de execugAo de tAo importantes
obras.

Ap6s o tratado internaclonal com o
Urugual, de condominio das Aguas da La-
g6a Mirim e de sua franca navegagAo por
navios daquela nagAo, tornou-se ainda
mals relevante o assunto e pertinente a
intervengAo do GovArno Federal na regu-
larlzagAo de tals servigos, que dependem
da abertura e conservagAo dos canals e

demals obras complementares A necessA-
rla manutengAo do trAfego lacustre e flu-

vial daquela regiAo.

Esses estudos abrangcrAo outros aspe-
ctos; eles orlentarAo os criadores sAbre as

posslbllidades de IrrigagAo de suas terras

pelas Aguas de diversas lagAas al exlstcn-

tes, bem como sAbre o problema da fixa-

gAo das dunas de arelas, que avangam de
ano a ano sAbre o litoral rlograndense.

OOMERCIO DE ADUBOS. A lntensl-

flcagAo das culturas A o principal objeto
da agricultura moderna; e urn dos melho-

res melos de aumentar a prodtulvldade das
terras 6 o emprego lntcllgente de adubos.

AtA bem pouco tempo, nAo havla or-

ganlzada em nosso pais nenhuma lndds-
tria de adubos. de qualquer espAcle. Estes
era mlmportados do exterior, prlnclpal-
mente da Alemanha e do Chile, tendo atln-
gldo a ImportagAo, cm 1913, a 10.000 to-
neladas.

JA entAo prlnciplara no Rio Grande
do Sul o aproveltamento dos reslduos das
charqueadas, sobretudo dos ossos, que an-
terlormente eram exportados para a Eu-
ropa, sob a forma de clnzas.

TambAm, all, se fundou, em 1913, uma
grande fAbrlca de adubos, com capital su-
perior a Cr$ 1.000.000,00, cujos ncgAclos fo-
ram interrompldos pela guerra. Posterlor-
mente, os matadouros frigorificos, lnstala-
dos em dlversos Estados, inlclaram a explo-
ragAo econAmica dessa importante lndAs-
trla, pela confecgAo de vArlos tlpos de fertl-
lizantes azotados e fosfatados, que estAo
sendo exportados para o exterior; em 1919,
essa exportagAo atingiu a 1428 toneladas.

E' de lamentar que mandemos para o
estrangelro aquilo de que tanto carecemos
para o aproveltamento completo das nossas
terras. E’ bem posslvel que tenhamos ja-
zidas de prodtuos minerals fertllizantes,
que devemos tenazmente pesqulzar, como
fontes de rlquezas incalculAveis.

Antes dlsso, porAm, cumpre tlrar par-
tido das enormes reservas de orlgem ani-

mal, que o nosso rebanho proporclona,
procurando reter, no pals, os sub-produtos
da nossa pecuAria, transformados em fer-

tllizantes, que apesar dos elevados fretes.

estAo sendo exportados, por obterem me-
lhores pregos nos mercados estrangeiros.
Para Asse ponto, chamamos, especialmen-
te, a vossa esclarecida atengAo.

De qualquer forma Asse comArclo ten-
de a desenvolver-se. NAo exlstla, atA ago-
ra, nenhuma legislagAo destlnada a garan-
tlr a lavoura contra a fraude. Essa lacuna
acaba de ser suprida, com o regulamento
que destes A lei n. 3.508, de 10 de julho de
1918, que define e pune a falslflcagAo dos
adubos e regula o seu comArclo.

PATRONATOS AGRICOLAS. VAo
produzlndo asslnalados beneflclos Asses
Instltutos, em boa hora crlados no govAr-
no do honrado Dr. WenceslAu Braz.

E’ o melhor melo de conduzlr A vlda
laborlosa dos compos, os menores sem re-
cursos, que vagueam pelas ruas das cida-
des, e de fixar nas lldes da lavoura aque-
les que, sem InstrugAo e sem estimulc.
desperdigam as suas energlas em servlgo*
rurals rotinelros e mal orlentados. A ins-
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trugAo que rccetocm Gases menores, Into
Iectual e clvlca, a dlsclplina moral c flslca.

o excmplo do trabalho produltvo quo cxor
com, vAo eonsegundo regenerar nAo pou-
cos desses desvalldos, gerando-lhes asplra-
qOes nobres c rasgando-lhes amplos hori-

zontes na colaboragAo da vida coletlva.

E’ preclso multlpllcar pelos Estados o
ntimero destcs Institutes, para avolum.ir
asslm o contlngente de capatazes e traba-
lhadores rurals, de que tanto carecemos.

Serla de grande convenlAncla a crla
qAo de um estabeleclmento especial para
recolher menores insubordlnados ou anor-
mals, dos outros patronatos, que reclamam
dlversos regimes de asslstAncla

.

De acOrdo com as vossas idAlas, JA emi-
tidas na mensagem, cogltamos nAo s6 des-
se problema como do que se refere aos me-
nores dellnquentes. em associagAo de es-
forgos com o MlnistArio do Interior 2 Jus-
tlga.

Para o desenvolvimento de tAo titeis

e urgentes servlgos, de asslstAncla publica
e de reals vantagens para 0 fomento da la-
voura, as verbas atuals nAo sAo suficientes.

AlAm das despesas lnlclais com as
construgOes e principals instalagOes dos
patronatos. ha um onus anual que monta,
por educando, a cArca de oltocentos mil
cruzeiros.

Atendendo a grandeza moral desses
institutos e aos seus evidentes efeltos, 6 de
esperar que 0 Congresso nAo lhes negue
decidido apolo e recursos necessArios

.

CARVAO FERRO. Com a escassez
do combustlvel cstrangeiro, aumentoi; con-
slderavelmente a exploragAo das jazidas

do carvAo brasllelro.

AlAm das que JA eram conhecidas e ex-
ploradas por companhlas particulars,
multas outras foram descobertas em va-
rios pontos do pals por onde se n'onga o
extenso veio carbonlfero. Em vlrtude da
lei de 30 de margo de 1918, alguma.s om-
prtsas conseguiram emprestimos em rli-

nheiro.

O MlnistArio tern auxlllado com estu-

dos e pesquisas aos particulars que o tAm
solicltado. Multlplos, porAm, sAo os pontos
em que afloram os filOes, geralmente em
zonas desprovldas de transporte forro-vlA-
rlo. NAo A posslvol ao GovArno dlspensar
tan tos esforgos e recursos, atendendo a to-

dos quantos procuram auxillos ImediAtos
para as suas emprftsas, que reclamam, an-
te^ de tudo, construgOes cle estradas para
poder inlclar os seus trabalhos.

NAo adlanta multo descobrlr flldes de
mediocre carvilo que, segundo as prevl-

sOes de White, exlstem cm mals de 600 qul-
lometros de extensao.

O quo urge 6 estudar, com esmero, os
meios econdmlcos de apllcagAo desse cem-
bustlvel aos dlversos fins Industrials, JA
pelo tratamento do mesmo, JA pela adapta-
<?Ao dos aparelhos que o devem aproveltar.

Para Asse flm estamos reallzando ex-
perlAncias aqul e no estrangelro, cujos rc-
sultados ainda nAo colhcmos e quo serAo
oportunamente divulgados.

AlAm das experlAnclas em andamento
na Europa e nos E. Unidos, tenclonamos
fundar nesta Capital uma estagAo experi-
mental para estudos permanentes sObre 0
carvAo e sObre o ferro.

Nesse sentldo JA demos as primelros
passos. Em relatOrio apenso encontrareis
um detalhado estudo desses dols assuntos,
0 que temos felto e 0 programa de futuras
obras e investlgagOes, norteadas pelos mals
modernos mAtodos de trabalho.

Temos bem fundadas esperangas de
conseguir clarear, em curto prazo, essas
importantes questOes fundamentals para a
nossa grandeza e independence

.

INDASTRI A PASTORIL
Em relagAo ao numero de cabegas dos

rebanhos bovinos mundiais ocupa o Bra-
sil 0 tercelro lugar. Quanto As varledades
de ragas nobres e ao pAso mAdlo por cabe-
ga, que sAo os Indices caracterlstlcos do
progresso da indiistria pecuAria, nos acha
mos multo dlstanclados, ainda, dos outros
palses crladores.

NAo obstante, existe um farto nilcles

suscetlvel de rApldo melhoramento, iesde
que se lhe dAm sem tardanga os reprodu-
tores necessArlos das ragas mals adapia-
veis As dlversas zonas do pals.

,
Enquanto s6 produziamos gado para 0

consumo lnterno, os crladores pouco ca-
prlchavam na escolha dos reprodutores

.

TambAm, alAm dos matadouros pilbiicos e

partlculares havia, apenas, a lnd’istrla da
"charqueada”, llmitada a aiguns Estados
do Sul do pals, fornecendo, sobretudo, all-

mento para as classes menos abastadas e

nAo exiglndo, pois, matArla prlma de espe-
cial qualidade.

CHARQUEADAS. As charqueadas tl-

veram inlcio no pals na entAo Provlncia
do Rio Grande do Sul, mals ou menos em
1825, Apoca em que os gados eram abatidos
em pleno campo, em grandes lotes, exdusi -

vamente para 0 aproveltamento do couro.
cuja apllcagAo principal conslstla no fa-
brlco de sacos (surrOes) em que se acondl-

SciELO



Janeiro-Margo dc 1944 A LAVOURA 10

cionavam trigo, erva-mate e outros gAne-
ros. •

Dcssartc aproveitava-se, tambAm, a
came que nAo tlnha lmedlato consumo.
Essa came era entAo transfonnada em
charque por procesoss rudlmentares, que
se foram aperfelgoando, A imitagAo do que
se passara nos palses vizlnhos, que foram
sempse os nososs concurrentes no fornecl-
mento desse artlgo aos Estados do Norte.

Por exigAncia deste mesmo mercado o
charque fol alnda preparado em grande
escala por processos semelhantes aos cm-
pregados nas repilblicas platlnas, entran-
do tambAm a fabricA-lo outros Estados do
pais.

Durante o periodo da guerra europAia
intensificou-se a produgAo e a exportagAo
deste produto para Cuba.

FRIGOR1FICOS . Data dessa Apoca
o desenvolvimento das novas indAstrlas de
extrato de carne, corned-beef, boiled-beef,
vArias outras conservas em latas e final-
mente os frigorficos que vieram surgindo
e absorvendo progressivamente a melhor
parte da populagAo bovina, atA entao des-
tlnada exclustvamente As charqueadas.

A exemplo do que sucedeu no Rio da
Prata, onde a alta mestlgagem dos gados
produziu a rulna das cahqueadas, em bre-
ves anos teremos a redugAo das nossas,
pols essa indilstria transltAria s6 poderA
manter-se onde nAo se tenham. feito sen-
tir os progressos de pecuAria.

AtA alguns anos atrAs lmportavamos
do estrangeiro gado em pA e charque. Apds
a guerra, a exportagAo de produtos ani-
mals cresceu vertiginosamente, tendo nos
ultimos sels anos um aumento superior n
200%

.

Para atender aos reclamos dos merca-
dos europeus todos os palses forgaram os
desfrutes regulares dos seus gados entran-
do a explorA-los demasladamente.

DESFRUTE E PESO DOS GADOS.
Assim se explica a gradativa baixa no peso
total das carnes exportadas em relagAo ao
niimero de animals abatidos. Na Argen-
tina essa diferenga atinglu a mais de 15%.
Acreditamos que entre nds haja sucedido
o mesmo

.

E’ possivel que os excepcionals pregos
de guerra houvessem deslumbrado o espl-
rito dos mais experlmentados criadores, ao
ponto de sacriflcarem uma parte do gado
necessArio A reprodugAo.

ESTATfSTICA. CLASSIFICAgAO

.

Urge acompanhar de perto a classiflcagAo
dos gados abatidos, em relagAo A idade, sc-
xo, ragas, peso, etc. Para Jsso teremos jun-

to As Inspetorias VeterinArlas o pessoal
ambulante necessArio. ScrA Asse o meio
mais viAvel de levar A convlcgAo do crlador
a necessldade de regular os desfrutes dos
gados, de acOrdo com as suas prdprias
convenlAnclas.

As lcls coercitlvas, em tals casos, nAo
conseguem a metade do que se obtem pela
propaganda verdadelramente persuasiva.

Os Estados que tiverem melhores con-
dlgOes naturals hAo de ser sempre os prin-
cipals centros de criagAo do pals.

Na escala dos melhoramentos progres-
sives dos campos e do trato dos animals,
manterAo eles a superioridade cconAmiea
prodigalizada pela natureza.

DISTRIBUTES DOS REBANHOS.
NAo 6 possivel no nosso vasto, territdrio a
equitativa e unlforme distribuigAo geogrA-
fica dos rebanhos. Esta hA de operar-se

Na Argentina, sA a Provincia de Bue-
nos Aires encerra mais de 60% do rebanho
bovino do pals. Em Franga, trAs departa-
mentos, Nord, Seine e Calais, reuniam, em
1915, mais da metade do rebanho fran-
cos.

Aqul jA se estA passando o mesmo,
pois o R. Grande do Sul possue um tergo
do nosso rebanho.

O fomento A pecuAria IrA dlscrimina-
do as zonas mais propicias e fixando as
conforme a lei do menor esforgo.
suas caracterlstlcas de predominAncia, no
auspicloso futuro desta rlca lndAtria.

Alguns dos Estados, como S. Paulo e
Minas, alAm dos recursos prAprios, tAm a
posigAo geogrAfica que lhes assegura o
mais relevante papel no futuro desenvol-
vimento pastoril do pals.

O Rio Grande e o Parana, ao Sul,
Piaul e ParA, ao Norte, serAo grandes for-,

necedores para o pais c para o exterior.
O Piaul, sobretudo, estA em condlgOes de
suprlr os mcrcados do Nordeste e de Cuba
pela indilstria do charque, que tende a di-
minuir ou a extinguir-se no Rio da Prata
e no Rio Grande do Sul, onde os rebanhos
mestigos vAo se encamlnhando para os ma-
tadouros frigorlficos.

CONSUMO PROVAVEL. NAo faltara,
porAm, consumo para os produtos e sub-
produtos bovlnos, cujo valor se nuiltlpllca
em marclm ascendente, com o cresclmcnto
das populagOes, lncorporudas A vida pro-
prlamente clvlllzada dos povos, quo recla-
mam, cada vez mais em abundancla, car-
ne e trigo.

E Gsse consumo, para alguns palses,
mostra-o a experlAncia, tern quadruplica-
do dentro do dltlmo sAculo.
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LACTICtNIOS. A exploragAo dos rc-

banhos, do ponto de vista da carne, r.Ao A

geralmente, a mais compensadora. Asslm,
os dlversos palses procuram pclas mdAs-
trlas conexas molhor meio do os valorlzar.

A DInamarca, Sulga, Holanda, Nova Ze-
Iflndla dAo o expresslvo cxemplo de, com
pequcnos rebanhos, conscguir pelos lactl-

clnlos, fabulosas rendas..

Nos Estados Unldos, s6 o produto do
leite, cm um ano, ascende a mais de dols

bilhOes de dolares, o que representa pouco
menos do valor total de todo o gado vacum
daquele pals.

A Argentina, de 1912 para ca, tern pro-

curado melhor explorar a industrla de la-

ctlclnios, aumentando a exportagAo daque-
les produtos, qm cinco anos, de um e melo
mllhOes de pesos ouro, para mais de 10 ml-
lhOcs de pesos. Os Estados Unldos tAm 18

milhOes de vacas leiteiras; nOs teremos uns
10 milhOes. Na mesma proporgAo de apro-
veltamento dos norte amerlcanos, pode-
rlamos obter de renda anual, nessa lndtis-

trla, quantla superior a 5 milhOes de cru-
zeiros .

E isso 6 muito pouco alnda, em relagAo
aos lucros dos palses europeus, aclma refe-

ridos, que constltuem habllmente os seus
rebanhos para o aludldo fim, com eleva-

das percentagens de vacas lelteiras, que
excedem, em alguns deles, de 60%.

E’ o que devemos comegar a fazer gra-
dualmente, com a seguranga de evidentes
resultados econOmlcos, tAo sobejamente
demonstrados.

No Posto ZootAcnico de Pinheiro esta-

mos constituindo, para estudo e para mo-
dAlo, um rebanho de gado leltelro.

Inlclaremos, tambAm, all, cm breve, o
fabrico de mantelga, pondo em atlvidade

as InstalaqOes JA existentes.

NAo obstante as vantajosas condlgOes
naturals asslnaladas, o Brasil, em 1919, im-
portou de leite e seus derivados 1.376 tone-
liadas no valor de Cr$ 3.600.000,00.

Em face de tAo relevante problema, te-

mos cogltado de uma sArle do medidas ani-
madoras da industrla de lacticlnios, cons-
tantes de um programa que sera gradatl-
vamente pratlcado de acOrdo com os re-

cursos dlsponlves.

Preclsamos do tAcnlcos especlalistas,

professores das escolas e das postos zootA-

cnlcos e fazendas do Estado, al6m de lti-

nerantes que percorram os estabeleclmen-
tos partlculares mlnlstrando os mais aper-
feigoados mAtodos industrials.

Para esse flm jd contratdmos um es-

peclallsta estrangelro.

REFORMAS. A Diretoria de Indtis-

tria Pastorll preclsa entrar cm fase de ln-

cessante atlvidade prdtlca e de lnvestlga-

Qdes no campo e nos laboratdrlos. Dar-
lhe-emos em breve mais detalhado regula-
mento, consentAneo com os seus importan-
tes fins.

Os relatdrios parcials concernentes aos
dlversos servlQos, delxam v6r o que ct Ml-
nitArio tern executado em prol das reba-
nhas naclonais.

Pais vastlssimo e de vArlas condiQfles,

reclama maior cautela no estudo os fenO-
menos especiais que determlnem o crltdrio

para cada uma das nossas regiOes pasto-
ris. E lsso sd se consegulrd multlplicando
os postos zoot6cnicos, as fazendas experi-
mentais, os laboratdrlos, as inspeqOes e os
recursos pelos dlversos pontos do terrltfi-

rio.

Sd asslm chegaremos A escolha das ra-
gas, A selegAo dos reprodutores, A prefe-
rfincla individual destes, organizando, ou-
trossim, os reglstros genealdglcos, que
orlentem com seguranga o criador brasi-

leiro.

Quantas questdes envoivem estes sim-
ples enunclados?

NAo obstante a experiancla dos partl-
culares, que energicamente vAo abrlndo
em cada zona um vasto campo de observa-
gfles, compete ao GovCrno estabelecer as
suas permanentes lnvestlgagfles, sob a ime-
dlata dlregAo dos tAcnicos do Mlnist6rlo.

Em relagAo A raga caracu e As ragas
nobres europ61as, temos jA alguns dados
referentes aos cruzamentos, resistfincla,

precocidade, peso, etc., de dlversos exem-
plares.

SAo, porAm, escassas alnda tais obser-
vagOes e sobretudo llmitadas a estreltas
zonas crladoras.

Quanto Araga Indiana, cujos exempla-
res tAm penetrado nos Altlmos anos pelo
interior de dlversos Estados, nAo pode aln-
da o MinlstArlo emitlr oplnlAo definitlva.

NAo obstante parece que a InflltragAo do
sangue lndiano scrA o melhor alvltre para
o pronto povoamento dos campos menos fl-

nos de alguns Estados, sobretudo do Nor-
te, pelo menos como solugAo transitdrla,

atendendo aos meios prescntemente Inhos-
pltos As melhores ragas.

JA determlnamos a compra de alguns
lotes de zebAs para cxperlAnclas de cruza-
mento nas fazendas do Estado, conforme
se estA pratlcando nos Estadas Unldos,
all As com resultados ausplclosas.

DEFESA SANITARIA. Um dos ser-

vigos mais urgentes e de resultados lme-
dlatos A o da defesa sanltAria dos gados,
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cujo elevudo obituario representa a perda
de fabulosas somas. Contra algumas das
mol6stlns temos j& eficazes meios, que pro-
curaremos generallzar, distribuindo farta-
mente os sOros, cujas doses ser&o fiste ano,
pelo menos, dupllcadas, conforme o pro-
grama estabelccido.

Nos relatdrios anexos encontrarels os
dados relativos a essas eplzootias e os re-
sultados que vamos obtendo na campanha
contra as mesmas.

Cumpre sallentar os efeltos da vaclna
brasileira, preparada nos laboratdrlos do
Posto de B. Horizonte, contra a peste afi-

tosa, talvez, hoje, o maior flagelo dos nos-
sos rebanhos.

Os nososs laboratOrlos prosseguirao
nos estudos e pesqulsas relativos a outras
doenga, como a febre afitosa, a peste dos
pulmfles, a pneumo-enterite.

A imunizagao contra a plroplasmose
tem dado ultimamente os melhores resul-
tados. Os 6bitos de animals que atinglram
muitas vezes a mals de 60%, tem caido
consideravelmente apds o rigoroso trata-
mento que fazemos.

Ainda agora, em 69 animals (slmmen-
thal e schwltz) apenas perdemos dols, de
moiestia intercorrente e que aqui chega-
ram em mau estado.

Para evitar o cont&glo de mol6stias
trazidas por animals importados, torna-se
impresclndivel construlr estagdes de isola-
mento ou lazaretos nos pontos principals
das nossas fronteiras terrestres e mariti-
mas.

Nesse sentido cogitamos de criar os
primelros, nos portos do Rio de Janeiro,
Santos, Rio Grande do Sul, Pernambuco e
Para.

A escassez das verbas orgamentarlas
n&o permltira ativar quanto era preclso
6sse servigo indispensavel

.

Faremos o que f6r possvel, a comegar
pelas instalag5es no pftrto do Rio de Ja-
neiro e nas fronteiras riograndenses.

FORRAGEM. Outra quest&o primor-
dial 6 a do estudo clentiflco das melhores
forragens, que sera em breve iniciado pelos
nossos laboratdrlos.

Procuraremos analisar as pastagens
natlvas que convenham generalizar-se pe-
las diversas zonas criadoras, fazendo con-
Juntamcnte a anaiLse das terras que ex-
pontaneamente as produzem.

A hlglene dos campos e dos estabeleci-

mentos rurals sera exempllficada nos dc-
partamentos rurals deste Mlnlsterlo e pro-
pagada pelos veterinarios o auxillares am-
bulantos, cujo n&mero sera aumentado.

21

O CAVALO BRASILEIRO.
'T

'Se pode-
mos asslnalar, ja, de modo eloquente, o
desenvolvlmcnto da crlagao do cavalo puro
sangue, de corridas, especlalmente nos Es-
tados do Rio, S. Paulo, Parana, Pernambu-
co e Rio Grande do Sul, outro .tanto n&o
sucede no que diz respeito & flxag&o do tlpo
do cavalo destlnado a outros misteres, so-
bretudo, a relevantes necessldades do nos-
so Exercito.

Para a daquele vem concorrendo pode-
rosamente o decidido &mparo que lhe tem
sido concedido pelo govferno federal, os lu-
cros compehsadores que resultam para os
seus criadores e a relativa facilldade de
multiplicar a produgao de uma raga per-
feitamente fixuda.

Para obter-se, pordm, o segundo tlpo,
muitas s&o as dificuldades a veneer. O cru-
zamento dos nossos rebanhos com gara-
nhOes estrangeiros de ragas nobres, tem
sido felto sempre, com raras excepgOes,
sem o menor criterio tecnico, raz&o do la-
mentavel atrazo em que se achum os traba-
lhos de fixag&o do tipo do cavalo brasilei-
ro, obedecendo, ate hoje, a tentativas,
ali&s, mal encaminhadas. Mesmo no Rio
prande do Sul, onde mais intensa tem sido
a criagfio cavalar, bastava a qualldade de
"pastor de raga” para ser qualquer gara-
nh&o admltido nas manadas, sob o funda-
mento de bastar-lhes a injegao de qualquer
sangue nobre.

Para fixar uma boa raga, destinada
tambem nos misteres da guerra, n&o de-
ve haver a preocupagfto de produzlr um
animal de grande altura, como pensam
multos. A nosso v&r, o tlpo do cavalo bra-
slleiro n&o preclsarla exceder de lm,50 a
lm,55 do altura, formas reforgadas, mem-
bros e cascadura m6dios e machlnhos cur-
tos, qualidades indispensavels ao animal
mlxto. Devendo exlglr-se deste animal a
m&xima reslst&ncla, sem preocupag&o de
grande velocidade, a fixagio deve ser ton-
tada pelo auxllio do cruzamento com gra-
ranhdes das ragas de folego.

Parece que dentre as v&rlas ragas
exlstentes, as que mals se prestam & for-
mag&o do tlpo do nosso cavalo s&o: &rabe,
percheron (tlpo leve), morgan, anglo-&ra-
be e ingl&s de corridas, multo dependendo
o cruzamento das ffimeas que lhe forem
destinadas. As ragas Arubos, percheron e
morgan, por sua rustlcidade e sobrledude,
devem merecer especial ateng&o.

Dentre todas, por6m, a que mals se
destaca por suas qualidades de reslstftn-
cla, agllldade, sobriedade, intellg&ncia e
rustlcidade, 6 inegavelmente a raga &rabe.
Independentemente do quo nos ensinam
quasi todos os patses do mundo sdbro o va-
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lor do sangue arabe como regenerador da
espficle, temos no nosso prdprlo pais in-

contestaveis provas dessas incxcedlveis

qualidades. Nos Estados do Norte, de cllma
torrldo, 6 a tinica raga que resiste aas ar-

duos trabalhos do vaqueiro. Parece, pois

indlcada a base para a qual devem conver-
gir todos os esforgas na fixagao do tipo do
cavalo brasilelro.

Junto ao relatbrio da Industrla Pastorll,

encontrareis um detalhado estudo felto por
especialista e o piano que nos parece mals
aconselhavel para chegarmos a formag&o
do tipo correspondente a cada um dos gru-
pos necessarios aos diversos misteres. A
ftsse piano nao deve ser alhelo o Minlstdrlo
da Guerra, interessado em fixar o tipo dos
animals indispensavels a remonta e suas
abundantes reservas.

Para atender a tao relevante ramo da
nossa pecudria acabamos de encomendar,
da Europa, alguns garanhdes arabes. an-
glo-drabes e ingleses de corridas, que se-
rao aproveitados nos postos e associates
pastoris, em trabalhos de selecionamento
e de cruzamento.

Obteremos os arabes por gentil ofereci-

mento do Sr. Embaixador da Franga, fi-

cando sua escolha e a dos demais animals
confiada a competGncla do Sr. Dr. Linneu
de Paula Machado, presidente da Comis-
sao Central de Crladores do Cavalo Puro
Sangue, que para Isso, tamb6m, graciosa-
mente se ofereceu.

IMPORTACAO DE ANIMAIS. Em
1918 foram introduzldas por conta do Go-
vfirno 3.951 cabegas de animals de diver-
sas espdcies, sendo 2.124 bovinos.

Em 1919, a importagao pelo Govferno
reduzlu-se a 313 cabegas, das quais 270 bo-
vinos.

Para o corrente ano, como vereis no
respectivo relatdrio, os pedidos ja atingem
a 4.194, das quais 1.717 bovinos.

E’ preciso fomentar com o maior vigor

a entrada de bons reprodutores estrangei-
ros. D6sse servigo depende, conforme ja

dissemos, o rapido aperfelgoamento dos
nossos rebanhos.

Tencionamos realiza-lo com tddas as
cautelas e lndlspensavel flscallzagao, esta-
belecendo instrugdcs rclatlvas a compra,
transporte e entrega dfesses animals a Di-
retorla de Indtistrla Pastorll, que fara um
relatdrlo, convenientemente minucioso, sfl-

bre cada um deles.

Os reprodutores equinos serao adquiri-
dos na Europa pelo Sr. Linneu de Paula
Machado, Presidente da Comlss&o Central
de Cx-iadores do Cavalo Puro Sangue. Os
bovinos e outros animals serao escolhldos,

nos paises de origem, por uma comiss&o
de tdcnlcos do Ministdrio, sob o critario do
Sr. Coronel Alfredo Gongalves Morelra,
Presidente da Uniao dos Criadores, do Rio
Grande do Sul. Ambos 6sses distintos ca-
valheiros desistlram de quaisquer proven-
tos pessoals para o desempenho de suas
delicadas comissOes.

PRODUQAO — EXPORTACAO

Para dar uma idaia completa da nos-
sa produgao agricola e pastorll nos liltimos

anos faltam-nos os respectivos dados esta-
tlstlcos.

Estes nao existem senao em estimati-
vas mals ou menos arbltrarias e limltadas
a um pequeno niimero de Estados.

Nao ha, aldm disso, uniformidade no
consumo por habitante, tao variados sao
os habitos e as preferdnclas allmcntares
das nossas populagdes.

Nao se pode, pois, avaliar a produg&o
agrcola pejo consumo desconhecido e de-
pendente alnda do aumento tambbm Igno-
rado da populagao.

O certo, porbm, 6 que o consumo cres-
ce com o desenvolvimento da populagao e
que as exportagOes exprimem os excessos
transbordantes para os mercados externos.
O exame, pois, do nosso combrclo exterior
nos ultlmos sete anos, dara id6ia aproxl-
mada da expansao dos diversos produtos
brasileiros.

Passemos em revista alguns algaris-

mos relatlvos ao combrcio exterior, no to-
cante aos principals artigos de consumo
que tanto t£m influido para os saldos que
vamos obtendo.

Devido a conflagragao universal hou-
ve uma profunda modificagao no combrclo
exterior do Brasil.

Alguns dos produtos denomlnados cias-
slcos sofreram grande redugao de expor-
tagao, ao passo que outros a tlveram extra-
ordlnariamente aumentada.

O mais interessante, entretanto, 6 a
lncorporagao de novos produtos ao grupo
dos artigos mals exportados e o quasi de-
saparecimento de outras do quadro da Im-
portagao brasilelra, devido aos embaragos
que em dado momento se tornaram lnsu-
peraveis quanto aos transportes maritimos
e tamb6m a imprescindivels necessldades
do consumo interno nos paises estrangel-
ros

.

Sobretudo no que concerne aos gane-
ros allmentclos foi notavel Gsse fendmeno.

A "banha” exportada em exigua quan-
tidade, em 1913, no valor total de 1.923 li-

bras, passou a ser remetlda para o exte-

SciELO



Janeiro-Margo dc 1944 A LAVOURA 23

rior em 1918, no valor de 1.410.043 libras
e, em 1919, no de 2.375.497 libras.

As "carnes em conservas” tlveram a
sua procura aumcntada de 13-345 libras
em 1913 para 2.477.095 em 919.

As "carnes congcladas”, artigo intel-

ramente novo e cujo preparo e exportagAo
s6 sc Inlciaram em 1914, JA se firmaram
como um dos mais relevantes elementos
de riqueza nacional, exportadas como fo-
ram, em 1919, no valor total de 3.381.486
libras.

O “charque" que em 1913 saiu na
quantidade de 21 toneladas e no valor de
1.000 libras, em 1919 montou a 5.556 to-

neladas no valor de 470.000 libras.

Embora em ponto menor quanto aos
aumentos absolutos sAo todavia notAveis,
do ponto de vista do acrAscimo relatlvo, ou-
tros produtos animais como sejam o ex-
trato de caldo de carne, a manteiga e o
sebo

.

Na classe dos produtos vegetais, certas
mercadorias destinadas a fins Industrials,

como a mamona, passaram a ser aqul ad-
quiridas por pregos compensadores; ou-
tras, necessArias A alimentagAo humana
foram disputadas pelos paises estrangel-
ros em proporgOes extraordinArias, como o
arroz, agAcar, batatas, farinha de mandio-
ca, farinha de milho, feijAo, milho, tapio-
ca, etc.

Em 1913 vendemos ao estrangeiro ape-
nas 51 toneladas de arroz, no valor de 1.624

libras; em 1918 e em 1919 concorremos ao
mercado externo com 28.000 toneladas
dOsse cereal, em cada ano, no valor de
985.844 libras em 1918 e de 1.226.749 li-

bras em 1919.

A exportagAo do agAcar fol extraordi-
nAria nos Altimos anos, 5.458.715 libras
em 1918 e 3.714.203 libras em 1919, contra
sdmente 64.942 libras cm 1913.

A farinha de mandioca fol-nos com-
prada, sobretudo em 1918, em que obtlve-

mos dOsse produto 1.516.102 libras em con-
trasts com a diminuta soma que alcanga-
mos em 1913, isto 6, 46.872 libras.

O feijAo teve, outrossim, larga saida
apds o conflito europeu, sendo-nos pagas
as quantias de 1.689.284 libras em 1918 e

1.302.624 em 1919, sendo que em 1913 sO

recebemos do estrangeiro 114 libras pelos

poucos quilos que entAo consegulmos ex-

porter

.

A 6sse surto magnlfico do nosso comAr-
cio internaclonal correspondeu uma queda
da importagAo, dos mercados externos, de

gAneros que o nosso solo podc o deve pro-

duzlr em abundAncia e remuneradoramen-
te.

E' assim que em 1918 e 1919, apenas
houve a entrada de menos dc uma tone-
lada de arroz.

Cessaram da mesma forma as impor-
tagoes de banha, batatas, feijao, manteiga
e charque.

Em resumo, verlflca-se que sO em 7 ar-
tigas de origem animal (banha, extratos,
conservas, carnes congeladas, manteiga,
sebo e charque) temos um acresclmo, nos
ultimos 7 anos, de 146.000 toneladas, em va-
lor superior a 16.500.000 libras.

SO em 6 artigos de produg&o vegetal
(agAcar, farinha, arroz, batatas, feijao, mi-
lho), o acresclmo no mesmo perlodo A de
171.000 toneladas, no valor de 6.600.000
libras.

EXPANSAO ECONOMICA . E’ eviden-
te a necessidade de manter o Brasil a aus-
piciosa situagAo econOmica, conquistada
nos ultimos anos, pelo esforgo proflcuo das
suas classes prodtuoras. Para isso, cumpre
apllcar nAo s6 as medidas jA aludldas, con-
cernentes aos servigos de IntenslficagAo da
nossa produgAo, como outras de carAter
externo, relativas A defesa dessa produgAo
nos diversos mercados estrangelros.

Cogitamos do restabelecimento dos
nossos escritOrios de InformagOes e propa-
ganda nas principals pragas do mundo, ar-
ticulados todos a Aste MinistArlo por meio
de uma Diretoria Central.

E’ lamentAvel que tenham perdldo o
valioso acerco dos mostruArios e outras su-
bsidies preciosos, acumulados durante tan-
tos anos, no extinto “EscritOrio de Infor-
magOes do Brasil”, em Paris, dlrlgldo pelo
Dr. Delphim Carlos B. Silva.

Urge reparar a falta, reconstitulndo nAo
s6 ai como em outros pontos, os centros
represenattlvos de nossa atividade econO-
mica, pondo-nos em contato direto e per-
manente com essas pragas.

De acOrdo com o vosso pensamento,
estamos delineando o piano, que sera bre-
vemente submetido A vossa superior deli-

(
DeragAo.

SR. PRESIDENTE : Tais sAo as prin-
cipals conslderagOes que me ocorrem trazer
ao vosso conhccimento, ao apresentar-vos
o relatOrlo do movimento gcral dos servi-
gos dOste MinistOrio.

Independentemonte das deficiftnclaa
relativas A organlzagAo de alguns dos ser-
vigos externos, asslnalados em suas gran-
des linhas, cumpre chamar a vossa aten-
gAo para o mecanismo que regula as opera-
gOes da contabilldadc geral, cujo expedlen-
te 6 entravado por exigftncias, allAs, legals,
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do Tesouro c Tribunal de Contas, com gra-

ve prejulzo para a boa marcha dos nossos
trabalhos

.

Essas contlnuas delongas, insanaveis
dentro dos atuals processos burocrfttlcos,

lmportam no atraso de pagamentos do pes-
soal, de contas de lorneclmentos, etc.,

crlando sltuagOes dlflcels e embaragosas ft

boa dlsclpllna admlnistratlva.
Alftm dlsso, encerrando-se o Congres-

so, como sucede sempre, a 31 de dezembro,
as verbas orgamentftrlas sd s&o distrlbul-

das alguns meses depols, perdendo assim
a oportunidade das apllcagdes que lhes sfto

destlnadas. E’ preciso desobstruir o cami-
nho da atlvldade prfttlca do Minlstftrlo, que
sd terft eflclfincia quando fOr pronta e
oportuna. Para lsso, torna-se mister habl-
litar o pessoal, nfto sd com o material ne-
cessftrlo, mas tambftm com os recursos de

fftcil locomogfto para o exerclcio de certas
comlssOes urgentes.

S6 assim poderemas exlgir de todos o
cumprlmento dos deveres, apurar rcspon-
subilidades, premlar o mftrlto, colhendo os
frutos da colaboragfto de todos, na forma-
gfto e cngrandecimento do patrlmdnio co-
mum.

Nfto obstante, vamos encontrando boa
vontade, dedicagfto e estlmulo da parte dos
Srs. Dlretores e denials funclonftrios deste
Mlnistftrio, entre os quals nfto raros se dls-

tlnguem pela lntellgencla e pelo saber.
Com tal perspectlva, que as luzes da

vossa segura orientagfto ampliam, confia-
mos, ausplclosamente, nos efeltos da po-
lltlca verdadeiramente econOmica que tern

sldo a base do vosso govfirno e a linica ca-
paz de conduzlr-nos ft felicidade e ft gran-
deza da Patria.

Jtelatdrio de J92J

(INTRODUCAO)
Stir. Presidente

:

Venho traer-vos, nas linhas que se se-

guem, a nota circunstanciada dos diversos

servlgos concenientes a 6ste Ministdrio, que
contmuam a passar por transformagOes
reclamadas pela nova vida econOmica do
pais.

Em todos os departamentos de nossa
ativldade, tenho tido em vista, sobretudo,

o melhoramento dos processos, que deverd
surgir dos vdrios centros experimentais que
organizamos, como base de um trabalho
cientifico e e/icaz.

Ndsse sentido tendes assinado diver-

sos decretos de reformas, que comegam a

se adaptor ao nosso meio agro-pecudrlo e

que serdo sucedidas de outras oportuna-
mente submetidas ao vosso csclarecido es-

pirito.

Acredito que tais iniciativas e esforgos

logrardo, pelo menos, encaminhar a solu-

gdo de muitos dos mais palpitantes proble-
mas compreendidos no vasto programa do
vosso Gov&rno e aos quais tendes prestado
a mais sdbia atengdo e o mais solicito de-
votarnento.

1 NDtSTRIA AGRICOLA
POVOAMENTO — FOMENTO AGRICOLA

No relatdrlo do ano prdxlmo passado
procurei pOr em relfivo os pontos capitals

do programa que, de acdrdo com as vossas
deliberates, estava desenvolvendo em prol

da efetlvldade dos servlgos afetos a 6ste

Mlnlstftrlo.

Tlve entfto o ensejo de assinalar que,
precisando a obra da produgfto, mais do que
nunca, do amparo e da asslstfincla dos po-
deres pdbllcos, devlamos, a exemplo do que
se passa hoje em todos os palses, desenvol-
ver e adaptar os nossos servigos fts crescen-
tes exlgfincias do trabalho moderno, dentro
da sltuagfto especial em que se encontra o
mundo econdmlco e social, apds a grande
guerra.

Nfto nos devemos deixar empolgar pelo
enorme salto que deu o nosso pals, no ca-
mlnho do seu com6rclo externo, duplican-
do em clnco anos a import&ncla global, em
ouro, das suas exportagOes; o mesrno su-
cedeu a outras nagOes da Am6rica e de ou-
tros contlnentes, que tlveram a fortuna de
manter-se fora do teatro atlvo da guerra.

Mais depressa do que se aflgurava ao
espirlto de muitos dos nossos emlnentcs
homens publicos, atlnglu o Brasil a sltua-

gfto de apurar dentro de um ano (1919)
130 mllhOes esterllnos, isto 6. mais do dd-
bro da soma que lhe proporcionnra o me-
lhor ano comerclal anterior ft conflagra-
gfto m undial.

E' verdade que para lsso concorreu o
excepcional valor do cafft, que nfisse ano
obteve cotag&o superior a L 5 por snca. O
exame estatlstlco deixa, entretanto, perce-



Janoiro-Margo do 1944 . A LAVOURA 25

ber que nAo s6 a valorizagAo dos produtos
devemos tao auspicioso balango, senAo ao
prAprio aumetno no volume das transa-
g6es feltas e a criagAo de novas lndiistrlas,

que prontametne responderam ao apAlo das
energias dos homens e dos capitals.

Entre outras devemos destacar uma
que, pela pcrfelgAo da sua organlzagAo tA-

cnica, bom caracteriza a pujanga das nos-
sas lniclatlvas prlvadas, e enaltece o meio
econAmico brasilelro: 6 a do arroz, cuja

exportagAo, de Cr$ 8.000,00, apenas, em
1915, se elevou a mais de 94 mllhOes de cru-

zeiros em 1920.

Em clnco anos, pois, fundamos uma
nova indiistria, servlda por estabelecimen-
tos modelares, dos quais um se destaca, o

do Coronel Pedro Luiz da Rocha Osorio,

no Rio Grande do Sul, considerado o prl-

meiro do mundo nao s6 pela extensAo das
suas culturas como pelo conjunto do seu
aparelhamento .

Se a industrla agricola apresentou em
tao curto prazo expoentes da ordem da-
quele que apontamos em abono nao s6 da
capacldade produtiva das nossas terras, co-

mo da inteligAncia e esforgo dos nossos ho-
aflrmar as posslbllldades do Brasil, num
outro campo das necessidades mundials,
mens, a indiistria pastoril nao menos veio

apurando resultados de surpreendente va-
lor.

Tudo Lsso exprime uma sensivel trans-

formagAo na vlda econAmlca do pals, pro-

duzlda sem diivida por cauaas acidentals,

cujos efeltos em parte, ainda perduram e

se prolongarao por tempo mals ou menos
longo, conforme o prazo de reabilltagAo dos
povos que ha pouco delxaram as armas pe-
la vlda do labor paclflco e Industrial.

Tern sido um grave problema para to-

dos ales a recondugAo aos campos agrico-

las e As oflclnas das levas de marinheiros
e soldados desmoblllzados.

A quest&o social tornou-se uma conse-

quAncia de valor econAmico: a agravagAo
do custo da vida, subvertendo as condigfies

das classes pobres, determlnou exigAnclas

de aumento de salArlos e de redugAo de ho-

ras de trabalho, que por sua vez aumcn-
tam o custo de produgAo de todos os gAne-

ros de consumo.
A crlse tern assumldo, asslm, propor-

gfles da malor gravldade em alguns palses,

desorganizando o trabalho universal.

O nosso 6 dos que menos tAm sofrldo

nAste particular. As suas principals lndiis-

trlas sao fomentadas por trabalhadores

quo encontram relatlvo bem estar nas cl-

dades e nos campos, onde o custo da vlda

se conservou menor em outros centros ope-

rArlos do mundo.

AlAm disso, a nossa legislagAo social

vai evoluindo de modo a acompanhar oa

Justos reclamos das classes trabalhadoras,
que encontram no nosos melo, prolunda-
mente democrAtleo, os melhores elementos
de asslmilagao e progresso.

Asslm, pois, debalxo dAsse aspecto, a
situagAo do pals 6 ausplciosa pela ordem
que reina em todas as esferas do trabalho
e pelas possibilidades do aumento gradatl-
vo de bragos, que ora nos sAo oferecldos do
extrangeiro.

Devemos produzlr muito e produzir ba-
rato para nao sermos afastados dos mcrca-
dos pelos povos que de novo vAo entrando
na vlda normal das suas antigas ativida-
des. E’ notAvel o seu esforgo nAsse sentido.

As suas leglslagAes sAbre terras incultas e

as medldas que adotarem de auxllio e ins-

trugAo agricolas, trarAo o aumento de pro-
dugAo de muitos dos artigos que lhes en-
viamos. O estudo do quadro da produgAo
mundial provAvel no corrente ano, dos
principals gAneros de consumo, JA nos in-

dlca um notAvel acrAscimo, se bem que nao
tenham sido atlngidas as mAdias registra-

das no ultimo perlodo anterior A guerra.
A valorizagAo da moeda extrangelra

em relagAo A nossa, tern permitido o curso
de muitas transagAes, que haverlam cessa-
do se o nosso cAmblo se conservasse em
alta.

E’ pois IndlspensAvel produzlr pelos
mAtodos mais econAmicos, contando com
as reagAes esperadas da reconstituigAo in-

dustrial do mundo.
Proporcionar o brago, a lnstrugao, a

mAquina, o transporte, o crAdito, tal deve
ser o escApo da atuagAo dos nossos poderes
publlcos, na mais completa harmonia com
as forgas despendidas pela inlciativa dos
particulares.

Urge darmos novo incremento A cor-
rente ImigratAria, lnterromplda pela con-
flagragAo enropAia.

De 1910 a 1914 haviamos recebldo ....
679.968 lmlgrantes de dlversas nacionall-
dades. No qulnquAnlo segulnte, de 1915 a
1919, apenas entraram 155.800 extrangcl-
ros.

Por al sc vfi o enorme desralque de
bragos que sofremos Justamente no mo-
mento do malor esforgo econAmlco do pals.

NAo obstante a colaboragAo nova de
lniimeros nationals, anterlormente alhelos
As lndiistrlas do campo, As quais entretan-
to sc adaptaram, essa dlfcrenga de cArca
de 1/2 mllhAo de trabalhadores, nos clnco
anos subsequentcs ao da declaragAo da
guerra, trouxc, a alguns dos nossos Esta-
dos, sArios embaragos, atA agora nAo repa-
rados.
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crbdilos extraordln&rlos
volados no perlodo de 1910 a 1914, monta-
ram a c&rca de 38 mllhbes de cruzeiros pa-
pal e, 3. GOO. 000 cruzeiros ouro, ao passo
que as votadas no perlodo segulntc atlngi-
ram apenas a 7.592.000 do cruzeiros papel.

Em todos os palses novos o aumento
da viagao fbrrea e o da imigragao caracte-
rlzam a prosperldade, e logo se refletem as
rendas alfandegdrias pela expansao cres-
cente do combrcio lnternacional. Entre
n6s esse fato tornou-se culmlnante na vl-
da econbmlca da Republlca no aludldo pe-
riodo em que a par do aumento de iml-
gragao que asslnalamos, se veriflcou um
acrbsclmo da nossa viagao fbrrea de G.815
Km. contra o de 915 Km. do perlodo ante-
rior.

Em consequbncia a exportagao passou
de L 24G.3G1.000 apuradas de 1905 a 1909,
a L 364.697.000, de 1910 a 1914; a impor-
tagao de L 176. 191. 000 a L 266.750.000;
e a renda das alfandegas, de Cr$
1.243.000.000,00 a Cr$ 1 .751 .000. 000,oo.

Tudo, demonstra a reprodutlvldade
das despezas feitas com a viagao e o po-
voamento, os dols allcerces fundamentals
do desenvolvlmento das nagbes.

O quadro que juntamos esclarece per-
fetlamente a questao, fazendo ressaltarem
os conceltos que vimos externando.

Nao possulndo terras piibllcas, que
constltucionalmente pertencem ao doml-
nlo das Estados, parece ter flcado reserva-
do a Uniao o papel de simples colaborado-
ra, com os mesmos, no povoametno dos seus
terrltbrlos, cabendo-lhe tambbm divldir
com bles as respectivas despezas.

Assim o Inslnuou o Congresso, na vota-
gao da lei orgametnarla vigente.

As dlficuldades flnanceiras da grande
maioria dos Estados, a falta de lotes discri-
mnados, em terrenos aproprlados e salu-
bres, tern retardado, entretanto, o novo
surto que devemos dar aos servlgos do po-
voamento.

Multo convinha, a exemplo dos Esta-
dos sullstas, a sub-divlsao das terras par-
tlculares, no geral, as melhores e as mals
adequadas as diversas culturas.

S6 com Csse reglmem chegaremos a
constitulr nos Estados centrals e no norte,
o conjunto de nucleos agricolas que, ao sul
do pals, tfim produzldo um tao notavel de-
senvolvlmento, estabillzando a vlda das
populagbes em tbrno da pequena proprle-
dade, a unlca compatlvel com a escassbs
do capital, que alnda nao formamos, e com
as dlficuldades lnlcials que s6 podem ser
vencidas pela lavoura lntenslva, economl-

camente fomentada pela energia dos pe-
quenos lavradores.

E’ a pequena propriedade que devem
no momento atual algumas nogbes da Eu-
ropa, especialmente a Bulgaria, a placldbs
da sua vlda agricola, quando outras se de-
batem na voragem do bolchevlsmo anar-
quico e dlssolvente, cujo melhor antldoto
6 a flxagbo do homem ao solo, a constitui-
gao da familla e da propriedade.

Tambbm contlnua a servir de entra-
ve a multlpllcagao dos centros colonials a
falta de meios de transporte para os fbr-
tels vales de multas de nosas zonas agri-
colas.

Devido a tals circunstancias e outras
peculiares a determlnadas regibes do pals,
alguns dos nossos Estados nao pretendem
novos correntes imlgratbrlas, pela dlficul-
dade de incorpora-las, com Cxlto, a massa
ja localizada.

Em observbncia ao crltbrlo adotado,
ha algum tempo, proporclona tambbm o
Govbrno a localizagbo aos naclonals; as-
sim, em 1920, estabeleceram-se nos nucleos
da Uniao 8.870 trabalhadores brasileiros,
contra, apenas, 3.274 extrangeiros.

Prosseguem os trabalhos de organiza-
gao de nucleos colonials de imigrantes em
algumas zonas do nordeste, nos terrenos
oferecldos pelos respectlvos Govfirnos.

O bxlto desas tetnativa abrlrd novo ho-
rizonte a prosperldade dbsses Estados, que
nao tbm podido contar, atb hoje, com tao
Importance fator, para o desdobramento
das suas forgas econbmlcas.

Nas frontelras septentrionals do Bra-
sil, na regibo do Olapoque, estamos prepa-
rando lnstalagbes para receberem as fa-
mlllas de naclonals que, devido a crlse do
principal produto da Amazonia, perambu-
lam a mingua de recursos, pelo sertao. Ja
teve lnlcio o servigo de localizagao de al-
gumas.

Ressalta, desde a primeira vista, a im-
portance dessa obra nas frontelras nos-
sas, que preclsam ser fortalecldas por po-
pulagbes nativas, as melhores trlnchelras,
para a defesa da integrldade da Patria.

Conforme assinaiamos em anterior re-
latbrio, o Minlstbrio nao dlspunha de certos
orgaos essenclais ao estudo clentifico e ao
fomento da nossa produgao, j& porque ha-
vlam sldo extintos multos dos servigos ape-
nas lniciados, ja porque alguns das exls-
tentes nao correspondiam aos fins de es-
jx'ciallzagao almejados. Ademals com o re-
duzldo numero de tbcnlcos (79 agrbnomos
e menos de 40 veterindrlas)

, nao era llclto

esperar a eficdcia de qualquer programa,
atenta a vasta extensao do nosso territbrlo.

As Inspetorlas Agricolas devlam ser a

26
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chave de uma remodelagAo capaz de ara-

pllar a 6rblta da influbncla do MlnistArlo
a todos os Estados, muitos dos quais n&o
gozavam de servigo prbprlo.

Foi um dos escopos do decreto n.° ...

14.184, de 26 de maio do prbxlmo passado
ano, que multipllcou o ntimero de circuns-
crlgbes territorials sujeltas a fiscallzagAo

e a asslstGncla dos Inspetores Agrlcolas e

seus ajudantes.
Nao obstante o atrazo na distribuigAo

de crAdltos e outros motlvos que hao entra-
vado a normalizagAo dbsse importante ser-

vigo, comega a produzlr file os seus ben6-
ficos efeltos, conforme a maior ou menor
competbncla dos auxillares.

Acresce dlzer que muitos dfistes, apiu
veltados em virtude da lei de adldos, nao
poderao desempenhar Jamals satisfatoria-

mente, as fungbes prescritas no regulamen
to, muito convlndo a sua pronta substitul-
gao por competentes tbcnicos, afeitos a vl-

da pratica dos campos.

As licengas legais, as transferfincias *

oucras contingAncias fatals da vida poh-
tlco-admlnistratlva reduzem frequente-
mente o efetlvo do pesosal dlsponlvel, de
sorte a ficarem as Inspetorias desfalcadas
em seus elementos de agAo e sem a neces-
sAria eflclAncia, conforme aflrma e de-
monstra o competente e zeloso diretor dAs-
se departamento.

Nao obstante o curto prazo de apllca-

g&o do novo regulamento e todos os bbices

acima referldos, val o servigo produzindo

efeltos apreciaveis, com a maior inspegao

das culturas, e rcalizagao de InquArltos re-

lativos as mesmas, a coleta de todos os

dados necessarios a caracterizagao das dl-

ferentes zonas agrlcolas do pals.

Sb por essa forma, com a determina-
gao rlgorosa das condigbes tAcnlcas, eco-

nbmicas e socials das diversas circunscrl-

gbes agrarlas, a fixagao exata das suas

principals possibilidades culturas, a orga-

nizagao lenta, mas segura, das cartas agro-

nbmlcas, agrolbglcas e florestais, bem co-

mo dos calenddrlos agrlcolas, poderemos
em futuro mals ou menos remoto, propor-

clonar a lavoura nacional, a utlllzagao

completa dos seus recursos.

Foram distrlbuldos questlonarias em
120 municiplos de diversos Estados, colhen-

do-se interessantes dados sbbre os pregos

das terras, custo do trabalho agricola, etc.

Poucos sao os Estados que possuem ser-

vigo prbprlo de estatlstlca agricola; 6 pre-

ciso que o MlnistArlo se aparelhe para or-

ganizar boletins, referentes As superficies

cultlvadas, seus rendlmentos, pregos mA-
dios dos produtos, estado das colheitas e

avallag&o das safras, importagAo e expor-
tag&o, condlgbes de transporte, etc.

Alguns dGstes trabalhos se acham JA
Inlclados, posto quo nao tenhamos ainda
o pessoal neccssarlo ao cabal dcsempenho
de tals fungbes.

Aproveitando o ensejo do importante
servigo censitdrio da nossa Dlretoria de
Estatlstlca, inlciado no ano prbxlmo passa-
do, dAle colheremos dados preclosos que
poderao ser tornados como ponto de parti-
da para a organizagao deflnitiva de um
dos mais urgentes servlgos, por todos re-

clamado.
Temos procurado satlsfazer o quanto

posslvel, ao aspecto comercial da produ-
gao facllitando a colocag&o dos produtos,
dentro do pais por melo de comunicagbes
telegraficas semanais aos .inspetores, que
as devem divulgar aos interessados.

. Para atender A necessAria conservagAo
dos produtos armazenados, que nAo tAm
pronta salda, adqulrlmos alguns aparelhos
de expurgo, por melo do sulfureto de car-
bono, para que as Inspetorias os divul-
guem entre os agricultores e industrials.

TAm sldo extraidas nos Etsados amos-
tras de terras, rochas, vegetais, etc., para
serem analizadas pelo Instituto de Quimi-
ca — como base de estudos comparatlvos
entre os tipos de solos exigidos pelas cul-
turas em diversas regibes do pais.

EstAo sendo feltos InquArltos sbbre o
emprego de adubos, preconizados na cultu-
ra lntensiva, a linlca compensadora, em
certos terrenos acidentados.

Tendo na maior conta Asse grande fa-
tor da lavoura moderna baixastes o decre-
to que regula a lei n.° 3.508, de 11 de ju-
lho de 1918, que define e pune a falslflca-
gAo de adubos.

ConvAm promover a redugAo dos frctes
terrestres e maritimos dos adubos c fertl-
Uzantes, bem como a crlagAo de lmpostos
que diflcultem a exportagAo de matArlas
prlmas provenientes de inatadouros e xar-
queadas cujos pregos, devldo a lsso, sAo
verdadelramente excesslvos.

A distribuigAo de sementes 6 uma das
mats delicadas atribulgbes do MinlstArlo.

Os agricultores fazem as suas seAras,
mas nfio tern elementos para o estudo com-
parative das sementes apllcadas aos di-
versos terrenos.

Para abreviar a flxagAo dos tipos mals
resistentes e produtivos, A mister dirundlr
pelo maior numero de clrcunscrlgbcs agrl-
colas o maior nilmero de varledudes da
semente que sc deseja estudar, observan-
do os resultados e cotejando-os cautclosa-
mente, por melo de agentes especlals que
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aeompanliem a evolugao das plantar des-
dc a gcrmlnagAo atA a colhcita.

Tal 6 o regime estabclecldo no novo
Regulamcnto, e JA pratlcado dentro dos
llimtes compatlvels com os recursos atuais.

Enquanto nAo possulrmos cm grande
abundancia os tipos de sementes prove-
nlentes das “Somentelras oficials”, con-
troladas pelo Instituto BlolAgico, teremos
de adqulrl-las dos mals acredltados plan-
tadores, pois nao parece convenlente sus-
pender-se, embora temporarlamente, o em-
prego de um dos melos mais eficazes de
propaganda de que o MlnlstArio dlspOe.

A eompra de sementes nao mals se
realiza como dantes, em concorrfincla de
casas comerclals, e slm diretamente nas la-
vouras mals rcputadas, onde se possa aqul-
latar da qualidade do produto, nos celel-
ros rurals e no prOprlo em que 6 Ale obtlao.

Poucos sao, porAm, os partlculares que
possuem sementes seleclonadas em vlvel-
ros submetldos aos processos modernos de
genAtlca.

Assim 6 que as que podemos adquirir
no pals nao satisfazein completamente,
apezar dos melhores mAtodos adotados na
sua escolha.

Ja inlclamos a solugAo dAste problema
de um modo definltlvo, criando EstagAes
Experlmentals e Campos de Sementeira a
que adlante me referlrel e que alias ja for-
neceram Aste ano um contlngente notavel
do estoque de sementes dlversas, de que o
Servigo do Fomento necesslta para a dls-
trlbulgAo.

A eompra e distrlbuigAo em massa, aos
lavradores, de grandes volumes de semen-
tes, sem atengAo a sua origem e ao seu des-
tlno, 6 servigo ilusArlo e dlsperslvo. Facll
na sua cxecugAo, que apenas depende das
verbas disponlvels, file nao delxa frutos do
tao grande onus pecuniario. Assim 6 que,
tendo despendldo alguns mllhares de con-
tos, no flm de um decAnlo, nao consegulu
fiste MlnlstArio organlzar, sequer, um cam-
po de sementes seleclonadas pelos proces-
sos modernos.

Paul Walle, em missao do MlnlstArio
do ComArclo de Franga, em um dos seus
trabalhos sObre o Brasil, refere o segulnte
fato observado no Estado do Parana, em
1916 : “Un exemple : Un colon avalt regu
une grande quantity de semences et, ce-
pendant, son lot Atait lnculte.

Lorsqu’on lul demanda ce quil en avalt
fait, sa femme repondlt avec dAslnvolture:
“Les semences, et bion, nous les avons
mangles’’

.

Sendo gratulta a dlstribulgao e nao
havendo registro e flscallzagao por parte
do GovArno nada mals natural do que re-

petlr-se o caso testemunhado pelo ilustre
publlclsta francos.

O rlgoroso slstema de “contrOle” atual-
mente em vigor alAm de fornecer ao Go-
vanor preclosos elementos de estudos, dl-
flculta sem duvlda a pratlca contumaz do
abuso.

Apezar dlsso, estamos estudando a con-
venlAncla de substltuir o regime da gra-
tuldade, atA hoje scguldo, pelo de uma mO-
dlca retribulgao pecuniaria das plantas e
sementes fornecldas aos partlculares.

Parece fora de duvlda que o prejulzo
advlndo anualmente As dlferentes culturas
pela ma qualidade das sementes emprega-
das 6 de cArca de 25% no valor das colhel-
tas, o que signifies um enorme desfalque
na agrlcultura nacional.
- Nos quadros adlante publicados, vereis
os ensalos feltos sObre as Apocas de semea-
dura, pureza, faculdade germlnatlva, etc.
de onze esp6cles de sementes, como lnlclo
de completas pesqulzas que serAo prosse-
guidas com a maior contlnuldade.

Na dlfusAo de publlcagOes pedidas pa-
ra dlversos pontos do pals, nas lnstrugOes,
para defesa agricola, propaganda e distrl-
bulgAo de formicldas e insetlcldas, a Dlre-
toria de Fomento tem-se esforgado pela
satlsfagAo de seu programs, ap6s a remo-
delagAo que houvestes por bem aprovar no
prbxlmo ano pasasdo.

A par das organizagQes prdprias, de
campos experimentals, com a aparelhagem
tAcnlca necessArla A determinagAo exata
dos tipos de sementes preferlveis, estamos
concertando o piano, JA previsto nos re-
gulamentas, de um amplo servlgo de coope-
ragAo com os agrlcultores, como poderoso
mAtodo de chegar-se mals rapldamente a
conclusOes positvas na escolha das semen-
tes aconselhAvels As dlversas zonas rurals
do pals.

Conjugados os dols processos, superin-
tendldos por especlallstas, ensaladas as cul-
turas lntenslvas, flscallzadas as mesmas,
reglstrados os resultados obtidos, chegare-
mos, no flm de poucos anos, a tragar com
seguranga o melhor piano para o aumen-
to do rendlmento litll das terras, escopo
final do progresso agricola dos povos.

Para o desenvolvlmento gradatlvo de
tAo Atll programa 6 mister dlspOr das ver-
bas necessArlas a aqulslgAo de abundante
material agrArlo, de fertlllzantes e de fA-
cels melos de transporte para os operado-
res a quern compete a tarefa de propagar,
exempllflcando, os novos mAtodos cultu-
rals.

Para tal flm, devemos ter em depAslto,
nos dlversos centros produtores, um volu-
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moso material cujo prego em seus dlferen-
tes artigos se tAm elovado de 88 a 360%.

TAo lmportante 6 6s.se ospccto flnan-
celro da questAo, que resolvemos mandar A
Europa um hAbil funclonArlo encarregado
de estudar, Junto As principals fAbricas
extrangelras, os tlpos de mAquinas mals
adaptAveis As nosass culturas e que serAo
dlretamente importadas pelo GovArno,

SEMENTErRAS — CONCURSOS DE
MAQUINAS

De acflrdo com o piano estabelecldo.
fol crlada a SuperintendAncia de Semen-
telras, A qual fleam afetos os dlferentes
campos de sementes, distrlbuldos pelas vA-
rlas zonas agricolas do pals.

Nas EstagAes Experimentals, gerais ou
especials, faremos a cultura e a mals apu-
rada selegAo das sementes, conforme dls-
semos, pelos mAtodos modernos e sob a di-
regAo de especialistas.

Fixados os desejados tipos, serAo Ales
cultlvados, em malor escala, nos campos
oflclals do Estado, para o efelto da dlstrl-
buigAo aos agrlcultores. Os tAcnicos dAs-
ses campos farAo tambAm todas as pesqui-
zas concernentes ao “controle” permanen-
te da pureza das sementes empregadas, co-
mo de outras plantas alimentares que ln-
teressem ao servlgo.

Depols de bem definldas as dlversas
zonas agricolas do pals, por melo de suas
principals caracterlsticas, trabalho que
compete, prlncipalmente, A Diretorla de
InspegAo e Fomento Agricolas, fundar-se-A
em cada uma delas, pelo menos, um cam-
po de sementes.

Antes dlsso, porAm e aproveltando al-

guns dos estabeleclmentos existentes, inl-

clamos a organlzagAo slstemAtlca dAsses
campos pelos que nos parecerem de mais
fAcll adaptagAo prAtlca.

Trabalhos nAsse sentldo foram reall-

zados em Deodoro, Rezende e SAo SimAo,
como vereis do relatdrlo especial do aludi-
do Servlgo. Estamos remodelando os Cam-
pos do Esplrito Santo, na Paralba, e Itajal,

em Santa Catarina, cogltando da funda-
gAo de outros para os quais sAo necessArias
muito maiores conslgnagAes orgamcntA-
rlas.

Atendendo ao curto prazo de trabalho,

os resultados JA sAo satlsfatArlos, apresen-
tando cada uma dessas casas aspecto ln-

telramente novo, nAo sA quanto As cons-
trugOes e suas dependAnclas, como em re-
lagAo A parte cultural e de contabllldade
agricola, feitas com o malor esmero, em-
pregando-se os mAtodos da lavoura inten-
slva, com estudos comparatlvos de rendl-

mento sAbre parcelas submetidas a dife-

rentes tratamentos culturaIs.

AlAm dlsso, em cada uma delas, te-
mos ediflcado tlpos de obras rurais acces-
sArlas, como cochelras, celelros, estrumel-
ras, fossas, pocilgns. etc., cujos projetos e
orgamentos forneceremos aos interessados.
Estas casas deverfto produzir no correntc
ano mals de 500 toneladas de sementes dl-

versas que poderemos JA distrlbuir com
maiores garantlas aos agrlcultores. Pensa-
mos que A o momento de lntenslflcar com
a malor energia Aste servlgo que acabamos
de iniciar e que serA a fonte de um dos
maiores auxilios, nAo sA aos lavradores co-
mo aos crladores, pela farta dlsscminagAo
de sementes de gramineas forragelras ade-
quadas ao melhoramcnto dos rebanhos.
Asslm, tambAm, a produgAo de mudas de
Arvores frutifera, e outras, deve ser obje-
to da mals pronta realizagAo prAtlca.

Pela exposlgAo fundamentada do Su-
perintendente se conclue a necessidade de
novos e muito maiores recursos nAo sA pa-
ra o custeio dos estabeleclmentos lnstala-
dos, como para a fundagAo de outros, re-
clamados pelos interesses reglonals do pals.

O encareclmento do brago pAs ainda
mais em relAvo o valor das mAquinas agrA-
rias no desenvolvimento da produgAo agri-
cola.

Tem-se multiplicado o tlpo dessas mA-
quinas que apresentam cada dla novos
aperfelgoamentos que sA podem ser julga-
dos por melo de exames comparatlvos do
trabalho de cada uma delas.

Para Asse fim reallzou-se um concur-
so de tratores agricolas, destlnados As ope-
ragAes de preparo do solo. Fol Asse o prl-
mciro concurso oficlal promovido pelo Ml-
nlstArlo.

Os resultados foram excelentes e
acham-sc em um quadro sinAtico, que bem
servirA aos interessados que pretenderem
adqulrir semelhantes aparelhos.

ESTAQOES EXPERIMENTAIS — CANA
O aumento econAmlco da produgAo da

terra A o principal fator do barntcamento
dos produtos agrlcolas.

Para consegul-lo A mister cultivar as
sementes mals reslstentes e produtivas.
Nessa ordem de lnvestlgagAes clentiiflcas
tem-se chegado A conclusAo de que A pre-
elso conjugar operagAes de laboratArlo e
de pesquizas nos campos com as IndicagAes
da meteorologla agricola para alcangar-se
o mAxlmo rendlmento das terras.

Importa lsso na redugAo do custo de
produgAo, eonqulsta que tern salvo, por ve-
zes, a lavoura do alguns palses de crises
emoagadoras e funesats, permitindo-lhes
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cnfrentar a concurrfincia nos mcrcados
mundlals.

Entre muitos casos ha o da It&lla, que,
destarte, fez trlunfar, em dado momento, a
sua lavoura dc arroz, que estava sendo su-
plantada pela dc outros povos. Nos Esta-
dos Unldos 6sse mdtodo foi ha muitos anos
concretlzado nos orgamentos votados pclo
Con gersso americano. No dc 1890, por
excmplo, em um total de $7,848,830, a me-
tade, mals ou menos, era destinada ds Es-
tagOes Experlmentals.

Os resultados foram eloquentcs.
Aquele pals, at6 entdo entregue ds fa-

cllidades naturals da cultura extenslva,
transformou a sua vlda agricola, multlpli-
cando conslderavelmente as suas produ-
ces, quo, pelo dlminuto custo com que
eram otbidas, podlam concorrer aos mals
longlnquos mercados exteriores.

Fol culdando da selegdo e dlssemlna-
<;3.o das bOas sementes que Id se chegou aos
mals evldentes resultados prdticos e eco-
nOmlcos.

Ao Brasil lmpde-se Igualmente o mes-
mo mdtodo, atendendo d extensdo terri-
torial, diversidade de climas e demals con-
dlQOes, que tanto se aproxlmam das que
caracterizam o territOrlo norte americano.

Ndo serdo meras tentatlvas ou ensalos
a fazer, mas o camlnho reto, seguro e con-
sagrado que, uma vez trilhado com conti-
nuldade, conduzird ds solugOes definitlvas
do problcma agricola brasllclro.

Nessa convlcgdo temos fundado o elxo
principal da nossa agao administrativa,
buscando lmprimlr, quanto possivel, nus
novas InstalagOes os mals recomenddvels
moldes que deverdo nortear a campanha
cicntlflca, pela expansdo gradativa da agri-
cultura naclonal.

O Ideal seria, temos dlto, a criagdo de
uma Estagdo Oeral de Experlmentagdo em
cada um dos nossos Estados. Ndo sendo ls-
so possivel, procuremos ao menos atender
ds dlversas zonas agricolas do pas, criando
em cada uma delas os necessdrlos campos
de observagdo e de estudo.

E’ o que vamos tentando reallzar, me*
lhorando os lnstitutos existentes c organi-
zando outros, de acdrdo com os recursos
orgamentdrios.

Pasesmos em revista o resultado dds-
ses trabalhos pelo resumo das medldas con-
cernentes ao piano geral, que temos em
vista e relatlvo ao descnvolvlmento do lm-
portante servlgo das EstagOes Experlmen-
tals.

A continuidadc de esforgos por largos
anos, 6 sem dvlda um dos fatores lndlspen-
sdvels d eflcifincia dos Estabeleclmentos
Experlmentals de Agronomia. A reallzagdo

dos sous programas dc cstudos estd na de-
pendfincla do rltmo vagaroso das estagOes
anuals, e ndo pode ser aprcssada, como em
lnstitutos de outra natureza, por uma in-
tensiflcagdo do trabal'no. 86 o decurso do
tempo traz a conflrmagdo experimental
dos ensalos empreendldos e a resposta aos
instntutos formulados.

Encontramos, ao lnlciar a administra-
te, a Estagdo Experimental de Campos em
franca ativldade, no prossegulmento de
uma determlnada ordem de pesquizas. A
despelto de haver chamado o seu Dlretor
para a chefla do novo Servlgo de Inspegdo
e Fomento Agricolas, mantive naquele es-
tabeleclmento a indispensdvel continulda-
de de orientagdo e programa.

Entreguel-lhe a diregdo ao chefe dc
segdo de biologia, que colaborara dedica-
damente com o antlgo Diretor, no inlico do
piano de trabalhos, e que hojc lhe prosse-
gue a execugdo, debaixo do mesmo ponto
de vista cientlfico. Ao mesmo tempo cui-
del de sanar uma grave deficlfincia, que vi-
nha em grande parte inutilizando os es-
forgos empregados: a falta de um quimi-
co especiallsta em questOes de assucar, pa-
ra a chefla da segao correspondente. Con-
tratel na Europa, para 6sse fim, o profes-
sor Bigler, que acaba de chegar ao Brasil
e dentro de poucos dias, assumird aquele
cargo.

Os trabalhos da estagao de cana de as-
sucar passaram a oferecer real lnteresse,
desde 1916, com a feliz verlflcagdo da fer-
tilidade da semente da cana.

Poude asslm a Estagao criar varieda-
des genuinamente braslleiras, o que lhe
permltlrd futuramente libertar-nos das
variedades ex6tlcas, que raramentese ada-
ptam entre n6s e quasi semprc sao o vel-
culo de novas enfermldades.

De 1911 ao corrcnte ano, conseguiu a
Estagao criar quatro mil e tantos tipos di-
ferentes, que vdo sendo estudados de ac6r-
do com um programa uniforme, para a es-
colha definitlva dos que oferecem malorcs
vantagens econdmlcas.

Esse programa consta de 17 Itens, sen-
do as variedades observadas, debaixo dos
seguintes pontos de vista :

1 " — Poder de brotagdo dos toletcs;
3.° — PerfllhagOes: numerosas, escas-

sas, de crescimento unlforme ou desigual;

3.

° — Ildbito dc crescimento: ereto ou
recumbente;

4.

° - Produgao em toneladas por he-
ctare;

5.

° — Precocldade ou descnvolvlmento
tardlo;

C.° - Reslstfincia dssdcas e d umldade;
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7.

° — Resistftncia fi praga ou aos pa-
rasltas vegetals;

8.

° — Socas;

9.

° — MOtodos culturals;

10.

° — FloragOo: causas determinan-
tes; fisiologla da flOr c do fruto;

11.

° — ConservagOo no campo das ca-
nas que florescem;

12.

° — AdubagOo;

13.

° — lrrigagao;

14.

° — Rlqueza sacarlna;

15.

°— Fibras;

16.

° — Pureza;

17.

° — Porcentagem de caldo, na extra-

g&o pelas mopndas.

Devem colaborar harmonicamente
nOsse programa as trfes segOes tdcnicas, de
agronlmia, biologia e qulmica. A agao des-

ta tiltima fOra at6 ho]e deflclente pelo mo-
tivo a que aclma aludl; sanada a falta,

acredito que os seus esforgos venham com-
pletar os das duas primeiras, e que muito
breve possa a Estagao registrar resultados

definltivos, com grande beneflcio para a

cultura da cana de assucar em todo o pals,

e especialmente na regi&o de Campos.
Dentre os trabalhos da segao de bio-

logia, merecem especial destaque os que se

referem A fisiologia e a anatomia compa-
rada da flOr e do fruto das diversas varle-

dades. Com os elementos colhidos em tais

estudos, conseguiu a segao instalar cam-
pos de hibridag&o, donde sair&o as primei-
ras canas de pais conhecidos. Esforga-se

atualmente por obtcr tipos puros, para cru-

zamentos, o que permltirA a previsao exa-
ta das qualldades dos descendentes.

Devo alnda salientar, entre os resulta-

dos da segao de biologia, a germlnagao de

sementes de cana, ap6s sessenta e tantos

dlas da data da colhelta.

Os trabalhos da segao de agronomia
tamb6m prosseguem, satlsfatOriamente.

Com o emprego da adubagao e de m6-
todos racionals de cultura, consegulu-se

elevar, de 50 toneladas para cCrca de 100

toneladas, a produgao por hectare nos ter-

renos da Estagao que vlnham sendo secu-

larmente utillzados sem qualquer restltul-

gao das matOrias nutritivas.

Devem ter iniclo fiste ano as experlGn-

cias de lrrigagao, pois s6 em dezembro de

1920 flcou conclulda a llnha de alta ten-

sao que conduzird da cidade de Campos a

energta clGtrica, necessdrla ao aprovoita-

metno das instalagOes anteriormente con-

cluldas.

O Govferno atual nao encontrou na Es-

tagao Experimental de Escada uma situa-

gdo equlvalente a que se ihe deparara na
de Campos.

Embora contasse o estabelecimento ja

alguns anos de cxlstGncla oficial, e dispu-
zesse mesmo de aparelhamento, indispen-
sdvel aos seus servlgos, ndo iniciara ainda,
a bem dlzer, a sua vlda de instltuto clentl-

fico, pois que, por motlvos vdrios. de forga
maior, nao conseguira idar comego a qual-
quer programa de trabalho.

Ndo se tratava, pois, como em Campos,
de manter e desenvolver um programa,
mas sim de o elaborar e lhe inlciar a exe-
cug&o.

Para Gsse fim escolhi um dos agrO-
nomos que em estagio de aperfeigoamento
no extrangeiro, por con La do MinistGrlo,
se especializara na cultura da cana de as-
sucar, e cujos relatdrios havlam desperta-
do a minha ateng&o.

Incumbi-o de estudar as condigOes da
Iavoura assucareira no Estado de Pernam-
buco, e de tragar, de acOrdo com o que apu-
rasse, o piano dos trabalhos da Estagao Ex-
perimental de Escada.

As informagOes dfisse funcionArio con-
firmaram, in totum, a noticia que tinha
acGrca da impropricdade dos terrenos da
estagflo para os fins do estabelecimento.

De conformagao topografica fortemen-
te acldentada, nao possuem fisses terrenos
a homogeneidade necessaria aos experl-
mentos comparativos que se devem reall-
zar no solo. A tGcnica reclama para cada
experifincia a superficle minima de um
quarto de hectare, afim de permitir a com-
pensagao dos erros; e no entanto, na atual
Estagao de Escada, cada experiGncia se de-
veria clngir, por motivo da aludida topo-
grafla, a um dGclmo de hectare, o que re-
tiraria grande parte da precisao e do va-
lor dos resultados apurados.

Em vista de tais clrcunstancias, tern a
Untao procurado um entendimento com o
GovGrno de Pernambuco, no sentldo da
obtengao de um terrcno adequado, para
onde transfira a Estagao.

Enquanto tais negociagOes se nao ultl-
mem, irao sendo iniclados e prosseguidos
os trabalhos, que nao importarem em no-
vas InstalagOes, no terreno reconhccido
Inapto.

O programa elaborado pelo Dirotor da
Estagao de Escada, de acOrdo com as nc-
ressldades da zona assucareira do nordes-
te, visa especialmente trfes objetlvos :

a) obtengao de b6as varledades indl-
genas;

b) cnsaios de adubagfto qulmica e de
adubagao verde;

c) ensaios de lrrigagao.

Para o primeiro dfisses objctivos, ae-
rfto utilizadas nao somente as varledades
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obtldas em Campos, como tamb6m algu-
mas conscguldas polo esfonjo lntcllgente
de lavradores da reglfto como sejam as va-
rledades "Cavalcanti".

Em torrenos cedldos pelo Estado do Rio
Grande do Sul, em Concelc&o do Arrolo,

estamos lnstalando a EstnQ&o Experimen-
tal de Cana de Assucar, a que se refcre a
lei onjament&rla vigente.

O Estado possue 45.000 hectares de
culturas de cana, cuja produQ&o anual m6-
dla orQa por Cr$ 15.000.000,00 em v&rlos
produtos e sub-produtos que nfto o agucar.

Deopls de observaQOes e estudos proce-
dldos por cspeclallsta, veriflcou-se a vlabl-
lldade da nova lndustria, atendendo & qua-
lldade das terras e ao cllma favor&vel da-
quela regl&o.

Faltava, por6m, as abundantes plan-
taQOes Jd exlstentes o concurso de um es-
tabeleclmetno oflclal para orlentar os
plantadores, fornecendo sementes espe-
clais e difundlndo os mals produtlvos pro-
cessos de cultura e os mals rendosos m6-
todos da lmportante lndustria acucareira.

Com a proflcua colaborac&o do Govfir-
no riograndense, iniclamos os trabalhos, a
comepar pela Sep&o AgronOmica.

Foram plantadas 47.612 estacas de ca-
na de apucar, pertencentes a 19 varieda-
des de diversas proceddnclas, que estdo
multo perfllhadas e crescldas, permitlndo
desde Jd o forneclmento de 186 mil mudas
das melhores varledades do Brasil.

O ediflclo que se destlna a esta seplio

estd quasi concluldo, devendo ser breve-
mente lnaugurado.

Desde que comcparam esses trabalhos,
tdm sldo registradas todas as temperatu-
ras locals, antes da crlaQdo do Servipo de
Meteorologia, que compreenderd todas as
novas Estates Experlmentais.

TRIGO

Da obra cometlda ds estapfles gerais

e campos de sementelras, a que nos vimos
referindo, julguei constttulr objeto de es-

pecial culdado, a fundapao dos campos des-
tlnados d selepao de sementes de trigo, cujo
consumo tanto pesa no quadro das nossas
ImportapOes. No meu anterior relatdrio

acentuci que durante alguns anos era o
pfto o mals barato dos allmentos, devido ao
balxo custo do trigo, que sempre gozou de
certo privlldgio tarlfdrlo. Como consequOn-
cia, o seu consumo aumentou conslderavel-
mente, sublndo a importapao em 1913, a
608.500 toneladas, no valor de 81.400.000
cruzeiros. Os altos prepos nfistes tiltlmos

anos reduzlram o nosso consumo a 390 to-

neladas, em 1920, no valor de cftrca de
222.000.000 de cruzeiros.

Esses algarlsmos deflnem a sltuapao,
relatlvamente ao valloso cereal, que, dls-
trlbuido pela nossa populacfto, dd a escas-
sa mddla de cftrca de 13 qullos por cabepa.

E’ evldentemente necessdrio reaglr
contra o lndlferentlsmo secular em que nos
temos mantldo, em fasce de um problema
econfimlco de tamanha monta.

Completamente entregue aos azares
do tempo e ao maior ou menor esforpo da
pequena lavoura, tern essa cultura vivldo
em oscllapflcs constantes, mesrno nos Esta-
dos sullstas que reunem os melhores ele-
mentos de sucesso.

Ndo sendo posslvel apllcar ao trigo o
mesrno mdtodo de protepao tarlfdria que
levantou, em doze anos a inddstria do ar-
r6s, alids mals compatlvel com a generali-
dade do cllma e natureza das terras brasi-
leiras, torna-se impresclndlvel a atuapao

.
do Estado no perlodo preparatdrio dos en-
salos sObre sementes e outras exlgOncias
culturals, atd que, desbravado o terreno,
seja essa lndustria entregue d proveitosa
explorapao dos particulares.

O reglmem de prOmios ndo bastou pa-
ra firmar nenhuma das emprezas que ten-
taram a plantapao extenslva, certamentc
mal norteada pelos seus propugnadores, a
mlngua de recursos cientlficos e de capital
para a fase de adaptapao.

Essa fase, muitas vezes, ndo 6 curta,
sobretudo quando faltam os dados relati-
ves ds conduces cllmat6rlcas locals.

E’ mister crlar, portanto, postos meteo-
roldglcos nos principals centros de cultu-
ra, para, dentro de um certo perlodo, ob-
terem-se os elemetnos necessdrlos ao estu-
do comparatlvo dos diversos fatores da
evolUQdo clclica da planta.

Far-se-ha assim a determinapao da
melhor 6poca de semeaduras, de sorte a
evltar, quanto posslvel, a apao noclva das
intemp6ries, nas fases mals delicadas da
planta.

Por outro lado, submetendo-se as me-
lhores varledades a um crlt6rio cultural
clentlflco, fazendo-se a selepao por linhas
puras e hlbrldagdo com selepao, dc acdrdo
com as observapOes do campo, chegaremos
aos tipos, de "pedigree”, mals reslstentes
e rendosos para cada uma das zonas cultl-
v&vels.

E’ 6ste o m&todo consagrado, seguido
em alguns palses como a Italia, a Franca,
a B61glco, a Su6cia, etc., calcado s6bre os
progrcssos da gen6tlca e os da meteorolo-
gia agricola, de que nos ocuparemos adian-
te.
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Em llnhas gcrals, 6 fisse o m6todo re-

centemente preconlzado pelo provecto pro-
fessor ltaliano O. Azzi.

A reforma qeu acabals de decretar no
Servlgo Meteoroldglco e a crlagAo das Es-
tates Experimentals de trlgo, que estamos
Instalando, constltuem a pedra angular da
nova orientagAo, que ha de resolver defl-

nltlvamente o problema.
Como jA asslnalel, no anterior relatd-

rlo, a produgAo riograndense de trlgo, a
unlca de volume apreciAvel que temos, pro-
v6m de pequenas culturas nas numerosas
proprledades agricolas do norte do Estado,
feltas anualmente nos terrenos acidenta-
dos daquela regiao e sujeitas as oscllagOes
que dependem dos fatores climatArlcos pre-
dominates

.

Por tal forma nunca chegaremos a
cultura em grande escala, a linica compa-
tlvel com as crescentes necessldades do
consumo brasilelro.

S6 em terrenos favorAvels, onde pos-
sam evolulr mAquinas agricolas, torna-se
viavel a cultura nas proporgOes em que a
desejamos.

Esses terrenos serao encontrados na
parte sudoeste do Estado do Rio Grande
em suas fronteiras com o Uruguai.

Posto que nAo tenhamos, nem mesmo
al o conjunto de elementos que se encon-
tram reunldos em algumas reglfles da Ar-
getnlna, acreditamos, entretanto. que 6s-

ses campos vir&o a ser o principal celelro

de trlgo do nosso pals.

Assim tamb6m oplnam os especialis-

tas que destacamos para minuclosa vlslta

de inspegAo.

Da mesma forma o entenderam, ha
c6rca de trinta anos, agrdnomos alemAes
que all operavam por conta do Industrial

riograndense, jA falecldo, Sr. Gullherme
Rhelngantz.

Ali deve ser, pols, instalada uma bem
aparelhada EstagAo Experimental, llgada,

desde logo, ao Servlgo de Meteorologla
Agricola

.

Antes dlsso, por6m, e atendendo a

grande DroducAo da zona colonial riogran-

dense, que JA se elevou a 150 mil tonela-

das, pareceu-me conveniente reallzar a

montagem da prlmelra EstagAo em Alfre-

do Chaves, centro dessa zona, afim de

orlentar culturas JA exlstentes e suscetl-

veis de malor desenvolvlmento.

Foram al, pantadas, nos terrenos doa-

dos pelo Gov6rno do Estado do Rio Gran-
de do Sul, 40 varledadcs de trlgo, 5 de ceva-

da, 3 de centelo e 0 de avela, provenlentc

do ParanA, Uruguai, Franca, ItAlla e Tcho-

co Slovaqula, cuja produgAo servlrA, pela

provAvel aclimagAo, para o comego da se-
legAo genealdglca no corrcnte ano.

A outra EstagAo, a que se rcfere a lei

orgamentArla vlgente, serA estabeleclda
em Ponta Grossa, no ParanA, em terrenos
JA cedldos pelo Gov6rno do Estado.

A16m dessas, julgo necessArla a crlagAo
de mals uma, no Estado de Santa Catari-
na, a qual, pelas suas excelentes condlgOes
de terras e de clima, trarA abundante con-
tingente ao almejado abasteclmento do
pals.

Independente dfisses campos, que for-
marAo a base t6cnlca e slstematizada das
operagOes clentlflcas que pretendemos rea-
llzar, vamos executar um vasto piano de
cooperagAo com os agricultores dfesses tr6s
Estados, onde serAo dlstrlbuidas sementes
especiais, pelo maior mlmero de municl-
pios, donde colhcremas grande cdpla de
observagOes, da mals alta utllldade para
a pronta solugAo do lmportante problema.

Essas experiences serAo acompanha-
das por especlalistas e terAo maior rigor
tecnlco.

VINHO

A indilstria vinicola tern entre n6s ele>
mentos de sucesso, desde que combinemos
os cllmas com os modernos processos de
trabalho.

De todos os Estados 6 o do Rio Grande
do Sul aquele em que estA mals adlantada ,

essa indilstria, com a produgAo anual de
c6rca de 50 mil toneladas.

A qualldade do produto 6, pordm, me-
diocre, por deficiencies verlflcadas desde
o tratamento dos vlnhedos at6 As Ultimas
operages do fabrico.

Por especiallsta ultlmamente contrata-
do faz-se mlnucloso exame da sltuagAo
atual da indilstria vinicola riograndense.

Assegura 6sse t6cnlco que, apezar de
nAo serem lntelramcnte favorAveis as con-
dlgOes climat6rlcas, pelo excesslvo grau hi-
gromAtrlco do ar, todavia all se poderAo
aperfeigoar os vlnhedos e a indilstria pela
escolha de novas varledades e emprego de
melhores prAticas culturals, emprego de
adubos, defesa contra as geadas e outros
lmportantes conselhos relatlvos aos pro-
cessos de fabricagAo.

Em terrenos cedldos pelo Estado do Rio
Grande, na forma da lei orgamentAria, es-
tamos organizando a EstagAo do Viticul-
ture e Enologla, em Caxlas, lmportante
centro de ausplciosa Indilstria vinicola rio-
grandense, cuja produgAo, em 1909, tev®
o valor oflcinl m6dlo de 18 mllhOes de cru-
zeiros.
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Com a que estamos fundando em Deo-
doro, serAo dols centres tAcnicos de estu-
dos, consclhos c exemplos, para a slstoma-
tlzaqAo de uma da.s mais futurosas indus-
trials brasileiras.

CAMPOS EXPERIMENTAIS DE DEODORO

Aproveitando os terrenos em que se
achava lnstalada a EstaqAo de Pomlcultu-
ra, em Dcodoro, prAxlma a Capital Fede-
ral, resolvemos ail estabelecer campos de
dlfercntes culturas, al6m de vArias cons-
truqAes rurals que slrvam de modAlo aos
agricultores e que, ao mesmo tempo, satls-
faqam As necessldades dos lnstltutos de
enslno e de pesquizas do MlnlstArlo.

A Escola Superior de Agriculture, mal
locallzada em NiterAl, nAo dlspAe de terre-
nos apropriados As aulas prAticas dos alu-
nos.

Desde o proximo pasasdo ano as tur-
mas de algumas cadelras prAticas o fre-

quentam, posto que nAo se ache alnda do-
tado das lnstalaqAes que projetamos, pela
dlficuldade de verbas suflclcntes.

O Instltuto BiolAglco de Defesa Agri-
cola, que tAo valiosos serviqos vem prestan-
do no estudo das nossas plantas e do modo
de defende-las das molAstias que as ata-
cam, terA tambAm all o seu campo para o
Serviqo de SeleqAo de Plantas Imunes ou
Reslstentes e de Mlcroblologla do Solo, cu-
jas InstalaqAes se acham em andamento,
dirigidas por especiallstas contratados.

Para a satlsfaqAo do novo regulamen-
to da Indfistria Pastorll, estamos crlando
tambAm nesas localidade uma EstaqAo de
Agrostologia, para o estudo completo das
forragens natlvas e exAtlcas, plantas tAxi-
cas, formacAo de prados permanentes e

temporArios, conservaqAo dos alimentos
destlnados ao gado, questfles do maior al-
cance para o melhoramento dos rebanhos.

Esta seqAo acha-se entregue a um es-
peclalista contratado.

Em feverelro do prAximo passado ano
Inlclou-se, tambAm em Deodoro, cflBerviqo

de Vltlcultura, sob a dlrecAo de especlalls-

ta, jA estando plantados trlnta mil pAs de
vldelras das melhores castas de um total

de 52 varledades, bem como um grande vl-

vclro, que se acha em plena vegetaqAo, per-
mltlndo no mAs de agosto enxertlas no ele-

vado nAmero de 200.000, que poderAo ser
dlssemlnadas pelos Estados vitlcultores.

ApAs o completo aparelhamqnto dAsse
Campo e respectlva sede, facilmente pode-
rA ser Ale transformado em uma Escola de
Vltlcultura e Enologla, que prestarA os me-
lhores servlqos na dlfusAo da lmportante
IndAstrla da vinha.

O Campo Experimental para a cultura
do fumo ocupa a Area de 20 hectares e tern
recebldo sementes da Virginia, de Suma-
tra, etc.; serA em breve regulamentado pa-
ra que comece a preencher os seus fins,

pondo-se em contacto com os produtores e
procedendo em laboratdrlos aos estudos,
sAbre vegetaqAo, manufatura e embalagem
do produto.

O Dr. Feliciano F. de Moraes, repu-
tado agrlcultor brasilelro, aceitou o encar-
go de estudar nos Estados Unldos o pro-
blema da adaptagAo no nosos meio dos mA-
todos americanos de avicultura.

Naquele pais, o valor econAmico da in-
dustrla avlcola A superior a 800 milhOes de
dolares, quatro vezes superior ao valor co-
merclal do nosso cafA exportAvel.

Entre nAs, poucos sAo os Estados que
tAm avIArlos, melhorados, o que se verifi-

ca pela falta de exposiqOes anuais, que,
apenas, tAm lugar nos Estados do Rio
Grande do Sul e SAo Paulo, e na Capital
Federal.

Era jA tempo de se dar o primeiro pas-
so em prol da lmportante e rendosa indus-
tria.

Aproveitando a verba do orQamento vi-

gente e a competente e patriAtica asslstAn-
cla do Dr. Moraes, estamos iniclando tam-
bAm em Deodoro, a instalaqAo do Posto Ex-
perimental de Avicultura, que poderA ser
mais tarde transformado em Escola Oflcial
para o Fomento da IndAstria Avlcola no
Pals.

A EstaQAo de Pomicultura, jA al exis-
tente passou por senslveis transformaQAes,
sendo melhorados os edificios e instalacAes
e desenvolvidos os serviqos de enxertias e

outras plantagAes.

INSTITUTO BIOL6GICO DE DEFESA
AGRICOLA

O Instituto BiolAglco de Defesa Agri-
cola, que criastes pelo decreto n.° 14.356,
de 15 de setembro de 1920, continuou a
aparelhar-se para o completo preenchi-
mento dos seus fins.

Dos seus cinco servlqos essenclais, trAs

JA possulam os principals elementos que fo-

ram completados e desenvolvidos pelos
respectlvos chefes, de acArdo com os mais
amplos programas de trabalho, que lhes
proporclonaram os recursos orcamentA-
rios.

Asslm, os servlQos de Fltopatologla, de
Entomologia Agricola e de VigllAncia Sa-
nltArla Vegetal ostAo comeqando a prodii-
zir os seus benAficos efeitos.

JA em alguns Estados tlverum os che-
fes das dlversas seqAes o ensejo de efetuar
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viagens dc inspegOes, combatendo doengas

e mlnlstrando conselhos proveltosos para

a defesa das plantas

.

Como complemento indtspens&vel &

perfelta organizag&o tecnlca do Instltuto,

est& se montando o Campo Experimental,

em Dcodoro, para o Servlgo de Seleg&o de

Plantas Imunes ou Reslstentes, cujo prin-

cipal objetivo seta

:

a) comparag&o entre si e seleg&o das

nossas plantas, em relag&o ao seu grau de

resist&ncia &s pragas vegetals, asslm como
das plantas que para fesse fim sejam impor-

tadas do extrangelro;

b) apllcag&o ou aproveitamento dos

modernos processos de gen6tlca, com o fim

de provocar o apareclmento de ragas, nas

esp6cles Imunes, mais reslstentes do que

as que entre nds sao cultlvadas.

O Servlgo de Microblologia do Solo lnl-

clard, ftste ano os seus trabalhos no Cam-
po, de acdrdo com o Servlgo dc Selegao de

Plantas e sob a Imediata dlregao de um es-

peclalista contratado.

A par dfistes dltimos servlgos, o Insti-

tute prossegue nas pesquisas relatlvas ao

empr&go de insetos e fungos parasltas dos

insetos nocivos, no combate &s pragas que

tanto daniflcam as nossas plantas, estan-

do, nfiste particular, em comunicag&o com
repartlgOes publlcas e clentLstas extrangel-

ros.

O Instituto possue tr&s fungos em
cultura contra cochonilhos parasltas pu-

ros, para serem distrlbuldos pelas reparti-

gOes t^cnlcas do Minlst6rlo.

EXPURGO DE CEREAIS

Torna-se cada vez mals necess&rio in-

crcmentar o Servlgo de Expurgo dos nossos

produtos agricolas, mal beneflclados nas

lavouras e entregues ao com6rclo com mft

aparfincla e sem os preclsos culdados de

conservag&o.
At6 agora, muito pouco se tern desen-

volvldo os servlgos partlculares nftsse sen-

tldo, cumprlndo ao GovCrno, empreender,

pelo exemplo real, e pela propaganda, um
trabalho demonstrative das vantagens dos

m6todos adotados.

A Superintend&ncla do Servlgo de Ex-

purgo dos Cereals e GCneros Allmentlclos.

com sede nesta Capital, contlnua a pres-

tar valloso concurso aos lnteressados.

Em suas c&maras de expurgo foram

imunlzados durante o ano cCrca de 50.000

sacos de cereals dlversos.

As lnstalagdes existentes est&o sendo

mejhoradas e aumentadas em sua capacl-

XT

dade, procedendo-se a estudos e cxperlftn-

clas sObre novos dlsposltlvos que tornem o
trabalho mals perfelto e econOmlco.

Conv6m seja aumentada a verba orga-
mentArta para a irradlag&o do servlgo em
alguns Estados.

Temos adquirldo pequenos aparelhos
tmunlzadores portAtels, que s&o conflados
As Inspetorias Agricolas para propaganda
nos principals centros comerclais dos Es-
tados.

FIBRAS

Dentro do vosso programa de fomento
das nossas rlquezas naturals e da aplica-

gfto das nossas matArias prlmas As diversas
lndilstrlas que se expandem, tenho presta-
do a maxima atengao as enormes reservas
de fibras vegetals espontaneas que cxlstem
especialmente nos Estados do norte.

Como tantos outros produtos de valor,

a borracha, os Oleos, a efira, etc., hao de
lr elas a camlnho das exportag&es, para de-
pois voltarem aos nosos mercados, jd bene-
ficiadas e deixando no extrangelro os lu-

cres que nos deviam pertencer.

O problema da sacaria para a comer-
clallzagao dos produtos, s6 Cste, al6m de
outras lndilstrlas conexas, Valeria por uma
das campanhas em que precizamos empe-
nhar as nossas energias.

Entre as mals apreclAvels fibras natl-
vas, nas regi&es do norte, as principals s&o
o caro&, o paco-paco e o tucum, explora-
dos pelos sertanejos, por processos rudi-
mentares, que tanto prejudicam o seu va-
lor econftmlco.

E’ preclso transformar tals processos
em trabalhos mec&nicos e qulmlcos para a
obtengao do flo aproprlado &s m&qulnas
de tecldos. Todos reconhecem o precioso
valor dessa fibras, algumas das quals se-
r&o o sucedftneo da Juta, que lmportamos
em clfras enormes e crescentes.

Aproveltando o devotado gosto de um
especlallsta que JA ha algum tempo se de-
dlcava ao assunto, cometi-lhe a tarefa de
collier amostras nos sertfles do norte, le-
vando-as & Companhla Naclonal de Tecl-
dos de Juta, de S. Paulo. Os resultados fo-
ram anlmadores, n&o obstante os defeltos
asslnalados nas opcragOes prclimlnares, os
quals poder&o scr corrlgldos.

A tela asslm preparada fol consldcradn
pelas tAcnlcos daquela fAbrlca como “ln-
contestavelmente mals forte do que a pre-
parada com a Juta provenlente da India”.

Em vista dlsto, resolvi mandar & Eu-
ropa o Sr. Joseph Raynald, levando con-
slgo nova partlda de fibras escolhldas no
sert&o da Bala.
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Marcham rrtulto bom as suas investl-

gagOes na Franga c na Italia, ondc se tCm
rcallzado cstudos do laboratArlo e Junto As

fAbrlcas construtoras dos aparclhos apllcA-

vels A lndustrla. Conjuntamcnto, fazcm-se
pesqulzas para aplicagAo dos reslduos, na
fabrlcagAo do papcl de que JA rccebemos
duas amostras das mals satlsfatArla apa
rfincla e qualldadc.

ALGODAO

A cultura do algodAo 6 uma dos fontes

mals promlssoras de nossa rlqueza agrlco-

la, pela vastldAo das zonas que o oroduzem
e pela qualldadc do artlgo que sc pode ne-
las obter.

Depende lsso dos culdados qae se Ihe

dlspensem, desde os campos culturals atA

As ultimas operagOes da lndustrla e do co-

mArclo,

Para slstematlzar os esforgos do Mi-

nistArlo na propaganda dAsses processos

leclamados para solugAo de um dos gran-

des problemas brasileiros resolvestes a crla-

gAo de um Servigo especial, afeto a uma
Superintendence, nos termos do decreto

n.° 14.117, de 27 de Marco de 1920.

O respectivo relatArlo trata de todos

os Servlcos reallzados: EstagOes Experl-

mentals, Campos de CooperagAo, Combate
As Pragas, Expurgo das Sementes, Classlfi-

cagAo, ApllcagAo das Prensas, etc.

Releva, porAm, assinalar, entre as me-
dldas que estAo sendo adotadas, aquelas

que constltuiram objeto de especlals refe-

rAnclas na Conference Algodoelra, de

1916, e foram incluidas entre as suas con-
clusOes.

Passemo-las em revista :

a) dlstrlbuigAo de sementes seloclo-

nadas aos lavadores, com todas as garan-

tlas de qualldade;

b) dcfesa das plantagOes contra a de-

vastagAo dos insetos noclvos, -como a la-

garta rAsea, curuquere, e outros, como dos

crlptAgamos tambem daninhos. sendo de

notar que obtiveram JA resultados prAtlcos

na Altlma InvasAo do curuquere, cspecial-

mente em S. Paulo e Minas Gerais;

c) propaganda dos melhores proces-

sos de cultivar, colher e bonoflclar o algo-

dAo, Junto dos lavradores e proprletArios

de mAqulnas do descarogar, com o intuito

de melhorar as qualldades do produto.
Neste particular muito rcsultado JA se vAo
obtendo cm alguns Estados, partlcular-

mente em S. Paulo, onde fol atacado o

trabalho com intensidade; alnda no Piaui,

por exemplo, o algodAo colhldo pelo pro-

cesso aconsclhado polo Servlgo, logrou, um
aumento de prego de Cr$ 1,30 por quilo;

d) organlzagAo dos Servlgos do Al-

godAo Estaduais (MaranhAo, Paralba e

Scrglpp) e municipals. (Correntes, em Per-
nambuco, e Araraquara, Tatui, Itapetlnga

e outras localldades dc S. Paulo) com o
flm de defender as plantagfles algodoeiras

da agAo destruldora dos insetos, desinfe-

tar as sementes pelos processos mals per-
feltos e fazer a propaganda dos processos
raclonals de cultura. Nessas organizagOes
estAo prevlstas medidas de amparo e in-

centivo ao lavrador, como sejam; mercados
reglonals, redugAo do lmposto de exporta-
goA e de lndustrla e proflssAo, e premlos
aos lavradores que apresentarem algodAo
mals llmpo;

e) levantamento da estatlstlca de

produgAo, de dados econOmlcos que lnte-

ressam ao algodAo, junto dos lavradores,

e de aparelhos de beneficlamento, nas se-

des dos munlciplos algodoelros;

f) intervengAo junto aos Govfernos

dos Estados e entrepostos partlculares pa-
ra fiscallzagAo do algodAo, nos Estados do
MaranhAo, Bala e S. Paulo;

g) prolbigAo da importagAo e trAn-

sito interno no pais de sementes, prevista

no decreto n.° 12.957, de 10 de Abril de

1918, e fiscalizada pelo decreto n.° 14.117,

de 27 de Margo de 1920, que criou o Servi-

go do AlgodAo;
h) manutengAo de depdsitos de mA-

quinas simples, como: arados, grades, se-

meadores e caplnadores, inseticldas, apa-
relhos de aplicagAo dfistes, cuja aqulsigAo
estA sendo providenclada para serem re-

metidos As Delegaclas Reglonals.

Ainda vArlas vezes as conclusOes da
Conferfencla Algodoelra aludem A crlagAo

de EstagOes Experimentals que tivessem

por escopo a selegAo e flxagAo dos caracte-

res das espAcies de algodAo brasllelro e a
aclimagAo das espAcies exAticas, a rotagAo
das culturas que melhor se prestassem a

substituir o algodAo no terreno, o estudo
clentifico e econAmlco das espAcles naclo-
nats, das qualldades das flbras e das con-
digAes meteorolAglcas locals.

Outras medidas de ordem geral estAo

sendo aplicadas, como ;

a) auxilio para o estabelecimento
das Uzlnas de Beneficlamento e Prensa-
gem do AlgodAo e seus sub-produtos (fA-

brlcas de Aleo bruto e reflnado)

;

b) redugAo do lmposto de exporta-
gAo para o algodAo, llmpo, prensado e clas-

slflcado, JA conseguida nos Estados do
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MaranhAo, CearA, Paralba, Pernambuco,
AlagAas e Bala;

c) estabeleclmcnto de aparelhos do
llmpesa do algodAo e de prensas de alta

densidade por conta do GovArno, nos por-
tos de embarque, JA atuorizado e em via

de reallzagAo;

d) montagem de grandes InstalagOes

de expurgo para sementes de algodAo en-
sacadas e em fardos, nos principals portos
dos Estados algodoelros;

e) classiflcagAo comerclal do algo-

dAo, para a qual o Servigo provldencia a
coleta do mostruArlo para organizar os pa-
drOes;

f) colblgAo da fraude no beneficla-

mento e enfardamento do algodAo, para a

qual se estA elaborando o respectivo regu-
lamento;

g) regulametno para a fiscalizagAo

da venda de adubos e inseticldas;

h) regulamento para o estabelecl-

mento de medldas de defesa sanltAria do
algodoeiro.

Outras sugestOes foram atendldas com
a criagAo dos Servigos do Fomento, Meteo-
roldgico, e de Sementelras, Instituto Bio-
ldgico e Obras contra as SAcas, que se en-
trelagam e completam,

Como em todas as culturas, a base do
nosso trabalho serA langada nas EstagOes

Experimental, cuja organlzagAo, como se

sabe, 6 um tanto morosa para que produ-
za os efeltos desejados.

Na EstagAo de CoroatA (MaranhAo)
foram plantados 8 hectares das espAcles

de algodAo naclonal conhecidas pelos Ho-
mes vulgares de arboreo inteiro e verddo
ou azulao, com o fim de fixar os seus ca-

racteres tiplcos pela selegAo sistemAtlca,

reallzando-se, outrossim, experiAncias de
adubagao orgAnlca e mineral, por melo de

reslduos do carogo do algodAo e da cal,

atendendo A natureza das terras e As es-

pAcles cultivadas. Cada espAcle foi plan-

tada separadamente, usando-se para isso

outras culturas intercalates, procurando-
se asslm evltar a hibridagAo natural. Em
uma segAo de 3 hectares foi plantada a

varledade amerlcana Russel-Blg-Boll, vl-

sando a acllmagAo da mesma na respectiva

zona em que se acha a EstagAo.

Na de PendAncla (Paralba), em uma
Area de 6 hectares, foi cultivada a espA-

cle MocA, tlpo flbra-longa e bastante afa-

mada no pals e no extrangelro, devldo aos

seus caracteres especials, como o comprl-
mento, que varla de 40 a 50 mm e a flnura

da fibra. Pretendemos lgualmetne fixar as

suas qualidades intrlnsecas, melhorando-as

pela selegAo. Nas vArzeas cultlvou-se a cs-

pAcle amerlcuna Russcl-Bib-Boll, para es-
tudos de acllmagAo local.

Na de IgarapA-AssA (ParA), os traba-
llios foram inlclados mals recentemente e
por JA ser um tanto tardc flcaram llmita-
dos, apcnas. As experiAncias de acllma-
gAo das espAcles: Sea-Island, Russcll-Blg-
Boll e Meade, todas amerlcanas. Posterlor-
mctne se tentarA nesta EstagAo a fixagAo
da espAcle brasllelra denominada inteiro,
que A nativa especlalmente nessa parte do
pais.

Nos dlversos campos de cooperagdo
plantou-se a espAcie amerlcana Russell-
Big-Boll, cujas sementes foram expurga-
das e selecionadas.

Estes campos, alAm de constituirem
rnlcleos de produgAo de bOas sementes, en-
slnarAo ao lavrador o modo de preparar o
terreno, de plantar, tratar das plantagOes
e escolher o algodAo.

NAo temos descurado o estudo dos pro-
cesses de desinfegAo das sementes, quer
por melo dos agentes qulmlcos, quer pelo
emprego do ar quente, ensalando alguns
tlpos de aparelhos cujos resultados favorA-
veis constam de relatArlos especlais.

Intimamente ligada A indilstria do al-
godAo e dela dependente estA a de dleos
do carogo do algodAo, da qual exlstem dl-
versas fAbrlcas no pals.

Para lnstrulr o delegado brasllelro
Junto A ConferOncla Mundlal do AlgodAo
realizada em Manchester no mAs de Junho
do corrente ano, mandamos proceder A
InspegAo das fAbrlcas de Aleos dlfundldas
pelos Estados, colhendo dados relatlvos A
InstalagOes e produgAo das mesmas.

De acArdo com as conclusOes do alu-
dldo Congresso e as posslbllidades brasllel-
ras, faremos todo o empenho para o dcsen-
volvimento desas sub-lndAstria, que tanto
virA concorrer para a consolidagAo da nos-
sa futurosa indAstria algodoelra.

ESTUDANTES NO EXTRANGEIRO

NAo pode delxar de merecer especial
mengAo o regimen em bOa hora estatuldo
no decroto n.° 13.028 de Maio de 1918, de
subvengAo aos tAcnlcos dlplomados pelas
nossas escolas superlores, que desejarem
aperfelgoar-se no extrangelro.

E' o mats rApldo e econOmlco dos pro-
cesses para constltulrmos o corpo de pro-
fessionals de que carccemos e a curta ex-
perlAncla JA demonstra a eflcAcia dAsse ex-
celente mAtodo.

Regra geral, todos Asses estudantes, JA
sclccionados pelas qualidades de talento e
apllcagAo reveladas nos seus cursos, apro-
veitam no extrangelro. alargando o espl-
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rlto na observag&o dos modernos campos
de estudo e de trabalho das nagOes mals
cultas.

Nfto obstante, podemos conscgulr
malores vantagens que correspondam aos
sacrlflclos e aos lmportantes fins da medl-
da legislatlva, desde que imltemos com
mals preclsao o programa de estudo de ca-
da um dfiles, de ac6rdo com o prazo legal

da subveng&o e os objetlvos principals dos
servlgos que v&o sendo desenvolvldos pela
adm!histrag&o piibllca do Pals.

Fugir das generalldades comuns, den-
tro mesmo dos cursos especials, restrlnglr

quanto possivel a amplitude das teses que
lhe forem confladas, deve ser o escopo de
uma regulamentag&o tendente a slstematl-
zar o enslno pratlco dos jovens brasllelros,

cujo destino 6 o de asslmilar e transportar
para o nosso pals os mals produtlvos m6-
todos de trabalho.

A Dlretoria Geral de Agrlcultura pas-
sa em retrospecto as opinldes de llustres

professores relativas ao grau de aproveita-
mento de alguns desse estudantes, anall-

zando os relatdrlos envlados, muitcs dos
quals estao chelos de lacunas sftbre a ma-
teria essenclal de suas especializagOes, o
que tamb6m revela a ausCncla de um cen-
tra de orlentag&o clentlflca, competente e

pratlca, a gular-lhe os passos no extran-
gelro.

Multos deles partem daqui sem conhe-
clmento da lingua do pals de destino. Ou-
tros escolhem 1£ as Escolas, talvez as me-
nos lndlcadas. Alguns de preferencia se
dedlcam a estudos tedrlcos, delxando os
campos e os laboratdrlos aproprlados a uma
r&pida especializag&o.

Julgavamos de toda vantagem dar a
esses estudantes, em cada um dos prin-
cipals palses um gula idOneo e competente,
escolhido entre os nossos reputados pro-
fessores, que slrva de centra coordenador
dos trabalhos de apllcag&o dos dlversos
grupos de tecnlcos e ao mesmo tempo de
seguro informante da ativldade litil de ca-
da um deles.

Nos Estados Unldos e na Franga, pe-
lo menos, esses dols representantes do Go-
verno superlntenderiam a grande malorla
dos estudantes que praticam no extran-
gelro, prestando-lhes tambem em casos es-

pecials a necessiria asslstCncla.

O acresglmo de despesas serla lnslgni-

flcante.

Com os tecnlcos ate agora subvenclo-
nados n&o se despenderi menos de
1.400.000,00, nos dols anos, capital J4 avul-
tado e cuja reprodutivldade melhor se as-
sogurarla com o pequeno onus resultante
da media que preconlzamos

.

Desses tecnlcos foram j& alguns apro-
veltados nos dlversos servlgos publicos do
Mlnlsterio. Outros n&o termlnaram os seus
cursos e 1& estao alnda, dlstingulndo-se
pela apllcag&o e lnteligencla reveladas em
relatbrlos que h&o merecldo especial des-

taque nas publlcagdes oflcials que fazemos.

ENSINO PROFISSIONAL

O enslno proflsslonal tecnlco e a base
fundamental do progresso industrial dos
povos. E’ preclso preparar na Escola e nas
Oflclnas o corpo de oper&rios capazes da
transformag&o das nossas materias primas
nas utllldades reclamadas pelo consumo
piibllco, tlrando tambem dal os gulas ades-
trados no manejo das dlversas lndtistrias,

que assinalar&o o grau evolutivo do nosso
progresso

.

Sem tal organizago& fundamental, sem
essa fonte pcrmanente de bragos h&bels e
capazes, seremos eternamente tribut&rios
de outros povos, em cujo selo teremos de
Ir buscar o homem para manipular as nos •

sas energlas produtoras.

N&o faltam nas nossas classes de tra-

balho elementos suscetlveis de agremia-
g&o e aperfeigoamento, prontos a acudir

ag&o do Governo na realizag&o do gran-
dloso servigo naclonal

.

As prdprias classes medianas da socie-

dade, J& llbertas de lnjustiflcaveis precon-
ceitos, estao culdando da educagSo pr&ti-

ca dos filhos, com outros objetlvos, funda-
dos na escola democr&tlca do trabalho pro-
flsslonal, que d& a fortaleza fisica e moral
do homem, base de todas as conqulstas na
vlda.

E’ preclso, por6m, modlficar o crlterlo

a que t6m sldo, ate ent&o, submetldos os

nosso Instltutos Profissionais, de ac6rdo
com as llgOes da experiCncia em muitos
anos de exerciclo mais ou menos negatlvo
dos mesmos.

T&o dellcado problema exigla de tal

modo a ateng&o de um especialista, que,
de acdrdo com as vossas deliberagOes, con-
tratei o Dr. Jo&o Luderitz, Dlretor do Ins-
tltuto Eletro-tecnlco de Porto Alegre, Ins-

titute que 6 o prdprlo atestado da sua
competencia e operosldade.

Ap6s dlversas lnspegdes e estudos das
Escolas de Artifices e dos conhecidos efei-

tos sdbre a cultura especial dos jovens alu-

nos que por elas passam fol concebido o
piano geral de remodelag&o das mesmas
de acbrdo com o Dlretor Geral de Indus-
tria e Com6rcio Dr. Raymundo de Araujo
Castro

.

Tanto as sedes dcssas escolas como o
seu aparelhamento mec&nico e os mbtodos



Janeiro-Margo de 1944 A LAVOURA

de ensino dever&o sofrer as transforma-
gdes impostas pelas prAtlcas mals moder-
nas e eflclentes.

Essa transformag&o sera gradativa de

acdrdo com as verbas dlsponlvcls e a pos-

slvel aqulsig&o de pesosal iddneo para as

dlferentes mlsteres do ensino tdcnlco pro-

fissional

.

Ja lniciamos essa tarefa pelas Escolas

de Campos Floriandpolis e “Wenceslau
Braz” que estao passando pelas reformas

necessarias como vereis do respectivo re-

latdrlo.

O piano geral de industrializagio das

escolas para o suprlmento aos Patronatos

e outros instltutos oflciais de objetos de

consumo normal e forgado produzidos nas
suas oficlnas ,6 o tinico alvitre para dar es-

tabilidade aos alunos pobres, que ndo ter-

minam o curso por terem de atender as

necessidades de subsistdncia de suas faml-

llas.

A16m disso, dsse regimen trara sensi-

vel economia nas verbas de custeio desti-

nadas aos aludldos estabelecimentos.

ENSINO AGRONOMICO

Seria improficua a ag&o exercida pelo

Ministdrio, com o objetivo de tornar seus

dlferentes orgaos cada vez mais titels a

produgdo agricola nacional, se nao concor-

resse com dsse intuito o cuidado de facili-

tar, mediante a difusao do ensino agrond-

mico, a fung&o cometlda a cada um dales,

no selo das classe que a representam.

E, como ela se distribue em formag&o

diversa, cujas exigdncias no dominio, da

instrug&o profissional, devem forgosamente

variar com a indole, a extensao e o regi-

mem econdmico do gdnero de explorag&o

adotado, fica subentendido que a assistfin-

cia tdcnica a lhe ser ministrada obriga a

subordinag&o do ensino agrondmico a gra-

dagdes sucesslvas.

Superior, mddio e elementar, o ensi-

no agrondmico deve, pols, constituir-se co-

mo propulsor de todas as forgas econdmi-

cas do pais, sem lmportar seu grau de vi-

talldade, e com igual esforgo, estimula-las,

conduzi-las as melhores aplicagdes, e, a

bem ddsses resultados, faz-se mister o con-

curso das cidncias fundamentals da agri-

cultura, a colaboragfto dos Instltutos de

pesquiza, experlmentos e demonstragdes,

constltuindo-se, asslm, um todo homogd-

neo a que n£to deve faltar, para eflcldncla

do conjunto, um sd dos seus elementos

constitutlvos.

A’ Escola Superior de Agrlcultura e

Medlclna Veterinaria cabe o ascendcnte

nessa hierarqula, em que se colocam, con-

forme a ordem pedagdgicu, a cstrutura dos
rc.spcctlvos programas e o destino quo lhes
cabe em face da organizagfto do trabalho
nacional, as escolas madias ou tedrico-pra-
ticas, as escolas cspeciais de agrlcultura e
de industrlas rurals, Inclusive a de latici-
nlos, 0 ensino domdstlco agricola, os apren-
dizados, a Instrug&o agricola elementar, o
ensino agrondmico extensivo, abrangendo
cursos ambulantcs de agrlcultura, zoote-
cnia, tecnologia rural e mccanlca, coml-
cios, conferdncias, exposigdes, circulos de
estudos, servigo de consultas, credlto, coo-
perag&o, mutualldade, publicagdes e pro-
paganda contra o exodo rural, a bem da fl-
xagao do oper&rio agricola e do melhora-
mento de sua sltuagao econdmica e social.

Dever-se-ha completar o piano asslm
esbogado com a reorganizagao das esta-
gdes experimentals existentes; criagao de
outras, destinadas a atender em sua alta
importancia tdcnlca as varias especializa-
gdes da lndiistria agricola; manutengao e
divulgag&o dos cursos de mecanica pratlca
e de quimica industrial, tudo lsso confluln-
do para um centro de coordenagao, que se-
ra a Superintenddncla de ensino agrond-
mico que precisamos criar.

, ^ ooiuyua, uie agora
esparsos, do ponto de vista administrative
passarao a ter um centro propulsivo de
orlentagao e continuldade, ficando os en-
cargos e responsabilidades decorrentes des-
sa fungao dlvldldos entre os deveres quecompetem a Superintenddncla e o progra-ma a que devera obedecer o Conselho Su-
perior do Ensino agrondmico, seu orgao
consultivo. *

METEOROLOGIA — ASTRONOMIA

Conslstindo o problema agricola no
aumento gradativo do rendimento da ter-
la, cada dia mals nos distanciamos do tem-
po em que sd pela lavoura extensiva se ob-
tinham as fartas colheitas necessarias ao
abastecimento dos povos.

Mais tarde foi a cidncia agrondmica
abrindo novos rumos, e a nnaiise das ter-
ras, bdas sementes, irrlgagdes, drenagem
fertilizantes e melhores culdados culturals
mecanlcos clevaram de muito aquelo ren-
dimento.

Estes mdtodos se tornaram consngra-
dos desde que na grande Exposlg&o do Cen-
tenarlo da Franga, os Estados Unldos re-
velaram a sua superlorldade agrondmica
pela exlbigfto do expoentes atd enttto indl
dltos.

NHo tern, pordm, llmites o campo das
investlgagdes humanaa, cada dia tlumlna-

SciELO
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do pelos ralos novos das clfincias aplica-

das.

Era mister prosseguir em busca do do-
mlnio de todos os fatorcs que concorrem no
fenOmeno da produgao, alguns dos quam
lndepcndem da vontade do homem.

Faltava submeter o fator "tempo” ao
rlgoroso "contrOle” da clCncia em todas as
suas decisivas lnflufincias sObre as plantas
e a sua vida.

Era o caminho aberto aos prddromos
de uma nova clftncla — a Meteorologla
agricola—cuja drbita estava ent&o adstrita
a limltadas operates de "prevlsao de tem-
po”, a curto prazo, servlQos que, mesmo as-
sim, produzlam ja alguns efeltos pratlcos
na defesa agricola das culturas.

Este era o m6todo que at6 bem pouco
tempo prevalecla nos Estados Unidos e ou-
tros palses.

A 6sse tempo ja M. Brounoff, na Rus-
sia, lancava as bases de uma outra etapa
para nova clfincia agronOmlca, alargando
os prazos dessas previsOes n&o mals ao
tempo tfto restrito de 48 horas, mas ao cll-

ma, lsto 6, ao tempo m6dio expresso por
uma s6rie de probabilidades (geadas, sfe-

cas, InundacOes, temporals, etc.), corres-
pondendo as previsOes a longo prazo.

Tals estudos, alargados posterlormen-
te, por Luis Dop, delegado da Franca e VI-
ce-Presldente do Instituto Naclonal de
Agrlcultura de Roma, tomaram uma feiQ&o

especial e nova, apOs a concepcao do nota-
vel professor itallano G. Azzi, fundando
as bases da Ecologia Agricola, propagada
pela Sociedade Internacional de Geografla
e Meteorologla Agricola, de Roma. Essa
original concepcao esta sendo concretizada
por alguns pases, como a SuOcla, a Norue-
ga, a Franca, a BOlglca, a Sulssa, e a Ita-

lia, prlnclpalmente em relacao ao trigo.

Com tais horizontes e destlnos novos
no con) unto dos poderosos fatores da agri-

cultura moderna, n&o podia a Meteorolo-
gla continuar no Brasil, a satisfazer ape-
nas ao esplrito de curiosidade anOdina sO-
bre a marcha dos fenOmenos atmosfdricos,
sem proveltos reals de ordem pratlca.

A16m disso, a navegacao, as lndustrlas,
o comdrclo, a aviacao, estavam a exigir
dela o concurso poderoso que nos prestam
os congdneres Instltutos do mundo.

Essa comprovada expansao exlgla,

pols, antes de tudo, a vista autdnoma dos
scus lmportantes servlcos que atd aqul
marcharam Juntos — a Astronomia e a
Meteorologla.

A essa reforma precedeu o competente
estudo entregue a reputado proflsslonal,

quo esteve em comlssao nos Estados Uni-
dos, observando os mdtodos de trabalho.
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que serao, quanto posslvel, adaptados ao
nosso melo.

O servlco da previsao do tempo, atd
agora restrito a um limitado ralo, sera de-
senvolvido de modo a alcancar as princi-
pals zonas agricolas do pais.

A navegacao sera orientada por postos
semafOricos ao longo da costa e por comu-
nlcacOes radio-telegraflcas, entre as prin-
cipals estacOes.

A hidrometrla, realizada nos vales de
rlos sujeltos a enchentes, servlrA de gula
as lavouras e de elemento seguro para o
estudo do reglmem das aguas e avaliacao
das nossas forcas hidraullcas.

No campo da agricultura, sera, entao,
declslva a sua infludncia pelas pesquizas
de ordem clentlfica que norteam as cultu-
ras, de sorte a po-las ao abrlgo das condl-
cOes adversas do fator variavel “tempo”,
objeto essencial do mdtodo Azzi, a que acl-

ma ja aludimos, e que pretendemos segulr
com o malor rigor, na exploracao dos nos-
sos campos experimentals.

A criacao do vasto sistema radlo-tele-
graflco em projeto para a comemoracao do
nosso Centenario, llgando a Capital Fede-
ral as principals cldades do territOrio bra-
slleiro, sera o complemento do Servlco Me-
teoroldglco, que destarte reaiizara, dentro
de alguns anos, os seus prlmordiais objeti-
vos.

CARVAO — FERRO — FORMAS
HIDRAULICA3

A importacao de carvao no prdxlmo
passado ano foi de 1.120.575 toneladas, na
importancla de Cr$ 134.402.318,00.

De acdrdo com o liosso programa, te-

mos prosseguldo os estudos e pesquizas re-

latives ao emprego do carvao naclonal nos
misteres da lndiistria.

Diversas amostras colhidas nas dlfe-

rentes mlnas foram remetidas para a Eu-
ropa, onde um especialista realiza inte-
ressantes experiencing de beneficlamento
mecanico e aproveltamento do carvao pa-
ra coque metalilrglco.

Devldo as dlflculdadcs de transporte,
paredes e outros impecllios, tern sido re-

tardados fesses ensaios, cujos resultados

sao, entretanto, ate agora, os mals anlma-
dores

.

As nossas mlnas que, em 1914 produzl-

ram 10.000 toneladas no valor de Cr$

300.000,00, apresentaram em 1920 a pro-

ducao de 300.000 toneladas no valor do efir-

ca de Cr$ 12.000.000,00.

Em relatdrlos, a parte, encontrarels as

notas referentes a cada uma delas, ao po-
der de suas InstalacOes e ao grau de per*
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feigAo dos trabalhos reallzados, bem como

algumas sugestdes concernentcs ao pro-

blema do transporte e lntcnslflcagAo do

consumo do nosso carvfto nos servigos pil-

blicos. ,

Paralclamente aos aludldos trabalhos,

que estAo sendo reallzados em dlversos

pontos da Europa, sdbre o carvao e o reuo

das minas brasllelras, Iniciamos nesta Ca-

pital a instalagAo de uma EstagAo Expei 1
-

mental de Combustlveis e Mlnerlos, para

solugAo completa do problema do apiovot-

tamento econdmico e industrial dessas va-

liosas riquezas.

AI estamos montando dlversos Lipos

de caldelras maritimas e terrestres, para

ensalos de grelhas, bem como apareihos de

contrdle de logo, de pulverlzagAo e de en-

riquecimento de carvdes, e outras instala-

gQes para ensalos de dlversos min6rlos.

Teremos tambAm ai, um curso de fo-

guistas, especialmente destlnado a apren-

dizagem da quelma dos combustlveis na-

cionats

.

O estudo das nossas cachoeiras fol em-

preendldo, em obediAnca ao progiam.t as-

snalado no meu anteror relatdrlo, a eome-

Qar das que se cncontram nos mals im-

portantes centros de futuras inddstnas,

que s6 terAo vlabllidade com o poderoso

auxllio da hldro-eletricidade.

Adlante encontrarels a descrigAo dos

servigos realizados pelas comlssOes e os re-

slnalado no meu anterior relatdrio, a come-

mas quedas, cujos projetos e orgamenios

estao sendo ultimados.

A soma total dessas forgas atinge a

cerca de 400.000 cavalos havendo, entre

as captagdes, em estudo, algumas da maior

importancia, como a que se refere ao pos-

slvel desvio de aguas do rlo Grande para o

rlo Preto, dfcste para o Paralba, que verterA

no Paracambl com a energia total de cAr-

ca de 200.000 cavalos hldrAulicos.

A execugAo desas sobras traria, ai6m

dlsso, A Baixada Flumlnense, novos suprt-

metnos de grandes volumes dagua para as

lavouras do futuro, apds a organlzagAo do

piano deflnitlvo de drenagens e saneamen-

to dessas rlcas e lncultas planlcles.

TambAm estendemos as nossas vistas

para um dos mats fArtels vales do Bras.l

Central, o do SAo Francisco, em cujas mar-

gens exlstem largas zonas de culturas que,

uma vez Irrlgadas e drenadas atralrfto

o braco e o capital e se transforma rAo em

centros agricolas da maior importance.

Nessa regiao opera uma comlssao de es-

tudos para econdmlcas e possivels lrr ga-

gdcs, e uma outra com o flm de verlf‘™ r

a posslbllldade da elevagAo, peia hldio-elo-

trlcldade das aguas do Sfto Francisco ate

o divisor das vcrtentes do Jaguarlbc, no
CearA. Tdo grande 6 a relevanciu do pro-
blema do Nordeste que, se lmpdc o exame
de todas as solugdcs aparcntemente Iridi-

cadas para rcsolve-lo.

No rlo Parana fizeram-se alguns tra-

balhos topogrAflcos para avallagAo dosalto
do Gualra ou das Sete Quedas, cujo valor
hidrAulico 6 o maior do mundo.

A medigAo acusou a forQa de 5.100.000
cavalos, convind%entretanto, repetlr a ope-
ragAo e continual- a Inzer a hidrometrla,
para o que foram montadas, as necessA-
rlas reguns graduadas.

SUPERINTENDENCE ABASTECIMENTO

A Superintendencla do Abasteclmen-
to, criada pelo Congresso como um apare-
lho provlsdrio, regulador da exportagAo
dos' gAneros de prlmeira necessldade, no
perlodo delicado de transigAo do regimem
de restrlgdes gerado pela guerra para o da
plena llberdade comerclal a que chegamos,
tern prestado excelentes servigos.

Posto que com a maior cautelnehabi-
lidade fossem tratados todos os casos ocur-
rentes, sempre resolvldos medlante consul-
ta previa aos orgAos mals autorizados do
comdrcio e da lnddstria ainda asslm ndo
escapou a Superintendencla A agAo da crl-

tlca apalxonada e injusta.

Gradatlvamente foram suprlmidas as
tabelas e restrigdes impostas ao comdrcio,
que voltou ao curso normal de suas tran-
sagdes mercantls, sem os abalos produzldos
em outros centros Industrials do mundo.

Cumpre assinalar, entetantoque, mes-
mo na drblta das aludldas restrigdes, os
principals artigos sujeitos ao contrdle des-
sa repurtigao, tlveram todas as suas expor-
tngdes aumentadas e melhorados os valo-
res mddlos das dlferentes unldades expor-
tadas, como se ve nos segulntes algaris-

mos

:

Tonclagem

1919 1920

Came congelada .

.

63.609
Agucar 109.141

Arroz 28.423 134.554

Valor (Cr$)

1919 1920

Carno congelada . 60.183.000 67.179.000

Agucar 57.630.000 105.827.000

Arroz 19.502.000 94.158.000

SciELO
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AlAm da bendfica lnlluAncla exercida

pela SuperlntendAncla nos assuntos con-

cernontes A allmen ta<jAo popular, tcm ela

reallzudo Importantcs trabalhos estatlstl-

cos, congregando dados preciosos, entre os

quals os relativos a cabotagem de gAneros
alimentlclos e dc prlmeira ncccssidadc, pro-

porcionando o exato conheclmento das re-

laQOes do permuta lntcrestaduals.

No combate A carestla da vlda e en-
quanto n&o mcdrarem os efeitos do coope-
rutivismo, apenas ensaftido cm algumas
localidades, as Feiras Llvrcs constltuem
um dos poucos melos eflcazes para operar-
se a balxa do custo dos principals gAneros
de consumo

.

A Capital Federal JA estA comegando
a gozar do grande servlQO, cuja execugAo

se ajusta dia a dia As necessldades das

classes menos favorccldas da fortuna pela

mais convenlente locallzagAo dos pequenos
mercados, destlnados ao suprimento dos
principals centros operArlos da cidade.

* - i

INSTITUTO DE QU1MICA

O Instltuto de Qulmica estA passando
por grandes transformagOes, de acOrdo com
o piano de trabalhos que lhe foram come-
tldos.

A fundacAo de cursos de quimica em
dlversas escolas superiores, a avocacAo do
serviQo de flscallzagAo da mantelga pelo

Departamento da Saude Publlca, e por ou-
tro lado as reformas realizadas em alguns
serviQos do MlnistArio da Agrlcultura, de-
termlnaram senslvel modficacAo na vlda
do Instituto, que passou a prestar mais di-

reto concurso A agrlcultura e A indstrla.

Asslm, estAo sendo aparelhados os seus

laboratdrios para a anAllse de vegetals, es-

tudo dos solos arAveis, e pesquizas s6bre

matAras primas de qualquer natureza. O
novo regulamento, prevA e sistematiza a
solaboracAo que vai tendo o Instituto com
outras repartl?Oes tAcnicas do MlnistArio,

entre elas os ServiQos de InspeQAo e Fo-
mento Agricolas, do AlgodAo e de Semen-
teiras, que farAo a coleta de amostras de

terras, adubos vegetals, etc., para serem
convenlentemente anallsados. FlcarA o
Instituto em condtQfles de reallzar 100 anA-
llses flslcas e qulmicas de terras, por mAs,
elevado numero de outras de vegetals \itols,

sementes oleaglnosas, cereals e forragens,

com a deteminngAo de seus coeflelentes de
dlgestlbllldade.

RECENSEAMENTO

E' dlgno de especial memjAo o Axlto

que teve em todo o Brasil o recenseamento

geral da populagao, vearlficando-se cm al-

guns Estados, um resultado exccdente A
estlmatlva felta pela Diretorla Geral de
Estatlstlca. Pelos algarlsmos JA conhecl-
dos, embora sujeltos ainda A revlsAo, po-
de-se afirmar que o nmero de habltantes
do Brasil flcarA multo pr6xlmo da elevada
cfra de 30.000.000.

Quanto A Capital da Republica, a po-
pulacAo de 1.157.873 habltantes, apurada
no recenseamento reallzado em l.° de Se-
tembro ultimo, revela um senslvel acrAscl-

mo quando comparada com a do censo
municipal de 1906, que flxou em 811.443

o numero de habltantes do Distrito Fede-
ral. Embora nAo haja, em estatlstlca, nA-
meros exatos, a populagAo atribuida ao Rio

de Janeiro pelo censo de 1920 parece ex-

primir com grande aproxlma?Ao a realida-

de, se a compararmos com os algarlsmos

da estatlstlca demdgrafo-sanitAria, na par-

te relativa aos dbitos e A natalidade, con-

front) de que resultab taxas multo razoA-

veis e satisfatdrias.

Os resultados dos inquAritos agricolas

e industrials auxlliarAo bastante o estudo

das condlcOes atuais do pais, mormente no
que dlz respeito ao problema agrArio, para
cuja soIuqAo o MinistArio da Agrlcultura

orlenta o contingente mais considerAvel

de suas atlvidadcs.

A ldela de efetuar, pela prmelra vez, o

censo econdmico, Juntamente com o recen-

seamento da populagAo, proporcionou o

Axito dessa tentatlva de tAo elevado alcan-

ce administrative, com o mnimo de sacri-

flcios pecuniArios para o Tesouro e o mAxl-
mo de eficifencla no aparelhamento desti-

nado a promover a coleta de informes, pols

os recursos nAsse mister empregados, in-

clusive o pessoal, foram os mesmos de que
lanQou mAo o GovArno para levar a bom
termo o inquArito demogrAfico.

Os elementos colhldos no recenseamen-

to da Agrlcultura vAo sendo regularmente

apurados pela Diretoria Geral de Estatlstl-

ca e slntetizados em cifras de real inte-

resse pelo seu carater inAdlto. Alguns
exemplos bastam para comprovar o nosso

asserto

.

Em 9 Estados, entre os quals nAo fi-

guram os mais importantes no ponto de

vista da riqueza agro-pecuArla, a apura-

CAo provlsJ>rla, constante dos quadros —
resumos fornecldos pelos delegados censl-

tArlos, acusa o total de 184.504 proprieda-

des agricolas e pastorls, recenseadas, no
valor de cArca do um bilhAo e oitocentos

mllhOes de cruzeiros da nossa moeda.
O censo das manufaturas correu, tam-

bAm, satlsfatorlamente e logrou resultados

anda mais completos quo os alcangados no
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inqu6rito agricola, o que decorre natural-

mente de sua mcnor complexidade e da

concentrag&o das nossas indhstrlas em dc-

termlnudas zonas de produg&o, ao contrft-

rio do que sucede com a lavoura e a pecud-

ria, normalmente exploradas em toda a

lmensa Area do pals.

As despesas acarertadas pelo triplice

lnqufirlto efetuado pela Dlretora Geral de

Estatstica, comparadas com a clfra da po-

pulag&o, acusam coeficlente, per capita,

Inferior a Cr$ 1,00, taxa que revela de mo-
do assaz expressivo a modicldade do cus-

to total do recenseamento de 1920.

INDOSTRI A PASTORIL

VALOR ECONOMICO — CREDITO — IMU-
NIZAQAO — INSPEQAO DE CARNES E

GADO INDIANO — CLASSIFICAQAO DE
CARNES — LAZARETO — FORRAGENS

A quota de contrlbuig&o da nossa pe-

cuHria, na import&ncia global, em ouro,

das exportagOes brasllelras, que era de 0%,

em 1913, pa^sou a 15% em 1919 e a 13,6%

em 1920.

Para fisse surto extraordin&rio da in-

tilistria pastorll multo concorreram os ma-

tadouros frlgorlflcos, criando as novas in-

dilstrias de carnes congeladas, extratos e

conservas, alfim do aproveltamento de sub-

produtos, atfi entfio desprezados ou trans-

portados in natura para os mercados ex-

trangelros.

Com a transformag&o das primitlvas

Indstrlas animals, que mal aproveitam os

produtos dos rebanhos braslleiros, operou-

se a rAplda evolug&o dos mesmos, pela lm-

portagao de reprodutores de dlversas ra-

gas.

Foi eloquente prova de tao auspiciosa

sltuacao o ultimo certamem pecuario, rea-

llzado nesta Capital, ao qual concorreram

c6rca de mil animals de dlversas espficies,

e onde flguraram belos exemplares de gado

vacum das melhores rasas europfias.

O Govfirno nao tem sldo indlferente ao

despertar da lniciatlva prlvada, que reali-

ou esforso tao asslnalado, melhorando os

campos e os gados, fundando estabeleci-

mentos modelares, tudo isso com os recur-

sob fornecidos pelo restrito crfidito indivi-

dual.
A falta de buncos especials que aten-

dam aos reclamos dos criadores, nas emer-

gfincias de estagnacao dos negbcos, esta

produzlndo os efeltos espcrados, criando-

lhes dlflculdades de malor vulto.

Sem essa organlzagAo de crfidito, que

foi dos prlmclros elementos do sucesso das

lndflstrlas slmllares platlnas, teremos to-

dos os entraves que caracterlzam a cvolu-

g&o Industrial dessas Repilbllcns vlslnhas.

Ao Congresso Nacional compete apa-

relhar a indiistria com fisse forte lnstru-

mento, a altura da salutar expansao que

tlveram todos os negficios no perlodo que

sucedeu a termlnagfio da guerra europfia.

Era um dos pontos capitals do nosso

programa a remodelag&o do Servigo de In-

dstrla Pastorll, em moldes compatlvels com
as crescentes necessldades de instrugao tfi-

cnlca e de assistfincia oflclal a todos os

departamento do trabalho pastorll no pals.

Era mister nao s6 robustecer o apare-

lho central da Diretorla, na Capital Fede-

ral, como organizar, nos Estados, os ser-

vigos compendlados no programa de refor-

ma que nrereceu a vossa valiosa aprova-

q&o.
Acaba de ser deeretado o iiovo regula-

mento da Diretorla Geral de Industria Pas-

torll, cuja execuQ&o, eu o espero, satlsfa-

rfi a essas exigfincias.

Antes disso, porfim, j& havlamos pro-
curado impulsionar os diversos servigos,

alguns dos quals revelam senslveis melho-
ras, Impondo-se a conflanga das classes

criadoras.

Entre files, releva assinalar a intensi-

ficag&o da defesa dos rebanhos, pela dls-

seminag&o das vacinas contra epizotias fla-

gelantes.

O pequeno coeficlente de letalldade dos

reprodutores importados contrasta, jA fla-

grantemente, com os anteriores algarls-

mos: de 60 e 70%, passou a menos de 3%
o prejulzo no nmero de cabegas introduzl-

das, quando submetidas aos mfitodos ofl-

ciais praticados, para a imunizagao contra

a babeslose.

O lmportante Servigo de Inspegao de
Carnes, nos diversos matadouros e frlgo-

rlflcos, obedece hoje as mais cautelosas

normas observadas no extrangelro.

Dentro de mais algum tempo teremos
um conjunto de observagfles preclosas e a

estatlstlca da qualldade, pfiso, raga, relati-

vas a constituigao dos nossos rebanhos,

elementos IndlspensAveis ao confronto e

classlflcagao das carnes, para medlr os pro-

gresses reallzados.

As Fazendas Modfilo e as EstagOes de
Monta estfto sendo objeto de malor aten-

Q&O,
Um programa verdadelramente tficnl-

co se prepara para a reallzaglo dos melho-
res pianos, conforme a natureza e as rc-

cursos regionais, levando orlentagao e

exemplo aos particulars, que, em geral,

ensaiam desordenadamente o sem contl-

nuldade as menos uconselhavels cruzumen-
tos.

SciELO
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Algumas dessas Fazendas est&o sendo
remodeladas, como as de Ponta Grossa, Ca-
tu c Tigipld, sendo que as duas ultimas pas-
sarfto por grandes transformagOes.

Foram adqulrldos dols lotes de Zebiis
para experlCnclas oflclals nos fazendas do
Plnhelro e Santa Monica.

Em vista da not&vel gcneralizag&o que
so est& dando, por todos os recantos do
pals, do emprGgo das rngus lndianas, cum-
prla a Cste Minlst6rlo empreender estudos
zoot6cnlcos que vlessem dirimir as contro-
vOrslas existentes.

A’s IndicagOes da experlfincla, em Iar-
ga escala, feltas pelos crladores de Zebus
que parecem satisfazer ao menos os seus
moment&neos lnteresses mercantls, deve
levar o Govfirno o subsldlo de sua lnvesti-
gagao t6cnica debalxo de todos os aspe-
ctos presentes e futuros — no momento em
que passamos a uma nova fase da nossa
evolugao pastorll, a da completa industria-
lizagao do negOcio para os consumos lnter-
no e externo.

Nos Estados Unldos, antes de 1914, nao
se cogltava dos cruzamentos de Zebus com
as ragas nobres europ6as, a nao ser em
multo pequena escala, em restritas zonas
do sul daquele pals.

S6 dal para ca dlversos fazendeiros
inlclaram malores experlfencias

, que estao
de certa forma Impressionando os Indus-
trials e os t&cncos pelos resultados comer-
clals evidenclados nas exposlgOes e nos
mercados de carnes.

Assim, em um concurso de bezerros pa-
ra agougue, realizado em Forth Worth, no
Texas, entre exemplares da ragas Hereford
e mestigos Zebus, alcangaram fiste o malor
prego por 100 libras de p&so vivo, e o malor
rendimento: 58,9%.

No mercado de Chicago, em Malo do
prdximo passado ano, o malor prego para
novilhos ocube a um mestlgo de Zebu, pe-
zando 1.740 libras, com o rendimento de
05%.

A Fazenda “Pierce Estate”, ao sul do
pals possue um rebanho de mestlgos-Zebiis,
de cfirca de 10.000 cabegas, com cruzamen-
tos de Sharthorne de Hereford.

Este Mlnlst6rlo n&o deve ter preferfin-
ciu, al6m das que dlmanem de conclusOes
seguras, que sd poderao ser apuradas nos
Postos Zoot&cnicos oflclals.

Sd al obteremos flclmente os elemen-
tos relatlvos aos dlversos aspectos do pro-
blema, lsto 6, conformagao, qualldades da
carne c rendimento iltll dos tlpos estuda-
dos, ul6m das proprledades de reslstfincla

ao melo pastorll brasileiro.

Outras questfles, deilcadas que se pren-
dem aos posslvels perlgos de epizootlas rel-

nantes no pals de orlgem dessa raga, serao
tambdm examlnadas pelos nossos t&cnlcos,
a luz das observagOes do campo e dos la-
boratdrlos.

E’ certo que ja possulmos um grande
nijmero de exemplares de reprodutores ln-
dlanos, que sao suficlentes para os cruza-
mentos precomzados e dcmais estudos, a
que nos vlmos referlndo.

Parece de bom alvltre suspender, por
um certo prazo, as importagOes do gado In-
dlano, at6 ficarem bem explanadas as ques-
tOes que se acham em loco e resguardados,
assim, os grandes lnteresses presentes e
futuros da nossa criag&o.

E’ uma medlda que s6 pode ser tomada
pelo Congresso, na sua alta sabedoria...

Como subsldlo instrutivo &s correntes
de oplnlOes, por vezes extremadas, quanto
Its vantagens ou perlgos da lmportagao das
ragas lndianas, daremos o trecho de uma
carta do Sr. G. Rommel, Chefe do Servgo
de Zootecnia da Repartigao de Industria
Animal do Departametno da Agrlcultura
dos Estados Unldos, datada de 24 de Feve-
reiro do corrente ano :

“Informo que a crlagao de gado Zebii
tomou decldldo lncremento nos Estados
Unldos nos dltimos 3 anos. Basela-se ftste

fato na reslstancla do gado mestlgadocom
o lndlano durante as sficas.

No perlodo das sfecas, no Texas, verlfl-

cou-se que 6ste gado reslstla mals a falta
dagua e de pastagens do que o gado que
nao trazla sangue de Zebii. N&o 6 exato
que carrapatos n&o se prendam ao gado
lndlano, mas 6 verdade que n&o chegam &
maturidade e, aparentemente, o Zebii n&o
sofre tanto de plroplasmose como os bovl-
nos sem sangue lndlano. Os crladores sem-
pre afirmaram que s&o mais reslstentes &s
pestes transmitidas por lnsetos do que
qualquer outra raga de gado.

Um dos malores criadores de gado Ze-
bii em Texas 6 o Sr. A. P. Bowen de Pier-
ce, quo tern cruzado gado Hereford com o
lndlano, obtendo um mestlgo que consti-
tue melhoramento sdbre o lndlano puro.
Recentemente, no King Ranch (Est&ncla),
foram feitos alguns cruzamentos de vacas
Shorthorn com os touros Zebus. Touros
Zebus tamb6m tfem sido empregados para
mestlgagem com o gado crloulo do Golf
Coast e da Peninsula de Flbrlda. Estas ex-
perlfcnclas provam, pelo menos aparente-
mente, que, naquelas zonas, o mals r&pido
melhoramento do gado se consegue pela
cruza com o gado Indiano, segulndo-se a
esta, outra, com uma bOa raga de carne.

N&o acredlto que qualquer crlador do
Texas tenha abandonado as cl&sslcas ra-
gas de carne pelos lndianas, mas empre-

SciELO
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gam-na do modo menclonado. NAo ha dfi-

vlda que o ZcbA esteja ganhando populari-

dade ao longo da Costa do Golfo do Mexi-

co e na Peninsula de Florida. A experlAn-

cla durante a sAca determlnou a dlssemi-

nacAo do gado Indlano alAm da reglAo da

Costa. E' Aste uni desenvolvlmento do cujo

futuro s6 com tempo se pode ajuizar. Gado
Zebil em geral, fornece uma pequena per-

centagem. a malor, de came do que outras

racas. A qualldade da carne nao A tao bba,

sendo a flbra um pouco grosselra. Soube

que os matadouros do Fort Worth pagam
tanto pela carne do gado Zebil, quanto pela

das racas nobres. Nao tenho InformaqOes

s6bre o preco de couro, nilmero de cabecas

de gado Indlano, ou mestlQo de Zebil, no

Estado do Texas.”
No anterior relatArlo, sallentamos a

urgAncla da construcAo de Lazaretos e Pos-

tos de ObservacAo nas nossas frontelras

marltlmas e terrestres.

Sera a prmelra linha de defesa que
preclsamos assentar, uma vez que tanto

preclsamos lmportar reprodutores cxtran-

gelros para atlvar o reflnamento dos nos-

sos rebanhos.

Os Estados Unidos possuiam, ha cArca

de 40 anos, trAs estabeleclmentos, dAsse

gAnero, por onde passavam todos os gados

Importados; hoje existem, la, mals de cem
postos, entre lazaretos e outros, com ins-

talaQOes para dlferentes fins.

O Brasil preclsa ja, pelo menos, de cln-

co lazaretos do litoral, alAm de diversos

postos nas principals frontelras terrestres.

A rapida reconstltuicAo dos rebanhos
europeus tern produzldo a moblizacAo de

animals de dlveraos pontos, talvez sem as

precisas cautelas regulamentares, surgln-

do, de quando em vez, eplzootias que amea-

cam os palses importadores.
Devido a essas eventualldades, fomos

conduzldos a fazer, as pressas, instructs
provisArlas, em condlcts pouco satlsfatA-

rlas, como se deu na Ilha das Fibres, para

recolher animals comprados a Sulssa, em
transito pelo norte da Franca.

Esta iniciada a construcao do galpao

de bovinos na Ilha do Governador, onde

serA definltlvamente instalado o Lazareto

do porto do Ro de Janeiro.

E’ preciso atacar, em seguida, slmila-

res constructs, em outros portos, como

Santos, Rio Grande, Bala ou Pernambuco
e Para.

Para esas sobras sAo necessarlas ver-

bas cspeclals, que de certo o Congresso nao

recusara no corrente ano.

Atendendo ao nosso forneclmento de

carnes aos mercados europeus, para os

quals envlamos no prbxlmo passado ano

cArca de 54.000 tpneladas, no valor apro-

xlmado de Cr$ 07.000.000,00, muita impor-
tancla tern para nds a classiflcacao do pro-

duto nAsses centros consumldores.
A qualldade do nosso rebanho, 6 certo,

nao permlte alnda abundantc escolha de
carnes especlals e homogAneas que rivall-

zem com as do Rio da Prata, provenlentes
de gado ha longo tempo melhorado. NAo
obstante, uma parte das nossas exporta-
Cts pode ser feita com produtos especlals

das racas Durham, Devon, Hereford. Poled-
Angus, etc., tirados dos quatro mtlhQes de
mestlcos do numeroso rebanho riogranden-
se .

1 ?j

Por outro lado as carnes congeladas
exportadas pelos portos do Rio e Satnos
provAm de bovinos Caraciis e Caracils-Ze-
bils, engordados, especlalmente, para o cor-

te em excelentes pastagens de caplm gor-
dura.

O nmero de toneladas exportadas em
1920 corresponde a cArca de 250 mil cabe-
Cas.

NAo serA dflcll obter, anualmcnte, um
nilmero atA superior a Asse de bovinos em
condlcts de fornecerem carnes aprecia-
veis, no extrangelro.

Assim multo cxtranhamos a Ultima
classlficacAo feita pelo GovArno FrancAs
das carnes de ImportarAo, na qual foram
as nossas equiparadas As da Africa do Sul

e incluidas na terceira categoria.

NAsse sentido telegrafamos e posterlor-

mente oficlamos, envlando, por via diplo-

mAtica, aquele GovArno, uma bem funda-
mentada exposicAo.

Esta questAo continua alnda afeta A
dellberacAo do GovArno FrancAs.

O problems do melhoramento das for-

ragens scrA encarado de frente, como um
dos mals palpltantes para o nosso pais, que
tanto se empenha pela adaptacAo das ra-

cas europAas, no geral cxlgentes e cujas
virtudes sb se conservam pela asslmilacAo
de bons allmentos.

NAo A sb pela constitulcAo de prados
artificials, cobertos de vegetals exbtlcos,

que se preparam os mals convenlentes cam-
pos criadores,

O melhor serA realizar a selecAo das
nossas bbas gramineas e leguminosas natl-
vas, para dlsesmina-las pelos e.ampos, aln-
da que A custa de algun.s trabalhos cultu-
rals

.

A EstacAo de Agrostologla, a que ]A

nos referlmos anteriormente, farA o estu-
od tAcnlco das nossas forragens.

O Instltuto de Quimlca inlciarA a sA-
rie do pesqulzas relatives A dlgestlbllidade

e executarA anAllses das amostras dc for-

ragens remetidas pela Dlretorla do Fo-
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mento, Juntamente com as das terras quo
allmentam as dircrcntcs espAcies de pas-
tagens

.

Do resultado desses exames tcrAo co-
nhcclmento as crladorcs, que flcarAo orlcn-
tados quanto ao valor nutrltivo e its van-
tagens da dlfusfto dos tlpos mais aprecIA-
veis

.

Conjuntamente, estamos projetando
os silos, cujas construgOes serAo, em breve,
inlcadas nas dlversas Fazendas e Postos
ZootAcnlcos. Eles multo concorrerAo para
o aumento do rendimento dos campos.

Os lntensos frlos do sul do Brasil, a
sfica do norte, serAo relativamente conju-
rados desde que se generalize Asse precloso
mAtodo, em que se apola a pecuArla de
dlvcrsos palses, sobretudo na manutengAo
dos gados leiteiros.

A fenagAo simples, em mAdas, e a ensl-
lagem das nosass abundantes plantas for-
rageiras constltue uma das mals eflcazes
solugfles do lmportante problema do nor-
deste, que tanto vem preocupando a aten-
gAo do GovArno.

PRODUQAO — EXPORTAQAO —
EXPANSAO

No relatdrlo do ano flndo, acentuamos
que nAo 6 alnda posslvel dar InformagOes
preesas acArca do volume da produgAo na-
clonal, porquanto nAo dlspomos de segu-
ros dados estatistlcos a respelto, nem po-
demos calcula-lo lndlretamente pela clfra
do consumo, vlsto ser Aste muito incerto e

Irregular, varlando conforme os hAbltos e
a densldade da populagAo, t&o esparsa no
litoral e no interior do pals.

A metddica apuragAo do censo econrt-
mlco, que fol efetuado concomltantemente
com o recenseamento demogrAflco, propor-
cionarA, em breve, os verdadciros algaris-
mos correspondentes A produgAo das prin-
cipals mercadorlas, de que o Brasil se abas-
tece no consumo interno e cujas sobras sAo
destlnadas ao comArclo exterior.

Do formulArlo relativo ao recensea-
mento da agrlcultura constam dez quesl-
tos, modlante cujas respostas se ficarA co-
nhecendo o montante da produgAo de latl-

clnlos, da 1A, do mel e dacAra de abelhas,
do arroz, do feijfto, do milho, do trigo, da
mandioca (farlnha, polvllho e tapioca),
das batatas inglAsa e d6ce, de amAndoas e

frutas, tals como abacaxls, bananas, laran-
Jas, mangas e cAcos, do algodAo, do fumo,
da mumona, do cacAo, do cafA, do vinho,
da aguardente, do alcool, da cana, da bor-
racha, do mate, das madeiras extraldas,
das fibres e das castanhas.

Janelro-Margo de 1944

Enquanto, porAm, nAo sc concluem os
complexos e multiplos trabalhos de revi-
sAo e triagem dos questlonArlos, preparo
das fichas, separagAo destas, soma mecA-
nlca dos mimeros flguradas nos mapas, so-
ma e concatenapAo ddstes, s6 medlante a
anAllse do comdrcio exterior 6 que sc po-
derA fazer uma ld6a aproxlmada do surto
da produgAo raclonal.

No trabalho de dlvulgagAo edltado por
Aste MlnlstArlo, sob o tltulo de “What
Brazil buys and sells” fol avallada em to-
neladas a produgAo dos principals artlgos
colhldos no Brasl em 1917. Convertendo
em sacos os fardos, como sAo mas usual-
mente contadas tals produces, foram as
segulntes as quantldades entAo considera-
das como representando a estimativa glo-
bal das respectlvas safras :

FelJAo, sacos 5.960.000
AlgodAo, fardas de 80 kg. ... 1.217.000
Cafe, sacos 14.108.000
AQucar, sacos 7.000.000
CacAo, sacos 1.017.000
Fumo, volume 750.000
Arroz, sacos 4.927.000
Milho, sacos 86.244.000
Farlnha de mandioca, sacos . 5.110.000
Batatas, sacos 3.000.000
Alfafa, toneladas 150.000
Herva mate, toneladas ..:... 88.500
Borracha, toneladas 39.500
Trigo, toneladas 90.000

Em 1918, nos liltlmos mfises, o traba-
lho agricola sofreu enormemente os efei-
tos da epdemia da gripe, que afastou da
lavoura muitos bravos, jA antes insuficien-
tes para os diversos mlsteres em que devem
ser empregados.

Todavla, a propaganda oflclal em prol
do incremento da produgAo naclonal, e o
influxo poderoso da alta dos pregos, en-
tAo verificada, contrabalangaram, de al-

gum modo, a crescente falta de bragos,
agravada pela epidemla acima referlda, co-
mo tambAm pela quasi nenhuma ImlgragAo,
JA notada em 1918, como o fdra em todos
os anas que se seguiram ao lnlcio da guer-
ra europea.

Fol asslm que o Brasil p6de consegulr
em 1919, o rAcorde da sua exportagAo, an-
garlando, na balanga comerclal, um saldo
de 51.908.000 libras esterlinas ou sejam
844.641. 000 cruzeiros

.

Cessada a guerra, desapareceu o ex-
traordlnArlo lncentlvo que era o forneci-
mento aos palses beligerantes, que rccome-
garam a produzlr e, ao mesmo tempo, cm-
pobrecidos pela luta sem excmplo, se re-
tralram dos mercadas extrangelros, quer
por falta de recursos, quer pelo flrme pro-

em 2 3 4 5 6 7 14 17
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pdsito de evltar quaisquer despesas quo

n&o fossem lmpresclndlvels.

Dessa sltuagfto resultou para o Brasil

uma natural dimlnuigfto na exportag&o dc

ccrtos produtos, embora nao tao grande

como era licito esperar, e, o que nao fftra

tao claramente prcvisto, ao cambio favo-

rdvel que o Brasil passou a gozar em vir-

tude do saldo verificado na balanga co-

mercial, e, de outro lado a car&ncla de mui-

tos artlgos que, ha multo nao importados,

haviam, por assim dizer, desaparecido do

mercado e foram sofregamentc adquiridos

no extrangeiro.
Entretanto, apesar destas condigOes

menos favorAvels para a exportagfio bra-

silelra em 1920. registra, ainda. a estatis-

tica do com6rcio exterior um numcro de

toneladas de mercadorias <exportadas

maior n&ste ano de que em 1919

(2.101.094 para 1.907.G88), embora com
menor valor, expresso em 1.752.247.000

cruzeiros ou 107.514.000 libras em 1920,

contra 2.178.719.000 cruzeiros ou
130.085.000 libras em 1919.

nesse sucinto confronto, cntre outras

conclusOes, imp6e-se a de que a cxporta-

g&o brasileira em 1920, maior em quantl-

dade do que a j& enorme de 1919, n&o po-

derla ter sido reallzada sem uma produ-

gao abundante em todo o pals, cuja popu-

lag&o soube continuar a esforgar-se por

obter do solo trabalhado n&o s6 os produ-

tos que dfile vem colhendo de longa data e

com facildade, como sejam o caf£, o fumo,

a cana de agucar, etc., como tamb&m ou-

tros muitos, ha poucos anos quasi sem re-

lfivo no quadro da exportag&o ou mesmo
d&Ie totalmetne afastados, e, agora, produ-

zidos para todo o consumo interno com so-

bras suficientes para serem vendidos. em
larga escala, os paises extrangelros.

Basta, como prova evidente, citar o ar-

roz exportado em 1920, na extraordin&ria

quantidade de 134.554 toneladas, ou sejam
2.242.567 sacos de 60 qullos, contra 28.423

toneladas ou apenas 473 . 717 sacos em 1919

.

E’ licito, pois, assegurar que, se para

alguns produtos, como o caf& e o mllho,

aquele pelas perduradouras consequCncias

do fenOmeno cllmatCrico assaz conhecldo

de 1918, e ftste pela falta de bragos tam-

b&m causada no mesmo ano, n&o 6 possi-

vel atribulr-se uma estimativa lgual & in-

clulda cm 1917 na citada publlcag&o, para

outros pode-se admitir, com toda a pro-

babllidade de acertar, um acrOselmo de

20% para cima.

Para dar ldeia do anmento das nossas

produgfles de gfineros allmenticios nos til-

timos 20 anos, passemos em revista alguns

algarismos referentes ao conjunto dos 32

artigos seguintes: arroz, cevada, feij&o e

favas, milho, trlgo, conservas de carnes,

frutas e legumes, conservas de pclxe, lcltc

em conserva, alfafa, alhos e cebolas, agu-
car. azeite, bacalh&o, banha, batatas, bls-

coltos, ch&, chocolate, cac&o, fartnha de

trigo, farlnhas n&o especlfcadas, legumes
verdcs, manteiga, presuntos, queljo, sal bru-

to, toucinho, vlnagre, xarques, aguas mine-
rals, cerveja, licores, vinhos.

Importagfto

Valor mMlo <la

Tonoladas Valor «m llba. ton. *m llba.

1901 .... 610.493 8.800.000 13.5

1920 .... 575.162 23.824.000 41,5

A populag&o do pais aumentou nCsse
p»riodo de 76,5%; entretanto. decresceu,
como se v&, a quantidade dksses artigos lm-
portad'os.

Se tal n&o aconteces.se, mantidas as

proporgdes, do consumo dos anos anterio-
res, a importag&o dos mencionados artigos
de 1920, atingiria a 1.077.500 toneladas,
que ao prego de 41,5 L por torielada, dariam
c&rca de 45.5 milhOes de L em vez das ....

23.824.00 L que pagamos ao extrangeiro,
o que Tepresenta para o pais a economla,
s6 nos 32 artigos, de c&rca de 22 milhOes
de libras.

A £stes 22 milhOes devemos adicionar

o valor de alguns dOstes produtos que ex-

portamos em 1920, como arroz, felj&o, mi-
lho, conserva, xarques, frutas, agucar, ba-

nha, cac&o, farinha de mandioca, no total

de 18.701.00 L. o que perfaz a soma global

de 40.700.00 L, que representard, ent&o,

b acr&scimo do valor total em ouro da pro-

dug&o dos 32 artigas, no periodo de 20 anos
c refercnte ao ano de 1920.

N&o quer isso dizer que consideremos
ideal a situagfto oxpressa por tals algars-

mos, ainda quo demonstrem &les inequivo-

camente o nosso desenvolvimento produti-

vo. N&o. O exame d&sse quadro faz ressal-

tar outras possibllidades que devemos
energlcamente disputar.

Muitos dos produtos ainda importa-
dos, devem ser objeto da nossa especial

utengfto, pela facllldade que temos de subs-
titui-los polos slmllares braslleiros.

As conservas de pcixes, xarque, leite,

queljos, alhos, cebolas, azeite, batatas, vl-

nagre, cerveja, alfafa, pesam ainda forte-

mente contra nds.
Cumpre observar, que dos 32 artigos a

que nos rcferimos, s6 trfts, trlgo, bacalh&o
e bobidas, montam & elevada soma de cCr-
ca de 20 milhOes de L cabendo exclusiva-
mente ao trigo, em 1920, 13.857.242 L.

SciELO
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Em todo caso, sc dcduz, que n&o tcm
sldo cm vao o esforgo cm prol da indtistrla

agricola nacional, quo pelo mcnos, dupll-
cou nos dols decfinios, a sua capacldade
produtlva em rclag&o aos aludldos gfineros
de consumo.

Com mala algumas etapas, dcmandadas
sob os ausplcios de uma polltlca econbml-
ca, flrmcmente anlmadora, chegarcmos a
desenvolver as nossas produgbes a altura
das nccessidades ptibllcas e dos recursos
naturals que possulmos.

O Ideal, porfim, nao 6 lmportar pouco,
mas cxportar e lmportar bastante, tal a
exprcss&o econbmica do progresso dos pal-
scs novos, que permutam cntre si os frutos
do trabalho, que representam a semente
da grandeza das nagfles.

Quanto ao alargamento dos mercados
exterlores, que deve ser, no momento, ob-
Jeto da malor preocupagdo, organlzamos o
piano constante da mensagem relatlva ao
Servigo de Expans&o Econbmica, por v6s
envlada A C&mara dos Deputados, em da-
ta de 9 de Agosto de 1920.

Fbra, ent&o, prevlsta a urgftncla de t&o
salutar medlda.

O nosso Pals n&o estava preparado pa-
ra as grandes exportagfles de artlgos que
atfi bem pouco tempo eram apenas bastan-
tes para as necessldades de seu consumo
Interno. As longas vlagens marltlmas, ou
depbsitos mals ou menos prolongados das
mercadorlas, exlgem tratamento especial
dos produtos e a mals cautelosa embala-
gem.

A qualldade, a classlflcag&o, a defesa
contra a fraude e a adulterag&o dos artl-
gos exportdvels, a aproximag&o entre pro-
dutores e cooperatives lnternaclonais, a

estatlstlca comercial e industrial, a emba-
lagem, a Imunlzag&o, o transporte, s&o as-
suntos para serem metlculosamcnte estu-
dados no novo servigo de expans&o econb-
mlca, que propuzemos como um corol&rlo
lbglco e lmpresclndlvel aparelho de conso-
lldag&o do crescente desenvolvlmento eco-
nbmlco do Pals.

E' do lamentar n&o tivesse sldo file atfi

ent&o convertldo em realldade.
Tals s&o, Sr. Presldente, as consldera-

?5es que Julgo oportunas trazer ao vosso
conheclmento, a par dos rclatbrlos parcials
que a fiste acompanham.

Por files verels o esforQo desenvolvldo
nos diversos departamentos dfiste Minlstfi-
rlo. cuja atvidade aumenta na medlda das
expansbes crescentes da vida econbmlca
do Pals.

O Trabalho efetlvo reallzado no Ulti-

mo ano n&o 6 mals do que a resultante da
vossa esclareclda e superior orientagdo e
do patribtlco concurso do Congresso Na-
cional, pelas s&blas medldas adotadas.

Na esfera administrate que me cabe,
cumpre-me louvar o empenho com que os
Chefes de Servigos e seus auxlliares v&o
procurando concretizar as Ideias contldas
nas reformas reallzadas, de cuja execug&o
depende o fixlto do programa de ag&o que
tendes tragado & nova vida dfiste Ministfi-
rlo.

A file hel consagrado o mdximo do meu
esforgo, correspondendo assim & confortan-
te conflanga com que me tendes t&o gene-
rosamente dlstinguido.

Capital Federal, Agosto de 1921.

(a) SlmOes Lopes.
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