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A NECESSIDADE D E  CRESCENTE PRODUCAO DE ALIMENTOU, PARA 
CONSUMO INTERNO E GERACAO D E  EXCEDENTES EXPORTAVEIS, ESTA A EXIGIR DOS 
PRODUTOREII RURAIS O EMPREGO D E  METODOS E TECNXCAS CAPAZES DE AUNENTAR O 
DESCMPCNHO E A ErICIENCIA DOS SISTEMAS D E  PRODUCAO AGRICOLA. 

P O R  ESSA RAZAO. AS DEFINICOES E DECISOES NO SISTEtfA CO- 
OPERATIVO D E  PESQUISA AGROPLCUARIA, ESTA0 CALCADAS NA FILODOFIA DO 
noDrLo CIRCULAR DE PROGRANACAO, SCGUNDO A QUAL, A PESQVIUA DEVC SE EN 
CONTRAR, PRIORITARIAMENTE, NA DVBCA DE SOLUCOES PARA AS DITICULDADES 
IDENTIrICADAB AO NIVZL DO PRODUTOR. A PESQUISA. UORTANTO. TEU X N X C X O  NA 
XDENTI~ICACAO DOS PUOBL~MAS ÓÜC BE,AHTEPOE~ AO- P ~ R F ~ I T Ò - - D ~ Ü ~ ~ P E ~ H Õ -  DE 
UMA ATIVIDADE AGRICOLA E SOMENTE C DADA POR CONCLUIDA QUANDO AS PROPOS- 
T A S  D E  SOLUCAO, DETERMINADAU EM LABORATORIOS E/OU CAMPOS EXPERTllENTAIS, 
SAO D I W L G A D A S  PARA ADOCAO PELOS PRODUTORES. 

ESTE DOCUMENTO, BINTESE/SO - TECNOLOGIAS GERADAO PELO 
SISTEMA EMBRAPA. TEM, POR OBJETIVO, CONSOLIDAR E DIVULGAR EM LXNGUAGEM 
DIRSTA E ACESSIVEL. TECNOLOGIAS E RECOMENDACOES D E  PESQUISA D E  AMPLOS 
PENEFICIOU PARA O S  PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES OU GRANDES EMPRESARIOS 
DO SETOR AGRICOLA. 

A SINTEBE/84, CCNTEií A DESCRICAO DC O26 TECNOLOGIAW E 2 1 5 ,  
RECOMENDACOES D E  PESQUISA, CUJO PROCESSO D E  GERACAO FOI CONCLUIDO EM 
1983. SEUS AUTORES SAO CIENTISTAS E PESQUISADORES DE TODAS AS REGIOES DO 
PAIS QUE ASSIM. CONTRIBUEII con o SEU TALENTO INTELECTUAL, DEQPREENDI- 
MENTO PESSOAL. DEDICRCAO E AMOR A PATRIA. PARA O FUTURO MAIS PROSPCRO E 
IiUiíANO . ANSEIO HAIOR D E  TODA A NACAO PRASILEXRA. 

ELISEU ROBERTO D E  ANDRADE ALVTS 
PRSSIDENTE DA ENPRAPA 
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INTRODUÇAO 

SINTtBE/8U - TECNOLOGIAS GERADAS PTLO SIDTEIA LISRAPA DA 
PROSSEGUIIENTO AO PLANO DO DPP - DEPARTAIIENTO DE ORIENTACAO E APOIO A 
PROGRAIIACAO DA PESQUISA, QUE OBJETIVA A CRIACAO E UANUTENCAO DE un 
SISTEMA DE INÍORHACOES SOBRE TECNOLOGIAB GERADAS PELO SISTEMA EIIBRAPA, 
ATUALIZADO QUANTO AS INFORIACOEB ARNAZINADAS E AGIL QUANTO A RECUPERACAO 
DESSAS INFORIIACOCfi~ UTILIZAXDO-BE, PARA ISSO, DOS IODERNOS RECURSOS DA 
XXFORllATICA E COIIPUTACAO ELETRONICA. 

A AUTORIA DA BINTESE DEVE SER CREDITADA AOS CIENTISTAS, 
PTSQUISADORES, TCCNICOS E PEEISOAL DE APOIO, QUE FAZEH O SISTEIIA ENERAPA. 

AO DEPARTAMENTO DE UETODOS QUAHTITATIVOS - DUQ COUBE A 
TAREFA DE DESENVOLVER E IIIPLANTAR O BANCO DE DADOS E O8 PROGRAMAS 
NECEBEARIOS PARA O ARIAZENAIIENTO E RECUPERACAO DAS INFORIIACOES. 

8Ã0- . . .  
R E C O ~ ~ ~ K D A ~  

COES OU 8UGES'iOEB BZIIPLES PARA USO NOC SI6TEHAS DE PRODUCAO LOCAL OU 
R~GIONAL. DIFEREM DAS -TECNOLOIIAS PELA UAIOR SIIIPLICIDADE E USO 
GERALMENTE RESTRITO A nICRORREGXOES ESPECIFfCAS. 

AS DEIAIS SECOES VISAU FACILITAR A LOCALIZACAO DAS INFOR- 
UACOES: 

- SECAO 1 LISTA OB CODIGOS E TITULOS DAS TECNOLOGIAS E RE- 
COIENDACOES DE PESQUISA POR PRODUTOS; 

- SECAO ri LISTA AS CODIGOS E TITULOS DAS TECNOLOGIAS E RE- 
COIIENDACOES DE PESQUISA PELAS UNIDADES RESPONSAVEIB; 

- OECAO 5 LISTA OS CODIGOS E TITULO8 DAS TECNOLOGIAB E RE- 
COMPNDACOES DE PESQUISA POR ESTADOS E TERRITORIOS ONDE 
ESTAO SEDIADAS AS UNIDADES IIEOPONSAVEIS PELAS PCSQUISAS, 

- SECA0 6 APRESENTA QUADROS DE DIQTRIEUICAO DE TECNOLOGIAS 
E RECOIENDACOES DE PESQVISA POR PRODUTOS, UNIDADES RES- 
PONSAVEIS E POR EETADOB, 

- FINALIENTE, NA SECA0 7, ESTAO 08 NOnES E ZNDERECO8 DAS 
INSTITUICOES A QUEM PODEH RECORRER OS USUARIOS INTERES- 
SADOS rn nAIorEn DETALHES SOBRE UNA TECNOLOGIA OU RECO- 
IEUDACAO ESPECIFICA. 

A SINTCPE/84 I APRESENTADA CONFORHI O PROJETO DE EDICOEB 
AXUAIS. DE UODO A PERUITIR, AO USUARIO. MANTER-SE ATUALIZADO COM RESPEI- 
TO AOO nA18 RECENTCO AVANCOE DA PESQUISA NO EISTEIIA EIERAPA. 

BIUSILIA, JUNHO DE 1984 

IUXIUNDO DI1 PONTES UUNES 
CHEFE DO DEPTO. DE ORIENTACAO I 

APOIO A PROGRAnACAO DA PESQUISA - DPP 



1. Resumo descritivo de tecnologias 
geradas ou adaptadas 
1 .l. Produtos 

CODIGO DA TECNOLOGIA : UB1.010Ef /6  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
NOVAS VARIEDADES DE ARROZ 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : PAPAR / P R  

RESUiiO DA TECNOLOGIA 
A INTRODUCAO DO MATERIAL GEttETICD PARA AVALIACAO NO ESTADO DO PARANA 
SE DEU EM 1 9 7 4 ,  PROVENIENTE DE INST ITUICOES NACIONAIS (NOTADAMENTE 
DO INST ITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS) E INTERNACIONAIS DE PESQUISA. 
AS VARIEDADES TESTADAS E RECOMENDADAS PELO IAPAR EM 1 9 7 6  FORAM I A C - 2 5  
E IAC-47 ,  AMBAS DE SEQUEIRO, SENDO A PRIMEIRA DE CICLO CURTO E 
SEGUNDA DE CICLO TARDIO. EM 1 9 8 0 .  O IAPAR INDICOU A VARIEDADE I A C - 1 6 4  
PARA PLANTIO NO ESTADO, EM CONDICOES DE SEQUEIRO. FACE AS SUAS 
CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A SECA E AO BRUSONE. PARA CONDICOES DE 
PLANTIO  IRRIGADO. A VARIEDADE C ICA 9 F O I  RECOMENDADA EM 1 9 7 9 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
ARROZ: A CRESCENTE DEMANDA PELO CONSUMO DE ALIMENTOS TEM EXIG IDO A 
CRIACAO €/OU ADAPTACAO DE VARIEDADES QUE PRODUZAM ALTOS RENDIMENTOS 
DE GRAOS. EPOCA: PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C S A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE.DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
COLASANTE. L.O. MESTRE 
ABBUD. N.S. MESTRE 
CURY, B. GRADUADO 

P R I N C I P A L  W B L I C A C A O  
ABBUD. N.S. ESCOLHA DE VARIEDADES PARA LAVOURAS DE SEQUEIRO. I N :  

FUNDACAO INST ITUTO AGRONOMICO DO PARANA, LONDRINA, PR. CULTURA DO 
ARROZ NO ESTADO DO PARANA. LONDRINA, 1 9 8 0  62P.  ( IAPAR.  CIRCULAR. 
2 0 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BBl.BlBZ/Z 

TITULO DA TECMOLOGIA 
INFORMACOES SOBRE CONTROLE E USO DE ARROZ VERMELHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
DEPIONSTROU-SE A I N E F I C I E N C I A  DE PRATICAS ISOLADAS CONHECIDAS PARA 
CONTROLAR O ARROZ VERMELHO, ESPECIALMENTE PELO USO DA "MAQUINA DE 
AR PENEIRA"  DURANTE O BENEFICIAMENTO.  A OCORRENCIA DE CRUZAMENTOS 
NATURAIS E FORCAS S E L E T I V A S  CAUSAM COEVOLUCAO DAS FORMAS SILVESTRES 
E CULTIVADAS;  QUANTO M A I S  FORTE A PRESSA0 DE SELECAO F E N O T I P I C A ,  M A I S  
RAPIDO O APARECIMENTO DE FORMAS "MIMETICASw,  TANTAS QUANTO AS 
CULTIVARES COM QUE COEXISTEM. DESTA FORMA, E IRRELEVANTE A 
"CARACTERIZACAOW DO ARROZ VERMELHO E O CONTROLE M A I S  E F I C I E N T E  F I C A  
NA DEPENDENCIA DE UM PROGRAMA BEM CONDUZIDO DE PRODUCAO DE SEMENTES, 
FUNDAMENTADO NA SEMENTE GENETICA E NO USO DE AREAS DE PRODUCAO 
DESINFESTADAS. POR OUTRO LAD0,TAMBEM DEVIDO A FENOMENOS DE COEVOLUCAO 
(DIVERGENTE) ,  D E L I N E I A - S E  GRANDE P O S S I B I L I D A D E  DE USO DE FORMAS 
SILVESTRES DE ARROZ NOS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO GENETICO. 

PRODUTO / PROBLEHA E.PROCESS0 PRODUTIVO 
A. ARROZ 
8 .  PARA PRODUCAO DE SEMENTES E PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
G A L L I .  J. MESTRE 
TERRES, A.L.S. MESTRE 
R I B E I R O ,  A.S. MESTRE 
GASTAL, F.L.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
G A L L I ,  J.: TERRES. A.L.S.:  MARQUES. L .F . :  BIDERBOST. E.B.: MELLO. V.D 

CARDELINO; R. & ZONTA. E.P. RELACOES ENTRE ARROZ VERMELHO-E-- 
CULTIVADO. IN:REUNIAO ANUAL DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO.12,  PORTO 
ALEGRE. 1 9 8 3 .  A N A I S .  .. PORTO ALEGRE, I R G A ,  1 9 8 3 .  P .55-6 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 881.8183/í3 

T I T U L O  DA TECtJOLOGIA 
B A I X A S  TEMPERATURAS E E S T E R I L I D A D E  EM ARROZ I R R I G A D O  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  PELOTAS 

:SUHO DA TECNOLOGIA 
DEMONSTROU-SE QUE AS CULTIVARES DE ORIGEM A S I A T I C A  I R G A - 4 0 8 ,  BR-IRGA- 
4 0 9  E BR- IRGA-410 APRESENTARAM CORRELACOES S I G N I F I C A T I V A S  ENTRE 
B A I X A S  TEMPERATURAS E E S T E I t I L I D A D E .  COIISIDEROU-SE O PARAMETRO B A I X A S  
TEMPERATURAS COMO O NUMERO DE D I A S  COM TEMPERATURAS M I N I M A S  ABSOLUTAS 
ABAIXO DE 15.C,  NO PERIODO DE PRE-FLORACAO E FLORACAO. A PERCENTAGEM 
DE E S T E R I L I D A D E  D O I  DETERMINADA POR AMOSTRAGEM, CONTANDO-SE O NUMERO 
DE GRAOS F E R T E I S  E E S T E R E I S .  NO MESMO TRABALHO AS CULTIVARES BLUEBELL 
E LEBONNET, DE ORIGEM NORTE AMERICANA, E A C U L T I V A R  EEA-406,CRIADA NO 
RS. N A 0  APRESENTARAM C O E F I C I E N T E S  DE CORRELACAO S I G N I F I C A T I V A  ENTRE 
ESSES FATORES. I S T O  C A R A C T i R I Z A  MAIOR I:ISCO DA U T I L I Z A C A O  DE 
CULTIVARES DE ORIGEM ASIATI :CA,  EMBORA EM CONDICOES FAVORAVEIS 
CAUSENCIA DE B A I X A S  TEMPERATURAS) APRESENTEM MAIOR PRODUTIVIDADE.  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO P R O D U T I V O  
A. ARROZ I R R I G A D O  
B .  EPOCA DE SEMEADURA 
C. EPOCA DE FLORACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
I N F E L D ,  J . A .  NESTRE 
S I L V E I R A  JR. ,  P. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
~ - - - - -  

INFELD, J.A.; SILVEIRA JUNIOR, P. C ANJOS, F.S. CORRELACAO ENTRE 
B A I X A S  TEMPERATURAS E E S T E R I L I D A D E  EM ARROZ IRRIGADO.  I N :  CONG. 
DE AGROMETEOROLOGIA. 3 .  CAMPINAS. 1 9 8 3 .  RESUMOS ... CAMPINAS. SOC. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : @El.E1E44/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSORCIO MILHO X ARROZ X MANDIOCA - UM SISTEMA SUPERIOR AO 
MONOCULTIVO DE ARROZ NA MRH MEDIO PARNAIBA P I A U I E N S E .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

REÇUHO DA TECNOLOGIA 
NA MRH MEDIO PARNAIBA P I A U I E N S E ,  O MONOCULTIVO DE ARROZ C O N S T I T U I  A 
P R I N C I P A L  A T I V I D A D E  AGRICOLA, SENDO FREQUENTES OS PREJUIZOS CAUSADOS 
PELA ESTIAGEM. AO SE TESTAR, DURANTE 2 ANOS DE ESTIAGEM VARIOS 
SISTEMAS ALTERNATIVOS CONSTATOU-SE QUE O SISTEMA M I L H O  X ARROZ X 
MANDIOCA F O I  SUPERIOR AO MONOCULTIVO DE ARROZ. NESTE SISTEMA USA-SE O . ESPACAMENTO DE 3M ENTRE F I L E I R A S  DE MILHO,  INTERCALANDO-SE AO 
CENTRO UMA F I L E I R A  DE MANDIOCA. ENTRE AS F I L E I R A S  DE MANDIOCA E M I L H O  
SAO'INTERCALADAS DUAS F I L E I R A S  DE ARROZ. ESPACADAS DE 0.50 M. AS 
DENSIDADES U T I L I Z A D A S  SAO DE 6 E 40 SEMENTES/M. PARA O M I L H O  E ARROZ 
RESPECTIVAMENTE. E 2 M A N I V A S I M  PARA A MANDIOCA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
ARROZ DE SEQUEIRO - A SUBSTITUICAO DO MONOCULTIVO DE ARROZ PELO 
SISTEMA CONSORCIADO M I L H O  X ARROZ X MANDIOCA, TORNA A EXPLORACAO DE 
SEQUEIRO MENOS ARRISCADA PARA O PRODUTOR. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

USUARIOS DA 
I M E D I A T O S  

TECNOLOGIA 
=> AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO, A.G. DE GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 881.8187/:1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CALIBRACAO DE ANAL ISE  DE SOLO PARA ARROZ IRRIGADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IRGA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
PARA N I V E I S  NO SOLO DE -3,O; 3,O-6.0 E t 6 . 0  PPM DE P A RECOMENDACAO 
DE F E R T I L I Z A N T E S  E 60 ,  4 0  E 2 0  KG DE P205 /HA  RESPECTIVAMENTE. EM 
RELACAO AO POTASSIO, N I V E I S  NO SOLO DE -30 ;  30 -60  E + 6 0  PPM DE K A 
RECOMENDACAO E 60, 4 0  E 2 0  KG DE  K20fHA.  DE ACORDO COM A ANAL ISE  DE 
SOLO PODE-SE COMBINAR AS QUANTIDADES A APLICAR. MANTENDO-SE PARA 
QUALQUER COMBINACAO 1 0  KGfHA DE N. ESTE TRABALHO F O I  EM COLABORACAO 
COM A UEPAE-PELOTAS E MODIFICOU AS TABELAS USADAS ANTERIORMENTE 
ECONOMIZANDO 2 0  KG/HA DE P Z 0 5  SEM CONTUDO. AFETAR O RENDIMENTO DE 
GRAOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA APLICA-SE A ADUBACAO DE P E K PARA ARROZ IRRIGADO. 
DEVE SER EFETUADA ANTES OU DURANTE A SEMEADURA E INCORPORADA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IHEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES f CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LOPES, M.S. MESTRE 
OL IVE IRA .  M.A. GRADUADO 
BACHA. R.E. MESTRE 
CABRAL. J.T. GRADUADO 
CLOVIS,  H-S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
REDE O F I C I A L  DE LABORATORIOS DE ANALISES DE SOLOS. MANUAL DE ADUBACAO 

E CALAGEi'i PARA CULTIVOS AGRICOLAS DO R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA. I N :  TRIGO E SOJA, JUL.-AGOSTO, 1981. PORTO ALEGRE, 
56 P. P.4-34. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 881.8188/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DENSIDADES E SISTEMAS DE SEMEADURA PARA ARROZ (ORYZA SAT IVA  L . )  
IRRIGADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IRGA 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
RECOMENDACAO DA DENSIDADE DE SEMEADURA PARA AS P R I N C I P A I S  CULTIVARES 
DE ARROZ IRRIGADO EXISTENTES NA LAVOURA ARROZEIRA DO R I O  GRANDE DO 
SUL. CULTIVARES TRADIC IONAIS :  EEA-405 - 1 3 0  KG/HA; EEA-4069 EEA 4 0 4 9  
EEA-201, CALOR0 E FORMOSA - 1 2 0  KG/HA; IRGA-407 - 1 6 0  KG/HA. 
CULTIVARES AMERICANAS: BLUEBELLE, DAWN. LEBONNET E LABELLE - 140KG/HA 
CULTIVARES MODERNAS: CICA-4, IRGA-408,  BR-IRGA-409 E BR- IRGA-410 
1 0 0  KG/HA. I S T O  NA SEMEADURA EM LINHAS, PARA SEMEADURA A LANCO 
RECOMENDA SE 2 0 X  A M A I S  DE SEMENTE. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA A PARA O CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO NO ESTADO DO R I O  
GRANDE DO SUL, CUJA AREA CULTIVADA E SUPERIOR A 6 0 0  M I L  HECTARES, 
SENDO 90% SEMEADOS A LANCO E 1 0 X  SEMEADOS EM LINHAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEDROSO. B.A. MESTRE 
CARMONA. P. S. MESTRE 
REGINATTO, M. DA P.V GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PEDROSO, B.A. SEMEADURA EM L INHAS PARA ARROZ IRRIGADO. LAVOURA 

ARROZEIRA. PORTO ALEGRE, 3 4 ( 3 2 8 ) :  24-9, MAIO/JUNHO. 1 9 8 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0%1.%113/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO PARA O MARANHAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHAPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
RECOMENDAM-SE O CULTIVO DPF CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO: I R A T  112 
( I R A T  1 3  X DOURADO PRECOC E I R E M  1 6 B ;  ( P J  1 1 0  X I A C  2 5 ) :  AMBAS 
APRESENTAM CICLO DE 9 5  D I A S ,  BOA R E S I S T E N C I A  A BRUSONE, R E S I S T E N C I A  A 
SECA E ACAMAMENTO. ALTURA MEDIA DE 1 2 0  CM, FOLHAS GLABRAS. SENDO A 
P R I M E I R A  DE GRAOS LONGOS E A SEGUNDA DE GRAOS CURTOS. AS DUAS 
CULTIVARES APRESENTAM RENDIMENTO M E D I 0  DE 2 0 0 0  KGIHA SEM ADUBO E 
3 5 0 0  KG/HA COM ADUBACAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PR0C:ESSO PRODUTIVO 
A - ARROZ SEQUEIRO 
B - A B A I X A  PRODUTIVIDADE DO ARROZ D E  SEQUEIRO NO ESTADO, EM TORNO DE 

1 4 0 0  KG/HA 
C - FASE DO PROCESSO PRODUTIVO A QUAL SE A P L I C A  A TECNOLOG1A:COLHEITA 

COMERCIALIZACAO E I N D U S T R I A L I Z A C A O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE .DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  J .L .R.  DA GRADUADO 
SEGUY, L .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA~MARANHÉNSÉ DE PESQUISA AGROPECUARIA, SAO LUIS, MA. MODELOS DE 

EXPLORACAO COM CULTURA DO ARROZ DE SEQUEIRO I N D I C A D O  PARA 
PEQUENOS PRODUTORES DA R E G I A 0  DOS COCAIS MARANHAO. SAO L U I S ,  
EMAPAfIRAT, 1 9 8 2 .  45P. (EPlAPA. DOCUMENTOS, 1). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H81.8116/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO Q U I M I C A  DO ARROZ EM AREA DE CERRADO DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUIIO DA TECIIOLOGIA 
PARA O C U L T I V O  DO ARROZ NOS SOLOS SOB VEGETACAO DE CERRADO DO AMAPA A 
U T I L I Z A C A O  DE 5 0  KG/HA DE N,50 KG/HA DE P 2 0 5 ,  2 0  KG/HA DE K 2 0  E 1 0  
KG/HA DE SULFATO DE ZINCO, TEM DEMONSTRADO MAIOR RETORNO ECONOMICO 
POR CRUZEIRO I N V E S T I D O ,  COM UMA RELACAO VALOR/CUSTO DE 2 , 0 2 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A U T I L I Z A C A O  DE UMA FORMULACAO DE ADUBACAO 
Q U I M I C A  M A I S  ECONOMICA PARA A EXPLORACAO D E  ARROZ NO CERRADO. ELA SE 
A P L I C A  PARTE NA SEMEADURA E O RESTANTE NO I N I C I O  DO SURGIMENTO DOS 
PRIMORDIOS F L O R A I S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
A P 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRItICIPAIÇ BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEREIRA,  L .A .F .  GRADUADO 
ALVES, R.N.B. GRADUADO 
LOPES, O.M.N. GRADUADO 
CAVALCANTE, E.DA S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALVES, R.N.B. ;  PEREIRA,  L .A .F . ;  CAVALCANTE, E.DA S. & F I G U E I R E D 0 , F . J .  

C. N I V E I S  DE NPK E Z N  PARA O ARROZ DE SEQUEIRO EM LATOSSOLO 
AMARELO FASE CERRADO DO T.F.DO AMAPA.MACAPA,EPIBRAPA-UEPAT MACAPA, 
1982. (EMBRAPA-UEPAT MACAPA.PESQ.EM ANDAMENTO, 5 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 861.8119/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
E F I C I E N C I A  DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA BRUSONE E OUTRAS DOENCAS 
FUNGICAS DO ARROZ IRRIGADO 

UNIDADE RESPOHSAVEL : WEPAE PELO'TAS 

suno DA TECNOLOGIA 
EM EXPERIMENTOS DE CONTROLE DA BRUSONE E DE  OUTRAS DOENCAS FUNGICAS 
DE IMPORTANCIA SECUNDARIA, CONSTATOU-SE QUE O USO DE FUNGICIDAS E 
V IAVEL  APENAS NAS LAVOURAS OU REGIOES ONDE OS DANOS DAS DOENCAS SAO 
DE OCORRENCIA ANUAL EM CULTIVARES SUSCETIVE IS  E. PRINCIPALMENTE, NAS 
LAVOURAS SENEADAS EM EPOCA TARDIA ( 1 5  NOVEMBRO/lS DEZEMBRO). A 
APLICACAO GENERALIZADA DOS FUNGICIDAS NA0 E RECOMENDAVEL, PORQUE NA 
M A I O R I A  DOS CASOS. A DOENCA NA0 PROVOCA DANOS QUE A JUSTIFIQUEM. 
VERIFICOU-SE QUE NAS CULTIVARES SUSCETIVE IS  A BRUZONE (BLUEBELLE. 
EEA 4 0 6  E CALORO) A REALIZACAO DE DUAS PULVERIZACOES DE 
BLAST IC ID INA-S .  KASUGAMICINA, EDIFENFOS, K I T A Z I N  P, BENOMYL E 
T R I F E N I L  ACETATO DE ESTANHO - BRESTAN 2 0  PM HOECHST. OU UMA APLICACAO 
DE K I T A Z I N  P GRANULADO NA AGUA DE IRRIGACAO, REDUZEM OS DANOS. 
ENTRETANTO. CONVEM USAR ESTE METODO DE CONTROLE CONCOMITANTEMENTE COM 
MANEJO DE PRATICAS CULTURAIS (IRRIGACAO. ADUBACAO) OU, QUANDO OCORREM 
OUTRAS DOENCAS. MISTURAS COM FUNGICIDAS PROTETORES. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA E APLICAVEL AO ARROZ IRRIGADO, QUE NO R I O  GRANDE DO SUL, 
ESTA SUJE ITO AOS DANOS DA BRUSONE, PRINCIPALMENTE QUANDO SEPIEADO APOS 
MEADOS DE NOVEMBRO. PRINCIPALMENTE NA ZONA SUL DO ESTADO, O METODO J A  
SE MOSTROU EF IC IENTE.  I N C L U S I V E  EM TESTES DE  LAVOURAS COMERCIAIS. NA0 
E APLICAVEL PARA CULTIVARES RESISTENTES (BR-IRGA 4 0 9  E 4 1 0 ) .  

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEtJEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUROS DEFEN3oIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLV1:DOS 
RIBE IRO,  A.S. MESTFLE 
S I L V E I R A  JR., P MESTRE 
ZONTA. E.P. MESTF!E 

PRIt4CIPAL PUBLICACAO 
RIBE IRO.  A.S. DOENCAS DO AF!ROZ IRRIGADO. IN :  CURSO DE ARROZ IRRIGADO. 

SANTA MARIA, 1 9 8 3 .  PORTO ALEGRE, EMDRAPA-UEPAE PELOTAS, EMATER. 
RS. PROVARZEAS. 1 9 8 3 .  54P.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 80l.B118/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
A P L I C A C A O  DE CALCARIO NA CULTURA DO ARROZ I R R I G A D O  NO R I O  GRANDE DO 
SUL 

UNIDADE RESPOHSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
OS RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO EM 
V A R I O S  EXPERIMENTOS CONDUZIDOS EM SOLOS ARROZEIROS DO R I O  GRANDE DO 
SUL DERONSTRARAM QUE EM SOLOS COM TEORES D E  CA + MG A B A I X O  DE 5 
R E / 1 0 0 G  S E  DEVE A P L I C A R  A QUANTIDADE EQUIVALENTE A 1 .000  KG/HA D E  
C A L C A R I O  D O L O M I T I C O  COM PRNT = 100%.  

PRODUTO / PROBLEtIA E PROCESSO PRODUTIVO 
DURANTE GRANDE PARTE DA FASE VEGETATIVA A LAVOURA ARROZEIRA NO RIO 
GRANDE DO SUL PERMANECE EM SOLO SECO E, PORTANTO, SOB OS E F E I T O S  DA 
A C I D E Z  E DA B A I X A  D I S P O N I B I L I D A D E  DE CA E MG.PROPRIA DE ALGUNS SOLOS. 
A APLICACAO D E  CALCARIO D O L O M I T I C O  POR OCASIAO DO PREPARO DO SOLO 
PARA ESSA CULTURA REDUZ ESTES E F E I T O S  E ELEVA A PRODUTIVIDADE.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I H E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
R A I O R  PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RACHADO. R.O. MESTRE 
GOHES, A. DA S', MESTRE 
VAHL. L.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RACHADO. M.O. NOVA TABELA DE ADUBACAO PARA A CULTURA DO ARROZ 

I R R I G A D O  NO RS. I N :  EMPRESA B R A S I L E I R A  D E  PESQUISA AGROPECUARIA. 
UEPAE PELOTAS, RS. D I A  DE CAMPO-ARRO2,BRASILIA. EMBRAPA-DID,1981, 
P.23-7.CEMBRAPA-UEPAE PELOTAS-DOCUMENTOS, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 081.0120/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
N I V E L  C R I T I C O  PARA PREDICAO DA NECESSIDADE DA ADUBACAO POTASSICA PARA 
O ARROZ I R R I G A D O  NO R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
COM A F I N A L I D A D E  DE SE PROCEDER A RECOMENDACAO DE ADUBOS POTASSICOS 
PARA O ARROZ I R R I G A D O  PROCUROU-SE CONHECER OS N I V E I S  DE POTASSIO NO 
SOLO PARA OS Q U A I S  HA P R O B A B I L I D A D E  DE HAVER RESPOSTA A APLICACAO DE 
F E R T I L I Z A N T E S  POTASSICOS E TAMBEM O N I V E L  C R I T I C O ,  QUE E AQUELE ACIMA 
DO QUAL N A 0  E ECONOMICAMENTE RENTAVEL A P L I C A R  POTASSIO.  PARA OS SOLOS 
ARROZEIROS DO R I O  GRANDE D a  SUL O N I V E L  C R I T I C O  DE POTASSIO E DE 6 0  
PPM DE K+ EXTRAIDO PELO METODO DE M E H L I C H .  RECOMENDA-SE A APLICACAO 
DE 6 0  KG/HA DE K 2 0  PARA SOLOS CONTENDO O A 3 0  PPM, D E  4 0  KG/HA D E  
K 2 0  PARA SOLOS COM 3 1  A 6 0  PPM E DE 2 0  KG/HA DE K 2 0  PARA SOLOS COM 
TEORES ACIMA DE 6 0  P P N  DE K.+. 

PRODUTO / PROBLEHA E PR0C:ESSO PRODUTIVO 
HA QUE SE CONHECER 0 5  N I V E I S  DE POTASSIO NO SOLO PARA SE PROCEDER A 
RECONENDACAO DE ADUBOS POTEiSSICOS PARA O ARROZ I R R I G A D O .  A ADUBACAO 
POTASSICA NECESSARIA PARA f iLEVAR O TEOI;! DE POTASSIO DO SOLO E 
S A T I S F A Z E R  AS E X I G E N C I A S  DA CULTURA DEVE SER R E A L I Z A D A  POR OCASIAO 
DA SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MACHADO, M.0,  MESTRE 
GOMES, A. DA S. MESTIIE 
VAHL, L.C. MESTRE 
PAULETTO, E.A. MESTRE 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
MACHADO, M.O. NOVA TABELA D E  ADUBACAO PARA A CULTURA DO ARROZ 

IRRIGADO NO RS.  IN: EMBRAPA-UEPAE PELOTAS.RS.DIA DE CAMPO-ARROR. 
B R A S I L I A ,  EMBRAPA-DIDI 1 9 1 1 . P .  2 3 - 7  (EMBRAPA-UEPAE PELOTAS. 
DOCUMENTOS, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 881.8121/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
N I V E L  C R I T I C O  PARA PREDICAO DA NECESSIDADE DA ADUBACAO FOSFATADA 
PARA O ARROZ I R R I G A D O  NO R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPOWSAVEL : UEPAE PELOTAS 

SUMO DA TECNOLOGIA 
ESTABELECEU-SE ATRAVES DA EXPERIMENTACAO O N I V E L  C R I T I C O  DE FOSFORO 
PARA OS SOLOS ARROZEIROS DO R I O  GRANDE DO SUL E TAPIBEM OS N I V E I S  DE 
FOSFORO NO SOLO PARA OS QUAIS HA P R O B A B I L I D A D E  DE RESPOSTA DA 
CULTURA A ADUBACAO FOSFATADA. O N I V E L  C R I T I C O  DE FOSFORO, OU SEJA, 
AQUELE ACIMA DO QUAL N A 0  COMPENSA A P L I C A R  FOSFORO, E DE 6 PPM 
EXTRAIDO PELO METODO DE M E H L I C .  PARA OS SOLOS COM TEORES DE P ENTRE 
O E 3 PPM RECOMENDA-SE A P L I C A R  6 0  KG/HA DE P 2 0 5 ,  PARA OS QUE 
APRESENTAM ENTRE 3 , 1  E 6 PPM RECOMENDA-SE 4 0  KG/HA DE P 2 0 5  E PARA 
OS SOLOS COM TEORES SUPERIORES A 6 PPM DE P A RECOMENDACAO E 
A P L I C A R  2 0  KG/HA DE P 2 0 5 .  

PRRDLITO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO . 
P A R A ~ R É C O M E ~ D ~ R ~ ~ E ~  ADUBO~FOSFATADO~PARA o ARROZ IRRIGADO DEVE-SE 
CONHECER OS N I V E I S  DE FOSFORO NO SOLO PARA OS Q U A I S  HA P R O B A B I L I D A D E  
DE RESPOSTA DA CULTURA A APLICACAO DESSE F E R T I L I Z A N T E .  ADUBACAO 
FOSFATADA NECESSARIA PARA ELEVAR O TEOR DE FOSFORO DO SOLO E 
S A T I S F A Z E R  AS E X I G E N C I A S  DO ARROZ DEVE SER R E A L I Z A D A  NA SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDEFlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MACHADO, M.O. MESTRE 
GOMES, A. DA S. MESTRE 
VAHL, L.C. MESTRE 
PAULETTO, E.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MACHADO, M.O. NOVA TABELA DE ADUBACAO PARA A CULTURA DO ARROZ 

I R R I G A D O  NO RS. I N :  EMPRESA B R A S I L E I R A  DE PESQUISA AGROPECUARIA. 
UEPAE PELOTAS, RS. D I A  DE CAMPO-ARROZ. B R A S I L I A ,  EMBRAPA-DIDI 
1 9 8 1 .  P .  2 3 - 7 .  (EMBRAPA-UEPAE PELOTAS. DOCUMENTOS, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 0 1 . 8 1 2 2 / 8  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO NITROGENADA NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO NO RIO GRANDE 
DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A ADUBACAO NITROGENADA NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO DEVE SER FEITA 
EM DUAS APLICACOES. A PRIMEIRA POR OCASIAO DA SEMEADURA E NA 
QUANTIDADE DE 1 0  KGIHA DE N PARA QUAISQUER CULTIVARES E TIPOS DE 
SOLO. A SEGUNDA, E MAIS IMPORTANTE, DEVE SER REALIZADA EM COBERTURA 
NO INICIO DA DIFERENCIACAO DA PANICULA. AS QUANTIDADES DE N A SEREM 
APLICADAS EM COBERTURA DEPENDEM DO TEOR DE MATERIA ORGANICA DO 
SOLO, DO TIPO DE CULTIVAR E DAS CONDICOES CLIMATICAS. PARA SOLOS 
COM 0 > 0  A 5 , 0 2  DE MATERIA ORGANICA RECOMENDA-SE APLICAR 2 0  KG/HA DE 
N PARA AS CULTIVARES TRADICIONAIS, COMO EXEMPLO EEA 2 0 1 ,  EEA 4 0 4 ,  
EEA 4 0 5 ,  EEA 4 0 6 ,  CALOR0 E FORMOSA, DE 2 0  A 4 0  KG/HA DE N PARA AS 
AMERICANAS COMO EXEMPLO BLUEBELLE, DAWN,LABELLE E LEBOMET E DE 2 0  A 
7 0  K W H A  PARA AS "MODERNAS"; COPIO EXEMPLO IRGA 4 0 8 ,  BR-IRGA 4 0 9 :  
BR-IRGA 4 1 0  E CICA 4 ,  E PARA SOLOS COM MAIS DE 5 %  DE M.O., AS 
QUANTIDADES VARIAM DE O  A 2 0  KG/HA DE N PARA AS TRADICIONAIS E DE 
O A 4 0  K-G/HA PARA AS DEMAIS. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A ADUBACAO NITROGENADA NA CULTURA DO ARROZ QUANDO APLICADA EM 
EPOCAS E QUANTIDADES INADEQUADAS PODERA PROVOCAR EXCESSO DE 
CRESCIMENTO VEGETATIVO EM DEIRIMENTO DA PRODUTIVIDADE DE GRAOS.ESSA 
TECNOLOGIA SE APLICA POR OCASIAO DA SEMEADURA E DO INICIO DA 
DIFERENCIACAO DA PANICULA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R s 

USUARIOS DA TECMOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDEtlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MACHADO, M.0 MESTRE 
GOMES. A. DA S. MESTRE 
PAULETTO, E.A. MESTRE 
VAHL, L.C. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
MACHADO, M.O. NOVA TABELA DE ADUBACAO PARA A CULTURA DO ARROZ 
IRRIGADO DO RS. IN: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. 
UEPAE/PELOTAS, RS. DIA DE CAHPO-ARROZ. BRASILIA, EMBRAPA-DID, 
1981. P.23-7. (EMBRAPA. UEPAE/PELOTAS, DOCUMENTOS, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 881 .8124 /6  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE ARROZ PARA C U L T I V O  EM SEQUEIRO 

UNIDADE RESPOIJSAVEL : CNPAF 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A LINHAGEM CNA 7 9 1 0 4 8  PROVEM DO CRUZAMENTO I A C  5444/DOURADO PRECOCE 
E PRODUTO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE ARROZ DO CNPAF. AVALIACOES 
F E I T A S  PELAS UEPATlBOA V I S T A ,  UEPATIMACAPA E UEPAE/TERESINA, ESTA 
LINHAGEM DESTACOU-SE E ATUALMENTE ELA ESTA SENDO RECOMENDADA PARA 
C U L T I V O  NOS TERRITORIOS DE RORAIMA, AMAPA E NO ESTADO DO P I A U I .  
POSSUI  COMO P R I N C I P A I S  CARACTERISTICAS:  C I C L O  - EM TORNO DE 9 5  D I A S  
DA SEMEADURA A COLHEITA;  PRODUTIVIDADE - P I A U I  - 1 9 6 0  KG/HA; RORAIMA- 
1 3 8 2  KG/HA; AMAPA - 1 2 6 6  KG/HA EM AREA DE CERRADO E 2 2 1 7  KG/HA EM 
AREA DE MATA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA LINHAGEM DESTINA-SE AOS AGRICULTORES DOS TERRITORIOS DE RORAIMA 
E AMAPA E DO ESTADO DO P I A U I  QUE CULTIVAM O ARROZ SOB CONDICOES DE 
SEOUEIRO U T I L I Z A N D O  B A I X O  N I V E L  DE F E R T I L I Z A K T E S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RR AP P I  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RANGEL, P.H.N. MESTRE 
MORAIS.0.P. MESTRE 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 0 8 1 . 8 1 3 1 / 9  

T I T U L O  DA TECt tOLOGIA 
EPOCA DE P L A N T I O  PARA ARROZ I R R I G A D O  NO E S P I R I T O  SANTO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
TRABALHOS DESENVOL\t IDOS PELA EMCAPA USANDO S E T E  EPOCAS DE P L A N T I O  EM 
TRES C U L T I V A R E S  DE ARROZ I R R I G A D O .  I N D I C A R A M  OS MESES DE OUTUBRO. 
NOVEMBRO E DEZEMBRO, PARA AS C U L T I V A R E S  I A C  899 E I R  8 4 1  E, OUTUBRO E 
NOVEMBRO, PARA A C U L T I V A R  PAGA D I V I D A .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E . P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
MATTOS, T. MESTRE 
SCARDUA, J.A. MESTRE 
CASTRO. L .L .F. MESTRE 
G U I D O N I ,  A.L. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 501.0132/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESPACAMENTO X D E N S I D A D E  DE SEMEADURA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EMCAPA 

RESUHO DA TECIJOLOGIA 
TRABALHOS CONDUZIDOS COM A CULTURA DO ARROZ, C U L T I V A R  I R  6 6 1 .  
MOSTRARAM MAIORES PRODUCOES DE GRAOS, NOS ESPACAMENTOS DE 20 CM ENTRE 
L I N H A S ,  COM D E N S I D A D E  DE 80 A 1 0 0  SEMENTES POR METRO L I N E A R ,  
\ l E R I F I C A N D O - S E  NESTA POPULACAO DE PLANTAS, ACRESCIPIO NO NUMERO DE 
P E R F I L H O S  E P A N I C U L A S  POR METRO QUADRADO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A CULTURA DO ARROZ. CONSTATOU-SE O USO 
INADEQUADO DE ESPACAMENTO E D E N S I D A D E  PARA ARROZ I R R I G A D O .  SENDO 
VANTAJOSA A U T I L I Z A C A O  DESTA TECNOLOGIA PARA C U L T I V A R E S  D E  PORTE 
B A I X O ,  NA F A S E  DE P L A N T I O .  

ABRAMGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MATTOS, T MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MATTOS. T .  & M A R T I N A Z Z I ,  A.  E F E I T O  DO ESPACAMENTO X D E N S I D A D E  DE 
SEMEADURA EM ARROZ I R R I G A D O .  C A R I A C I C A ,  EMCAPA, 1980 .  4P.  (EMCAPA, 
COMUNICADO TECNICO, 4). 



CODIGO DA TECHOLOGIA : f l B t . B l B Z / B  

T I T U L O  DA TECtIOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DO F E I J O E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL : 1:APAR / PR 

:SUiíO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DE TRATAMENTO DE SEMENTES COM MISTURA DE BENOMYL + 
THIRAN (1: l )  PROPORCIONOU AUMENTO DE "STAND" ATE 1 0 %  EM VARIEDADE 
SUSCEPTIQEL,NAS CONDICOES I D E A I S  PARA I N C I D E N C I A  DA ANTRACNOSE, 
ENQUANTO PULVERIZACOES DA PARTE AEREA APONTARAM A P O S S I B I L I D A D E  DE 
OBTENCAO DE ALTOS RENDIMENTOS E MELHORIA NA QUALIDADE DE SEMENTE 
ATRAVES DE CONTROLE E F E T I V O  DA ANTRACNOSE. OS ESTUDOS APONTARAM 
PRODUTOS A BASE DE BENOMYL. CARBENDAZIM,CHLOROTHALONIL,CHLOROTHALONIL 
t TIOFANATO M E T I L I C O ,  ACETATO DE T R I F E N I L  ESTANHO COMO E F I C I E N T E S  NO 
CONTROLE DA DOENCA. ESSES PRODUTOS PROPORCIONARAM ALEM DA MELHORIA 
NA QUALIDADE DE SEMENTES PRODUZIDAS, AUMENTO DE RENDIMENTO 
FREQUENTEMENTE SUPERIOR A 50% DA TESTEMUNHA. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCEISSO PRODUTIVO 
F E I J A O .  CONTROLE DE DOENCAS. FASE DE CONDUCA0.E MANEJO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECttOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORELS ENVOLVIDOS 
MOHAN. S.K. 
NENEZES, J .R. 
B I A N C H I N I ,  A. 

P R I t l C I P A L  PUBLICACAO 

DOUTOR 
GRADUADO 
MESTRE 

MOHAN, S.K.;  B I A N C H I N I ,  A. & MENEZES, J.R. ORIENTACOES PARA O 
CONTROLE DE DOENCAS DO FEJOEIRO DO ESTADO DO PARANA. LONDRINA, 
I A P A R ,  1981.  P.  ( I A P A R .  INFORME DA P E S Q U I S A *  3 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 882.8183/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DO VIRUS DO MASAICO DOURADO DO F E I J O E I R O  (VMOF) 

UNIDADE RESPOHSAVEL : IAPAR / PR 

SUr10 DA TECNOLOGIA 
DE ACORDO COM A OCORRENCIA DO VIRUS MOSAICO DOURADO NO F E I J O E I R O  
(VMDF) EPOCAS DE I N C I D E N C I A  E N I V E I S  DE  SEVERIDADE, FORAM 
DEL IM ITADAS TRES REGIOES NO ESTADO DO PARANA ( R 1 , R I I  E R I I I )  E 
EFETUADAS AS RECOMENDACOES PARA PREVENCAO DE VIROSE. 
R I  = NORTE. NOROESTE O OESTE DO ESTADO. 80-100 DE INFECCAO O VIRUS 
SAFRA DA SECA. JANEIRO A ABRIL-PLANTIO SOMENTE NA SAFRA DAS 
AGUAS - AGOSTO A NOVEMBRO. 
R I 1  = F A I X A  CENTRAL LIGANDO SUDOESTE AO NORDESTE DO ESTADO - 
OCORRENCIA VARIAVEL DO VMDF. MENOR SEVERIDADE E M A I S  TARDIO, NA 
SAFRA DA SECA - PLANTIO  NORMAL NA SAFRA DAS AGUAS E ANTECIPADO NA 
SAFRA DA SECA (ATE  15 DE JANEIRO), USO DAS VARIEDADES CARIOCA. R I O  
I V A I  E PORRILO S INTET ICO E PULVERIZACOES COM I N S E T I C I D A S  CASO SE 
CONSTATE A PRESENCA DE  VETOR (MOSCA BRANCA) 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
FEIJAO/MOSAICO DOURADO. VIROSE NO F E I J O E I R O  COM PREJUIZOS DE ATE 
100 NA SAFRA DA SECA NAS REGIOES NORTE, NOROESTE E OESTE DO PARANA, 
SENDO NECESSARIO OBSERVACAO RIGOROSA NA EPOCA D E  PLANTIO;  E C ICLO DA 
CULTURA . 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIFJCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
B I A N C H I N I ,  A. MESTRE 
NOHMANN, C.L. GRADUADO 
ALBERIN I ,  J .L .  I IESTRE 
KRANZ, W.M. MESTRE 

PRXNCIPAL PUBLICACAO 
B I A N C H I N I .  A.: HOHMANN. C.L. L ALBERIN I .  J.L.  D I S T R I B U I C A O  GEOGRAFICA 

E ORIENTACOES TECNICAS PARA PREVENCÁO DO NOSAICO DOURADOS DO 
F E I J O E I R O  NO ESTADO DO PARANA. LONDRINA. IAPAR.  1981.  ( IAPAR.  
INFORME DA PESQUISA. 4 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : l302.0184/6 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 

UNIDADE RESPONSAVEL : HAPAR / PR 

SUIID DA TEC1:OLOGIA 
A \lARIEDADE IAPAR 2 - R I O  IÇ 'A I .  LANCADA EM 1 9 8 0 .  E UMA OPCAO DO 
GRUPO BICO-DE OURO, TENDO COMO PRINCIPAIS VANTAGENS EM RELACAO A S  
OUTRAS VARIEDADES DESSE GRUPO. A RES1STE:NCIA A FERRUGEM, AO MOSAICO 
COMUM E AO MOSAICO DOURADO, O QUE PERMITE DISPENSAR APLICACOES DE 
FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA FERRUGEM. POSSUINDO HABITO DE 
CRESCIPIENTO INDETERMINADO E RAMIFICACAO LATERAL COM PENDOES DE  
COMPRIMENTO MEDIO, O PESO ME'DIO DE 1 . 0 0 0  SEMENTES DA ORDEM DE 2 1 5  G 
PERMITE A ESSA NOVA VARIEDADE UM POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE MEDIA DA 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCEFSSO PRODUTIVO 
F E I J A O  - VARIEDADE M A I S  PRODUTIVA E RESISTENTE A FERRUGEM. LANCADA EM 
1 9 8 0 ,  JA  SEM ENCONTRA A DISPOSICAO DOS AGRICULTORES INTERESSADOS EM 
FE IJOES DO GRUPO B ICO DE OURO. A D I S P O N I B I L I D A D E  DE SEMENTES 
F ISCAL IZADAS PARA A SAFRA DE 1 9 8 2 1 8 3  F O I  DE  5 . 0 0 0  SACAS, PARA A 
SEMEADURA DE 5 . 0 0 0  HA. 

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEHADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
A L B E R I N I ,  J. L.  MESTRE 
B I A N C H I N I .  A. MESTRE 
O L I A R I .  L.  MESTRE 
MENEZES, J .R. GRADUADO 
MOHAN, S.K. DOUTOR 
KRANZ, W.M. MESTRE 
MOHAN, S.T. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
POMPEU. A.S. L KRANZ, W.M. LINHAGENS DE  F E I J O E I R O  (PHASEOLUS 

VULGARIS L . )  RESISTENTES AO V IRUS DO BDSAICO DOURADO. SUMHA 
PHYTOPATHOLOGICA 3 ( 2 ) : 1 6 2 - 1 6 3 ,  1 9 7 7  (NOTA C I E N T I F I C A ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 2 . 8 1 8 6 / 1  

T I T U L O  DA TECttOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DA FERRUGEM DO F E I J O E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUIIO DA TECNOLOGIA - - 

PARA CONTROLE EFICIENTE E ECONOMICO DA FERRUGEM DO FEIJOEIRO. UMA DAS 
DOENCAS M A I S  IMPORTANTES NO ESTADO, FORAM RECOMENDADAS DUAS OU TRES 
APLICACOES DE UM DOS FUNGICIDAS:  MANCOZEB OU MANEB + ZN. ACETATO DE 
T R I F L O R I N E  ESTANHO. OXICARBOXIN, CHLOROTHALONIL + TIOFANATO M E T I L I C O  
E T R I F L O R I N E .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
F E I J A O .  CONTROLE DE FERRUGEM. MANEJO DE LAVOURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MOHAN, S.K. DOUTOR 
MENEZES . J .R. GRADUADO 
B I A N C H I N I .  A. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
MOHAN. S.K.; B I A N C H I N I ,  A.& MENEZES, J .R.  ORIENTACOES PARA D 

CONTROLE DE DOENCAS DO FEJOEIRO NO ESTADO DO PARANA. LONDRINA, 
IAPAR,  1980.  1 2 P .  ( I A P A R .  INFORME DA PESQUISA, 3 9 ) .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 082.B107/9 

T I T U L O  DA T E C t I O L O G I A  
CONTROLE QUIMICO DO ACARO BRANCO (POLYPHAGOTARSONEMUS L A T T U S )  

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : I A P A R  / P R  

R E S U t l O  DA T E C N O L O G I A  
UMA DAS PRAGAS L I M I T A N T E S  AO DESENVOLVIMENTO DO F E I J O E I R O  DURANTE A 
SAFRA DA SECA, P R I N C I P A L M E N T E  NO NORTE DO ESTADO DO PARANA, E ' O  ACARO 
BRANCO, CUJA OCORRENCIA COVPROMETE GRAVEMENTE A PRODUCAO F I N A L  DA 
CULTURA. 
ESTUDOS PARA CONTROLE Q U I M I C O  DO ACARO BRANCO, MOSTRARAM QUE O MESMO 
DEVE SER COMBATIDO QUANDO DA CONSTATACAO DOS P R I M E I R O S  S I N A I S  DE SUA 
OCORRENCIA NA CULTURA. CARACTERIZADA PELO ENROLAMENTO DOS F O L I O L O S  DO 
POt4TEIROS PARA C I M A ,  PODENDO SER EFETUADO DESDE A EMERGENCIA ATE O 
ESTADIO DE FORMACAO DE VAGENS. OS RESULTADOS OBTIDOS DEMONSTRARAM SER 
O ENDOSULFAM ( 7 0 0  G I . A . / H A ) ,  O DEFENSIVO M A I S  ADEQUADO PARA O 
CONTROLE DESSA PRAGA. 

P R O D U T O  / P R O B L E H A  E  P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
A TECNOLOGIA E A P L I C A V E L  A CULTURA DO F'EIJAO DESDE A EMERGENCIA A T E  O 
ESTADIO DE ENCHIMENTO DE GRAO5,QUANDO DA OCORRENCIA DA PRAGA. 

A B R A t d G E N C I A  G E O G R A F I C A  
P R 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t I C I P A I S  D E t . I E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDEtlADOR E  P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
HOHNANN, C. L .  GRADUADO 
CARVALHO, S.M. MESTRE 

P R I I d C I P A L  P U B L I C A C A O  
CARVALHO, S.M. DE; HOHMANN, C.L.  8 CARVALHO, A.O.R. DE. PRAGAS DO 

F E I J O E I R O  NO ESTADO DO PARANA. LONDRINA. I A P A R .  1982.  
( I A P A R .  DOCUMENTO, 5 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : EH2.8168/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESPACAMENTO E DENSIDADE DE P L A N T I O  PARA A CULTURA DO F E I J A O  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPAF 

RESUffO DA TECtdOLOGIA 
A B A I X A  POPULACAO DE PLANTAS NAS LAVOURAS PARANAENSES DE F E I J A O  E 
RESPONSAVEL. EM PARTE, PELA B A I X A  PRODUTIVIDADE DA CULTURA. UM 
L I G E I R O  AUMENTO DA QUANTIDADE DE SEMENTES U T I L I Z A D A S ,  PODERA 
AUMENTAR EM ATE 5 0 X  A PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS, PELA U T I L I Z A C A O  
DE ESPACAMENTOS E DENSIDADES DE P L A N T I O  M A I S  ADEQUADOS. AS 
PESQUISAS R E A L I Z A D A S  LEVARAM A RECOMENDACAO DE SE U T I L I Z A R  O 
ESPACAMENTO DE 0 , 5 0  M ENTRE F I L E I R A S  E DENSIDADES DE 1 0  A 1 5  PLANT 
POR METRO L I N E A R ,  TANTO PARA A SAFRA DAS AGUAS COMO PARA A SAFRA 
DA SECA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
O ESPACAMENTO E DENSIDADE DE P L A N T I O  DE F E I J A O  PELOS AGRICULTORES 
ESTA MUITO ABAIXO DO I D E A L ,  NA0 ALCANCANDO O POTENCIAL DE 
PRODUTIVIDADE DAS VARIEDADES U T I L I Z A D A S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KKANZ, W.M. MESTRE 
F A R I A ,  R.T. MESTRE 

PRIIICIPAL PUBLICACAO 
F A R I A ,  R . T . ,  E  KRANZ, W.M. DETERMINACAO DE ESPACAMENTOS E DENSIDADES 
ADEQUADAS PARA CULTIVARES DE D I F .  PORTES. 1N:REUNIAO NAC.DE PESQ.DE 
F E I J A O ,  1, G O I A N I A ,  1 9 8 2 .  ANAIS . . .  G O I A N I A ,  EMBRAPA-CENTRO NAC.DE 
PESQ. DE ARROZ E F E I J A O ,  1 9 8 2 ,  P .  1 1 8 - 9 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 082.8109/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

iSUt1O DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE I A P A R  8 - R I O  NEGRO. LANCADA EM 1 9 8 3  E RECOMENDADA PARA 
C U L T I V O  NAS REGIOES SUL, SUDOESTE. CENTRO-SUL E F A I X A S  I N T E R N E D I A R I A S  
ENTRE NORTE E SUL, E EXCELENTE ALTERNATIVA PARA D I V E R S I F I C A C A O  DE 
VARIEDADES, DENTRO DO GRUPD PRETO A PLANTA POSSUE H A B I T O  DE 
CRESCIMENTO INDETERHINADO, PORTE ERECTO E PENDOES MEDIOS. COM C I C L O  
M E D I 0  EM TORNO DE 9 2  D I A S  E PESO DE 1 . 0 0 0  SEMENTES DE APROXIMADAMENTE 
210G. APRESENTA R E S I S T E N C I A  DE CAMPO A TODAS AS RACAS DE ANTRACNOSE, 
R E S I S T E N C I A  AO MOZAICO COMUM E TOLERANCIA A FERRAGEM, PERMITINDO 
REDUCAO DO USO DE AGROTOXICOS E E S T A B I L I D A D E  DE PRODUCAO. NOS TESTES 
COMPARATIVOS F O I  2 0 %  M A I S  PRODUTIVA QUE A VARIEDADE M A I S  PLANTADA. 
R I O  T I B A J I  . 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO DE SEMENTES DE MA QUALIDADE, P L A N T I O  DE VARIEDADES DE B A I X O  
POTENCIAL PRODUTIVO N A 0  ADAPTADAS A SOLO E C L I M A  DAS REGIOES 
PRODUTORAS E N A 0  RESISTENTES AS P R I N C I P A I S  DOENCAS SAO FATORES QUE 
AFETAM A PRODUCAO E PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS DE F E I J A O  NO ESTADO 
DO PARANA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItlCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
A L B E R I N I ;  J. L. MESTRE 
B I A N C H I N I .  A. MESTRE 
O L I A R I ,  L .  MESTRE 
MENEZES. J. R. GRADUADO 
MOHAN. S. K .  DOUTOR 
KRANZ, W. M. MESTRE 
MOHAN. S. 1. DOUTOR 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 882.8118/3 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUIIO DA TECIJOLOGIA 
A VARIEDADE IAPAR 5 - RIO P I Q U I R I ,  LANCADA EM 1981 .  E UMA OPCAO DO 
GRUPO PARDO PARA CULTIVO NA REGIA0 NORTE DO PARANA. POSSUI HABITO 
DE CRESCIMENTO INDETERMINADO, PORTE ERETO E PENDOES CURTOS, 
APRESENTANDO UN CICLO AO REDOR DE 90 DIAS.  POR SER RESISTENTE A 6 
RACAS DE ANTRACNOSE. RESISTENTE AO MOSAICO COMUM E ALGUMAS RACAS 
DE FERRUGEM, ESTA NOVA VARIEDADE VEM TANBEM CONTRIBUIR PARA REDUCAO 
NOS GASTOS COM FUNGICIDAS. O PESO DE 1 .000  SEMENTES E DA ORDEM DE 
265 G. COM UM POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE MEDIA EM TORNO DE 
2.000 KGIHA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
FEIJAO - VARIEDADE RESISTENTE A ANTRACNOSE COM BOA ESTABILIDADE DE 
PRODUCAO. LANCADA EM 1981,  JA SE ENCONTRA INCORPORADA NO PROCESSO 
PRODUTIVO. SERVINDO DE OPCAO NO GRUPO PARDO. HA PREVISAO DE 
DISPONIBILIDADE DE 3.400 SACAS DE SEMENTES FISCALIZADAS PARA 
SEMEADURA DE 3.500 HA NA SAFRA DE 1983 /84 .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
ALBERINI ,  J .L. MESTRE 
BIANCHINI .  A. MESTRE 
OLIARI .  L .  MESTRE 
MENEZES. J.R. GRADUADO 
MOHAN. S.K. DOUTOR 
KRANZ. W.M. MESTRE 
.)?OHAN. S.T. DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
ALBERINI. J.L. ET A L L I I .  IAPAR 5 - RIO P I Q U I R I  E IAPAR 7 - R I O  
VERMELHO. NOVAS VARIEDADES DE FEIJOEIRO PARA O ESTADO DO PARANA. 
ACEITO PARA PUBLICACAO NA PAB, 1982.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : EíB2.B111/1 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A VARIEDADE IAPAR 7 -R IO  VERMELHO, LANCADA EM 1 9 8 2 ,  E RECOMENDADA PARA 
CULTIVO EM TODO O CENTRO OESTE DO PARANA, SENDO HOJE A MELHOR OPCAO 
DO GRUPO ROXINHO, O QUAL ALCANCA EXCELENTES PRECOS DE MERCADO PELAS 
QUALIDADES CULINARIAS.  A PLANTA POSSUE HABITO DE CRESCIMENTO 
INDETERMINADO, PORTE ERECTO E PENDOES CURTOS. COM UM CICLO EM TORNO 
DE 90 D IAS ,  APRESENTA RESISTENCIA A 6 TRADICIONAIS RACAS DE 
ANTRACNOSE, AO MOSAICO COMUM E A FERRUGEM. CONTRIBUINDO PARA A 
ECONOMIA NOS GASTOS COM FUNGICIDAS. O PESO DE 1.000 SEMENTES EM TORNO 
DE 2 5 5 6 ,  PERMITE UM POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE MEDIA DE 1.800KG/HA. 
A PREFERENCIA POR SUAS QUALIDADES CULINARIAS PERMITE FACILIDADES E 
ALTOS PRECOS DE COMERCIO PARA A VENDA DE GRAOS.SEU PORTE ERECTO 
FAVORECE A COLHEITA, COM MENOR RISCO DE PERDAS POR CHUVAS. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
FEIJAO - VARIEDADE RESISTENTE A ANTRACNOSE. COM EXCELENTES QUALIDADES 
CULINARIAS.  LANCADA EM 1 9 8 2 ,  QUANDO FORAM ENTREGUES A AGENCIA 
CERTIFICADORA 1 1 0  SACAS DE SEMENTES BASICAS; DEVERA NA SAFRA DE 
1 9 8 6 / 8 5  AT INGIR  A 7 . 0 0 0  HA DE AREA EM CULTIVO NO ESTADO DO PARANA. 

ABRAtlGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES J CRIADORES 

P R I N C I P A I S  D E t t E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALBERIN I ,  J .L .  MESTRE 
B I A N C H I N I ,  A. MESTRE 
O L I A R I ,  L .  MESTRE 
MENEZES. J.R. GRADUADO 
MOHAN, S.K. DOUTOR 
KRANZ, W.M. MESTRE 
MOHAN, 5.1. DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
ALBERIN I ,  J .L .  ET A L I I .  IAPAR 5 -R IO  P I Q U I R I  E IAPAR 7 -R IO  VERMELHO. 

NOVAS CULTIVARES DE FEJOEIRO PARA O ESTADO DO PARANA. PESQUISA 
AGROPECUARIA BRASILE IRA.  PRELO. 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 8 6 2 . 8 1 1 2 / 9  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
ECONOMIA D E  N I T R O G E N I O  P E L A  ADUBACAO F D L I A R  

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : I A P A R  / P R  

. S U f l O  DA T E C N O L O G I A  
O  FORNECIMENTO D E  N I T R O G E N I O  EM COBERTURA ( A O S  20-25 D I A S  APOS A  
EMERGENCIA  DAS P L A N T A S )  POR ASPERSA0 F O L I A R  COM SOLUCAO D E  U R E I A  
6 %  ( 6 K G  D E  U R E I A  PARA CADA 1 0 0  L I T R O S  D E  AGUA, A P L I C A N D O - S E  3 0 0  
L I T R O S  D E  SOLUCAO POR HECTARE CORRESPONDE A  8  K G  D E  N / H A )  
PROPORCIONOU RENDIMENTOS E Q U I V A L E N T E S  AOS O B T I D O S  COM 4 0  KG D E  N /  
A P L I C A D O  NA FORMA CONVENCIONAL E  REPRESENTOU UMA ECONOMIA D E  8 0 %  
GASTOS COM F E R T I L I Z A N T E S  NITROGENADO.  CONCENTRACOES S U P E R I O R E S  A  
CAUSARAM I N J U R I A S  NAS FOLHAS E  CONCENTRACOES D E  8 %  OU M A I S  
PROVOCARAM REDUCAO G R A D A T I V A  NO RENDIMENTO D E  GRADS. A  P R A T I C A  E  
P R E C O N I Z A D A  COMO M E D I D A  COMPLEMENTAR PARA SOLOS POBRES EM M A T E R I A  
O R G A N I C A ,  D E F I C I E N T E S  EM N I T R O G E N I O  E  ONDE A  F I X A C A O  S I M B I O T I C A  N 
F O I  S U F I C I E N T E  PARA S U P R I R  A  DEMANDA DA CULTURA.  

A T E  

'HA,  
NOS 
4 X  

P R O D U T O  / P R O B L E t l A  E  P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
P R A T I C A  A P L I C A D A  A  CULTURA DO F E I J O E I R O  POR O C A S I A O  DAS SEMEADURAS E  
DURANTE O  D E S E N V O L V I M E N T O  V E G E T A T I V O .  EM SOLOS POBRES EM M A T E R I A  
ORGANICA, DEFICIENTES EM NITROGENIO, E ONDE A FIXACAO SINBIOTICA N A O  
E  S U F I C I E N T E .  

ABRAtIGEtdCIA G E O G R A F I C A  
PR 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

P R I i t C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA D E  INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDEt4ADOR E  P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
PARRA,  M.S .  MESTRE 
M U Z I L L I ,  O. M E S T R E  

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
PARRA,  N.S. ;  HOEPFNER, N.A. C VOSS, fl. ADUBACAO DO F E I J O E I R O  NO 

ESTADO DO PARANA.  I N :  FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA. 
L O N D R I N A ,  P R .  CULTURA DO F E I J A O  NO ESTADO DD PARANA.  L O N D R I N A .  
I A P A R ,  1 9 8 0 .  P .  33 -45  ( I A P A R .  C I R C U L A R ,  1 8 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 2 . 0 1 1 6 / 8  

T I T U L O  DA TECIJOLOGIA 
BR-1  ( P O T I )  - NOVA C U L T I V A R  DE F E I J A O  MACASSAR ( V I G N A  UNGUICULATA 
( L . )  WALP.) PARA O P I A U I  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  T E R E S I N A  

suno DA TEC~;OLOGIA 
A C U L T I V A R  B R - 1  ( P O T I ) ,  L INHAGEM CNCX 2 7 - 2 E ,  E ORIUNDA DO PROGRAMA 
NACIONAL DE F E I J A O  MACASSAR OU CAUP1,TENDO S I D O  COORDENADO PELO CNPAF 
EM COLABORACAO COM A UEPAE DE TERESINA E F O I  O B T I D A  DO CRUZAMENTO DAS 
C U L T I V A R E S  P I T I U B A  E TVU 4 1 0 .  POSSUE PORTE SEMI-ENRAMADOR C I C L O  DE 
7 0 - 8 0  DIAS,GRAOS DE COR MARRON E DE TAMANHO M E D I 0  E INSERCAO DE VAGEM 
NO N I V E L  E ACIMA DA FOLHAGEM. PODE E X I G I R  M A I S  D E  UMA COLHEITA,  
DEPENDENDO DAS CONDICOES DE UMIDADE DO AMBIENTE.  A C U L T I V A R  REAGE 
XELHOR A DOENCAS PARTICULARMENTE A VIROSES,  DO QUE AS C U L T I V A R E S  
L O C A I S .  TEM EXCELENTE CAPACIDADE DE REBROTA. 
A PRODUCAO ALCANCOU N I V E I S  DE 6 2 8  KG/HA EM MONOCULTIVO SUPERANDO A 
TESTEMUNHA EM 4 9 %  EM C U L T I V O  DE SEQUEIRO. EM C U L T I V O  I R R I G A D O  A 
C U L T I V A R  PRODUZIU 1 . 1 6 9  KGIHA,  1 6 %  A M A I S  QUE A TESTEMUNHA, TAMBEN EM 
MONOCULTIVO. EM CONSORCIO, A VARIEDADE N A 0  APRESENTOU BOM RENDIMENTO 
EM RELACAO A TESTEMUNHA. RECOMENDA-SE APENAS PARA O C U L T I V O  SOLTEIRO 
E IRRIGADO.  

PRODUTO / PROBLERA E PROCELSSO P R O D U T I V O  
A )  F E I J A O  MACASSAR, FEIJAO-DE-CORDA OU C A U P I  
B )  A C U L T I V A R  TEM POTENCIAL P /  PRODUZIR 4 9 %  A M A I S  QUE AS CULTIVARES,  
L O C A I S  NAS MICRORREGIOES DE CAMPO MAIOR, TERESINA,  M E D I 0  PARNAIBA 
B A I X O E S  AGRICOLAS P I A U I E N S E  E FLORIANO.  
C )  P L A N T I O  

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
P I 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES /' CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I t C I P A I S  B E H E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORIES E N V O L V I D O S  
F R E I R E  F I L H O ,  F.R. MESTRE 
R I B E I R O ,  V.Q. . MESTRII 
ARAUJO. A.G. DE MESTRE 
BEZERRA, J.R. C: MESTRE 
CARDOSO, M . J .  MESTRl i  
S I L V A ,  P.H.S. DA GRADUADO 
SANTOS, A. A. DOS MESTRE 
FROTA, A.B. MESTRE 

P R I I I C I P A L  P U B L I C A C A O  
EMPRESA B R A S I L E I R A  DE PESQU.1SA AGROPECUARIA. U N I D A D E  DE EXECUCAO D E  

PESQUISA DE A U B I T O  ESTADIJAL, TERESINA,  P I .  PROJETO F E I J A O .  RELAT.  
TEC. ANUAL UEPAE TERESINA.  TERESINA,  1 9 8 0 .  P .  37-55. 



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : 0 0 2 . 0 1 2 6 / 9  

T I T U L O  D A  T E C N O L O G I A  
PRODUCAO DE F E I J A O  NO OUTONO-INVERNO 

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : E P A H I G  

RESUHO DA T E C N O L O G I A  
O P L A N T I O  DO F E I J A O  DE TERCEIRA EPOCA E V I A V E L  EM REGIOES DE 
A L T I T U D E S  I N F E R I O R E S  A 5OOM,ONDE A TEMPERATURA NA0 A T I N G E  
VALORES QUE L I M I T E M  A PRODUCAO.RESULTADOS DE ENSAIOS CONDUZIDOS 
NA ZONA DA MATA DE M I N A S  G E R A I S  DEMONSTRARAM A P O S S I B I L I D A D E  DE SE 
PLANTAR F E I J A O  NO OUTONO-INVERN0,COM RENDIMENTOS MEDIOS DE 1 8 0 0  A 
2 2 0 0  KG/HA.OS MELHORES RENDIMENTOS FORAM OBTIDOS NOS P L A N T I O S  DE 
A B R I L  E I N I C I O  DE M A I O .  A P A R T I R  DESTA EPOCA ATE F I N A L  DE JUNHO OS 
RENDIMENTOS DECRESCERAM.E NECESSARIO O USO DE I R R I G A C A O .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O -  
A - F E I J A O  
B - PRODUCAO DE F E I J A O  NUMA TERCEIRA EPOCA. OU SEJA NO PERIODO 

DE ENTRESSAFRA 
C - P L A N T I O .  

A B R A N G E N C I A  GEOGRAFICA 
NG 

U Ç U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

P R I t f C I P A I S  B E M E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDEIIADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
CHAGA5,J.M. DOUTOR 
V I E I R A ,  C. DOUTOR 
BARTHOLO, G.F .  MESTRE 

P R I R C I P A L  P U B L I C A C A O  
CHAGAS. J .M. ;  V I E I R A ,  C. 8 BARTHOLO, G. F .  COMPORTAMENTO DO F E I J A O  

(PHASEOLUS VULGARIS L . )  NO OUTONO-INVERNO. R E V I S T A  CERES, 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 862.8127/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESPACAMENTO ENTRE COVAS DO MILHO NO CONSORCIO MILHO X F E I J A O  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAflIG 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
NO CONSORCIO DE MILHO COM FE IJAO.  A D ISTRIBUICAO DAS PLANTAS DE 
MILHO EM F I L E I R A S  ESPACADAS DE 1M E DENTRO DAS F I L E I R A S ,  AS 
COVAS VARIANDO SUAS D ISTANCIAS DE 0,25M, 0.50M. 0,75M E 1 
COM UMA. DUAS, TRES E QUATRO PLANTAS POR COVA, RESPECTIVAMENTE NA0 
AFETOU NENHUMA DAS CULTURAS. SENDO QUE O F E I J A O  F O I  PLANTADO NO 
PERIODO DAS "AGUAS" E DA "SECA". ASSIM O ESPACAMENTO ENTRE 
PLANTAS DE MILHO DE 0.25M FAVORECE O PL,ANTIO SIMULTANEO DAS DUAS 
CULTURAS ATRAVES DO USO DE PLANTADEIRA ADUBADEIRA* O QUE* 
CERTAMENTE REDUZ OS CUSTOS DE PRODUCAO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODU'TIVO 
A - F E I J A O  E MILHO 
B - BUSCA DE MELHOR ARRANJO DE PLANTAS QUE B E N E F I C I E  O FE IJOEIRO,  

ATRAVES DA MELHOR PENETIZACAO DE LUZ. 
C - PLANTIO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECMOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES *' CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDEFJADOR E PESQUISADORIIS ENVOLVIDOS 
ARAUJO. G.A. DE A. DOUTOR 
S ILVA.  C.C. DA MESTRii 
V I E I R A *  C. DOUTOF! 
CHAGAS. J.M. DOUTOF! 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ARAUJ0.G.A. DE A; SILVA.  C.(:. DA; V I E I R A .  C. & CHAGAS, J.M. 

CULTURA ASSOCIADA DE F E I J A O  E MILHO. V I  - ESPACAMENTO ENTRE COVAS 
DO MILHO. REVISTA CERES. 3 0 ( 1 7 1 > :  394-7,  1 9 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 8 2 . 0 1 2 8 / 5  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONSORCIACAO DE SOJA E F E I J A O  PARA O RS E SC: MANEJO E E F I C I E N C I A  DO 
SISTEMA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I P A G R O  / R S  

suno DA TECNOLOGIA 
A SOJA E O F E I J A O  SAO CULTIVADOS EM CONSORCIACAO. COM O F E I J A O  SENDO 
SEMEADO EM F I N S  DE SETEMBRO ATE 1 0  DE OUTUDRO, DE 7  A 1 4  D I A S  ANTES 
DA SOJA. O C U L T I V O  PODE SER EFETUADO EM L I N H A S  S I M P L E S  E PAREADAS;COM 
ESPACAMENTOS DE 0 , 4 0  M X 0 ,40  E 0 . 2 0 M  X 0.40M.RESPECTIVAMENTE. A  
ADUBACAO E REALIZADA BASEADA NA A N A L I S E  DO SOLO LEVADO EM CONTA OS 
N I V E I S  DE N ,  P.  K E X I G I D O S  PARA ATENDER A CULTURA DE MAIOR E X I G E N C I A ,  
ACRESCIDO DE 2 0 % .  AS CULTIVARES DE F E I J A O  DEVEM SER DE H A B I T O  DE 
CRESCIMENTO INDETERMINADO ARBUSTIVO, T I P O  I 1  ( C I A T )  E  AS VARIEDADES 
DE SOJA DEVFRAO SER, DE C I C L O  TARDIO, COM FLORESCIMENTO TARDIO. T I P O  
'SANTA ROSA . 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
SISTEMA DE CONSORCIO ENTRE SOJA E F E I J A O .  APLICADO NA IMPLANTACAO 
DA LAVOURA ( P L A N T I O ) .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
WESTPHALEN. S.L .  MESTRE 
BERGAMASCHI. H. MESTRE 
BUENO. A.C. GRADUADO 

P R I I I C I P A L  PUBLICACAO 
WESTPHALEN, S . L . ;  BERGANASCHI. H.; BUENO. A.C. AVALIACAO DE SISTEMAS 

DE CONSORCIO DE SOJA E F E I J A O  NO PERIODO DE 1 9 7 7  A 1 9 8 2 .  I N :  
R E U N I A 0  TECNICA DO F E I J A O .  1 6 . .  PORTO ALEGRE. 1 9 8 2 .  ATA ... PORTO 
ALEGRE. IPAGRO. 1 9 8 2 .  P .  4 2 - 5 7 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 0 2 . @ 1 2 9 / 3  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  DE F E I J A O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / R S  

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A C U L T I V A R  DE F E I J A O  I R A 1  PROVEM DE SELECAO EFETUADA EM LAVOURA NO 
ALTO URUGUAI.  PERTENCE AO GItUPO COMERCIAL M A N T E I G A 0 , C I C L O  M E D I 0  DE 7 4  
D I A S ,  T I P O  I, DETERMINAD0,ALTA P R O D U T I V I D A D E *  TOLERANTE AS RACAS D E  
FERRUGEM E ANTRACNOSE OCORRENTES NO RS. A SEMENTE APOS COLHEITA 
APRESENTA COLORACAO BEGE ES ' IR IADA VERMELHA PURPUREA. EPOCA I N D I C A D A  
PARA P L A N T I O  E O MES DE SETEMBRO. 

PRODUTO / PROBLEtíA E PROCIESSO PRODU'FIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRIACAO D E  UNA C U L T I V A R  DE F E I J A O  DE BOA 
P R O D U T I V I D A D E  E ADAPTADA AS CONDICOES DO R I O  GRANDE DO SUL, A P L I C A D A  
NA FASE DE P L A N T I O .  

ABRANGEttCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES 4' CRIADORES 

P R I t { C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COOEDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MARTINOTTO. V. GRADUADO 
BRUZAMOLIN, E . P .  GRADUtiDO 
MOREIRA, S . I . P .  GRADUADO 
PEDERZOLLI ,  B.C.D. GRADUADO 
ALTNAYER, M.B. GRADUADO 

PRI tJC IPAL  PUULICACAO .- 
MARTINOTTO~V.  ;ALTNA~R,M.V.;PEDERZOLLI,R.C.D. R U S A M O L I N  E.P. ; 

MOREIRA,S.;I.P.1982.ENSAI:O EST. DE V A R I E D .  1N:REUN.TEC. DO F E I J A O  
16.PORTO ALEGRE, 1 9 8 2 . A T t i . . .  PORTO ALEGRE,IPAGRO,DEP.DE PESQ.,  



CODIGO DA TECNOLOGIA : Ei82.8131/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CNCX 27-2E LINHAGEM DE CAUPI COM ALTA PRODUTIVIDADE E RESISTENCIA 
MULTIPLA A VIROSES 

IDADE RESPONSAVEL : CNPAF 
A LINHAGEM CNCX 27-2E E 
POSSUIDORA DE RESISTEHCIA MULTIPLA AO MOSAICO RUGOSO DO CAUPI, AO 
VIRUS DA FAIXA VERDE DAS NERVURAS, AO VIRUS DO MOSQUEADO SEVERO DO 
CAUPI, AO "BLACK EYE" DO CAUPI (CNPAF/EMBRAPA) E A UM ISOLADO DO 
"COGIPEA APHID-BORNE MOSAIC VIRUS" (CCA/UFC), TODOS DO GRUPO POTYVIRUS 
TRABALHO COOPERATIVO D E  PESQUISA ENVOLVENDO O CNPAF, A UEPAE DE 
TERESINA, A EPACE. A EMAPA, ALEM DE OUTRAS, PERMITIRAM A INSTALACAO 
D E  3 9  ENSAIOS NOS ULTIMOS TRES ANOS, NO PIAUI, CEARA E MARANHAO. A 
CULTIVAR EM QUESTAO APRESENTOU UM AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM RELACAO 
A TESTEMUNHAS REGIONAIS DE 4 9 % .  37X E 5X,  RESPECTIVAMENTE. A SIMPLES 
DISTRIBUICAO DA LINHAGEM PROPICIARA GANHOS AOS PRODUTORES DA REGIAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO DE CULTIVARES TRADICIONAIS DE CAUPI, SUSCEPTIVEIS A VIROSE 
ACARRETA UMA REDUCAO NA PRODUTIVIDADE QUE E ESTIMADA EM 4 6 % .  O USO DA 
CULTIVAR MELHORADA RESISTENTE A DIVERSAS VIROSES DO GRUPO POTYVIRUS 
APRESENTOU AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NOS ESTADOS DO PIAUI. CEARA E 
MARANHAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO PI MA AC RN R0 AM PA BA AL C E  P E  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItlCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RIOS, G.P. DOUTOR 
ARAUJO. J.P.P. MESTRE 
WATT, E.E. 
BARRETO. P.B. 
SOARES. U.M. 
FREIRE, F.R. 

DOUTOR 
DOUTOR 
GRADUADO 
GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B02.8132/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CNC 0 4 3 4  - C U L T I V A R  DE CAUPI  I M U N E  AO MOSAICO SEVERO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPAF 

suno DA TECIJOLOGIA 
A  C U L T I V A R  DE C A U P I  CNC 0 4 3 4  O B T I D A  A  P A R T I R  DE GERACOES SEGREGANTES 
F 2  F O I  DESENVOLVIDA NO CNPAF E  TEM COMO P R I N C I P A L  CARACTERISTICA SUA 
I M U N I D A D E  AO PIOSAICO SEVERO DO C A U P I ,  P R I N C I P A L  DOENCA DESTA 
LEGUMINOSA NO B R A S I L .  ALEM DA I M U N I D A D E  C I T A D A  A  C U L T I V A R  POSSUI  ALTA 
CAPACIDADE DE PRODUCAO SOBRESSAINDO-SE CORO A  MELHOR EM ENSAIOS DE 
BACABAL (MARANHAO). G O I A N I A  E  ENTRE AS MELHORES NO P I A U I  E  R E G I A 0  
NORTE DO B R A S I L .  APRESENTA TOLERANCIA AO NEMATOIDE DAS GALHAS 
( M E L O I D O G I N E ) ,  A  EMPOASCA S P , R E S I S T E N C I A  MODERADA A  SARNA (SPHACELOMA 
SP) E  DE ADAPTACAO AMPLA EM D I F E R E N T E S  REGIOES. E DE PORTE SEMI-ERETO 
C I C L O  DE 8 0  D I A S ,  SEMENTES BRANCAS COM H I L O  MARRON, PESO DE 1 0  
SEMENTES QUE V A R I A  DE 4 4  A  17 GRAMAS. E  I N D I C A D A  P R I N C I P A L M E N T E  PARA 
AS REGIOES DO NORTE E  OUTRAS ONDE O  POTYVIRUS N A 0  SEJA PROBLEMA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
' C U L T I V A R  DE C A U P I  I M U N E  AO MOSAICO SEVERO COM ALTA CAPACIDADE DE 

PRODUCAO E ADAPTACAO I N D I C A D A  PARA REGIOES ONDE OCORRE ESTA VIROSE 

ABRAtJGEIICIA GEOGRAFICA 
GO P I  MA AC RN R 0  AM PA BA AL 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIIICIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  Dli AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
R I O S ,  G.P. DOUTOR 
NEVES, B .P .  DAS MESTRE 
M I N G  T I E N  L I N  DOUTOR 
FARL EUGENE WATT DOUTOR 
ARAUJO, J . P . P .  DOUTOR 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
R I O S .  G.P.;  WATT, E.E.; ARAUJO. J.P.P..: NEVES, B .P .  DAS. C U L T I V A R  

CNC 0 4 3 4  IMUNE AO MOSAICO SEVERO DO C A U P I . I N :  R E U N I A 0  NACIONAL DE 
PESQUISA DE C A U P I ,  I., G O I A N I A ,  1 9 8 1 .  RESUMOS . . .  GOIANIA,EPlBRAPA- 
CNPAF, 1 9 5 3 . P . 1 1 3 - 4  (EMBRPPA-CNPAF. DOCUMENTOS, 4 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 882.8133/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
METODD PARA AVALIACAO EM LARGA ESCALA DE R E S I S T E N C I A  AO MANHOSO 
(CHALCODERMUS SP. )  

UNIDADE RESPOt4SAVEL : CNPAF 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
METODO PRATICO,  QUE P E R M I T E  A V A L I A R  GRANDE NUMERO DE CULTIVARES 
QUANTO A R E S I S T E N C I A  MECANICA, PREFERENCIAL E A N T I B I O T I C A  AO 
CHALCODERMUS SP. USA-SE UMA AMOSTRA DE 2 0  VAGENS EM FASE DE 
MATURACAO, QUE SAO REUNIDAS ATRAVES DE F I T A  ADESIVA,  ETIQUETADAS E 
LEVADAS AO LABORATORIO ONDE SE D I S P O E  DE UM CONJUNTO DE P R A T E L E I R A S  
D I S T R I B U I D A S  AOS PARES. A P R A T E L E I R A  SUPERIOR P O S S U I  18 FUROS DE 
5 , 6  CM DE DIAMETRO, DISTANCIADOS DE 6 CM ENTRE S I .  A I N F E R I O R  E 
L I S A  E S I T U A D A  A 1 0 , s  CM A B A I X O  DA ANTERIOR. ESTE PAR DE PRATELEIRAS 
E SEPARADO DO SEGUINTE POR ESPACO DE 2 0 , 5  CM. A P R A T E L E I R A  
PERFURADA RECEBE OS COPOS DESCARTAVEIS DE P O L I E T I L E N O  COM FUNDOS 
PERFURADOS, QUE POR SUA VEZ, RECEBERA0 AS VAGENS A SEREM A V A L I A D A S .  
NA TABUA I N F E R I O R  COLOCAM OS COLETORES (FUNDOS OU TAMPAS DE PLACA 
DE P E T R I ;  FUNDOS DE COPOS DE P O L I E T I L E N O  DESCARTAVEIS) ,  NOS Q U A I S  
CAIRAO AS LARVAS DESPRENDIDAS DOS VASOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
õ CAUPI (VIGNA~UNGUICULATA T~ . )~wALP. , -E IJM~ LEGUMINOSA DE LARGO USO 
NO NORDESTE B R A S I L E I R O .  E GRANDEMENTE AFETADO PELO MANHOSO UMA PRAGA 
QUE ALEM DE AFETAR A QUALIDADE DOS GRAOS AFETA A PRODUTIVIDADE.  A 
D I F I C U L D A D E  E CUSTO ALTO NO CONTROLE Q U I N I C O  OBRIGA A U T I L I Z A C A D  DE 
C U L T I V A R E S  R E S I S T E N T E S  COMO O M E I O  M A I S  V I A V E L  DE CONTROLE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO BA AL P E  CE P I  MA RN PB PA AM AC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NEVES, B.P. DAS MESTRE 
R I O S ,  G.P. DOUTOR 
WATT, E.E. DOUTOR 
ARAUJO, J.P.P. D E  MESTRE 
S I L V A *  C.C.A. DA GRADUADO 
S I L V A ,  J .C .  GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0Ef2 .0134 /3  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
U T I L I Z A C A O  DE PLANTAS DE M I R A B I L I S  JALAPA NO CONTROLE BIOLOGICO DE 
MOSCAS BRANCAS, EM CONDICOES DE LABORATORIO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : I E )  / SP 

suno DA TECNOLOGIA 
MOSCAS BRANCAS ( B E M I S I A  T A B A C I  GENN.) COLOCADAS NUM V I V E I R O  CDNTENDO 
PLANTAS DE M I R A B I L I S  JALAPA L . ( M A R A V I L H A )  MORRERAM APROXIMADAMENTE 30 
HORAS APOS A PERMANENCIA NESSAS PLANTAS.OBSERV0U-SE,ATRAVES DE TESTES 
REALIZADOS EM PLACAS DE P E T R I .  QUE 8 0 %  DE MOSCAS RECEM-ECLODIDAS, QUE 
PERMANECERAM EM PRESENCA DE FOLHAS DESTACADAS DE "MARAVILHAn.MORRERAM 
NUM PERIODD RELATIVAMENTE CURTO (30  A 4 8  HS.),ENQUANTO QUE AS QUE SE 
ALIMENTARAM EM FOLHAS DE F E I J A O  PERMANECERAM V I V A S  POR UM PERIODO DE 
5 D I A S  OU MAIS.OS INSETOS QUE PERMANECERAM SEM ALIMENTO MORRERAM APOS 
24 HS. PELAS OBSERVACOES AO ESTERIL-MICROSCOPIO VERIFICOU-SE QUE AS 
MOSCAS BRANCAS PICARAM AS FOLHAS. COM BASE NESSAS OBSERVACOES, 
V E R I F I C A - S E  QUE "MOSCAS*' U T I L I Z A D A S  EM TESTES DE LABORATORIO. PARA 
INOCULAR O VMDF, PODEM SER E L I M I N A D A S  QUAItDD RETIRADAS DOS F E I J O E I R O S  
E COLOCADAS NUM AMBIENTE FECHADO 2 OU 3 PLANTAS DE M.JALAPA. ESSE 
METDDO DISPENSA AS PULVERIZACOES COM I N S E T I C I D A S ,  NORMALMENTE USADAS 
NA E L I M I N A C A D  DE MOSCAS BRANCAS U T I L I Z A D A S  NA TRANSMICAO DO VMDF. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESSA TECNOLOGIA PDDE SER U T I L I Z A D A  EM LABORATORIOS ONDE SE PROCESSA A 
TRANSMISSAO DO VMDF ATRAVES DO INSETO-VETOR B E M I S I A  TABACI .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOPIIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NORONHA, A.B. GRADUADO 
ALEXANDRE, M.A.V. GRADUADO 
VICENTE, M DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
ALEXANDRE, M . A . V .  ; NORDNHA, A,B. L VICENTE. M. w o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  SOBRE A 

MORTALIDADE DE B E M I S I A  T A B A C I  GENN. EM FOLHAS DE M I R A B I L I S  JALAPA 
L .  I N :  CONGRESSO P A U L I S T A  DE FITOPATOLOGIA.  11. ARARAS. 1 9 8 3 .  
RESUMOS GRUPO P A U L I S T A  DE FITOPATOLOGIAI  1 9 8 3 .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 002.8135/8 

T I T U L O  DA T E C t I O L O G I A  
EPABA 0 1 :  CULTIVAR DE FEJAO RECDMENDADA PARA AREAS I R R I G A D A S  DO 
ESTADO DA B A H I A .  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EPABA 

RESUtlO DA T E C N O L O G I A  
A CULTIVAR DE F E I J A O  EPABA 0 1  F O I  CRIADA PELO CENTRO INTERNACIONAL 
DE AGRICULTURA TROPICAL - C I A T ,  SELECIONADA A P A R T I R  DO CRUZAMENTO 
EMP6 X BAT 4 8 9 .  F O I  INTRODUZIDA NA B A H I A  PELA EPABA NO ANO 1 9 8 2 .  E n  
AREA I R R I G A D A  E RECDMENDADA PARA O CULTIVO EM 1 9 8 3 .  APRESENTA AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS:  H A B I T O  DE CRESCIMENTO INDETERMINADO, DO 
T I P O  111; POSSUI  1 2  A 2 0  NOS TALO P R I N C I P A L ;  ALTURA MEDIA DE 46CM; 
INSERCAO DA P R I M E I R A  VAGEM DE 8 A 11CM; C I C L O  DE 8 5  E 95 D I A S ;  
FLORES VIOLETAS;  SEMENTES DE COLORACAO CREME (MULATINHD) ;  PLANTA COM 
17 A 2 0  VAGENS; VAGENS COM 4 A 6 SEMENTES; PESO MEDIO DE 1 0 0  
SEMENTES DE 1 9  GRAMAS E RENDIMENTO MEDIO EM TORNO DE 2 . 0 0 0  KG/HA. 
TEM DEMOSTRADO R E S I S T E N C I A  AO O I D I O .  MANCHA ANGULAR, TOLERANCIA 
I N T E R M E D I A R I A  AO CRESTAMENTO BACTERIANO COMUM E A PODRIDAO CINZENTA 
QO CAULE. 

PRODUTO / PROBLE~IA E PROCESSO PRODUTIVO 
F E I J A O  (PHASEOLUS VULGARIS, L . )  A TECNOLOGIA SE REFERE A 
I D E N T I F I C C A O  DE UMA CULTIVAR DE F E I J A O  ADAPTADA AS CONDICOES DE 
P L A N T I O  DOS PERIMETROS IRRIGADOS, NO PERIODO DE ENTRESSAFRA DOS 
CULTIVOS T R A D I C I O N A I S  DO ESTADO DA B A H I A .  ESTA TECNOLOGIA S E  A P L I C A  
NA FASE DE PLANTIO.  

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
BA MG 

U S U A R I O S  DA TECtJOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
REZENDE. G.O. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : l383.8188/2 
Milho 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DE INFESTACOES TAR1)IAS DE ERVAS NA CULTURA DO M I L H O  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
AS INFESTACOES TARDIAS DE EFIVAS DANINHAS NAS LAVOURAS DE M I L H O .  
QUANDO ESTE S E  ENCONTRA NO t i S T A D I 0  DAS 8 - 1 0  FOLHAS, NA0 5 0  REDUZEM 
A PRODUCAO. COMO TAHBEM SAO RESPONSAVEIS PELO AUMENTO DA DENSIDADE DE 
SEMENTES S I L V E S T R E S  NO SOLO. PARA CONTROLA-LAS PODE SE USAR 
APLICACOES POS-EMERGENTES, EM JATO D I R I G I D O ,  DE PARAQUAT, 0.2 A 
0.3  KG I . A . f H A .  ISOLADAMENTti ,  O QUE E L I P I I N A  A VEGETACAO PRESENTE MAS 
N A 0  E V I T A  E REINFESTACAO, OU A MISTURA DE TANQUE DAQUELE H E R B I C I D A  
COM OS R E S I D U A I S  ATRAZINE.  CIIMAZINE E APIETRYNE, A 0.8 A 1 . 2  KG 1 .A. f  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
MILHO.  INFESTACAO TARDIA DE ERVAS. TRATOS CULTURAIS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS NT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RR PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRIRCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDÉtIADOR E PESQUISADOREIS ENVOLVIDOS 
ALMEIDA. F.L.S. GRADUADO 
RODRIGUES . 0 .  N. MESTRE 
O L I V E I R A ,  V.F. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALMEIDA; F .  s .-CONTROLE DE ERVAS. I N :  FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO 

DO PARANA. LONDRINA. PR. P L A N T I O  D I R E T O  NO ESTADO DO PARANA . 
IAPAR,  1981. 101-38 (FUND.INST.AGRON.DO PARANA,LONDRINA,PR.CIRC.t 
231.  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : H H 3 . H 1 H 1 / 8  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
D E F I N I C A O  DA EPOCA ADEQUADA PARA A C O L H E I T A  DO M I L H O  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
ATRAVES DA A V A L I A C A O  DAS PERDAS CAUSADAS PELO ATRASO DA C O L H E I T A  DO 
MILHO-EVIDENCIO~SE A IMPORTANCIA DE SE COLHER O MILHO T A O  LOGO ATINJA 
UPIIDADE S A T I S F A T O R I A ,  E V I T A N D O  SUA PERMANENCIA NO CAMPO ONDE INUMEROS 
FATORESCONCORREM PARA REDUCAO DE Q U A L I D A D E  E RENDIMENTO. A Q U Q L I D A D E  
DO GRAO E AFETADA P R I N C I P A L M E N T E  POR ACENTUADO AUPIENTO DE GRAOS 
AVARIADOS QUE, EM PARTE, E X P L I C A  A QUEDA NO RENDIMENTO. ENQUANTO A 
SEMENTE APRESENTA DECRESCIMO DE QUALIDADE,  MANIFESTADA DE FORMA M A I S  
ACENTUADA P E L A  REDUCAO NO I N D I C E  DE VIGOR.  
DESSA FORMA, PRECONIZA-SE A C O L H E I T A  DO M I L H O  LOGO APOS A MATURACAO 
F I S I O L O G I C A ,  QUE PODE SER DETERMINADA ATRAVES DO APARECIMENTO DA 
CAMADA NEGRA NOS GRAOS, SUBMETENDO-O POSTERIORMENTE A SECAGEM A T E  O 
N I V E L  DE 1 3 %  DE UMIDADE PARA ARMAZENAMENTOS SEGUROS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O PIILHO GERALMENTE E D E I X A D O  NO CAMPO, APOS A MATURACAO F I S I O L O G I C A ,  
POR LARGO PERIODO ONDE SOFRE A ACAO DO C L I M A ,  D E  PRAGAS E DOENCAS QUE 
CONCORREM PARA B A I X A R  A Q U A L I D A D E  E A QUANTIDADE DO PRODUTO. 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  -> AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDEtlADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
S I L V A ,  W.R. DA MESTRE 
GERAGE, A.C. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
GERAGE, A.C.;  CARVALHO. A.O.R. & S I L V A .  W.R. C O L H E I T A  E 

PROCESSAMENTO. I N :  FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA*  
LONDRINA.PR.0  M I L H O  NO PARANA.LONDRINA, IAPAR,  1982. P . 1 6 5 - 7 7 .  
( T A P A R  CIRCULAR,  2 9 ) .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 0 0 3 . 0 1 8 3 / 6  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
ADUBACAO POTASSICA EM MILHO NO ESTADO DO PARANA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

:SUt!O DA T E C H O L O G I A  
OS AJUSTES DE RESPOSTAS DO MILHO AOS TEORES DE K TROCAVEL REVELADOS 
PELA ANAL ISE  DO SOLO (MEiTODO MEHLICH)  NA0 APRESENTARAM CORRELACOES 
QUE PERMITISSEM O ESTABEiLECIMENTO DE CLASSES DE TEORES DO NUTRIENTE 
NO SOLO PARA INTERPRETACAO DOS RESUL.TADOS ANAL IT ICOS.  NESSA 
SITUACA0,TEM-SE ADOTADO CONVENCIONALMENTE OS SEGUINTES N I V E I S  L I M I T E S  
PARA AVALIACAO DA D ISPOb l IB IL IDADE DE K TROCAVEL: BAIXO (<0,10 EMG/ 
1 0 0  ML) ;  MEDIO ( 0 . 1 1  A (1.30 EMG/100 ML) ;  ALTO ( 0 . 3 1  A 0.60 EMG/100 ML 
E MUITO ALTO (>0 ,60  EMG/'100 M L ) .  
EM SOLOS COM TEORES BA IXO OU MEDIO DE K TROCAVEL* A CULTURA DO MILHO 
APRESENTOU RESPOSTAS PO! i IT IVAS A ADIIBACAO PDTASSICA. ONDE A APLICACAO 
DE ATE 4 5  KG DE KZO/HA f 'ERMITIU RETORNOS ECONOMICOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
MILHO-AVALIACAO DA NECE!iSIDADE DA ADUBACAO POTASSICA. RACIONALIZACAO 
DO USO DE FERT IL IZANTES POTASSICOS. 

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
P R 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTOIIES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTOIIES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDEFIADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
M U Z I L L I ,  O. MESTRE 
OL IVE IRA ,  E.L. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
M U Z I L L I ,  O. & OL IVE IRA ,  E.L. NUTRICAO E ADUBACAO DO MILHO I N :  

FUNDACAO INST ITUTO AGRONOMICO DO PARANA, LONDRINA, PR. O MILHO 
NO PARANA. LONDRINA, IAPAR,  1 9 8 2 .  P .  103 -4 .  ( IAPAR.  CIRCULAR. 
2 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 8 3 . 8 1 8 4 / 4  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
R A C I O N A L I Z A C A O  DA ADUBACAO NITROGENADA EM M I L H O  

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUiíO DA TECNOLOGIA 
O ALTO CUSTO DOS ADUBOS M I N E R A I S ,  A L I A D O  AOS PROBLEMAS DE DEGRADACAO 
POR MAU USO DO SOLO, E X I G E M  A BUSCA DE TECNOLOGIAS POUPADORAS DE 
INSUMOS E CAPAZES DE PRESERVAR OS RECURSOS N A T U R A I S .  A P R A T I C A  DE 
ADUBACAO VERDE E A L T E R N A T I V A  ADEQUADA AS CONDICOES DA AGRICULTURA 
PARANAENSE. A AVALIACAO DE SEUS E F E I T O S  NA CULTURA DE M I L H O  EM 
ROTACAO COM TREMOCO ( L U P I N U S  ALBUS)  COMPROVOU A E F I C I E N C I A  NA 
RECUPERACAO DA CAPACIDADE DO SOLO DEGRADADO E A CONTRIBUICAO PARA 
ACENTUADA REDUCAO NOS GASTOS COM ADUBO NITROGENADO. 
S E  D I F U N D I D A  E ADOTADA NA AGRICULTURA PARANAENSE, ESSA TECNOLOGIA N A 0  

SO P E R M I T I R A  R A C I O N A L I Z A R  O USO DOS ADUBOS NITROGENADOS E MELHORAR A 
P R O D U T I V I D A D E  DO M I L H O ,  MAS SOBRETUDO, FAVORECERA A RECUPERACAO DA 
P R O D U T I V I D A D E  E E S T A B I L I D A D E  DOS RENDIMENTOS*  AO N I V E L  D E  PEQUENA, 
M E D I A  OU GRANDE PROPRIEDADE*  EM ANOS COM I N S U F I C I E N C I A  OU MA 
D I S T R I B U I C A O  DE CHUVAS. 

PRODUTO / PROBLEttA E PROCESSO PRODUTIVO 
M I L H O .  R A C I O N A L I Z A C A O  DO USO DE F E R T I L I Z A N T E S  NITROGENADOS. 
TECNOLOGIA PARA MANEJO E CONSERVACO DO SOLO E DA AGUA. 
E S T A B I L I Z A C A O  DE RENDIMENTOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUPlOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDEtlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
M U Z I L L I . 0 .  MESTRE 
O L I V E I R A ,  E . L .  MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
M U Z I L L I ,  O. L O L I V E I R A ,  € . L .  NUTRICAO E ADUBACAO DO M I L H O .  I N :  

FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA. LONDRINA.  PR. O M I L H O  
NO PARANA. LONDRINA,  I A P A R ,  1982. P .  88-95. (IAPAR. CIRCULÃR, 
2 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 883.8185/1 

T I T U L O  DA TECttOLOGIA 
OBTENCAO DE H I B R I D O S  I N T E R V A R I E T A I S  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

rsuno DA TECNOLOGIA 
DIVERSOS CRUZAMENTOS DE VARIEDADES FORAM A V A L I A D O S  EM 4 D I F E R E N T E S  
L O C A L I D A D E S  DO ESTAD0,TENDO-SE DESTACADO O CRUZAMENTO(79-574x74-Ol6), 
CHAMADO DE H I B R I D O  I N T E R V A R I E T A L  H I - 1 0 5 .  O H I - 1 0 5  ALCANCOU HETEROSE 
M E D I A  DE 1 0 4 %  SOBRE A M E D I A  DE PROGENITOR M A I S  PRODUTIVO E 1 1 1 %  SOBRE 
A M E D I A  DOS PROGENITORES. AVALIANDO-SE O SEU COMPORTAPIEMTO NO E N S A I O  
REGIONAL DE C U L T I V A R E S  DE M I L H O ,  O H I - 1 0 5  ALCANCOU A P R O D U T I V I D A D E  
M E D I A  DE 7 0 5 4  KG/HA,PRODUCAO ACIMA DA M E D I A  DO E N S A I O  QUE F O I  DE 
6 7 7 0  KG/HA (RESULTADOS MEDIOS O B T I D O S  ENTRE 3 6  C U L T I V A R E S ,  EM 1 4  
L O C A I S  E  EM D O I S  ANOS DE A V A L I A C A O ) .  
A  POPULACAO 7 9 - 5 7 4  F O I  I N T R O D U Z I D A  DO CIMMYT E SUBMETIDA A 3 C I C L O S  
DE SELECAO PARA P R O L I F I C I D A D E  ( P L A N T A S  COM M A I S  DE UMA E S P I G A )  E  A  
POPULACAO 7 4 - 0 1 6  F O I  T R A Z I D A  DO I A C  E SUBMETIDA A 4  C I C L O S  DE SELECAO 
PARA P R O L I F I C I D A D E .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
M I L H O .  H I B R I D O  I N T E R V A R I E T A L .  F A S E  D E  PRE-LANCANENTO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  BENEFIC IOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADOK!ES ENVOLVIDOS 
KARAZAWA, M. MESTF!E 
GOPIES, J. MESTFLE 
NAZARENO. N.R.X.  NESTF!E 
CARVALHO, A.O.R. MESTF!E 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H H 3 . H 1 0 7 / 7  

T I T U L O  DA T E C N O i O G I A  
SELECAO MASSAL EM AMBOS OS SEXOS PARA P R O L I F I C I D A D E  EM M I L H O .  

U N I D A D E  RESPOt4SAVEL : FEALQ / S P  

REÇUrIO DA TECNOLOGIA 
TRATA-SE DE UM NOVO METODO DE SELECAO EM M I L H O ,  QUE S E  CARACTERIZA 
POR SUA S I F I P L I C I D A D E  E  E F I C I E N C I A .  A  POPULACAO A  SER MELHORADA, NA 
EPOCA DA FLORACAO, AS PLANTAS SAO V I S I T A D A S  D I A R I A M E N T E ,  PROTEGEN- 
DO-SE COM SAQUINHO DE P L A S T I C O  AS SEGUNDAS E S P I G A S  ANTES DA EMISSAO 
DOS ESTIGMAS APOS 5 A  7 D I A S ,  DESPENDUAM-SE AS PLANTAS COM UMA E S P I G A  
(SEM S A Q U I N H O )  E  R E T I R A M - S E  OS SAQUINHOS DAS SEGUNDAS E S P I G A S .  ESTAS 
SERAO P O L I N I Z A D A S  5 0  POR PLANTAS F E O L I T I C A S  ( C / 2  E S P I G A S ) .  O  AUMENTO 
DE PRODUCAO DE GRAOS CONSEGUIDO F O I  DE 3 A 4 %  POR C I C L O  OU ANO O  
PROCESSO ESTA SENDO APLICADO A  DUAS POPULACOES DE PLANTAS DE M I L H O  
B A I X A S :  P I R A N A O  VD-Z E  P I R A N A O  VF-1 ,  SAO PLANTAS DE CERCA DE 1 8 0 C M  DE 
ALTURA COM AS E S P I G A S  E CERCA DE 1 0 0  CMS DO SOLO. SAO FIUITO R E S I S T E N -  
TES AO ACAMANENTO, FLORESCEM AOS 7 5  D I A S ,  ADAPTADAS AO P A I S ,  EXCETO A  
ESTADOS DO SUL.  O  CRUZAMENTO ENTRE AS DUAS C U L T I V A R E S  PRODUZ UM M I L H O  
SENI -DENTADO DE ALTA PRODUCAO. 

PRODUTO / PROBLEtfA E  PROCESSO P R O D U T I V O  
A  TECNOLOGIA SE A P L I C A  AO MELHORAMENTO GENETICO DE QUALQUER POPULACAO 
DE M I L H O  EM QUE S E  D E S E J E  AUMENTAR A  P R O L I F I C I D A D E  A  PRODUCAO DE 
GRAOS. AS C U L T I V A R E S  O B T I D A S  PODEM SER USADAS PELOS AGRICULTORES, BEM 
COMO PODEM SER USADOS POR PROGRAMAS DE MELHORAMENTO DE H I B R I D O S .  

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  = >  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO < AGROINDUSTRIA 1 

P R I t 4 C I P A I Ç  U E N E F I C I O Ç  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
P A T E R N I A N I ,  E .  GRADUADO 
Z I N S L Y ,  J . R .  GRADUADO 
MIRANDA F I L H O ,  J . B .  GRADUADO 
MIRAHDA F I L H O ,  J . B .  

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
R I S S I ,  R. & P A T E R N I A N I ,  E.  E S T I M A T E S  OF G E N E T I C  PARAMETERS, TWO 

SUE. POPULATIONS OF THE V A R I E T Y  OF M A I Z E  ZEA MAYS L .  P I R A N A O .  
R E V I S T A  B R A S I L E I R A  DE GENETICA,  4 C 4 ) :  579-92, 1 9 8 1 .  



C O D I G O  DA T E C I l O L O G I A  : 0 0 3 . 0 1 8 9 / 3  

T I T U L O  D A  T E C N O L O G I A  
OBTENCAO DE S INTET ICOS DE PlILHO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : F E A L Q  / S P  

RESUI IO DA TECtJOLOGIA 
SINTET ICO E UMA POPULACAO DE MILHO FORMADO PELO INTERCRUZAMENTO DE 
LINHAGENS DE MILHO.  ESSA NOVA POPULACAO FORMADA, POR SER L I V R E  DE 
GENES DELETERIOS, F A C I L I T A  OBTENCAO DE NOVAS LINHAGENS ENDOGAMICAS. 
PARA FORFIACAO DE NOVOS HIBIZIDOS DE MILHO.  
FORAM SELECIONADAS EM MEDIA 14  LINHAGEI4S E L I T E S  DE CADA POPULACAO DO 
NOSSO PROGRAMA DE LINHAGEN!; ESTAMOS NO MOMENTO COM 1 6  S INTET ICOS EM 
FASE DE RECOMBINACAO SENDO: 1 0  POPULACOES COM GRAOS DENTADOS AMARELOS 
E COM-GRAOS DUROS E AMARELOS. 
DEVE-SE SALIENTAR QUE, M u r r o  EMBORA ESSES SINTETICOS POSSAM VIR A SER 
U T I L I Z A D O S  COMO VARIEDADES OU COMO H IBRIDOS INTERVARIETA IS ,  O 
OBJETIVO VISADO E FORNECER MATERIAL BASICO,  AS I N S T I T U I C O E S  QUE 
TRABALHAM COM MELHORAMENTO DE MILHO. PARA OBTENCAO DE LINHAGENS 
ENDOGAMICAS . 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
ESSE PROJETO V I S A  A FORMACAO DE SI I4TETICOS DE MILHO.  A VANTAGEM DO. 
USO DE S INTET ICOS ESTA NA MAIOR EFTCIENCIA  PARA A OBTENCAO DE 
LINHAGENS ENDOGAMICAS EM PROGRAMAS DE PRODUCAO DE MILHO H IBRIDO.  
O USO DESSA TECNOLOGIA SERA ATRAVES DE FORNECIMENTO DE SEMENTES 
MELHORADAS GENETICAMENTE. 

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
SP PR MG MS 

U S U A R I O S  D A  T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => INDUSTRIA  DE INSUMOS 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E t J E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPI'TAL INVEST IDO 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
MORO. J .R.  GRADUADO 
Z INSLY .  J .R.  DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 8 3 . 0 1 1 6 / 8  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONSORCIO MILHO + ALGODAO HERBACEO - ESTABIL IDADE CONTRA A ESTAGEM 

UHIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUIIO DA TECNOLOGIA 
O SISTEMA CONSORCIADO MILHO X ALGODAO HERBACEO F O I  O M A I S  ESTAVEL EM 
SOLOS DE "BAIXOES" EM DOIS  ANOS DE ESTIAGEM, COMPARADO COM 5 OUTROS 
SISTEMAS ALTERNATI~OS.  ENVOLVENDO AS CULTURAS DE ARROZ, GIRASSOL. 
GERGELIM E MAMONA. O SISTEMA RECOMENDADO TEM O ESPACAMENTO DE 2.40N 
ENTRE F I L E I R A S  DE MILHO, INTERCALANDO-SE 2 F I L E I R A S  DE ALGODAO 
ESPACADOS DE 0.80M. A DENSIDADE DE PLANTIO  E DE 5 PLANTAS POR METRO 
L INEAR PARA AMBAS AS CULTURAS. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
CONSORCIACAO MILHO X ALGODAO - A SUBSTITUICAO DO MONOCULTIVO DE  ARROZ 
X MILHO, EM SOLOS DE "BAIXOES" DO P I A U I ,  PELO SISTEMA CONSORCIADO 
MILHO X ALGODAO HERBACEO DA UMA MAIOR GARANTIA DE LUCRO AO PRODUTOR 
DE SEQUEIRO. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
P I  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO. A.G. DE GRADUADO 

P R I H C I P A L  PUBLICACAO 
ARAUJO. A.G.  DE. AVALIACAO DE SISTEMAS DE CULTIVO PARA SOLOS DE 

"BAIXOES" DO ESTADO DO P I A U I .  I N :  REUNIA0 SOBRE CULTURAS 
CONSORCIADAS NO NORDESTE, 1. TERESINA-PI .1983.  ANAIS.. .  TERESINA. 
EMBRAPA-UEPAE DE TERESINA, 1 9 8 3 .  P .52,  V .1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 3 . 8 1 1 9 / 2  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO DE FOLHAS DE EUCALIPTO NA CONSERVACAO DE MILHO ARMAZENADO EM 
P A I O I S  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPNS 

ISUIi0 DA TECHOLOGIA 
O MILHO ARMAZENADO A N I V E L  DE FAZENDA CORRESPONDE A 6 0 %  DO TOTAL DO 
MILHO PRODUZIDO NO BRASIL .  ESTE MILHO E ARMAZENADO NA FORMA DE ESPIGA 
COM PALHA. EM ESTRUTURAS CONHECIDAS COMO P A I O I S .  O CONTROLE DE PRAGAS 
NESTA MODALIDADE DE ARMAZEItAMENTO E D IF ICULTADO PORQUE OS P A I O I S  SAO 
ESTRUTURAS QUE FACILITAM A INFESTACAO no MILHO E A S  FOLHAS PROTEGEM 
OS INSETOS NO INTERIOR DAS ESPIGAS CONTRA A ACAO DOS I N S E T I C I D A S .  O 
CNPPIS CRIOU UMA TECNOLOGIA PARA ARMAZENAMENTO DE MILHO EM P A I O I S  QUE 
CONSISTE NO SEGUINTE: A)  PROMOVER UMA ASSEPIC IA  GERAL NO P A I O L  
U T I L I Z A N D O  O I N S E T I C I D A  P I f t I M I P H D S  METXL 5 0  CE. DELTRAMETIN 2 5  CE OU 
MELATHION 50 CE; 0 )  ESPURGAR O MILHO COM FOSFINA SOB LONA PLAST ICA ,  
ANTES DE GUARDAR O MILHO NO P A I O L  A F I M  DE EL IM INAR AS FRAGAS QUE VEM 
DO CAMPO COM O MILHO; C 1  AO GUARDAR O MILHO O PRODUTOR DEVE COLOCAR 
UMA CAMADA DE FOLHAS DE EUCALIPTO H0 FIJNDO DO P A I O L  E A CADA 3 0  CM DE 
MILHO,  ATE COMPLETAR O CARIIEGAMENTO DO PA IOL ;  D )  PROCEDENDO DESTA 
MANEIRA O PRODUTOR CONSERVA BEM O MILHO SEM TER RESIDUO DE I N S E T I C I D A  

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
MILHO/FALTA DE METODOS E F I C I E N T E S  DE CONTROLE DE PRAGAS DE MILHO 
ARMAZENADO EM P A I O I S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG ES GO MS RS SC SP PR R J  MT 

USUARIOS DA TECKOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SANTOS. J .P.  DOUTOR 
FONTES. R.A. MESTI<E 
CRUZ, I. MESTRE 

PRI IJC IPAL  PUBLICACAO 
SANTOS. J.P.;  CRUZ, I. L FIINTES. R.A. ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE 

PRAGAS DO MILHO.  SETE LAGOAS, ENBRAPA-CNPMS, 1982. 30P.  CEMBRAPA- 
CNPMS. DOC.. 1) .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 0 0 3 . 0 1 2 1 / 8  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
USO DE LONAS P L A S T I C A S  PARA FUMIGACAO DE M I L H O  EM PALHA 

U N I D A D E  RESPONÇAVEL : CNPMS 

RESUIIO DA TECldOLOGIA 
A LONA DE PVC (TRANSPARENTE) ,  LONA DE P O L I E T I L E N O  PRETA COMUM (LONA 
TERREIRO) ,  LONA DE P O L I E T I L E N O  AMARELA (AMARELONA) E LONA DE 
P O L I E T I L E N O  PRETA ( E S P E C I A L  COM A D I T I V O )  PODEM SER U T I L I Z A D A S  PARA 
FUPIIGACAO COLOCANDO-SE O M I L H O  EM PALHA SOBRE UP1 P I S O  DE CIPIENTO 
P I S O  FORPIADO POR OUTRA LONA, OU, P I S O  DE CHAO, M U I T O  BEM COMPACTADO, 
A DOSAGEM DE F O S F I N A  A SER U T I L I Z A D A  E 1 G  DE FOSFINA/METRO CUBICO,  
I S T O  E, 5 COMPRIMIDOS/METROCUBICO DO PRODUTO COMERCIAL.  
DEVE SER DADA PREFERENCIA PARA A LONA DE PVC TRANSPARENTE, PORQUE E 
COMPLETAMENTE IMPERPIEAVEL A F O S F I N A  E TEM GRANDE D U R A B I L I D A D E .  OS 
OUTROS T I P O S  DE LONAS P L A S T I C A S  TESTADAS PODEM SER USADAS SOMENTE 
QUANDO NOVAS E A FUMIGACAO SENDO R E A L I Z A D A  EM A M B I E N T E  EXTERNO, 
AREJADO E NUNCA EM GALPOES FECHADOS. 

PRODUTO / PRODLENA E PROCESSO P R O D U T I V O  
M I L H O I F A L T A  D E  INFORMACOES SOBRE O USO DE D I F E R E N T E S  T I P O S  DE LONAS 
P L A S T I C A S  PARA FUPIIGACAO DE M I L H O  EM PALHA.  ESTES RESULTADOS S E  
A P L I C A M  AO ARMAZENAMENTO DE M I L H O  EM P A I O I S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG ES GO MS RS SC SP PR R J  MT 

U S U A R I O Ç  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  D E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E Ç  E N V O L V I D O S  
SANTOS, J . P .  DOUTOR 
FONTES, R .A .  MESTRE 
CRUZ, I. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U D L I C A C A O  
SANTOS, J .P . ;  CRUZ, I. & FONTES, R.A.  ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE 

PRAGAS DO M I L H O .  S E T E  LAGOAS, EMBRAPA-CNPMS, 1 9 8 2 .  3 0 P .  I L U S T R .  
EMBRAPA-CNPMS. DOC., 1 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 0 3 . 0 1 2 2 / 6  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO D E  BICO TIPO LEQUE NO CONTROLE DA LAGARTA-DO-CARTUCHO EM 
MILHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPMS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O USO DE BICOS TIPO LEQUE 6 2 0 2  E 0502 PARA PULVERIZACAO COM 
INSETICIDAS, PERMITEM ALEI1 DA EFICIENCIA D E  CONTROLE DA LAGARTA DO 
CARTUCHO, ECONOMIA D E  ATE 200 LITROS D E  AGUA POR HECTARE. 

PRODUTO / PROBLEMA E PRCICESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: MILHO 
PROBLEMA: PRAGA - LAGARTA-DO-CARTUCHO 
FASE DO PROCESSO: PLANTAS COM 40 - 80 CM D E  ALTURA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS S C  BA MG ES GII DF M S  I1T R 0  
RR AL AM AC PA MA PI P E  RI4 PB C E  S E  AP 

USUARIOS DA TECt4OLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTOREij / CRIAIIORES 

P R I I J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CRUZ, I. MESTRE 
SANTOS, J.P. DOU'IOR 

PRI tJC IPAL  PUBLICACAO 
CRUZ. I. 8 SANTOS, J.P. D'IFERENTES BICOS DO TIPO LEQUE NO CONTROLE 
DA LAGARTA-DO-CARTUCHO EM MILHO. PESQ.AGROPEC.BRA5. BRASILIA.(NO 
PRELO). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B83.8123/4 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
H I B R I D O  I N T E R V A R I E T A L  DE M I L H O  B R - 3 0 1  

U M I D A D E  RESPONSAVEL : CNPHS 

RESUtíO DA TECNOLOGIA 
O H I B R I D O  I N T E R V A R I E T A L  BR 3 0 1  O R I G I N A - S E  DO CRUZAMENTO DE DUAS 
VARIEDADES SELECIONADAS PARA PORTE B A I X O  COM BASE EPI POLIGENES.  
APRESENTA T I P O  DE GRAOS MEIO-DENTE COM COLORACAO AMARELA. 
FLORESCIMENTO MASCULINO ENTRE 6 1 - 6 6  D I A S ,  ALTURA DE PLANTA ( 2 ,  2 0 -  
2, 3 0  M) E  ESPIGA (1, 2 0  A 1, 3 0  M ) ,  SENDO BASTANTE R E S I S T E N T E  AO 
ACAMAMENTO. DENSIDADE D E  P L A N T I O  RECOMENDADA E DE 6 0 . 0 0 0  P L A N T A S I H A .  
E  ADAPTADO AS REGIOES SUDESTE, CENTRO-OESTE E PARTE DA R E G I A 0  SUL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O H I B R I D O  B R - 3 0 1  INOVA PELO ASPECTO DE SER PORTE M A I S  B A I X O  E M A I S  
PRECOCE. E  M A I S  ACONSELHADA PARA P L A N T I O S  DENSOS E MECANIZACAO DE 
COLHEITA.  

ABRAMGEtICIA GEOGRAFICA 
MG GO MS SP PR SC MT 

U S U A R I O S  DA TECWOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUI IOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
V I A N A ,  R.T. MESTRE 
N A S P O L I N I  F I L H O ,  V. MESTRE 
GAMA, E.E.G. DOUTOR 
MAGNAVACA, R. DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 3 . 8 1 2 4 / 2  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
HIBRIDO TOP-CROSS DE MILHO BR-302 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHS 

RESUHO DA TECtIOLOGIA 
O HIBRIDO TOP-CROSS BR302 E ORIUNDO DO CRUZAMENTO DE UMA VARIEDADE DE 
PORTE BAIXO POLIGENICO C011 UM HIBRIDO SIMPLES DE ALTA PRODUTIVIDADE. 
APRESENTA TIPO DE GRAOS MliIO-DENTE C019 COLORACAO AMARELO-LARANJA, 
FLORESCIMENTO MASCULINO ENTRE 60-65 DIAS. ALTURA MEDIA DE PLANTA 
(2.25 - 2,35 M) E ESPIGA ( 1 , 2 0  A 1.30 M), RESISTENTE AO ACAMAMENTO. 
DENSIDADE DE PLANTIO RECONENDADA E DE 60.000 PLANTASIHA. ADAPTADO AS 
REGIOES SUDOESTE. CENTRO-OESTE E PARTE DA REGIA0 SUL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O BR-302 E UM HIBRIDO DE ALTA PRODUTIVIDADE E APRESENTA UM AVANCO EM 
TERMOS DE PRECOCIDADE E MENOR PORTE. ti ACONSELAHADO PARA PLANTIO EM 
SOLOS FERTEIS E AGRICULTORES QUE USAM MECANIZACAO DE COLHEITA. 

ABRARGENCIA GEOGRAFICA 
MG GO MS SP PR SC MT 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I t t C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VIANA. R.T. MESTRE 
NASPOLINI FILHO, V .  MESlRE 
GAMA. E.E.G. DOUTOR 
MAGNAVACA, R. DOUTOR 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 003.0125/9 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
VARIEDADE DE M I L H O  DE PORTE ALTO, ALTA PRODUCAO DE GRAOS E FORRAGEM 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : C N P i í S  

RESUtfO DA T E C N O L O G I A  
VARIEDADE BR 1 2 6 ,  FORMADA PELA RECOMBINACAO DE D I V E R S A S  VARIEDADES DA 
RACA TUXPENO DA AMERICA CENTRAL. APRESENTA T I P O  DE GRAOS DENTADOS DE 
COR AMARELA, DE C I C L O  T A R D I O  C72 A 7 5  D I A S  PARA FLORESCIMENTO 
MASCULINO) ,  ALTURA M E D I A  DE PLANTA ( 3  A 3 ,50M)  E  E S P I G A  ( 1 , 5 0  A  
2.ZOM).MODERADAMENTE R E S I S T E N T E  AO ACAMAMENTO E AS P R I N C I P A I S  DOENCAS 
F O L I A R E S  (HULMINTHOSPORIOSE, M I L D I O  E FERRUGEM). DENSIDADE DE P L A N T I O  
RECOMENDADA E DE 4 0 . 0 0 0  PLANTAS/HA. ADAPTADA P R I N C I P A L M E N T E  AOS 
ESTADOS DE M I N A S  GERAIS, SAO PAULO, GOIAS, PARANA, E S P I R I T O  SANTO E 
MATO GROSSO DO SUL. PRODUZ ALTOS VOLUMES DE FORRAGEM ( + - 5 0  T /HA>,  COM 
VALOR N U T R I T I V O  ELEVADO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
VARIEDADE MELHORADA PARA P L A N T I O  EM SOLOS F E R T E I S  COM POUCA RESTRICAO 
DE AGUA. M U I T O  I N D I C A D A  PARA PRODUCAO DE S I L A G E M  DEVIDO AO VOLUME E 
Q U A L I D A D E  DA MESMA. 

ABRAHGENCIA G E O G R A F I C A  
MG SP GO PR ES MS 

U S U A R I O S  DA TECtJOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PROOUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
N A S P O L I N I  F. ,  V. MESTRE 
GAMA. E . E . F .  DOUTOR 
M A G N A V A C A .  R .  
PEREIRA,  P .  
S I L V A ,  J. 

DOUTOR 
MESTRE 
DOUTOR 

V1ANNA.R.T. MESTRE 

P R I I J C I P A L  P U B L I C A C A O  
V I A N N A .  R.T.  GAMA, E.E.G. L N A S P O L I N I  F I L H O .  V. C U L T I V A R E S  D E  M I L H O  

PARA O B R A S I L .  I N :  RECOMENDACOES TECNICAS PARA O C U L T I V O  DO 
M I L H O .  1 9 8 2 .  4 9 P .  ( C I R C U L A R  TECNICA,  4 . ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 003.0126/7 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE DE MILHO DE COR DE GRAOS BRANCOS E PORTE BAIXO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPilS 

RESURO DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE BR-108, DE ORIGEM DE GERMOPLASMA TUXPENO DA AMERICA CENTRAL 
APRESENTA TIPO DE GRAOS DENTADOS DE COR BRANCA, FLORESCIMENTO 
MASCULINO ENTRE 63-68 DIAS. ALTURA MEDIA DE PLANTA (2.10 A 2,20 M) E 
ESPIGA (1 A 1,10 M), RESISTENTE AO ACAPIAMENTO E TOLERANTE AS 
DOENCAS FUNGICAS HELMINTHOSPORIOSE E FERRUGEM. APRESENTA 
SUSCEPTIBILIDADE AO MILDIO.DENSIDADE DE PLANTIO RECOMENDADA E DE 
60.000 PLANTAS/HA. ADEQUADA PARA MISTURA A FARINHA DE TRIGO, PARA USO 
NA INDUSTRIA ALIMENTICIA. ADAPTADA PRINCIPALMENTE AOS ESTADOS DE 
RINAS GERAIS, SAO PAULO, PARANA E MATO GROSSO DO SUL. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
O SEU PLANTIO SO E RECOMENDADO QUANDO HOUVER UM CONSUMO DE MILHO 
BRANCO. ATUALMENTE ABRE-SE PERSPECTIVA PARA MISTURA EM FARINHA DE 
TRIGO. AS CARACTERISTICAS DE GRAOS BRANCOS E DENTADOS, ALIADOS AO 
PORTE BAIXO E ALTA PRODUTIVIDADE A TORNAM MUITO INDICADA. 

ABRAtIGEtlCIA GEOGRAFICA 
MG SP PR MS 

USUARIOS DA TECtlOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

P R I I J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUÇAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NASPOLINI FILHO, V. MESTRE 
GAMA, E.E.G. DOUTOR 
MORO. J.R. DOUTOR 
FERNANDES, F. T . MESTRE 
VIANNA. R.T. MESTRE 
MAGNAVACA. R. DOUTOR 

P R I M C I P A L  PUBLICACAO 
MORO, J.R.; NASPOLINI FILHO, V.; VIANNA, R.T. L GAMA, E.E.G. 

INTRODUCAO DE.NOVOS GERNOPLASMAS DE MILHO NO BRASIL. PESQ. 
AGROPEC. BRAS., BRASILI~I, 16(6): 867-82. 1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 003.0127/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE DE MILHO DE PORTE BAIXO. CICLO SEMI-PRECOCE E RESISTENTE AO 
M I L D I O  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPi lS  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE S INTETICA BR 105 ,  ORIGINADA DE GERMOPLASMA DO CARIBE E 
SELECIONADO NA TA ILANDIA  RESISTENTE A VARIAS RACAS DE 
PERONOSCLEROSPORA SORGHI.APRESENTA T IPO DE GRAOS SEMI-DURO DE COR 
AMARELO-ALARANJADA. FLORESCIMENTO MASCULINO ENTRE 6 0 - 6 5  D I A S .  ALTURA 
MEDIA DE PLANTA ( 2  A 2,20M) E ESPIGA (1 A 1.20M), RESISTENTE AO 
ACAMAMENTO E P R I N C I P A I S  DOENCAS FOLIARES (HELMINTHOSPORIOSE. M I L D I O  E 
FERRUGEM). DENSIDADE DE PLANTIO RECOMENDADA E DE 60 .000  PLANTASIHA. 
ADAPTADA PRINCIPALMENTE AOS ESTADOS DA BAHIA, MINAS GERAIS, 
SAO PAULO. GOIAS. MATO GROSSO DO SUL, PARANA E SANTA CATARINA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
VARIEDADE S INTETICA DE MILHO CUJO PLANTIO NAS REGIOES INDICADAS SERIA 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
BA MG SP MG GO MS PR SC 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEtJADOR E PESOUISADORES E N V O L V I D O S  MESTRE - - - - - - - 
NASPOLIN I  FILHO, V..- 
GAMA. E.E.G. DOUTOR - - 

, J.R. 

kGNAVACA. R. DOUTOR 

P R I t j C I P A L  PUBLICACAO 
MORO, J.R.; NASPOLINI  F.V.; VIANNA. R.T. L GAMA. E.E.G. SELECAO 

ENTRE E DENTRO DE PROGENIES DE IRMAOS GERMANOS NA POPULACAO DE 
MILHO "SUWAN DMR" (ZEA MAYS L . ) .  C IENCIA  E CULTURA, 33 (4 ) :515 -70 ,  
1 9 8 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BE13.8128rf3 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE DE MILHO DE GRAOS DUROS E PORTE ALTO 

SUt I0  DA TECIIOLOGIA 
VARIEDADE BR 125. OBTIDA DE UM COMPOSTO FORMADO DAS RACAS CATETO E 
ETO.APRESENTA TIPOS DE GRAOS DUROS DE COR ALARANJADA, DE CICLO TARDIO 
(72 A 75 DIAS PARA FLORESCIMENTO MASCULINO), ALTURA MEDIA DE PLANTA 
( 3  A 3.50Ml E ESPIGA (1.50 A 2Ml. MODERADAMENTE RESISTENTE AO 
ACAMAMENTO E AS PRINCIAPAIS DOENCAS FOLIARES (HELMINTOSPORIOSE.MILDI0 
E FERRUGEM). DENSIDADE D E  PLANTAS RECOHENDADAS E DE 40.000 PLANTAS/HA 
ADAPTADA PRINCIPALMENTE AOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, SAO PAULO, GOIAS 
PARANA. ESPIRITO SANTO E MATO GROSSO DO SUL. E UMA EXCELENTE FONTE 
PARA DESENVOLVIMENTO DE LINHAGENS DE GRAOS DUROS. PARA FORMACAO DE 
HIBRIDOS MEIO-DENTE, APRECIADOS NO BRASIL CENTRAL. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRO'DUTIVO 
E A VARIEDADE IDEAL PARA A SUBSTITUICAO DE VARIEDADES LOCAIS DE RACA 
CATETE DE GRAOS DUROS. AINDA MUITO PREFERIDA POR AGRICULTORES MAIS 
IRADICIONAIS. TEM UMA PRODUTIVIDADE MEDIA MUITO ACIMA DAS VARIEDADES 
CATETE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG SP GO PR ES MS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA D E  IHSUMOS 

P R I f I C I P A I S  B E t I E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEIIADOR E PESQUISADORE!; ENVOLVIDOS 
PEREIRA. P. MESTRE 
NASPOLINI FILHO, V .  MESTRE 
SILVA. J.  DOUTOR 
VIANNA. R.T. MESTRE 
MAGNAVACA, R. DOUTOR 
GAMA. E.E.G. DOUTOR 
MORO. J.R. DOUTOR 
FERNANDES, F.T. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
PEREIRA, P.; MAGNAVACA. R.; LEMOS, M.A.; TOLEDO, J.F.F. & SILVA, A.E. 

SELECAO ENTRE E DENTRO DE FAMILIAS DE MEIOS-IRMAOS NO MILHO (ZEA 
MÁYS L.> CATETO COLOMBIA (:OMPOSTO. IN: REUNIAO BRASILEIRA DE 
MILHO E SORGO. 11.. PIRACICABA, 1976. ANAIS... P.175-84. 



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : 083.0129/1 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
HIBRIDO INTERVARIETAL DE MILHO BR-300 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPHS 

RESUHO DA T E C N O L O G I A  
O HIBRIDO INTERVARIETAL BR-300 E ORIUNDO DO CRUZAMENTO DE DUAS 
VARIEDADES DE PORTE BAIXO POLIGENICO. APRESENTA TIPO DE GRAOS MEIO- 
DENTE COM COLORACAO AMARELO-LARANJA, FLORESCIMENTO MASCULINO ENTRE 
60-50 DIAS, ALTURA MEDIA DA PLANTA (2.20 - 2,30fl> E ESPIGA <1,20 A 
1,30P1), RESISTENTE AO ACAMAMENTO. TEM MOSTRADO ADAPTACAO AS REGIOES 
SUDESTE, CENTRO-OESTE E SUL. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O BR-300 E UM HIBRIDO TA0 PRODUTIVO QUANTO OS HIBRIDOS DE PORTE ALTO 
SENDO COMERCIALIZADO. SENDO POREM PIA15 PRECOCE E APRESENTA ALTURA DE 
PLANTA E DE INSERCAO DE ESPIGA BEM MAIS REDUZIDAS. ESTAS 
CARACTERISTICAS ASSOCIADAS A UMA MELHOR ARQUITETURA FOLIAR. OS TORNAM 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
MG GO MS SP PR SC MT 

U S U A R I O S  DA TECIJOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VIANNA. R.T. MESTRE 
NASPOLINI FILHO. V. MESTRE - -  . 
GAMA, E.E.G. DOUTOR 
MAGNAVACA. R. DOUTOR 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
NASPOLINI FILHO, V.; GAMA, E.E.G.; VIANNA, R.T. L MORO, J.R. GENERAL 

AND SPECIFIC COMBINING ABILITY FOR YIELD IN A DIALLEL CROSS AMONG 
1 8  MAIZE POPULATIOHS (ZEA MAYS, L.) BRAZIL. J. GENETICS, 4:571-7, 
1981. 



CODIGO DA TECNDLOGIA : QH3.0132/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
MILHO CONSORCIADO COM FEIJAO D E  PORCO ((IANAVALIA ENSIFORMIS). 

UNIDADE RESPONSAVEL : UAPNPBS / RJ 

REsunn DA TECNOLOGIA 
A CONSORCIACAO DO FEIJAO D E  PORCO COM A CULTURA DO MILHO, ALEM D E  
PROFORCIONAR BENEFICIOS COMO ADUBO VERDE, VISANDO A CULTURA SEGUINTE, 
AUMENTA A PRODUTIVIDADE DO MILHO. O PLANTIO SIMULTANEO DAS DUAS 
CULTURAS. NO ESPACAMENTO DE 1 X 0,411M PARA O MILHO E COM DUAS 
FILEIRAS D E  FEIJAO D E  PORCO ESPACADOS D E  0,50 X 0,40M. AMBOS COM DUAS 
PLANTAS POR COVA, PRODUZIRAM, EM OOtS PLANTIOS CONSECUTIVOS, 5543 E 
3841 KG D E  GRAOS D E  MILHO/HA. O QUE REPRESENTA AUMENTOS D E  12 E 15% E 
RELACAO AO MILHO SOLTEIRO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODU'TIVO 
A - MILHO 
B - EM AREAS ONDE S E  DESEJA MANTER OU AUMENTAR CAPACIDADE PRODUTIVA 
DO SOLO, COM MENOR DISPENDIII D E  INSIJMOS MODERNOS. 
C - PLANTIO 

ABRAItGEtICIA GEOGRAFICA 
RJ SP M G  ES 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 4 CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES CRIADORES 

PRIIICIPAIS RENEFICIOS 
HAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALMEIDA, D.L. D E  MESTRE 
CARVALHO, S.C. DE GRADUADO 
PESSANHA. G.G. DOUTOIt 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 883.@133/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSORCIACAO MILHO-VERDE E FEIJAO EM VARZEAS NA ENTRESSAFRA DO ARROZ 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUtIO DA TECNOLOGIA 
COMO ALTERNATIVA PARA EXPLORACAO DAS AREAS DE VARZEAS NA ENTRESSAFRA 
DO ARROZ RECOMENDA-SE O CULTIVO DO MILHO PARA PRODUCAO DE ESPIGAS- 
VERDES PARA O CONSUMO IN-NATURA OU INDUSTRIALIZACAO. UMA OPCAO 
ADICIONAL E A PRODUCAO DE MILHO-VERDE CONSORCIADO COM O FEIJAO. NESTE 
TIPO OE EXPLORACAO, FORAM OBTIDOS RENDIMENTOS DE 10000 KG/HA DE 
ESPIGAS VERDES COMERCIAIS E 630 KG/HA DE FEIJAO. ESTE SISTEMA, 
ASSOCIADO A EXPLORACAO PECUARIA, PERMITE A UTILIZACAO DA MASSA VERDE 
DO MILHO E ESPIGAS REFUGO NA ALIMENTACAO ANIMAL. CUJO RENDIMENTO 
ATINGIU A 15 T/HA DE-MASSA VERDE COM 25% DE NATERIA SECA E 5% DE 
PROTEINA. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE AO APROVEITAMENTO DAS AREAS D E  VARZEAS NA 
ENTRESSAFRA DO ARROZ COM A CULTURA DO MILHO PARA PRODUCAO DE ESPIGAS 
VERDES PARA O CONSUMO IN-NATURA OU INDUSTRIALIZACAO COM A OPCAO 
ADICIONAL DA CONSORCIACAO COM A CULTURA DO FEIJAO, 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG RJ 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTR1.k 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR 
COELHO. A.N 
SILVA, B.G. 

E PESQUISADORES 
GRADUADO 

DA GRADUADO 

ENVOLVIDOS 

PRINCIPAL PUULICACAO 
COELHO. A.M. CONSORCIACAO MILHO-VERDE E FEIJAO E?4 VR-S NA 

ENTRESSAFRA DO ARROZ. COOPERANDO SETE LAGOAS. l+CEIL): 3,  1983. 



CODIGO ,DA TECNOLOGIA : ~083.8134/1 

TITULO DA TECHOLOGIA 
APLICACAO DE NITROGENIO PARA A CULTORA DO MILHO, DE ACORDO COM A 
DISPONIBILIDADE HIDRICA DO SOLO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUil0 DA TECWOLOGIA 
A ADUBACAO DE COBERTURA COM N E FEITA QUANDO A PLANTA DE MILHO 
APRESENTA UMA ALTURA EM TORNO DE 40-60CM. A EPOCA MAIS APROPRIADA 
PARA APLICACAO DE N DEPENDE MUITO DA QUANTIDADE E DISTRIBUICAO DAS 
CHUVAS. FOI COMPROVADO QUE O N PODE SER APLICADO EM DUAS VEZES (1/3 
OU 114 NA SEMEADURA E O RESTANTE QUANDO AS PLANTAS TIVEREM 40-60CM) 
OU EM TRES APLICACOES (NA SEMEADURA. COM A PLANTA ENTRE 40-60CM E 
ANTES DO PENDUAMENT0)NOS CASOS EM QUE 4s PRECIPITACOES PLUVIOMETRICAS 
OCORREM ACIMA DO NORMAL. 
QUANDO AS CHUVAS FOREM INSUFICIENTES PARA A CULTURA DE MILHO A 
APLICACAO DE N DEVE SER RETARDADA ATE QUE AS CONDICOES DE UMIDADE S E  
TORNEM SATISFATORIAS. NA0 OCORRENDO CONDICOES ADEQUADAS DE UMIDADE A 
APLICACAO DEVE SER SUSPENSA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A UTILIZACAO DE NITROGENIO NA CULTURA DO MILHO 
E S E  APLICA NA SEMEADURA E QUANDO A PLANTA ESTIVER COM 12 FOLHAS 
VISIVEIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEIIEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PONS, A.L. MESTRE 
NUSS, C.N. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PONS, A.L. EFEITOS E USO DO NITROGENIO NA CULTURA DO MILHO. IPAGRO 

INFORMA, PORTO ALEGRE, 23: 50-5, AGO. 1980. 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : HH3.8135/8 

T I T U L O  DA T E C t t O L O G I A  
HIBRIDOS DE MILHO ADAPTADOS PARA A REGIA0 SUL DO BRASIL 

U N I D A D E  R E S P O t d S A V E L  : I P A G R O  / R S  

RESUMO DA T E C N O L O G I A  
FORAM CRIADAS E ESTA0 SENDO MULTIPLICADAS POR EMPRESAS PRIVADAS 
NACIONAIS DO RS, SC E SP. DOIS HIBRIDOS COMERCIAIS D E  MILHO. 
SAVE 342 (CICLO MEDIO) E SAVE 332  (CICLO TARDIO) OS REFERIDOS 
MATERIAIS APRESENTAM ESTATURA MEDIA A ALTA, E ALTA TOLERANCIA AS 
PRINCIPAIS PRAGAS E DOENCAS O POTENCIAL GENETICO DE PRODUCAO 
ULTRAPASSA A 8 T POR HECTARE. 

PRODUTO / PROBLErlA E P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
A TECNOLOGIA S E  REFERE A NOVAS OPCOES DE SEMENTES MELHORADAS D E  
MILHO PARA O RS. SC. PR E SP. E APLICAVEL NA SEMEADURA DO MILHO. 

A B R A N G E N C I A  G E O G R A F I C A  
RS SC PR SP 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t l C I P A I S  B E t t E F I C I O Ç  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
GUADAGNIN, G.P. GRADUADO 
NUSS. C.N. GRADUADO 
OLIVEIRA, J.V. GRADUADO 

P R I H C I P A L  P U B L I C A C A O  
RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA GERAL 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA. IPAGRO. MILHO; LANCAMENTOS D E  SAYE 342. 
. SAVE 3 4 5 .  RS 2 0 .  PORTO ALEGRE. 1 9 8 0 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 883.8136/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSORCIO MILHO/SOJA - EFE ITOS DA VARIACAO DA EPOCA DE SEMEADURA 
SOBRE OS RENDIMENTOS DE GRAO DAS DUAS CULTURAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
ATRAVES DO PROJETO, FORAM PESQUISAD4S AS OPCDES M A I S  FAVORAVEIS DE 
EPOCAS DE ESTABELECIMENTO DIIS CULTURAS EM CONSORCIO, PARA M I N I M I Z A R  
A COMPETICAO INTERESPECIF IC I I  E MAXI I I I ZAR A PRODUCAO POR AREA NA 
REGIA0  DO ALTO URUGUAI. NOS DOIS  ANOS CONSIDERADOS, O SISTEMA DE 
MANEJO DE EPOCA DE ESTABELECIMENTO DO MILHO E DA SOJA EM CONSORCIO, 
QUE MELHOR OPCAO APRESENTOU, F O I  A SEMELDURA DO MILHO EM AGOSTO COM A 
SOJA SENDO ESTABELECIDA 60  D I A S  M A I S  TARDE. EM F I N S  DE OUTUBRO, NAS 
ENTRELINHAS DO MILHO. OS RENDIMENTO'S MEDIOS DE GRAOS FORAM: MILHO 
5020  KG/HA E 1 4 8 4  KG/HA DE SOJA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODU'TIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A DETERMINACAO DA MELHOR OPCAO DE EPOCA DE 
ESTABELECIMENTO DO MILHO E DA SOJA EM CONSORCIO PARA A REGIA0  DO ALTO 
URUGUAI NO R I O  GRANDE DO SUL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES .I CRIADOIRES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES ./ CRIADORES 

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA ,  L.C.M. DA GRADUADO 
BRESOLIN, M. MESTRE 
CORREA, O. DE O. GRADU4DO 

PRINCIPAL PUBLICACAO - - -  ~- - - - - -  ~ - .  - 
S ILVA ,  L.  C. M. DA; BRESOLIN, M. L CORREA, O. DE O. CONSORCIO MILHO/ 

SOJA. EFEITOS DE VARIACAII  DA EPOIEA DE SEMEADURA SOBRE OS 
RENDIMENTOS DE GRAOS DAS CULTURAS. I H :  REUNIA0 TECNICA ANUAL DO 
MILHO, 2 7 . ,  PORTO ALEGRE, 1982. ATA... P. 52-8. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : EB3.8138/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
AVALIACAO DE SISTMAS DE CONSORCIO DE MILHO E FEIJAO COM VARIACAO 
DE EPOCAS DE ESTABELECIMENTO DAS DUAS ESPECIES. CULTIVOS-MULTIPLOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

iSUHO DA TECWOLOGIA 
O ESTABELECIMENTO DE MILHO E DO FEIJAO NA MESMA DATA FOI NOS DOIS 
ANOS A MELHOR ALTERNATIVA EM AMBOS OS ESTUDOSI PARA A CONSORCIACAO, 
CONSIDERANDO AS COMPARACOES COM OS MONOCULTIVOS DE CADA CULTURA, 
APESAR DE SEREM VALIDAS OUTRAS ALTERNATIVAS COMO A DO FEIJAO 1 A 2 
SEMANAS APOS O MILHO E DO MILHO 2 A 3 SEMANAS APOS O FEIJAO. 
NOS CULTIVOS DUPLOS <SUCESSAO DE CULTURAS SOLTEIRAS) AS MELHORES 
ALTERNATIVAS. CONSIDERANDO OS PRECOS DO MILHO E DO FEIJAO PRATICADOS 
NA EPOCA DA AVALIACA0,FORAM O FEIJAO NA SAFRA SEGUIDO DE UM CULTIVO 
NA SAFRINHA E MILHO SOLTEIRO E DEPOIS FEIJAO NO MEIO DO MILHO EM 
SUCESSAO NA SAFRINHA. 
OS CULTIVOS TRIPLOS. OU SEJA, A CONSORCIACAO DE MILHO/FEIJAO NA SAFRA 
COM INCLUSA0 DE UU TERCEIRO CULTIVO, O DE FEIJAO NO HEI0 DO MILHO NA 
SAFRINHA <FEVEREIRO) FORAM. NOS DOIS ANOS. 0 5  S I S T M A S  QUE 
APRESENTARAM A MAIOR RENTABILIDADE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A DETERMINACAO DE EPOCAS DE ESTABELECIMENTO DE 
CONSORCIO E DE CULTIVOS DUPLOS E TRIPLOS DE MILHO E FEIJAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItJCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA. L.C.M. DE GRADUADO 
WESTPHALEN. S.L. GRADUADO 
SANDER, G.R. GRADUADO 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
SILVA. L. C. H.; YESTPHALEN. S. L. L SANDER. 6. AVALIACAO DE SISTEMAS 

DE CONSORCIO DE MILHO E FEIJAO COM VARIACAO DE EPOCA DE ÉSTABEL. 
DAS DUAS ESPECIES, CULTIVOS DUPLOS E TRIPLOS. IN: REUNIA0 TECNICA 
ANUAL DO MILHO. 2 7 . .  PORTO ALEGRE. 1982. ATA. .. P.Qõ-51. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 803.8139/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSUMO DE AGUA DO MILHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUHO DA TECtIOLOGIA 
DETERMINOU-SE QUE O CONSUMO DE AGUA DA CULTURA DO MILHO DA 
SEMEADURA A MATURACAO F O I  DE 5 7 3  MII COM UMA MEDIA DE 4.6 MMIDIA.  OS 
SUBPERIODOS DE MAIOR CONSUO F0RAM:PENDOAMENTO-ESPIGAMENTO (7MM/ 
D I A ) ;  ESPIGAMENTO-MATURACAO LEITOSA (6 ,5MM/DIA)  E 3 0  D I A S  APOS A 
EMERGENCIA-PENDOAHENTO t5 ,QMM/DIA>,  COMO O CONSUMO DE AGUA VARIA EM 
FUNCAO DA DEMANDA EVAPORATIVA DA ATMOSFERA, DETERMINOU-SE SUA RELACAO 
COM A EVAPORACAO DO TANQUE CLASSE A ( K b r  COM O OBJETIVO DE FORNECER 
SUBSIDIOS PARA O CALCULO DAS EXIGEI ICIAS H IDRICAS DA CULTURA EM OUTROS 
LOCAIS E ANOS. O COEFICIEN'rE K DURANTE O C ICLO F O I  DE 0.71, 
APRESENTANDO VALOR MAXIMO DURANTE O SUDPERIODO PENDOAMENTO- 
ESPIGAMENTO ( 0 . 9 6 ) .  DO ESPIGAMENTO E MATURACAO LEITOSA F O I  DE 0.92 E 
30 D I A S  APOS A EMERGENCIA-PENDOAMENTD 0.82. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PR0t:ESSO PIRODIJTIVO 
M T l  Híi: ..--. .v 

INFORMACAO IMPORTANTE PARA REGIOES COM D E F I C I E N C I A  H IDRICA PARA 
A CULTURA (OU POR BAIXA  IN'TENSIDADII OU POR MA D ISTRIBUICAO DE CHUVA1 
ONDE SE DESEJA IRRIGAR, E SE APLICA EM TODO O CICLO DA CULTURA. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES EHVOLVXDOS 
MATZENAUER, R. MESTRE 
BERGAMASCHI. M. MESTItE 
S U T I L I .  V.R. MESTRE 
BERLATO. M.A. DOUTIIR 
WESTPHALEN, S.L. MES TICE 

PRItlCIPAL PUBLICACAO 
MATZENAUER. R.; WESTPHALEN. S.L.: BERGAMASCHI. H. & S U T I L I .  V.R. 

EVAPOTRANSPIRACAO DO MILHO (ZEA MAYS L . )  E SUA RELACAO COM A 
EVAPORACAO DO TANQUE CLASSE A. AGRONOMIA SULRIOGRANDENSE, 
PORTO ALEGRE. 1 7 < 2 > :  27.5-95. 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : E H 4 . E 1 H E / 0  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
EPOCA DE SEMEADURA DE TRIGO NO PARANA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

Trigo 

RESUMO DA T E C N O L O G I A  
O ESTADO DO PR FOI ORGANIZADO EM 6 ZONAS D E  COMPORTAMENTO DISTINTO E 
A SEMEADURA EM CADA UMA DESSAS ZONAS FOI RECOMENDADA ESCALONADAMENTE 
POR DECENIOS QUE APRESENTAM MENOR RISCO, COM BASE NOS SEGUINTES 
PARAMETROS: A) OCORRENCIA DE GEADAS ENTRE O PRE-ESPIGAMENTO E A 
PRE-MATURACAO. ESPECIALMENTE NO ESPIGANENTO; B) DEFICIT HIDRICO 
ENTRE A SEMEADURA E PRE-ESPIGAMENTO E EXCESSO DE CHUVAS ENTRE 
PRE-ESPIGAMENTO E MATURACAO; C >  RENDIMENTOS DA CULTURA EM DIFERENTES 
EPOCAS DE SEMEADURA; D) CICLO DE GRUPOS DE CULTIVARES, EXPRESSO PELAS 
DATAS DE SEMEADURA, ESPIGAMENTO E MATURACAO; E) COMPATIBILIDADE COM 
AS EPOCAS DE SEMADURA DE SOJA. 
COM ESSE PROCEDIMENTO HA DIMINUICAO DOS RISCOS DE PERDAS E 
CONTRIBUICAO PARA h MELHORIA E A ESTABILIZACAO DA PRODUCAO TRITICOLA 
PARANAENSE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO F R O D U T I V O  
DO CONFRONTO DESSES ESTUDOS RESULTOU, EM CADA ZONA. A DETERMINACAO DA 
MELHORES EPOCAS DE SEMEADURA PARA REDUZIR AO MAXIMO. POSSIVEIS RISCOS 
A CULTURA. FICOU EVIDENCIADO QUE, EM TODAS AS ZONAS. A SEMEADURA DEVE 
SER ESCALONADA PELOS DECENDIOS, NA0 DEVENDO SER FEITA NUM SO PERIODO. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

U S U A R I O S  DA T E O X O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS AGRICULTORES / CRIADORES 

' P R I I I C I P A I S  B E I I E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
ALCOVER, M. GRADUADO 
PETRUCC1,G.L. GRADUADO 
CAPIPOS. L.A.C. MESTRE 
VIEIRA, L.G.E. GRADUADO 
GAUDENCIO, C.A. MESTRE 

P R I I I C I P A L  P U D L I C A C % O  
PETRUCCI, G.L.; GAUDENCIO, C.A.; CAMPOS L.A.C.; VIEIRA. L.G.E. L 

ALCOVER, M. EPOCA DE SEMEADURA DE TRIGO NO PARANA. LONDRINA. 
IAPAR, 1982. 20P. (IAPAR. BOLETIM TECNICO. 15). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 004.8101/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO ADEQUADO D E  FUNGICIDP,DAS PARA CONTROLE DAS DOENCAS FOLIARES DO 
TRIGO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
FOI SUGERIDO UM CRITERIO PARA SELECAO E RECOMENDACAO DOS FUNGICIDAS. 
SEGUNDO O QUAL 05 FUNGICIDAS QUE NA0 CONSEGUIRAM SEGURAR O 
DESENVOLVIMENTO DA DOENCA ABAIXO DE 50% DA AREA FOLIAR, INFECTADA NO 
ESTADIO "CERA MOLE" DE DESENVOLVIMENTO DA PLANTA, NA0 SERIAM 
SELECIONADOS E RECOMENDADOS. DEVEM SER UTILIZADOS FUNGICIDAS 
SISTEMICOS PARA CULTIVARES SUSCETIVEIS E NA0 SISTEMICOS PARA 
CULTIVARES MENOS SUSCETIVEIS. 
A-PRIMEIRÁ A P L Í ~ A ~ A ~  D E V E R A ~ S E R  EFETUADA A P A R T I R  DE 4 0  A 5 5 DIAS 
APOS A EMERGENCIA. DEPENDENDO DO CICLO DAS CULTIVARES, SEMPRE LOGO 
APDS O APARECIMENTO DOS PRIMEIROS SINTOMAS DAS DOENCAS. 
O MELHOR INTERVALO ENTRE AS APLICACOES E DE 15 DIAS. 
PARA OBTER CONTROLE ADEQUADO E ECONOMICO UTILIZAR UM TOTAL DE TRES 
APLICACOES DE FUNGICIDAS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO. FALTA DE CULTIVARES RESISTENTES AS DIVERSAS DOENCAS E SUAS 
RACAS FISIOLOGICAS. AS MOLESTIAS DE TRIGO LIMITAM A SUA PRODUCAO. 
AS PERDAS EM PRODUCAO CAUSADAS POR DOENCAS SAO GERALMENTE MUITO 
ALTAS, JUSTIFICANDO MEDIDAS APROPRIADAS E ECONOMICAS DE CONTROLE 
QUIMICO. A TECNOLOGIA S E  APLICA NA FASE DOS TRATOS CULTURAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECUDLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDEt4ADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MEHTA, Y.R. DOUTOR 
IGARASHI, S. GRADUADO 
NAZARENO, N.R.X.. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MEHTA, Y.R. IGARASHI, S. 8 NAZARENO, N.R.X. UM NOVO CRITERIO PARA 

AVALIAR FUNGICIDAS CONTRA FOLIARES DE TRIGO. SUMMA 
PHITOPHATOLDGICA, 4 :55-56, 1978. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 004.0119/0 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO CHARRUA 

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / RS 

RESUHO DA TECtJOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO ORIGINARIA DO CRUZAMENTO 'SA 3423' X 'IAS 57'. 
EFETUADO PELO CEP-FECOTRIGO NO CULTIVO DE VERAO 1970/71, TENDO SIDO 
RECOMENDADA PARA CULTIVO COMERCIAL NO RIO GRANDE DO SUL EM 1980 E, NO 
PARANA, EM 1981, PARA REGIOES DE SOLO COM MAIS DE 5% DE SATURACAO DE 
ALUMINIO. APRESENTA CICLO PRECOCE, ESTATURA DE PLANTA ALTA, MODERADA 
SUSCETIBILIDADE AO ACAMAMENTO E RESISTENCIA A DEBULHA. REACOES DE 
CAMPO QUANTO A INCIDENCIA DE DOENCAS A CLASSIFICAM COMO RESISTENTE AS 
FERRUGENS DA FOLHA E DO COLMO; MODERADA S~SCETSBILIDADE A SEPTORIOSE; 
SUSCETIBILIDADE AO OIDIO E AO MOSAICO; REaISTENCIA A GIEERELA E AO 
CARVAO E MODERADA RESISTENCIA A HELMINTOSPORIOSE. EM AVALIACOES DE 
ENSAIOS OFICIAIS NO RS. SUPEROU A PRODUTIVIDADE DA CULTIVAR PADRAO EM 
13% EM 1776, 14% EM 1977, 10% EM 1978 E 4% EM 1979. 

PRODUTO / PRODLEtSA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO. NAS CONDICOES ECOLOGICAS DO RI0 GRANDE DO SUL. A UTZLIZACAO 
DESTA CULTIVAR PODE PERMITIR RENDIMENTOS ATE 10% ACIMA DAQUELES 
OBTIDOS POR GENOTIPOS TRADICIONALMENTE UTILIZADOS NAS LAVOURAS DE 
TRIGO. CARACTERIZOU-SE, POR OVASIAO DE SEU LANCAMENTO, COMO 
RESISTENTE AS FERRUGENS C0 TRIGO EM AVALIACOES DE CAMPO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR 

USUARIOS DA TECtlOLOGiA 
IMEDIATOS => AGRICULTOZES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES EHVOLVIDDS . - 
MATZENBACHER, R.G. GRADUADO 
ROSITG. C. MESTRE 
SVOBODA, -L  .H .  MESTRE 
TORRES, L.A.M. MESTRE 
MOR. M.J. GRADUADO 
MIRANDA , T .R. 
NETO. N. 
SOUZA, F.C.A. 

MESTRE 
MESTRE 
MESTRE 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
REUNIA0 DA COMISSAO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGC, 12, PORTÜ 

ALEGRE, 1980. ATA.. . PDRTO ALEGRE, IPAGRO, 1982. N.P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 1304.0121818 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO MINUANO 8 2  

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / RS 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO ORIUNDA DO CRUZAMENTO ' S  7 1 '  X ' S  4 7 3 . A 3 . A 2 '  
EFETUADO EM 1 9 7 2  NO CENTRO DE EXPERTMENTACAO E PESQUISA DA FECÓTRIGO 
E RECOMENDADA, PARA CULTIVO COMERCIAL EM 1 9 8 2 ,  PARA TODAS AS REGIOES 
T R I T I C O L A S  DO R I O  GRANDE DO SUL E. MO PARANA,EM ZONAS DE SOLOS COM 
M A I S  DE 5% DE SATURACAO DE A L U M I N I O .  APRESENTA PORTE ERETO, C I C L O  
PRECOCE, PLANTA DE ESTATURA ALTA, REiSISTENCIA A DEBULHA E MODERADA 
S U S C E T I B I L I D A D E  AO ACAMAMENTO. REACCtES D E  CAMPO QUANTO A I N C I D E N C I A  
DE DOENCAS A C L A S S I F I C A M  COPlO SUSCETIVEL. AS FERRUGENS DO COLMO E DA 
FOLHA; MODERADAMENTE RESISTENTE AO O I D I O ,  AS SEPTORIAS DA FOLHA E DA 
GLUMA, A GIBERELA E A HELMII ITOSPORIOSE; SUSCETIVEL AO MOSAICO E; 
RESISTENTE AO CARVAO. EM AVIILIACOES DE ENSAIOS O F I C I A I S  NO R I O  GRANDE 
DO SUL, SUPEROU A PRODUTIVI1)ADE DA CULT1:VAR PADRAO EM 2 8 %  EM 1 9 7 8 .  
1 2 2  EM 1 9 7 9 ,  1 5 %  EM 1 9 8 1 .  SENDO EQU1,VALENTE EM 1 9 8 0 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO. NAS CONDICOES ECOLOGXCAS DO RS. A UTULIZACAO DESTA CULTIVAR 
PODE P E R M I T I R  RENDIMENTOS DE: ATE 1 3 %  A PIAIS QUE OS GENOTIPOS 
TRADICIONALMENTE USADOS NAS LAVOURAS DE TRIGO. SUA BOA PRODUTIVIDADE 
NA0 TEU S I D O  INCREMENTADA ATRAVES DO USO DE FUNGICIDAS,  O QUE 
E V I D E N C I A  CERTA TOLERANCIA I)A C U L T I V A R  AS FERRUGENS. 

ABRAI4GENCIA GEOGRAFICA 
RS PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES /' CRIADOI;!ES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORIIS ENVOLVIDOS 
MATZENBACHER, R.G. GRADUADO 
ROSITO. C. MESTRE 
SVOBODA, L .  H. MESTRII 
TORRES. L.A.M. MESTRI: 
PIOR, M.J .  GRADUADO 
GIORDANI ,  N.A. GRADUADO 
NETO, N. MESTRE 
MIRANDA, T.R. MESTRE 

PRIIICIPAL PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  [)E PESQUISA D E  T R I G O *  151 CRUZ 

ALTA, 1 9 8 2 .  ATA... CRUZ ALTA, CEP-FECOTRIGOI 1 9 8 2 .  97P.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 884.8121/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO NHU-PORA 

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / RS 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE  TRIGO ORIG INARIA  DO CRUZAMENTO "SA 3423n-nIAS 57". 
EFETUADO PELO CEP-FECOTRIGO NO VERAO DE 1 9 7 0 / 7 1 .  TENDO S I D O  
RECOMENDADA PARA CULTIVO COMERCIAL EM 1 9 8 0 ,  NAS REGIOES TR IT ICOLAS V 
E I X  DO R I O  GRANDE DO SUL. APRESENTA C ICLO PRECOCE. PLANTA DE 
ESTATURA ALTA, MODERADA SUSCETIB IL IDADE AO ACAMANENTO E RESISTENTE A 
DEBULHA. REACOES DE CAMPO QUANTO A I N C I D E N C I A  DE  DOENCAS A 
CLASSIF ICAM COMO RESISTENTE AS FERRUGENS DA FOLHA E DO COLMO. A 
GIBERELA E AO CARVAO; MODERADAMENTE RESISTENTE A SEPTORIA DA GLUMA E 
A HELMINTOSPORIOSE; MODERADAMENTE SUSCETIVEL A SEPTORIA DA FOLHA E; 
SUSCETIVEL AO O I D I O  E AO MOSAICO. EM AVALIACOES NOS ENSAIOS O F I C I A I S  
NO RS. SUPEROU A PRODUTIVIDADE DA CULTIVAR PADRAO Efi 393: EN 1976 ,  1 8 %  
EM 1 9 7 8 .  3 0 %  EM 1 9 7 9  E EQUIVALENTE EM 1 9 7 7 .  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO. NAS CONDICOES DAS REGIOES TR IT ICOLAS V E I X  DO RS. A 
UTILIZACAO DESTA CULTIVAR PODE PERMITIR PRODUTIVIDADE DE-ATE 30% 
MAIOR QUE A DE GENOTIPOS TRADICIONALMENTE USADOS NAS LAVOURAS DE 
TRIGO. CARACTERIZOU-SE. POR OCASIAO DE SEU LANCAMENTO. CONO 
RESISTENTE AS FERRUGENS DO TRIGO EM AVALIACOES DE CAMPO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItJCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUI 
MATZNBACHER. R. G. 
ROSITO. C. 
SVOBODA. L.H. 
TORRES. L.A.M. 
MOR, M.J.  
MIRANDA. T.R. 
NETO. N. 
SOUZA. F.C.A. 

SADORES 
GRADUADO 
MESTRE 
MESTRE 
MESTRE 
GRADUADO 
HESTRE 
MESTRE 
MESTRE 

ENVOLVIDOS 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
REUNIA0 DA COMISSAO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA DE  TRIGO, 1 2 ,  PORTO 

ALEGRE. 1 9 8 0 .  ATA ... PORTO ALEGRE. IPAGRO. 1 9 8 2 .  N.P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B04.0122/9 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO PAT 7 2 1 9  

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / R S  

RESUilO DA TECtJOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO O R I G I N A R I A  DO CRUi!AMEI.(TO S 1 2 - 5 9 2 8 0 . 6 7  X NOBRE- 
TOROPI,  EFETUADO EM 1 9 6 8 .  RliC0MENDAI)A PARA C U L T I V O  COMERCIAL NO RS EM 
1 9 7 7  E NO PARANA EM 1 9 7 8 ,  PARA REGIOES ONDE O SOLO POSSUIR M A I S  DE 5% 
DE SATURACAO DE A L U M I N I O .  APRESENTA PORTE ERETO, C I C L O  PRECOCE E 
ESTATURA DE PLANTA ALTA.  REACOES A CAMPO QUANTO A DOENCAS A 
C L A S S I F I C A M  COMO R E S I S T E N T E  A HELMINTOSPORIOSE; MODERADAMENTE 
RESISTENDE A FERRUGEM DO COLMO, GIBERELA E SEPTORIA DA FOLHA; 
MODERADAMENTE SUSCETIVEL A SEPTORIA DA GLUMA E AO O I D I O  E; SUSCETIVEL 
A FERRUGEM DA FOLHA. EM ENSAIOS O F I C I A I S  NO RS SUPEROU A 
PRODUTIVIDADE DAS CULTIVARE!i TESTEMUNHA4 EM 9%. 1 7 %  E 2 9 % r  
RESPECTIVAMENTE NOS ANOS DE 1 9 7 4 .  1 9 7 5  E 1 9 7 6 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCIESSO PRODUTIVO 
TRIGO.  NAS CONDICOES EC0LOGI:CAS DO R I O  GRANDE DO S U L *  A U T I L I Z A C A O  
DESTE C U L T I V A R  PODE P E R M I T I R  PRODUT1:VIDADE DE ATE 22% SUPERIOR A 
GENOTIPOS TRADICIONALMENTE L IT IL IZADCIS NAS LAVOURAS DE TRIGO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MTZENBACHER. R.G. GRADUADO 
ROSITO, C. MESTRE 
SVOBODA, L.H. MESTRE 
TORRES, L.A.M. MESTRE 
MOR. M.J .  GRADUADO 
MIRANDA, T.R. MESTRE 
NETO. N. NESTRE 
SOUZA, F.C.A. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA DE TRIGO. 9, PASSO 

FUNDO. 1 9 7 7 .  ATA... PASSO FUNDO, EMBRAPA-CNPT, 1 9 7 7 .  4 2 P .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 4 . 8 1 2 3 / 2  

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO PAT 7 3 9 2  

UNIDADE RESPOHSAVEL : FECOTRIGO / RS 

Lsuno DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO O R I G I N A R I A  DO CRUZAMENTO ' J  1 2 3 2 6 . 6 7 '  - ' I A S  55'. 
EFETUADO EM 1 9 6 9 .  LANCADO COMO CULTIVAR COMERCIAL EM 1 9 7 9  PARA AS 
REGIOES T R I T I C O L A S  V E I X  DO RS, TEVE SUA RECOMENDACAO ESTENDIDA PARA 
TODO O ESTADO EM 1 9 8 0 .  EM 1 9 8 1 ,  F O I  TAMBEM RECOMENDADA NO PR, PARA AS 
REGIOES DE SOLO COM M A I S  DE S X  DE SATURACAO DE A L U M I N I O .  APRESENTA 
PORTE ERETO, C I C L O  PRECOCE E ESTATURA DE PLANTA ALTA. REACOES A CAMPO 
QUANTO A I N C I D E N C I A  DE DOENCAS A C L A S S I F I S A M  COMO RESISTENTE A 
FERRUGEM DO COLMO, A GIBERELA E AO CARVAO; MODERADAMENTE RESISTENTE A 
FERRUGEM DA FOLHA E A SEPTORIOSE DA FOLHA E GLUMA; MODERADAMENTE 
SUSCETIVEL A HELMINTOSPORIOSE E AO V I R U S  DO MOSAICO DO TRIGO E; 
SUSCETIVEL AO O I D I O .  EM AVALIACOES DE ENSAIOS O F I C I A I S  NO ESTADO. 
SUPEROU A PRODUTIVIDADE DA CULTIVAR PADRAO EM +3% EM 1 9 7 6 .  2 1 %  EM 
1 9 7 7  E 1 9 7 8  E, 1 0 %  EM 1 9 7 9 .  

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO. NAS CONDICOES ECOLOGICAS DO R I O  GRANDE DO SUL A U T I L I Z A C A O  
DESTA CULTIVAR PODE P E R M I T I R  UMA PRODUTIVIDADE DE ATE 2 0 %  A M A I S  QUE 
A V E R I F I C A D A  PARA OS GENOTIPOS TRADICIONALMENTE CULTIVADOS. 
CARACTERIZOU-SE, POR OCASIAO DE SEU LANCAMENTO, COMO MODERADAMENTE 
RESISTENTE AS FERRUGENS DO TRIGO, EM AVALIACOES DE CAMPO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MATZENBACHER. R.G. GRADUADO 
ROSITO, C. MESTRE 
SVOBODA, L .H.  MESTRE 
TORRES, L.A.M. MESTRE 
MOR, R . J .  GRADUADO 
MIRANDA, T.R. MESTRE 
NETO, N. MESTRE 
SOUZA, F.C.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA DE TRIGO, 11, 

FLORIANOPOLIS.  1 9 7 9 .  ATA ... FLORIANOPOLIS.  ENPASC. 1 9 7 9 .  91P.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 884.8124/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DAS GRAMINEAS AZEVEM ( L O L I U M  MULTIFLORUM L.) E A V E I A  (AVENA 
SPP. NA CULTURA DO TRIGO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / RS 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
O CONTROLE DE AZEVEM E A V E I A  PODE SER REALIZADO COM O H E R B I C I D A  
DICLOFOP-METHYL ( 0 , 4 2  KG/HA DE I N G R E D I E N T E  A T I V O ) ,  EM POS-EMERGENCIA 
QUANDO A INVASORA ESTIVER COM 2  A 4 FOLHAS. NESTA FASE O TRIGO ESTARA 
NO I N I C I O  DO PERFILHAMENTO, E O CONTROLE OBTIDO E SUPERIOR A 9 0 % .  O 
H E R B I C I D A  PENDIMETHALIN APLICADO NA PRE-EMERGENCIA DO TRIGO E DAS 
INVASORAS , NA DOSE DE 1, 1 . 2 5  E 1 ,5  KG/HA DE INGREDIENTE A T I V O  PARA 
SOLOS ARENOSOS, FRANCOS E ARGILOSOS, RESPECTIVAMENTE, RESULTA NUM 
CONTROLE DE 7 0  A 9 0 X .  O DICLOFOP-METHYL E ESSENCIALMENTE UM 
G R A M I N I C I D A  QUE N A 0  PODE SER U T I L I Z A D O  EM MISTURA DE TANQUE COM 
OUTROS HERBIC1DAS;DEVE SE'R APLICADO ISOLADAMENTE PELO MENOS 3 D I A S  
ANTES OU DEPOIS DOS OUTROS PRODUTOS. A APLICACAO DE PENDIMETHALIN 
DEVE SER REALIZADA IMEDIATAMENTE APOS A SEMEADURA. E O TRIGO DEVE 
ESTAR PERFEITAMENTE COBERTO PELO SOLO, PARA NA0 SER PREJUDICADO NA 
SUA GERMINACAO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO. QUANDO O TRIGO FOR SEMEADO EM ROTACAO COM AS CULTURAS DO 
AZEVEM OU AVEIA,  NORMALMENTE PODE.-SE ESPERAR INFESTACOES DESTAS 
GRANINEAS. TRATOS CULTURAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR SP MS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIIi,DORES 

PRIIJCIPAIS BEt4EFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A I i E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RUEDELL, J. NEIITRE 
BORCO, A. GRADUADO 
S I L V A ,  M. T. B. DA GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
REDKIAO DA COMISSAO SUL-I)RASILEIF!A DE PESQUISA DE T R I G O S  15. PASSO 

FUNDO, 1983 .  A I A . . .  PASSO FUNI)O, EMBRAPA-CNPT, 1 9 8 3 .  l O 6 P .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 0 4 . 0 1 3 8 / 7  

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRIGO R E S I S T E N T E  AO A L U M I N I O  PARA O  R I O  GRANDE DO SUL E  SANTA 
CATARINA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUIIO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  B U T U I .  DE C I C L O  PRECOCE SEMELHANTE A  NOBRE. COM E S P I G A S  
CLARAS, COM GLUMAS BRANCAS NA MATURACAO. APRESENTA ALGUMAS E S P I G A S  
BRANCA-AMARELADAS. GRAOS DE COR VERMELHA E  GRAUDOS LANCADA E  
RECOMENDADA A  P A R T I R  DE 1983, V A I  PARA O  2 .  ANO DE LAVOURA. 
APRESENTA BOA QUALIDADE I N D U S T R I A L .  APESAR DE RECOMENDADA PARA TODO 
O  RS, TEM SUA MELHOR ADAPTACAO AS REGIOES T R I T I C O L A S  DAS MISSOES DO 
RS (REGIOES T R I T I C O L A S  I V  E  V )  ONDE F O I  15 E  211 SUPERIOR A  
TESTEMUNHA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A  TECNOLOGIA SE REFERE A  CRIACAO DE UMA C U L T I V A R  DE TRIGO ADAPTADA 
AS CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E  S C .  E  APLICAVEL NO P L A N T I O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE A R E I  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAPIPOS. A.E. C  . MESTRE 
BOHN. D .  
CAUMO. A. 

GRADUADO 
GRADUADO 

WALDMAN. L  GRADUADO 

PRINCIPAL PURLICACAO 
CV. B U T U I .  I N  . R E U N I A O  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA DE 

TRIGO.  1 5 . .  PASSO FUNDO. 1983  ATA . . .  PASSO FUNDO. ENBRAPA-CNPT. 
1983 .  P  5 7 - 6 2  ANEXO I 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B@4.i31133/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRIGO RESISTENTE AO ALUMII t IO PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA "VACARIAn 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR VACARIA. DE CICLO PRECOCE. DE PORTE ALTO, DE ESPIGA 
VERMELHA ARISTADA, F O I  RECOMENDADO A PARTIR DE 1 9 7 6  PARA O RS GRACAS 
A SEU DESEMPENHO NOS ENSAtOS DE COMPETICAO DE LINHAGENS AVANCADAS. 
ONDE F O I  6% NA MEDIA SUPERIOR AS TESTEMUNHAS. PELA SUA RUSTICIDADE, 
ESTABILIDADE DE RENDIMENTOS E RESISTENCIA AO ALUMINIO E UMA CULTIVAR 
QUE SE MANTEM COMO PREFERENCIAL PREC0CE.APESAR DE OCUPAR INESPRESSIVA 
AREA~CULTIVÀDA~~POR S E  TRÁTAZ DE V~RIEDADE-DE P Õ Ü T E - A L T O , C O N - E N ~ R ~  

M ACAMAMENTO. EM SEMEADURAS EM 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO IPRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRIACAO DE UMA CULTIVAR DE TRIGO 
ADAPTADA AS CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E SC. E APLICAVEL NO PLANTIO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSF;DRMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
POMPEU. J.M. C. GRADUADO 
MASCARENHAS. J. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CV. VACARIA. IN:%EUNIAO DA COMISSAO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA DE 

TRIGO1 13.0 CRUZ ALTA* 1976. ATA... P.43-5. ANEXO 6. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 884.8134/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRIGO R E S I S T E N T E  A? A L U M I N I O  PARA O  R I O  GRANDE DO SUL E  SANTA 
CATARINA 'SANTIAGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR SAHTIÃGO, DE CICLO PRECOCE SEMELHANTE A NOBRE, DE PORTE A L T O  
SEMI-ERETO, ARISTADO, CRIADO NA ESTACA0 EXPERIMENTAL F I T O T E C N I C A  DE 
BAGE. RECOMENDADA A  P A R T I R  DE 1979, PELO SEU DESEMPENHO 1 0 %  
SUPERIOR A  TESTEMUNHA, PARA TODO ESTADO DO RS. R E S I S T E N T E  A  
"SEPTORIOSES" E  AO MOSAICO AMARELO. MELHOR ADAPTADA NO OESTE DO 
ESTADO, R E G I A 0  DE SANTO ANGELO - SAO BORJA, F A Z  PARTE DO ELENCO DE 
C U L T I V A R E S  P R E F E R E N C I A I S  RECOMENDADAS. COMO L INHAGEM ERA DENOMINADA 
B - 7 5 1 0 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSD PRODUTIVO 
A  TECNOLOGIA SE REFERE A  CRIACAO DE UMA C U L T I V A R  DE TRIGO ADAPTADA AS 
CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E  SC. E  A P L I C A V E L  NO P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DEL DUCA. L .  DE J . A .  GRADUADO 
MUCENECKI,  T .  GRADUADO 
BECKMAN, I. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CV SANTIAGO. I N :  R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA D E  

TRIGO,  11., F L O R I A N O P ù L I S .  1979. ATA ... P.53-6. ANEXO 2. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 1384.81 3 5 / 6  

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRIGO RESISTENTE AO A \ U n I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA 'MASCARENHAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : XPAGRO / RS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR i'lASCARENHAS.DE CICI.0 PRECOCE A SEMI-PRECOCE. SEMELHANTE A 
CNT-8, DE ESPIGA BRANCA. POItTE ALTO, RESISTENTE AO ALUMINIO, F O I  
RECOMENDADA EM RS E SC. A PARTIR  DE 1 9 7 7 ,  ANO DO LANCAMENTO. NOS 
ENSAIOS DE AVALIACAO (SUL-BI IASILEIRO E REGI0NAL) 'TEVE DESEMPENHO 
DESTACADO PELA SUA MODERADA RESISTEHCIA A SEPTORIOSE DA GLUMA E A 
FERRUGEM DO COLMO. QUE SE NI\NTEM ATfi  HOJE. F O I  SUPERIOR EM 7% A 
MELHOR TESTEMUNHA NO PERIODO DE EXPERIMENTACAO. DEVERA OCUPAR UMA 
AREA S I G N I F I C A T I V A  E n  1 9 8 4 .  ESTANDO ENTRE AS CINCO VARIEDADES M A I S  
PLANTADAS, GRACAS A SEU DESIEMPENHO NOS ULTIMOS TRES ANOS NA LAVOURA. 
COM BOA RESISTENCIA AO ACAMANENTO E A DEBULHA. BOA QUALIDADE 
INDUSTRIAL.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCIESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRHACAO DE UMA CULTIVAR DE TRIGO ADAPTADA AS 
CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E SC. E APLICAVEL NO PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 4' CRIADOFIES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFOR#ACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DEL DUCA. J.A. GRADUADO 
BECKMAN. I. GRADUADO 

PRIttCIPAL PUBLICACAO 
CV MASCARENHAS. I N :  REUNIA0 DA COMISSAO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA 

DE TRIGO. 9.. PASSO FUNDO. 1977.  ATA.. . ANEXO 5. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 884.8136/4 

TITULO DA TECHOLOGIA 
TRIGO RESISTENTE AO AkUMINIO PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA 'HULHA NEGRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR HULHA NEGRA, DE CICLO TARDIO. SEMELHANTE A CINQUENTENARIO. 
TOROPI, BR-6. ESTA ENTRE AS 3 VARIEDADES TARDIAS MAIS  CULTIVADAS 
COM POUCO MAIS  DE 700 HA CULTIVADOS NO RS.ATUALMENTE,POUCO INTERRESSE 
EX ISTE PARA VARIEDADES TARDIAS, RAZqO DA PEQUENA AREA CULTIVADA. TODA 
ELA LOCALIZADA NA REGIA0 DA CAMPANHA DO RS. F O I  SUPERIOR EM 13% NO 
RENDIMENTO MEDI0  DE GRAOS A TESTEMUNHA. F O I  RECOMENDADA EM 1977 E 
ESTA ENTRE AS VARIEDADES PREFERENCIAIS RECOMENDADAS. CRIADA NA 
ESTACA0 EXPERIMENTAL DE BAGE, NO ENTANTO, APRESENTA RESISTENCIA AO 
ALUMINIO. QUANTO A DOENCASIAPRESENTA BOA TOLERANCIA A SEPTORIOSE DA 
GLUMA E A GIBERELA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRIACAO DE UMA CULTIVAR DE TRIGO ADAPTADA 
AS CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E SC. E APLICAVEL NO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DEL DUCA, L. DE J. GRADUADO 
BECKMAN. I. GRADUADO 
MASCARENHAS. J. GRADÚADÓ 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CV. HULHA NEGRA. I N :  REUNIA0 DA COMISSAO SUL-BRASILEIRA DE PESQUISA 

DE TRIGO, 9, PASSO FUNDO, 1977.  ATA... ANEXO 6 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 4 . 8 1 3 7 / 2  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
TRIGO R E S I S T E N T E  AO A L U M I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA,  ' C - 3 3 '  

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RÇ 

RESUttO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE TRIGO C-33, DE C I C L O  PRECOCE, DE ESTATURA ALTA, 
ESPIGA BRANCA, ARISTADO, R E S I S T E N T E  AO A L U M I N I O .  QUANTO A DOENCAS 
DESTACA-SE POR SUA MODERADA R E S I S T E N C I A  A SEPTORIA NODORUM. CRIADA NA 
ESTACA0 EXPERIMENTAL F I T O T E C N I C A  DE VERANOPOLIS F O I  RECOMENDADA P/ O 
RS E SC EM 1 9 7 3  COM APROXIMADAMENTE 1 0 X  DE RENDIMENTO SUPERIOR A 
TESTEMUNHA. ATUALMENTE ( 1 9 8 3 )  OCUPA UMA AREA INEXPRESSIVA NA LAVOURA, 
MAS AINDA F A Z  PARTE DO ELENCO DE VARIEDADES TOLERADAS RECOMENDADAS 
PARA O R I O  GRANDE DO SUL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PRIICESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRIACAO DE UMA C U L T I V A R  DE TRIGO ADAPTADA 
AS CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E SC. E  A P L I C A V E L  NO P L A N T I O .  

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PEÇQUISADCIREÇ ENVOLVIDOS 
POMPEU. J.M.C. GRADUADO 
MASCÁRENHAS, J. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CV. C - 3 3 .  I N :  R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA DE 

TRIGO. 5, PORTO ALEGRE, 1 9 7 3 .  ATA. .. ANEXO 3.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 664.6138/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
T R I G O  R E S I S T E N T E  AO A L U M I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
C A T A R I N A  " J A C U I "  

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUt10 DA TECWJLOGIA 
C U L T I V A R  J A C U I  DE C I C L O  PRECOCE, DE ESTATURA ALTA,  E S P I G A  BRANCA 
ARISTADA.  R E S I S T E N T E  AO A L U M I N I O .  QUANTO A COENCAS DESTACAVA-SE NA 
EPOCA DE SEU LANCAMENTO POR SUA R E S I S T E N C I A  A TODAS AS RACAS D E  
FERRUGENS DO COLMO PREVALENTES E POR SUA TOLERANCIA AS "SEPTORIOSES". 
M U I T O  BOA R E S I S T E N C I A  A DEBULHA. F O I  RECOMENDADA PARA O RS EM 1913. 
CHEGOU A SER A VARIEDADE M A I S  PLANTADA NO RS E SANTA CATARINA.  POR 
APRESENTAR-SE S U S C E P T I V E L  AO ACAMAMENTO F O I  SENDO DESCARTADA PELOS 
AGRICULTORES. AINDA HOJE c 19831 E CULTIVAR RECOMENDADA PREFERENCIAL. 
APESAR DE OCUPAR PEQUENA AREA D E  P L A N T I O  NO ESTADO. F O I  C R I A D A  NA 
ESTACA0 EXPERIMENTAL F I T O T E C N I C A  D E  J U L I O  D E  C A S T I L H O S .  

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRIACAO DE UMA C U L T I V A R  DE T R I G O  ADAPTADA AS 
CONDICOES ECOLOGICAS DO RS E SC. E A P L I C A V E L  NO P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA > 

PRItJCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LAGOS. M.B. GRADUADO 
MASCARENHAS, J. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CV. J A C U I .  I N :  R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  D E  P E S Q U I S A  D E  

TRIGO, 5. PORTO ALEGRE, 1973.  ATA ... ANEXO 3. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 004.8139/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO DA AVIACAO AGRICOLA NO CONTROLE QUIMICO DAS DOENCAS DO TRIGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
E RECOMENDADA A APLICACAO DE FUNGICIDAS POR V I A  AEREA EM TRIGO, PARA 
CONTROLE DE DOENCAS FUNGICAS, TANTO COM O USO DE BARRA COMO DE 
ATOMIZADOR ROTATIVO. PARA APLICACAO COM BARRA, USAR BICOS "TEEJET", 
CONE VAZIO E PONTAS 0 6  A 12, COM CONE NUNCA MAIOR QUE 45 E VOLUME DE 
CALDA DE NO MINIMO 2 0  L/HA. QUANDO DA UT IL IZACAO DE ATOMIZADOR 
ROTATIVO (MICRONAIR AU 3 0 0 0 )  O VOLUME DE CALDA DEVE SER DE NO MINIMOI 
IOL/HA.  EM AMBOS OS CASOS, A DENSIDADE DE GOTAS DEVE SER EM TORNO DE 
8 0  GOTAS/CR2, QUANDO MEDIDA SOBRE SUPERFIC IE  PLANA (TOPO DA PLANTA). 

PRODUTO / PROBLEYIA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO PRODUTO TRIGO E E VANTAJOSA NO CONTROLE DAS 
ENFERMIDADES, PODENDO-SE TRATAR MAIOR AREA POR UNIDADE DE TEMPO, NAS 
FASES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTUIPA ONDE OCORREM DOENCAS, CONFORME 
RECOMENDACAO DAS COMISSOES NORTE E SUL BRASILE IRAS DE PESQUISA DE 
TRIGO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GD DF MS I'lT R0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE RN PB CE 5E AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE MAQUINAS / EQUIPAHENTOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P I C I N I N I ,  E.C. NES TRE 
SARTORI . J. F. MESTRE 
PRESTES; A.M. DOUTOR 
FERNANDES, J .H.C. MESTRE 
LAMBERT. F .Z . I .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
P I C I N I N I ,  E.C.; FERNANDES, J.M.C.; SARTDRI, J.F.;  LAMBERT. F.Z. I .  & 

PRESTES, A.M. O USO DA AVIACAO AGRICOLA NO CONTROLE QUIMICO DAS 
DOENCAS DO T R ~ G O .  FITOPATOLOGIA BRASILE IRA.  NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 684.8146/6 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CNT 8 CULTIVAR DE TRIGO PARA RS. SP, PR. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPT 

RESUnO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE C I C L O  MEDIO. DE PORTE ALTA, ESPIGA BRANCA E ARISTADA. 
RESISTENTE AO CRESTAMENTO E MODERADAMENTE RESISTENTE AO ACAMAMENTO. 
QUANTO AS DOENCAS E RESISTENTE A FERRUGEM DO COLMO E MODERADAMENTE 
RESISTENTE A SEPTORIOSE DA GLUMA. E SUSCETIVEL A GIBERELA.  
HELMINTOSPORIOSE, AO VIRUS DO NANISMO AMARELO DA CEVADA E FERRUGEM DA 
FOLHA (INFECCOES MENORES A CAMPO). EM RELACAO A SEPTORIOSE DA FOLHA E 
MODERADAMENTE SUSCETIVEL.  F O I  LANCADA PARA O R 5  EM 1976  PRODUZINDO 
8 % A M A I S  DO QUE A TESTEMUNHA. EM 1983  OCUPOU UNA AREA DE 21  % DO 
ESTADO DO RS. NO ENSAIO ESTADUAL DE CULTIVARES RECOMENDADAS TEM 
PRODUZIDO 13  % A M A I S  QUE A C U L T I V A R  NOBRE. E RECOMENDADA PARA O RS. 
ALGUMAS ZONAS DO PR E ZONA SUL DE SP. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
V E R I F I C A - S E  DECRESCIMO DE RENDIMENTO DE UMA C U L T I V A R  D E  TRIGO APOS 
ALGUNS ANOS DE C U L T I V O  DEVIDO PRINCIPALMENTE AO AUMENTO DE INOCULOS 
CAUSADORES DE DOENCAS PARA AS Q U A I S  E SUSCEPTIVEL. ESSE PROCESSO 
DEGENERATIVO TORNA INDISPENSAVEL O LANCAMENTO DE NOVAS CULTIVARES 
PARA MANTER OU AUMENTAR A PRODUTIVIDADE MEDIA DA CULTURA NA REGIAO. 

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR SP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
B A I E R ,  A.C. DOUTOR 
MOREIRA. J.C. MESTRE 
GOMES, E.P. MESTRE 
PRESTES, A.M. DOUTOR 
LANGER. F.A. MES TRE 
SOUSA. C.N.A. MESTRE 
MEDEIROS. M.C. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : U84.6141/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRIGO BR 8 CULTIVAR RECOMERDADA COM AMPLO ESPECTRO DE ADAPTACAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE C I C L O  PRECOCE, PORTE ALTO, ESPIGA BRANCA ARISTADA. 
SUSCETIVEL AO ACAMAMENTO. RESISTENTE AO CRESTAMENTO E DESGRANE. EM 
RELACAO AS DOENCAS E RESISTENTE A FtZRRUGEM DO COLMO E 
HELMINTOSPORIOÇE, MODERADAMENTE RESISTENTE A SEPTORIA DAS GLUMAS, 
MODERADAMENTE SUSCETIVEL AO VIRUS DO NANISMO AMARELO DA CEVADA E DO 
VIRUS DO MOSAICO DO TRIGO, SUSCETIVEL A FERRUGEM DA FOLHA, SEPTORIA 
DA FOLHA E O I D I O .  APRESENTOIJ BOM COPIPORTAMENTO QUANTO A QUALIDADE DE 
PANIFICACAO.  RECOMENDADA PARA O RS. ALGUMAS ZONAS DO PR E PARA 
COHDICOES DE SEQUEIRO EM MG, GO E DF. NO RS NA MEDIA DE 4 ANOS DE 
EXPERIMENTACAO PRODUZIU 8 X A M A I S  DO QUE A TESTEMUNHA. NA MEDIA DOS 
ANOS DE AVALIACAO, EM RELACAO AS MELHORES TESTEMUNHAS, A C U L T I V A R  
BR a PRODUZIU 8% A MAIS NO ns. 9 x EM NG E 20 x EM GO - DF. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
V E R I F I C A - S E  O DECRESCIMO DE RENDIMENTO DE UMA CULTIVAR APOS ALGUNS 
ANOS DE CULTIVO DEVIDO PRINCIPALMENTE AO AUMENTO DE INOCULO CAUSADOR 
DE DOENCAÇ PARA AS QUAIS O I I A T E R I A L  E SUSCETIVEL.  ESSE PROCESSO 
DEGENERATIVO TORNA INDISPENSAVEL O LANCAMENTO DE NOVAS CULTIVARES 
PARA MANTER OU AUMENTAR A PKODUTIVI1)ADE M E D I A  DA CULTURA NA REGIAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR MG GO DF 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES .r CRIADOIZES 
P O T E N C I A I S  = >  AGRICULTORES .' CRIADOIZES 

PRINCIPAIS BEMEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
B A I E R ,  A.C. DOUTOR 
MEDEIROS, M.C. MESTRE 
DOTTO. S.R. GRADUADO 
MOREIRA, J.C. MESTRE 
GOMESI E.P. MESTRE 
SOUSA, C.N.A. MESTRE 
LANGER, F.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA DE TRIGO1 15s PASSO 

FUNDO, 1983. ATA... PASSO FUNDO, EMBRAPA-CNPTv 1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 884.8142/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
RECOMENDACAO D E  NOVOS PRODUTOS PARA O  CONTROLE DAS DOENCAS F U N G I C A S  
DO T R I G O  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUtlO DA TECIIOLOGIA 
APOS V A R I O S  ANOS DE T E S T E S ,  DESTACARAM-SE NOVOS F U N G I C I D A S  PARA O  
CONTROLE D E  ENFERMIDADES DO T R I G O .  P R O P I C O N A Z O L E  NA DOSE D E  125 G  
I . A . / H A  PARA O  CONTROLE D E  FERRUGENS, S E P T O R I O S E S  E  H E L M I N T O S P O R I O S E ,  
E  D I C L O B U T R A Z O L E  9 3 . 7  G  I . A . / H A  E  FEMPROPEMORFO 7 5 0  G  I . A . / H A  PARA 
O  CONTROLE D E  FERRUGENS. E S T E S  NOVOS F U N G I C I D A S  FORAM I N C L U I D O S  NA 
RECOMENDACAO DE CONTROLE D E  DOENCAS DO T R I G O  PARA O  R S  E  SC. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  PRODUTO - T R I G O .  
B) A  T E C N O L O G I A  E  EXTREMAMENTE VANTAJOSA E  E F I C A Z  NO CONTROLE AS 
DOENCAS. 
C )  TRATOS C U L T U R A I S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRINCIPAIS DENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADDR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P I C I N I N I ,  E . C .  MESTRE 
P R E S T E S ,  A.M. DOUTOR 
NETO,  N .  MESTRE 
G I O R D A N I ,  N .  GRADUADO 
AZEREDO, J . A . D .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  D E  P E S Q U I S A  D E  T R I G O ,  1 5 . 0  PASSO 

FUNDO, 1983.  A T A . . .  PASSO FUNDO, ENBRAPA-CNPT, 1983 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 4 . 0 1 4 4 / 8  

TITULO DA TECNOLOGIA 
ROTACAO DE CULTURAS E PRODUCAO D E  TRIGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

iSUti0 DA TECNOLOGIA 
ROTACAO DE CULTURA OU POUSIO DURANTE O INVERNO CONSISTE EM N A 0  SE 
PLANTAR TRIGO CONTINUAMENTE NA MESMA AREA, PARA E V I T A R  O 
DESENVOLVIMENTO DE PODRIDOES RADICULARES DO TRIGO.  DEVE-SE, PORTAN 
OBSERVAR UM PERIODO DE 3 ANOS ENTRE C U L T I V O S  DESTE CEREAL. SAO 
CONSIDERADOS IGUALMENTE S U S C E T I V E I S  A A V E I A .  CENTEIO,  CEVADA E 
T R I T I C A L E .  PODERAO SER CULTIVADAS,  NID INTERVALO,  O L INHO,  A  COLZA. 
OS TREMOCOS E LEGUNINOSAS FORRAGEIRAIS. 

TO, 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRDDUTIVO 
A MONOCULTURA DO TRIGO LEVA A AUMENTOS NA I N T E N S I D A D E  DE PODRIDOES 
RADICULARES,  T A I S  COMO "PODRIDAO COMUM D E  R A I Z E S "  E  "MAL-DO-PE" AS 
Q U A I S  CONTRIBUEM PARA O DECRESCIMO NO RENDIMENTO DE 20;:. PERDAS 
MAXIMAS DE ATE 45% FORAM DETECTADAS NO R I O  GRANDE DO SUL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORE3 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PEÇQUISADOREÇ ENVOLVIDOS 
D I E H L ,  J . A .  MESTRE 
R E I S ,  E.M. DOUTOR 
SANTOS, H. DOS MESTRE 
LHAMBY, J .C.  MESTRE 
PEREIRA,  L  .R. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
D I E H L ,  J . A .  DOENCAS D E  R A I Z E S  DE TRIGO.  PASSO FUNDO, EMBRAPA-CNPT, 

1 9 8 2 .  N.P. (EMBRAPA-CNPT. CIRCULAR TECNICA,  3 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 004.0145/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  DE TRIGO R E S I S T E N T E  AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
LULTIVAR 'BUCK BUCK' CORRESPONDE A UMA PROGENIE DO CRUZAMENTO 
. T I P L O  DO BUCK X MAYA 7 4 / B B / / H D  8 3 2  5/ON/3/CNO/PJ 6 & .  APRESENTA 

A c 
MU L 
ALEM DE BOAS C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS, PRODUTIVIDADES EM TORNO DE 
4 . 0 0 0  KG/HA. BOA ADAPTACAO AOS SOLOS CORRIGIDOS COM BOA F E R T I L I D A D E  
PODENDO SER UMA BOA OPCAO PARA O C U L T I V O  I R R I G A D O ,  R E S I S T E N T E  AO 
ACAMAMENTO, R E S I S T E N T E  AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
'BUCK BUCK' ,  PELO FATO DE SER R E S I S T E N T E  AO "NEMATOIDE FORMADOR DE 
GALHAS" REPRESENTA UMA OPCAO PARA OS CERRADOS ONDE O NEMATOIDE 
CAUSA G ~ A N D E S  PREJUIZOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
D F  GO MG MT 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SHARMA, R. DOUTOR 
L E I T E ,  J . C .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SHARMA, R.D. R E S I S T E N C I A  DE CULTIVARES DE TRIGO ( T R I T I C U M  AESTIVUM 

L . )  AO NEMATOIDE NELOIDOGYNE J A V A N I C A  (TREUB, 1885) CHITWOOD, 
1 9 4 9 .  NO PRELO. 



Soja 
CODIGO DA TECNOLOGIA : BH5.HlLl1/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA CEP-10 

UNIDADE RESPONÇAVEL : FECOTRIGO / RS 

iSUH0 DA TECNOLOGIA 
CULTIV?R DE SOJA ( G L I C I N E  MAX ( L . )  MERRILL )  O R I G I N A R I A  DO CRUZAMENTO 
' I A S - 2  X 'D  7 0 - 3 1 8 5  REALIZADO EM 1 9 7 4  NO CEP-FECOTRIGO. APRESENTA 
NIPOCOTILO VERDE, FLORES BRANCAS, PUBESCENCIA MARROM E TIPO NORMAL, E 
PORTE MEDIO DE PLANTA DE 8 3  CM. SUA SEMENTE POSSUI  TEGUMENTO AMARELO- 
BRILHANTE. H I L O  MARROM E TEORES MEDIOS DE OLEO E PROTEINA DE 20.4  E 
42.82, RESPECTIVAMENTE. RliACOES A DOENCAS E PRAGAS INDICARAM SUA 
RESISTENCIA A PUSTULA BACTERIANA CXANTHOMONAS CAMPESTRIS PV PHASEOLI)  
E A MANCHA OLHO-DE-RA (CEIICOSPORA SOJINA) ,  MODERADA RESISTENCIA  AO 
CRESTAMENTO BACTERIANO (PSEUDOMONAS SYRINGAE PV GLYCINEA)  E 
SUSCETIB IL IDADE AO NEMATOIDE NELOTDOGYNE JAVANICA. EM 5 AOS DE TESTES 
REGIONAIS.  NO GRUPO DE MA'TURACAO !;€RI-TARDIO. ALCANCOU 7.0% ACIMA DO 
RENDIFIENTO MEDIO DOS PAOROES BOSS:[ER, BR-3 E I V A I .  RECOMENDADA PARA 
CULTIVO EM 1 9 8 3 ,  APRESENTA. COMO APTIDAO ESPECIAL,  ALTA TOLERANCIA AO 
HERBIC IDA  METRIBUZ IN  EM PItE-PLANTIO-INCORPORADO ( P P I )  OU EM 
PRE-EMERGENCIA (PRE) .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO IPRODUTIVO 
SOJA. A U T I L I Z A C A O  DESTA CULTIVAR EM LAVOURAS COM SOLO DE  TEXTURA 
FRANCA E ARENOSA, COM BAIXOS TEORIES DE MATERIA ORGANICA, E QUE 
E X I J A M  O EMPREGO DO HERBIC IDA  METIPIBUZIN. RESULTA EM MAIORES 
RENDIMENTOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSF'ORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
NAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BONETTI .  L .P.  MESTRE 
TRAGNAGO. J .L .  MESTRE 
V I E I R A ,  R.E. GRADUADO 
NETO. N. MESTRE 
GIORDANI, N.A. GRADUADO 
RIRANDA, T .R. MESTRE 
SOUZA. F.C.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BONETTI,  L .P.  L TRAGNAGO, J.L. CULTIVAR CEP-10: SOJA SEMITARDIA 

TOLERANTE A METRIBUZ IN  RECOMENDADA PARA CULTIVO NO R I O  GRANDE DO 
SUL. TRIGO E SOJA. PORTO ALEGRE. 68:4-8. JUL./AGO. 1 9 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 005.0112/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA COBB 

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / RS 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA CGLYCINE MAX ( L . )  M E R R I L L )  DESENVOLVIDA ATRAVES DE 
SELECAO EM UMA POPULACAO F 6  INTRODUZIDA E RESULTANTE DO CRUZAMENTO 
ENTRE AS LINHAGENS F 5 7 - 7 3 5  E D 5 8 - 3 3 5 8 ,  REALIZADA EM G A I N E S V I L L E ,  
FLORIDA,  USA. APRESENTA H I P O C O T I L O  VERDE E FLORES BRANCAS, 
PUBESCENCIA DE COR C I N Z A  E T I P O  NORMAL, E VAGENS MARROM-CLARAS. 
POSSUI  H A B I T O  DE CRESCIMENTO DETERMINADO. ALTURA MEDIA DE PLANTAS DE 
9 0  CM E AUSENCIA DE ACAMAMENTO. AS SEMENTES POSSUEM TEGUMENTO 
AMARELO-BRILHANTE, H I L O  MARROM E TEORES MEDIOS DE OLEO E PROTEINA DE 
2 2 . 5  E 41,4?:. RESPECTIVAMENTE. EM TESTES DE CAMPO DEMONSTROU 
R E S I S T E N C I A  A MANCHA OLHO-DE-RA (CERCOSPORA S O J I N A )  E A PUSTULA 
BACTERIANA (XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV PHASEOLI ) .  MODERADA R E S I S T E N C I A  
AO CRESTAMENTO BACTERIANO (PSEUDOMONAS SYRINGAE PV GLYCINEA)  E 
MODERADA S U S C E T I B I L I D A D E  AO NEMATOIDE MELOIOOGYNE JAVANICA.  EM 5 ANOS 
DE TESTES NO ESTADO OBTEVE RENDIMENTOS MEDIOS 1 2 %  ACIMA DO PADRAO 
HARDEE, SENDO RECOMENDADA PARA CULTIVO EM 1 9 7 9 .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
SOJA. AS CARACTERISTICAS DESTA CULTIVAR,  C I C L O  LONGO E BOA 
ARQUITETURA DE PLANTA, A TORNAM UMA EXCELENTE OPCAO PARA P L A N T I O S  NA 
SUCESSAO TRIGO-SOJA. EM P L A N T I O S  NORMAIS APRESENTA OTIMOS RENDIMENTOS 
DE GRAOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BONETTI ,  L.P. MESTRE 
V I E I R A ,  R.E. GRADUADO 
NETO. N .  MESTRE 
G1ORDANI.N.A. 
MIRANDA, T . R. 
SOUZA, F.A.C. 

GRADUÁDO 
MESTRE 
MESTRE 

BESKOW, G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BONETTI. L.P. L VIEIRA. L.E. COBB E UNIAO. NOVAS VARIEDADES DE SOJA 

RECOMENDADAS PARA O R I O  GRANDE DO SUL. TRIGO E SOJA. PORTO - -  - -  .-- - 
ALEGRE, 4 5 : 7 - 1 1 ,  OUTUBRO/NOVEMBRO. 1 9 7 9 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 8 5 . 8 1 1 3 / 8  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
C U L T I V A R  DE SOJA DECADA 

U N I D A D E  RESPOHSAVEL : F E C O T R I G O  / R S  

RESURO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA ( G L Y C I N E  MA:< ( L . )  M E R R I L L )  ORIGINADA DE SELECAO EM 
POPULACOES SEGREGANTES INTRODUZIDAS DE ZIMBABWE E RESULTANTES DE UM 
CRUZAMENTO MULTTPLO ENVOLVENDO 1 2  GENOTIPOS, ENTRE OS QUAIS ESTA0 
RHOSA, O R I B I .  HOOD SEL 4 ,  HEI7NON 1 4 7 ,  GEDULD E A.E.S. H Y B R I D  
SELECTION. POSSUI  H I P O C O T I L O  E FLORES DE COR ROXA, PUBESCENCIA CINZA,  
SEMENTE DE TEGUMENTO AMARELO-BRILHANTE E H I L O  MARROM CLARO A ESCURO. 
APRESENTA H A B I T O  DE CRESCIMENTO INDETERMINADO E PORTE M E D I 0  DE 
PLANTAS ACIMA DE 90 CM. POSSIJI  TEORE!; MEDIOS DE OLEO E PROTEINA DE 
20,9::  E 4 0 , 3 % ,  RESPECTIVAMEN'IE. E RE!!ISTENTE A PSEUDOMONAS SYRINGAE 
PV GLYCINEA (CRESTAMENTO BAC'IERIANO) E SUSCETIVEL A XANTHOMONAS 
CAMPESTRIS PV PHASEOLI  (PUSTIJLA BACTIZRIANA).  EM 5 ANOS DE TESTES NO 
ESTACO OBTEVE RENDIMENTOS EQIJIVALENTIZS AOS PADROES PARANA E PEROLA. 
POR SUA ALTA TOLERANCIA AO NEMATOIDE MELOIDOGYNE JAVANICA E AMPLA 
F A I X A  DE SEMEADURA ENTRE AS CULTIVARES PRECOCES, F O I  RECOMENDADA 
PARA C U L T I V O  NO ESTADO EM 19112, EXCETO NA R E G I A 0  DO L I T O R A L  SUL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
SOJA. A U T I L I Z A C A O  DESTA C U L T I V A R  EM AREAS COMPROVADAMENTE INFESTADAS 
COM O NEMATOIDE MELOIDOGYNE JAVANICA OU EM PLANTIOS QUE. POR RAZOES 
EXTREMAS, VENHAM A SER EFETUADOS FORA DA EPOCA RECOMENDADA, RESULTA 
EM MAIOR RENDIMENTO DE GRAOS POR H A *  S E  COMPARADO COM AS DEMAIS 
CULTIVARES PRESENTEMENTE RECOMENDADAS NO ESTADO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TIIANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
BONETTI ,  L .P .  MESTRE 
TRAGNAGO, J . L .  MESTRE 
BESKOW. G. GRADUADO 
V I E I R A .  R. E. GRADUADO 
GIORDANI, N ~ A .  GRADUADO 
NETO, N. MESTRE 
MIRANDA, T .R.  MESTRE 
SOUZA. F.A.C. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
BONETTI,  L.P. 8 TRAGNAGO, J.L.. DECADA - NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA O 

R I O  GRANDE DO SUL. TRIGO E SOJA, PORTO ALEGRE. 62 :  3-9 .  JUL./AGO. 
1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 005.0114/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  D E  SOJA U N I A 0  

UNIDADE RESPONSAVEL : FECOTRIGO / RS 

SUtlO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  D E  SOJA ( G L Y C I N E  MAX ( L . )  M E R R I L L )  D E S E N V O L V I D A  P E L A  
FECOTRIGO,  RESULTOU D E  SELECA0,NA POPULACAO SEGREGANTE D E R I V A D A  DO 
CRUZAMENTO ' D  6 5 - 2 8 7 4 '  X  'HOOD APRESENTA H I P O C O T I L O  E  FLORES D E  COR 
R O X A ,  PUBESCENCIA E VAGENS MARRONS, TEGUMENTO AMARELO E HILO MARROM, 
COM PESO M E D I O  DE 1 5 . 2  G PARA CEM SEMENTES E  H A B I T O  D E  CRESCIMENTO 
DETERMINADO.  P O S S U I  BOA R E S I S T E N C I A  AO CRESTAMENTO B A C T E R I A N O  
(PSEUDOMONAS S Y R I N G A E  PV G L Y C I N E A )  E  A  PUSTULA B A C T E R I A N A  
(XANTHOMONAS C A M P E S T R I S  PV P H A S E O L I ) ,  E V I D E N C I A D O  S U S C E T I B I L I D A D E  
PARA A  MANCHA OLHO-DE-RA (CERCOSPORA S O J I N A ) .  NAS A V A L I A C O E S  
R E G I O N A I S  APRESENTOU RENDIMENTO M E D I O  D E  3 , 0 2 %  A M A I S  QUE A  C U L T I V A R  
PADRAO BRAGG, EM 1 9 7 5 1 7 6  E  1 9 7 6 / 7 7 ,  E  D E  9 , 2 0 %  EM RELACAO A C U L T I V A R  
PADRAO D A V I S ,  EM 1 9 7 7 / 7 8  E  1 9 7 8 / 7 9 .  A  C U L T I V A R  U N I A 0  F O I  RECOMENDADA 
COMO P R E F E R E N C I A L  PARA O R I O  GRANDE DO SUL EM 1 9 7 9  E, PARA O ESTADO 
DO MATO GROSSO DO SUL, A  P A R T I R  DO ANO AGRICOLA 1 9 8 0 / 8 1 .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
SOJA.  NAS CONDICOES ECOLOGICAS DO R I O  GRANDE DO SUL E  EM SUAS 
P R I N C I P A I S  R E G I O E S  DE PRODUCAO D E  SOJA,  A  U T I L I Z A C A O  DESTA C U L T I V A R  
PODE P E R M I T I R  RENDIMENTOS A T E  6 . 0 %  A C I M A  DE GENOTIPOS DE MESMO GRUPO 
D E  MATURACAO. COMO AS C U L T I V A R E S  I N T R O D U Z I D A S  BRAGG E D A V I S .  
T R A D I C I O N A L M E N T E  EMPREGADAS NAS LAVOURAS DO ESTADO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS MS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  = > . I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO ( A G R O I N D U S T R I A  

PRIIICIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
B O N E T T I ,  L . P .  MESTRE 
V I E I R A ,  R .  E. GRADUADO 
NETO, N .  MESTRE 
G I O R D A N I ,  N.A. GRADUADO 
M I R A N D A ,  T.R.  MESTRE 
SOUZA, F . A . C .  MESTRE 
BESKOW, G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
B O N E T T I ,  L . P .  & V I E I R A ,  R.E. COBB E U N I A 0  - NOVAS V A R I E D A D E S  D E  SOJA 

RECOMENDADAS PARA O R I O  GRANDE DO SUL.  TRIGO E SOJA,PORTO ALEGRE, 
4 5 :  7 - 1 1 ,  OUT./NOV. 1 9 7 9 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 885.8118/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA RECOMENDADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA IPAGRO 20 - SANTA ROSA - ARKSOY X MAJOI  - KANRO 
CRIADA PELO IPAGRO. RECOMENDADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL. EM 1982. E 
DE C ICLO CURTO. HABITO DE CRESCIMENTO DETERMINADO. FLOR BRANCA, 
P ILOSIDADE CINZA;  PLANTA DE ESTATURA ALTA. INSERCAO DAS PRIMEIRAS 
VAGENS BOA; SEMENTE AMARELA, TAMANHO MEDIO. H I L O  MARRON. 
RECOMENDADA PARA SUBST ITU IR  A CULTIVAR PEROLA. DO MESMO CICLO. POR 
APRESENTAR PORTE E INSERCAO DAS PRIMEIRAS VAGENS M A I S  ADEQUADOS A 
COLHEITA MECANIZADA. ALEM DE ALTOS RENDIMENTOS DE GRAOS. 
E RESISTENTE AO ACAMAMENTO, A DEBULHA, A CERCOSPORA SOGINA 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO . ~ - 

NOVA O P C A Ó ~ P A R A ~ A S  CÜLTIVAI;:ES DE CI :C~LO~CURTO PARA SUBSTITUIR OUTRAS 
CULTIVARES A PRATA E PEROLA DE PORTEEINSERCAO DAS PRIMEIRAS VAGENS 
M A I S  BAIXOS. ELA PODE SER CULTIVADA EM TODO O ESTADO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PROOUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADOIZES ENVOLVIDOS 
GONCALVES. H.M. MESTRE 
TEDESCO, A. GRADUADO 
ZANOTELLI ,  V. GRADUADO 
GONCALVES, J.P. GRADUADO 
HILGERT.  E. R.  GRADUADO 
GOMES. J. D. DA GRADUADO 
FERES. J. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GANDOLFI.  V.H.; REPENING, I. S DEPONTI, P .  CARACTERIZACAO BOTANICA 

DE CULTIVARES.DE SOJA. IPAGRO INFORMA. PORTO ALEGRE, (251: 9-11. 
1982. 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 8 8 5 . 8 1 1 9 / 7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I P A G R O  / R S  

RESUtIO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  IVORA CRUZAMENTO DE D A V I S  - SHINANOMEJIRO X HOGYOKU - 
AMARELA COMUM, CRIADA PELO IPAGRO E RECOMENDADA PARA O R I O  GRANDE DO 
SUL, EM 1980.  C U L T I V A R  DE C I C L O  CURTO, H A B I T O  DE CRESCIMENTO 
DETERMINADO, FLOR BRANCA. P I L O S I D A D E  C I N Z A ;  PLANTA DE PORTE ALTO, BOA 
INSERCAO DAS P R I M E I R A S  VAGENS; VAGEM AMARELA. SEMENTE AMARELA D E  
TAMANHO MEDIO. H I L O  MARROM CLARO. F O I  LANCADA PARA S U B S T I T U I R  A 
C U L T I V A R  PRATA POR SER M A I S  PRODUTIVA E DE TER PORTE E INSERCAO DAS 
P R I M E I R A S  VAGENS M A I S  ALTO M A I S  ADEQUADAS A COLHEITA MECANICA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
NOVA C U L T I V A R  DE S0JA.A NOVA C U L T I V A R  F O I  RECOMENDADA PARA DAR OPCOES 
MELHORES AO AGRICULTOR, ELEVANDO O RENDIMENTO DE GRAOS POR AREA. E 
APLICADO NO P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
HILGERT,  E. R. GRADUADO 
TEDESCO, A. GRADUADO 
GONCALVES. H.M. MESTRE 
GOMES, J. E. DA S. GRADUADO 
FERES, J GRADUADO 
GUTRRRES. J. P.  GRADUADO 
Z A N O T E L L I ,  V. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
GANDOLFI.  V.H.;REPENING, I . &  DEPONTI .  P. CARACTERIZACAO BOTANICA D E  

CULTIVARES DE SOJA. IPMGRO INFORMA, PORTO ALEGRE, (25 ) :  9-11.  
1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 0 5 . 8 1 2 0 / 5  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I P A G R I I  / R S  

T O R N O - D E - 2 0 ~ ~ ;  FLOR BRANCA, PILOSIDADE C I N Z A ,  VAGEM AMARELA 
CFMFNTFC nF TAFlANHO M E D I O ,  COR APIARELA, H I L O  MARRON CLARO. ELEVADO 

S. BOA R E S I S T E N C I A  AS P R I N C I P A I S  MOLESTIAS QUE 

PRODUTO / PUOBLEAA E PRCICESSO P R O D U T I V O  
A C U L T I V A R  V I L A  R I C A  F O I  LANCADA E RECOMENDADA PARA O RS COMO M A I S  
UMA OPCAO PARA O AGRICULTOR, POR SER UMA C U L T I V A R  DE C I C L O  LONGOBONDE 

ABRAHGEMCIA GEOGRAFICA 
RS 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTOREf / CRIAIIORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORE'5 / CRIAIIORES 

P R I 1 4 C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRGDUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEHADOR E PESQUISADORES EN'VOLVIDOS 
H I L G E R , E  R. GRADUADO 
GUTERRES. J .P .  GRADUADO 
GOHCALVES. H. M ME5 TRE 
TEDESCO, A. GRADUADO ' 
Z A N C T E L L I  GRADUADO 
FEZES, J. GRADUADO 
GOMES, J.E. DA S .  GRADUADO 

P R I M C I P A L  PUBLICACAO 
GANDOLFI.  V.H.; REPENING. I.; DEPONTI ,  P .  CARACTERIZACAO BOTANICA DE 

CULTIVARES DE SOJA. IPAGRO INFiDRMAs PORTO ALEGRE* ( 2 5 ) :  9-11,  
1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 885.8121/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

SUtlO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR I V A I  RESULTOU DO CRUZAMENTO MAJOS X HOOD RECOMENDADA PARA RS 
EM 1 9 7 9 .  CULTIVAR DE CICLO VEGETATIVO 1 4 5  DIAS.  FLOR PURPURA, ALTURA 
DE PLANTA +-85CM. INSERCAO PRIMEIRAS VAGENS 15CM. PUBESCENCIA CINZA 
VAGEM MARROM CLARO. SEMENTE AMARELA, H I L O  MARROM CLARO. PESO 1 0 0  
SEMENTES 22,OG RENDIMENTO INDUSTRIAL 64.3% COLE0 21.72 E PROTEIHA 
42,6::), RESISTENTE AO DESGRANE NATURAL E ACAMAMENTO; ELEVADO 
POTENCIAL DE RENDIMENTO DE GRAOS. PERIODO DE PLANTIO 1 0  DE OUTUBRO A 
1 0  DEZEMBRO. NA AVALIACAO DE AMBITO ESTADUAL. NO PERIODO DE 5 ANOS, 
EM 9 LOCAIS. APRESENTOU RENDIMENTO MEDI0  DE GRAOS 9% SUPERIOR A 
CULTIVAR BOSSIER. TESTEMUNHA PADRAO. 
BOA ÁDAPTACAO-AS DIFERENTES REGIOES DO ESTADO DO R I O  GRANDE DO SUL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
NOVAS OPCOES DE CULTIVARES + PRODUTIVAS E MELHORES CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS PERMITEM MAIOR SEGURANCA NA PRODUCAO E GARANTIA NO 
PROCESSO PRODUTIVO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORSS 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FERES. J. GRADUADO 
BERTON. O. GRADUADO 
HELGERT, E. R. GRADUADO 
ZANOTELLI.  V .  GRADUADO 
TRAGNAGO. J.L. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GANDOLFI, V.H.; REPENING. I. L DEPONTI. P. CARACTERIZACAO BOTANICA 

DE CULTIVARES DE SOJA. IPAGRO INFORMA. PORTO ALEGRE. ( 2 5 ) :  9-11, 
OUT. 1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 5 . 8 1 2 2 / 1  

T I T U L O  DA T E C I I O L O G I A  
C U L T I V O  DA SOJA EM PLANOSSOLOS HIDROMORFICOS 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I P A G R O  / R S  

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
PARA O C U L T I V O  DA SOJA EM SOLOS HIDROMORFICOS A SEMEADURA DEVE SER 
REALIZADA APOS 1 0  DE NOVEMBRO ATE MEADOS DE DEZEMBRO PARA O RS. NAS 
SEMEADURAS DE NOVEMBRO, EM SOLO DRENAD0,UTIL IZAR ESPACAMENTO EM TORNO 
DE 0,70M E DENSIDADES DE 3 0 0  A 4 0 0  M I L  PLANTAS POR HECTARE,COM 
VARIEDADES PRECOCES E MEDIAS.  NAS SEMEADURAS DE DEZEMBRO REDUZIR O 
ESPACAMENTO PARA 0.50M E AUMENTAR A DENSIDADE PARA 4 0 0  A 5 0 0  M I L  
PLANTAS/HA, COM VARIEDADES MEDIAS E S E M I - T A R D I A S .  

PRODUTO / PRODLERA E PROCESSO PFIODUTIVO 
SOJA - CULTIVO EM ROTACAO COM A CULTURA DO ARROZ IRRIGADO EM 
PLANOSSOLOS HIDROMORFICOS DO R I O  GRANDE DO SUL ( + - 2 . 0 0 0 . 0 0 0 H A ) .  

ABRAWGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
BARNI ,  N .  A. MESTRE 
GOMES, J . E .  DA S. GRADUADO 
GONCALVES, J.C. GRADUADO 

P R I I I ' C I P A L  P U B L I C A C A O  
BARNI ,  N.O.; GONCALVES, J.C:. & GOMES, J .E .S.  SOJA E ARROZ IRRIGADO.  

I N :  MIYASAKA, S. L MEDINA,  J.C. ED. SOJA NO B R A S I L .  SAO PAULO. 
S-ED. ,  1981. P . 3 9 3 - 9 6 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BB5.8123/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
METODOLOGIA  D E  I N O C U L A C A O  DA SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUflO DA TECNOLOGIA 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA  S E  R E F E R E  A  SOJA E  E  P A R T I C U L A R M E N T E  V A N T A J O S A  EM 
SOLOS COM B A I X A  POPULACAO D E  R I Z O B I O  E S T A B E L E C I D A  E  EM SOLOS COM 
B A I X O  TEOR D E  M A T E R I A  ORGANICA.  A P L I C A - S E  QUANDO DA SEMEADURA DA 
SOJA.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP R S  SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL  AM AC P A  MA P I  P E . R N  P B  C E  S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO A G R O I N D U S T R I A  1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUPIOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
K O L L I N G ,  J. MESTRE 
SCHOLLES,  D .  MESTRE 
F R E I R E ,  J . R . J .  DOUTOR 
K O L L I N G ,  I . G .  MESTRE 
V I D O R ,  C. DOUTOR 
P E R E I R A ,  J. S. GRADUADO 
PEOROSO, M. H . T .  GRADUADO 
BROSE, E .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
K O L L I N G ,  J. 8 F R E I R E ,  J . R . J .  I N O C U L A C A O  DA SOJA.  I P A G R O  INFORMA,  

PORTO ALEGRE, 18: 27-29, 1977. 



CODIGO DA TECNOLOGIA r 81B5.812!5/4 

TITULO DA TECtdOLOGIA 
C U L T I V O  DA SOJA EM L I N H A S  PAREADAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

sono DA TECNOLOGIA 
ESTE SISTEMA CONSISTE EM SEMEAR A SOJA EM PARES DE L I N H A S  AO I N V E S  DE 
L I N H A S  SIMPLES.  ENTRE OS PARES DE L I N H A S  ADOTA-SE O ESPACAMENTO DE 
68  CENTIMETROS. DESSA FORMA A CADA 68 CM TER-SE-A DUAS L I N H A S  DE 
SOJA D I S T A N C I A D A S  ENTRE S I  DE 17CM. PODE-SE U T I L I Z A R  A SEMEADEIRA 
DE TRIGO DEIXANDO-SE ABERTAS DUAS TRAQUEIAS CONSECUTIVAS. NA 
SEQUENCIA TRES FECHADAS E A S S I M  SUCESSIVAMENTE. O NUMERO DE SEMENTES 
POR METRO L I N E A R  EM CADA UMA DAS L I N H A S  COMPONENTES DO PAR DEVERA SER 
DE 2 0 - 2 4 .  A F I M  DE PROPORCIONAR UMA POPULACAO DE 400 M I L  PLANTAS/HA. 
DENTRE AS VANTAGENS DESTACAM-SE2 UNIFORMIDADE DE LAVOURA, F A C I L I D A D E  
NO CONTROLE MECANICO DAS PLANTAS DANINHAS, REDUCAO DO USO DE 
HERBICIDAS,  PELA APLICACAO EM 1/2 F A I X A .  REDUCAO DO ACAMAMENTO, DA 
EROSAO E DE DANOS MECANICOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCEISSO PRODUTIVO 
SOJA - SE A P L I C A  SEMPRE QUE SE DESEJAR ELEVADA UNIFORMIDADE DA 
LAVOURA DE SOJA, REDUCAO DO USO DE HERBJCIDAS. REDUCAO DE DANOS AS 
PLANTAS, REDUCAO DO ACAMAMENTO E DA EROSAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  RS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADOREFS ENVOLVIDOS 
B A R N I r  N.A. MESTRE 
ZANOTELL1,V. GRADUADO 
GOMES, J .E .S.  GRADUADO 
TRAGNAGO, J . L  MESTRE 
GONCALVES. J. GRADUADO 
GUTTERRES, J.P. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BARNI ,  N.A.8 TRAGNAGO. J.L. t OUTTER'RES, J .P .  SOJA-SEMEADURA EM 

L I N H A S  PAREADAS. PORTO ALEGRE, IPAGRO INFORMA ( 1 8 1 1  3 0 - 3 4 ,  SET. 
1 9 7 7 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BH5.8126/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
E L I M I N A C A O  DO ADUBO NITROGENADO NA PRODUCAO DA SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

suno DA TECNOLOGIA 
INOCULACAO DAS SEMENTES DE SOJA COM R H I Z O B I U M  JAPONICUM NA BASE DE 
200  GRAMAS DE INOCULANTE PARA 6 0  KG DE SEMENTES DE SOJA PREVIAMENTE 
UMEDECIDAS COM 1 / 4  DE L I T R O  DE AGUA ACUCARADA, PARA LAVOURA DE 1. 
ANO. PARA LAVOURA DE 2. ANO U T I L I Z A - S E  2 0 0  GRAMAS DE INOCULANTE 
DIRETAMENTE NA C A I X A  DE SEMENTES DA SEMEADEIRA COM MENOR QUANTIDADE 
DE AGUA. A  CORRECAO DO SOLO DEVE APRESENTAR UM PH ACIMA D E  5 . 5  E A 
ADUBACAO CONTEMPLAR AS NECESSIDADES DETERMINADAS PELO LABORATORIO DE 
A N A L I S E  DE SOLOS, COM BASE NA A N A L I S E .  

PRODUTO / PRORLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
SOJA - O C U L T I V O  DA SOJA V I N H A  SENDO REALIZADO COM A RECONENDACAO D E  
APLICAR DE 1 0  A 1 5  KG DE NITROGENIO/HA POR OCASIAO DA SEMEADURA. COM 
A INOCULACAO BEM F E I T A  E O SOLO CORRIGIDO NA0 HA NECESSIDADE DO ADUBO 
NITROGENADO. A  INOCULACAO R E A L I Z A D A  NO PIOMENTO DA SEMEADURA E 
S U F I C I E N T E  PARA SUPRIR A PLANTA DO NITROGENIO NECESSARID. 

ABRAHGEHCIA GEOGRAFICA 
R 5  5 C  PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItlCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDEtlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BARNI ,  N.A. MESTRE 
KOLLING,  J. MESTRE 
RINOR, H.C. DOUTOR 
HILGERT,  E.R. MESTRE 
GOMES, E.  S. GRADUADO 
GONCALVES. J.C. GRADUADO 

PRItlCIPAL PUBLICACAO 
BARNI ,  N.A.; KOLLING,  J .  L MINOR, H.C. E F E I T O S  D E  N I V E I S  DE 

N I T R O G E N I D  SOBRE O RENDIMENTO D E  GRAOS, NODULACAO E 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DA SOJA ( G L Y C I N E  MAX < L . )  R E R R I L L )  
AGRONOMIA SUL-RIOGRANDENSE, PORTO ALEGRE, 1 3 ( 1 ) : 9 3 - 1 0 4 ,  1977. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 885.1ã127/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
D I V E R S I F I C A C A O  D E  C U L T I V A R E S  D E  S O J A  V I S A N D O  A E S T A B I L I D A D E  D E  
PRODUCAO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A SEMEADURA D E  C U L T I V A R E S  D E  D I F E R E N T E S  GRUPOS D E  MATURACAO, EM C I N C O  
EPOCAS DURANTE C I N C O  ANO5 P O S S I B I L I T O U  D E T E R M I N A R  O COMPORTAMENTO 
DESSES G E N O T I P O S  QUANTO 4 0  RENDIF lENTO,  C I C L O  EMERGENCIA-FLORACAO, 
EMERGENCIA-MATURACAO, ALTURA D E  P L A N T A  E D E  I N S E R C A O  DA P R I M E I R A  
VAGEM. E S T E S  DADOS C O N T R I B U I R A M  PARA O AJUSTAMENTO DAS EPOCAS D E  
SEMEADURA NO R S  E E V I D E N C I A R A M  A N E C E S S I D A D E  DA ADOCAO DA 
D I V E R S I F I C A C A O  D E  C U L T I V 4 R E S .  O CARATER A L E A T O R I O  DA P R E C I P I T A C A O  
P L U V I O P I E T R I C A  TORNA N E C E S S A R I O  A SEMEADURA D E  UMA OU M A I S  C U L T I V A R E S  
D E  CADA C I C L O  NUMA MESMA EPOCA OIJ EM EPOCAS D I F E R E N T E S .  E S T A  P R A T I C A  
D I S T R I B U E  OS P E R I O D O S  C R I T I C O S  DAS C U L T U R A S  E R A C I O N A L I Z A  TODAS AS 
OPERACOES NA P R O P R I E D A D E  DESDE A SEPlEADURA A T E  A C O L H E I T A .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO . . - - - - . - . . - - - - -. . . - - - - - - -  
EM ANOS QUE OCORRE DEFICIENCIA H:[DRICA-ECOMUM OCORRER FRUSTRACOES NA 
PRODUCAO D E  SOJA,  D E V I D O  A SEMEADURA D E  C U L T I V A R E S  D E  UM U N I C O  GRUPO 
D E  MATURACAO. A S I M P L E S  D I V E R S I F I C A C A O  D E  C U L T I V A R  D E  V A R I O S  C I C L O S .  
AUMENTA S I G N I F I C A T I V A M E N T E  A E S T A B I L I D A D E  DO RENDIMENTO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
V I E I R A ,  S.A.  M E S T R E  
VELLOSO.  J .A.R.  D E  O M E S T R E  
BEM, J .R .  M E S T R E  
B E R T A G N O L L I ,  P . F .  GRADUADO 

C I C L O S  EM 
(EMBRAPA-CNPT. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 005.@128/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SISTEPIA DE C U L T I V O  CONSORCIADO DE SOJA E M I L H O  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUiiO DA TECtdOLOGIA 
C O N S I S T E  EM U T I L I Z A R  ADEQUADO ARRANJO DE PLANTAS COM A COMBINACAO DE 
F A I X A S  ALTERNADAS DE DUAS L I N H A S  DE M I L H O  COM TRES, QUATRO E S E I S  

i S O J A - C U L ~ ~ V A D O S  NA MESMA-EPOCA COM DENSIDADES DE PLANTAS 
iiNHAS .Di 

S I M I L A R E S  AO C U L T I V O  EXCLUSIVO E ADUBACAO CONFORME A RECOMENDACAO 
PARA CONSORCIACAO DE M I L H O  E SOJA.  DEblONSTROU S U P E R I O R I D A D E  O 

IDOS D E  TRES S I S T E M A  DE CONSORCIACAO COM DUAS L I N H A S  DE M I L H O  SEGU. 
DE SOJA.  

PRflI)IITfl  / PRDBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO . . - - - - . - 
M A I S  DE ~ O % - - D ~ ~ - P R O P ~ E D A D E S - ~ % S U L  DOPAIS POSSUEM MENOS DE 1 0 0  
NA. ESTA T E C N I C A  PODE S U B S T I T U I R  COM E F I C I E N C I A ,  OS S I S T E M A S  
E M P I R I C O S  DE CONSORCIACAO PRATICADO PELA GRANDE M A I O R I A  DESSES 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
V I E I R A ,  S.A.  MESTRE 
BEN. J . R .  MESTRE 
VELLOSO,  J.A.R. D E  O MESTRE 
BERTAGNOLLI ,  P . F .  GRADUADO 
LHAMBY, J.C.B.  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
V I E I R A ,  S.A.  A  CONSORCIACAO COM M I L H O .  GRANJA, PORTO ALEGRE, 

39  ( 4 2 7 1 :  9 2 - 4 ,  1 9 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 805.8129/6 

TITULO DA TECtlOLOGIA 
APLICACAO DE CALCARIO NA L I N H A  DE SEMEADURA PARA A CULTURA DA SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

suno DA TECNOLOGIA 
A P R A T I C A  DE APLICACAO DE CALCARIO NA L I N H A  DE SEMEADURA PARA A 
CULTURA DA SOJA F O I  DESENbfOLVIDA MAS UNIDADES DE SOLO PASSO FUNDO 
(LATOSSOLO VERMELHO ESCURCI DISTROF' ICO)  E  EREXIM(LATOSSOL0 ROXO 
DISTROFICO) .DE GRANDE EXPF:ESSAO EC:ONOMICA NO PLANALTO DO RS E E S T E  
U L T I M O  TAMBEM NO OESTE DE SC. C O N S I S T E  NA ADICAO DE 2 0 0  A 3 0 0  KG/HA 
DE CALCARIO F INAMENTE MOIDO ( ( 1 0 0  MALHAS/POLEGADASZ) NA L I N H A  DE 
SEMEADURA A CADA C U L T I V O .  E  RECOMENDADA ASSOCIADA A UMA CALAGEM 
P A R C I A L  EQUIVALENTE A METADE DA REICOMENDACAO PARA PH 6.0 EM CONDICOES 
DE SOLO COM A C I D E Z  ELEVADII E, ISOLADAPIENTE, EM SOLO COM A C I D E Z  
I N T E R M E D I A R I A .  A  ADOCAO DIISTA TECEIICA REPRESENTA ECONOMIA DE CALCAR10 
E CONSEQUENTEMENTE DIMINUZCAO NO CUSTO DE PRODUCAO E ADEQUACAO DA 
P R A T I C A  DE CORRECAO DA A C I D E Z  DO SOLO PARA A CULTURA DO TRIGO 
(1/2 SMP PARA P H  6 . 0 ) .  

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A P R A T I C A  E RECOMENDADA PARA O C U L T I V O  DA SOJA E H  SOLOS ACIDOS. O 
CALCARIO E APLICADO NO P L A N T I O ,  U T I L I Z A N D O - S E  SEMEADEIRAS COM C A I X A  
PROPRIA PARA ESTA F I N A L I D A D E .  E  POSSIVEL,  DEPENDENDO DA SEMEADEIRA, 
A  SUA APLICACAO JUNTAMENTE COM O ADUBO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECt:OLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTOREJ / CR1AI)ORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERT: tL IZANTE! I  

COORDENADOR E PESQUISADORES EN!iOLVIDOS 
BEN, J .R.  PIES'IRE 
V I E I R A .  A. V. MES'IRE 
AMBROSI, I. MES IRE 
I V O  AMBROSI MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BEN, J.R.;  AMSROSI. I. & V I E I R A ,  !:.A. APLICACAO DE CALCARIO NA L I N H A  

DE SEMADURA PARA A CUL'IURA DA !SOJA. PASSO FUNDO, EMBRAPA-CNPT, 
1 9 8 3 .  1 2 P .  (EMBRAPA-CNPT. CIRCIJLAR TECNICA, 1). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : %H5.%131/2 

TITULO DA TECt4OLOGIA 
C U L T I V A R  DE SOJA BR 8  - PELOTAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUrlO DA TECNOLOGIA 
SELECAO DE UMA LINHAGEM F 5  DO CRUZAMENTO B I E N V E L L E  X HAMPTON. 
C A R A C T E R I S T I C A S  BOTANICAS E FENOLOGICAS: FLOR PURPURA, PUBESCENCIA 
C I N Z A ,  VAGENS DESDE MARRON CLARO A AMARELO; H I L O  MARRON CLARO ROSADO; 
PESO M E D I 0  DE 1 0 0  SEMENTES 1 7 . 1  GRAMAS; TEOR MEDIO DE OLEO 2 1 %  E DE 
PROSEINA 389;NUMERO MEDIO DE D I A S  A M4TURACAO 1 4 6 ( C I C L O  S E M I - T A R D I O ) ;  
ALTURA M E D I A  DA PLANTA 75CM E D E  INSERCAO DE VAGENS 13,5CM; ALTO GRAU 
DE R E S I S T E N C I A  AO ACAMAMENTO E A D E I S C E N C I A  NATURAL DE VAGENS. 
REACAO A PRTOGENOS: R E S I S T E N T E  A PUSTULA BACTERIANA (XANTHOMONAS 
GLYCINES (NAKANO) MAGRON ? PREVOT) E  A  MANCHA OLHO DE RA (CERCOSPORA 
S O J I N A  !ARA); N I V E L  DE R E S I S T E N C I A  ACIMA DO MODERADO A MANCHA PARDA 
(5EPTOR:A GLYCINES HEMMI) E  AO CRESTAMENTO BACTERIANO (PSEUDOMONAS 
GLYCINEA CGERPER); BOM N I V E L  D E  R E S I S T E N C I A  AOS NEPIATOIDES DAS GALHAS 
(MELOIDOGYNE I N C O G N I T A  E M. J A V A N I C A ) .  RECOMENDADA PARA P L A N T I O  NO 
R I O  GRANDE DO SUL. ONDE APRESENTA ELEVADA PRODUTIVIDADE.  LANCADA PELA 
UEPAE PELOTAS EM 1 9 8 3 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SOJA 
B. C U L T I V A R  DE C I C L O  SEMITARDIO,  ALTA PRODUTIVIDADE E OTIMO N I V E L  DE 
R E S I S T E N C I A  AS P R I N C I P A I S  M O L E S T I A S  OCORRENTES NO ESTADO E NO SUL DO 
P A I S .  
C. I N D I C A D A  PARA SEMEADURA DESDE 2 0 / 1 0  ATE 1 5 / 1 2 .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VERNETTI ,  F. D E  J MESTRE 
GASTAL. M.F. DA C. MESTRE 
CASELA, C.R. MESTRÈ 

PRItlCIPAL PUBLICACAO 
VERNETTI ,  F. DE J . ;  GASTAL, M.F. DA C. SOJA; C U L T I V A R  BR 8 - PELOTAS. 
PESQ. AGROP. BRAS., (PRELO) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 805.0:132/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R E S  DE SOJA R E S I S T E N T E S  A MANCHA PARDA ( S E P T O R I A  G L Y C I N E S  
HEMPlI 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO DA TECHOLOGIA 
A MANCHA PARDA ( S E P T O R I A  G L Y C I N E S  HEMMI)  E  UMA DAS M A I S  IMPORTANTES 
ENFERMIDADES DA SOJA NO R I O  GRANDIE DO SUL, SENDO DE GRANDE I N T E R E S S E  
A OBTENCAO DE C U L T I V A R E S  R E S I S T E N T E S  A ESSA DOENCA. N A 0  E X I S T E ,  ATE 
O MOMENTO, NENHUMA C U L T I V A R  DE SOJA, DENTRE AS RECOMENDADAS PARA 
P L A N T I O ,  TOTALMENTE R E S I S I E N T E  A DOENCA. ENTRETANTO ATRAVES DE 
OBSERVACOES DE CAMPO, R E A L I Z A D A S  SOB CONDICOES DE ALTA INFESTACAO 
NATURAL, E  DE TRABALHOS DE INOCULACOES A R T I F I C I A I S  EM CASA DE 
VEGETACAO, V E R I F I C O U - S E  M 4 I O R  R E S I S T E N C I A  A  DOENCA NAS C U L T I V A R E S  
PARANA, B R - 1  E  BR-3, AS Q U A I S  MOSIRAM UPlA MENOR I N C I D E N C I A  DA DOENCA, 
QUANDO INOCULADAS COM D I F E R E N T E S  ISOLADOS DO PATOGENO, EM CONPARACAO 
COM GENOTIPOS M A I S  S U S C E T I V E I S  COl'iO PEROLA E PLANALTO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO IPRODUTIVO 
A. SOJA; 
B.  U T I L I Z A V E L  EM REGIOES PRODUTOR,RS ONDE H A J A  ALTA I N C I D E N C I A  DE 
MANCHA PARDA ( S E P T O R I A  G L Y C I N E S  HEMMI) ;  
C .  NA SEMEADURA 

ABRAUGENCIA GEOGRAFICA 
R 5  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUPIOS D E F E N S I V O S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CASELA, C.R. MESTRE 
GASTAL. M.F.  DA C. MESTRE 
BRANCAO, N. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO . - 
C A S E L A , ~ C . R .  VARIABILIDADE ENTRE ISOLADOS DE SEPTORIA GLYCINES HEMMI, 

AGENTE C A U S A L - D A  MANCHA PARDA EM SOJA.  PELOTAS. EMBRAPA-UEPAE 
PELOTAS. 1 9 8 2 .  TRABALHO APRESENTADO NA X R E U N I A 0  DE P E S Q U I S A  DE 
SOJA DA R E G I A 0  SUL. PORTO ALEGRE, 1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 885.8133/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRATAMENTO DAS DOENCAS F O L I A R E S  EM SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
CONTROLE D E  DOENCAS F O L I A R E S  EM SOJA.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
R  S  

UÇUARIOS DA TECNOLOGIA 
I P I E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE I N S U M O S  D E F E N S I V O S  

COORDEHADOR E PESQUIÇADORES ENVOLVIDOS 
C A S E L A ,  C.R. MESTRE 
BRANCAO, H. MESTRE 
B A R R O S ,  A.C.A.  MESTRE 
PORTO, V . H . F .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PORTO, V.H.F.  & CASELA,  C . R .  A N A L I S E  ECONOMICA DA A V A L I A C A O  D E  

F U N G I C I D A S  NA P A R T E  AEREA EM SOJA.  SAFRA 1 9 7 8 / 7 9  E  1 9 7 9 / 8 0 .  I N :  
S E P l I N A R I O  N A C I O N A L  D E  P E S Q U I S A  D E  SOJA,  2, B R A S I L I A .  1 9 8 1 .  
RESUMOS ... B R A S I L I A ,  1981.  P .  9 7 .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 8 @ 5 . 0 1 3 5 / 3  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
BR-10 (TERESINA)  NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS B A I X A S  LATITUDES 

U N I D A D E  R E S P O t t S A V E L  : C N P S  

RESUHO DA TECt4OLOGIA 
A CULTIVAR DE SOJA B R - I 0  (TERESINA)  CORRESPONDE A UMA L INHA F 6  
OBTIDA A PART IR  DO CRUZAMENTO UFV-1  X I A C  7 3 - 2 7 3 6 - 1 0  REALIZADO EN 
1 9 7 5 .  
CARACTERISTICAS BOTANICAS: 
COR DE HIPOCOTILO:  ROXA; COR DA FLOR: ROXA; COR DA PUBESCENCIA: 
MARROM; COR DA SEMENTE: AMARELA; COR DO H I L O :  MARROM; HABITO DE  
CRESCIMENTO: DETERMINADO. 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: 
CICLO:  1 3 0  DIAS;  ALTURA D E  PLANTA: 8 0 1 9 0  CENTIMETROS. RENDIMENTO: 
1 8 0 0 / 3 5 0 0  KGIHA.  
REACAO A DOENCAS: 
PUSTULA BACTERIANA: RESIS'TENTE; FOGO SELVAGEM:: RESISTENTE; MANCHA 
OLHO-DE-RA: SUSCETIVEL.  

PRODUTO / PROBLEIIA E P R O C E S S O  I'RODUTIVO 
'BR-10 (TERESINA) '  E 1 0  D I A S  M A I S - T A R D I A , Q U E  'TROPICAL'  OU ' T I M B I R A ' E  
APRESENTA ADAPTACAO AS BAKXAS LATIrTUDES. 

A B R A N G E N C I A  G E O G R A F I C A  
MA P I  

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORE$i / CRIADORES 
POTENCIA IS  => IHDUSTRIA  DE  TRANSFCIRMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
PIAIOR PRODUCAO POR UNIDADE: DE  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  ENC'OLVIDOS 
K I I H L .  R.A.S. DOUTOR 
ALMEIDA. L.A. MESTRE 
BAYS, I . A .  DOUTOR 
CAMPELO, G.A.J. GRADUADO 
GOMES, E. GRADUADO 

P R I K C I P A L  P U B L I C A C A O  
ALMEIDA, L.A.; K I I H L ,  R-A.S.8 BAYSr  1 . A . I  CAMPELO, G.J.A. L GOMES, E. 

CULTIVAR DE  SOJA I R - 1 0  (TERESINA) .  S.N.T. TRABALHO SUBMETIDO PARA 
APRESENTACAO NO I11 SERINARIO  DE  PESQUISA DE SOJA, CAMPINAS, 
1 9 8 4 .  



CODIGO DA TECHOLOGIA : 0 0 5 . 0 1 3 6 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
B R - 1 1  ( C A R A J A S )  NOVA C U L T I V A R  DE SOJA PARA AS B A I X A S  L A T I T U D E S  

U N I D A D E  RESPOIIÇAVEL : CNPS 

SUtlO DA TECNOLOGIA 
A C U L T I V A R  DE SOJA B R - 1 1  ( C A R A J A S )  CORRESPONDE A UMA L I N H A  F 6  
O B T I D A  A P A R T I R  DO CRUZAMENTO U F V - 1  X I A C  7 3 - 2 7 3 6 - 1 0  R E A L I Z A D O  EM 
1 9 7 5 .  
C A R A C T E R I S T I C A S  BOTANICAS:  
CCR DE H I P O C O T I L O :  ROXA; COR DA FLOR: ROXA; COR DA PUBESCENCIA:  
MARROM; COR DA SEMENTE: AMARELA; COR DO H I L O :  MARROM; H A B I T O  DE 
CRESCIMENTO: DETERMINADO. 
C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS: 
C I C L O :  1 4 0  D I A S ;  ALTURA DE PLANTA:  8 0 / 9 0  CENTIMETROS; RENDIMENTO: 
1 8 0 0 / 3 0 0 0  K G I H A .  
REACAO A DOENCAS: 
PUSTULA B A C T E R I A N A :  RESISTENTE;  FOGO SELVAGEM: R E S I S T E N T E ;  MANCHA 
OLHO-DE-RA: S U S C E T I V E L  . 

PRODUTO / PROBLEFA E PROCESSO P R O D U T I V O  
' B R - I 1  ( $ A R A J A S )  E 2 0  D I A S  M A I S  T A R D I A  QUE ' T R O P I C A L '  OU 
' T I M B I R A  E APRESENTA ADAPTACAO AS B A I X A S  L A T I T U D E S .  

ABRAI4GENCIA GEOGRAFICA 
MA PI 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO C - A G R O I N D U S T R I A  

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
PlAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
K I I H L ,  R.A.S.  DOUTOR 
BAYS, I . A .  DOUTOR 
ALMEIDA,  L .A .  MESTRE 
CAPIPELO, G.A.J.  GRADUADO 
GOMES, E. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
BAYS, I . A . ;  K I I H L ,  R.A.S.; A L M E I D A ,  L.A. ;  CAMPELO. G . A . J .  6 GOMES, E. 

C U L T I V A R  DE SOJA B R - 1 1  ( C A R A J A S ) .  S.N.T.  TRABALHO SUBMETIDO PARA 
APRESENTACAO NO I11 S E M I N A R I O  NACIONAL D E  P E S Q U I S A  DE SOJA, 
CAMPINAS.  1 9 8 4 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : LI85 -01 3 7 / 9  

T I T U L O  DA TECIJOLOGIA 
CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES PARA SOLOS INFESTADOS COM NEMATOIDES 

UIJIDADE RESPOI.!SAVEL r (:NPS 

RESUnO DA TECtJOLOGIA 
UM ATAQUE VIOLENTO DE NEMATOIDES PODE REDUZIR A PRODUCAO DE SOJA A 
QUASE ZERO. '0 P L A N T I O  DE VARIEDADES RESISTENTES PODE REDUZIR ESSAS 
PERDAS S I G N I F I C A T I V A M E N T E .  P.5 VARIECIADES TROPICAL, BR-6 E BRAGG SAO 
RESISTENTES AS DUAS M A I S  IMPORTANTES E S P E C I E S  DE NEMATOIDES NO B R A S I L  
MELOIDOGYNE INCOGNITA E M. J A V A N I C A ,  ENQUANTO QUE COBB, I A C - 9 .  IAC-I3 
T I M B I R A  SAO RESISTENTES APENAS A M. I N C D G N I T A  E FT-1 ,  EMGOPA 301.  
DECADA. I A C - 2  E SANTA ROSA 5,AO MODERADAMENTE RESISTENTES A M. 
JAVANICA 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCtlSSO PRODUTIVO 
A SOJA E SERIAMENTE ATACADA POR NEMA,TOIDES. EM AREAS INFESTADAS O 
P R E J U I Z O  CAUSADO PELOS NEMATOIDES PODE SER GRANDEMENTE REDUZIDO PELO 
P L A N T I O  DE VARIEDADES RESISTENTES A ESSA PRAGA. 

ABRAtIGEtlCIA GEOGRAFICA 
R 5  SC SP PR GO NS MT MG BA PIA P I  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  = >  AGRICULTORES /' CRIAD0R:ES 
P O T E N C I A I S  = >  AGRICULTORES /' CRIADORES 

P R I t J C I P A I S  BE IJEF IC IOS  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEIJADOR E PESQUISADOREIS ENVOLVIDOS 
DALL'AGNOL, A  DOUTOR: 
At iTONIO. H MESTRE' 

P R I t l C I P A L  PUDLICACAO 
DALL'AGNOL, A. L ANTONIO. H. REACAO DE GENOTIPOS DE SOJA A 

UELOIDOGYNE INCOGNITA E M .  J A V A N I C A .  S .L . ,  SOC. BRAS. NEMAT., 
1982 p 5 1 - 7 7  ( P U B L I C A C 4 0 .  6 )  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 885.81 38/ 7 

T I T U L O  DA TECHOLOGIA 
ZONEAMENTO ECOLOGICO PARA PRODUCAO DE SEMENTES DF SOJA DE C U I T I V A R E S  
PRECOCES NO ESTADO DO PARANA 

UIJ IDADE RESPONSAVEL : CNPS 

RESUAO DA TECI4OLOGIA 
A PRODUCAO DE SEMENTES DE SOJA DE ALTA QUALIDADE. P R I N C I P A L M E N r E  A5 
DE CULTIVARES PRECOCES E BASTANTE C R I T I C A  EM ALGUMAS REG. DO ESTADO 
DO PARANA CONSIDERANDO QUE 8 0  POR CENTO DAS CULTIVARES PLANTADAS NO 
ESTADO SAO PRECOCES. A ELABORACAO DE UM ZONEAMENTO ECOLOGICO PARA 
PRODUCAO DE SEMENTES DE CULTIVARES PRECOCES E DE GRANDE I M P O R ~ A W C I A  
PARA TODO O SISTEMA DE PRODUCAO DA CULTURA. APOS S E I S  ANOS DE ESTUDO. 
O ESTADO F O I  D I V I D I D O  EM TRES REGIOES ECOLOGICAS. EM FUNCAD DA 
TEMPERATURA MEDIA DO MES M A I S  QUENTE ( F E V E R E I R O ) :  R E G I A 0  1 1 .  
TEMPERATURA MAIOR QUE 2 4 . C .  1 2  ENTRE 2 4  E 2 Z . C .  E  1 3  MENOR QUE 22 C 
CONSTATOU-SE QUE A R E G I A 0  1 3 ,  CARACTERIZADO POR TEPIPERATURAS M A I S  
AMENAS, E A M A I S  FAVORAVEL PARA PRODUCAO DE SEMENTES DE SOJA DE ALTP 
QUALIDADE,  ABRANGE OS M U N I C I P I O S  DE PONTA GROSSA. CASTRO GUARAPUIVA 
PATO BRANCO, CASCAVEL E PARTE DE M A R I L A N D I A  DO S U L .  TAL TECNOLOGIA 
PERMITE AOS PRODUTORES DE SEMENTE SELECIONAR AS AREAS DE PRODUCAO 
VISANDO A OBTENCAO DE SEMENTES DE MELHOR QUALIDADE 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O ZONEAMENTO ECOLOGICO PARA PRODUCAO DE SEMENTES DE SOJA NO ESTADO DO 
PARANA FORNECE S U B S I D I O S  DE ALTA V A L I A  AOS PRODUTORES DE SEMENTE 
PERMITINDO UMA SELECAO M A I S  CRITERIOSA DA5 AREAF DE PRODUCAD C QUF 
P O S S I B I L I T A  A OBTENCAO DE SEPIENTES DE ALTA QUALIDADE 

ABRAt:GENCIA GEOGRAFICA 
PR 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  =, AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  r' I N D U S T R I A  DF INSUPIOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR C P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
COSTA, N p FIESTRE 
PEREIRA,  1 . A  G DOUTOR 
FRANCA NETO. J B MESTRE 
HENNING, A A MESTRE 
YAMASHITA. J  GRADUADO 

P R I t t C I P A L  P U B L I C A C A O  
COSTAI~N.P.; PEREIRA, L . A . G . ;  FRANCA NETO, J.B.; HENNING. A . A .  8 

YAMASHITA. J. ZONEAPIENTO ECOLOGICO PARA A PRODUCAO D E  SEMENTES DE 
SOJA CULTIVARES PRECOCES NO ESTADO DO PARANA. I N :  CONG. BRAS 
DE SEM .3.CAMPINAS.1983.RESUMO. . B R A S I L I A . A B R A T E S .  1983 P . 1 3 4  



C O D I 6 0  DA TECHOLOGIA : 885.8139/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
O USO DE CALAGEM COMO UNA ALTERNATIVA PARA A REDUCAO DA QUEIMA FOL IAR 
DA SOJA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPS 

RESUIIO DA TECtJOLOGI A 
EM AREAS COM OCORRENCIA DA QUEIMA FOL IAR DA SOJA E CUJOS SOLOS 
PERNITER A INCORPORACAO DE C4LCARIO. O SEU EMPREGO TEM SE MOSTRADO 
ALTAMENTE E F I C I E N T E  PARA A REDUCAO DA OCORRENCIA DOS SINTOMAS. O USO 
DO CORRETIVO PARA ESTA SITUACAO DEVE SER PROCEDIDO DA FORMA JA  
RECONENDADA. I S T O  E: 
A) USAR PREFERENCIALRENTE CALCARIO DIJLOMITICO; 
I> APLICAR EM TEMPO H A B I L  PARA COMPLETA REACAO; 
C 1  INCORPORAR O CORRETIVO ( 2 0  CM) C011 A U X I L I O  W ARADO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A e u E I n A  FOLIAR DA SOJA OCORRE EM REBOLEIRAS NA LAVOURA, E TRATA-SE 
DE UMA ANOMALIA CARACTERIZAD4 PELO SIJRGIMENTO DE CCOROSE SEGUIDA DE  
NECROSE NO LIMBO DAS FOLHAS JOVENS NO I N I C I O  DO FLORESCINENTO. ESTA 
SINTONATOLOGIA E ACOMPANHADA PELO MENOR DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO 
con QUEDA DE PRODUTIVIDADE. 

ABRAt46ENCIA GEOGRAFICA 
PR SP RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IREDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUNOS 

PRI~~CIPAIS BENEFICIOS 
PIAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEWADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PALHANO, J. B. RESTRE 
LANTIIANN. A. F. RESTRE 
GARCIA. A. MESTRE 
BORKERT. C.H. DOUTOR 
PIENOSSO, 0.G. MESTRE 
CMPO,  R.J. NESTRE 

P R I t J C I P A L  PUBLICACAO 
PALHANO, J-B.;  GARCIA, A - ;  MENOSSO, 0.0. L CAMPO, R.J. QUEIRA FOL IAR 

NA SOJA ER SOLO ACIDO DO I'ARANA. !j.N.T. TRABALHO SUBMETIDO PARA 
APRESENTACAO NO I11 SEMINARIO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 
CAHPINAS. 1984. 



CODIGO DA TECNOLOGIA 885.8148/3 

T I T U L O  DA TECtiOLOGIA 
ESPACAMENTO E DENSIDADE DE PLANTIO  PARA SOJA PRECOCE NA0 IRRIGADA 
NOS CERRADOS DO DF 

UHIDADE RESPOttSAVEL : CPAC 

ISUHO DA TECNOLOGIA 
SISTEMAS DE PRODUCAO EM QUE A SOJA E SUCEDIDA POR OUTRAS CULTURAS 
COMO O TRIGO E SORGO, ESBARRAM NA CARENCIA DE  OPCOES DE GENOTIPOS DE 
SOJA PRECOCE COM BOAS CARACTERISTICAS AGR0NOMICAS.PARANA.A M A I S  
PRECOCE DAS CULTIVARES NOS CERRADOS APRESENTA ELEVADO POTENCIAL DE 
PRODUCAO MAS V I A  DE REGRA E X I B E  PORTE INADEQUADO A COLHEITA 
MECANIZADA QUANDO CULTIVADA COM ESPACAMENTO E POPULACAO CONVENCIONAIS 
DE 0,4M E 6 0 0  M I L  PLANTASIHA ( 2 4  PLANTAS /M L INEAR DE SULCO).EM SOLOS 
TOTALMENTE CORRIGIDOS O AUMENTO POPULACIONAL PARA 8 0 0  M I L  PLANTAS/HA 
( 3 2  PLANTAS/M LINEAR DE SULCO) AMPLIA A P O S S I B I L I D A D E  DE COLHEITA 
MECANIZADA COM ACRESCIMO DE ATE 2 4 %  NO PORTE DE  PLANTAS SEM REDUZIR 
S IGNIF ICAT IVAMENTE A PRODUCAO DE GRAOS, DESDE QUE NA0 HAJA RESTRICOES 
H IDRICAS DURANTE O C ICLO DA PLANTA NEM PROBLEMAS COM FUNGOS 
PATOGENICOS DO SOLO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
E S T A  TECNOLOGIA~E INDICADA P A R A  O PLANTIO DE SOJA PRECOCE, MAIS 
ESPECIFICAPIENTE P/  A CULTIVAR PARANA CUJO C ICLO P O S S I B I L I T A  SISTEMAS 
DE PRODUCAO ENVOLVENDO ESCALONAMENTO DE PLANTIO  E COLHEITA E/OU 
SUCESSAO DE CULTURAS. OBJETIVA ELEVAR O PORTE DE  PLANTAS E DE 
INSERCAO DE VAGENS, AUMENTANDO A E F I C I E N C I A  DA COLHEITA MECANIZADA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
DF 

USUARIOS DA TECKOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
URBEN FILHO, G. MESTRE 
SPEHAR, C.R. MESTRE 



CODIGO DA TECt4OLOGIA : 805.8141/1 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE SOJA RESISTEN' IES AO NIIMATOIDE FORMADOR DE GALHAS 

UNIDADE RESPONÇAVEL : CPAC 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES DE SOJA "BR 79-6251 E BR 79-6276".  APRESENTAM, ALEM DA 
R E S I S T E N C I A  AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS, BOAS CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS (PRODUTIVIDADEt  ADAPTACAO AOS SOLOS CORRIGIDOS COM BOA 
F E R T I L I D A D E ) .  

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
"BR 79-6251 E BR 79-6276" PELO FATO DE SEREM RESISTENTES AO 
NEMATOIDE FORMADOR DE GALÚA!~ ,  REPRESENTAM UMA OPCAO PARA OS CERRADOS 
ONDE O NEMATOIDE CAUSA SERIOS PREJU1:ZDS A LAVOURA DE SOJA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
DF MG GO MT BA 

UÇUARIOS DA TECMOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES r' CRIADOE!ES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O Ç  
I I A I O R  PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PEÇQUISADORIES ENVOLVIDOS 
SHARHA, R.D. DOUT0I;I 
SPEHAR, C.R. MESTRII 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SHARMA, R.D. L SPEHAR, C.R. REACOES DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA 

AO NEMATOIDE FORMADOR DE GAlHA,  MELOIDOGYNE JAVANICA.  S . 1 . r  
SOC. BRAS. NEMAT., 1 9 8 3 .  P. 227-36 .  (PUBLICACAO, 7 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 885 .8142 /9  

T I T U L O  DA TECtlOLOGIA 
PRODUCAO DE SEMENTES DE SOJA NA ENTRESSAFRA DOS CERRADOS 

UNIDADE RESPOFISAVEL : CPAC 

REÇUtiO DA TECtlOLOGIA 
ATRAVES DE EXPERIMENTOS NA ENTRESSAFRA (EPOCA DA SECA) F O I  V E R I F I C A D O  
QUE E P O S S I V E L  O C U L T I V O  DA SOJA EM CONDICOES COMPARAVEIS AS DA EPOCA 
DAS CHUVAS. SAO RECOMENDADAS AS C U L T I V A R E S ,  NUMBAIRA, SAVANA, I A C 1 8 ,  
TROPICAL E DOKO. A SEMEADURA DEVE S I T U A R - S E  ENTRE A B R I L  E M A I O .  
DE\ t IDO AOS PROBLEMAS COM A MA Q U A L I D A D E  DE SEMENTES PRODUZIDAS NA 
EPOCA DAS CHUVAS, ESTE C U L T I V O  GARANTE A EXPANSAO DA CULTURA DA SOJA 
NOS CERRADOS ATRAVES DA OFERTA DE SEMENTE COM ELEVADA PERCENTAGEM 
DE GERMINACAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DA SOJA NA ENTRESSAFRA ( D I A S  CURTOS). ANTERIORMENTE 
L I M I T A D A ,  TORNA-SE P O S S I V E L  COMO MOSTRAM OS RESULTADOS OBTIDOS.  
ATRAVES DESSA P R A T I C A  PODE-SE PRODUZIR SEMENTES DE ELEVADA Q U A L I D A D E  
PARA ATENDER A DEMANDA ACARRETADA P E L A  EXPANSAO DA CULTURA NOS 
CERRADOS. 

ABRf.t:GENCIA GEOGRAFICA 
MG GO MT D F  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I P I E D I A T O S  = >  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

CO0RI)EtIADOR E PESOUISADORES ENVOLVIDOS 
SPEHAR, C.R. MESTRE 
URBEN F I L H O .  G. MESTRE 
SOUSA, P . I . M .  DOUTOR 
V I L E L A ,  L .  MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
V I L E L A .  L . ;  SPEHAR, C.R.; SOUZA, P . I . M .  8 V I E I R A .  R.D. COMPORTAMENTO 

DE C U L T I V A R E S  DE SOJA EM EPOCA SECA ( I N V E R N O )  NO CERRADO DO 
D I S T R I T O  FEDERAL. I N :  S E M I N A R I O  NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 2 . ,  
B R A S I L I A , D F  ., 1 9 8 0 . A N A I S . . .  LONDRINA,EMBRAPA-CNPS0,1982.PP357-63. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8E5.8145/2 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
EFEITO DA ADUBACAO ORGANICA SOBRE A PRODUCAO DE SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPS 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
CONSISTE EM SUBST ITU IR  PARCtALMENTE A SUCESSAO SOJA-TRIGO POR 
SISTEPIAS DE ROTACAO DE CULTURAS QUE PERMITEM INCORPORACAO DE MATERIA 
ORGANICA E RESTOS CULTURAIS AO SOLO. SEUS COMPONENTES P R I N C I P A I S  
SERIAM: MILHO, MILHO + GUANDU, M ILHO + MUCUNA PRETA, GUANDU E MUCUNA 
PRETA. SERIA  USADO PARA S U B S T I T U I R  20  A 2 5 %  DA AREA PLANTADA COM 
SOJA ANUALMENTE POR UM DOS SISTEMAS ACIMA, PRINCIPALMENTE MILHO, 
MILHO + GUANDU E M ILHO + MUCUNA PRETA. AO OPTAR PELOS DOIS  ULTIMOS, 
O GUANDU E A MUCUNA SAO PLANTADOS EIHTRE AS L INHAS DE MILHO, QUANDO 
ESTE ESTIVER COM 6 A 8 FOLHAS. AS L I N H A S  DE  MILHO DEVERA0 TER l r 2 M  
ENTRE S I .  APESAR DE REDUZIR A POPULACAO DE MILHO EM 3 3 X ,  SUA 
PRODUTIVIDADE REDUZ SOMENTE 1 0  A 20'2. AS VANTAGENS SAO: AUMENTO 
S I G N I F I C A T I V O  (10 -20%)  NA PRODUTIVIDADE DE SOJA POR 3 A 4 ANOS; 
MELHORIA DAS CONDICOES QUIMLCAS, F I 'S ICAS E MICROBIOLOGICAS DO SOLO; 
CONTROLE DE ERVAS DANINHAS; AUMENTO DA RETENCAO DE UMIDADE PELO SOLO; 
COM UMA MAIOR E S T A B I L I D A D E  UE PRODUCAO E MENOR PERDA DE SOLO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE APL ICA  A CUI.TURA DA SOJA, QUANDO O PRODUTOR ESTIVER 
CULTIVANDO SOJA-TRIGO POR M A I S  DE  4 ANOS CONSECUTIVOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RS SC SP MS MT GO MG DF  !)A 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE  PIAQUINAS / EQUIPAnENTOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORIFS EFIVOLVIDOS 
CAPIPO, R.J .  MESTRIE 
BORKERT. C.N. DOUTOft 
SFREDO, G.J. DOUTOfI 
LANTMANN, A.F. MESTRIE 
PALHANO, J.B. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CAMPO~R.J.;SFREDO~G.J.;PALHANO~J-B.i~CORDEIRO~D.S.~BORKERT~C.N.t 

LANTMANN,A.F.EFEITO DA 1IICORP.MAXERIA VERDE S/REND.DA SOJA E AS 
PROPRIED-DO SOLO.IN:SEMIfI.NAC.DE PE!jQ.DE SOJAr2.BRASILIA,DF.1981. 
ANAIS..  . LONDRINAPEMBRAPA-CNPSO,1982.V.2. P.597 -604 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : %%5.%146/% 

TITULO DA TECNOLOGIA 
REDUCAO DAS PERDAS NA COLHEITA DE SOJA 

UNIDADE RESPOMSAVEL : CNPS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA ENVOLVE UM METODO ESPECIAL DE AVALIACAO DOS N I V E I S  E 
IDENT IF ICACAO DOS MECANISMOS DAS COLHEDEIRAS.RESPONSAVEIS PELAS 
PERDAS DURANTE A OPERACAO DE COLHEITA. ESTES MECANISMOS GERALMENTE 
SAO: BARRA DE CORTE, MOLINETE, CARACOL, C IL INDRO BATEDOR. CONCAVOS. 
BANDEJAO, PENEIRAS, VENTILADOR E SACAPALHAS. 
BASEADA NA AVALIACAO E IDENT IF ICACAO DOS PONTOS CAUSADORES DAS 
PERDAS, UMA S E R I E  DE MEDIDAS ORIUNDAS DE TRABALHOS DE PESQUISA E 
CONSTANDO DE REGULAGENS. AJUSTAGENS, REPAROS E CUIDADOS OPERACIONAIS* 
SAO APLICADOS COM O OBJETIVO DE REDUCAO DAS PERDAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
DURANTE A COLHEITA DE SOJA. PERDE-SE CERCA DE 1 9 0  KG/HA QUANDO O 
ACEITAVEL SERIA EM TORNO DE 90  KG/HA. PORTANTO A PERDA. PERFEITAMENTE 
RECUPERAVEL. DE 1 0 0  KG/HA. REPRESENTA DEZENAS DE BILHOES DE CRUZEIROS 
QUE SAO DEIXADOS A CADA SAFRA EM M A I S  DE 8 MILHOES DE HECTARES. 
A TECNOLOGIA SE APLICA A FASE DE COLHEITA. 

ABRAIJGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  PE  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

PRIItCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MESQUITA. C.M. MESTRE . - - - - . . . . . . 
QUEIROZ, E.F  MESTRE 
COSTA. N.P. MESTRE 
FRANCA NETO, J.B. MESTRE 
ROESSING. A.C. GRADUADO 

PRIHCIPAL PUBLICACAO 
MESQUITA, C.M.; COSTA, N.P. & QUEIROZ, E.F. INFLUENCIA  DOS NECANISHOS 

DAS COLHEDEIRAS E DO MANEJO DA LAVOURA DE SOJA (GLYCINE f lAX ( L . )  
MERRILL)  SOBRE AS PERDAS NA COLHEITA E QUALIDADE DAS SEflENTES.IN: 
CONG.BRAS.DE ENG.AGRI.,9. CAMPINA GRANDE. 1 9 7 9 .  ANAIS. ..P.261-73. 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : B B 5 . 1 3 1 4 7 / 8  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
METODO DE PEROXIDASE PARA IDENTI I ' ICACAO DE CULTIVARES DE SOJA 

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : C N P S  

:SUf lO DA T E C t 4 O L O G I A  
COM A  F I N A L I D A D E  DE APRE!jENTAR UPIA TECNICA ALTERNATIVA DE 
I D E N T I F I C A C A O  DE CULTI\'AIZES DE SOJA A  N I V E L  DE LABORATORIOS, 'FOI 
DETERPIINADA A  ACAO DA ENI!IMA PER[IXIDASE NO TEGUEIENTO DA SEMENTE. EM 
7 4  CULTI\'ARES RECOMENDADAS NO B R A S I L .  AS CULTIVARES FORAM SEPARADAS 
EM D O I S  GRUPOS: COM ALTA A T I V I D A D E ,  DESIGNADA COMO REACAO P O S I T I V A ,  E  
B A I X A  A T I V I D A D E  CARACTERIZADA COPIO NEGATIVA.  PARA CADA CULTIVAR.  
UTILIZAM-SE OITO REPETICOES DE UMA SEMENTE. RETIRA-SE O TEGUMENTO DA 
SEMENTE, QUE E  COLOCADO NUM TUBO DE ENSAIO, JUNTAMENTE COM 1 0  GOTAS 
DE GUAIACOL A  0.5%. APOS 1 0  M I N U I O S ,  ADICIONA-SE UMA GOTA DE AGUA 
OXIGENADA A  4 0  VOLUMES D I L U I D A  A  1:32. CULTIVARES COM ALTA A T I V I D A D E  
DE ENZIMA PRODUZEM COR MARROM AVE'RMELHADAS, DESIGNADA COMO REACAO 
P O S I T I V A ,  E AS DE B A I X A  A T I V I D A D E '  NA0 MOSTRAM ALTERACOES,DEMONSTRANDO 
REACAO NEGATIVA.  

P R O D U T O  / P R O D L E f l A  E  P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
M U I T A S  CULTIVARES DE SOJA SAO DE D I F I C I L  I D E W T I F I C A C A O  DEVIDO AO. 
GRANDE NUMERO DE CARACTERISTICAS EM COMUM,SENDO I S T O  UMA CONSEQUENCIA 
DO DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES PROVENIENTES DE UMA ESTREITA BASE 
GENETICA.TAL I D E N T I F I C A C A O  E  MUITO M A I S  COMPLEXA AO ANALISTA DE 
SEMENTES,QUE S E  DEFRONTE COM PEQUENAS VARIACOES DAS CARACTERISTICAS.  

A B R A N G E t i C I A  G E O G R A F I C A  
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS'MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

U S U A R I O S  DA TECI:OLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  

COORDENADOR E  P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
COSTA. N.P. MESTRE 
FRANCA NETO. J .B .  MESTRE 
P E R E I R A ,  L.A.G. MESTRE 

P R I K C I P A L  P U D L I C A C A O  -~ - - - - - . . - - 
COSTA, H.P.; PEREIRA,  L.A.G. C FRANCA NETO, J .B .  NETODO DE 

PEROXIDASE PARA I D E N T I F I C A C A O  DE CULTIVARES DE SOJA. LONDRINA, 
EHBRAPA-CNPSO, 1 9 8 0 .  3P. (EMBRAPA-CNPSO. COMUNICADO TECNICO, 4 ) .  



Gado de corte 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 006.0100/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
COMPARACAO ENTRE TRES FONTES D E  VOLUMOSOS NA ENGORDA D E  BOVINOS DE 
CORTE EM CONFINAMENTO 

UNIDADE RESPOttSAVEL : IAPAR / PR 

isurfo DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA CONSISTE NO ARROLAMENTO D E  ALTERNAT. D E  USO D E  VOLUMOSOS 
PARA ENGORDA E/OU SUPLEMENTACAO D E  BOVINOS D E  CORTE NO SUL DO 
PARANA. OS RESULTADOS INDICAM QUE O P E  D E  MILHO COM ESPIGAS TRITURADO 
FOI UM VOLUMOSO QUE PERMITIU GANHOS MEDIOS DIARIOS DE l,lOKG,SUPERIOR 
AO FENO D E  AVEIA SEM PICAR COM 0,93 KG(P 0.05). A RESPOSTA MAIS POBRE 
FOI OBTIDA COM A PALHA D E  ARROZ SEM PICAR ASPERGIDA DE MELACO (ONDE O 
GANHO MEDI0 DIARIO FOI 0,64KG), COM GANHO SIGNIFICATIVAMENTE íP<0,05) 
MENOR QUE OS OUTROS DOIS ALIMENTOS. ESSES DADOS PERMITEM QUE S E  
RECOMENDE, RESSALVANDO-SE AS PECULIARIDADES D E  CADA VOLUMOSO, TANTO O 
P E  D E  MILHO COM ESPIGAS DESITEGRADO QUANTO O FENO D E  AVEIA COMO 
VOLUMOSOS QUE PODEM PARTICIPAR D E  DIETAS CAPAZES D E  PROPICIAR 
ELEVADOS GANHOS DE PES0,NO ARRACOAMENTO D E  BOVINOS D E  C0RTE.A PALHA 
D E  ARROZ DEVIDO SEUS ELEVADOS TEORES DE LIGNINA E BAIXA 
PALATABILIDADE. S E  APRESENTOU COMO VOLUMOSO ALTERNATIVO PARA DIETAS 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE CORTE: O PROBLEMA RESIDE NA AVALIACAO D E  ALIMENTOS COM 
DISPONIBILIDADE REGIONAL QUE PERMITAM O USO D E  FONTES ENERGETICAS 
ALTERNATIVAS PARA DIFERENTES EXTRATOS D E  EMPREENDIMENTOS PECUARIOS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA' TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItJCIPAIS BEHEFICIOÇ 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LESSKIU, C. GRADUADO 
VEGA, S.R.M. MESTRE 
CUBAS, A.C. MESTRE 

PRIttCIPAL PUBLICACAO 
LESSKIU, C.; VEGA,S.R.M. & CUBAS. A.C. COMPARACAO ENTRE TRES FONTES 

D E  VOLUMOSOS NA ENGORDA D E  BOVINOS DE CORTE EM CONFINAMENTO.ARQ. 
ESC. VET. UNIV. FED. M.GERAIS. BELO HORIZONTE, 34 (1):147-52, 
1982. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 006.HlB1/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO - PRODUCAO E D I S T R I B U I C A O  DE FORRAGEM NA 
R E G I A 0  DOS CAMPOS GERAIS - PR. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

SUHO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA CONSISTE EM FAZER O C U L T I V O  DE PASTAGENS ANUAIS DE 
INVERNO-AVEIA, AZEVEM E CENTEIO ASSOCIADOS COM SERRADELA ORNITHOPUS 
S A T I V U S  PARA SEREM U T I L I Z A D A S  COM(] SUPLETIVAS NO PERIODO DE INVERNO. 
OS RESULTADOS REVELARAM QIJE EM TERMOS DE MATERIA SECA E PROTEINA 
BRUTA AS 3 ESPECIES FORAM SEMELHANTES.COM BASE NA D I S T R I B U I C A O  DA 
PRODUCAO DE FORRAGEM, E RECOMENDAVEL NA R E G I A 0  DOS CAMPOS GERAIS PR. 
O C U L T I V O  ANUAL DAS 3 ESPECIES . O QUE PERMITE ASSOCIAR A PRECOCIDADE 
DO CENTEIO COM AS BOAS PRODUCOES DE INVERNO-PRIMAVERA DA A V E I A  E DO 

.AZEVEM.  A U T I L I Z A C A O  DE 5 0 K G  N H A - 1  NO P R I M E I R O  ANO, REDUZIDA PARA 
2 5 K G  N HA-1,A P A R T I R  DO SEGUNDO ANO COM AS GRAMINEAS ASSOCIADAS COM A 
SERRADELA.PODERA SER A PRATICA MAXS I N D I C A D A  NA FORMACAO DE PASTAGENS 
SUPLETIVAS.DE INVERNO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PRCICESSO I'RODUTIVO 
A. GADO DE CORTE 
B. ALIMENTACAO CARENTE NO!; S ISTEMAS DE PRODUCAO DE GADO DE CORTE 
DURANTE O OUTONO-INVERNO. 
C. CRIA,  RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORE!; / CRIA1)ORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORE!j / CRIAIIORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREII 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
POSTIGLION1,S.R. N 

PRIIJCIPAL PUBLICACAO 
P O S T I G L I O N I ,  S.R. COMPORTAMENTO DA AVEIA,  AZEVEM E CENTEIO NA R E G I A 0  

DOS CAMPOS GERAIS - PR, B. TEC. I N S T .  AGRON. PARANA, (141,  MAR. 
1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BB6.B14%2/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO DE PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO ESTABELECIDAS NA RESTEVA DE 
CULTURAS DE VERAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

:SUHO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA PRECONIZADA CONSISTE EM ALTERNAR LAVOURAS DE VERAO, COM 
PASTAGENS ANUAIS DE INVERN0,APROVEITANDO O RESIDUAL DE ADUBO APLICADO 
NA CULTURA DE VERAO. OS RESULTADOS DEMONSTRARAM QUE A MISTURA A V E I A -  
-AZEVEM ESTABELECIDA NA RESTEVA DE SOJA, EMBORA TENHA APRESENTADO 
RESPOSTA CRESCENTE ATE A DOSE DE 120-N,  A MAIOR RESPOSTA P/CADA KG DE 
NITROGENIO APLICADO CORRESPONDEU A DOSE DE 3 0 - N ( 2 1 : l ) .  PARA O FOSFORO 
AS PRODUCOES DOS TRATAMENTOS 3 0 . 6 0  E 9 0  P 2 0 5  NA0 APRESENTARAM 
DIFERENCAS S I G N I F I C A T I V A S .  AS PRODUCOES DO TRATAMENTO SEM FOSFORO 
FORAM,SIMILARES A 3 0  P205.COM REFERENCIA AO POTACIO AS PRODUCOES 
OSCILARAM, SEM DIFERENCAS S I G N I F I C A T I V A S .  

PRODUTO / PRORLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. GADO DE CORTE 
B. CUSTO NA FORPIACAO E MANUTENCAO DE PASTAGENS ANUAIS D E  INVERNO. 
C. CRIA,  RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS. 

ABRAEIGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS DENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P O S T I G L I O N I ,  S.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
P O S T I G L I O N I ,  S.R. NPK NA MISTURA AVEIA-AZEVEM EÇTABELECIDA NA RESTEVA 

DE CULTURAS DE VERAO. I N :  R E U N I A 0  DA SOCIEDADE B R A S I L E I R A  DE 
ZOOTECNIA. 1 9 .  P IRACICABA.  SP, 1 9 8 2 .  ANAIS.  . . P . 3 3 5 P .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 886.8183/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
COMPARACAO DE GRAMINEAS COM EIITROGENI'O E GRAMINEAS ASSOCIADAS A 
LEGUMINOSAS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
TAL TECNOLOGIA CONSTITU I  NO LISO DAS LEGUMINOSAS EM ASSOCIACAO COM AS 
GRAMINEAS COPIO ALTERNATIVA NI i  SUBSTITUICAO DE NITROGENIO NINERAL.  
CONTRIBUINDO PARA MELHORAR A F E R T I L I D A D E  DOS SOLOS E AUMENTAR A 
QUANTIDADE E QUALIDADE DA FOF!RAGEN PI;!OCUZIDA. OS RESULTADOS 
DEMONSTRARAM QUE EM MEDIA O ACRESCIMO ANUAL DE MATERIA SECA 
PROPROCIONADO PELAS LEGUMINOILAS F O I  EQUIVALENTE A APLICACAO DE CERCA 
DE 30KG N H A - I  ANO-1. GRAMINfiAS ISOLADAS ADUBADAS COM NITROGENIO 
APRESENTARAM UM TEOR DE 8 , 5 %  DE P.B. ENQUANTO QUE AS CONSORCIACOES 
ATINGIRAM 10.3% DE PROTEINA BRUTA. CONSIDERANDO PERSISTENCIA E 
RENDIMENTO AS LEGUMINOSAS QUf  SE DESTACARAM FORAM: COM A HEMARTHRIA - 
CORNICHAO E SIRATRO; COM P. IPEAME-CCIRNICHAO. DESMODIO E SIRATRO; 
COM O CAPIM ESTRELA-DESMODIO, CORNICkIAO E SIRATRO E COM A SETARIA - 
GALACTIA E SIRATRO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A> GADO DE CORTE 
B >  CUSTO ELEVADO DOS ADUBOS EIITROGENPLDOS E B A I X A  QUALIDADE DA 
FORRAGEM PRODUZIDA NA REGIAO.  
C) CRIA,  RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS DE CORTE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIÇ BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTIL1 i :ANTES 

COORDEtfADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P O S T I G L I O N I .  S.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
P O S T I G L I O N I .  S.R. RENDIMENTO DE QUATRO GRAMINEAS SUBTROPICAIS ISOLADA 

EM ASSOCIACAO'COM LEGUMINOSAS. PEEIQ. AGROPEC. BRAS.. B R A S I L I A .  1 7  
( 1 0 ) :  1457-63. OUT. 1982.  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 006.B104/7 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
E F E I T O  DA AMAMENTACAO CONTROLADA SOBRE A E F I C I E N C I A  REPRODUTIVA DE 
VACAS DE CORTE NO SUL DO PARANA 

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : I A P A R  / P R  

R E S U A O  DA T E C N O L O G I A  
CONSISTE NO MANEJO DA AMAMENTACAO VISANDO MODIFICACAO DA F I S I O L O G I A  
HORNONAL DE VACAS DE CORTE NO PERIODO POS-PARTO. PARA M I N I M I Z A C A O  DA 
PROBLEMATICA DO ANESTRO POS-PARTO. O MELHOR RESULTADO OBTIDO F O I  COM 
O USO DE UMA UNICA MAMADA DTARIA DOS BEZERROS DEPOIS QUE COMPLETAM O 
P R I M E I R O  MES DE IDADE,  A CAMPO. ONDE S E  CONSEGUIU F E R T I L I D A D E  DE 7 6 2  
CONTRA 4 6 % ( P < O , O l >  DO GRUPO CONTROLE, EM D O I S  ANOS DE EXPERIMENTACAO. 
A SEPARACAO DOS BEZERROS DAS MAES DEVE SER EFETUADA APOS 3 0  D I A S  POS- 
PARTO E MANTIDA DURANTE TODA A ESTACA0 DE MONTA. NA CONDUCAO DOS 
EXPERIMENTOS F O I  OBSERVADO QUE OS BEZERROS SUBMETIDOS A UMA UNICA 
MAMADA D I A R I A  PESARAM S I G N I F I C A T I V A M E N T E  < P < 0 , 0 1 )  MENOS A DESMAMA 
( 1 4 8 . 2  +- 2 4 . 1  KG) QUE OS DO GRUPO CONTROLE ( 1 7 3 . 1 +  30 ,Z  K G I .  MAS 
VERIFICOU-SE QUE OS BEZERROS QUE ENTRARAM COM M A I S  DE 3 0  D I A S  DE V I D A  
TIVERAM SEUS PESOS A DESMAMA BEM MENOS PREJUDICADOS. 

PRODUTO / P R O B L E f l A  E P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
GADO DE CORTE: O PROBLEMA FUNDAMENTAL E O DUALISMO DE COMPORTAMENTO 
REPRODUTIVO ENTRE VACAS SOLTEIRAS E AS COM C R I A  AO PE.VACAS SOLTEIRAS 
APRESENTAM SISTEMATICAMENTE TAXAS DE F E R T I L I D A D E  DE 2 0  A 4 0 %  
SUPERIORES AS COM C R I A  AO P E . 0  USO DE 1 MAMADAIDIA PODE-SE OBTER TAXA 

ABRAMGEtICIA G E O G R A F I C A  
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

U S U A R I O Ç  DA T E C U O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES -/ CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t t C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
CUBAS, A. C. MESTRE 
TAHIRA. J . K .  MESTRE 
LESSKIU.  C. MESTRE 
MANCIO, A. B .  MESTRE 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 8 0 6 . 8 1 L 1 5 / 4  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
TRES F O N T E S  D E  P R O T E I N A  PARA ENGORDA D E  B O V I N O S  EM CONFINAMENTO 

U N I D A D E  RESPOHSAVEL : I A P A R  / P R  

RESUIIO DA TECt fOLOGIA 
A  TECNOLOGIA  E  O R I U N D A  DA COMPARACAO ENTRE FONTES A L T E R N A T I V A S  D E  
P R O T E I N A S  D I S P O N I V E I S  NA RE:GIAO S U L  DO PARANA,  PARA FORPIULACAO D E  
D I E T A S  V I S A t í D O  ENGORDA D E  E,OVINOS CIE CORTE. FORAM COMPARADAS CAMA D E  
FRANGO P E N E I R A D A  D E S I I I T E G R A D A ,  GRAOS D E  S O J A  P A R T I D O S  E  U R E I A ,  COM 
GANHOS M E D I O S  D I A R I O S  D E  1 , 0 0 2  +-  0 , 0 4 K G ,  0 , 9 3 0  +-  0 , 0 7 K G  E  0 . 7 3 7  +-  
0 . 0 7  KG. N A 0  HOUVE D I F E R E N C A  NOS GA,tíHOS ENTRE CAMA D E  FRANGO E SOJA,  
MAS O  GANHO COM U R E I A  F O I  l i I G N I F I C A T I V A M E N T E  MENOR ( P < 0 , 0 1 ) .  OS 
RESULTADOS P E R M I T E M  I N F E R I F !  QUE TAbITO CAMA D E  FRANGO QUANTO SOJA SAO 
E F I C I E N T E S  FONTES D E  PROTETNA PARA A  COMPOSICAO D E  D I E T A S  PARA 
EIIGORDA D E  B O V I N O S  D E  CORTE.  SOMENTE UMA A N A L I S E  ECONOMICA PODERA 
I N D I C A R  P O S S I \ ' E I S  VANTAGENS NA S U B ~ P T I T U I C A O  D E S S A S  FONTES P R O T E I C A S  
POR U R E I A .  

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO P R O D U T I V O  
GADO D E  CORTE: O  PROBLEMA R E S I D E  NA A V A L I A C R O  D E  A L I M E N T O S  
D I S P O N I V E I S  NA R E G I A 0  SUL DO PARANA QUE OFERECAO A L T E R N A T I V A S  D E -  
FONTES D E  P R O T E I N A  PARA A  I ~ O R M U L A C h O  D E  RACOES D E S T I N A D A S  A  ENGORDA 
D E  B O V I N O S .  

AURAHGEI IC IA GEOGRAFICA 
PR 

U S U A R I O Ç  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M d I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORPENADOR E PESQUISADOIZES ENViDLVIDOS 
L E S S K I U .  C. GRADUADO 
CUBAS,  A.C.  M E S T R E  
M A N C I O ,  A.B. M E S T R E  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BB6.BiB6/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS EM PASTAGENS CULTIVADAS E NO CAMPO NATIVO' 
NA REGIA0  DOS CAMPOS GERAIS - PR: 

UtiIDADE RESPOWSAVEL : IAPAR / PR 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
TRATA-SE DA U T I L I Z A C A O  DE GRAMINEAS SUBTROPICAIS #A RECRIA E ENGORDA 
BOVINOS NA REGIA0  DOS CAMPOS GERAIS DO PARANA. OS RESULTADOS DESTE 
TRABALHO DEMONSTRARAM N I T I D A  SUPERIORIDADE DAS GRAMINEAS CULTIVADAS - 
PASPALUM IPEAHE, CAPIM ESTRELA E T I F H I  BAK IA  SOBRE O CAMPO HATURAL. 
OS ANIPIAIS MANTIDOS NAS PASTAGENS CULTIVADAS AT INGIRAA PESO i IED IO  DE 
4 6 6  K G  AOS 39 MESES DE IDADE ENQUANTO QUE OS MANTIDOS EM CAMPO NATIVO 
COV A MESMA IDADE T INHAf l  UM PESO DE APENAS 3 4 0  KG.DENTRE AS GRAMINEAS 
CULTIVADAS SOMENTE O CAPIM ESTRELA APRESE14TOU RESPOSTA AO ACRESCIPIO 
DE SOKG N H A - I  ANO-1. TAMBEM F O I  SEMELHANTE O COP!PORTA!'IENTO 
ESTACIONAL DAS CULTIVADAS. Com GANHOS DE PESO NA PRIMAVERA, VERAO 
E OUTONO. MAS NA0 EVITARAM PERDAS DURANTE O INVERNO. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. GADO DE CORTE 
B. BA IXA  RENTABIL IDADE DOS CAMPOS NATURAIS DA REGIA0  DOS CAMPOS 
GERAIS P 4 .  NA FASE DE RECRIA E ACAMAMENTO . 
C. RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS DE CORTE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
POSTIGL IONI ,  S.R. f lESTRE 

PRIHCIPAL PUBLICACAO 
POSTIGL IONI ,  S.R. E PICANCO, R.G. AVALIACAO, SOB PASTEJO. DE TRES 

GRAMINEAS SUBTROPICAIS E DO CAMPO NATIVO, NA REGIA0  DOS CAMPOS 
R E A I S  DO PARANA. PESQ. AGROPEC. BRAS., B R A S I L I A .  16 <1>:53-61 ,  
1979.  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 886.8lEY7/8 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO DE CAPIM ELEFANTE + FEZ:ES DE GALINHA PARA BOVINOS DE CORTE 
EM CONFINAMENTO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

ISUtiO DA TECt IOLOGIA 
CONFORME ESTUDOS REALIZADOS PELO I A P A R  (CPE PARANAVAI) .  COMPARANDO-SE 
DIFERENTES ALTERNATIVAS PAF!A ARRACCIAMENTO DE BOVINOS DE CORTE EM 
REGIME DE CONFINAMENTO, VEF!IFICOU-SE QUE UMA RACAO TENDO COMO 
VOLUMOSO O CAPIM ELEFANTE. E  COMO FONTE PROTEICA AS FEZES DE GALINHA 
POEDEIRA, F O I  A  ASSOCIACAO QUE MOSTROU-SE SER TECNICA E 
ECONOMICAMENTE V I A V E L .  A  ALIMENTACAO DOS A N I M A I S  E F E I T A  ATRAVES DO 
FORNECIMENTO DE C A P I M  ELEFANTE (QUALQUER VARIEDADE), DESDE QUE SEJA 
REBROTA DE 3 - 4  MESES, TRITLIRADO E F'ORNECIDO A VONTADE, M A I S  
4 K G / A N I M A L / D I A  DE UM CONCEIITRADO CEINSTITUIDO DE 6 0 %  DE ROLA0 DE 
MILHO,  3 5 %  DE FEZES DE DE POEDEIRA (SECA E N O I D A )  3 %  DE U R E I A  E 2 X  DE 
SAL MINERALIZADO.  COM ESSA RACAO, E POSSIVEL OBTER-SE GANHOS DE PESO 
DA ORDEM DE 9 0 0  A l.OOOGRSt'DIA, COPl A N I M A I S  DE PESO M E D I 0  I N I C I A L  DE 
CONFINAMENTO AO REDOR DE 3SOKG. ASSIM, APOS 1 2 0  D I A S  TEM-SE UM 
ANIMAL COM PESO AO REDOR D l i  460KG. EM OTIMAS CONDICOES DE ABATE. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O PROBLEMA RELACIONA-SE QUANTO A SLIBSTITUICAO DE FONTES P R D T E I C A J  
T R A D I C I O N A I S  ATRAVES DA U T I L I Z A C A O  DE FONTES PROTICAS ALTERNATIVAS 
QUE M I N I M I Z E M  O CUSTO DE AIZRACOAMEIITO DE A N I M A I S  EM REGIME DE 
CONFINAMENTO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ  SP RS sc B A  MG ES GO DF ns m r  RO 
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE Slf AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADIIRES 
P O T E N C I A I S  AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t 4 C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  'INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADOl?ES E N V O L V I D O S  
VEGA, S.R.M. MESTRE 
MELLA,  S.C. MESTRE 
JOSE, W.P.K. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 806.8111/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
REDUCAO DO I N T E R V A L O  ENTRE PARTOS EM B O V I N O S  

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
E P O S S I V E L  A  REDUCAO DO I N T E R V A L O  ENTRE PARTOS PARA B O V I N O S  NA R E G I A 0  
D E  CERRADOS, S E  FOR DADA A  D E V I D A  ATENCAO A  A L I M E N T A C A O  SUPLEMENTAR 
NO P E R I O D O  SECO DO ANO. RESULTADOS O B T I D O S  MOSTRARAM QUE I N T E R V A L O S  
M A I O R E S  CORRESPONDIAM A  PARTOS A N T E R I O R E S  OCORRIDOS NOS MESES D E  
AGOSTO E  SETEMBRO. A  TECNOLOGIA  RECOMENDADA C O N S I S T E  EM SUPLEMENTAR 
ADEQUADAMENTE AS FENEAS.  P R I N C I P A L M E N T E  NOS U L T I M O S  MESES QUE 
ANTECEDEM O PARTO.  J A  QUE, PERDAS D E  PESO NESTA F A S E  PROLONGAM O 
APARECIMENTO DOS C I O S  S E G U I N T E S .  A  SUPLEMENTACAO D E V E  SER F E I T A  
U T I L I Z A N D O - S E  RECURSOS D I S P O N I V E I S  NA PROPRIEDADE.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  L E I T E  E  CARNE; 
B )  B A I X A  E F I C I E N C I A  R E P R O D U T I V A  D E  B O V I N O S  NA R E G I A 0  DO CERRADO; 
C )  A P L I C A - S E  A  F A S E  D E  C R I A  E  R E C R I A .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO MG MT MS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
V I A N A ,  H . A .  MESTRE 

PRItlCIPAL PUBLICACAO 
V I A N A ,  H .A .  ALGUNS ASPECTOS DA E F I C I E N C I A  R E P R O D U T I V A  D E  UM REBANHO 

G I R  NO SUDOESTE DO ESTADO D E  G O I A S .  LAVRAS,  ESCOLA S U P E R I O R  D E  
A G R I C U L T U R A .  1978.  6 4 P .  T E S E  MESTRADO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8B6.B112/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
MINERALIZACAO DE BOVINOS NO ESTADO DO AMAZONAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : LIEPAE RANAUS 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DA FORMULA MINERAL CONTENDO 54,752:: DE FARINHA DE OSSOS; 
4 1 , 7 8 7 %  DE SAL COMUM; 2.916.: DE SULFATO DE ZINCO;  0 , 5 1 8 X  DE SULFATO 
DE COBRE; O,O2X DE SULFATO [)E COBALTO E 0 . 0 0 7 %  DE IODATO DE POTASSIO 
MOSTROU-SE ALTAMENTE E F I C I E E I T E  NA CORRECAO DAS D E F I C I E N C I A S  M I N E R A I S  
DE BOVINOS NO ESTADO DO AMAi:ONAS. POR OUTRO LADO, O CONSUMO DESSA 
MISTURA PELOS A N I M A I S  ELEVOLI SUBSTAEICIALMENTE O GANHO DE PESO E A 
TAXA DE NATALIDADE ALEM DE F!EDUZIR :rCENTUADANENTE A TAXA DE 
MORTALIDADE. A MISTURA DEVE SER FORNECIDA PREFERENTEMENTE NO CAMPO 
EM COCHOS COBERTOS E A VONTADE. A A I I A L I S E  ECONOMICA MOSTROU QUE PARA 
CADA CRÇ 1 . 0 0  GASTO NA M I N E I I A L I Z A C A O  OCORREU UM RETORNO DE CRÇ 2 3 r 4 1 .  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGiA F O I  GERADA COM BASE EM LEVANTaMENTOS DAS D E F I C I E N C I A S  

EXISTENTES NA R E G I A 0  NA0 ATIENDEREM AS NECESSIDADES DOS A N I M A I S .  A 
MESMA SE A P L I C A  A BOVINOS DI I  CORTE ti DE L E I T E  EM TODAS AS F A I X A S  
E T A R I A S .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
AM 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES a' CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

PRINCIPAIS BEMEFICIOÇ 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUIÇADORES ENVOLVIDOS 
MORAES, E. DE. MESTRE 
I T A L I A N O *  E.C. MESTRE 
P I E N I Z ,  L.C. MESTRE 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
MORAES, E.; I T A L I A N O ,  E. C. I P I E N I Z .  L .  C. E F E I T O  DE N I V E I S  DE 

FOSFORO NO CRESCIMENTO E ENGORDA DE BOVINOS MANTIDOS EM PASTAGENS 
DE Q U I C U I O  DA AMAZONIA. MANAUS., EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS. 1 9 8 2 .  
4P.  (EMSRAPA-UEPAE DE MANAUS. PESQUISA EM ANDAMENTO. 3 6 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : '  886.8113/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
RACA I B A G E ,  UMA A L T E R N A T I V A  PARA PRODUCAO D E  CARNE B O V I N A  

UNIDADE RESPOIISAVEL : UEPAE BAGE 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A T R A V E S  DO CRUZAMENTO D I R I G I D O  ENTRE AS RACAS ABERDEEN ANGUS E 
NELORE.  F I X O U - S E  A RACA I B A G E  NO GRAU D E  SANGUE 3 / 8  N .  - 5 / 8  A.A.  
O ESQUEMA D E  CRUZAMENTO QUE APRESENTOU MELHORES RESULTADOS PARA 
PESO AO DESMAME F O I  AQUELE QUE USAVA FEMEAS A. ANGUS X TOUROS 
NELORE,  POSTERIORPIENTE AS VACAS 1 / 2  N - 1/2 A . A .  SAO ACASALADAS 
NOVANENTE COM TOUROS NELORE E POR U L T I M O  AS M A T R I Z E S  3 1 4  N - 1 / 4  A.A.  
SAO COBERTAS PDR TOUROS ABERDEEN ANGUS, OBTENDO-?E COMO PRODUTO 
A N I M A I S  3 / 8  N - 5 / 8  A .A .  A FORMACAO DA RACA I B A G E ,  P E R M I T I U  QUE 
FOSSEM O B T I D O S  A N I M A I S  D E  BOA R U S T I C I D A D E ,  COM FEMEAS D E  O T I M A  
PRODUCAO L E I T E I R A ,  EM S E  TRATANDO D E  B O V I N O S  D E  CORTE, AS Q U A I S  
PRODUZEM T E R N E I R O S  COM PESOS ELEVADOS AO DESMAME, ALEM D E  
APRESENTAREM BOA F E R T I L I D A D E .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA T E C N O L O G I A  E APROPRIADA PARA PRODUTORES D E  B O V I N O S  D E  CORTE 
QUE PRODUZEM CARNE EM R E G I M E  D E  C R I A C A O  E X T E N S I V A ,  P O I S  SERAO 
B E N E F I C I A D O S  P E L A  R U S T I C I D A D E  C A R A C T E R I S T I C A  DOS A N I M A I S  DA RACA 
I B A G E .  

USUARIOS DA TECNOLOGIA. 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  = >  A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRINCIPAIS [IÉNEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S A L O M O N I ,  E .  MESTRE 
G A R C I A ,  J . T . C .  GRADUADO 
DEL DUCA, L.O.A.  M E S T R E  
CHAGAS, E .C .  MESTRE 
COELHO, R.W. DOUTOR 
B O R B A ?  E . R .  GRADUADO 

PRItJCIPAL PUDLICACAO 
EMPRESA B R A S I L E I R A  D E  P E S Q U I S A  AGROPECUARIA .  U N I D A D E  D E  EXECUCAO DE 

P E S Q U I S A  D E  A M B I T O  ESTADUAL.  BAGE. RS.  R E L A T O R I O  T E C N I C O  ANUAL DA 
U E P A E  D E  BAGE.  1 9 8 0 .  BAGE. EMBRAPA-UEPAE-BAGE, 1 9 8 2 .  8 9 ~ .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8B6. E1 14/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
U T I L I Z A C A O  DE PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO PARA VACAS GESTANTES EM 
PERIODOS REDUZIDOS. AUMENTA A PRODUCAO DE TERNEIROS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

RESUtIO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DE PASTAGEil  CULTIVADA DE INVERNO (TREVO BRANCO, 
CORNICHAO E AZEVEM).COM VACAS GESTANTES POR PERIODOS CURTOS, 
PERMITE AUMENTAR A PRODUCAO DE TERNEIROS POR UNIDADE DE AREA, 
FAZENDO COM QUE OS I N D I C E S  DE F E R T I L I D A D E  EM VACAS COM CRIA AO PE  
AUMENTE EM MEDIA 20%. A MELHOR EPOCA DE U T I L I Z A C A O  DA PASTAGEM 
CULTIVADA E AQUELA QUE ABRANGE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 
SETEMBRO E OUTUBRO ( 6 0  D I A S )  P O I S  ALEM DE PROMOVER MELHORES 
RESULTADOS BIOLOGICOS. PERMITE COMPATIB IL IZAR O USO DA PASTAGEM ENTRE 
AS DIFERENTES CATEGORIAS DE A N I M A I S  DO REBANHO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA PERMITE MELHORAR A F E R T I L I D A D E  DOS REBANHOS DE CRIA ,  
PODENDO SER APLICADA POR CRIADORES ESPECIALIZADOS NA PRODUCAO DE 
TERNEIROS OU POR AQUELES QUE FAZEM AS TRES FASES DO PROCESSO 
PRODUTIVO (CRIA ,  RECRIA. ENGORDA). 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SALOMONI. E. MESTRE 
COELHO. R.W. DOUTOR 
DEL DUCA. L.O.A. MES TRE 
CHAGAS. E.C. MESTRE 
GARCIA, J.T.C. GRADUADO 
ALVES BRANCO. F.P.J.  GRADUADO 

PRIRCIPAL PUBLICBCAO 
CHAGAS, E.C.; SALOMONI, E.; GARCIA, J.T.C. & DEL DUCA, L.O.A. 

U T I L I Z A C A O  DE PASTAGEM CULTIVADA COM VACAS GESTANTES. BAGE, 
EMBRAPA-UEPAE DE BAGE. 1 9 8 0 .  2 6 P .  (EMBRAPA-UEPAE DE BAGE. BOLETIM 
DE PESQUISA, 1 / 8 0 > .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 886.8115/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO E FENO COMO SUPLEMENTO DO CAMPO 
NATIVO PARA REDUZIR A IDADE DE ABATE 

UNIDADE RESPONSAVEL. : UEPAE BAGE 

RESUHO DA TECIIOLOGIA 
A CRIACAO EXTENSIVA EM AREAS DE CAMPO NATURAL NO R I O  GRANDE DO SUL 
PROPORCIONA UM GANHO ANUAL DE 48 KG DE PESO V IVO POR HECTARE E O 
ABATE DOS NOVILHOS REALIZA-SE A PARTIR DE 48 A 5 4  MESES. FORNECENDO 
DURANTE 60 DIAS IANO FENO DE PASTAGENS CULTIVADAS NO CAMPO NAT IVO E 
UTIL IZANDO 200  DIAS IANO AREAS DE PASTAGENS CULTIVADAS FORAM OBTIDOS 
3 6 1 . 6  KG DE PESO/HA/ANO E OS ANIMAIS  ATINGIRAM PESOS DE  ABATE AOS 27 
MESES DE IDADE.  OS RESULTADOS REFEREM-SE A UM PERIODO M E D I 0  DE 5 ANOS 
( 1 9 7 7  A 1 9 8 1 ) .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE APL ICA  A EXPLORACAO DE BOVINOS DE CORTE NAS FASES DE  
RECRIA E ENGORDA. SUA ABRANGENCIA GEOGRAFICA COMPREENDE A MICROREGIAO 
DA CAMPANHA DO R I O  GRANDE DO SUL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IP lE3IATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DEL DUCA, L.O.A. MESTRE 
SALLES, P.A.A.DE. MESTRE 
SALOMONI. E. MESTRE 
G IRARDI  DEIRO. A.M. MESTRE 
GONCALVES, J.O.N. MESTRE 
BORBA. E.R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
DEL DUCA. L.O.A.; SALOMONI, E. L CHAGAS* E.C. SISTEMA DE  RECRIA DO 

DESMAME AO ABATE; DADOS OBTIDOS EM 1 9 7 8 .  BAGEP EMBRAPA-UEPAE DE  
BAGE. 1 9 8 0 .  3P. CEMBRAPA-UEPAE DE BAGE. PESQUISA EM ANDAMENTO. 
1 / 8 0 ) .  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 606.8116/1 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
DESMAME ANTECIPADO AUiiENTA PRODUCAO D E  TERNEIROS NO SUL DO B R A S I L  

U N I D A D E  RESPOHSAVEL : U E P A E  BAGE 

RESURO DA TECtJOLOGIA 
O DESMAME DOS TERNEIROS NO R I O  GRANDE DO SUL E R E A L I Z A D O  EM PERIODO 
M U I T O  TARDIO,  OU NA M A I O R I A  DAS VE.ZES NATURALMENTE NA PRIMAVERA. 
ccrio CONSEQUENCIA A T A X A  DE NATALIDADE DO REBANHO DO E S T A D O  N A O  
ULTRAPASSA OS 50?!.APENAS COM A ANTECIPACAO DO DESMAME PARA O 
PERIODO DE OUTONO. EM QUATRO ANOS COHSECUTIVOS A MEDIA DE FECUNDACAO 
F O I  DE 72:: .  

PRODUTO / PROELEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
A TECNOLOGIA SE A P L I C A  A BOVINOS DE CORTE NA FASE DE C R I A .  A  
ABRANGENCIA GEOGRAFICA DA TECNOLOGIA COMPREENDE OS ESTADOS DO RS, SC 
E ?R. 

ABRANGEWCIA GEOGRAFICA 
RS EC PR 

U S U A R I O S  DA TECt IOLOGIA 
I M E D I A T O S  :> AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t 4 C I P A I S  R E E I E F I C I O S  
MAIOR PKODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDEEfADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
CAGGIANO F I L H O ,  P. GRADUADO 
CHAGAS, E .C.  MESTRE 
GARCIA,  J .T .C.  GRADUADO 

P R I X C I P A L  P U B L I C A C A D  
S I S T E M A  Li5 PROOVCAO FARA B O V I N I C U L T U R A  DE CORTE E OVINICULTURA,  

MiCRGRREGIOES DA CAMPANHA E LAGOA MIRIN,RS.BAGE,ENBRATER/EMBRAPA, 
1 9 7 8 .  8 S P .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 986.9117/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROLE DAS VERMINOSES DOS BOVINOS DE CORTE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
A VERMINOSE EM BOVINOS SE CONSTITUE UM GRAVE PROBLEMA S A N I T A R I O  E 
ECONOMICO. ESTE SE ACENTUA PRINCIPALMENTE NO PERIODO LOGO APOS O 
DESMAflE DOS PERNEIROS(6 A 8 MESESIATE APROXIMADAMENTE OS 2 E MEIO 
ANOS DE IDADE.  PARA ESTA F A I X A  E T A R I A ,  A UEPAE DE BAGE. DESENVOLVEU 
UM PROGRAMA ESTRATEGICO DE CONTROLE COM UM TOTAL DE DEZ MEDICACOES. 
A S S I M  D I S T R I B U I D A S :  DO DESMAME AOS 12 MESES DE V I D A  DO ANIMAL SAO 
INDICADOS TRATAMENTOS NOS RESES DE A B R I L .  JULHO. OUTUBRO E DEZEMBRO; 
DE 7M ANO E R E I 0  AOS D O I S  ANOS DE I D A D E .  DOSIFICACOES NOS MESES DE 
MARCO,MAIO,AGOSTO.OUTUBRO E DEZEMBRO. POR U L T I M 0 . E  NECESSARIO EFETUAR 
UM TRATAMENTO NO MES DE MARCO AOS 2 E M E I O  ANOS DE I D A D E .  OS A H I K A I S  
USADOS NESTE PROGRAMA A T I N G I R A M  EM M E D I A  420 KG DE PESO V I V O  AOS 
27 MESES DE I D A D E ,  MANTIDOS EXCLUSIVARENTE EM CAMPO 
NATURAL. A MEDIA DO ESTAD0,PARA A MESMA IDADE.  G I R A  EM TCZNO DE 2 6 0  
KG. ALEM DO USO DE A N T I H E L M I N T I C O S .  SAO RECOMENDADAS TAMBEM OUTRAS 
P R A T I C A S  COMPLEMENTARES. COMO CONTROLE DE LOTACAO E N I N E R A L I Z A C A O .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A TRATAMENTOS A N T I H E L M I N T I C O S  EM BOVINOS DE 
CORTE NA F A I X A  E T A R I A  DO DESMAME AOS D O I S  E M E I O  ANOS DE IDADE.  

ABRANGEtICIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECHOLOGLA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRIFICIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T I L  I N V E S T I D O  

COORDENADO8 E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P I N H E I R 0 , A .  D A C .  MESTRE 
MACEDO, J.B.R.R.DE GRADUADO 
ALVES BRANCO, F . P . J .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
P I N H E I R O ,  A.C. FROGRAMA DE CONTROLE DAS VERMINOSES DOS BOVINOS DE 

CORTE. BAGE. EMBRAPA-UEPAE DE BAGE. 1983.  4P. (EHBRAPA-UEPAE DE 
BAGE. PESQUISA EM ANDARENTO. 51,  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 886.8118/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ENGORDA D E  MACHOS PARA ABATE EM PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IJEPAE BAGE 

RESUKO DA TECNOLOGIA 
NO R I O  GRANDE DO SUL DEVIDO AO USO EXTENSIVO E EXCLUSIVO DA PASTAGEM 
NATURAL M A I S  DE 90:: DOS MACtíOS SAO /\BATIDOS ENTRE 4.5 E 5.5 ANOS DE 
IDADE. QUANDO APOS O DESMAME, OS TEI?NEIROS SAO CRIADOS EM AREAS DE 
PASTAGENS CULTIVADAS DE AZEIIEM, TREVO BRANCO E.CORNICHA0. ATINGEM 
PESOS DE  ABATE AOS 2 ANOS DE IDADE.  OS DADOS REFEREM-SE A TRABALHO 
REALIZADO DURANTE CINCO ANOS. 

PRODUTO / P I ? O B L E R A  E PROCESSO PRODUTIVO - - - - - - - 
A T E ~ N ~ L ~ G I A ~ E - A P L I C A ~ A ~ E ~ ~ ~ L ~ R A C A ~ ~ ~ D É ~ G ~ D ~  DE CORTE NAS FASES DE 
RECRIA E ENGORDA. A ABRANGEIICIA GEO(;RAFICA REFERE-SE A MICRORREGIOES 
DA CAIIPANHA DO R I O  GRANDE DO SUL. 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
IHEDIATOS => AGRICULTORES 8' CRIADOI!ES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES a' CRIADOf!ES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
RAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORIZS ENVOLVIDOS 
BARCELLOS. J .R. GRADUADO 
CAGGIANO F ILHO.  P. GRADUnDO 
SEVERO, H.C. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BARCELLOS, J.H., ET A L I I .  PASTAGENS NA ZONA DA FRONTEIRA DO R I O  

GRANDE DO SUL. PELOTAS, 115. I N S T I T U T O  DE PESQUISA AGROPECUARIA DO 
SUL/CENTRO DE TREINAMENTO E INFOF!MACAO DO SUL, 1967. 32P .  ( IPEAS,  
CETREISUL. CIRCULAR. 32). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 6 . 8 1 1 9 / 5  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DA VERi l INOSE DOS BOVINOS BASEADO NA CURVA EPIDEMIOLOGICA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  T E R E S I N A  

RESUl10 DA TECNOLOGIA 
OS ESTUDOS EPIDEMIOLOGICOS DE HELMINTOS PARASITAS DE BOVINOS DE CORTE 
NO M U N I C I P I O  DE CAflPO MAIOR. COM NECROPSIAS EM 50 BOVINOS ENTRE 9 A 
1 2  E 2 0  A 2 4  MESES DE I D A D E  REVELARAM QUE OS BOVINOS DO CITADO 
M U N I C I P I O  APRESENTAM UM ALTO GRAU DE PARASITISMO DURANTE TODO O ANO 
E, M A I S  ESPECIFICAMENTE NA EPOCA CHUVOSA (DEZEMBRO A M A I O )  COM PIQUES 
NOS MESES DE MARCO, ABRIL ,  MAIO,  JUNHO E NOVEMBRO, BASEANDO-SE NESTA 
TECNOLOGIA SAO PRECONIZADAS CINCO VERMIFUGACOES ESTRATEGICAS ANUAIS 
PARA 0 5  BOVINOS DE MICRORREGIAO DE CAMPO MAIOR: 1 A .  VERMIFUGACAO - 
JUNHO; 2 A .  VERMIFUGACAO - SETEMBRO; 3A.  VERMIFUGACAO - NOVEMBRO; 4A. 
VERMIFUGACAO - JANEIRO E 5A.  VERMIFUGACAO - A B R I L .  ESTE PROGRAMA DE 
CONTROLE REDUZIRA OS PREJUIZOS CAUSADOS PELAS HELMINTOSES. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO P R O D U T I V O  
A I D E N T I F I C A C A O  E A DETERMINACAO DAS EPOCAS DO ANO EM QUE OS 
HELMINTOS OCORREM I N D I C A M  EPOCAS PARA SE PROCEDER TRATAMENTO 
ESTRATEGICO DAS HELMINTOSES. 

ABRAIJGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
GIRAO, E.S. MESTRE 
GIRAO, R.N. MESTRE 
S I L V A ,  V.V. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
GIRAO, E.S.; GIRAO. R.N. & S I L V A ,  V.V. E P I D E M I O L O G I A  D E  HELMINTOS 
G A S T R I N T E S T I N A I S  PARASITAS DE BOVINOS NO ESTADO DO P I A U I .  RELAT. 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 806.%128/3 

T I T U L O  DA TECt;OLOGIA 
DESMAME PRECOCE DE TERNEIROS VISANDO MELHORAR A EFICIENCIA 
-REPRODUTIVA DE VACAS DE CORTE. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EPiPASC / L A G E S  

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
O DESMAME PRECOCE. COM A FINALIDADE DE MELHORAR A EFICIENCIA 
REPRODUTIVA DO REBANHO DE CORTE, PODE SER FEITA AO INICIO DO PERIODO 
DE ACASALAMENTO DAS MATRIZES, QUANDO OS TERNEIROS APRESENTAM 
APROXIMADAMETE 75-80 DIAS DE IDADE E PESO VIVO MEDI0 EM TORNO DE 90 
A 100KG. A CONDICAO BASICA PARA QUE ESTA TECNOLOGIA SEJA BEM SUCEDIDA 
E PROPORCIONAR AO TERNEIRO UMA FORRAGEM DE BOA QUALIDADE E ALTA 
DIGESTIBILIDADE E 1.5KG DE CONCENTRADO COM 17% PB E 3.200K CAL/KG ED 
POR TERNEIRO/DIA ATE QUE ELE COMPLETE 5 MESES DE 1DADE.A PARTIR DAI 
ELE PODE SER CRIADO EXCLUSIVAMENTE COM PASTAGEM CULTIVADA DE BOA 
QUALIDADE. AS VACAS DEVEM PERMANECER EM CAMPO NATURAL. A ADOCAO DESSA 
TECNOLOGIA PERMITE AUMENTO ADICIONAL DE 53 TERNEIROS POR 100 VACAS 
ACASALADAS. EM RELACAO AO SISTEMA TRADICIONAL ADOTADO PELOS 
PRODUTORES NA REGIAO. 

PRODUTO / PROBLEflA E PR0CE:SSO P R O D U T I V O  
ESTA TECNOLOGIA TENDE A MELHORAR OS INDICES REPRODUTIVOS DE VACAS DE 
CORTE MANTIDAS EM CAMPO NATIVO. E AP'LICAVEt AO INICIO DO PERIODO DE 
ACASALAMENTO DAS MATRIZES. 

ABRAPIGENCIA GEOGRAFICA 
PR SC RS 

U S U A R I O S  D A  TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES i' CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORIES E N V O L V I D O S  
RAMOS. J.C. MESTRli 
MULLER. L. ME5 TRE 

P R I t I C I P A L  P U B L I C A C A O  
RAMOS. J.C. ~ C M U L L E R .  L. NAII.DA AMAPIENT.NO PERIODO DE ACASALAMENTOS 

EM VACAS DE CORTE.REU.ANlJAL DA SBZ,19., 19,PIRACICABA,1982. 
ANAIS ... P.163.RAMOSpJ.C.:1NFLUEN.DA INTERRIJPCAO TEMPOR.ALEITAM.DO 
DESMAME PRECOCE S/REPRO.VACA TERIIEIRO.ST.tlARIA.RS,UFSM,1982.TESE. 



CODIGO DA TECHOLOGIA : 0 0 6 . 0 1 2 1 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONGELAMENTO DE EMBRIOES D E  BOVINOS EM PERIGO DE EXTINCAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CENARGEN 

RESUrtO DA TECtIOLOGIA 
A TRANSFERENCIA DE EhBRIOES E/OU CONGELAMENTO (CRIO-PRESERVACAO),E 
UMA TECNICA AUXILIAR NA MULTIPLICACAO E CONSERVACAO D E  ESPECIES 
ANIMAIS EM PERIGO DE EXTINCAO, FOR PERMITIR O AUMENTO DA TAXA 
REPRODUTIVA NAS FEMEAS, E A PRESERVACAO DO MATERIAL GENETICO A LONGO 
PRAZO. A EMBRAPA, EM 1983. ATRAVES DO CENARGEN E EM COLABORACAO COM A 
STRACTA VIABILIZOU A ADAPTACAO DA TECNOLOGIA D E  CONGELAMENTO DE 
EMBRIOES. A TECNOLOGIA TEM SIDO IMPLEMENTADA POR MEIO DE: (1)COLETA 
DE EMBRIOES POR LAVAGEM NA0 CIRURGICA (PBS+lX SORO FETAL BOVINO); (2 )  
ACONDICIONAMENTO EM "PAILLETS" (0,5ML> USANDO COMO CRIO-PROTETOR 
GLICEROL 1,4M; E ( 3 )  CONGELAMENTO, EM CONGELADOR BIOLOGICO (PLANER 
R-204 PROGRAMAVEL), COM QUEDA INICIAL DE TEMPERATURA DE l.C/MIN. ATE 
-?.C, QUANDO E PROVOCADA A CRISTALIZACAO OU"SEEDINGW. EM SEGUIDA, A 
TEMFERATURA E REBAIXADA A TAXA DE 0,3.C/MIN. ATE -35.C. QUANDO ENTAO 
OS EMBRIOES SAO SUBMERGIDOS EM NITROGENIO LIQUIDO. PARA PRESERVACAO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVIN0.A TECNOLOGIA DE CONGELAMENTO DE EMBRIOES D E  BOVINOS NA0 ESTAVA 
TOTALMENTE DOMINADA. APLICA-SE A CRIACAO DE BOVINOS NA FASE DE 
REPRODUCAO. A TECNOLOGIA PERMITE PRODUZIR UM MAIOR NUMERO-DE CRIAS DE 
UMA FEMEA GENETICAMENTE VALIOSA EM MENOS TEMPO QUE E POSSIVEL 
MEDIANTE REPRODUCAO NATURAL. 

USUhRIOS DA TECt:OLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS =>  AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I ~ C I P A I S  B E N E F I C I O Ç  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PRIP10. A. T. DOUTOR 
LEHN-JENSEN, H. GRADUADO 
VASKE, T.R. DOUTOR 
MENARIN, JR, A. GRADUADO 
TROVO. J.B. D E  F. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 806.8122/9 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
"BANCOS DE PROTEINA" DE LEUCENA PARA NOVILHOS DE CORTE EM PASTAGENS 
DE BUDDEL GRASS. 

UNIDADE RESPOtISAVEL : UEPAE AI;!ACAJU 

suno DA TECNOLOGIA 
O ESTASELECIMENTO DE AREAS CERCADAS DE LEUCAENA LEUCOCEPHALA CV. 
CUNNINGHAM, ADJACENTES E CORRESPONDENTES A 1 0 %  DE PASTAGENS DE 
C A P I M  BUFFEL, PARA PASTEJO SUPLEMENTAR CONTROLADO ( 1  DIA/SEMANA) ,  
PERIODO SECO, PERMITE OBTER GANHOS DE PESO V I V O  DE ATE 60;: 
SUPERIORES AOS CONSEGUIDOS COM NOVILHOS ZEBUS EM PASTAGEM E X C L U S I  
DE BUFFEL, NO PERIODO SECO. P O S S I B I L I T A N D O - S E  A TERMINACAO DE 
A N I M A I S  PARA ABATE EM PLENA ENTRE-SAFRA. "BANCOS DE PROTEINA" DE 
LEUCENA PODEM SER ESTABELECIDOS EM REGIOES COM P R E C I P I T A C A O  ACIMA 
5 0 0  MN ANUAIS, EM SOLOS ARENO-ARGILOSOS E ARGILOSOS SEM PROBLEMAS 
DE DRENAGEM. COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 80 CM, PH > 5.5 E ISENTO 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCE!SSO PRODUTIVO 
EtlBORA TESTADOS PARA ENGORDA DE NOVILHOS, OS *BANCOS DE PROTEINA*  
DE LEUCENA PODEM SER UTIL IZP,DOS POR RUMINANTES EM GERAL. EM SITUACOES 
ONDE OS N I V E I S  PROTEICOS DA5 PASTAGE:NS E O B A I X O  CONSUMO DE 
NUTRIENTES D I G E S T I V E I S  SAO REDUZIDOS, COMPROMETENDO O DESEMPENHO 
ANIMAL. 

ABRANGEUCIA GEOGRAFICA 
SE AL BA P E  PB RN CE P I  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES ,' CRIADOIIES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES 8' CRIADOItES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEtIADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO FILH0,O.M.D MESTRE 
LANGUIDEY. P.H. MESTRE 
ARAGAO, W.M. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CARVALHO F I L H O ,  O.M. DE; LANGUIDEY, P.H. & ARAGAO, U.M. E F E I T O  DO 
PASTEJO SUPLEMENTAR EM "BANCO D E  PROTEINA" D E  LEUCENA NO DESEMPENHO 
DE NOVILHOS DE CORTE EM PASTAGEM DE C A P I M  BUFFEL. ARACAJU, 
EMBRAPA, UEPAE. 1984. 8P. (NO PRELO) 



CODI60 DA TECNOLOGIA : 886.8125/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ARnA PARA LANCAMENTO DE DARDO ANESTESICO 

UMIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

iSiJtiO DA TECNOLOGIA 
CONSISTE EM ADAPTAR ARMA DE CACA CALIBRE 36 PARA LANCAHENTO 
DE DARDOS ANESTESICOS (SERINGAS AUTOMATICAS). con AS SEGUINTES 
~~ODIFICACOES: SECCIONA-SE O CANO DA ARMA DE FORMA A FICAR SOMENTE 
UflA CAPIARA DE 125MM DE COMPRIMENTO: ATRAVES DE UMA REDUCAO 
ROSQUEADA A C O P L Ã ~ S E  ACTERNADÃMENTÉ~UM CANO-DE-METAL DE í90m x 
1lRN COM PAREDE DE IMM. E OUTRO DE 250MN X 19MM COM 2 riM DE 
PAREDE. O CANO MENOR DESTINA-SE A LANCAR DARDOS COM x IOMM 
C3.Oi'IL) E O DE MAIOR CALIBRE PARA DARDOS DE 73MM X 14MN C5.OML). 
TODOS MONTADOS A PARTIR DE SERINGAS HIPODERMICAS DE PLASTICO. AS 
CARGAS PARA LANCAMENTO SAO DE POLVORA SEM FUMACA. ACONDICIONADAS 
DI CARTUCHO DA PROPRIA ARMA. DEVENDO SER U T I L I Z A D A S  REDIDAS DE 
0.3 A O.8ML PARA LANCAMENTO A UMA D ISTANCIA  DE 15n .  DEPENDENDO 
DO TAHANHO DO DARDO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
SERINGA AUTONATICA ADAPTADA PARA LANCAR DARDOS ANESTESICOS VISANDO 
CONTENCAO ANIMAL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M I O R  PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
WOVAES. A.P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
IIOVAES. A.P. DE. CONTENCAO FARMACOLOGICA DE ANIMAIS con DARDOS 

LANCADOS DE ARMA ADAPTADA. R I O  DE JANEIRO. UFRRJ. 1 9 8 1 .  
TESE MESTRADO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 006.0127/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTENCAO FARMACOLOGICA E EXPOSICAO DE PENIS DE BOVINOS COM 
TRIIODOETILATO DE GALAMINA 

UNIDADE RESPOHSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE BOVINOS PODE SER REALIZADA POR 
AGENTE CURARIZANTE COMO O TRIIODOETILATO DE GALAMINA (FLAXEDIL). 
EMPREGANDO-SE A DOSE DE 1,5MG/KG DE PESO VIVO, DEVENDO-SE RANTER 
O Ati'IMAL ElS JEJUPI E AFERIR O PESO NO MOMENTO DA APLICACAO. A 
CONTENCAO OCORRE DE 7 A 15 MINUTOS Dk APLICACAO, COM DURACAO D E  
40 nINUTOS APROXIMADAMENTE. 
A EXZOSICAO MANUAL DO PENIS COM ESTE METODO DE CONTENCAO PODE 
SER REALIZADA APOS LAVADO O PPEPUCIO COM 10ML DE SOLUCAO DE 
XILOCAINA A 2%. SEGUIDA DE MASSAGEM. 
DESEJANDO, PODE-SE PARALIZAR A CONTENCAO APLICANDO-SE O 
ANTIDOiO DA GALAMINA, QUE E A PROÇTIGMINA. NA DOSE DE 1MG PARA 4 
DE GALAMINA APLICADO, ASSOCIADO A 0.05MG D E  SULFATO D E  ATROPINA 
PARA CADA 100KG DE PESO VIVO DO ANIMAL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CONTENCA3 E EXTERIORIZACAO CE PENIS DE BOVINOS ATRAVES DA APLICACAO 
DO TRIIOCOETILATC DE GALAMINA. ESTE PROCESSO E UTILIZADO ER CASO D E  
EXAME DO PENIS DE BOVINCS. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SF PS SC BA MG ES GO DF NS MT R0 
RR A ?  AM AC PA MA PI P E  RN PB CE 5 E  AP 

UÇUARIOS DA TECWOLOGIA 
iPíEDIATO5 => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
M,IIuR PRCDCCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
tIOVAES. A. P. MESTRE 
BUGtiER. M. MESTRE 

PRIt4CIPAL PUDLICACAO 
NADA A RELATAR. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 6 . 8 1 2 8 / 6  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
TRATAMENTO DAS PODODERMATITES PELO USO DE L I M A S  FRESAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

RESUHO DA TECHOLOGIA 
CONSISTE NA ADAPTACAO DE L I M A S  FRESAS DE FORMATO CONICO, COM 
LAMINAS CORTANTES E L I C O I D A I S  DE 5 /8"  X 2", A PERFURATRIZ DE 
3 . 5 0 0  RFM, ATRAVES DE TRANSMISSAO COM CABO F L E X I V E L .  
A APLICACAO ESTA I N D I C A O A  PARA A CORRECAO DE CASCOS DE A N I M A I S  
COM SEQUELAS DE PODODERMATITES. 

PRODUTO / PRODLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
NO TRATAMENTO CORRETIVO DE CASCOS DE A N I M A I S  PORTADORES DE SEQUELAS 
DE PODODERMATITES. 

ADI?ANGE)iCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF R5 R T  R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t 4 C I P A I S  D E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES. A.P. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUDLICACAO 
NOVAES, A.P.DE. L I M A S  FRESAS NA CORRECAO DE CASCOS DE BOVINOS. 

I N :  ENCONTRO SOBRE PECUARIA L E I T E I R A ,  SAO CARLOS, 1 9 7 8 .  ANAIS. . .  
P. 1 9 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : Cf06.0129/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ARMA PARA LANCAMENTO DE DARCIOS ANESlESICOS DE 71MH X 10MM 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE AO DESENVOLVIMENTO DE LANCADOR DE DARDOS 
ANESTESICOS PARA A CAPTURA DE ANIMAIS .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA n A  P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES .r CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES ar CRIADOIPES 

PRICCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES, A.P. MESTRE 
BUGNER, M. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 886.8138/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
HELMINTOS GASTRINTEST INA IS  EM BOVINOS DE CORTE NO ACRE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE RIO BRANCO 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
LEVANTAMENTO REALIZADO EM BEZERROS AZEBUADOS, DESMAMADOS E 
CRIADOS EXTENSIVAMENTE EM PASTAGENS DE CAPIM COLONIAO EM PROPRIEDADE 
REPRESENTATIVA DO SISTEMA DE GADO DE CORTE DA REGIAO. FORAM D E F I N I D A S  
AS ESPECIES DE HELMINTOS GASTRINTEST INA IS  QUE PARASITAM ESTES BOVINOS 
EM ORDEM DECRESCENTE DE I N C I D E H C I A  FORAM IDENTIF ICADOS:  COOPERIA 
PUNCTATA (LINSTOW. 1 9 0 7 1 .  HAEMONCHUS S I M I L I S  (TRAVASSOS. 1 9 1 4 ) .  
HAEHONCHUS CONTORTUS (RUDOLPHIP 1 8 0 3 1 ,  TRICHOSTRONGYLUS COLUBRIFORMIS' 
(G ILES ,  1 8 9 2 )  RANSON, 1 9 1 1 .  OESOPHAGOSTOMUM RADIATUM (RUDOLPHI, 1 8 0 3 )  
TR ICHURIS  DISCOLOR CVON LINSTOW. 1 9 0 6 1 0  RANSOM ( 1 9 1 5 )  E C A P I L L A R I A  
BOVIS. (SCHNYDER. 1906 ) .  

PRODUTO / PROBLEUA E PROCESSO PRODUTIVO - . - - - - . - 
ESTAS Í N F ~ R ~ A C ~ E ~ ~ ~ R E F E R E ~ ~ ~ E ~ ~  BOVIN~OS~D~ CORTE EM FASE DE RECRIA. 
ELAS I R A 0  PERMIT IR  QUE SE DESENVOLVAM ESTUDOS EPIDEMIOLOGICOS 
COMPLETOS BEM COMO DE EXECUTAR UM ESTUDO P ILOTO DE CONTROLE ATRAVES 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
A C 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COSTA. A.L. DA MESTRE 

PRIHCIPAL PUBLICACAO 
COSTA, A.L. DA. HELMINTOS GASTRINTEST INA IS  DE BOVINOS DE CORTE NO 

ACRE. R I O  BRANCO, ERBRAPA-UEPAE R I O  BRANCO* 1982. 3P. (EMBRAPA- 
UEPAE R I O  BRANCO. COMUNICADO TECNICO. 3 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 086.B131/0 

TITULO DA TECHOLOGIA 
CONTROLE DA PALMEIRA "BACURIW EM PASTAGENS CULTIVADAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPAER / HS 

RESUIIO DA TECHOLOGIA 
A TECNOLOGIA CONSISTE NA APLICACAO DE 1 PROCESSO QUIMICO/MECANICO P/ 
O CONTROLE DE INVASORA EM PASTAGEN5 CULTIVADAS.  CORTAM-SE 
TODAS AS FOLHAS DA PALMEIRA E INTRODUZ-SE UMA BARRA 
DE FERRO PONTIAGUDA ( 8  KG DE PESO E 1.5M DE COMPRIMENTO) NO CONE DE 
EMERGENCIA DA PLANTA, DE MODO A PROVOCAR UMA LESA0 NO SEU 
MERISTEPlA A P I C A L .  EM SEGUIDA, A P L I C A - S E  NESTE LOCAL*  UFlA DOSE DE 
20  ML DE OLEO D I E S E L  PURO. ESTA TECNOLOGIA APRESENTA VANTAGENS 
P R A T I C A S  E ECONUMICAS, P O S S I B I L I T A N D O  UMA D I M I N U I C A O  DE 3 0 X  NO CUSTO 
OPERACIONAL. COFlPARADO COM O USO DE ALGUNS H E R B I C I D A S ,  ALEM DISSO.  A 
PODA F A C I L I T A  TAMBEM A I D E N T I F I C A C A O  DAS PLANTAS TRATADAS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA E-RECOMENDADA PARA AREAS-COM PASTAGENS CULTIVADAS 
QUE APRESENTAM ALTA INFESTACAO DA INVASORA. OS MESES DE NOVEMBRO A 
FEVEREIRO (PERIODO DE CHUVAS) SAO OS M A I S  I N D I C A D O S  PARA O CONTROLE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS MT GO MG BA 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORESI / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORE5 / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE A R E I  

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
O L I V E I R A ,  A.R.DE GRAIIUADO 
FERNAtiDES, E. GRADUADO 
BOOCK, A. MESTRE 
CCRREA GOMES, R. F. GRAIIUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 686.8134/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DESEMPENHO REPRODUTIVO DE FEMEAS CRUZAS 

UNIDADE RESPOWSAVEL : IPZFO / RS 

RESUIIO DA TECtJOLOGIA 
NO RIO GRANDE DO SUL AS FEMEAS DE RACAS DE CORTE, EM GERAL, SAO 
ACASALADAS AOS 3 ANOS E O INOICE DE NATALIDADE ESTA EM TORNO DE 4 6 X .  
NAS CONDICOES DE CRIACAO EXTENSIVA. COM A ADOCAO DA PRATICA DE 
CRUZAFIENTOS ESTE QUADRO PODE SER MELHORADO SEM ONUS ADICIONAL AO 
CRIADOR. DE UM MODO GERAL FEMEAS CRUZAS SAO SEMPRE MAIS PRECOCES EM 
MEDIA 6 MESES QUE AS DE RACA PURA. NO CASO DE FEMEAS MEIO-SANGUE 
SANTA GERTRUDIS-HEREFORD, INSEPIINADAS COM TOUROS ABERDEEN-ANGUS, ALEM 
DO FATOR PRECOCIDADE, O NUMERO DE TERNEIROS AUMENTA CERCA DE 1 9 , 5 6 X  
EM RELACAO A RACA PURA HEREFORD. ESTES DADOS FORAM OBTIDOS COM 
SUPLEMENTACAO DE FENO PARA TODOS OS ANIMAIS (CRUZAS E PUROS) NOS 
MESES DE INVERNO, NA RAZAO DE 2 A 3X DO PESO VIVO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE CORTE - A TECNOLOGIA REFERE-SE A REDUCAO DA IDADE AO PRIMEIRO 
ACASALAMENTO E AUMENTO DO INDICE DE NATALIDADE E S E  APLICA NA FASE 
REPRODUTIVA. 

ABRANGEtJCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItdCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VINAGRE, O. P. MESTRE 
SHARNA, A.K. DOUTOR 
BECKER. A.S. MESTRE 
RESTLE, J .  DOUTOR 

PRIHCIPAL PUBLICACAO - ~ - . 

VINAGRE, 0.1.; SHARMA, A.K.; RESTLE, J .  8 BECKER. A.S. DESEMPENHO 
PRODUTIVO E REPRODUTIVO DA RACA HEREFORD E DE FEMEAS F1 CHAROLES- 
HEREFORD HOLANDES-HEREFORD E SANTA GERTRUDIS-HEREFORD. ANUARIO 
TECNICO DO IPZFO. PORTO ALEGRE, 9 ,  1982. NO PRELO. 



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : 886.8135/1 

T I T U L O  DA T E C t l O L O G I A  
CRUZAMENTOS EPI GADO D E  CORTE 

U N I D A D E  R E S P O I I S A V E L  : I P Z F O  / R S  

R E S U t I O  DA TECWOLOGIA 
NO R I O  GRANDE DO SUL A  PORCENTAGEM D E  DESMAME DAS RACAS D E  CORTE ESTA 
EM TORNO D E  4 4 % .  O A B A T E  E  F E I T O  AOS 4 , 5  ANOS ( 5 4  M E S E S ) ,  OU S E J A .  
QUANDO OS A N I M A I S  A T I N G E M  EM M E D I A  4 5 0  KG; I S T O  EM CONDICOES D E  
C R I A C A O  E X T E N S I V A .  E S T E S  DADOS PODEM SER S E N S I V E L P I E N T E  MELHORADOS 
APENAS COM SUPLEMENTACAO D E  FENO NOS MESES D E  I N V E R N O .  COM A  
U T I L I Z A C A O  D E  CRUZAMENTO D E  MACHOS SANTA G E R T R U D I S  X  FEMEAS HEREFORD, 
A  PORCENTAGEM D E  DESPIAME AUMENTA, EM COMPARACAO COM A RACA HEREFORD 
PURA,  EM 1 4 , 0 5 %  E OS N O V I L H O S  CRUZAS ATINGEP1 A  I D A D E  D E  A B A T E  ANTES 
D E  COPIPLETAREM 3 ANOS ( 3 3  PIESES) COM O MESMO P E S O .  E S T E S  DADOS FORAM 
O B T I D O S  COM SUPLEMENTACAO D E  FENO PARA TODOS OS A N I M A I S  ( C R U Z A S  E 
PUROS)  NOS MESES D E  I N V E R N O ,  NA RAZAO D E  2  A  3% DO PESO V I V O .  

P R O D U T O  / P R O B L E H A  E  P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
GADO D E  CORTE - A T E C N O L O G I A  R E F E R E - S E  A  PRODUCAO D E  T E R N E I R O S  E  
REDUCAO DA I D A D E  D E  A B A T E  E  S E  A P L I C A  NA F A S E  R E P R O D U T I V A .  

A B R A M G E N C I A  G E O G R A F I C A  
R S  SC PR 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  = >  AGRICULTOREI !  / C R I A I I O R E S  
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORE! i  / C R I A I I O R E S  

P R I N C I P A I S  B E t . I E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDEIJADOR E  P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
BECKER,  A.S.  MESTRE 
M U L L E R ,  L .  DOU1 OR 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
BECKER,  A . S .  & M U L L E R ,  L .  P R O D U T I V I D A D E  DA RACA HEREFORD E  EM 

CRUZAMENTOS COM CHAROLES,  HOLANDES E  SANTA G E R T R U D I S .  A N U A R I O  
T E C N I C O  DO I P Z F O .  PORTO ALEGRE 5  ( 2 ) :  6 9 7 - 8 0 5 ,  1 9 7 8 .  



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : 8 0 6 . 8 1 3 7 / 7  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
E F E I T O  DO DESFIAME I N T E R R O M P I D O  SOBRE O  I N T E R V A L O  DO P A R T O  A  P R I M E I R A  
OVULACAO EM VACAS D E  CORTE E  NO DESEMPENHO DOS T E R N E I R O S  

U N I D A D E  R E S P O I I S A V E L  : U E P A E  P E L O T A S  

R E S U t ! O  DA T E C N O L O G I A  
O  DESMAME TEFIFORARIO DOS T E R N E I R O S  E  UMA A L T E R N A T I V A  PARA R E D U Z I R  O  
ELEVADO I N D I C E  D E  ANESTRO POS-PARTO EM VACAS D E  CORTE.  A  T E C N I C A  
C O N S I S T E  EFl INTERROFIFER A  PIAPIADA POR 7 D I A S  AOS 6 0  D I A S  POS-FARTO.  O  
DESMAME T E M F O R A R I O  R E D U Z I U  O  I N T E R V A L O  DO PARTO A  P R I M E I R A  OVULACAO,  
E V I D E N C I A N D O  E F E I T O S  B E N E F I C O S  SOBRE O  DESEPIPENIIO R E P R O D U T I V O  DAS 
VACAS D E  CORTE C R I A D A S  EM C O N D I C O E S  E X T E N S I V A S ,  SEM P R E J U D I C A R  O  
D E S E N V O L V I M E N T O  PONDERAL DOS T E R N E I R O S  A  I D A D E  D E  180  D I A S .  

P R O D U T O  / P R O B L E M A  E  P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
A.  B O V I N O S  D E  CORTE.  
B .  O  DESFlAME T E M P O R A R I O  E  RECOMENDADO PARA VACAS D E  CORTE EM 

LACTACAO,  COM A  F I N A L I D A D E  D E  R E D U Z I R  O  ANESTRO POS-PARTO E  
AUFIENTAR, A S S I M ,  SUA E F I C I E N C I A  R E P R O D U T I V A .  

C .  A P L I C A - S E  AOS 60  D I A S  APOS O  P A R T O .  

A B R A t l G E t d C I A  G E O G R A F I C A  
R  S  

U S U A R I O S  D A  T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

P R I I J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
PIAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COO?DEt:ADOR E P E S Q U I S A D O R E Ç  E E I V O L V I D O S  
R I B E I R O ,  W . N . L .  FIESTRE 
O L I V E I R A ,  J . A .  F  GRADUADO 
SCHUCH, L . H .  GRADUADO 

P R I I I C I P A L  P U B L I C A C A O  
R I B E I R O ,  W . N . L .  6 F I P I E N T E L ,  C.A.  E F E I T O  DO DESMAME I N T E R R O M P I D O  SOBRE 

PRODUCAO D E  L E I T E  E  O  DESEMPENHO DOS T E R N E I R O S  D E  VACAS D E  CORTE.  
I N :  R E U N I A 0  ANUAL DA S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A .  20,  
P E L O T A S ,  1 9 8 3 .  A N A I S .  . .  P E L O T A S , S B Z ,  1 9 8 3 .  P . 1 5 4 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : B B 6 . B 1 4 8 / 1  

TITULO DA TECNOLOGIA 
RESPOSTA DE NOVILHOS NELORADDS A SUPLEMENTACAO MINERAL EM PASTAGENS 
CULTIVADAS DE CAPIM COLONIAO (PANICUI? MAXIMUM JACQ.) 

UNIDADE RESPONÇAVEL : CNPGC 

:SUHO DA TECt:OLOGIA 
O EXPERIMENTO F O I  REALIZADO VISANDO AVALIAR OCORRENCIA E IMPORTANCIA 
DE  P O S S I V E I S  D E F I C I E N C I A S  MINERAIS  El'i BOVINOS NO SUDESTE DE MATO 
GROSSO DO SUL. FORAPI U T I L I Z A D O S  200  NOVILHOS NELORADOS COM CERCA DE 2 
ANOS DE IDADE,  D ISTRIBUIDOS EM 4  PASTOS DE CAPIM COLONIAO. OS 4  
TRATAMENTOS FORAM: A - 3 7 . 9 6 8 %  DE FOSFATO B ICALCICO,  4 4 , 4 2 3 %  DE 
CLORETO DE SODIO, 3 , 7 6 4 X  SULFATO DE ZINCO. 0 , 0 0 7 %  IODATO DE POTASSIO. 
0.814% SULFATO DE COBALTO E 1 3 . 2 8 9 %  DE FLOR DE ENXOFRE; B - FORMULA 
COMERCIAL CUJO ROTULO INDICAVA COMP05ICAO POR 1 0 0  KG: 1 0  KG CARBONATO 
DE CALCIO,  1 2  KG FOSFATO B ICALCICO,  8 0 0  G FERRO. 2 0 0  G COBRE. 300 G 
RANGANES. 1 7 0  G IODO, 350 G ZINCO, 9 0  G MAGNESIO E CLORETO DE SODIO 
Q.S.P. 10OKG; C-46 .083% FOSFATO B ICALCICO E 5 3 , 9 1 7 2  CLORETO DE SODIO; 
D - 1 0 0 %  CLORETO DE SODIO. APOS 336 DIAS  DE PERIODO EXPERIMENTAL, OS 
A N I M A I S  DO TRATAMENTO A GANHARAM 1 4 3 , 8  KG. TRATAMENTO B 1 2 9 . 9  KG. 
TRATAMENTO C 6 7 , 7  KG E TRATAMENTO D 3 9 . 8  KG. OS RESULTADOS MOSTRAM A 
IMPORTANCIA DOS MICROELEMENTOS EM MISTURAS M I N E R A I S  PARA ESTA REGIAO: 

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRCIDUTIVO 
ESTAS INFORMACOES REFEREM-SE A GADO DE CORTE, NO CASO DE NOVILHOS EM 
TERMINACAO, EM PASTAGENS DE CAPIM COLONIAO OU JARAGUA. A TECNOLOGIA 
PODERA SER ENPREGADA NAS FASES DE RECRIA E ENGORDA D E  BOVINOS. 

ABRANGEtlCIA GEOGRAFICA 
MS MT PR GO MG R0 

USUARIOS DA TECI!OLOGIA 
IREDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORIES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRIWCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR FRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAIL INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOL.VIDOS 
SOUSA. J.C.DE DOUTOR 
COSTA. F.P. MESTRE 
ROSA. I . V .  DOUTOR 
CUXVO. J.B.E. MESTRE 
CARDOSO, E. G . MESTRE 
GOtiES. A.  GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
SOUSA. J.C. DE. ET A L I 1  RESPOSTA DE NOVILHOS NELORADOS A 

SUPLEMENTACAO MINERAL EM PASTAGENS CULTIVADAS DE CAPIM COLONIAO 
(PANICUN MAXIMUM JACQ.).  PESQ.AGRl3PEC.BRAS. PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 006.0141/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SALEIRO AUTOMATICO PARA BOVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPGC 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O SALEIRO AUTOMATICO E UM DISPOSITIVO FABRICADO COM MADEIRA E 
COBERTO COM CHAPAS GALVANIZADAS OU OUTROS MATERIAIS. PLANEJADO PARA 
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS AO GAD0,ESPECIALMENTE SAIS MINERAIS.UREIA 
ETC. SURGIU DA NECESSIDADE DE SE REDUZIREM AS PERDAS COMUNS EM COCHOS 
CONVENCIONAIS. NA0 S E  TRATA DE UM EQUIPAPIENTO DE AUTO-ABASTECIMENTO 
COMO O NOME SUGERE MAS, DE UM SALEIRO TOTALMENTE FECHADO. COM ACESSO 
ATRAVES DE PORTAS LATERAIS. SUSPENSAS POR DOBRADICAS E QUE. SE FECHAU 
AUTOMATICAMENTE APOS O USO E A SAIDA DOS ANIMAIS. OBSERVACOES 
CONDUZIDAS ATE O MOMENTO SUGEREM SER OS SALEIROS AUTOMATICOS 
EQUIPAMENTOS DE BAIXO CUSTO. DE GRANDE UTILIDADE NA SUPLENENTACAO 
ALIMENTAR DE BOVINOS. NA0 SE VERIFICOU TAFIBEM LIMITACAO NA INGESTAO 
DOS PRODUTOS OFERECIDOS EM DECORRENCIA DO USO DESTE TIPO DE SALEIRO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O SALEIRO AUTONATICO PODE SER UTILIZADO EM TODAS AS FASES DA CRIACAO 
DE BOVINOS QUANDO A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR S E  FAZ NECESSARIA. E 
TAMBEM MUITO UTIL NOS EXPERIMENTOS DE PASTEJO. EM QUE GERALRENTE E 
GRANDE O NUMERO DE PIQUETES, COM POUCOS ANIMAIS E E NECESSARIO MAIOR 
RIGOR NA SUPLEMENTACAO INCLUINDO MEDIDAS DE CONSUMO. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF H S  MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI PE RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItlCIPAIS BEttEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NUNES. S.G. GRADUADO 

PRItICIPAL PUBLICACAO 
NUNES, S.G. SALEIRO AUTOMATICO PARA BOVINOS. S.N.T. COHUNICADO 

TECNICO 1984. PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 086.0143/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
A "GIBATA", ARRABIDAEA BILABIATA. A PLANTA TOXICA PARA BOVINOS 
MAIS IMPORTANTE DA VARZEA NA REGIA0 AMAZONICA. 

UNIDADE RESPOHSAVEL : RDERJ 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A "GIBATA" OU "XIBAiIA" ARRABIDAEA BILABIATA. ARBUSTO ESCANDENTE DA 
FAMILIA BIGNONIACEAE, i01 IDENTIFICADA COMO SENDO A CAUSA DAS 
NUMEROSAS MORTANDADES EM BOVINOS QUE OCORREM NAS PARTES BAIXAS NA 
REGIA0 AMAZONICA, E CUJA PRINCIPAL CARACTERISTICA E "MORTE SUBITA". 
DOSES DE 2 , 5  A 15 GRAMAS DE FOLHAS E BROTOS RECEM-COLHIDOS POR 
QUILOGRAMA DE PESO DOS BOVINOS, ADMINISTRADOS POR VIA ORAL. CAUSARAM 
A MORTE DE BOVINOS DE EXPERIMENTACAO. OS PRIMEIROS SINTOMAS DE 
INTOXICACAO FORAM OBSERVADOS ENTRE TRES HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS 
E VINTE E TRES HORAS E QUARENTE E CINCO MINUTOS APOS O INICIO DA 
ADMINISTRACAO DA PLANTA; A EVOLUCAM ATE A MORTE VARIOU DE 5 MINUTOS 
A QUATRO HORAS. OS PRINCIPELIS SINTCIMAS DE INTOXICACAO CONSISTIRAM EM 
INSTABILIDADE, DEITAR RAPIIIO, OU QUEDA EM DECUBITO ESTERNO-ABDOMINAL 
OU L A T E R A L ~ C O M  MOVIMENTOS DE PEDALAGEFI E MbRTE. OS ACHADOS DE 
NECROPSIA FORAM NEGATIVOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A MAIORIA DOS CASOS DE INTOXICACAO POR ARRABIDAEA BILABIATA OCORRE 
EM JULHO A AGOSTO, QUANDO O GADO E TRANSFERIDO PARA A VARZEA, E EM 
FEVEREIRO A MARCO. QUANDO O GADO E TRANSFERIDO DA VARZEA PARA A TERRA 
FIRME. OS BOVINOS INGEREM M PLANTA SOMENTE QUANDO COM FOME, CONDICAO 
QUE OCORRE SOBRETUDO NAS EI'OCAS DE MUDANCA DE GADO. 

ABRAIIGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA AC 

USUARIOS DA TECWOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItlCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVIDLVIDOS 
DOBEREINER, J. DOUTOR 
TOKARNIA. C.H. DOUTOR 
SILVA. M.F. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
DOBEREINER, J.; TOKARNIA. C.H. & SZLVA. M.F. INTOXICACAO POR 

ARRABIDAEA BILABIATA (BIGNONIACIEAE) EM BOVINOS NA REGIA0 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8%9.8144/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
INTOXICACAO PELA "SIPAUBA", THILOA GLAUCOCARPA. A CAUSA DA "POPA- 
INCHADA" DOS BOVINOS NO PIAUI E CEARA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

:suno DA TECNOLOGIA 
A "SIPAUBA", THILOA GLAUCOCARPA, ARVORE DA FAMILIA COMBRETACEAE. 
FOI IDENTIFICADA COMO SENDO A CAUSA DA DOENCA EM BOVINOS CHARADA DE 
"POPA-INCHADAW',"VENTA-SECA" "MAL-DA-RAMA" E "MAL-DA-RAMA-MURCHA". 
A DOENCA GERALMENTE E DE E V ~ L U C A O  SUBAGUDA, DE 5 A 20 DIAS, E 
CARACTERIZA-SE POR EDEMAS SUBCUTANEAS E NEFROSE TUBULAR TOXICA. ELA 
FOI REPRODUZIDA PELA ADMINISTRACAO DA BROTACAO EM BOVINOS NAS 
DOSAGENS DE 40G/KG X 1; 10G/KG X 6 E 40G/KG + 10G/KG EM DOIS DIAS 
SUCESSIVOS. 

PRODUTO ' / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A INTOXICACAO POR THILOA GLAUCOCARPA OCORRE SOB FORMA DE SURTOS NO 
COMECO DA ESTACA0 CHUVOSA: OS ANIMAIS ADOECEM SOMENTE NUM PERIDDO DE 
CINCO A OITO DIAS SITUADO ENTRE OS DECIMO E VIGESIMO QUINTO DIAS APOS 
A PRIMEIRA CHUVA. APARENTEMENTE OS BOVINOS INGEREM AS FOLHAS DE T. 
GLAUCOCARPA SOMENTE NOS DIAS IMEDIATAMENTE APOS A SUA BROTACAO. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PI CE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
FOTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItiCIPAIS BENEFICIOS 
FIAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDEPIADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DOBEREINER, J. DOUTOR 
TOKARNIA. C.H. DOUTOR 
CANELLA. C.F.C. GRADUADO 
COUCEIRO, J. E.M. GRADUADO 
SILVA, A.C.C. GRADUADO 
ARAUJO. F.V. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TOKARNIA, C.H.; DOBEREINER. J.; CANELLA. C.F.C.; COUCEIRO. J.E.M.; 

SILVA. A.C.C. 8 ARAUJO. F.V. INTOXICACAO DE BOVINOS POR THILOA 
GLAUCOKARPA (COMBRETACEAE). NO NORDESTE DO BRASIL. PESQ. VET. 
BRAS. 1 (4): 111-132.. 1982. 



CODIGO DA T E C N O L O G I A  : Bt37.E1El/l 
Gado de leite 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
ANTECIPACAO DA IDADE P/A 1. CRIA E f'/0 ABATE DE BOVINOS 1/2 SANGUE 
HOLANDES X ZEBU C/PASTAGENS DIVERSIFICADAS E ALIMENTOS SUPLEI'IENTARES 

U N I D A D E  RESPOWSAVEL : EHGOPA 

R E S U i l O  DA T E C t l O L O G I A  
A ANTECIPACAO DA IDADE PARA A 1A. CRIA E PARA O ABATE DE BOVINOS 1/2 
SANGUE HOLANDES X ZEBU, PODE SER COIISEGUIDA COM O USO DE PASTAGENS 
DIVERSIFICADAS E SUPLEMENTACAO COM CONCENTRADOS PRODUZIDOS NA PROPRIA 
FA2ENDA.A TECNOLOGIA CONSISTE EM UT[LIZAR PASTOS BEM MANEJADOS DE 
JARAGUA, BRACHIARIA E ANDROPOGON E SUPLEMENTACAO NA 1A. SECA COM 
1,5KG/CAB./DIA DE RACAO A BASE DE MILHO DESINTEGRADO COM PALHA E 
SABUGO (30%), RASPA DE MANDIOCA (25%) E SOJA GRAO (45%). NA 2A. SECA 
UTILIZAR FOR CAB./DIA, 1,OKG DE SORI30 COM PANICULAA E 0.5KG DE SOJA, 
QUE PODEM SER CULTIVADOS NA MESMA AREA E NO MESMO ANO AGRICOLA, EM 
REGIME DE SUCESSAO DE CULTURAS. ESTIE SISTEMA DE ALIMENTACAO PERMITE 
A PRENHEZ EM TORNO DE 24 MESES E UM PESO DE ABATE. DE CERCA DE 240KG, 
AOS 30 MESES. 

PRODUTO / PROBLEHA E P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
A) LEITE E CARNE; 
B) IDADES ELEVADAS A 1A. CRIA E AO ABATE; 
C) ESTA TECNOLOGIA SE APLICb. AS FASES DE RECRIA E ENGORDA. 

ABRAtJGEtJCIA G E O G R A F I C A  
GO MG ES SP MS MT MA RJ BA P1 PA 

U S U A R I O S  DA . T E M J O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t J C I P A I S  B E H E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

tENADOR E P E S Q U I S A D O R I  

P R I t I C I P A L  P U B L I C A C A O  
VIANA, H.A.; MARCELINO SOBRINHO, J. L FICHTNER, S.S. DESEMPENHO DE 

CRIAS 1/2 SANGUE HOLANDES X ZEBU EM PASTAGENS DIVERSIFICADAS E 
SUPLEMENTACAO NA SECA. GDIANIAV EPlGOPAp 1983. (EMGOPA. 
COblUNICADO TECNICO). NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 887.8182/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SISTEMA DE PRODUCAO DE BEZERROS E DE L E I T E  UT IL IZANDO REBANHO 
AZEBUADO. con DIVERSIFICACAO DE PASTAGENS E SUPLEMENTACAO NA SECA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

:SUtiO DA TECNOLOGIA 
O SISTEMA DE PRODUCAO DESENVOLVIDO DESTINA-SE A PEQUENOS E MEDIOS 
PRODUTORES. CONSISTE NA PRODUCAO DE BEZERROS 112 SANGUE HOLANDES X 
ZEBU PARA VENDA AO DESMAME. PARTINDO DE FEMEAS AZEBUADAS E 
INSEMINADAS OU COBERTAS COM TOURO HOLANDES DE BOM GRAU DE SANGUE. A 
TECNOLOGIA CONSISTE EM U T I L I Z A R  PASTAGEM DE JARAGUA, ANDROPOGON E 
BRAQUIARIA PARA AS VACAS E ESTRELA-DE-PORTO RICO E 
COLONIAO-DE-MAKUENI PARA OS BEZERROS. ESTES DEVEM PERMANECER 
SEPARADOS DAS MAES DURANTE O PERIODO DE ALEITAMENTO. NO PERIODO SECO 
U T I L I Z A R  15KG DE CAPIM ELEFANTE. 5 A 10KG DE CANA E 5KG DE LEUCENA 
POR ANIMAL/DIA. H INERAL IZAR COM MISTURA ELABORADA NA PROPRIA FAZENDA. 
VACAS VAZ IAS  E MAGRAS DEVEM PASTEJAR OS MELHORES PASTOS. COM ESTE 
SISTEMA OBTEM-SE UM MINIMO DE 7 0 2  DE PRENHEZ E 3,2 LITROS DE 
LEITE/VACA/DIA.  EM MEDIA. O PRODUTOR DEVE BUSCAR O E Q U I L I B R I O  ENTRE A 
PRODUCAO DE L E I T E  E DE BEZERROS..SENDO DE BA IXO USO DE INSUMOS, O 
SISTEMA PERMITE A OBTENCAO DE RENDIMENTO ECONOMICO SATISFATORIO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) L E I T E  E CARNE; 
B )  RECOMENDADA PARA PRODUTORES COM B A I X A  PRODUTIVIDADE DOS REBANHOS 
SUBMETIDOS A REGIME EXCLUSIVO DE PASTAGENS; 
C) PROQUCAO DE BUERROS E L E I T E .  

ABRAIIGENCIA GEOGRAFICA 
GO MT MS MA MG SP PA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEtJEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VIANA. H.A. MESTRE 
MARCELINO SOBRINH0.J MESTRE 
FICHTNER. S.S. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
VIANA. H.A.; MARCELINO SOBRINHO. J. L FICHTNER. S.S. SISTEMA DE 

FORMACAO DE UM REBANHO L E I T E I R O  PARTINDO DE UM REBANHO AZEBUADO 
DA REGIAO. CEPIGOPA. COMUNICADO TECNICO) NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGLA : E187 -818 3 / 7  

TITULO DA TECllOLOGrA 
FABRICACAO DE Q U E I J O  A N I V E L  DE PROPRIEDADES 

I D A D E  RESPOIJSAVEL : CIEPAE IlANAUS 

SUtIO DA IECNOLOGIA - - 
A FABRICACAO DE-CÜETJO TIPO l p ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ w  E FEITA CONFORME DESCRICAO 
SEGUINTE: COLOCA-SE O L E I T E  EM BALDE E A D I C I O N A - S E  COALHO 
A R T I F I C I A L  NA PROPORCAO DE 1 0  CC PARA 2 0  KG DE L E I T E  PERMANECENDO 
EM REPOUSO POR APROXIPIADAPIENTE 4  HORAS; SEPARA-SE PARTE DO SORO 
SUBPIETENDO-O A AQUECIMENTO A UMA TEPIPERATURA DE APROXIMADAMENTE 4 0  
DURANTE ESTA OPERACAO A D I C I O N A - S E  2 0 0 6  DE SAL F I N O  PARA CADA 2 0  
L I T R O S  DE L E I T E .  APOS O AQUECIPlENTO ESCORRE-SE O RESTANTE DO SORO 
EM PENEIRA PROCEDENDO-SE A SEGUIR A PRENSAGEM DA MASSA POR 12  A 1 5  
HORAS. DECORRIDO ESSE TEMPO O Q U E I J O  ENCONTRA-SE PRONTO PARA SER 
EMBALADO E COLOCADO NO MERCADO. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PR0CE:SSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO BENEFICIAPiENTO DO L E I T E  NA PROPRIA 
FAZENDA TENDO EM V I S T A  QUE A INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E 
ARPIAZENAMENTO DE L E I T E  E BASTANTE D E F I C I E N l E  NA REGIAO. 

ABRAItGEtlCIA GEOGRAFICA 
A N  AP RR R 0  AC 

U S U h R I 0 5  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORPIACAO AGROINDUSTRIA ) 

P R I I I C I P A I S  R E t l E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDEklADOR E P E S Q U I S A D O R E S  ENVOLVIDOS 
T E I X E I R A .  L.B. MESTRE 
P I E N I Z .  L .C .  MESTRE 
nORAES. E. DE MESTRE 

P R I t t C I P i l L  PUBLICACAO 
T E I X E I R A .  1 . 6 . ;  P I E N I Z ,  L . C .  & MORAES, E. DE. FABRICACAO DE 

Q U E I J O  T I P O  "APIAZONAS" A N I V E L  DE PROPRIEDADE. PIANAUS. EMBRAPA- 
UEPAE DE NANAUS. 1 9 8 0 .  3P.  (EMBRAPA - UEPAE DE MANAUS. COMUNICADO 
TECNICO. 6 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : HB7.01H4/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
PARICOES OUTONAIS AUJ'iENTAM A PRODUCAO DE L E I T E  

UNIDADE RESPOFISAYEL r UEPAE BAGE 

suno DA TECNOLOGIA 
OS RESULTADOS DE PESQUISA REVELARAM QUE AS LACTACOES I N I C I A D A S  NO 
OUTONO FORAM SUPERIORES EM PRODUCAO E PERSISTENCIA EM RELACAO 
AQUELAS ORIUNDAS DE  VACAS QUE PARIRAM NO INVERNO OU NA PRIMAVERA, 
SENDO QUE ESTA DIFERENCA SITUOU ENTRE 5 E 38% RESPECTIVANENTE. A 
ADOCAO DE UM PERXODO DE SERVICO ESTRATEGICO. DE MODO QUE 56% DAS 
PARICOES OCORRAM NO OUTONO. 2 6 %  NO INVERNO E 18% NA PRIMAVERA, 
PERMITE QUE O PRODUTOR COMERCIALIZE 84% DE SUA PRODUCAO AO PRECO 
MAXIMO (QUOTA), CUJO PRECO E 38:; SUPERIOR AO DO VERAO. OS DADOS 
DESSA TECNOLOGIA S A 0  VAL IDAS AS PROPRIEDADES QUE POSSUEM 6 0 %  DA 
AREA EM PASTAGENS CULTIVADAS CONSORCIADAS COM LEGUMINOSAS (AZEVEM 
TREVO.BRANC0 + CORNICHAO) E 40:: EM CAMPOS NATURAIS. A LOTACAO MED 
DEVE SER DE 1.35 UA/HA/ANO E O REBANHO DA RACA HOLANDEZA, PC. 

PRODUTO / PRQBLEI1A E PROCESSO PRODUTIVO 
O SISTEMA DE PRODUCAO DE L E I T E  PROPOSTO COMPROVOU QUE O PRODUTOR 
PODERA COMERCIALIZAR 84% D E  SUA PRODUCAO AO PRECO MAXIVO (QUOTA) QUE 
E 38:: M A I S  REMUNERADO DO QUE O L E I T E  EXCESSO, CONFORPIE E OBTIDO 
PELOS QUE CONCENTRAM SUAS PRODUCOES NOS MESES DE PRIMAVERA E VERAO. 

U S U A R I O S  DA TECROLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F Z C I O S  
NAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEMADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ACEVEDO, A.S. CIESTRE 
POZTELLA i  J- DA S. CIESTRE 
SALLES* P.A.A. D E  PIESTRE 
GARCIA. J.T.C. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
RELATORIO ANUAL DA UEPAE DE  BAGE. 1980. BAGE. 1782. 9OP. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : BB7.8185/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
GRAMINEAS PERENES DE C I C L O  E S T I V A L  NA EXPLORACAO L E I T E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

SUMO DA TECNOLOGIA 
OS CAMPOS NATURAIS DO RS FORNECEM ALIMENTACAO S U F I C I E N T E  PARA 
BOVINOS DE CORTE E OVINOS NO PERIODO DE VERAO. PARA BOVINOS DE L E I T E  
ENTRETANTO. APRESENTAM D E F I C I E N C I A S  Q U A N T I T A T I V A S  E Q U A L I T A T I V A S .  A 
U T I L ~ ~ A C A O ~  
( 5 . 1 4 0 K G  DE 
ESTAS D E F I C  
COM DURACAO 
SUPERIORES 
PRIMAVERA. 
DE P 2 0 5 / H A )  

DE C Ã P I M  P A N G Ó L A - i 6 ,  ~ ~ O - K G - D E  MSIHA) E CAPIM-DE 
NS/HA) NA FORNACAO D E  PASTAGENS E S T I V A I S  PERMIT 

I E N C I A S .  SAO DUAS GRAMINEAS PERENES QUE FORMAM P 
I SUPERIOR A 5 ANOS E QUE APRESENTAM PRODUCOES DE 
AO CAMPO NATURAL. O ESTABELECIPlENTO E REALIZADO 
SENDO NECESSARIO UMA ADUBACAO I N I C I A L  FOSFATADA 

RHOD 
EM S 

'ASTA 
i MS 
NA 
( 1 5 0  

IES 
.UPRIM 
GENS 

PRODUTO / PROBLEWA E PROCESSO PRODUTIVO 
L E I T E .  ESTA TECNOLOGIA V I S A  O AUMENTO NA PRODUCAO DE L E I T E .  ATRAVES 
DO INCREMENTO DO N I V E L  Q U A N T I T A T I V O  E Q U A L I T A T I V O  DA FORRAGEM EM 
TODAS AS FASES DA V I D A  ANIMAL. MAS PRINCIPALMENTE NA LACTACAO. 
ABRANGENCIA GEOGRAFICA, RS.-  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPÁIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE, DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GONCALVES, J .0 .N MESTRE 
R E I S ,  J . C . L .  MESTRE 
MACEDO, W.DOS S.L .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GONCALVES. J.O.N. & MACEDO, W.S.L. DE. COMPARACAO ENTRE GRAMINEAS 
PERENES DE C I C L O  E S T I V A L .  I N :  RELATORIO TECNICO ANUAL DA UEPAE DE 
BAGE, 1 9 8 1 / 8 2 .  EMBRAPA. RS. 1 9 8 3 .  P. 4 0 1 4 1 .  

1 E i l  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 887.8186/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
GRAMINEAS FORRAGEIRAS DE CORTE PARA GADO DE L E I T E  NO ACRE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE RIO BRANCO 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
RESULTADOS DE PESQUISAS I N D I C A R A M  QUE AS CULTIVARES DE 
C A P I N E I R A S  DE CORTE: AFRICA,  CAMERON AFRICA,  PORTO R I C O ,  TAIWAN A - 1 4 6  
PUSA N A P I E R  2 ,  CAMERON E AFRICAN VRUCKOWONA APRESENTAM BOA PRODUCAO 
DE MATERIA SECA (KG/HA),  BOA TAXA DE CRESCIMENTO <KG/HA/DIA>,  
TOLERANCIA A SECA. R E S I S T E N C I A  A PRAGAS, DOENCAS E PERCENTAGEM DE 
PROTEINA BRUTA S A T I S F A T O R I A .  
COM BASE NESTES RESULTADOS ESTAS GRAMINEAS ESTA0 SENDO 
U T I L I Z A D A S  PELOS PRODUTORES DA B A C I A  L E I T E I R A  DE R I O  BRANCO, PARA 
FORMACAO DE C A P I N E I R A S  DE CORTE, A F I M  DE SUPRIR OS A N I M A I S  DE 
ALIMEUTACAO DE BOA QUALIDADE DURANTE O PERIODO SECO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA TECNOLOGIA E DE ELEVADA IMPORTANCIA 'PARA UMA ADEQUADA 
NUTRICAO DOS BOVINOS DE L E I T E  DA REGIAO. RECOMENDA-SE SUA U T I L I Z A C A O  
PARA MATRIZES E REPRODUTORES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VALENTIM,  J . F .  GRADUADO 
COSTA. A.L.  DA MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
VALENTIM, J.-F:;-COSTA. A.L. DA & SILVA, C. DE S. OBTENCAO DE 

FORRAGEIRAS DE CORTE PARA A ALIMENTACAO DE BOVINOS COM ENFASE NO 
PERIODO C R I T I C O .  R I O  BRANCO. EMBRAPA-UEPAE R I O  BRANCO. 1 9 8 2 .  2 P .  
(EMBRAPA-UEPAE R I O  BRANCO. PESQUISA EM ANDAMENTO, 2 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : GW7.8187/8 

TITULO DA TECHOLOGIA 
CAPINE IRAS DE  CORTE X PUERARIA PHASEOLOIDES SUPLEMENTO ENRIQUECIDO 
PARA VACAS DE L E I T E  

UNIDADE RESPONSAVEL : IJEPAE RIO BRANCO 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES DE CAPINE IRAS DE CORTE: AFRICA,  CAMERON AFRICA. 
PORTO RICO, TAIWAN - 1 4 6  E PUSA NAPXER-2 ALEM DE APRESENTAREM BOA 
PERmRMANcE PRoDuTICA DE MATERIA sEcA.ToLERAbtc IA A SECA E R E s I s T E N c I A  
A PRAGAS E DOENCAS ESTABELECERAM BOA CONSORCIACAO COM A LEGUMINOSA 
PUERARIA PHASEOLOIDES QUE PELO SEU ELEVADO TEOR DE PROTEINA BRUTA 
ENRIQUECEU SOBREPIODO ESTE SIJPLEMENTO VERDE PARA OS ANIMAIS.  
TRATA-SE DE M A I S  UMA OPCAO DE SUPLEIIENTAR OS ANIMAIS  NO PERIODO 
C R I T I C O  QUE VEM SENDO AMPLAMENTE ACEITA PELOS PRODUTORES. 

PRODUTO I PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO --- 
ESTA-TÉCNOLOGIÁ~E IMPORTANTE POR ELEVAR O TEOR DE PROTEINA BRUTA 
DO SUPLEMENTO VERDE AOS ANIMAIS  EM PERIODOS CRIT ICOS RECOMENDA-SE 
SUA U T I L I Z A C A O  PARA MATRIZES E REPRODUTORES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
HAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VALENTIM. J .F .  GRADUADO 
COSTA. A.L. DA MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
VALET In ,  J.F.;  COSTA, A.L. DA; S I L V A .  C.DE S. t KOURI, J. INTRODUCAO 

E AVALIACAO DE GRAMINEAS FORRAGEIRAS DE PORTE NO ACRE.RI0 BRANCO, 
MBRAPA-UEPAE R I O  BRANCO. 1 9 8 2  2P. (EMBRAPA-UEPAE R I O  BRANCO. 
PESQUISA EM ANDAMENTO* 2 1 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BB7.8112/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DOIS NOVOS SOROVARES DE LEPTOSPIRA PERTENCENTES AO GRUPO JAVANICA 

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
FORAM ISOLADAS AS CEPAS DE LEPTOSPIRA INTERROGANS. AA 3. AA 4 E 
RR 5. AS DUAS PRIMEIRAS DO CAMUNDONGO DO CAMPO AKODON ARVICULOIDES. E 
A ULTIMA DO RATO DE P A I O L  RATTUS RATTUS. SUBMETIDAS AO TESTE DE 
ABSORCAO DE AGLUTININAS.  FORAM CLASSIFICADAS COMO NOVOS SOROVARES NO 
SOROGRUPO JAVANICA.  OS NOMES FLUMINENSE, CEPA AA 3. E R IO ,  CEPA RR 5. 
FORAM PROPOSTOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AMBAS AS ESPECIES ANIMAIS  PORTADORAS DE LEPTOSPIRA TEM UMA GRANDE 
D ISTRIBUICAO GEOGRAFICA E PROVAVELMENTE PARTIC IPAM DA DISSEMINACAO 
DAS LEPTOSPIRAS ENTRE OS ANIMAIS  DOMESTICOS. AINDA NA0  E CONHECIDA A 
PARTICIPACAO DESSES NOVOS SOROVARES NA EPIDEMIOLOGIA DAS 
LEPTOSPIROSES. 

ABRAtIGENCIA GEOGRAFICA 
R J 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE.CACITAL INVEST IDO 

COORDE~JADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORDEIRO, F. MESTRE 
SULZER. -C.R. GRADUADO 
RAMOS. A. DE A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CORDEIROp F.; SULZER, C.R. L RAMOS, A. DE A. TWO NEY LEPTOSPIRAL 

SEROVARES I N  THE JAVANICA GROUP ISOLATED 1 N  BRAZIL.REV.MICROBIO.t 
SAO PAULO. 12 ( 2 ) :  55-60, 1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 887.8113/6 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
SORO ALGUTINACAO MICROSCOPICA COM LEPTOSPIRAS V I V A S  PELA TECNICA DE 
COMBINACAO DE SOROS 

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
PARA A IDENT IF ICACAO DA LEF'TOSPIROSE NUM REBANHO E RECOMENDADO 
TESTAR AMOSTRAS DE SORO SAEIGUINEO DE 10% DOS A N I M A I S *  
INCLUINDO OS QUE RECENTEMEEITE ABORTARAM. ESTA AMOSTRAGEM ALCANCA 
MUITAS VEZES 50 OU M A I S  S0F:OS. QUE DEVERA0 SER TESTADOS COM UMA 
BATERIA DE ANTIGENOS DE CERCA DE 15 SOROVARES DE LEPTOSPIRA. A 
TECNICA DE COMBINACAO DE SOROS CONSISTE EM NISTURAR 5 SOROS EM 
QUANTIDADES I G U A I S  QUANDO E F E I T O  O TESTE DE TRIAGEM FRENTE A BATERIA 
DE ANTIGENOS. A TECNICA TEF1 DEMONOSTRADO QUE: ANTICORPOS CONTRA UM OU 
M A I S  SOROVARES DE LEPTOSPIRA SAO REVELADOS COM GRANDE S E N S I B I L I D A D E  
NA "COMBINACAO DE SOROS" POIS ,  A D I L U I C A O  F I N A L  DE CADA SORO 
CONSTANTE DO "POOL" E DE AIyENAS 1 / 5 0 .  A PRESENCA DE 
REACOES PARA UM OU M A I S  AN'IIGENOS REQUER O EIXAME I N D I V I D U A L  DOS 5 
SOROS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
IDENT IF ICACAO DA LEPTOSPIROSE EM REBANHOS PELA TECNICA DE "POOL" 
DE SOROS NO TESTE DE SORO AGLUTINACAO MICROSCOPIA COM ANTIGENOS 
VIVOS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS sc BA MG ES GO DF MS M'r RO 
RR AL AM 4C PA NA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IPIEDZATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE INSUNOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPI'TAL INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORDEIROI F. MESTRE 
GUIDA. H.G. MESTRE 
RAPIOS, A. DE  A .  GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CORDEIRO, F.; GUEDA. N.G. & RAMOS. A. DE A. AGLUTININAS 

ANTILEPTOSPIRA EM SOROS DE  BOVINOS DO ESTADO DO R I O  DE  JANEIRO. . . . . . - - - . - . - - - 

PESQ. AGROPEC. BRAS.. SER. VET.. 10:19. 1975 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 687.6119/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
METODO PARA COLETA E IDENT IF ICACAO DE GERMES CAUSADORES DE METRITES 
EM CONDICOES ADVERSAS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

.SUH0 DA TECNOLOGIA 
VISANDO I D E N T I F I C A R  OS AGENTES INESPECIF ICOS DAS METRITES DE 
BOVINOS DA BACIA L E I T E I R A  DO ESTADO DO R I O  DE JANEIRO PARA OBTER 
ALTERNATIVAS PRATICAS E EF IC IENTES DE CONTROLE DAS INFECCOES UTERIN 
VERIFICOU-SE QUE O METODO DE COLETA E DE IMPORTANCIA CAPITAL  PARA O 
PROCESSO DE ISOLAMENTO DE GERMES CAUSADORES DE METRITE .0  PROCESSO 
U T I L I Z A D O  BASEIA-SE NA COLETA DE MATERIAL DIRETAMENTE DA CAVIDADE 
UTERINA COM O A U X I L I O  DO "APARELHO DE FRANK" QUE CONSISTE EM DOIS  
TUBOS CONCENTRICOS ABERTOS NAS DUAS EXTREMIDADES. DE ACO INOXIDAVEL  
CORRENDO UM DENTRO DO OUTRO. TENDO NO INTERIOR DO TUBO M A I S  F INO UM 
E S T I L E T E  DE ACO CONTENDO UM "SWAB" DE ALGODAO. A EXTREMIDADE QUE E 
INTRODUZIDA NO INTERIOR DO UTERO E PROTEGIDA POR UM DIAFRAGMA DE 
BORRACHA QUE E ROMPJDO POR OCASIAO DA OPgRACAO E A EXTREMIDADE 
EXTERNA L I V R E  E PROTEGIDA POR UM TUBO DE BORRACHA PARA EV ITAR 
CONTAMINACOES. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
COM O PROCESSO INTRODUZIDO F A C I L I T O U  A IDENT IF ICACAO DOS GERMES 
CAUSADORES DAS METRITES E AO PIESMO TEMPO A REALIZACAO DO ANTIBIOGRAMA 
EVITANDO ASSIM. GASTOS DESNECESSARIOÇ COM MEDICAMENTOS INADEQUADOS 
QUE SO CONTRIBUIRAM PARA O AUMENTO DA RESISTENCIA BACTERIANA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ANDRADE, V.L.B. GRADUADO 
GUIDA. H.G. MESTRE 
LANGENEGGER, M.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO . - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - - 
ANDRADE. V.L.B.; GUIDA, H.G. L LANGENEGGER. M.C. ET IOLOGIA  E CONTROLE 

DAS METRITES NA BACIA  L E I T E I R A  DO R I O  DE JANEIRO. NOTA PREVIA.  
CONGRESSO BRASILE IRO DE  MEDIC INA  VETERINARIA,  18.. CAMBORIU, SC, 
1982. 



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : B 8 7 . 8 1 1 5 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
C O N T R I B U I C A O  AO D I A G N O S T I C O  DA TRICOMONOSE B O V I N A .  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : R D E R J  

:SUllO DA TECtdOLOGIA 
OS AUTORES A V A L I A R A M  O COMPORTAMENTO D E  30 AMOSTRAS D E  
TRITRICHOMONAS FOETUS, I S O L A D O S  EM D I F E R E N T E S  REGIOES DO ESTADO DO 
R I O  DE J A N E I R O ,  FRENTE A C I N C O  M E I O S  DE CULTURAS: M E I O  PARA C U L T I V O  
DE TRITRICHOMONAS (NERCK) ,  CALDO PEPTONADO SORO, GUIDA-KUPFERBERG, 
HANKS E DIAMOND, EM V A R I O S  ESQUEMAS D E  TEMPERATURA. O M E I O  BASE DE 
H I D R O L I Z A D O  DE F IGADO ( M E I O  PARA C U L T I V O  DE TRITRICHOMONAS (MERCK), 
F O I  SUPERIOR AOS D E M A I S  E MOSTROU-SE BASTANTE E F I C I E N T E ,  TANTO PARA 
D I A G N O S T I C A R  POR ISOLAMENTO I N I C I A L  COMO PARA MANUTENCAO DE CEPAS. 
BEM COMO PARA PRODUCAO D E  ANTIGENOS, DESTINADOS AS REACOES DE MUCO 
AGLUTINACAO.  OS D E M A I S  ME:IOS A I N D A  PODEM SER PRECONIZADOS PARA 
D I A G N O S T I C O  E MANUTENCAO DE CEPAS APESAR DE N A 0  SEREM DE F A C I L  
PREPARO E SUAS FORMULAS APRESENTAREM UM CUSTO M A I S  ELEVADO DO QUE O 
M E I O  QUE ESTA SENDO I N D I C A D O .  

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O M E I O  A BASE DE H I D R O L I Z A D O  DE F I G A D O  (MERCK) RESOLVEU O PROBLEMA DO 
D I A G N O S T I C O  DUVIDOSO DA TRICOMONOSE BOVINA.  P O I S ,  ANTERIORMENTE PARA 
F IRMAR O D I A G N O S T I C O  F INA,L  DA TRICOMONOSE B O V I N A  TERIAMOS QUE 
R E A L I Z A R  6 EXAMES CONSECUT.NEGATIVOS C/ESPACO D E  15 D I A S  ENTRE E L E S .  
C/O USO DESSE M E I O  EM CASO P O S I T I V 0 , O  PROTOZ. PRODUZ EXUBERANTEMENTE. 

ABRAMGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES 0 0  D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  E N  P B  C E  S E  AP 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  = >  AGRICULTORES i CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E H E F I C I O S  
M A I G R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE C A P I T A L  I E I V E S T I D O  

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
G U I D A ,  H.G. MESTRE 
RAMOS, A. DE A. MELlTRE 
PASSOS, J.J. MELrTRE 
ANDRADE. V. L .  B .  . GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
G U I D A ,  H.G.; PASSOS, J.J.; RAMOS, A. DE A. & ANDRADE, V.L.B. 

C O N T R I B U I C A O  AO DIAGNCISTICO DA TRICOPIONOSE B O V I N A . R I 0  D E  J A N E I R O *  
U N I V .  FED. FLUMINENSE,  1979 .  TESE.  



Mandioca 
CODIGO DA T E C N O L O G I A  : 889.8185/8 

T I T U L O  D A  TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE MANIVAS SEMENTES DE MANDIOCA ATRAVES DA PODA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EPACE 

:SU110 DA TECNOLOGIA 
PARA A OBTENCAO DE MANIVAS SEMENTES NO CEARA ONDE AS EPOCAS DE 
P L A N T I O  E COLHEITA NA0 COINCIDEM. A PODA DE MANDIOCAIS J A  

.SU110 DA TECNOLOGIA 
PARA A OBTENCAO DE MANIVAS SEMENTES NO CEARA ONDE AS EPOCAS DE 
P L A N T I O  E COLHEITA NA0 COINCIDEM. A PODA DE MANDIOCAIS J A  
ESTABELECIDOS ( 1 0  A 1 2  MESES DE I D A D E )  TORNA-SE A MANEIRA M A I S  
E F I C A Z .  ESTA PRATICA CULTURAL PERMITE OBTER MANIVAS SEMENTES COM BOAS 
CARACTERISTICAS F I S I O L O G I C A S ,  S A N I T A R I A S  E N U T R I C I O N A I S .  A PODA DEVE 
SER EFETUADA NO I N I C I O  DAS CHUVAS OU SEJA. NA EPOCA DO P L A N T I O  DE 
MANDIOCA, RETIRANDO-SE TODA A PARTE AEREA DA PLANTA A ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 1 5  CM DO SOLO. O MANDIOCAL PODADO PODE SER COLHIDO A 
P A R T I R  DOS 0 4  MESES DA APLICACAO DA PODA, RESSALTANDO-SE QUE O MESMO 
NA0 SOFRERA REDUCOES S I G N I F I C A T I V A S  NO RENDIMENTO DE R A I Z E S  E AMIDO 
EM DECORRENCIA DO USO DESTA P R A T I C A .  

ESTABELECIDOS ( 1 0  A 1 2  MESES DE I D A D E )  TORNA-SE A MANEIRA M A I S  
E F I C A Z .  ESTA PRATICA CULTURAL PERMITE OBTER MANIVAS SEMENTES COM BOAS 
CARACTERISTICAS F I S I O L O G I C A S ,  S A N I T A R I A S  E N U T R I C I O N A I S .  A PODA DEVE 
SER EFETUADA NO I N I C I O  DAS CHUVAS OU SEJA.  NA EPOCA DO P L A N T I O  DE 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
UMA DAS CAUSAS DO B A I X O  RENDIMENTO DA MANDIOCA NO CEARA E A MA 
QUALIDADE DAS MANIVAS SEMENTES U T I L r Z A D A S ,  DEVIDO, PRINCIPALMENTE A 
NA0 C O I N C I D E N C I A  ENTRE AS EPOCAS DE P L A N T I O  (JAN. fABR.1  ECOLHEITA 
JUL/DEZ. ) .  A PODA DO MANDIOCAL COM 1 0  A 12 MESES E A MANEIRA M A I S  
E F I C A Z  DE S E  OBTER MANIVAS SEMENTES DE BOA QUALIDADE PARA O P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

U S U A R I O S  D A  T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  =>  AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t 4 C I P A I Ç  B E H E F I C I O S  
PiAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
PINHO, J.L.N.DE P1ESTRE 
MELO, Q.M.S. EiESTRE 
QUEIROZ. G.M. DE NESTRE 
TAVORA, F .J .A .F .  DOUTOR 
MELO, F . I . O .  MESTRE 

P R I F I C I P A L  P U B L I C A C A O  
PINHO.J.L.N.DE.;QUEIROZ,G.M.DE.;MELO,F.I.O.;TAVORAF.J.AF. PEIXOTO 

D.S.OBTENCA0 DE SEMENTES VEGETATIVAS DE MANDIOCA U T I L I Z A N D O - S E  A 
PODA,NAS CONDICOES EDAFO-CLIMATICAS DO L I T O R A L  DO CEAIA. IN:CONG.  
BRAS.DE MANDIOCA,Z.VITORIA. 1981. A N A I S  ... V . 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : B H 9 . B 1 8 6 / 6  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
PROPAGACAO RAPIDA DA MANDIOCA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A PLANTA DE MANDIOCA E PROPAGADA VEGETATIVAMENTE, POR M E I O  DE ES 
DE 20 CM DE COMPRIMENTO. I S T O  CONCORRE PARA QUE O FATOR DE 
MULTIPLICACAO DA E S P E C I E  SEJA BAIXO,  DA CIRDEM DE 30 PLANTAS POR 
PLANTA COLHIDA POR ANO. A TECNOLOGIA PROPOSTA, QUE USA BROTOS 
ENRAIZADOS EM AGUA E PRO\ fENIENTES DE M A l i I V A S  DE DUAS GEMAS, PERM 
OBTENCAO DE 480  PLANTAS POR PLANTA COLHIDA POR ANO E M A I S  A 
U T I L I Z A C A O  DE PARTES JOVENS DA HASTE NAU L I T I L I Z A D A S  NO METODO 
T R A D I C I O N A L .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TAXA DE M U L T I P L I C A C A O  B A I X A  DA PLANTA DE MANDIOCA ENCERECE O 
SISTEMA DE PRODUCAO DA CULTURA PELA NECESSIDADE DE MATERIAL 
VEGETATIVO EM ABUNDANCIA PARA P L A N T I O .  

ABRAIJGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDAI IE  DE C A P I T A L  I I i V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PORTO. I1.C.M. DOOTOR 
C A R V A L H O .  J . E.B. DE DOIITOR 
MATTOS, P.L.P. DE MESTRE 
MACEDO, M.C.M. DOUTOR 

TACAS 

CADA 

I T E  A 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
PORTO, M.C.M. ET A L I I .  I I (FLUENC1A DA PARTE DA HASTE NA PROPAGACAO 

RAPIDA DA MANDIOCA. PESQUISA AGROPECUAF!IA B R A S I L E I R A ,  1 4  ( 3 ) :  
251-3, JULHO. 1 9 7 9 .  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 089.8187/4 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO DA MANDIOCA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUHO DA TECt4OLOGIA 
AUNENTOS S I G N I F I C A T I V O S  NA PRODUCAO DE R A I Z E S  DE MANDIOCA FORAM 
OBTIDOS ATRAVES DO USO DE ADUBACAO FOSFATADA. RESPOSTAS A ADUBACOES 
NITROGENADAS E POTASSICAS NA0 TEM S I D O  OBSERVADAS, COM EXCECAO DA 
APLICACAO DE POTASSIO EM CULTIVOS SUCESSIVOS NA MESMA GLEBA. A 
QUAL ELEVA O RENDIMENTO DE R A I Z E S .  
AS RECOMENDACOES DA PESQUISA, ATENTANDO PARA OUTROS FATORES QUE 
ALTERAM O E Q U I L I B R I O  DE NUTRIENTES NO SOLO, INCLUEM A APLICACAO DO 
TOTAL DA DOSE RECOMENDADA DE P E METADE DA DOSE RECOMENDADA DE K NA 
COVA OU SULCO DE PLANTIO,  EVITANDO O CONTATO DOS ADUBOS COM A 
MANIVA-SEMENTE A OUTRA METADE DA DOSE DE K E A TOTALIDADE DO N 
DEVEM SER APLICADAS EM COBERTURA. 

PRODUTO / PROBLEPiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
A A L T A  CAPACIDADE DE EXTRACAO'DE NUTRIENTES DO S O L O  PELA MANDIOCA 
E X I G E  O USO DE ADUBACOES DE CORRECAO E RECOMPOSICAO. 
A TECNOLOGIA RECOMENDADA PERMITE A DUPLICACAO DA PRODUTIVIDADE MEDIA 
DA CULTURA, EM TORNO DE 1 2  T/HA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS.  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E t J E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
GOMES,J.DE C. MESTRE 
MACEDO, M.C.R. DOUTOR 
SOUZA, L .  DA S. MESTRE 
CALDAS, R.C. MESTRE 
SOUZA,A. DA S. GRADUADO 
MAGALHAES, A.F. DE J GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
GOMES, J .  DE C. E HOWELER, R.H. CASSAVA PRODUCTION I N  LOW F E R T I L I T Y  

S O I L S .  I N :  CASSAVA CULTURAL PRACTICES WORKSHOP. SALVADOR* BA, 
1983. P . 9 2 - 1 0 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 8 9 . 8 1 8 8 / 2  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONSORCIACAO DE MANDIOCA PLANTADA EPI F. DUPLAS COM MILHO E VIGNA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL t CItPflF 

RESUnO DA TECNOLOGIA 
O PLANTIO  DE MANDIOCA EM F I L E I R A S  DUPLAS E UMA ADAPTACAO DE 
ESPACAMENTO QUE APROXIMA AS F I L E I R A S  DE MANDIOCA DE MANEIRA QUE 
ENTRE AS F I L E I R A S  DUPLAS HAJA UM ESPACO MAIOR QUE O CONVENCIONAL. 
NESTES ESPACOS L I V R E S  TEM-SE A VANTAGEM DE CULTIVAR OUTRAS 
ESPECIES COMO MILHO, VIGNA. AMEI.(DOIM. FE IJAO.  BATATA-DOCE E SOJA, 
SEM PREJUIZO NA RENTABILIDADE. DAS CULTURAS. ESTA PRATICA PODE SER 
USADA POR PEQUENOS PRODUTORES QUE REQUEREM UM USO M A I S  INTENSIVO 
DOS RECURSOS ESCASSOS REPRESENTADOS PELA MAO-DE-OBRA E C A P I T A L  E 
e u E  SE BENEFICIAM DA CONSORCIACAO. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
O CULT IVO DA MANDIOCA NO B R A S I L  E F E I T O  DE FORMA MUITO RUDIMENTAR. 
O QUE CONTRIBUI  PARA A REDUCAO DA PRODUTIVIDADE E RETORNOS 
ECONOMICOS DA CULTURA.0 PLANTIO  EM F I L E I R A S  DUPLAS CONSORCIADO COM 
MILHO OU VIGNA PROPORCIONA AO AGRICULTOR AS VANTAGENS DA CONSORCFACAO 
SEM REDUCAO DE PRODUTIVIDADE DAS CULTURAS COMPONENTES DO SISTEMA. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
BA AM MA P I  CE P E  AL S E  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MATTOS. P.L.P. DE MESTRE 
S0UZA.A. DA S. GRADUAUO 
CALDAS. R.C. MESTRE 
SOUZA. L .  DA S. MESTRE 
SOUZA. J.DA S. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
MATTOS. P.L.P. DE; CALDAS. R.C. L SOUZA. A. DE: S. MANDIOCA PLANTADA 

€ti F I L E I R A S  DUPLAS CONSORCIADA COM MILHO. R.EVISTA BRASILE IRA  DE  
RANDIOCA, CRUZ DAS ALMAS, 2 ( 1 ) :  55-2. 1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : BB9.B114/B 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CARACTERIZACAO DE CULTIVARES DE MANDIOCA QUANTO A RESISTENCIA,  
TOLERANCIA OU SUSCEPTIB IL IDADE A BACTERIOSE. 

UNIDADE RESPONSAVEL : E P A H I G  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O COMPORTAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1 0 0  CULTIVARES REGIONAIS DE 
MANDIOCA TESTADAS EM LAVRAS (CONDICOES DE CAMPO) E EM CASA DE 
VEGETACAO INDICARAM QUE: A) AS CULTIVARES SONORA, IRACEMA; ENGANA 
LADRAO. I A C  1 2 8 2 9 .  ARREBENTA BURRO E I A C  1 4 1 8  MOSTRARAM-SE 
RESISTENTES OU BASTANTE TOLERANTES A BACTERIOSE (XANTHOMONAS 
MANIHOTIS) ;  8 )  A PAR DE CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA  OU TOLERANCIA 
A DOENCA T A I S  VARIEDADES APRESENTAM UMA BOA PRODUCAO DE RAIZES;  
C) T A I S  VARIEDADES PODEM SER RECOMENDADAS PARA REGIOES ONDE A 
I N C I D E N C I A  DE BACTERIOSE VEM L IM ITANDO O CULTIVO DE MANDIOCA DEVIDO A 
OCORRENCIA DE CONDICOES ANBIENTAIS  FAVORAVEIS A DOENCA. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
A I N C I D E N C I A  DE BACTERIOSE SOBRE A CULTORA DA MANDIOCA TEM S IDO UM 
DOS MAIORES PROBLEMAS PARA O SEU CULTIVO.  
CAUSA SERIAS  PERDAS QUANDO CULTIVARES SUSCEPTIVE IS  A DOENCA SAO 
U T I L I Z A D A S  EM LOCAIS ONDE AS CONDICOES AMBIENTAIS SAO FAVORAVEIS A 
MESMA. 

ABRAMGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICUL.TORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES 
CHALFOUN. S.M. MESTRE 
CARVALHO, V.D. DE DOUTOR 

ENVOLVIDOS 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CHALFOUN, S.M. & TANAKA, M.A.S. CARACTERIZACAO DE CULTIVARES DE 

MANDIOCA QUANTO A RESISTENCIA,  TOLERANCIA E SUCEPTIB IL IDADE A 
XANTHOMONAS MANIHOTIS EM CONDICOES DE CASA DE VEGETACAO E CAMPO. 
REVISTA BRASILE IRA  DE MANDIOCA. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : BEl9.B115/7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CARACTERIZACAO DE CULTIVARES QUANTO A R E S I S T E N C I A  OU S U S C E P T I B I L I -  
DADE AS DETERIORACOES F I S I O L O G I C A  E MICROBIOLOGICA.  

UNIDADE RESPONSAVEL : E P A H I G  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A )  AS CULTIVARES SONORA, MANTIQUEIRA,  BRANCA DE SANTA CATARINA E 
GUAXUPE CLASSIFICARAM-SE COMO RESISTENTES A DETERIORACAO F I S I O L O G I C A  
E AS I A C / 1 2 8 2 9 ,  ENGANA LADRAO E IRACEMA COMO S U S C E P T I V E I S ;  B )  A  
CULTIVAR ENGANA LADRAO MOSTROU-SE M A I S  R E S I S T E N T E  A DETERIORACAO 
MICROBIOLOGICA,  A  BRANCA DE SANTA CATARINA.  IRACEMA E I A C  1 2 8 2 9  
I N T E R M E D I A R I A S  E A GUAXUPE E MANTIQUEIRA,  S U S C E P T I V E I S ;  C)  COMO J A  
F I C O U  DEMONSTRADO A DETERIORACAO MICROBIOLOGICA PODE SER 
EFICIENTEMENTE CONTROLADA ATRAVES DE TRATAPlLNTO COM F U N G I C I D A  MANEB 
3% E PORTANTO, MESMO AQUELAS CULTIVARES S U S C E P T I V E I S  A MESMO PODEM 
SER APROVEITADAS QUANDO FOR CONVENIENTE. J A  NO CASO DA DETERIORACAO 
F I S I O L O G I C A  DE M A I S  D I F I C I L  CONTROLE, DEVE-SE OPTAR PELA U T I L I Z A C A O  
DE CULTIVARES M A I S  RESISTENTES.  . x 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
MANDIOCA: AS CULTIVARES DIFEREM QUANTO A R E S I S T E N C I A  OU 
S U S C E P T I B I L I D A D E  A DETERIORACAO MICROBIOLOGICA E F I S I O L O G I C A  SENDO A 
P R I M E I R A  CONTROLAVEL ATRAVES DE TRATAMENTO P U I N I C O  APOS A COLHEITA.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DEI C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALH0,V.D. DE MESTRE 
CHALFOUN. S.M. MESTRE 
HUEI-WANG,S. MESTRE 

PRTNCTPAL PURLICACAO - - - -. - - . - - . - - - - -. - - . - - 
CARVALHO,V.D.DE. ;CHALFOUN,S.N.& HUEI-WANG.S.ARMAZENAMENT0 POS- 

COLHEITA DE M 4 N D I O I C A . l : I N F L U E N C I A  DA COPIPPOSICAO Q U I M I C A  DE 
R A I Z E S  DE CULT.DE MANDIOCA S / R E S I S T E N C I A  A DETERIOR.POS-COLHEITA 
C F I S I 0 L . E  MICROBIOL.) .REV.BRAS. DE MANDIOCA L ( 1 ) :  15-23 ,  1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 889.8116/5 

T I T U L O  DA TECtdOLOGIA 
CONTROLE DE DETERIORACAO M I C R O B I O L O G I C A  DE MANDIOCA DURANTE O 
ARMAZENAMENTO. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : E P A N I G  

RESURO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DE R A I Z E S  FRESCAS DE MANDIOCA E L I M I T A D A  P E L A  
OCORRENCIA DE D O I S  T I P O S  DE DETERIORACAO: UMA F I S I O L O G I C A  E OUTRA 
MICROBIOLOGICA.TESTOU-SE O E F E I T O  DOS PRODUTOS Q U I M I C O S  
H I P O C L O R I T O  D E  SODIO A 1 %  E MANEB 
A 3 %  NO CONTROLE A DETERIORACAO M I C R O B I O L O G I C A  DE RODELAS 
DE MANDIOCA PERTENCENTES AS C U L T I V A R E S  SONORA, M A N T I Q U E I R A  E 
ENGANA LADRAO. NO 9 ,  D I A  DE ARMAZENAMENTO OBSERVOU-SE QUE O MELHOR 
CONTROLE F O I  O B T I D O  COM O MANEB A 3 %  MESMO NA C U L T I V A R  
M A N T I Q U E I R A ,  S U S C E P T I V E L  A  DETERIORACAO M I C R O B I O L O G I C A .  

PRODUTO / PROBLEfiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
MANDIOCA: O TRATAMENTO QUIPIICO DAS R A I Z E S  COM O F U N G I C I D A  MANEB 
A 3% PODE R E D U Z I R  AS PERDAS D E V I D O  A DETERIORACAO M I C R O B I O L O G I C A  
DURANTE O PERIODO DE ARMAZENAMENTO. 

ABRANGENCTA GEOGRAFICA 
MG 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
CHALFOUN, S.M. MESTRE 
CARVALHO, V.D. DE DOUTOR 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  - . - - - - - . . - . . - 
CHALFOUN, S.M. a CARVALHO,  V.D.  DE. ARMAZENAMENTO POS-COLHEITA DE 

MANDIOCA:  I V - E F E I T O S  DE TRATAMENTOS Q U I M I C O S  NO CONTROLE DA 
D E T E R I O R I Z A C A O  M I C R O B I O L O G I C A  EM POS-COLHEITA DE C U L T I V A R E S  DE 
PIANDIOCA. REV.BRAS.DE MANDIOCA. 1 (1 )  43-5, 1982. 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : H H 9 . H 1 1 7 / 3  

T I T U L O  D A  TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE MATERIAL PARA O P L A N T I O  DE NANDIOCA,ISENTO DE BACTERIOSE. 

U N I D A D E  REÇPONÇAVEL : E P A M I G  

REÇUHO DA TECNOLOGIA 
PLANTAS OBTIDAS DE MANIVAS RETIRADAS DA BASE E A 2 / 4  DA PLANTA 
AFRESENTARAM I N D I C E S  DE I N C I D E N C I A  DE BACTERIOSE (XANTHOMONAS 
M A N I H O T I S  (ARTHAUD-BERTHET) STARR, S I G N I F I C A T I V A M E N T E  MENORES QUE 
AQUELAS OBTIDAS DE MANIVAS RETIRADAS A 3 / 4  DA PLANTA. A PRATICA DE 
DESINFECCAO DAS MANIVAS COM HIPOCLORITO DE SODIO A 1%. D I M I N U I U  
S I G N I F I C A T I V A M E N T E  A I N C I D E N C I A  DE BACTER:IOSE NAS PLANTAS OBTIDAS.  
QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS OBSERVOU-SE QUE F O I  
S I G N I F I C A T I V A M E N T E  MAIOR NAS PLANTAS O R I G I N A R I A S  DE MANIVAS OBTIDAS A 
2 / 4  DA PLANTA NAS Q U A I S  F O I  EFETUADA A DESINFECCAO COM HIPOCLORITO 
DE SODIO A 1% DEVENDO QUANDO POSSIVEL.  SER ESTA A TECNICA 
RECOMENDADA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
UNA DAS P R I N C I P A I S  FORMAS DE DISSEMINACAO DA BACTERIOSE DA MANDIOCA. 
C O N S T I T U I - S E  NA U T I L I Z A C A O  DO MATERIAL INFECTADO PARA O P L A N T I O  E QUE 
PODE SER M I N I N I Z A D O  U T I L I Z A N D O - S E  MANIVAS OBTIDAS A 2 / 4  DA PLANTA E 
REALIZANDO-SE A DESINFECCAO DAS MESMAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

P R I N C I P A I Ç  D E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE: DE C A P I T A L  IN\IIESTIDO 

C008DENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
CHALFOUN, S.M. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 989.8118/1 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
INFLUENCIA DO USO DE EMBALAGENS NA CONSERVACAO POS-COLHEITA DE RAIZES 
DE MANDIOCA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAMIG 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
RAIZES DE MANDIOCA DA CULTIVAR MANTIQUEIRA FORAM EMBALADAS APOS A 
COLHEITA EM SACOS DE POLIETILENO CONTENTORES CONTENDO SERRAGEM UMIDA 
E CONTENTORES(TESTEi lUNHA)APOS SEREM TRATADAS POR IMERSAO DURANTE 
5 MINUTOS EM SOLUCAO DE MANEB 0.3% E DE ACIDO ASCORBICO 0,25% AS 
RAIZES EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO CONSERVARAM-SE COM BOAS 
CARACTERISTICAS DE COCCAO E QUIMICAS POR 27 DIAS; AS EM SERRAGEM 
UMIDA POR 21 DIAS E AS EM CONTENTORES POR 5 DIAS APOS A COLHEITA. 
A INCIDENCIA DE FUNGOS TENDEM A AUMENTAR APOS A UTILIZACAO DAS 
RAIZES SER LIMITADA POR BAIXA COCCAO. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO DESTA TECNOLOGIA POSSIBILITARIA A CONSERVACAO DAS RAIZES DO 
SACO DE POLIETILENO POR 22 DIAS E EM SERRAGEM UNIDA POR 16 DIAS A 
MAIS QUE A TESTEMUNHA, POSSIBILITANDO, UMA COMERCIALIZACAO A 
DISTANCIAS MAIS LONGAS E O ESTABELECIM. DE UMA COMERCIALIZ. MELHOR 
PROGRAMADA. COMO DESTES PERIODOS O QUE EVITARIA PERDAS POS COLHEITb. 

ABRAtlGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFDRMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I C C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALH0.V.D. DOUTOR - .  

CHALFOUH; s1m. MESTRE 
VILELA, R.E. DOUTOR 
STEINER. E.G.J. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOOIA : 889.81.19/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SELECAO DE CULTIVARES DE MANDIOCA E EPOCAS MAIS ADEQUADAS DE COLHEITA 
VISANDO APROVEITAMENTO DA PARTE AEREA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

'SUHO DA TECNOLOGIA 
DETERMINOU-SE RENDIMENTOS EM FENO E TEORES DE ALGUNS COMPONENTES 
QUIMICOS DA PARTE AEREA DAS CULTIVARES IRACEMA,BRANCA SANTA 
CATARINA,MANTIQUEIRA,BAIANA, ENGANA LADRA0,IAC-14-18,GUAXUPE, 
RIQUEZAnSONORA E CACAU AOS 8, 12, 16 E 22 MESES DE IDADE. TODASI 
MENOS MANTIQUEIRA E BRANCA SANTA CATARINA AOS 16 MESES ACUSARAM 
TEORES PROTEICOS ACIMA DE 15%. NESTA IDADE GUAXUPE. ENGANA LADRAO 
E IRACEMA TIVERAM MELHOR RENDIMENTO EM FENO (2 .5  A 3,6 T/HA> CONTRA 
0 . 7  A 1.1 T/HA DA BRANCA SANTA CATARINA, CACAU E BAIANA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PR0DUTI:VO 
O USO DA PARTE AEREA DA MANDIOCA (RESIDUO AGRICOLA).PODE 
SUBSTITUIR 10% DA RACAO PARA PEQUENOS ANIMAIS E PARTICIPAR COM 
ELEVADO PERCENTUAL NA DIETA DE RUMINANTES .AS CULTIVARES 
GUAXUPE, ENGANA LADRAO E RIQUEZA - RENDERAM O TRIPLO DO FENO DE 
OUTRAS AQUI ESTUDADAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO. V.D. DE DOUTOR 
PAULA, M.B.DE MESTRE 
CARVALHO, V.D. DOUTOR 
PAULA, M.B. DE MESTRE 
JUNIOR. E.S.G.P. GRADIJADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 1 8 . 8 1 % 3 / 1  
Caprinos 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
UTILIZACAO DE SISTEMA DE PRODUCAO MELHORADO PARA CAPRINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
COMPARARAM-SE DOIS SISTEMAS DE PRODUCAO DE CAPRINOS: UM MELHORADO E 
OUTRO TRADICIONAL.NO MELHORADO AS TECNOLOGIAS ADOTADAS FORAM: 
MATRIZES DA REGIAO. REPRODUTORES DE RACA EXOTICA (BHUJ), PASTAGEM 
NATIVA RALEADA. APRISCO COM PISO RIPADO E PRATICAS SISTEMATICAS DE 
MANEJO E SANIDADE. NO TRADICIONAL UTILIZARAM-SE: MATRIZES E 
REPRODUTORES DA REGIAO, INSTALACAO RUDIMENTAR (CHIQUEIRO) E PRATICOS 
ZOOTECNICOS COMUMENTE USADOS PELOS PRODUTORES. OS RESULTADOS 
EVIDENCIARAM QUE NO SISTEMA MELHORADO A PERCENTAGEM DE PARICAO, 
NUMERO DE CABRITOS NASCIDOS E PESO VIVO AOS 12 MESES DE IDADE, FORAM 
SUPERIORES EM 26,4; 59.4; E 1 5 X .  RESPECTIVAMENTE, AQUELES OBTIDOS NO 
SISTEMA TRADICIONAL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
NA EXPLORACAO DE CAPRINOS, A TECNOLOGIA USADA PELA MAIORIA DOS 
PRODUTORES E MUITO RUDIMENTAR. O QUE CONTRIBUI PARA O BAIXO INDICE DE 
PRODUTIVIDADE DO REBANHO. O SISTEMA MELHORADO DE PRODUCAO DEVERIA SER 
ADOTADO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO PRODUTIVO. 

ABRAIJGENCIA GEOGRAFICA 
PI CE BA PE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I H C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MEDEIROS, L.P. GRADUADO 
SILVA. V.V. PiESTRE 
GIRAO; R.N. 
RAMOS, G.M. 
GIRAO, E.S. 

MESTRE 
MESTRE 
MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 81B.B184/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRATAMENTO ESTRATEGICO DA VERMINOSE CAPRINA BASEADO NA CURVA 
EPIDEMIOLOGICA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
ESTUDOU-SE A EPIDEMIOLOGIA DAS HELMINTOSES ATRAVES DE NECROPSIAS EM 
52 CAPRINOS ENTRE 3 A 6 E 9 A 12 MESES DE IDADE DE JULHO177 A 
AGOST0/79. VERIFICOU-SE A OCORRENCIA DE HELPIINTOS DURANTE TODO O ANO 
COM PIQUES NOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO E DEZEMBRO E QUE OS 
CAPRINOS ENTRE 9 A 12 MESES FORAM OS MAIS PARASITADOS. BASEANDO-SE 
NESTA TECNOLOGIA PRECONIZAM-SE CINCO VERMIFUGACOES ESTRATEGICAS 
ANUAIS PARA OS CAPRINOS DA MICRORREGIAO DE VALENCA DISTRIBUIDAS NOS 
MESES DE JANEIRO. MARCO, MAIO. JULHO E OUTUBRO. ESTE PROGRAMA DE 
CONTROLE POSSIBILITARA A REDLICAO DOS PREJUIZOS CAUSADOS PELA 
VERMINOSE, PRINCIPAL DOENCA QUE AFETA OS CAPRINOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
OC O N H E C I M E N T O  DAS ESPECIES [)E HELMIFITOSPUE F'ARASITAM os CAPRINOS E 
A EPOCA DO ANO EM QUE ELAS OCORREM COM MAIOR INTENSIDADE INDICAM 
EPOCAS PARA S E  PROCEDER TRATAMENTO ESTRATEGXCO DAS HELMINTOSES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IPIEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES /, CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOL.VIDOS 
GIRAO. E.S. MESTRE 
GIRAO. R.N. MESTRE 
MEDEIROS, L.P. GRADUADO 
RIBEIRO, V.O. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GIRAO, E.S.; GIRAO, R.N. L MEDEIROS, L.P. PREVALENCIA E VARIACAO 
ESTACIONAL DE HELMINTOS GASTRINTESTIHAIS DE CAPRINOS NO MUNICIPIO 
DE VALENCA DO PIAUI. TERESINA, EMBRAPA-UEPAE D E  TERESINA, 1980 5 P. 
(EMBRAPA-UEPAE Dc TERESINA. PESQUISA EM ANDAMENTO. 1). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B l B . B 1 8 6 / 4  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
UTILIZACAO DO ABRIGO DE CHAO BATIDO PARA CAPRINOS 

U N I D A D E  RESPOHSAVEL : CNPC 

RESUFfO DA TECNOLOGIA 
A PRATICA CONSISTE EM ABRIGAR OS ANIMAIS, PRINCIPALMENTE NO PERIODO 
NOTURNO E FACILITAR MANEJO DO REBANHO.NOS PRIMEIROS 30 DIAS. AS CRIAS 
FICAM NO ABRIGO ATE ESTAREM APTAS A SEGUIR AS MAES NO PASTEJO. MAE E 
CRIA DEVEM PERNOITAR JUNTAS ATE O DESMAME. APOS O DESMAME, AS CRIAS 
DEVERA0 IR PARA OUTRO ABRIGO. O ABRIGO DEVE SER LOCALIZADO EM 
TERRENOS SECOS E D E  FACIL DRENAGEM. 
O ABRIGO DEVERA TER: 1) AREA COBERTA CALCULADA NA BASE D E  
l,ZMZ/CAB.;Z) AREA CERCADA CONTIGUA A COBERTA PARA EXERCICIO DOS 
ANIMAIS OU COMO OPCAO PARA O PERNOITE DO REBANH0;J) CURRAL COM 2 
DIVISOES PARA CONTENCAO DOS ANIMAIS QUANDO NECESSARIO. ESSE TIPO D E  
ABRIGO E MAIS BARATO E SUBSTITUI TOTALMENTE O USO DO APRISCO 
SUSPENSO RIPADO. NAS CONDICOES SEMI-ARIDAS DO NORDESTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO D E  ABRIGOS E CONSIDERADO UMA TECNICA QUE 
DIMINUI A MORTALIDADE DE CAFRINOS E OVINOS JOVENS. PODE SER ADOTADO 
PARA TODAS AS DIFERENTES CATEGORIAS DE ANIMAIS. 

ABRAr4GEItCIA GEOGRAFICA 
CE PI RN PB P E  BA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS ;> AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRJCULTORES / CRIADORES. 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
OLIVEIRA, E.R. D E  MESTRE 
MEL0 LIMA, F.A. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
OLIVEIRA, E.R.DE; MELO LIMA, F.A. & PANT. K.P. EFEITO DA INSTALACAO 

DO MANEJO DA PASTAGEM E DA SUPLEMENTACAO VOLUMOSA SOBRE O 
CRESCIMENTO D E  CABRITOS. IN: REUNIA0 ANUAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA D E  ZOOTECNIA, 19. PIRACICABA, SP, 1982. ANAIS.. . 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H11.~18%/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO DA MANDIOCA FRESCA NA ALII IENTACAO DE SUINOS EM CRESCIMENTO E 
TERMINACAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O SISTEMA PRECONIZADO PREVE A U T I L I Z A C A O  DE MANDIOCA FRESCA TRITURADA 
FORNECIDA A VONTADE AOS A N I M A I S  EM CRESCIMENTO E TERMINACAO E 
CONCENTRADO PROTEICO NA FORMA RESTRITA, DE MANEIRA QUE PREENCHA AS 
NECESSIDADES DO ANIMAL. DEISTA FORMA PROPORCIONAMOS UM CONSUMO L I M I T A D  
DE PROTEINA. 320 A 360 GRAMAS POR D1A.E FORCAMOS O ANIMAL A PREENCHER 
SUAS NECESSIDADES ENERGETICAS ATRAVES DA MANDIOCA, EXCLUINDO 
COMPLETAMENTO O MILHO DO CIISTEMA. RECOMENDA-SE O SEU USO SEMPRE QUE N 
COMPLETAMENTE O MILHO DO SISTEMA. RECOMENDA-SE O SEU USO SEMPRE 
NERCADO OU SEUS PRECOS ESTEJAM INCONPATIVE IS  COM A EXPLORACAO SUIN ICO 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO F'RODUTTVO 
A) SUINOS; B>CUSTO DE PRODUCAO INCOMPATIVEL COM OS PRECOS DOS INSUMOS 
ACARRETA A NECESSIDADE DE SE BUSCAR FONTES ALTERNATIVAS QUE PROPICIEM 
VANTAGENS ECONOMICAS AO SIIINOCULTOR; C) A FASE DO PROCESSO PRODUTIVO 
E O DE CRESCIMENTO E TERM1,NACAO DE SUINOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE  REI PB CE  SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTOREIB / CRIADORES 

P R I t l C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D f  DE CAP1:TAL INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FEDALTO, L.M. GRA1)UADO 
HERVAS MORENO. E. GRA1)UADO 
MARCOLINA. L. GRADUADO 
F I L I P P S E N .  L .  F. GRAIIUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
HERVAS M., E.; BURATO, R.C.; FEDAL.TO, L.M. L MARCOLINA, L. N I V E I S  DE 

PROTEINA MAIS-MANDIOCA FRESCA MO CRESCIMENTO E TERMINACAO DE 
SUINOS. I N :  REUNIA0  DA SOCIEDADE B R A S I L E I R A  DE ZOOTECNIA, 17. .  
FORTALEZA, 1980. ANAIS... P.285. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 1 1 . 0 1 B 1 / 3  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
LEVEDURA SECA DE DESTILARIA DE ALCOOL CSACCHAROMYCES CEREVISIAE) NA 
ALIMENTACAO DE LEITOES EM RECRIA. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : FEALQ / S P  

:suno DA TECNOLOGIA 
A LEVEDURA SECA E OBTIDA PELA RECUPERACAO DE PARTE DA LEVEDURA 
ENVOLVIDA NO PROCESSO FERMENTATIVO PARA PRODUCAO DE ALCOOL. TRATANDO- 
SE PORTANTO. DE UM SUBPRODUTO DA INDUSTRIA ALCOOLEIRA. SUAS 
CARACTERISTICAS (CERCA DE 30% DE PB DE ALTO VALOR BIOLOGICO E ALTO 
TEOR DE VITAMINA DO COMPLEXO B) A TORNAM UM PRODUTO DE GRANDE VALOR 
PARA A ALIMENTACAO ANIMAL. O EMPREGO DE LEVEDURA SECA EM DIETAS DE 
LEITOES NA FASE DE RECRIA DE 35 ATE 70 DIAS APROXIMADAMETE 
PROPORCIONOU EXCELENTES RESULTADOS, EM TERMOS DE DESEMPENHO DOS 
ANIMAIS, QUANDO A PROTEINA MICROBIANA SUBSTITUIU ATE 45% DA 
PROTEINA DO MILHO E DO FARELO DE SOJA DAS RACOES. PORTANTO, PODE-SE 
RECOMENDAR A INCLUSA0 DA LEVEDURA NA FORMULACAO DE RACOES PARA SUINOS 
DESSA CATEGORIA, DESDE QUE SEJA FEITA SUA ANALISE BROMATOLOGICA E 
SEJAM OBSERVADAS AS EXIGENCIAS NUTRICIONAIS DOS ANIMAIS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
A PRESENTE TECNOLOGIA SE REFERE A POSSIBILIDADE D E  REDUZIR O CUSTO DE 
PRODUCAO DE SUINOS MEDIANTE O EMPREGO DE LEVEDURA SECA COMO ALIMENTO - - - - - - - - - . . . - - . . . . - . . - . . - - . . -. . . - 
ALTERNATIVO AO MILHO E FARELO DE SOJA NDRMALMENTE UTILIZADOS .NAS 
RACOES PARA LEITOES EM RECRIA (35 A 70 DIAS APROXIMADAMENTE). . 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

U S U A R I O S  D A . T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS =>  AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTTDO 

COORDEtJADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
LAVORENTI, A. DOUTOR 
LIMA, G. J.M.M. MESTRE 
PACKER, I. U. DOUTOR 
BERTO, D. A. GRADUADO 
MIYADA, V .  S. DOUTOR 
MENTEM, J.  F. H. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
BERT0.D.A. LEVEDURA SECA DE DESTILARIA DE ALCOOL <SACCHAROnYCES 

CEREVISIAE) NA ALIMENTACAO DE LEITOES EM RECRIA. PIRACICABA, 
ESALQ/USP, 1986. TESE MESTRADO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 1 1 . 8 1 8 2 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
LEVEDURA SECA DE DESTILARIA D E  ALCOOL (SACCHAROMYCES CEREVISIAEI NA 
ALIMENTACAO DE PORCAS EM GESTACAO E LACTACAO. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : FEALQ / S P  

RESURO DA TECNOLOGIA 
A LEVEDURA SECA E OBTIDA PELA RECUPERACAO DE PARTE DA LEVEDURA 
ENVOLVIDA NO PROCESSO FERMENTATIVO PARA PRODUCAO D E  ALCOOL, TRATANDO- 
SE, PORTANTO, DE UM SUBPRODUTO DA INDUSTRIA ALCOOLEIRA. SUAS 
CARACTERISTICAS (CERCA DE 30% DE PB DE ALTO VALOR BIOLOGICO E RIQUEZA 
EM VITAMINA DO COMPLEXO Bl A TORNAM UM PRODUTO DE GRANDE VALOR PARA A 
ALIMENTACAO ANIMAL. O EMPREGO DE LEVEDURA SECA, ATE O NIVEL DE 21%, 
NA FORMULACAO DE RACOES PARA MATRIZES SUINAS RESULTOU EM DIETAS QUE 
PROPORCIONARAM EXCELENTE DESEMPENHO REPRODUTIVO AS PORCAS EM GESTACAO 
E LACTACAO. PODENDO-SE RECOMENDAR SEU USO COM A FINALIDADE DE 
SUBSTITUIR PARTE DO MILHO E QUASE TODO O FARELO DE SOJA DAS RACOES. 
O USO ADEQUADO DO PRODUTO REQUER SUA ANALISE BROMATOLOGICA E A 
FORNULACAO DAS RACOES DEVE SER FEITA OBSERVANDO-SE AS EXIGEHCIAS 
NUTRICIONAIS DOS ANIMAIS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUT1:VO 
A PRESENTE TECNOLOGIA S E  REFERE A POSSIBILIDADE DE REDUZIR O CUSTO DE 
PRODUCAO DE SUINOS MEDIANTE O EMPREGO DE LEVEDURA SECA COMO ALIMENTO 
ALTERNATIVO (E POSSIVELMENTE D E  CUSTO MAIS BAIXO) AO MILHO E FARELO 
DE SOJA NORMALMENTE UTILIZADOS NAS RACOES D E  MATRIZES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R  R J  SP RS sc B A  M G  ES GO DF MS M'r. R O  
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
LAVORENTI. A. DOUTOR 
LIMA, G. J. M. M. MESTRE 
PACKER, I. U. DOUTOR 
BERTO, D. A. GRADIJADO 
MIYADA, U.  S. DOUTOR 
MENTEN, J .  F. H. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUULICACAO 
LIMA. G.J.M.M. USO DA LEVEDURA SECA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) D E  

DESTILARIAS DE ALCOOL DE CANA-DE-ACUCAR NA ALIMENTACAO DE- 
RATRIZES SUINAS EM GESTACAO E LACTACAO. PIRACICABA, ESALQ/USP, 
1984. TESE MESTRADO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H11.0103/9 

TITULO DA TECt4OLOGIA 
ARRACOAMENTO DE LEITOES EM ALEITAMENTO 

UNIDADE RESPOtlSAVEL : CNPSA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS LEITEGADAS QUANDO ESTA0 AINDA S E  ALIMENTANDO COM LEITE MATERNO 
RECEBEM COMO COMPLEMENTO RACAO SECA FARELADA CONTENDO 16% DE PROTEINA 
BRUTA E 3.400 KCAL ED/KG. ESSA RACAO CONSTITUIDA DE 68.4% DE MILHO, 
23,3% DE FARELO DE SOJA, 5% DE ACUCAR, 1.4% DE FOSFATO BICALCICO, 1,2 
DE CALCARIO, 0.4% DE MISTURA DE MINERAIS E 0.3% DE MISTURA DE 
VITAMINAS. E FORNECIDA A VONTADE NO PERIODO DE 14 A 3 5  DIAS DE IDADE 
DOS LEITOES. OS LEITOES SAO CRIADOS EM CONFINAMENTO TOTAL. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A RACAO COM 16% DE PROTEINA BRUTA E 3.400 KCAL ED/KG E RECOMENDADA 
PARA SUINOS EM ALEITAMENTO COM DESMAME AOS 3 5  DIAS DE IDADE. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR SP RS MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COSTA, V. MESTRE 
FIALHO. E.T. GRADUADO 
GOMES, P.C. MESTRE 
FERREIRA, A.S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
COSTA, V . ;  FIALHO, E.T.; GOMES,P.C. 8 FERRE1RA.A.S. NIVEIS PROTEICOS 

E ENERGETICOS EM RACOES PARA LEITOES EM ALEITAMENTO. PESQ. 
AGROPEC. BRAS., ERASILIA, 18(10): 1155-61,1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 011.0106/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TABELA PARA DETERMINACAO DO PESO OTIMO DE VENDA DE SUINOS A NIVEL DE 
PRODUTOR EM FUNCAO DA RELACAO PRECO DO SUINO./PRECO DO MILHO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
BASEADO EM DADOS EXPERIMENTAIS, OBTIDOS NO CENTRO NACIONAL DE 
PESQUISA DE SUINOS E AVES. AJUSTOU-SE UMA FUNCAO DE PRODUCAO 
QUADRATICA.ADMITIND0-SE QUE O OBJETIVO DO SUINOCULTOR E A MAXIMIZACAO 
DO LUCRO POR ANIMAL PRODUZIDO DEMONSTROU-SE QUE O PESO OTIMO DE ABATE 
E FUNCAO DA RAZAO PRECO DO SUINO/PRECO DO MILHO. ENTRETANTO PARECE 
NA0 EXISTIR RAZOES TECNICAS NEM ECONOMICAS QUE DETERMINEM QUE O PESO 
OTIMO DE ABATE SE SITUE SEMPRE EM TORNO DE 100 KG. A PARTIR DO 
AJUSTAMENTO DA FUNCAO DE PRODUCAO, CRIOU-SE UMA TABELA, ONDE UNA VEZ 
DETERMINADO O COEFICIENTE PRECO DO SUINO (KG)/PRECO DO MILHO (KG). 
IDENTIFICA-SE O PESO OTIMO DE ABATE E A IDADE MEDIA DE ABATE DOS 
ANIMAIS QUE MAXIMIZAM O LUCRO DO PRODUTOR. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
EM FUNCAO DAS GRANDES VARIACOES QUE PERIODICAMENTE OCORREM TANTO NO 
PRECO DO SUINO COMO NO PRECO DO MILHO, A TECNOLOGIA PODERA AJUDAR AO 
PRODUTOR NA TOMADA DE DECISAO DE Com0 MELHOR ADMINISTRAR SEUS 
ESTOQUES DE ANIMAIS PARA ABATE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF NS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PROTAS, J.F. DA S. MESTRE 
PINHEIRO. A.C.A. DOUTOR 
IRGANG. R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PINHEIRO, A.C.A.; PROTAS, J.F.DA S. & IRGANG, R. A FUNDACAO D E  

PRODUCAO E A RELACAO DE PRECOS INSUMO-PRODUTOI COMO 
DETERMINANTE DO PESO OTIMO DE ABATE SUINOS. R. ECON. RURAL, 
1983. 15P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 811.8187/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
COMEDOURO CIRCULAR PARA SUINOS 

UNIDADE RESPOUSAVEL : CNPSA 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
O COMEDOURO CIRCULAR PROPOSTO E CONSTITUIDO POR MATERIAL DE SUCATA E 
PARA SUA CONSTRUCAO E NECESSARIO BASICAMENTE 1 TONEL VAZIO DE ULEO DE 
ZOOL, UM CONE METALICO D DIAMETRO DO TONEL E DE 29CM DE ALTURA. UM 
PNEU USADO ARO 22 X 11.09 E PEDACOS DE FERRO DE 1/2 E 1/6 DE POLEGADA 
PARA AS BOCAS DIVISORIAS E SUSTENTACAO DO TONEL. O PNEU E CORTADO A 
20CM DE ALTURA EM SUA CIRCUNFERENCIA E O CONE E SOBREPOSTO A ABERTURA 
INTERNA (ARO), SENDO FIXADO POR PLACAS METALICAS PARAFUSADAS. A 
REGULAGEM DO FLUXO DE RACAO E FEITA ATRAVES DE TRES HASTES METALICAS 
DE FERRO DE 1/2 PELEGADA,AS QUAIS SUSTENTAM O TONEL COM TRES 
PARAFUSOS TIPO BORBOLETA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O COMEDOURO CIRCULAR DEVIDO SUA CARACTERISTICA NECESSITA SER COLOCADO 
CENTRALMENTE EM BAIAS COM GRUPOS DE 20 A 30 SUINOS NAS FASES DE 
CRECHE, CRESCIMENTO OU TERMINACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO .DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI PE RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 D E  OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BELLAVER, C. MESTRE 
KONZEN, E.A. MESTRE 
FIALHO, E.T. MESTRE 
GOMES, P.C. MESTRE 

PRItICIPAL PUBLICACAO 
BELLAVER, C.; KONZEN, E.A.; SANTOS, D.L. & FREITAS, A.R. TIPOS DE 

RACOES E COMEDOUROS PARA SUINOS. CONCORDIA, SC., EMBRAPA-CNPSA, 
1983. 4P. (EMBRAPA-CNPSA. COMUNICADO TECNICO, 54). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 011.0108/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TABELA DE COMPOSICAO QUIMICA E VALORES ENERGETICOS DE ALIMENTOS PARA 
SUINOS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CWPSA 

~SUHO DA TECNOLOGIA 
FOI ELABORADA UMA TABELA DE 1 0  INGREDIENTES POSSIVEIS DE SEREM 
UTILIZADOS EM RACOES PARA SUINOS. SAO APRESENTADOS DADOS REFERENTES A 
ANALISES DE MATERIA SECA, PROTEINA BRUTA. EXTRATO ETERI0,FIBRA BRUTA. 
MATERIA MINERAL, CALCIO, FOSFORO. MANGANES, FERRO, COBRE, ZINCO, BEM 
COMO OS ANINOACIDOS: METIONINA> CISTINA, LISIFIA, TRIPTOFANO,TREONINA, 
ARGININA. GLICINA, SERINA, ISOLEUCINA, LEUCXNA, HISTIDINA, 
FENILALANINA E TIROSINA. OS VALORES DE PROTEINA DIGESTIVEL,ENERGIA 
DIGESTIVEL E ENERGIA METABOLIZAVEL DOS REFERIDOS INGREDIENTES 
APRESENTADOS NESTA TABELA FORAM OBTIDOS COM SLIINOS DE DIFERENTES 
PESOS, ATRAVES DA UTILIZACAO DE GAIOLAS DE METABOLISMO. EM TERNOS 
MEDIOS, OS VALORES DE COMPOSICAO QUIMICA E ENERGETICA DOS ALIMENTOS 
REFERENCIADOS NESTA TABELA DEFERIRAM EM RELACAO AOS CITADOS NAS 
TABELAS ESTRANGEIRAS. OS VALORES ENERGETICOS I)E INGREDIENTES CITADOS 
NESTA TABELA FORAM EM MEDIA SUPERIORES AOS REFERENCIADOS NAS TABELAS 
ESTRANGEIRAS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA T A B E L A  PODERA SER UTILIZADA PELOS PRODUTORES.OU INDUSTRIAS NA 
FORNULACAO DE RACOES PARA SUINOS NAS DIVERSAS FASES DE PRODUCAO, 
CONDICIONANDO UM MELHOR APROVEITAMENTO DE INGREDIENTES REGIONALMENTE 
DISPONIVEIS, PROPICIANDO DESTA FORMA RACOES DE MENORES CUSTOS. 

ABRAtlGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FIALNO. E.T. MESTRE 
GOMES, P.C. MESTRE 
BELLAVER, C. MESTRE 
ALBINO, L.F.T. MESTRE 
COSTA. V. MESTRE 
FRE1TAS.A.R. DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FIALHO, E.T. & ALBINO, L.F.T. TABELA DE COMPOSICAO QUIMICA E VALORES 

ENERGETICOS DE ALIMENTOS PARA SUINOS E AVES. CONCGRDIA, SC.r 
EMBRAPA-CNPSA, 1913. 23P (ENBRAPA-CNPSA. DOCUMENTOS. 6 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : %12.81%%/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SORGO HIBRIDO PARA O ESTADO DO P I A U I  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

Sorgo 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS PESQUISAS REALIZADAS PELA EMBRAPA-UEPAE DE TERESINA TEM MOSTRADO 
QUE O SORGO GRANIFERO E UMA ESPECIE COM POTENCIALIDADES PARA 
EXPLORACAO NAS CONDICOES EDAFO-CLIMATICAS DO ESTADO DO P I A U I .  O 
SORGO GRENIFERO BR-300 TEM APRESENTADO PRODUCOES SUPERIORES A 2 .000  
KG/HA, COM FLORACAO AOS 57 D I A S  E ALTURA DE PLANTA DE 1.66M. 
RESSALTA-SE QUE OS 2 .000  KG/HA QUE TEM-SE OBTIDO E EM CONDICOES DE 
FERTIL IDADE NATURAL DO SOLO, OU SEJA, SEM ADUBACAO E PRECIPITACAO 
PLUVIOMETRICA NA0 SUPERIOR A 3 0 0  MM ANUAIS. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) SORGO. B )  NOS ULTIMOS ANOS TEM SE VERIFICADO CONTINUADAMENTE 
FRUSTACOES DE SAFRAS PRINCIPALMENTE DE MILHO EM DECORRENCIA DAS 
SECAS. O SORGO POR SER M A I S  TOLERANTE A PERIODOS DE ESTIAGENS PASSA A 
SER UMA OPCAO A M A I S  PARA OS AGRICULTORES QUE TEM INTERESSE NA 
PRODUCAO DE GRAOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LIMA, P.R. DE A. MESTRE 
CARDOSO, M.J. MESTRE 
FREIRE F I L H O  F.R. MESTRE 
ARAUJO, A.D. DE MESTRE 

PRIt(C1PAL PUBLICACAO 
L IMA P.R. DE A. E ARAUJO, A.G. DE. COMPETICAO DE CULTIVARES DE SORGO 
GRANIFERO NO ESTADO DO P I A U I .  TERESINA, EMBRAPA - UEPAE DE TERESINA 
1903 .  3P. (EMBRAPA/UEPAE DE TERESINA. PESQUISA E t l  ANDAMENTO, 26)- 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 812.8186/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SUCESSAO SOJA - SORGO GRANIFERO NA R E G I A 0  DO TRIANGULO M I N E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUIIO DA TECNOLOGIA 
NA R E G I A 0  DO TRIANGULO M I N E I R O ,  O SORGO GRANIFERO C O N S T I T U I - S E  EM UMA 
OPCAO ALTAMENTE V I A V E L  PARA SER U T I L I Z A D O  EM SUCESSAO A CULTURA DA 
SOJA. O SISTEMA C O N S I S T E  NA SEMEADURA DE C U L T I V A R E S  PRECOCES DE SOJA 
("PARANA" E "BOSSIER")  NO MES D E  OUT., E O P L A N T I O  DO SORGO GRANIFERO 
NO MES DE FEVEREIRO OU P R I M E I R A  QUINZENA DE MARCO, O QUAL PODE SER 
COLHIDO NOS MESES DE JUNHO OU JULHO.  A U T I L I Z A C A O  DO SISTEMA 
P O S S I B I L I T O U  A OBTENCAO D E  3 0 0 0  KG/HA D E  GRAOS DE SORGO, APROVEITANDO 
O E F E I T O  R E S I D U A L  DA ADUBACAO EFETUADA PARA A CULTURA DA SOJA. E S T E  
RENDIMENTO PROPORCIONARIA AO AGRICULTOR UMA R E C E I T A  L I Q U I D A  D E  
CRÇ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 / H A ,  A PRECOS DE AGOSTO DE 1983.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO SORGO GRANIFERO COMO OPCAO D E  C U L T I V O  EM 
SUCESSAO A CULTURA DA SOJA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COELH0,A.M. GRADUADO 
VIANA,A.C. MESTRE 
REZENDE. A.M. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 012.8188/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
UTILIZACAO DE AREAS DE VARZEAS EM PERIODOS D E  POUSIO E ROTACAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
OBSERVOU-SE QUE O SORGO SACARINO POSSUI CAPACIDADE DE PRODUCAO 
MUITO BOA EM SOLOS DE VARZEA, INCLUSIVE SUPORTANDO COM FACILIDADE 
OS EXCESSOS DE UMIDADE NO SOLO. 
AS PRODUTIVIDADES MAXIMAS ALCANCADAS FORAM DE 6 0  A 70 TONELADAS 
DE MASSA VERDE POR HA E 4 A 6 T DE GRAOS POR HA. NAS CULTIVARES 
BR 501 E BR 503. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O SORGO SACARINO CULTIVADO PARA PRODUCAO DE ALCOOL CARBURANTE E 
FORRAGEAMENTO DE ANIMAIS. 
A TECNOLOGIA SE REFERE A SUB-UTILIZACAO DOS SOLOS DE VARZEA QUE 
POSSUEM UM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO. E S E  APLICA EM TODO O CICLO 
DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORNACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEtIADOR E PESOUISADORES ENVOLVIDOS 
CHIELLE, Z.G. GRADUADO 
SUTILI, V.R. MESTRE 
SOARES, G.J. GRADUADO 
CHIELLE. M.C.P. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 812.0111/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESPACANENTO X DENSIDADE DE SEMEADURA DO SORGO GRANIFERO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
OS RESULTADOS DA PESQUISA. PERMITIRAM RECOMEEIDAR. PARA A CULTURA DO 
SORGO GRANIFERO, A NIVEL DE RIO GRANDE DO SUL', O ESPACAMENTO D E  0,75M 
ENTRE FILEIRAS, COMBINADO COM UMA DENSIDADE DE 15 PLANTAS POR METRO 
LINEAR, PROPORCIONANDO UMA POPULACAO DE 200.000 PLANTAS/HA; ISSO 
CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 8 KG POR HECTARE DE SEMENTE, 
CONSIDERANDO O PODER GERNINATIVO DE 75X.ENTRETANTO PEQUENAS VARIACOES 
NO ESPACAMENTO NA0 AFETAM A PRODUTIVIDADE. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA TECNOLOGIA APLICA-SE A CULTURA DO SORGO GRANIFERO. SUA VANTAGEM 
RESIDE NO FATO DE SER UMA PRATICA SIMPLES D E  SER ADOTADA PELOS 
AGRICULTORES. EM QUALQUE TIPO D E  SOLO. ESTA TECNOLOGIA APLICA-SE A 
FASE DE SEMEADURA. 

USUARIOS DA TECIIOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RAUPP. A.A.A. MESTRE 
S I L V E I R A  JR., P. MESTRE 
BERTOLDI, R.E. GRADUADO 
SILVA F. A.E.P. MESTRE 
ZONTA. E.P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RAUPP, A.A.A. ET ALII. RECOMENDACAO PARA O CULTIVO DO SORGO GRANIFERO 

E A SUA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO ANImAL. PELOTAS. EMBRAPA-UEPAE 
PELOTAS, 1980. 13P. (EMBRAPA-UEPAE PELOTAS. CIRCULAR TECNICA. 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 012.8112f8 

TITULO DA TECNOLOGI'A 
CONTROLE DAS PRAGAS DO SORGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
PARA COMBATER A LAGARTA DO CARTUCHO DO SORGO (SPODOPTERA FRUGIPERDA). 
COM INSETICIDAS EM PO. FORAM TESTADOS OS SEGUINTES PIRETROIDES: 
POUNCE 1% 2,5 KG/HA. POUCE 1% 2 KG/HA E DECIS 0,05% 10 KG/HA. O 
POLVILHAMENTO DOS INSETICIDAS NO PERIODO DE ECLOSAO DAS LAGARTAS 
PROTEGEU A CULTURA,PROPORCIONANDO O RENDIMENTO MEDI0 DE 2880 KG/HA 
DE GRAOS, CONTRA 1836 KG/HA NAS AREAS NA0 TRATADAS. 

PRODUTO f PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SORGO. 
B. TECNOLOGIA APLICAVEL QUANDO HOUVER INFESTACAO DE LAGARTAS DE 
SPODOPTERA FRUGIPERDA. 
C. NA EPOCA DE ATAQUE DAS LAGARTAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEtdEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BERTELS M. A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BERTELS MENSCHOY, A. INSETOS-PRAGAS DO SORGO E SEU COMBATE. PELOTAS, 

EMBRAPA-UEPAE PELOTAS, 1982. 43P. (EMBRAPA-UEPAE PELOTAS. 
CIRCULAR TECNICA, 1 4 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 812.0113/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE SORGO RESISTENTES AS P R I N C I P b i I S  DOENCAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : LIEPAE PELOTAS 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
OS LEVANTAMENTOS DE DOENCAS DO SORGO (SORGIIUN BICOLOR ( L . )  MOENCH COM 
OBJETIVO DE AVALIAR A RESISTENCIA  VARIETAL DAS CULTIVARES NA REGIA0  
SUDESTE DO R I O  GRANDE SUL, TEM MOSTRADO QUE A BR 501, BR 503,  ' 

BR 6 0 0  (SACARINO) APRESENTAM TOLERANCIA AO M I L D I O  (SCLEROSPORA 
SORGHI I  (KULK WESTON & UPPAL) E RESISTENCIA  A ANTRACNOSE(COLLETR1CHUM 
GRAMINOCOLA (CES) J. W.WILSE A HELMINTOSPORIOSE (HELMINTHOSPORIUM 
TRUCICUM PASS.) E A FERRUGEM ( P U C C I N I A  SORGHI SCHW.). 
PARA AS MESMAS DOENCAS AOS PATOGENOS AS CULTIVARES GRANIFERAS QUE SE 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCIESSO PRODUTIVO 
A. SORGO. 
B. NA REGIA0  PRODUTORA DE SURGO DO SUDESTE DO R I O  GRANDE DO SUL. 
C. NA SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES r CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BRANCAO, N. MESTRE 
PORTO, M.P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BRANCA0.N. L CASELA, C.R. ET IOLOGIA  E CONTROLE DAS DOENCAS FUNGICAS 

DA CULTURA DE SORGO. I N :  REUNIA0  TECNICA ANUAL DO SORGO, 11, 
PELOTAS. 1 9 8 2 .  ANAIS.;. PELOTAS, UEPAE PELOTAS. 1 9 8 2 .  P.41-3. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B12.8114/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRATAMENTO QUIMICO DE SEMENTES DE SORGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
NO PERIODO DE 1 9 8 1  A 1 9 8 5 .  FORAM CONDUZIDOS, NO CAMPO. EXPERIMENTOS 
NO TRATAMENTO DE SEMENTES,VISANDO A CONTROLAR OS FUNGOS DAS SEMENTES 
E DO SOLO E, ASSIM, AUMENTAR A EMERGENCIA DE PLANTULAS. AO MESMO 
TEMPO AVALIOU-SE A E F I C I E N C I A  DOS FUNGICIDAS. OS PRODUTOS QUE 
PROPORCIONARAM BONS RESULTADOS FORAM CAPTAFOL + PCNB, NA DOSAGEM DE 
3 0 0  G/100 KG DE SEMENTES, E THIRAN, NA DOSAGEM DE 2 0 0  G / l 0 0  KG DE 
SEMENTE. FORAM U T I L I Z A D A S  SEMENTES DE CULTIVARES DE SORGO SACARINO 
(BR 500.  BR 5 0 1  E BR 5 0 3 )  E GRANIFERO (BR 3 0 0 ) .  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SORGO. 
B. NA REGIA0  PRODUTORA DE SORGO DO SUDESTE DO R I O  GRANDE DO SUL. 
C. NA PRE-SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BRANCAO. N. MESTRE 
PORTO. M.P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BRANCAO, N. & CASELA, C.R. ET IOLOGIA  E CONTROLE DAS DOENCAS FUNGICAS 

DA CULTURA DO SORGO. I N :  REUNIA0 TECNICA ANUAL DO SORGO, 11, 
PELOTAS, 1 9 8 2 .  ANAIS.. . PELOTAS. 1 9 8 2 .  P. 48-9 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 812.0116/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DAS PRAGAS M) SORGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
DE TRES METODOS APLICADOS PARA PROTEGER A CULTURA DO SORGO CONTRA O 
ATAQUE DA LAGARTA BROCA DAS PLANTULAS (ELASNOPALPUS LIGNOSELLUS), O 
QUE LEVA EM CONTA A BIOLOGIA DA PRAGA EM FUNCAO DAS PRECIPITACOES 
P L U V I A I S  E O M A I S  INDICADO PARA A REGIAO. OS RESULTADOS INDICARAM QUE 
A SEMEADURA DEVE SER REALIZADA APOS OCOFIRENCIA DO PERIODO DE CHUVAS; 
EM 1 9 8 0 / 8 1 ,  O RENDINENTO DAS PARCELAS PLANTADAS EM SOLO SECO F O I  DE 
1 7 1 0  KG/HA ENQUANTO EM SOLO UMIDO F O I  DE 2 4 7 0  KG/HA, E, EM 1 9 8 1 / 8 2 ,  
EM SOLO SECO F O I  DE 7 7 0  KG/HA E EM SOLO UNIDO DE 1 2 0 0  KG/HA. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SORGO 
B. IND ICA-SE SEMEAR O SOFtGO EM SOLO COM ALTO TEOR DE UTIíDADE. 
C. SEMEADURA. 

ABRANGENCIA 6EOGRAFZCA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE IHSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BERTELS M. .A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BERTELS MENSCHOY, A& INSETOS-PRAGAS DO SORGO E SEU COMBATE. PELOTAS, 

ENBRAPA-UEFAE PELOTAS, 1 9 8 2 .  43P.  (EPIBIIAPA-UEPAE PELOTAS. 
CIRCULAR TECNICA. 1 4 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 812.8117/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE SORGO SACARINO RESISTENTES AO NEMATOIDE FORMADOR DE 
GALHAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES DE SORGO SACARINO BR 501, BR 502, BR 503, BR 601, 
CFISX S 733, SART, CMSX S 734 E CMSX S 719, APRESENTARAM ALEM DA 
RESISTENCIA AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS, BOAS CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS (PRODUTIVIDADE(MATER1A SECA, ACUCAR, GRAO).ADAPTACAO 
AOS SOLOS CORRIGIDOS COM BOA FERTILIDADE). 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
BR 501. BR 502, BR 503, BR 601, CMSX S 733. SART. CMSX S 734 E 
CMSX S 719, PELO FATO DE SEREM RESISTENTES AO NEMATOIDE FORMADOR DE 
GALHAS. REPRESENTAM UMA OPCAO PARA OS CERRADOS ONDE O NEMATOIDE 
CAUSA SERIOS DANOS AS LAVOURAS DO SORGO SACARINO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
DF GO MG MT R5 CE SP BA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRItlCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SHARMA, R.D. DOUTOR 
MEDEIROS, A.C. DE S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SHARMA, R.D. & MEDEIROS, A.C. DE S. RELACAO DE ALGUNS GENOTIPOS DE 

SORGO SACARINO AOS NEMATOIDES MELOIDOGYNE JAVANICA E PRATYLENCHUS 
BRACHYURUS. PESQ. AGROPEC. BRAS., BRASILIA, 17 ( 5 ) :  697-701, 
1982.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.8188/1 
Algodão 

TITULO DA -TECNOLOGIA 
NOVA MODALIDADE DE CONSORCIO ALGODAO HERBACEO + F E I J A O  PARA O 
NORDESTE. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A TECNICA CONSISTE EM PLANTAR O ALGODOEIRO NO ESPACAMENTO DE 
lXO.20M E NAS ENTRELINHAS PLANTAR UMA CULTIVAR PRECOCE DE F E I J A O  
VIGNA DE HABITO ERETO OU SEMI-RAMADOR COM DENSIDADE DE 5 PLANTAS POR 
METRO LINEAR DE SULCO. VERIFICA-SE,  NESTE SISTEMA. UM AUMENTO MEDI0  
DE 38): NO I N D I C E  DE USO E F I C I E N T E  DA TERRA E O INCREMENTO DE 22% NA 
RENDA L I Q U I D A  EM RELACAO AO ALGODOEIRO PLANTADO ISOLADO. 
O RENDIMENTO DO ALGODOEIRO NESTA MODALIDADE DE CONSORCIO E REDUZIDO 
EM APENAS 20%. QUE E COMPENSADO PELA PRODUCAO DE FE IJAO.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PR0DUTI:VU 
A TECNOLOGIA ENVOLVE O SISTEMA PRODUTIVO DO ALGODOEIRO HERBACEO 
CONSORCIADO COM O F E I J A O  VIGNA DE HABITO ERETO E PRECOCE. E, DE 
INICIO, PARA O PEQUENO E MEDIO PRODUTOR QUE NECESSITAM DE USAR A 
TERRA COM MAIOR E F I C I E N C I A .  ENVOLVE TODAS AS FASES DA CULTURA NO 
CAMPO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PB CE P E  P I  RN BA AL 

USUARIDS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDE?IADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO. 0.5. MESTRE 
BELTRAO. N.E. DE M. DOUTOR 
NOBREGA, L.B. DA MESTRE 
AZEVEDO. D.M.P. MESTRE 
V IE IRA ,  D.J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BELTRAO. N.E. DE M.;AZEVEDD, D.M.P. DE.; NOBREGA, L.B. DA L V I E I R A ,  

D.J.COMPORTAMENT0 DO ALGODOEIRO HERBACEO EM CONSORCIO COM 
CULTIVARES DE FE IJAO VIGNA. I N :  REUNIA0 SOBRE CULTURAS 
CONSORCIADAS NO NORDESTE, 1, TERESINA. 1983. ANAIS... P .12.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 013.01C31/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EFEITO DO ESPACAMENTO AUMENTA A PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO HERBACEO 
NAS REGIOES DO AGRESTE E SERTAO 

UNIDADE RESPOt4SAVEL CNPA 
NO AGRESTE PERNAMBUCANO SERTAO PARAIBANO, SAO RESPECTIVAHENTE 0.8 X 
O.6OM E 0.80 X 0,bOM COM DUAS PLANTAS POR COVA. 
OS MELHORES ESPACAMENTOS PARA PLANTIO DO ALGODOEIRO HERBACEOS 
O AGRESTE PERNAMBUCANO E SERTAO PARAIBANO. SAO 
RESPECTIVAMENTE 0.80 X 0,60M E 0,80 X 0.40M COM DUAS PLANTAS POR COVA 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) ALGODOEIRO HERBACEO 
B) A TECNOLOGIA VISA OBTER NEIORES RENDIMENTOS POR UNIDADE D E  AREA 
C) PLANTIO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E  PB B 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
AZEVEDO, D.M.P. MESTRE 
NOBREGA, L. B. MESTRE 
BELTRAO, N.E.M. DOUTOR 
VIEIRA; D.J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NOBREGA,L.B.DA ET AL. ESTUDO DO ESPACAN. E DENS. PLANTIO CULT. DO 

ALGOD.HERBACE0 CONDICOES AGRESTE PERNAMBUCANO E V.PIRANHAS 
PARAIBA. IN: REUNIA0 NAC. DO ALGODAO, 2. SALVADOR, 1982.RES.TRAB. 
C. GRANDE EMBRAPA-CNPA/82. P.94. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.8182/7 

TITULO DA TECHOLOGIA 
MANEJO DAS CAPINAS REDUZ O 5  CUSTOS DE PRODUCAO NA CULTURA DO 
ALGODOEIRO HERBACEO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
ESTA TECNOLOGIA CONSISTE Ell PROCEDER A PRIMEIRA CAPINA 
ESTA TECNOLOGIA CONSISTE EW PROCEDER A 1A. CAPINA 
CINCO DIAS APOS A EMERGENCXA E MANTER O ALGODOAL LIVRE D E  ERVAS 
DANINHAS ATE OS 60-70 DIAS. EFETUANDO-SE NO MAXIMO QUATRO CAPINAS. 
A PARTIR DESTE PERIODO, NA0 SAO RECOMENDADAS MAIS CAPINAS POIS 
PODERAO INTERFERIR NEGATIVAMENTE, AUMENTANDO OS CUSTOS E REDUZINDO A 
PRODUCAO. COM BASE NOS DADOS DE PESQUISA. VERIFICOU-SE CASOS DE 
REOUCAO DE ATE 28 E 37% NO RENDIMENTO DO ALGODOEIRO LIMPO TODO O 
CICLO, EM RELACAO AO LIMPO ATE OS 60 DIAS APOS A EMERGENCIA. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) ALGODOEIRO HERBACEO; B) O ALGODOEIRO HERBACEO, COMO OUTRAS 
CULTURAS ANUAIS, E BASTANTE SENSIVEL A CONCORRENCIA DAS ERVAS 
PRINCIPALMENTE NA FASE DE DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO. ESTA 
TECNOLOGIA PERMITE AO PRODUTOR MAIOR RENDIMENTO POR UNIDADE DE AREA 
COM O MENOR CUSTO DE PRODUCAO; C) TRATOS CULTURAIS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PE PB RN CE PI MA 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PEÇQUISADORES ENVOLVIDOS 
BELTRAO, N.E.M. DOUTOR 
AZEVEDO. D.M.P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BELTRA0.N.E.M.D; AZEVEDO.D.M.D.DE & LIMA.R.N.COMPETICA0 ENTRE PLAMT. 

DANINHAS E O ALGOD.HERBACE0 G.HIRSUTUPl .VAR.LATIFOLIUM L. NOS EST. 
DA PARAIBA E PERNAMBUCO. CAMPINA GRANDE. EMBRAPA-CNPA.1979.P.5- 
23. (EMBRAPA/CNPA. BOLETIM TECNICO. 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.8183/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PRODUCAO MASSAL DE TRICHOGRAUMA BRASILIENSIS ER COiíDICOES DE 
LABORATORIO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

RESUtIO DA TECNOLOGIA 
A CRIACAO DE TRICHOGRAMMA BRASILIENSIS. PODE SER REALIZADA COM 
SUCESSO. UTILIZANDO-SE COMO HOSPEDEIROS OS OVOS DA TRACA CSITOTROGA 
CEREALELLA>.CONSTATOU-SE AINDA. QUE O TRIGO E A MELHOR DIETA PARA 
MULTIPLICACAO EN LARGA ESCALA DA SITOTROGA CEREALELLA. VERIFICOU-SE 
QUE A CRIACAO MASSAL DE TRCHOGRAPPIA BRASILIENSIS E DE BAIXO CUSTO, 
NAO REQUERENDO GRANDE INVESTIMENTO m EQUIPAMENTOS E HATERIAIS PARA A 
SUA CONDUCAO. 

PRODUTO / PROBLEWA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A PRODUCAO EH GRANDE ESCALA DE TRICHOGRAMnA 
BRASILIENSIS. QUE SERA USADA NO CONTROLE DE CURUQUERE DO ALGODOEIRO 
EM CONDICOES DE CAMPO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES 60 DF RS HT R0 
RR AL AM AC PA PIA PI PE RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 8 CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BLEICHER, E- MESTRE 
JESUS. F.M.R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SILVA. V.L.B. CONTROLE BIOLOGICO DO CURUQUERE DO ALGODOEIRO ATRAVES 

DO TRICHOGRAMMA BRASILIENSIS. CAiiPINA GRANDE. CNPA. 1983, 
22P. MIMEOGRAFADO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 613.8184/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR D E  ALGODOEIRO HERBACE0,CNPA 3H, PARA O NORDESTE 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

:suno DA TECNOLOGIA 
A CULTIVAR DE ALGODOEIRO HERBACEO CNPA 3H, E O RESULTADO DA SELECAO 
GENEALOGICA DO CRUZAMENTO ENTRE A CULTIVAR ALLEN 333-57 E A CULTIVAR 
AFC 55-5236.APRESENTOU EM MEDIA DE 21 ENSAIOS REALIZADOS NA REGIA0 
NORDESTI:iA, UMA PRODUTIVIDADE D E  10 E 19% SUPERIOR AS CULTIVARES BR-1 
E IAC-17. RESPECTIVAMENTE. A PERCENTAGEM D E  FIBRA, 37% E '4% A MAIS 
QUE A DA CULTIVAR BR-1 E 7% A MENOS QUE A CULTIVAR IAC-17. POSSUI 
PESO MEDI0 DE CAPULHO D E  5,4G,COMPRIMENTO MEDI0 D E  FIBRA 32-34MM, 
UNIFORMIDADE DE FIBRA D E  52%, FINURA D E  MEDIA A GROSSA E FIBRA 
CONSIDERADA RESISTENTE. E INDICADA PARA AS REGIOES COTONICOLAS DOS 
ESTADOS DO NORDESTE DA BAHIA AO MARANHAO. 
BAHIA AO MARANHAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA A SER UTILIZADA NO ALGODOEIRO HERBACEO DEVERA CONTRIBUIR 
PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CULTURA. POR SER MAIS PRODUTIVA 
QUE A CULTIVAR EM USO NA REGIA0 NORDESTE, ALEM D E  ATENDER AS 
EXIGEHCIAS DA INDUSTRIA TEXTIL, POR MANTER AS MESMAS QUALIDADES D E  
FI3RA DAS CULTIVARES EM CULTIVO. 

AERANGENCIA GEOGRAFICA 
MA Pi C E  RH PB P L  S E  AL BA 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIIlCIPAIS BENEFICIOS 
flAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORCENADDR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SANTOS. €.O. DOUTOR 
CRISOSTOMCI, J.R. MESTRE 
MLDEIROS, L.C. GRADUADO 
FREIRC. E.C. MESTRE 
COSTA, J.N. DA GRADUADO 
BARREIRO NETO. Me. MESTRE 
SANTANA, J.C.F. MESTRE 
CARVALHO, L.P. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.8105/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DAS ERVAS DANINHAS NA CULTURA DO ALGODOEIRO 
ARBOREO 

UNIDADE RESPOMSAVEL : CNPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
PARA CONTROLAR ERVAS DANINHAS DE FOLHAS LARGAS E ESTREITAS ENTRE E 
DENTRO DAS FILEIRAS, DE ALGODAO FORAM PESQUISADAS VARIAS DOSES 
COMBINADAS DOS HERBICIDAS DIURON + (PARAQUAT),EM APLICACAO DE POS- 
EMERGENCIA (JATO DIRIGIDO). COMPARADAS COM SISTEMA TRADICIDHAL (UMA 
CAPINA MANUAL). UMA AVALIACAO ECONOMICA, BASEADA NOS RESULTADOS DE G 
EXPERIMENTOS. INDICA QUE AS DOSES DE 1KG + 2 E 1 , 5  KG + 1,5L ?.C/HA 
DO DIURON + (PARAQUAT), RESPECTIYAMENTE, FORAM MAIS ECONG3ICOS QUE 
UMA CAPINA MANUAL. AS TAXAS DE RETORNO OBTIDAS DESSAS DOSAGENS FORAM 
DE 3978  E 3.90 E PARA AS CAPINAS FORAM DE 3.2i E 2 .68 .  APESAR DESSES 
RESULTADOS, ESTA TECNOLOGIA DEVERA SER OPCIONAL E RECOMENDADA EM 
FUHCAO DA AREA DA PROPRIEDADE E DO NIVEL TECNOLOGICO DO PRODUTOR. 
EM FUNCAO DA AREA DA PROPRIEDADE E DO NIVEL TECNOLOGICO DO PRODUTOR. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) ALGODOEIRO ARBOREO 
B) CONTROLAR ERVAS DANINHAS ANUAIS, DE FOLHAS LARGAS E ESTREITAS COM 
HERBICIDAS APLICADOS EM POS-EMERGENCIA, ENTRE E DENTRO DAS 
FILEIRAS DO ALGODOAL JA ESTABELECIDO 
C) TRATOS CULTURAIS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P 3  RN CE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
Ii!CCIATOS => AGRICULTORES / GRIADORES 
POiENCIAIS => AGRICULTORES / cRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADDRES ENVOLVIDOS 
NOBXEGA, L .B. NESiRE 
AZEVEDO. D.M.P EESTZE 
BELTRAO, N.E.B. i)OUTOR 
VIEIRA, D.J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
HOBREGA.L.B.DA:AZEVEDO,DDMMPPDE~BEL5RAO.N.EM.E:CAVAt.NT.F. f 

P I ~ E N T E L .  C . W .  DOSAGENS DOS H E R B ~ D I U R O N  E-GRAMOXONE Nu COHTR. DE - 
INVASORAS NA CULT. DO ALGOD. HARBOREG DE 3.ANO.IN:REUNIAO ti.4C.DE 
ALGODAO,Z,SALVADOR,1982.RES.DOS TRAB.C.GRANDE,EWBRAFA-CNPP,PP127. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.6187/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PODA DO ALGODOEIRO HERBACEO PARA OS VALES UMIDOS DO SERTAO 
NORDESTINO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

REÇUtlO DA TECNOLOGIA 
A PODA DO ALGODOEIRO HERBACEO DEVE SER 
F E I T A  NO PERIODO DE DORMENCIA F IS IOLOGICA DA PLANTA DO ALGODOEIROI 
APOS A ULTIMA COLHEITA, APROXIMADAMENTE 3 0  D I A S  ANTES DO I N I C I O  DA5 
CHUVAS E CONSISTE NUM CORTE DE BA IXO PARA CIMA DA PLANTA A UMA 
ALTURA DE 10-20CM DO SOLO. APOS ESSA OPERACAO, PROCEDE-5E O 
ENCOIVARAMENTO E QUEIMA DOS RESTOS CULTURAIS. NA UT IL IZACAO DESTA 
TECNOLOGIA. RECORENDA-SE UMA PODA EM 5 0 %  DA AREA PLANTADA 
COM O ALGODOEIRO HERBACEO, A FIM DE QUE 5 0 2  DO ALGODOAL SEJA 
REHOVADO ANUALMENTE. UM ESTUDO ECONOMICO MiYSTROU QUE EM ANOS COM 
PRECIPITACAO IRREGULAR ESTA TECNOLOGIA PROPORCIONOU UMA RENDA 
L IQUIDA DE CRÇ22.040,00/HA, ENQUANTO QUE NESSES MESMOS ANOS O 
PLANTIO con SEMENTE APRESENTOU UMA RENDA LIQUIDA NEGATIVA DE 
CRÇ?.990.00/HA 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) ALGODOEIRO HERBACEO; 8 )  O REGIME PLUVIAL  DO NORDESTE E IRREGULAR. 
COM CHUVAS VIOLENTAS E LONGOS PERIODOS DE ESTIAGENS. EM FUNCAO DESSE 
FATO, EM CERTOS CASOS TORNA-SE D I F I C I L  A OBTENCAO DE UM ALGODOAL 
PLANTADO COM SEMENTES. BEM DESENVOLVIDO E C011 "STAND" UNIFORME; C) 
TRATOS CULTURAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PE RN CE MA P I  BA 

USUARIDS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIÇ BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
AZEVEDO. D.M.P. MESTRE 
NOBREGA. L.B. MESTRE 
BELTRAO, N.E.R. DOUTOR 
V I E I R A ,  D.J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
AZEVEDO, D.M.P. DE.; BELTRAO, N.E.R. DE NOBREGA. L.B. DA. A PODA 

DO ALGODOEIRO HERBACEO PARA OS VALES Ui'iIDOS DO SERTAO NORDESTINO. 
CAMPINA GRANDE.UIBRAPA-CNPA. 1980. 5P. (ERBRAPA-CWPA. COMUNICADO 
TECNICOB 5 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : H13.H11H/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DETERMINACAO DA E Q U I V A L E N C I A  ENTRE A  L E I T U R A  DO F IBROGRAFO E  A  
C L A S S I F I C A C A O  COMERCIAL DA F I B R A  D E  ALGODAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

SUtlO DA TECNOLOGIA 
EM ALGUMAS I N D U S T R I A S  T E X T E I S .  BOLSAS D E  MERCADORIAS E  ALGUNS S E R V I C O  
DE C L A S S I F I C A C A O  O F I C I A I S  A  C L A S S I F I C A C A O  DA PLUMA DO ALGODAO PARA 
E F E I T O  DE COMERCIALIZACAO E  R E A L I Z A D A  MANUALMENTE POR PESSOAS 
H A B I L I T A D A S ,  C L A S S I F I C A D O R E S .  ENQUANTO EM OUTROS ESTA C L A S S I F I C A C A O  
E  EFETUADA MECANICAMENTE PELO FIBROGRAFO, QUE EFETUA A  L E I T U R A  O T I C A  
DE UM F E I X E  DE F I B R A  PENTEADAS E  DETERMINA O  COMPRIMENTO DE 2 .5% E  DE 
5 0 %  DAS F I B R A S  M A I S  LONGAS. A  L E I T U R A  DE 2.5% E  CONHECIDA COMO 
COMPRIMENTO DO FIBROGRAFO A  2 . 5 %  SPAN E  S E  APRESENTA M A I S  APROXIMADO 
AO COMPRIMENTO DETERMINADO POR C L A S S I F I C A D O R E S ,  APOS O  USO DE FATOR 
M U L T I P L I C A D O R  OU SOMADOR. COMO V A R I O S  DESSES FATORES VER SENDO 
U T I L I Z A D O S  NO B R A S I L .  F O I  DESENVOLVIDA PELO CNPALGODAO UMA 
E Q U L V A L E N C I A  ENTRE A  L E I T U R A  DO F IBROGRAFO A  2 . 5 %  S L  E  O  COMPRIMENTO 
COMERCIAL CORRESPONDENTE AO DOS C L A S S I F I C A D O R E S .  PARA OS FIBROGRAFOS 
MODELOS 4 3 0  E  5 3 0 ,  CUJAS EQUACOES SAO: 4 3 0 Y = 0 1 7 6 6 3 E 1 , 1 1 2 8  R E 2 Z 9 7 . 5 7  
5 3 0  Y = 0 , 8 0 0 3 E 1 , 1 0 7 3  R E 2 z 9 9 . 5 5  

PRODUTO / PROBLEPlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A  TECNOLOGIA D E S T I N A - S E  AO PRODUTO ALGODAO E  PODERA SER U T I L I Z A D A  NA 
F A S E  DE COMERCIALIZACAO E  I N D U S T R I A L I Z A C A O  DO PRODUTO E L I M I N A N D O  
PROBLEMAS DE C L A S S I F I C A C A O  IRREGULAR,  F A C I L I T A N D O  SUA C L A S S I F I C A C A O  
F I N A L ,  COM B E N E F I C I O S  PARA PROPUTORES I N D U S T R I A I S  E  PARA O  GOVERNO. 

AERAttGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS-MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  ? E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECMOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GOMES, I . F .  GRADUADO 
CRISOSTOMO, J.R. NESTRE 

PRIt!CIPAL PUBLICACAO 
DETERMINACAO DA E Q U I V A L E N C I A  ENTRE A  L E I T U R A  DO F IBROGRAFO ( S L  2 . 5 X )  

E  A  C L A S S I F I C A C A O  COMERCIAL DA F I B R A  DO ALGODAO. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.0113/5 

T I T U L O  DA TECHOLOGIA 
A P T I D A O  C L I M A T I C A  DO ALGODOEIRO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

çuno DA TECNOLOGIA 
F O I  TRACADA A CARTA DE A P T I D A O  C L I M A T I C A  PARA O ALGODOEIRO NO ESTADO 
DO PARANA COM BASE NOS S E G U I N T E S  PARAMETROS: A)  TEMPERATURA M E D I A  
ANUAL - R E G I O E S  COM TENPERATURA M E D I A  SUPERIOR A 2 1 . C  SAO A P T A S  AO 
C U L T I V O  DO ALGODOEIRO A P A R T I R  DE SETEMBRO; B) P R E C I P I T A C A O  M E D I A  
ANUAL - FORAM CONSIDERADAS APTAS AS R E G I O E S  COM T O T A I S  
P L U V I O M E T R I C O S  I N F E R I O R E S  A 1 6 0 0  NM. MAS EM TORNO D E  1 0 0 0  MM DURANTE 
O C I C L O  DA CULTURA; C )  RELACAO ENTRE P R E C I P I T A C A O  E EVAPOTRANSPIRACAO 
E S T A B E L E C I D A S  ATRAVES D E  EVAPOPLUVIOGRARAS.  
A D E L I M I T A C A O  D E  AREAS C L I M A T I C A M E N T E  ADEQUADAS AO C U L T I V O  DO 
ALGODOEIRO P E R M I T E  O R I E N T A R  OS AGRICULTORES.  E V I T A N D O - S E  O P L A N T I O  
NAS AREAS DE M A I O R  R I S C O  E QUE PODEM SER OCUPADAS POR CULTURAS MELHOR 
ADAPTADAS. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O PRODUTO GERADO OFERECE A AREA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
AGRICOLA.  S U B S I D I O S  PARA UNA EXPLORACAO M A I S  R A C I O N A L  DA CULTURA NO 
ESTADO DO PARANA. 

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  =>  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q ü I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
GODOY, E.  GRADUADO 
CORREA. A.R. GRADUADO 
BERNARDES. L.R.N. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLTCACAO 
A P T I D A O  C L I M A T I C A  DO ALGODOEIRO. LONDRINA.  I A P A R .  1 9 8 2 .  ( I A P A R .  

C IRCULAR,  3 0 ) .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 8 1 3 . 8 1 1 6 / 7  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
REDUCAO DA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  PARA A CULTURA ALGODOEIRA NO 
ESTADO DE GOIAS,  EM FUNCAO DO N. E  TAMANHO DE LAGARTAS POR P L A d T A  

U N I D A D E  RESPOI4SAVEL : EIIGOPA 

RESURO DA T E C N O L O G I A  
PESQUISAS R E A L I Z A D A S  MOSTRARAM QUE A CULTURA ALGODOEIRA PODE TOLERAR. 
APOS OS 3 0  D I A S  DE I D A D E ,  UMA DESFOLHA DA ORDEM DE 25% PROVOCADA POR 
ALABAMA ARGILLACEA E TRICHOPLUSIA N I ,  DURANTE O RESTANTE DO SEU C I C L O  
VEGETATIVO E, QUE. APOS OS 1 2 0  D I A S  DE I D A D E  DA CULTURA. A DESFOLHA 
TORNA-SE BENEFICA,  P O I S  C O N T R I B U I  PARA A UNIFORMIZACAO DO PROCESSO DE 
MATURACAO DOS CAPULHOS. AS APLICACOES DE I N S E T I C I D A S  SO DEVERA0 SER 
R E A L I Z A D A S  QUANDO SE CONSTATAR A OCORRENCIA, POR PLANTA, DE DUAS A 
QUATRO LAGARTAS COM TAMANHO SUPERIOR A 2CM. O USO DESTA TECNOLOGIA 
TORNA-SE VANTAJOSO, P O I S  ALEM DA ECONOMIA PROPORCIONADA C O N T R I B U I  
PARA O RESTABELECIMENTO DO E Q U I L I B R I O  NO SISTEMA ECOLOGICO E REDUZ OS 
E F E I T O S  POLUENTES DOS I N S E T I C I D A S  NO M E I O  AMBIENTE. 

PRODUTO / PRODLEilA E  PROCESSO P R O D U T I V O  
A >  ALGODOEIRO HERBACEO . . . . - . . - - - - . - . . - . . . . - - 
B )  SITUACOES NAS QUAIS SE U T I L I Z A  UM NUMERO EXCESSIVO DE APLICACOES 
DE I N S E T I C I D A S  PARA CONTROLE DE LAGARTAS CONCORRENDO PARA ELEVACAO DO 
CUSTO DE PRODUCAO DO ALGODAO E TAMBEM PARA P O L U I R  O M E I O  AMBIENTE. 

ABRAI IGENCIA GEOGRAFICA 
GO MG MS BA 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDEtIADOR E  P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
CUNHA. H. F .  DA. GRADUADO 
PRADO, P . C . N .  DO. GRADUADO 
S I L V A .  A . L .  DA. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U D L I C A C A O  
EMPRESA GOIANA DE PESQUISA AGROPECUARIA. G O I A N I A .  GO. RELATORIO 

TECNICO ANUAL. G O I A N I A ,  EMGOPA, 1 9 8 0 .  P . l O 1 - 2 7 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.8118/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R  DE ALGODAO I A C  2 0  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAC / SP 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
A ' I A C  2 0 '  PROVEM DA LINHAGEM I ? C  1 7 - 7 2 7  OF!IGINADA POR SELECAO 
GENEALOGICA A P A R T I R  DA ' I A C  1 7  E APRESENTA AS CARACTERISTICAS 
BOTANICAS D E  GOSSYPIUM HURSUTUM V A R . L A T I F O L I U M  HUTCH.SEUS CARACTERES 
MORFOLOGICOS NA0 FORAM OBJETO DE SELECAO E APRESENTAM A V A R I A B I L I D A I E  
NORMAL DESSA VARIEDADE BOTANICA.  TEM C I C L O  SEMELHANTE AO DA ' I A C  1 7  , 
ALTURA M E D I A  DE 11OCM CONTRA 1 0 7  DESTA. APRESENTOU EM RELACAO A ' I A C  
1 7 '  PRODUTIVIDADE EM 1 0 %  N A I O R ,  MAIOR CAPULHO ( 6 , 5 % ) ,  MAIOR PESO DE 
1 0 0  SEMENTES ( 4 . 5 : : > ,  F I B R A  PIAIS COMPRIDA ( 2 , 9 % ) .  MELHOR I N D I C E  
MICRONAIRE ( 2 . 5 % ) .  M A I S  UNIFORME ( 3 . 7 % )  E. PRINCIPALMENTE,  M A I S  
R E S I S T E N T E  (3 .8%) .  ACUSOU MENOR PORCENTAGEM DE F I B R A  ( 1 %  MENOR). EM 
VALORES R E L A T I V O S  AS DAS TESTEMUNHAS RESISTENTES.  APRESENTOU NA MEDIA 
DE D O I S  ANOS, OS I N D I C E S  DE R E S I S T E N C I A  DE 1 . 8 7 2  PARA FUSARIUM; 1 , 0 1 9  
PARA V E R T I C I L L I U M ;  1 . 2 0 5  PARA NEMATOIDES; 1 . 3 6 3  PARA BROCA-DA-RAIZ, 
CONTRA 0 . 9 7 8 ;  0 .853;  0 , 7 9 6 ;  1 , 2 3 1  DA ' I A C  1 7 ' .  RESPECTIVAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A ' I A C  2 0 '  PODE S U B S T I T U I I I  COM VANTAGEM A ' I A C  1 7 '  NOS ALGODOAIS DO 
ESTADO DE SAO PAULO E DO CENTRO SUL, ESPECIALMENTE ONDE HA INFESTACAO 
POR NEMATOIDES. DEVERA TRAZER. COMO REFLEXOS. M A I S  IMPORTANTES. 

ABRAtaGENCIA GEOGRAFICA 
SP PR NS MG GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GRIDI -PAPP,  I . L .  DOUTOR 
C I A .  E. DOUTOR 
FUZATTO. M.G. GRADUADO 
CHIAVEGATO. C.J.  GRADUADO 
SABINO,  N.P. DOUTOR 

- CAVALERI. P.A. G R A D U A D ~  
KONDu. J.I. GRADUADO 
S OAVE. J. DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 813.8128/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
'EPAMIG 3 '  NOVA CULTIVAR DE ALGODAO PARA M I N A S  GERAIS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A.1 .CARACTERISTICAS BOTANICAS OU FENOLOGICAS: CAULE BASTANTE 
AVERMELHADO, PORTE L IGEIRAMENTE M A I S  ELEVADO QUE O  DA I A C - 1 7  
PRECOCIDADE MEDIA COM BOA CAPACICADE DE "REFORMA". F R U T I F I C A C A O  
INTENSA RESULTA EM EXCELENTE CAPACIDADE DE COMPENSAR PERDAS DE 
"ZTANne' v .  ....- 
A . ~ . B A S ~ A N T E  RESISTENTE A  FUSARIOSE.SUSCEPTIVEL A  RAMULOSE POREM COM 
BOA CAPACIDADE DE RECUPERACAO APOS A  INFECCAO. 
A.3. RECOMENDADA PARA A  R E G I A 0  NORTE DE MINAS GERAIS.  

PRODUTO / PRDBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
RENDIMENTO M E D I 0  DO ALGODAO EM CAROCO DE 2 . 3 9 0  KG/HA EM CONDICOES DE 
SEQUEIRO. IRRIGAD0 A T I N G I U  ATE 4 .269KG/HA.  PRODUTIVIDADE 15% SUPERIOR 
A  I A C - 1 7  E  5 4 %  SUPERIOR A  "MINAS SERTANEJA". TECNOLOGIA APLICAVEL NO 
P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEHADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PENNA, J.C.V. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 819.8183/3 
Seringueira 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CARACTERISTICAS DAS BORRACHAS NATURAIS B R A S I L E I R A S  

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
SELECIONARAM-SE PLANTAS N A T I V A S  DAS ESPECIES HANCORNIA SPECIOSA GOMES 
MANIHOT SPP., CASTILLOA U L E I ,  WARB, HAVEA G U I A N E N S I S  AUBL. E HEVEA 
BENTHAMIANA MULL ARG. EM VARIAS REGIOES DE OCORRENCIA, AS QUAIS 
FORAM SUBMETIDAS A SANGRIAS, COM A F I N A L I D A D E  DE DETERMINAR-LHES O 
POTENCIAL DE PRODUCAO. PREPARADAS AS BORRACHAS U T I L I Z A N D O - S E  VARIOS 
SISTEMAS DE COAGULAR O LATEX ESTAS FORAM VULCANIZADAS DE ACORDO COM A 
FORMULA T I P O  "GOMA PURA" RECOMENDADA PELO ASTM DA AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY E OS CORPOS DE PROVA SUBMET.IDOS AS PROVAS QUIMICAS.  F I S I C A S  E 
F ISICO-MECANICAS CONVENCIONAIS. A A N A L I S E  DOS RESULTADOS OBTIDOS 
P E R M I T I U  ESTABELECER OS TRATAMENTOS M A I S  ADEQUADOS OBJETIVANDO 
ALCANCAR O MELHOR DESEMPENHO TECNOLOGICO DESSAS BORRACHAS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS CRESCENTES IMPORTACOES DE BORRACHA NATURAL J U S T I F I C A M  QUE S E  
M O B I L I Z E M  TODAS AS FONTES DOMESTICAS DE PRODUCAO I N C L U I N D O  AS 
BORRACHAS QUE, EMBORA INFERIORES.  APRESENTEM CONDICOES TECNICAS DE 
APLICACAO LIBERANDO, ASSIM,  OS T I P O S  M A I S  NOBRES PARA QUE POSSAM SER 
U T I L I Z A D O S  EM SUBSTITUICAO A BORRACHA IMPORTADA. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PA AM AC MG R 0  MT GO MA BA SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S i R I A  DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
W I S N I E W S K I ,  A. GRADUADO 
MELO. C.F.M. DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
W I S N I E W S K I .  A. 2 MELO. C.F.M. DE. BORRACHAS NATURAIS B R A S I L E I R A S  111. 

BORRACHA DE MANGABEIRA. BELERI EMBRAPA-CPATU, 1 9 8 2 .  59P.  (EMBRAPA 
-CPATU. DOCUMKNTOSr 8) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 014.0104/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
REDUCAO DO I N D I C E  DE MORTALIDADE DE MUDAS DE SERINGUEIRA PLANTADAS 
COM R A I Z  NUA. POR IMPERMEABIL IZACAO COM PARAFINA.  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
APOS O ARRANQUIO DA MUDA COM A U X I L I O  DO "QUIAU" SELECIONAR AS M A I S  
VIGOROSAS E S A D I A S  CONTENDO ENXERTO V I V O  E DORMENTE. DECEPAR A HASTE 
DO PORTA-ENXERTO EM B I S E L  SIMPLES A 1 CM ACIMA DA PLACA DO ENXERTO 
COM A PARTE M A I S  B A I X A  DO B I S E L  VOLTADA PARA O LADO OPOSTO A ESTA. 
APARAR A R A I Z  P R I N C I P A L  A 4 0  - 4 5  CM DE COMPRIMENTO E FAZER A T O I L E T E  
DAS L A T E R A I S  COM 5 - 1 0  CM DE COMPRIMENTO. EM SEGUIDA FAZER A IMERSAO 
ULTRA RAPIDA DA HASTE ( T O C O  ENXERTADO) EM PARAFINA DERRETIDA EM BANHO 
MARIA ATE ABAIXO DA EXTREMIDADE BASAL DO ESCUDO ENXERTADO, 
IMPERMEABIL IZANDO A S S I M  QUASE TODA A HASTE I N C L U S I V E  A PLACA DO 
ENXERTO, PERMANECENDO APENAS UMA F A I X A  DE 2 CENTIMETROS ATE O COLETO 
SEM IMPERMEABIL IZACAO.  

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
NO P L A N T I O  DE MUDAS COM R A I Z  NUA CUJA OPERACAO E F E I T A  DECEPANDO A 
HASTE EM B I Z E L  A 1 0 - 1 5 C M  ACIMA DO ENXERTO E PINTURA COM T I N T A  A OLEO 
APENAS NA PARTE B I Z E L A D A ,  CUJOS INCOVENIENTES SAO A EMISSAO DE GRANDE 
NUMERO DE RAMOS LADROES E APRESENTAREM.PERDAS SUPERIORES A 5 0 %  NO 
CAMPO SE APOS O P L A N T I O  OCORREREM VERANICOS OCASIONAIS, (ATE 7 D I A S ) .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEREIRA DA P. MESTRE 
DURAES F.O.M. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PEREIRA,  J. DA P.  REDUCAO DO I N D I C E  DE MORTALIDADE DE MUDAS DE 

SERINGUEIRA PLANTADAS COM R A I Z  NUA, POR I M P E R B E A B I L I Z A C A O  COM 
PARAFINA.  MANAUS. EMBRAPA-CNPSD, 1983.  2 P .  (EMBRAPA-CNPSD). 
PESQUISA EM ANDAMENTO, 1 6 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : %14.%1@6/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADAPTACAO DO PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA APLICACAO D E  
DEFENSIVOS EM SERINGAL.  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
O PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO SOFRE AIIAPTACOES S I M P L E S  COM 
AUMENTO DE UM METRO NO COMPRIMENTO DO CANO D E  S A I D A  DO FLUXO D E  AR, 
REMOCAO DA CELULA DOSADORA E DO F I L T R O  E AUMENTO DO COMPRIMENTO DA 
MANGUEIRA DE S A I D A  DE DEFENSIVOS,  MANTENDO-SE ATE A EXTREMIDADE DO 
BOCAL. O CANO DE S A I D A  DO FLUXO DE AR TAMBEM PODE SER S U B S T I T U I D O  P 
UM CANO DE ESGOTO DE D O I S  METROS DE COMPRIMENTO COM MESMO DIAMETRO 
ORIGINAL ( 2  P O L E G A D A S ) ,  O e u E  O TORNA AINDA MAIS LEVE. 

'OR 
DO 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS DOENCAS E PRAGAS AFETAM A CULTURA DA S E R I N G U E I R A  EM TODAS AS 
FASES DO SEU DESENVOLVIMENTO, E O CONTROLE F I T O S S A N I T A R I O  E 
RELATIVAMENTE F A C I L  ENQUANTO AS PLANTAS APRESENTAM PORTE B A I X O .  A 
MEDIDA QUE AS PLANTAS CRESCEM. A D I F I C U L D A D E  PARA LANCAR OS DEFENSIVO 
NA COPA AUMENTA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RI4 PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GASPAROTTO. L .  MESTRE 
D'ANTONA. O.J.G. GRADUADO 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
G A S P A R O T T O .  LI ; -TRINDADE, D.R. D 'ANTONA.  O.  J.G. ADAPTACAO DO 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA APLICACAO D E  DEFENSIVOS EM 
SERINGAL.  MANAUS. EMBRAPA-CNPSD. 1982. 3 P .  (EMBRAPA-CNPSD. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 814.8187/4 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ESTIMULACAO DA PRODUCAO DE LATEX EM SERINGAIS NATIVOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A ESTIMULACAO DA PRODUCAO DE LATEX EM SERINGUEIRAS NAT IVAS 
CONSITE NO PINCELAMENTO DE CAMADA F I N A  DE ETHREL A 2,5% SOBRE UM 
RETANGULO DE 20 X 3 CM DE CASCA RASPADA ABAIXO DO ULTIMO CORTE 
DESCENDENTE OU ACIMA DO ULTIMO CORTE ASCENDENTE. SAO F E I T A S  TRES 
APLICACOES COM INTERVALOS DE 2 MESES DURANTE O 
PERIODO DE SAFRA, EVITANDO-SE APLICAR O ESTIMULANTE NA FASE DE 
REENFOLHAMENTO APOS A QUEDA ANUAL DA FOLHAGEM.0 CUSTO DE 4 FRASCOS DE 
ETHREL 2,5Z CONSUMIDOS POR SAFRA. CORRESPONDE A 20 KG DE BORRACHA, 
ESPERANDO-SE AUMENTOS DE 200KG. O NUMERO DE P A I N E I S  ESTIMULADO POR 
ARVORE NA0 DEVE EXCEDER DE 3 NAS SERINGUEIRAS DE VARIOS P A I N E I S r  
OBTENDO-SE ACRESCIMOS DE 4 0  A 50X DE PRODUCAO DE BORRACHA SECA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BORRACHA NATURAL IBA IXA  PRODUTIVIDADE E ALTO CUSTO DE PRODUCAO DOS 
SERINGAIS  NATIVOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM R 0  AC MT 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR.PRODUCA0 POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MORAES, V.H.F. GRADUADO 
ROCHA NETO. O.G. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
MORAES, V.H.F. ESTIMULACAO DA PRODUCAO DE LATEX EM SERINGAIS NATIVOS. 

MANAUS, EMBRAPA-CNPSE, 1 9 7 8 .  10.P. (EMBRAPA-CNPSE. COMUNICADO 
TECNICO. 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 014.0108/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PREPARO DO CVP EM PLACAS F I N A S  DEFUMADAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

SUtlO DA TECNOLOGIA 
O CVP EM PLACAS F I N A S  V I S A  A E L I M I N A R  OS PROBLEMAS DO CVP EM BLOCOS 
DE 30 A 4 0  KG,  O QUE I M P E D I R I A  A ADOCAO DE 1 E C N I C A  EM SUBSTITUICAO 
PENOSO PROCESSO TRADICIONAL DE PROCESSAMENTO DO LATEX NA FORMA DE 
BOLAS DEFUMADAS. 
A MESMA PRENSA DE MANDIOCA DO CVP EM BLOCOS E U T I L I Z A D A  NA 
PRENSAGEM DOS COAGULOS. FORMANDO-SE PLACAS ESTRIADAS DE 2 A 3 CM DE 
ESPESSURA. 
AS PLACAS SAO COLOCADAS EM UM FUMEIRO COBERTO DE PALHA, 
APROVEITANDO-SE A PROPRIA ESTRUTURA DE DEFUNACAO DO LATEX J A  
E X I S T E N T E  NOS S E R I N G A I S  N A T I V O S .  
O PROCESSANENTO NA FORMA DE CVP E L I M I N A  AS D I F I C U L D A D E S  TECNICAS 
PARA A ADOCAO DA ESTIMULACAO DA PRODUCAO. J A  QUE A REDUCAO DO 
CONTEUDO DE SOLIDOS T O T A I S  N A 0  INTERFERE NO PROCESSO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BORRACHA NATURAL/PROCESSAMENTO P R I M A R I O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MORAES,V.H.F. GRADUADO 
CONCEICAO. H.E. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MORAES, V.H.F. L CONCEICAOI H.E.O. TECNICA D E  PREPARO DO CVP EM PLACA 

F I N A S  DEFUMADAS. MANAUS, EMBRAPA-CNPSE, 1978. 1 5 P .  (EHBRAPA- 
CNPSE. COMUNICADO TECNICO. 1). 



CODIGO DA T E C N O L O G I A  : 0 1 4 . 8 1 1 2 / 4  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ABERTURA DE COVAS E P L A N T I O  COM ESPEQUE 

U N I D A D E  RESPOt4SAVEL : CNPSD 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
INSTRUMENTO CONSTITUIDO DE UMA HASTE RUSTICA DE MADEIRA DE L E I  
R O L I C A .  COM CERCA DE 5 A 7CM DE DIAMETRO E 1,7 A 2M DE 
COMPRIMENTO. TENDO UMA DAS EXTREMIDADES APARADA EM FORMA DE B I S E L ,  
FORFIANDO UM CONE DE 20CM DE ALTURA SEMELHANTE A PONTA DE UM L A P I S .  
O ESPEQUE CUMPRE. BASICAMENTE, TRES F I N A L I D A D E S  NO P L A N T I O :  I - A B R I R  A 
COVA DE P L A N T I O  MEDIANTE MOVIMENTO DE V A I  E VEM CIRCUNDANDO A COVA A 
F I M  DE ENLARGUECE-LA. SEGUIDOS DE APROFUNDAMENTO, PROPICIANDO ASSIM, 
ACOMODAR A R A I Z  E APOIAR A PONTA DA PIVOTANTE NO FUNDO DESTA. ?-SOCAR 
A BORDA DA COVA COM A PONTA B I S E L A D A  NO ESPEQUE ( I N C L I N A D O  CERCA DE 
3 0 . )  PARA COMPRIMIR O SOLO EM TODA EXTENSA0 DA R A I Z  P R I N C I P A L  ( P L A N I O  
DO TOCO). 3-ADUBACAO, MEDIANTE A ABERTURA DE QUATRO FUROS (COM 
I N C L I N A C A O  DE 3 0 .  DA BASE DO TOCO), A UMA PROFUNDIDADE DE 15CM. ONDE 
SERA APLICADO O ADUBO FOSFATADO, NO ATO DO P L A N T I O .  AFOFAR 15-20CM DA 
S U P E R F I C I E  DO SOLO COM ENXADECO PARA F A C I L I T A R  A PENETRACAO DO 
ESPEQUE POR OCASIAO DA ABERTURA DA COVA. 

PRODUTO / PROBLEilA E  PROCESSO P R O D U T I V O  
EQUIPAMENTO RUSTICO. CONSTRUIDO E U T I L I Z A D O  POR PRODUTORES DA 
R E G I A 0  AMAZONICA, PARA P L A N T I O  DE MUDAS €/OU DE TOCOS ENXERTADOS DE 
SERINGUEIRA,  SEM INVESTIMENTO DE QUALQUER C A P I T A L  NA COMPRA DE 
EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS PARA ABERTURA DE COVAS). 

ABRAMGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t t C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDEFIADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
PEREIRA.  J. DA P.  GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
PEREIRA,  J. DA P.  METODOS DE ABERTURA DE COVAS E P L A N T I O  DE MUDAS DE 

SERINGUEIRA.  I N :  SEMINARIO NACIONAL DA SERINGUEIRA.  3 . .  MANAUS. 
1 9 8 0 .  A N A I S  ... P . 7 6 2 - 8 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 814.8114/8 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
RISCADOR DE PORTA ENXERTO DE SERINGUEIRA NA ENXERTIA VERDE PRECOCE 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
NA ENXERTIA VERDE PRECOCE, A ABERTURA DA "JANELA" DO CAVALO COM 
CANIVETE OU G I L E T E  E UMA OPERACAO QUE CAUSA EMBARACO AO ENXERXADOR. 
COM O RISCADOR DESENVOLVIDO PARA ESSE F I M ,  ESSA OPERACAO TORNA-SE 
M A I S  F A C I L  E R A P I D A .  AO I N V E S  DE LAMINAS, OS RISCOS SAO F E I T O S  COM 
PONTA DE AGULHA DE COSTURAR F I N A ,  F I X A D A  A UM PEDACO DE MADEIRA, 
SERVINDO OUTRA AGULHA M A I S  GROSSA COM O FUNDO DEIXADO PARA FORA. DE 
APOIO E GUIA,  DESLISANDO ENCONSTADA AO CAULE. 
NO LADO OPOSTO AO DAS AGULHAS E COLOCADO UM PEDACO DE LAMINA DE 
BARBEAR. COM O QUAL E F E I T O  O CORTE TRANSVERSAL, LIGANDO AS DUAS 
ESTREMIDADES SUPERIORES DOS CORTES L O N G I T U D I N A I S .  

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO P R O D U T I V O  
BORRACHA NATURAL/PRODUCAO DE MUDAS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM AC AP PA MT MA R 0  RR SP MG GO P E  

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
MORAES,V.H.F. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
M0RAES.V.H.F. RISCADOR DO PORTA-ENXERTO E F IXACAO DA BORBULHA NA 

ENXERTIA VERDE PRECOCE. MANAUS. EMBRAPA-CNPSD, 1982. 3P.  
(EMBRAPA-CNPSD. PESQUISA EU ANDAMENTO, 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLüGIA : 814.8115/7 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO D E  PORTA ENXERTOS DE SERINGUEIRA EM SACOS D E  PLASTICO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUttO DA TECNOLOGIA 
O SISTEMA DE PRODUCAO PARA A CULTURA DA SERINGUEIRA NO ESTADO DO 
AMAZONAS RECOMENDA DOSE EXCESSIVA DE FERTILIZANTES P/ PORTA-ENXERTOS 
ENVIVEIRADOS EM SACOS PLASTICO. VERIFICOU-SE JUNTO A PRODUTORES QUE 
FORTA-ENXERTOS EM SACOS PLASTICO DE 40X15CM APRESENTAVAM CRESCIMENTO 
REDUZIDO E RAIZES NECROTICAS PROVAVELMENTE DEVIDO AO CHOQUE OSMOTICO 
EM FUNCAO DO EXCESSO DE FERTILIZANTE SOLUVEL. COM APENAS 16% DO TOTAL 
DE FERTILIZANTES RECOMENDADOS NO SISTEMA DE PRODUCAOp CONFORME A 
TABELA A SEGUIR, FORAM OBTIOOS 86,3% DE MUDAS APTAS A ENXERTIA VERDE 
PRECOCE (4MM DE DIhMETRO DO CAULE) AOS 3 MESES E 82,71! DE MUDAS APTAS 
A ENXERTIA VERDE (1JMM DE DIAMETRO DO CAULE) AOS 7 MESES. COM O DOBRO 
DA DOSE MAIS BAIXA USADA NO EXPERIMENTO FORAM OBTIDOS RESULTADOS 
IGUAIS A TABELA 1 - COMPARACAO DE QUANTIDADES DE ADUBO (G/SACO). 
ADUBACOES SUP.FOSF.TRIPL0 UREIA CLOR.POT. CLOR.MAG. TOTAL % 
SIST. PROD. 59,9 17.0 13,3 14.8 105,O 100 
EXPERIMENTO 10,O 2.8 2,O 2,O 16.8 16 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BORRACHA NATURALIPRODUCAO DE MUDAS 

ABRAtfGENCIA GEOGRAFICA 
AM AC R0 PA MA AP MT 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

- POTENCIAIS AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MORAES,V.H.F. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 014.8116/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
COMPARACAO DE E F I C I E N C I A  TECNICO-ECONOMICA DE EQUIPAMENTOS NA 
APLICACAO DE FUNGICIDAS EM V I V E I R O  DE SERINGUEIRA.  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

:SUHO DA TECNOLOGIA 
O FUNGICIDA MANCOZEB APRESENTOU O MESMO N I V E L  DE E F I C I E N C I A  NO 
CONTROLE DO MICROCYCLUS ULEY QUANDO APLICADO C/PULVERIZADOR COSTAL 
MANUAL E MOTORIZADO OU COM O T I P O  CANHAO ACOPLADO AO TRATOR. 
A ESCOLHA DO T I P O  DE EQUIPAMENTO E EXCLUSIVAMENTE POR RAZOES DE 
CUSTOS. O PULVERIZADOR COSTAL MANUAL E O M A I S  E F I C A Z  PARA V I V E I R O S  D E  
ATE 3 , 5  HECTARES APROXIMADAMENTE. V I V E I R O S  MAIORES J U S T I F I C A M  SOB O 
PONTO DE V I S T A  ECONOMICO O 
EMPREGO DE PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, ATE UMA AREA APROXIMADA DE 
20 HA,  AINDA QUE, A PARTIR DE 10 HA, UM SEGUNDO EQUIPAMENTO TENHA e u E  
SER ADQUIRIDO; I S T O  PORQUE A CAPACIDADE MAXIMA DE CADA EQUIPAMENTO 
NA0 SUPERA ESTA AREA DEVIDO A NECESSIDADE DE REPETICAO SEMANAL DAS 
PULVERIZACOES. V I V E I R O S  SUPERIORES A 20  HA E X I G I R A M  A COMPRA DE UM 
TERCEIRO EQUIPAMENTO, MAS NESTE CASO, A U T T L I Z A C A O  DO PULVERIZADOR 
T I P O  CANHAO ACOPLADO AO TRATOR TORNA-SE M A I S  V I A V E L  ECONOMICAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
HA FUNGICIDAS QUE CONTROLAM EFICIENTEMENTE AS DOENCAS DA 
SERIGUEIRA.  ENTRETANTO, ALEM DE CONHECER SIIAS DOSAGENS ECONOMICAS E 
E F I C I E N T E S ,  E NECESSARIO DETERMINAR Q U A I S  OS EQUIPAMENTOS M A I S  
FAVORAVEIS PARA SUA D I S T R I B U I C A O  NO CAMPO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GASPAROTTO, L .  MESTRE 
TRINDADE. D.R. MESTRE - -. . 

TINOCO. P. B. . MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GASPAROTTO. L . ;  TRINDADE,D.R. & TINOCO, P.B. CDMPARACAO DA E F I C I E N C I A  

TECNICO-ECONOMICO DE EQUIPAMENTOS NA APLICACAO DE FUNGICIDAS EM 
V I V E I R O S  DE SERINGUEIRA. MANAUS, EMBRAPA-CNPSD. 1 9 1 2 .  1 9 P .  
(EMBRAPA-CNPSD. COMUNICADO TECNICO. 2 4 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 1 4 . % 1 1 7 / 3  

TITULO DA TECNOLOGIA 
O USO DO TOCO ALTO AVANCADO NA RECUPERACAO DE S E R I N G A I S  DE 4 A 5 ANOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
D O I S  MESES ANTES DO TRANSPLANTE. AS PLANTAS DE 3 A 5  ANOS SAO 
ESCOLHIDAS COM BASE NA CIRCUNFERENCIA M I N I M A  DE 10CM A 1.5M DO SOLO. 
6 SEMANAS ANTES DO TRANSPLANTE FAZ-SE UMA ESCAVACAO LATERAL PROXIMA 
A PLANTA, COM ENXADECO E COM A U X I L I O  DE UM CAVADOR DE LAMINA CORTA-SE 
A R A I Z  PIVOTANTE COM UM M I N I M O  DE 50CM.SENDO EM SEGUIDA REENCHIDO COM 
TERRA. APOS QUATRO SEMANAS AS COPAS DAS PLANTAS SAO DECAPITADAS A UMA 
ALTURA DE 2 ,10M DO N I V E L  DO SOLO E TRATANDO-SE A EXTREMIDADE 
SECCIONADA COM PARAFINA L I Q U I D A . N O  TOCO DECAPITADO FAZ-SE UMA PINTURA 
COM AGRAL 9 0 .  .OS TOCOS SAO REMOVIDOS COM AS GEMAS DA EXTREMIDADE 
DECAPITADA COMECAM A INTUMECER. NO TRANSPLANTE P I O  LOCAL D E F I N I T I V O  
AS COVAS DE 40X40X50CM DEVEM ESTAR PREPARADAS.0 TOCO E F IXADO DENTRO 
DA CAVIDADE.  PROCEDE-SE EM SEGUIDA O REENCHIMENTO NORMAL DA COVA, 
P R I M E I R O  COM O SOLO DA CAMADA SUPERIOR CONTENDO UMA MISTURA DE 2 0 0 ~  
DE SUPERFOSF.TRIPLO.APOS O REENCHIMENT0,SE NECESSARIO I R R I G A - S E  C / 3 L  
DE AGUA.RECOMENDA-SE USAR COBERTURA MORTA AO REDOR DO TOCO PLANTADO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
EM P L A N T I O S  DE SERINGUEIRA COM TRES A CINCO ANOS DE IDADE,  NA 
AMAZONIA, TEM SE CONSTATADO M U I T A S  FALHAS NO "STAND", SEJA DECORRENTE 
DA MORTALIDADE DE PLANTAS, SEJA PELA PRESENCA DE GRANDE NUMERO.DE 
PLANTAS DE CRESCIMENTO REDUZIDO, CAUSADAS POR PROBLEMAS F I S I O L O G I C O S  
I N C O M P A T I B I L I D A D E  DE ENXERTO X PORTA ENXERTO. 

ABRAHGEWCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GONCALVES, P .  DE S. MESTRE 
P A I V A .  J . R .  DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GONCALVES, P .  DE S . ;  P A I V A ,  J . R .  DE; RODRIGUES, F.M.; SOUZA, R.F. 

PREPARO E U T I L I Z A C A O  DO "TOCO ALTO AVANCADO" NA RECUPERACAO DE 
P L A N T I O S  DE SERINGUEIRA.  MANAUS, EMBRAPA-CNPSD. 1 9 8 3 .  1 0 P .  
(EMBRAPA-CNPSD. COMUNICADO TECNICO, 2 7 ) .  



CODIGO- DA TECNOLOGIA : 815.8182/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO DE INOCULANTES PARA E R V I L H A  C U L T I V A D A  NOS CERRADOS S U B S T I T U I  TODA 
A'ADUBACAO NITROGENADA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

fSUil0 DA TECWOKOGIA 
APESAR DE SER UMA LEGUMINOSA, A E R V I L H A  VEM SENDO C U L T I V A D A  NOS 
CERRADOS COM A APLICACAO DE ALTAS DOSES DE ADUBOS NITROGENADOS ( 6 0  A 
1 0 0  KG DE N/HA) .  TENDO EM V I S T A  O P O T E N C I A L  DE F I X A C A O  B I O L O G I C A  DE 
N I T R O G E N I O  DA ERVILHA,  FORAM DESENVOLVIDOS TRABALHOS NO CPAC COM O 
O B J E T I V O  DE S U B S T I T U I R  A ADUBACAO NITROGENADA PELA INOCULACAO COM 
R I Z O B I O .  NESTES TRABALHO5,FORAM SELECIONADAS DUAS E S T I R P E S  (CPAC 5 E 
CPAC 6 1  DE R H I Z O B I U M  LEGUMINOSARUM QUE APRESENTARAM EM EXPERIMENTOS 
DE CAMPO, E F I C I E N C I A S  QUE PROPORCIONARAM PRODUCAO SEMELHANTE A COM 
ADUBACAO NITROGENADA. A PRODUCAO D E  GRAOS COM E S T I R P E S  SELECIONADAS 
A T I N G I U  1 . 7 5 0  KG/HA SEM O USO DE ADUBOS NITROGENADOS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  E R V I L H A  
B )  DEVE SER USADA EM TODO P L A N T I O  DE ERVILHA,  E L I M I N A N D O  
CONSEQUENTEMENTE QUALQUER ADICAO DE ADUBO NITROGENADO 
C) P L A N T I O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDO5 
PERES, J.R.R. MESTRE 
VARGAS* M.A.T. MESTRE 
SUHET, A.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PERES, J.R.R.; VARGAS, B.A.T.  L SUHET A.R. INOCULACAO DA E R V I L H A  

COM RHIZOBIUM.LEGUMINOSARUM EM SOLOS DE CERRADO. S.N.T. 
(COMUNICADO TECNICO) .  NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 016.0100/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
MANEJO INTEGRADO DA BROCA DA L A R A N J E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : .CNPHF 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
A DENSIDADE POPULACIONAL DA BROCA DA L A R A N J E I R A  ALCANCA N I V E I S  
M U I T O  ELEVADOS: CERCA DE 6 0 X  DAS PLANTAS E S T A 0  SENDO ATACADAS POR 
ESTA COLEOBROCA. OS ADULTOS DO CRATOSOMUS FLAVOFASCIATUS SAO 
FORTEMENTE ATRAIDOS PELA CORDIA VERBENACEA, PLANTA ARBUSTIVA DA 
F A M I L I A  BORRAGINACEA. A U T I L I Z A C A O  DESTE ARBUSTO COMO "PLANTA 
ARMADILHA" DOS ADULTOS DESTA PRAGA,REVELOU UMA E F I C I E N C I A  
R E L A T I V A  DE 9 4 , 1 3 %  NA ATRACA0 DO I N S E T O .  ESTA 
TECNOLOGIA ASSOCIADA AO CONTROLE T R A D I C I O N A L  DA LARVA 
DENTRO DOS TRONCOS E RAMOS, RESULTA EM UMA MELHORIA DO 
SISTEMA D E  PRODUCAO ATRAVES DA REDUCAO DO USO DE DEFENSIVOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
C I T R O S /  OS POMARES C I T R I C O S  SAO SEVERAMENTE ATACADOS PELA BROCA 
CRATOSOMUS FLAVOFASCIATUS.  O CONTROLE DESTA PRAGA E 
I N D I S P E N S A V E L  PELO FATO DA MESMA CAUSAR REDUCAO DRASTICA NO 
VIGOR E P R O D U T I V I D A D E  DOS POMARES 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP R 5  SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA.MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES f CRIADORES 

PRIIICIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NASCIMENTO, A.S. DO MESTRE 
MESQUITA, A.L.M. MESTRE 
SAMPAIO. N.V. MESTRE 
CARDOSO, R.L.  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NASCIMENTO. A.S. DO; SAMPAI0,N.V. 6  ESQUIT TA. A.L.M. CONTROLE 

DA BROCA DA LARANJEIRA.  CRATOSOMUS FLAVOFASCIATUSr  GUERIN. 1844 
(COLEOPTERA CURCULIONIDAE)  COM "PLANTA ARMADILHA". A N A I S  DA 
SOCIEDADE B R A S I L E I R A  D E  FRUTICULTURA. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 816.8181/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE CLONES NUCLEARES DE LARANJA'PERA'  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
CLONES NUCELARES DE LARANJA PERA, NORMALMENTE PORTADORES DE VIROSES, 
APRESENTAM SINTOMAS FORTES DE T R I S T E Z A ,  SAO POUCO VIGOROSOS E DE 
B A I X A  PRODUTIVIDADE.  POR I S S O .  A  C U L T I V A R  CHEGOU A SER DESACONSELHADA 
PARA P L A N T I O  NA P R I N C I P A L  R E G I A 0  PRODUTORA, SAO PAULO E EM OUTROS 
ESTADOS. PESQUISAS COM NUCELARES E POSTERIORMENTE COM PREMUNIZACAO 
MOSTRARAM SER V I A V E L  SEU C U L T I V O .  NUCELARES OBTIDOS NO I P E A L  
MOSTRARAM-SE L I V R E S  D E  EXOCORTE E APRESENTAM PREDOMINANCIA DE SINTOMA 
FRACOS DE "STEM P I T T I N G "  ( 8 9 % ) ,  BOA P R O D U T I V I D A D E  (CERCA DE 1 7 )  
TONELADAS/HA).  FRUTOS DE BOM TAMANHO E PESO ( 1 8 0  G),  ALTA PERCENTAGEM 
DE SUCO ( 5 6 % ) ,  B R I X  EM TORNO DE 9.0%, RELACAO A C I D E Z / B R I X  CERCA D E  
16 ,0%,  CASCA F I N A  ( 3 , 8  MM), 6 SEMENTES NUMERO MEDIO/FRUTO> BOA 
COLORACAO DO SUCO, C A R A C T E R I S T I C A S  QUE DETERMINAM BOA QUALIDADE 
DOS FRUTOS PARA O CONSUMO I N  NATURA E PARA A I N D U S T R I A .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
C I T R O S .  USO RECOMENDADO EM S U B S T I T U I C A O  AOS CLONES VELHOS PORTADORES 
DE SINTOMAS FORTES DE " T R I S T E Z A "  ("STEM P I T T I N G " ) .  DE B A I X A  
P R O D U T I V I D A D E  E POUCO LONGEVOS. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG E 5  GO D F  MS NT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  C E  S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PASSOS, 0 . 5 .  GRADUADO 
CUNHA SOB. A.P. GRADUADO 
SOARES FCO., W. S. MESTRE 
COELHO, Y .  S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CUNHA SOBRINHO, A.P. DA; SOARES F I L H O ,  W. DOS S. C PASSOS, 0 . S .  

MELHORAMENTO DA L A R A N J E I R A  'PERA'  C I T R O S  S I N E N S I S  ( K )  OWBECK. 
SELECAO DE CLONES NUCLEARES. 1N:CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE 
FRUTICULTURA, 5 . P E L O T A S . 1 9 7 9 .  ANAIS. . .  PELOTAS P . 6 0 2 - 1 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 016.0102/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE CLONES NUCELARES DE LARANJAS DO GRUPO ' B A H I A '  

UNIDADE RESPOHSAVEL : CNPHF 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
EM UM EXPERIMENTO DE COMPETICAO ESTUDANDO 2 5  CLONES, DESTACARAM-SE 
COMO M A I S  PRODUTIVOS A B A I A N I N H A  I A C  7 9  E  A  B A H I A  I P E A L  1 0 1 ,  V I N D O  
A SEGUIR OS CLONES I P E A L  5 ,  9  E  1 4  E  O CABULA, COM M E D I A S  ENTRE 16  
E 23 TONELADAS/HA. DE MANEIRA GERAL. OS FRUTOS APRESENTARAM BOM 
TAMANHO PARA A C U L T I V A R  E BOA Q U A L I D A D E  I N T E R N A ,  Q U A L I F I C A N D O - O S  
PARA O CONSUMO DE FRUTAS FRESCAS, PARA O QUAL SAO DESTINADOS.  OS 
CLONES NUCELARES E VELHOS APRESENTARAPI COMPORTAMENTO SEMELHANTE 
QUANTO A I N C I D E N C I A  DE GOMOSE DE PHYTOPHTHORA. CONSIDERANDO-SE AS 
DIFERENCAS EM P R O D U T I V I D A D E  V E R I F I C A D A S  EM CLONES DE LARANJAS 
B A H I A  E  NECESSARIA D I S P O N I B I L I D A D E  DE M A T R I Z E S  SUPERIORES,  A  
OBTENCAO E SELECAO DE CLONES REPRESENTA A L T E R N A T I V A  I N T E R E S S A N T E  
DE MELHORAMENTO GENETICO.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
C I T R O S .  USO RECOMENDADO EM S U B S T I T U I C A O  AOS CLONES VELHOS DE 
B A H I A ,  PORTADORES DE DOENCAS D E  V I R U S  E DE B A I X A  P R O D U T I V I D A D E  

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  NS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PASSOS, O. S. GRADUADO 
CUNHA SOB., A .P .  GRADUADO 
SOARES F I L H O ,  W.S. MESTRE 
COELHO. Y. S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOARES F I L H O .  W .  DOS S.; CUNHA SOBRINHO. A .P .  DA 8 PASSOS. 0 . 3  

MELHORAMENTO DA LARAHJEIRA ' B A H I A . '  C I T R U S ~ S I N E N S I S - ~ ~ ) . O ~ B ~ C K  
SELECAO DE CLONES. I N :  CONG. BRAS. DE F R U T I C . ,  S . ,  PELOTAS, 1 9 7 9 .  
A N A I S  ... PELOTAS.  SOC. BRAS. FRUTICULTURA,  1 9 7 9 .  P . 5 8 7 - 9 5 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 816.8183/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SELECAO DE PORTA-ENXERTOS PARA C I T R O S  

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUtfO DA TECNOLOGIA 
OS RESULTADOS DESTE PROJETO SUGEREM OS SEGUINTES PORTA-ENXERTOS COMO 
A L T E R N A T I V A S  PARA USO NA C I T R I C U L T U R A  DO R:IO GRANDE DO SUL. 
COPA PORTA- ENXER!OS 
' V A L E N C I A '  L I M A O  RUGOS: DA F L O R I D A '  L .  'R. DA A F R I C A '  E  

'VOLKAMERIANA 
'MURCOTT' L I M A O  'CRAVO TAQUARI ' ,  L .  'R. DA F L O R I D A '  E  

'VOLKAMERIANA 
' M I X I R I C A '  L I M A O  ' I R A V O  T A Q U A R I T I N G A ' ,  C ITRANGE ' C 3 7 '  E  L .  'R. DA 

F L O R I D A  
' H A M L I N '  L .  'R. DA F L O R I D A ' ,  L .  'CRAVO TAQUARI '  E  CITRANGE 

' T R i l Y F P '  . ..-. -., 
L A  'FRANCKPL. 'R .  DA F L O R I D A '  E  ' VOLKAMERIAN?'  
'PERA' L .  'R. DA A F R I C A '  L . ' R .  DA F L O R I D A  E  'VOLKAMERIANA' 
'SICILIANO'CITRANGE'C20', CITRANGE ' C 1 3 '  E CITRANGE ' 6 8 ' .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A  TECNOLOGIA GERADA E  REFERENTE A  CITROS.  TODA A  C I T R I C U L T U R A  DEVE 
SER ASSENTADA EM DIVERSOS PORTA-ENXERTOS, PARA E V I T A R  OS R I S C O S  QUE 
REPRESENTA O  SURGIMENTO DE PROBLEMAS QUANDO HA E X C L U S I V I D A D E  DE USO 
DE APENAS UM PORTA-ENXERTO.ESTA ADOCAO D E  TECNOLOGIA PODERA E V I T A R  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R  S  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES f CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PORTO, O. DE M. DOUTOR 
RECK, S.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
DORNELLES, C. N. M. & SALDANHA SOUZA. E.  L,. I N T E R R E L A T I O N  AMONG 

ROOTSTOCKS. L E A F  COMPOSITION AND S T E H  F ' I T T I N G  ON SWEET ORANGE 
SCIONS.  I N :  CONFERENCE OF THE IOCV.  8. AUSTRALIA.  1 9 8 0 .  
PROCEEDINGS.. . 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 816.8184/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
P R A T I C A S  C U L T U R A I S  NO CONTROLE DE CANCRO C I T R I C O  

UNIDADE RESPONSAVEL : IB / SP 

RESURO DA TECNOLOGIA 
RESULTADOS F A R C I A I S  DE EXPERIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO EM CASA DE 
VEGETACA0.E EM CAMPO, EM V A R I A S  REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO.VEM 
MOSTRANDO A E F I C I E N C I A  DE PRODUTOS H E R B I C I D A S  NA DESFOLHA DE PLANTAS 
C I T R I C A S  INFECTADAS POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV.CITR1,AGENTE CAUSAL 
DE CANCRO C I T R I C O . C O t l 0  METODOLOGIA PARA D I M I N U I R  A P O S S I B I L I D A D E  DE 
DISSEMINACAO DA DOENCA.RESULTADOS P A R C I A I S  DE UM EXPERIMENTO EM CURSO 
COM QUEBRA-VENTOS DE E U C A L I P T U S  SP.EM POMAR CITRIC0,MOSTRAM QUE AS 
PLANTAS LOCALIZADAS PROXIMAS AO QUEBRA-VENTO APRESENTAM MENORES 
I N D I C E S  DE DOENCA QUANDO COMPARADAS COM I N D I C E S  OBTIDOS EM PLANTAS 
L O C A L I Z A D A S  M A I S  D I S T A N T E S  DO QUEBRA-VENTO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A U T I L I Z A C A O  DE H E R B I C I D A S  DESFOLHANTES PARA O TRATAMENTO DE PLANTAS 
C I R C U N V I Z I N H A S  AQUELAS CONTAMINADAS POR CANCRO C I T R I C O  P E R M I T I R I A  
REDUZIR OS P R E J U I Z O S  AO PRODUTOR, QUE N A 0  T E R I A  ESSAS PLANTAS 
E L I M I N A D A S  COMO PREVE A ATUAL S I S T E N A T I C A  ADOTADA PELA CANECC. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP SE BA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FEICHTENBERG, E. MESTRE 
MARTINES, J. A. DOUTOR 
NOGUEIRA, E:M.C. GRADUADO 
YAMASHIRO. T .  GRADUADO 
MALAVOLTA JR., V.A. GRADUADO 
PALAZZO, D.A. GRADUADO 
CORREA, R.O. GRADUADO 

PRIb4CIPAL PUBLICACAO . - - - - - . . - . . - 
FEICHTE~BERGER. E. ; MARTINEZ.  J .A. : MALAVOLTA JUNIOR.  V. A .  t CíiRREA. 

R.O. UTILIZACAO DE HERBICIDAS NA DESFO~HA DE-PLANTAS CITRICÃS~'-". 
INFECTADAS POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS P V .  C I T R I .  I N :  CONGR. BRAS. 
F ITOPATOL. ,  1 6 ,  1 9 8 3 .  RESUMOS E COLOQUIOS... P . 1 9 0 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA r 816.8185/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
L I M P E Z A  E PODA EM POMARES C I T R I C O S  

UNIDADE RESPONSAVEL : IB / SP 

REÇUflO DA TECNOLOGIA 
RESULTADOS OBTIDOS ATE A PRESENTE DATA MOSTRARAM QUE, NAS CONDICOES 
DO EXPERIPIENTO, A BACTERIA XAHTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CITR1,AGENTE 
CAUSAL DO CANCRO C I T R I C O ,  PERMANECEU V I A V E L  NO SOLO EM CAMPOI ATE 4 9  
D I A S  E EM PLANTAS N A 0  HOSPEDEIRAS SOBREVIVEM COMO E P I F I T A  POR UM 
PERIODO DE 57 D I A S  APOS A OCORRENCIA DE CHUVAS. ESTES DADOS I N D I C A M  
SER RECOMENDAVEL MANTER-SE O POMAR L I V R E  DE ERVAS INVASORAS E 
ELEVAR-SE AS S A I A S  DAS PLANTAS C I T R I C X 5 , E V I T A N D O - S E  O CONTATO DAS 
MESMAS COM O SOLO E ERVAS DANINHAS. REDUZINDO A S S I M  A P O S S I B I L I D A D E  
DE INFECCAO DAS PLANTAS C I T R I C A S .  

PRODUTO / PROULEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
CITRUS-A TECNOLOGIA SE REFERE A CAPACIDADE QUE A BACTERIA P O S S U I  DE 
MANTER-SE V I A V E L ,  I N F E C T I V A ,  FORA DE SEU HOSPEDEIRO, O QUE LHE 
PERMITE INFECTAR AS PLANTAS C I T R I C A S  QUANDO AS CONDICOES 
SE TORNAM FAVORAVEIS. A  TECNOLOGIA SERVIRA COMO TRATO CULTURAL. UMA 
MEDIDA DE CONTROLE. REDUZINDO OU IMPEDINDO A INFECCAO DOS POMARES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP PR MS R J  

UÇUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIÇ BENEFICIOÇ 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PEÇQUISADOREÇ ENVOLVIDOS 
VEIGA,  M. L  .V. GRADUADO 
ROSSETT. V.V. GRADUADO 
MALAVOLTA J R . .  V.A. GRADUADO 
PALAZZO,  D.A.  GRADUADO 
NOGUEIRA, E.M.C. GRADUADO 
BACH. E.E. GRADUADO 
RODRIGUES NETO, J .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CARVALHO, M.L.V.; MALAVOLTA JR., V.A.; NOGUEIRA. E.M.C. L PALAZZO, 

D.A.SOBREVIVENCIA DE XANTHOMONAS CAMPESTRES P V . C I T R 1  (HASSE) 
DYE. 11-EM ERVAS DANINHAS. I N :  CONG. BRAS. FITOPATOL.,  1 6 ,  1 9 8 3 .  
RESUMOS E COLOQUIS ... P.  205.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 816,81H6/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DEFENSIVOS UTILIZADOS PARA O CONTROLE DO CANCRO CITRICO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IB / SP 

SUH0 DA TECNOLOGIA 
o ESTUDO DO CONTROLE QuImIco DA BACTERIA CAUSADORA DO CANCRO 
CITRICO, TEM SIDO REALIZADO EM ENSAIOS DE LABORATORIO E CASA DE 
VEGETACAO. A NIVEL DE CAMPO FORAM REALIZADAS EXPERIENCIAS UTILIZANDO 
VARIOS DEFENSIVOS-FUNGICIDAS E ANTIBIOTICOS-APLICADOS EM DETERMINADAS 
EPOCAS. NA VARIEDADE PIRALIMA-OS DEFENSIVOS USADOS FORAM: 
AGRIMICINA 100, 2.000 G/HA;<AGRIMICINA 100+VITIGRAN CONC.>(1.500+ 
1.500) G/HA; AGRIMICINA 500, 6.000 G/HA; VITIGRAN CONC., 1.500 G/HA; 
DISTREPTINE 20, 2.000 G/HA; CANCROSAN, 2.000 G/HA E COBRE SANDOZ. 
1.500 G/HA. OS MELHORES TRATAMENTOS OBTIDOS, EM 36 MESES DE EXPERI- 
MENTACAO FORAM OS SEGUINTES: (AGRIMICINA 100+VITIGRAN CONC.) (1.500+ 
1.500) G/HA E DISTREPTINE 20, 2.000 G/HA, APLICADOS DE 15 EM 15 DIAS 
NO PERIODO DA PRIMAVERA E VERAO. VERIFICOU-SE QUE NO PERIODO DE 
DEZEMBR0/79 A FEVEREIR0/80 A TESTEMUNHA APRESENTOU UM NIVEL DE 
INFECCAO DE 90% E, OS MELHORES TRATAMENTOS, DE 12 A 32%. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
CITRUS/CONTROLE QUIMICO DO CANCRO CITRICO COM DIVERSOS DEFENSIVOS 
CUPRICOS E ANTIBIOTICOS, APLICADOS NO PERIODO DA PRIMAVERA E VERAO 
EM CITRUS DA VARIEDADE PIRALINA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA DE INSUMOS 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAMPACCI. C.A. GRADUADO 
OLIVEIRA, D.A. GRADUADO 
CHIBA, S. GRADUADO 
SOYAKO, CHIBA GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PEREIRA. A.; LIMA, G.; CAMPACCI. C.A. C OLIVEIRA. D.A. CANCRO 

CITRICO: SELECAO E EFICIENCIA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS EM ENSAIO 
PRELIMINAR DE CAMPO. O BIOLOGICO, 47 (10):265r1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 016.0109/5 

TITULO DA TECl4OLOGIA 
SELECAO DE M A T E R I A I S  E X I S T E N T E S  NOS BAG, R E S I S T E N T E S  A CANCRO C I T R I C O  
CAUSADO POR XANTHOMONAS CAPIPESTRIS PV.  C I T R I  

UNIDADE RESPOHSAVEL : IB / SP 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
TRABALHOS REALIZADOS EM COHDICAO DE CASA D E  VEGETACAO, MOSTRARAM QUE 
DOS GRUPOS DE H I B R I D O S  COM TANGERINA SATSUMA, SE COMPORTARAM MELHOR, 
EM RELACAO A R E S I S T E N C I A  AO CANCRO C I T R I C O  OS H I B R I D O S  COM TANGERINA 
CRAVO, SEGUIDO PELOS H I B R I D O S  COM MEXERICA DO R I O  E TANGOR MURCOTE. 
EM S E E D L I N G S  DE L A R A N J E I R A  VALENCIA,  OS QUE MELHOR SE COMPORTARAM 
FORAM OS CVS CUTTER NUCELAR E CANPBEL, SEGUIDOS PELOS CVS. OLD 
B U D L I N E ,  OLINDA E FROST NUCELAR. DE 18 VARIEDADES E H I B R I D O S  DO BAG - 
L I P I E I R A ,  SE COMPORTARAM COMO R E S I S T E N T E S  SATSUMA, YUZU E TANKAN. COIIO 
MODERADAPIENTE R E S I S T E N T E  RESISTENTE.  LARANJA PERA PREMUNIZADA, 
H A M L I M  E H A T S U D A I D A I .  DAS V A R I E D A S  M A N T I D A S  NO CAMPO DE BATAGUASSU, 
VEM SE COMPORTANDO COMO R E S I S T E N T E S  A MEXERICA DO R I O ,  LARANJA AZEDA 
E LARANJA VALEWCIA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O CANCRO C I T R I C O  REPRESENTA UMA DAS M A I S  GRAVES M O L E S T I A S  DOS CITROS,  
PARA O B R A S I L ,  V I S T O  QUE O METODO D E  CONTROLE ADOTADO ATE O PIOPIENTO E 
ERRAGIACAO DAS PLANTAS AFETADAS. COM O USO DE VARIEDADES RESISTENTES,  
A DISSEMINACAO DO PATOGENO S E R I A  M A I S  LENTA, E NO CASO DE SER USADO 
CONTKOLE QUIMICO,  ESTE S E R I A  M A I S  E F I C I E N T E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
FR R J  SP RS SC BA MV ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC ?A MA P I  P E  KN P B  CE SE AP 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUNOS DEFENSIVOS 

COORDEHtbDOK E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PIALAVOLTA JR.,V.A. GRADUADO 
MAR1 I N E Z ,  J . A .  DOUTOR 
POPIPEU JR. r J. DOUTDR 
DONADI0,C.C. DOUTOR 
ROSSETTI ,  V.V. GRADUADO 
T E O F I L O  SOBRINH0,J.  GRADUADO 
RODRIGUES NETO, J. GRADUADO 
PALAZZO, D.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BUSQUET, R.N.B.; DONADIO, L.C.; V A R T I N E Z ,  J .A .  2 MALAVOLTA JUNIOR.  

V . A . I .  AVALIACAO DA R E S I S T E N C I A  AO CANCRO C I T R I C O  DE ALGUNS 
H I B R I D O S  DE C I T R O S .  I N :  CONGR. ERAS. FRUT., 7 ,  FLORIANOPOLIS,  
1 9 8 3 ,  ANAIS. . .  PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 101.0100/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PORTA-ENXERTOS PARA LARANJA PERA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

ISUtlO DA TECNOLOGIA 
DE 1 4  PORTA-ENXERTOS ESTUDADOS EM COMBINACAO COM LARANJA PERA, EM 
UMA P R I M E I R A  ETAPA DESTACOU-SE COMO MELHOR A TANGERINA CLEOPATRA, 
INDUZINDO MAIOR VIGOR E PRODUTIVIDADE AS PLANTAS, MOSTRANDO TAMBEM 
ESTAR L I V R E  DE I N C O M P A T I B I L I D A D E  E SINTOMAS DE T R I S T E Z A .  O L IMAO 
CRAVO E O RUGOSO DA FLORIDA FICARAM EM 2 E 3 LUGAR, RESPECTIVAMENTE 
O RUGOSO. APESAR DE SER INCOMPATIVEL,  TEVE BOA PERFORMANCE. OS 
DIFERENTES PORTA-ENXERTOS I N D U Z I R A M  BOA QUALIDADE AOS FRUTOS. EM 
SEGUNDA ETAPA DO TRABALHO, MOSTRARAM SER PROMISSORES OS PORTA- 
ENXERTOS DE TANGERINAS ONECO, SWATOW E S U N K I  E L I M A O  RUGOSO 
NACIONAL,  VINDO A SEGUIR O RUGOSO MAZOE E O CITRANGE MORTON. A 
CLEOPATRA CONSTITUE ALTERNATIVA PARA D I V E R S I F I C A C A O ,  BEM COMO AS 
TANGERINAS ONECO, SWATOW E SUNKI .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO ~ 

CITROS. EM CITRICULT~RA -E RÉCOMENDA~~-A ÚTTLIZACAO DE MAIS DE UM 
PORTA-ENXERTO NA FORMACAO DE POMARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DAS DIFERENTES COPA EM DIFERENTES T I P O S  DE CLIMA E SOLOS, 
PROCURANDO-SE E V I T A R  DOENCAS QUE POSSAM AFETAR UMA U N I C A  COMBINACAO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA S E  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIt#CIPAIS BEHEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES EHVOLVIDOS 
CUNHA SOBRINO. A .  P .  DA GRADUADO 
PASSOS, O.S. MESTRE 
SOARES, F.W.S. GRADUADO 
COELHO. Y.DA S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CUNHA SOBRINH0,A.P.DA.rSOARES FILHO.W.DOS S. 8 PASSOS,O.S. PORTA- 

ENXERTOS PARA LARANJA 'PERA ( C I T R U S  S I N E N S I S  ( L )  OSBECK) NA 
R E G I A 0  DE CRUZ DAS ALMAS BA. R E V I S T A  B R A S I L E I R A  DE FRUTICULTURA, 
2 ( 3 ) :  21-32. 1980. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 1 6 . 8 1 1 3 / 7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
APLICACAO DE TECNOLOGIA FORNECIDA POR PESQUISA EPIDEMIOLOGICA NO 
SERVICO DE PREVISAO E AVISO PARA O CONTROLE DE CANCRO CITRICO 

UNIDADE RESPONSAVEL : I B  / S P  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
PESQUISA EMÁND.~M%O EM BATAGUASSU-MS,APRESENTAMOS ALGUNS DADOS 
PARCIAIS. AS MAIORES INFECCOES DE CANCRO CITRICO OCORREM NOS MESES 
MAIS QUENTES E UMIDOS DO ANOCFINAL DE PRIMAVERA E VERAO) TEMPERATURAS 
ACIMA DE 20.C E UMIDADE RELAT.DO AR ACIMA DE 80X.A INFECCAO DIMINUI 
NOS MESES MAIS FRIOS DO ANO, TEMPERATURA ABAIXO DE 20.C. CHUVAS 
ACOMPANHADAS POR VENTOS FAVORECEM A DISSEMINACAO DO PATOFENO QUE TEM 
PENETRACAO FACIL NAS PLANTAS PELOS FERIMENTOS CAUSADOS PELO VENTO. 
O INOCULO PRESENTE NO SURTO DE BROTACAO DE SETEMBRO E MUITO 
IMPORTANTE PARA A EVOLUCAO DA DOENCA NOS MESES SEGUINTES QUE TEM 
CONDICOES CLIMATICAS FAVORAVEIS, FATOR ESSENCIAL A SER CONSIDERADO 
QUANDO DA PRODUCAO COMERCIAL DE CITRUS EM LOCAIS ONDE OCORRE DOENCA. 
SO ESTA PESQUISA PODE DAR SUBSIOIOS PARA AUXILIAR A CAMPANHA DE 
ERRADICACAO OU NAS PESQUISAS DE CONTROLE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CITRUS-ESTE ESTUDO INTEGRADO POSSIBILITA O CONHECIMENTD DE CONDICDES 
ESPECIAIS DE TEMPO, QUE PODERAD OCORRER COM RAPIDEZ A MULTIPLICACAO 
E DISSEMINACAO DE X.C.PV. CITRI, A TECNOLOGIA SERVIRA PARA ORIENTAR 
AS DEMAIS PESQUISAS E MEDIDAS D E  CONTROLE BENEFICIANDO OS 
CITRICULTORES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP PR RJ RS SC MS MG MT 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PALAZZO, D.A. GRADUADO 
NOGUEIRA, E.M.C. GRADUADO 
MALAVOLTA JR., V,A. GRADUADO 
CARVALHO, N.L.V. GRADUADO 
MATALLD, M.B. GRADUADO 
CERAVOLLO, L.C. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
INFLUENCIA DE FATORES CLIMATICOS SOBRE O INDICE DE INFECCAO. CAUSADA 

POR X. C. PV. CITRI, EM LARANJEIRA VALENCIA, BATAGUASSU, NS. 
FITOPATOLOGIA BRASILEIRA. PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B17.B1Bl/n 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO DO CONSORCIO NA CULTURA DO ABACAXI  

Abacaxi 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHEPA 

RESUWO DA TECNOLOGIA 
AS CULTURAS F E I J A O  COMUM, C A U P I  E  AMENDOIM CONSORCIADAS COM O  
ABACAXIZEIRO,  EM L I N H A S  ALTERNADAS, NA0 PROPROCIONARAM D I M I N U I C A O  NA 
PRODUTIVIDADE DO ABACAXI .  PARA A  U T I L I Z A C A O  DO CONSORCIO PODE-SE USAR 
OS ESPACAMENTOS 9 0  X  3OCM OU 8 0  X 3 0  CM NA CULTURA DO ABACAXIZEIRO E, 
PARA O  F E I J A O  COMUM, CAUPI  E  AMENDOIM, OS ESPACAMENTOS 50CM. 8OCM E  
50CM. RESPECTIVAMENTE, ENTRE L I N H A S  DO ABACAXI .  O  SISTEMA TEM COMO 
VANTAGEM AUMENTAR A  RENDA L I Q U I D A  ATRAVES DA COLHEITA DE 2 6 9 ,  5 6 0  E  
4 2 2  QUILOGRAMOS POR HECTARE PARA O  ESPACAMENTO 9 0  X  30CM E  DE 247,  
6 8 0  E  4 8 2  QUILOGRAMOS POR HECTARE PARA O  ESPACAMENTO 8 0  X  30CM. 
RESPECTIVAMENTE, PARA AS CULTURAS F E I J A O  COMUM, C A U P I  E  AMENDOIM. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PROiiUTTVO - -  - 

A TE~N~LOGIARIFERE-SE-A-CÜC~ÜR~ DO-ABÃCAXIZEIRO, VISANDO O USO 
RACIONAL E  ADEQUADO DE SOLOS EXPLORADOS POR PEQUENOS E  MEDIOS 
PRODUTORES QUE, DE UM MODO GERAL, DISPOEM DE POUCA TERRA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P  B 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CHOAIRY, S.A. GRADUADO 
BOSCO, J. MESTRE 
O L I V E I R A ,  E.F. GRADUADO 
FERNANDES, P.D. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CHOAIRY, S.A. & BOSCO, S. CONSORCIO NA CULTURA DO ABACAXI .  JOAO 

PESSOA, EMEPA-PB, 1 9 8 3 .  2P. (EMEPA-PB. COMUNICADO TECNICO) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : B17.01f32/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESCALONAMENTO DAS EPOCAS DE PLANTIO,  DE INDUCAO FLORAL E DE  COLHEITA 
NA CULTURA DOABACAXI CV: SMOOTH CAYENNE. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
PARA A CV. SMOOTH CAYENNE A MELHOR EPOCA DE PLANTIO,  NAS CONDICOES 
ECOLOGICAS DO RECONCAVO BAIANO, E O PERIODO DE JANEIRO A MAIO.  
USANDO-SE MUDAS DO T IPO REBENTAO. COM PESO DE 2 0 0 - 3 5 0  G, A INDUCAO r 
QUIMICA DA FLORACAO DEVE SER REALIZADA 9 A 11 MESES APOS O PLANTIO,  
DESDE QUE AS PLANTAS TENHAM E M I T I D O  UM M. INIM0 DE 3 0  FOLHAS NOVAS E 
ATINGIDO UMA MASSA FOLIAR TEORICA DE. PELO MENOS, 1 0 0  G. COM BASE NO 
PESO SECO DA FOLHA "D". ENTRETANDO. INDUCOES FLORAIS  DEVEM SER 
EVITADAS NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL, P A R A  REDUZIR A INCIDENCIA DE 
FUSARIOSE NO FRUTO. A F I M  DE FAVORECER A PRODUCAO DE MUDAS. CUJA 
ESCASSEZ E UM DOS P R I N C I P A I S  PROBLEMAS DESSA CULTIVAR, E RECONENDAVEL 
EFETUAR-SE A INDUCAO DA FLORACAO EM UMA PARTE DA PLANTACAO, DURANTE 
OS MESES DE MAIO A JULHO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESSA TECNOLOGIA REFERE-SE A ESCOLHA DAS MELHORES EPOCAS DE PLANTIO  E 
DE INDUCAO A R T I F I C I A L  DO FLORESCIMENTO DO ABACAXI  CV. SMOOTH CAYENNE, 
NAS CONDICOES ECOLOGICAS DO RECONCAVO DA BAHIA .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
REINHARDT, D.H. GRADUADO 
CUNHA. G.A.P. DA MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO - - 

REINHARDT. D.H.R.C. INFLUENCIA  DO TAMANHO DO REBENTAO E DAS EPOCAS 
DE PLANTIO  E DE INDUCAO FLORAL SOBRE 0 C I C L O  NATURAL E A PRODUCAO 
DO ABACAXI  'SNOOTH CAYENNE' FORTALEZA, UFCE. 1984.  TESE MESTRADO. 
I N E D I T O  . 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 817.8184/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PERIOOO MAIS ADEQUADO PARA O PLANTIO DO ABACAXIZEIRO DA CULTIVAR 
PEROLA NO RIO GRANDE DO SUL. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
MUDAS DE ABACAXIZEIRO DA CV. PEROLA COM 150 A 200 GRAMAS PLANTADAS 
NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NA DEPRESSA0 CENTRAL E LITORAL NORTE 
DO RIO GRANDE DO SUL, PROPORCIONAM MAIOR RENDIMENT0,CON FRUTOS DE ATE 
1200 GRAMAS E RELACAO SOLIDOS SOLUVEIS TOTAIS/ACIDEZ TOTAL DE 1:2. 
COMPARADOS COM OS ABACAXIS OBTIDOS PELO PRODUTOR OCORREU UM AUMENTO 
DE PESO DO FRUTO E MELHORA DO SABOR, POIS O PESO ERA DE 8506 E A 
RELACAO SOLIDOS SOLUVEIS/ACIDEZ TOTAL ERA DE 0,8. 

PRODUTO / PROBLEUA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A EPOCA MAIS INDICADA PARA O PLANTIO DO 
ABACAXIZEIRO EM DUAS REGIOES DO RS E SE APLICA NO PLANTIO DAS MUDAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R5 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RODRIGUES, A.E.C. MESTRE 
MANICA. I. DOUTOR 
KOLLER, O.C. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RODRIGUES, A.E.C.; KOLLER, O.C. & MANICA. I. RESPOSTA DO 

ABACAXIZEIRO (L.) MERRILL) E EPDCAS DE PLANTIO. IN: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 7. FLORIANOPOLIS, 1983. ANAIS... 
FLORIANOPOLIS. SOC. BRASILEIRA DE FRUTICULTURA. 1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 818.8188/8 
Banana 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTURA DE MERISTEMA DE BANANA MACA VISANDO A OBTENCAO DE MUDAS 
S A D I A S  

UNIDADE RESPONSAVEL : CENARGEN 

RESU?!O DA TECNOLOGIA 
A OBTENCAO DE MUDAS S A D I A S  DE BANANA MACA F O I  CONSEGUIDA ATRAVES 
DE CULTURA DE MERISTEMA. SAO U T I L I Z A D O S  EXPLANTES MEDINDO DE I A 2MM, 
OS Q U A I S  SAO RETIRADOS DO RIZOMA, CULTIVADOS EM M E I O  BASICO DE MS 
ACRESCIMO DE O,SMG/L DE BAP E 1MG/L DE A I A ,  EM AUSENCIA DE LUZ E 
TEMPERATURA EM TORNO DE 30.C DURANTE DUAS SEMANAS, TRANSFERINDO-SE EM 
SEGUIDA PARA LUZ (SOW, l Z H / D I A )  ATE O APARECIMENTO DE UMA OU DUAS 
FOLHAS BEM DESENVOLVIDAS. AS PLANTULAS SAO TRANSFERIDAS PARA M E I O  DE 
ENRAIZAMENTO, QUE CONSISTE DE M E I O  BASICO DE MS,ACRESCIDO DE 0,25MG/L 
DE NAA. A  BROTACAO LATERAL I N D U Z I D A  COM 5 M G I L  DE BAP ADICIONADAS 
AO M E I O  BASICO LOGO APOS A FORMACAO DAS FOLHAS. APROXIMADAMENTE 90% 
DOS EXPLAHTES REGENERAM PLANTULAS NORMAIS, AS Q U A I S  APOS PASSAREM 
PELAS SUCESSIVAS FASES DE ADAPTACAO EM SOLO SAO LEVADAS A CAMPO ONDE 
SAO ESTABELECIDAS.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BANANEIRA. OBTENCAO DE MUDAS SADIAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORCENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FERREIRA,  F.R. KESTRE 
T E I X E I R A ,  J .B .  MESTRE 

BLICACAO 
1 .  t BOSCO. S. CONSORCIO NA CULTURA DO ABACAXI.  JOAO CHOAIRY, S.!. - -.-.-. -. - -  - -  .-. 

PESSOA, EMEPA-PB, 1983. ZP. (EMEPA-PB. -COMUNICADO TECNICO) . - 
INDUCAO DE BROT4COES L A T E R A I S  VISANDO A M U L T I P L I C A C A O  VEGETATIVA. 
I N :  REUNION Y SiMPOSXO RELACIONES AGUA-PLANTA, 9 . ,  VICOSA, 1983. 
RESUPlOS. VICOSA, UFV, 1983. P 4 5 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : B 1 8 . B 1 9 1 / 8  

TITULO DA TECNOLOGI'A 
DESCRITORES PARA CARACTERIZACAO DE CULTIVARES DE BANANA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPMF 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
ELABOROU-SE U M  SISTEMA COM 111 DESCRITORES DE B A N A N E I R A  
PRINCIPALMENTE MORFOLDGICOS, CADA UM COM SUAS VARIACOES PROVAVEIS 
NAS BANANEIRAS DE TODO O MUNDO. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
P A R A  A B A N A N E I R A  NAO EXISTIA, ATE AGORA. un T A L  SISTEMA, O QUE 
TORNAVA MUITO DIFICIL IDENTIFICAR AS CULTIVARES PELAS SUAS 
DESCRICOES. DENTRO DO PAIS OU NO EXTERIOR. O SISTEMA PROPOSTO TEM A 
FINALIDADE DE SER ADOTADO NUM AMBITO INTERNACIONAL. FACILITANDO A 
TROCA DE GERMOPLASMA E DE INFORMACOES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA NA PI P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTI30 

COORDENADOR E PESQUISADDRES EHVOLVIDOS 
SHEPHERD,K. GRADUADO 
FERREIRA. F.R. MESTRE 
ALVES, E.J. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SHEPHERD, K.; FERREIRA. F.R. & ALVES, E.J. DESCRITORES PARA 

CARACTERIZACAO D E  CULTIVARES DE BANANA. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 818.81B2/6 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
C L A S S I F I C A C A O  B O T A N I C A  DAS B A N A N E I R A S  EM COLECAO NO B R A S I L  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPNF 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
ESTABELECEU-SE UMA C L A S S I F I C A C A O  B O T A N I C A  EM GRUPOS GENOMICOS E EM 
SUBGRUPOS RELEVANTES, DE 42  ACESSOS DE C U L T I V A R E S  D E  BANANA,NO 
BANCO A T I V O  DE GERMOPLASMA ( B A G )  DE BANANA DO CENTRO N A C I O N A L  DE 
P E S Q U I S A  DE MANDIOCA E F R U T I C U L T U R A .  

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
N A 0  E X I S T I A  UMA C L A S S I F I C A C A O  COMPLETA DAS C U L T I V A R E S  DE BANANA EM 
COLECAO NO B R A S I L ,  P R I N C I P A L M E N T E  EM RELACAO AOS GRUPOS E SUBGRUPOS 
GENOMICOS A QUE PERTENCEM. A P L I C A - S E  NA F A S E  DE P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  C E  S E  AP 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SHEPHERD, K .  GRADUADO 
ALVES. E . J .  GRADUADO 
F E R R E I R A ,  F.R.  MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SHEPHERD. K.; ALVES, E.J.  & F E R R E I R A ,  F.R.  C L A S S I F I C A C A O  DOS ACESSOS 

DO BANCO A T I V O  DE GERMOPLASMA D E  BANANA (BAG)  DO CENTRO NACIONAL 
DE P E S Q U I S A  DE MANDIOCA E FRUTICULTURA.  I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  
DE FRUTICULTURA,  7 ,  F L O R I A N O P O L I S .  1983. ANAIS. . .  NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 018.0103/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SISTEMAS D E  PRODUCAO PARA BANANA 'PRATA' 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

:suno DA TECNOLOGIA 
SISTEMAS MELHORADOS D E  PRODUCAO DE BANANA 'PRATA' CONSISTEM EM 
UTILIZAR ESPACAMENTOS MAIS DENSOS, REALIZAR ADEQUADAMENTE OS 
TRATOS CULTURAIS E FITOSSANITARIOS E APLICAR NPK E CALCAR10 
SEGUNDO A ANALISE D E  SOLO. OS ESPACAMENTOS PROPORCIONARAM 
RENDIMENTOS D E  14,3 T/HA/CICLO (3X2M), 13,9 T/HA CICLO 
(3X2,SM) E 11,9 T/HA/CICLO (3X3M), SUPERANDO EM MAIS DE 100% O S  
OBTIDOS EM CULTIVOS TRADICIONAIS ( 5  A 6 T/HA/CICLO).HOUVE UM 
INCREMENTO D E  APROXIMADAMENTE 27% DEVIDO A ADUBACAO E D E  11% 
DEVIDO A CALAGEM. ECONOMICAMENTE, O SISTEMA E1 A1 C1 (ESPACAMENTO 
3X2M, NA PRESENCA DE ADUBACAO E CALAGEM) MOSTROU-SE O MAIS 
RENTAVEL, PELO CRITERIO DO VALOR PRESENTE DAS RECEITAS LIQUIDAS, 
ATE O LIMITE DA TAXA D E  JUROS IGUAL A 0,306. ACIMA DESTA TAXA , O 
SISTEMA ElAOC1 (ESPACAMEHTO 3X3PI NA AUSENCIA DE ADUBACAO E 
PRESENCA D E  CALAGEM) SERIA RECOMENDAVEL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
REFERE-SE A B A N A N A  *PRATA' E SE PRoPOE-ASOLUCIONAR O PROBLENA DA 
BAIXA PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE OBTIDAS NOS CULTIVOS TRADICIONAIS 
DEVIDO AO USO D E  ESPACAMENTOS AMPLOS E NA0 REALIZACAO OU REALIZACAO 
INADEQUADA DE TRATOS CULTURAIS E FITOSSANITARIOST ADUBACAO-E CALAGEM. 
APLICA-SE AS FASES D E  PLANTIO E TRATOS CULTURAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA P E  PB CE.PA AP AM ES MG RJ 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOÇ 
ALVES. E.J. MESTRE 
P E R E I R A  FILHO, C.A. MESTRÉ 
CALDAS, R.C. MESTRE 
MACEDO, M.M.C. GRADUADO 

PRIHCIPAL PUBLICACAO ~~ ~. - 

PEREIRA FILHO, C.A.;ALVES, E.J. & CALDAS, R. C. ANALISE ECONOMICA D E  
ALTERNATIVOS D E  PRODUCAO D E  BANANA CV. PRATA. CRUZ DAS ALMAS, 
EMBRAPA-CNPMF, 1981.2ZP. (EXBRAPA-CNPMF. BOLETIM D E  PESQUISA, 
4). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 818.8184/2 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
COBERTURA MORTA COM RESIDUOS DE BANANEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPtlF 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A COBERTURA MORTA (MULCH) E FEITA COM RESIDUOS DE BANANEIRA E INCLUI 
PSEUDOCAULE E FOLHAS DE PLANTAS QUE JA  PRODUZIRAM, FORMANDO UM MANTO 
DE MATERIAL VEGETAL DE APROXIM.ADAMENTE 10CM DE ALTURA. A VANTAGEM 
SOBRE O SISTEMA TRADICIONAL DE CAPINAS ESTA PRINCIPALMENTE NO AUMENTO 
DA RETENCAO DE AGUA NO SOLO, PROVENIENTE DA MATERIA ORGANICA QUE E 
ACUMULADA, O QUE PERMITE UM SUPRIMENTO NORMAL DE AGUA PARA AS PLANTAS 
NOS MESES DE ESTIAGEM. OUTRAS VANTAGENS S I G N I F I C A T I V A S  SAO A REDUCAO 
DAS CAPINAS. A MELHORIA DAS CONDICOES QUIMICAS E F I S I C A S  DO SOLO, SEM 
FALAR NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE. QUE EM EXPERIMENTACAO F O I  
APROXIMADAMENTE 6 VEZES MAIOR DO QUE A ALCANCADA NO SISTEMA EM QUE O 
SOLO F O I  MANTIDO LIMPO ATRAVES DE  CAPINAS MANUAIS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA F O I  ADAPTADA PARA A CULTURA DA BANANEIRA PRINCIPALMENTE 
PARA AS AREAS ONDE E X I S T E  PERIODOS DE ESTRESSE DE UMIDADE DO SOLO E. 
ONDE A IRRIGACAO NAO E UTILIZADA. A COBERTURA MORTA COM RESIDUOS DE 
BANANEIRA DEVE SER IMPLANTADA POR OCASIAO DO PLANTIO  E DEVE SER 
MANTIDA NA AREA DURANTE TODA A V IDA  U T I L  DO POMAR. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CINTRA. F. L.D. MESTRE 
ALVES, E.J. GRADUADO 
MESQUITA, A.L.M. MESTRE 
BORGES, A.L. GRADUADO 
OL IVE IRA .  S.L. DE. MESTRE 
CORDEIRO, Z .J .M. .  GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CINTRA, F.L.D. EFE ITO DE DfFERENTES PRATICAS DE  MANEJO DO SOLO EM 

BANANAL DO GRUPO 'PRATA CRUZ DAS ALMAS-BA, EMBRAPA-CNPMF, 1982. 
6P.  (EMBRAPA-CNPMF. PESQUISA EM ANDAMENTO. 6 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 818.8195/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SELECAO DE CULTIVARES DE BANANA R E S I S T M T E S  A BROCA-DA-BANANEIRA, EM 
LABORATORIO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPtlF 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES 3 E  BANANA RESISTENTES A BROCA-DA-BANANEIRA PODEM SER 
DETECTADAS EM LABORATORIO ATRAVES DO ESTUDO DA B I O L O G I A  DO INSETO,  
QUANDO ALIMENTADO C/ RIZOMA DA PLANTA.AS CULTIVARES PRATA.PACOVA,OURO 
E F I G O  VERMELHO SE DESTACAM COMO M A I S  RESISTENTES POR APRESENTAREM 
B A I X A  PREFERENCIA PARA ALIMENTACAO E OVIPOSICAO,  ALTA MORTALIDADE DA 
LARVA. PROLONGAREM O F E R I O I O  L A R V A L S E  REDUZIREM O PESO DOS I N D I V I D U O S  
AS BANANAS 'MACA , 'NANICA 'TERRA E L E I T E '  SE DESTACARAM COMO 
MENOS RESISTENTES POR A P R E S ~ N T A R E M  EFEITOS CONTRARIOS QUANDO 
U T I L I Z A D A S  COMO SUBSTRATO ALIMENTAR. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TEM-SE OBSERVADO EM CONDICOES DE CAMPO QUE ALGUMAS CULTIVARES DE 
BANANA APRESENTARAM-SE M A I S  RESISTENTES DO QUE OUTRAS. NO ENTANTO. 
AS CONSEQUENCIAS DA RELACAO HOSPEDEIRO/PRAGA ERAM DESCONHECIDAS. A 
U T I L I Z . D E  CULT.RESIST.REDUZ A APLICACAO DE 1NSET.E E PARTICULARMENTE 
VANTAJOSA EM AREAS INFESTADAS,A P A R T I R  DA FASE DE P L A N T I O .  

ABRAWGENCIA GEOGRAFICA 
BA SP CE P E  GO RN PA AL AM PA SC R J  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUNOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MESQUITA. A.L.M. MESTRE 
ALVES, E . J .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MESQUITA, A.L.M.: ALVES, E.J.  Z CALDAS. R.C. RESISTANCE OF BANANA 

CULTIVARS COSMOPOLITES SORDIDUS CGERMAR. 1 9 2 4 ) .  S.N.T. TRABALHO 
APRESENTADO NA 6. R E U N I A 0  DA ACORBAT, EM GUADALUPE, NO PERIODO 
DE 1 6 - 2 1 / 0 5 / 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA r 818.01B6/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
BANANA: CULTIVAR MYSORE 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A CULTIVAR MYSORE, DE ORIGEM INDIANA.  INTRODUZIDA NO BANCO AT IVO DE 
GERMOPLASMA DE BANANA INSTALADO NO CNPMF, ATRAVES DE DOACAO DA CEPLAC 
F O I  SELECIONADA PARA SUBST ITU IR  A CULTIVAR MACA, QUE E BASTANTE 
SUSCETIVEL AO "MAL-DO-PANAMAW.AS CARACTERISTICAS DA PLANTA SA0:ALTURA 
2,29M; BOA PERFILHACAO; DIAMETRO DO PSEUDOCAULE 1 6 . 5  A 30CM DO SOLO; 
RELACAO FOL IAR 2.58;CICLO DE 5 0 0  D IAS ;  PRODUTIVIDADE 2 0  T/HA/CICLO, 
CERCA DE 50X  SUPERIOR A DA 'MACA'. CARACTERISTICAS DO CACHO: INSERCAO 
VERTICAL; PESO MEDIO 15 ,6  KG; 1 2 0 - 1 6 5  FRUTOS; 8 A 11 PENCAS;15 FRUTOS 
PENCA; BRACTEAS CADUCAS. CARACTERISTICAS DO FRUTO: PESO MEDIO 7 6 6 ;  
COMPRIMENTO 10.1CM; DIAMETRO 3,SCM; ESPESSURA DA CASCA 0.19CM; 
COMPRIMENTO DO PEDUNCULO 2.04;  DURACAO NA P R A T I L E I R A  8 D IAS ;  SABOR 
PROXIMO AO DA CULTIVAR MACA. E CONSIDERADA RESISTENTE AO "MAL-DO- 
PANAMA" E "MAL-DE-SIGATOKA", SENDO RECOMENDADA PARA AS P R I N C I P A I S  
ZONAS ONDE A 'MACA' ESTA SENDO D IZ IMADA.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BANANA. NECESSIDADE DE SELECAO DE CULTIVARES RESISTENTES A DOENCAS. 
ESPECIALMENTE AO "MAL-DO-PANAMAn. QUE SEJAM TAMBEM M A I S  PRODUTIVAS E 
DOTADAS DE SABOR SEMELHANTE AO DA CULTIVAR MACA. APLICAVEL NA FASE DO 
PLANTIO  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA PE PB CE PA AP AM ES R J  GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVES. E. J .  MESTRE 
MOTTA. J .  S. MESTRE 
CALDAS. R. C.  MES TRE 
PEREIRA F ILHO,  C.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALVESs E.J.; MESQUITA, A.L.M.; CORDEIRO, Z.J.H. & SHEPHERD, K. 

CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE GERMOPLASMA DE  BANANA (MUSA SPP). 
I N :  CONGRESSO BRASILE IRO DE FRUTICULTURA, 7, FLORIANOPOLIS, 1 9 8 3 .  
ANAIS... SOCIEDADE BRASILE IRA  DE FRUTICULTURA (NO PRELO). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : %18.81%7/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
BANANA: CULTIVAR PRATA ANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPtlF 

SUf10 DA TECNOLOGIA 
A CULTIVAR PRATA ANA. DE ORIGEM AINDA DESCONHECIDA, INTRODUZIDA NO 
BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE BANANA INSTALADO NO CNFMF. FOI 
SELECIONADA PARA SUBSTITUIR A 'PRATA' NAS PRINCIPAIS ZONAS BANANEIRAS 
ONDE ESTA E CULTIVADA. AS CARACTERISTICAS DA PLANTA SAO: ALTURA-2.13M 
BOA PERFILHACA0;DIAMETRO DO PSEUDOCAULE 20.3CM A 30CM DO SOL0;RELACAO 
C/L DA FOLHA 2,65; CICLO-432 D1AS;PRODUTIVIDADE 25 T/HA/CICL0.80-100X 
SUPERIOR A DA 'PRATAq.CARACTERIST1CA DO CACH0:INSERCAO VERT1CAL;PESO 
MEDIO 14,2 KG; 91-104 FRUTOS; 7 A 8 PENCAS; 13 FRUTOSJPENCA; BRACTEAS 
PERSISTENTES. CARACTERISTICAS DO FRUT0:PESO MEDIO- 125G; COMPRIMENTO 
12-14CM; DIAMETRO 3,7CM; ESPESSURA DA CASCA 0,30CM; COMPRIMENTO DO 
PEDUNCVLO 1,90CM; DURACAO NA PRATELEIRA 9 DIAS; SABOR-IDENTICO AO DA 
'PRATA E MENOS SUSCETIVEL AO "MAL-DE-SIGATOKA", SENDO RECOMENDADA 
P R I N C I P ~ L M E N T E  P A R A  O NORTE/NORDESTE ONDE A s ~ ~ ~ ~ ~ *  E MAIS CULTIVADA. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
BANANA.NECESSIDADE DE SELECAO DE CULTIVARES MAIS PRODUT1VAS.DE PORTE 
+BAIXO,MENOS SUSCETIVEL A DOENCA E COR CARACTERISTICAS INTRINSECAS 
E EXTRINSECAS DAS PENCAS E FRUTOS. CONFUNDIVEIS COM AS DA 'PRATA' O 
QUE FACILITARIA CONSIDERAVELMENTE A SUBSTITUICAO. APLICAVEL NA FASE 
DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA PE CE PB PA AP AM ES RJ SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVES, E.J. MESTRE 
MOTTA, J. S. MESTRE 
CALDAS, R.C. MESTRE 
PEREIRA FILHO, C.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALVES, E. J. ; MESQUITA. A.1 .M. ; CORDEIRO. 2 .  J .R.  & SHEPHERD, K. 

CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE GERMOPLASMA DE BANANA (MUSA SPP.>. 
IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 7 .  FLORIANOPOLIS; 1983. 
ANAIS... NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 818.8188/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE BIOLOGICO DA BROCA DO RIZOMA DA BANANEIRA COM FUNGO 
BEAUVERIA BASSIANA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
NO ESTADO DA BAHIA O FUNGO ENTOMOGENO BEAUVERIA BASSIANA E PARASITO 
NATURAL DOS ADULTOS DA BROCA DO RIZOMA DA BANANEIRA. O ISOLAMENTO 
DO FUNGO E SUA RAPIDA E FACIL MULTIPLICACAO EM ARROZ, TEM FACILITADO 
SUA UTILIZACAO EM CONDICOES DE CAMPO. OS ESPOROS SAO PULVERIZADOS EM 
ISCAS DE PSEUDOCAULE, EM NUMERO DE 4 0  UNIDADES/HA A CADA 15 DIAS, NA 
FORMA DE SUSPENCAO EM AGUA, NA CDNCENTRACAO DE 10E 8 ESPOROS/ML.APOS 
DOIS ANOS DE EXPERIUENTACAO DE CAMPO, UTILIZANDO-SE ESTE AGENTE 3 E  
CONTROLE, TER-SE OBSERVADO UMA REDUCAO ACENTUADA E PROGRESSIVA DA 
POPULACAO DA PRAGA NA AREA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A BROCA DO RIZOMA E O INSETO MAIS PREJUDICIAL AO CULTIVO DA BANANEIRA 
NO BRASIL.0 CONTROLE BIOLOGICO DESTA PRAGA ELIMINA O USO EXAGERADO DE 
INSETICIDAS DE GRANDE PODER RESIDUAL, NORMALMENTE UTILIZADOS. A 
TECNOLOGIA PODE SER APLICADA DURANTE TODA A VIDA PRODUTIVA DO 
BANANAL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
FOTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MESQUITA, A. L.M. MESTRE 
CORDEIRO. 2 .  J.  M. MESTRE 
ALVES. E. J.  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MESQUITA,A.L.M.;LUCCHINI.F.;ALVES.E.J.~ CALDAS,R.C.INFLUENC.DOS FAT. 

AMBIENTAIS NO GRAU DE PARASIT.BEAUVERIA BASSIANA S/COSMOPOLITES 
SORDIDUS E METAMASIUS EMIPTERUS.EM CULT-DE BANANEIRA.C.DAS ALMAS. 
BA, EMBRAPA-CNPMF,S .D. 4P. (EMBRAPA-CNPNF .PES~. EM-&NDA~ENTO. i<)..-' 



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : B18.01H9/1 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
EFEITOS D E  NEMATICIDAS NAS POPULACOES D E  NEMATOIDES E PRODUCAO D E  
BANANEIRA "NANICAO" 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPRF 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
OS NEMATICIDAS ALDICARB, CARBOFURAN, DBPC, FENSULFOLTION E OXAMYL EM 
DOSES D E  4 G I.A. POR PLANTA, APLICADAS NO PLANTIO E EM COBERTURA 4 
MESES APOS, REDUZIRAM AS POPULACOES DE RADOPHOLUS SIMILIS E 
HELICOTYLENCHUS MULTICINETUS A NIVEIS SATISFATORIOS,DESTACANDO-SE OS 
TRATAMENTO COM ALDICARB E CARBOFURAN.ESSES NEMATICIDAS ENFLUENCIARAM 
O CICLO D E  PRODUCAO, PERMITINDO COLHEITAS MAIS PRECOCES E AUMENTARAM 
SIGNIFICATIVAMENTE O NUMERO D E  PENCAS E FRUTOS POR CACHO. ALDICARB 
AUMENTOU, TAMBEM, O PESO MEDI0 DO CACHO E NA0 TEVE NENHUMA PLANTA 
TOMBADA. ENQUANTO NA TESTEMUNHA A PORCENTAGEM D E  PLANTAS TOMBADAS 
FOI DE 3 3 , 3 % .  O TRATAMENTO NEMATICIDA DEVE SER UTILIZADO NAS 
PRINCIPAIS ZONAS PRODUTORAS D E  BANANA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
BANANA. OS NEMATOIDES SAO RESPONSAVEIS POR PERDAS ESTIMADAS EM 302  
DA PRODUCAO, PRINCIPALMENTE NO SUBGRUPO CAVENDISH. SEU CONTROLE DEVE 
SER PREVENTIVO (MUDAS) E NAS FASES D E  FORMACAO E PRODUCAO DO BANANAL. 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
ZEM, A.C. GRADUADO 
RODRIGUES, J.A.S. GRADUADO 
ALVES, E.J. GRADUADO 
LORDELLO, L.G.E. GRADUADO 
ALVES, E. J .  
LORDELLO. L.G.E. 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
ZEM,A.C.;RODRIGUES,J.A.S.;ALVES,E.J. 8 LORDELO.L.G.E.EFEIT0S D E  

NEMATICIDAS NAS POPULACOES D E  NEFIATOIDES E PROD. D E  BANANEIRA 
"NANICAO". 1N:REUN. BRAS. NEMATOL.,S, LONDRINA,1981. ANAIS ... 
PIRACICABA, SOC.BRAS.NEMATOL.,1982.P.57-70(SBN-PUBLICACAO95). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 018.@110/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
RESISTENCIA DE CULTIVARES DE BANANA A NEMATOIDES 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPflF 

suno DA TECNOLOGIA 
OBSERVOU-SE EM REGIME D E  CASA-DE-VEGETACAO. ATRAVES DA INOCULACAO DE 
MUDAS, O COMPORTAMENTO D E  CINCO CULTIVARES DE BANANA EM RELACAO AOS 
NEMATOIDES R. SIMILIS E H. MULTICINCTUS. FORAM TESTADAS AS CULTIVARES 
AAB (PRATA. PRATA ANA E TERRA) E AAA (VALERY E NANICAO). PELOS 
RESULTADOS OBTIDOS DESTACARAM-SE AS CULTIVARES PRATA E PRATA ANA COMO 
RESISTENTES AO NEMATOIDE R. SIMILIS.IST0 COMPROVA PREVIAS OBSERVACOES 
EM RELACAO A 'PRATA CARACTERIZANDO-A COMO UMA HOSPEDEIRA 
DESFAVORAVEL PARA E S ~ E  NEMATOIDE. EMBORA A CULTIVAR PRATA ANA TENHA 
SE COMPORTADO DE FORMA SEMELHANTE, NECESSITA-SE NOVAS OBSERVACOES 
PARA CONFIRMACAO DESSA CARACTERISTICA. TODAS AS CULTIVARES AAB 
COMPORTARAM-SE COMO HOSPEDEIRAS MENOS FAVORAVEIS PARA O NEMATOIDE 
H. MULTICINCTUS DO QUE AS CULTIVARES AAA, QUE SE MOSTRARAM 
SUSCETIVEIS A AMBOS OS NEMATOIDES. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
O CONTROLE DE NENATOIDES EM BANANA REQUEF! NO NINIRO TRES APLICACOES 
ANUAIS DE NEMATICIDAS. COM O USO DE VARIEDADES RESISTENTES ESTA 
PRATICA PODERA SER ELIMINADA DO SISTEMA DE PRODUCAO. APLICA-SE NA 
FASE D E  PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA CE PB P E  MG ES RJ SP Pk AM GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => .AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORDEIRO, Z.J.M. MESTRE 
CALDAS. R.C. GRADUADO 
ALVES, E.J. MESTRE 
CINTRA, F.L.D. MESTRE 
OLIVEIRA, S.L.DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CORDEIRO,Z.J.M. â ALVES.E.J. REACAO DE CIJLTIVARES DE B A N A N A  A 

RADOPHOLUS SIMILIS HELICOTYLENCHUS MULTICINCTUS. EMBRAPAlCNPMFs 
CRUZ DAS ALMAS, 1 9 6 3 .  (EMBRAPA-CNPMF. PESQUISA EM ANDAMENTO). 
NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 818.8112/5 

TITULO DA .TECNOLOGIA 
PERDAS PROVOCADAS POR NEMATOIDES EM BANANEIRA CV. NANICAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPtlF 

RESURO Dk TECNOLOGIA 
~ B ~ E R ~ A ~ ~ E ~ C O N S E C U T I V A S  DE 3 CICLOS DE PRODUCAO DE BAN A N E I R A  
'NANICAO' INFESTADA POR RADOPHOLUS SIMILIS E HELICOTYLENCHUS 
MULTICINCTUS. MANTIDOS SEM CONTROLE. MOSTRARAM QUE EM SOLOS L E V E S  E 
BEM DRENADOS AS PERDAS CAUSADAS POR ESSES NEMATOIDES, A PRODVCAO, 
PODEM VARIAR DE 8 0  A 100%. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
BA N A N A .  ESSES~NEPIATOIDES TEM SIDO CONSTATADOS N A S  PRINCIPAIS LC  . 
PRODUTORAS DE BANANA DO TERRITORIO NACIONAL. E RECOMENDAVEL O 1) ' DE 
MUDAS SADIAS E/OU TRATADAS EFICIENTEMENTE. BEM COMO O TRATAMENI ;)O 
BANANAL NAS FASES D E  FORMACAO E MANUTENCAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA PE CE PB RN MG SP SC MS GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ZEM, A.C. MESTRE 
ALVES, E.J. MES TRE 
ALVES. F.J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
2EM.A.C. C ALVES.E.J. OBSERVACOES SOBRE PERDAS PROVOCADAS POR 

NEMATOIDES EM BANANEIRA (MUSA ACUMINATA SINM. L SHEP.) CV. 
NANICAO. CRUZ DAS ALMAS. EMBRAPA-CNPMF, 1981, 10P. (ENBRAPA- 
CNPMF. BOLETIM DE PESQUISA, 1). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B 1 8 . 8 1 1 6 / 6  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
NIVEL DE CONTROLE PARA BROCA-DA-BANANEIRA COSMOPOLITES SORDIDUS EM 
BANANAL DA CV. PRATA, NO ESPIRITO SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

SUMO DA TECNOLOGIA 
EM BANANEIRA PRATA DEVEM SER ADOTADOS OS VALORES DE 1.17; 3.77 E 5,17 
ADULTOS/ISCA/MES, COMO NIVEL DE CONTROLE PARA PLANTA MAE.FILH0 E NETO 
RESPECTIVAMENTE.CONSIDERAND0 UM BANANAL,QUE RECEBE TODOS OS CUIDADOS 
INDISPENSAVEIS PARA SEU DESENVOLVIMENT0,O NIVEL DE CONTROLE DE 5.17 
ADULTOS/ISCA/MES PODE SER ESTENDIDO PARA OS DEMAIS SEGUIDORES 
(FILHOTES).O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DA POPULACAO DA PRAGA DEVE 
SER REALIZADO MENSALMENTE. ATRAVES DE ISCAS NA0 TRATADAS* 
DISTRIBUINDO-SE 20 ISCAS DE PSEUDOCAULE/HA,SENDO A CONTAGEM REALIZADA 
ENTRE O 7. E O 14. DIA,APOÇ A COLOCACAO DAS MESMAS.ATINGIND0 O NIVEL 
DE CONTROLE, DEVE-SE DISTRIBUIR, PELO NENOS, 150 ISCAS TRATADAS/HA. 
UTILIZANDO-SE O PRODUTO ALDRIN 40%, A RAZAO DE 7,5 ML/LITRO DE AGUA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BANANAIS DA CULTIVAR PRATA INFESTADOS PELA BROCA-DA-BANANEIRA, 
COSMOPOLITES SORDIDUS E APLICACOES SEMESTRAIS DE ALDRIN 5X (40 G/ 
TOUCEIRA. A TECNOLOGIA PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER ESTAGIO 
VEGETATIVO DO BANANAL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
E S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IREDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUROS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARLEU, R.J. MESTRE 
GOMES, J.A. MESTRE 
NOBREGA, A.C. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUDLICACAO 
ARLEU, R.J.;GOMES, J.A. L NOBREGA. A.C. NIVEL DE CONTROLE PARA BROCA- 
DA-BANANEIRA COSMOPOLITES SORDIDUS (GERM.. l8241,EM BANANAL DA CV. 
PRATA NO ESPIRITO SANTO. CARIACICA-ES. EMCAPA. 1984. (EMCAPA - 
COMUNICADO TECNICO) (NO PRELO). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : %18.0117/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA BANANEIRA 'PRATA' 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A QUANTIDADE TOTAL DE NUTRIENTES EXTRAIDA DO SOLO POR BANANEIRAS 
'PRATA NA AREA DE 1 HECTARE, ATE A PRODUCAO DA PLANTA MATRIZ E 
TENDO CÓNO BASE O PESO MEDI0 DE UM CACHO COM 1 2 , s  KG POR PLANTA, E DA 
SEGUINTE ORDEM: N-218,7 KGi P-17.9 KGi K-370.9 KGi CA-100,l KG 
E MG-31.4 KG. ISTO CORRESPONDE A UMA RELACAO APROXIMADA D E  
12 :I : 21 : 6 : 2, RESPECTIVAMENTE : P : K : CA : MG.CONSTATA-SE A 
GRANDE EXIGENCIA DA BANANEIRA 'PRATA EM K E N. ENQUANTO O P FOI O 
ELEMENTO ABSORVIDO EM MENOR QUANTIDADE. O CA APARECE COMO O TERCEIRO 
MACRONUTRIENTE EM IMPORTANCIA, COM UMA QUANTIDADE EXTRAIDA QUE SE 
APROXIMA DA METADE DAQUELA OBTIDA PARA O N. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BANANA. ESTUDOS RELACIONADOS COM NIVEIS DE NUTRIENTES SAO LIMITADOS 
PELA TOPOGRAFIA, DECLIVIDADE E DESUNIFORMIDADE DOS SOLOS ONDE A MAIOR 
DOS BANANAIS ESTA IMPLANTADA. ASSIM, PARA S E  ESTABELECER DOSES DE 
FERTILIZANTES MAIS ADEQUADOS. E NECESSARIO UM CONHECIMENTO DAS 
NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA PLANTA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOBREGA. A.C. MESTRE 
GOMES, J.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NOBREGA, A.C. ADUBACAO MINERAL. ORGANICA E CALAGEM DA BANANEIRA. 
CULTIVAR PRATA. IN: SIMPOSIO SOBRE BANANEIRA PRATA, 1, VITORIA. 
1983. ANAIS ... VITORIA, EMCAPAfEMBRAPA, 1983. P. 46-69. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 819.8108/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE MANGUEIRA DE ALTA Q U A L I D A D E  ADAPTADAS A CONDICOES 
B R A S I L E I R A S  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHF 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES TOMMY ATKINS,  VAN DYKE. M 20 /222 ,  SURPRESA. M 13/269 
TEM-SE APRESENTADO COM EXCELENTES PERFORMANCES QUANTO A 
PRODUTIVIDADE, E PRINCIPALFIENTE QUANTO A QUALIDADE SUPERIOR DE SEUS 
FRUTOS. SAO FRUTOS COM MUITO POUCA F I B R A ,  COLORACAO DE CASCA E POLPA 
A C E I T A V E I S  PELO MERCADO INTERNO E EXTERNO; B A I X A  TEREBENTINA; B R I X  E 
A C I D E Z  SUPERIORES; PERCENTAGEM DE POLPA ACIMA DE 8 0 % .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: MANGA. AS CULTIVARES R E G I O N A I S  APRESENTAM ALTA PERCENTAGEM 
DE F I B R A ,  COLORACAO DE CASCA INDESEJAVEL.  B A I X A  PERCENTAGEM DE POLPA 
E PRODUCAD BASTANTE IRREGULAR. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA P E  SE AL CE RN PB MG GO SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SAMPAIO, J.M.M GRADUADO 
RODRIGUES, J .A .S.  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SAPIPAI0,J.M.M. COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE MANGUEIRA EM CRUZ DAS 

ALMAS, B A H I A .  I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE FRUTICULTURAI 6 ,RECIFE,  
1 9 8 1 .  A N A I S  ... R E C I F E ,  SOC. BRAS. FRUT., 1 9 8 1 .  P.  943-51.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 819.8181/6 

TITULO DA TECMOLOGIA 
CONTROLE Q U I M I C O  DA ANTRACNOSE DA MANGUEIRA 

UNIDADE REÇPONSAVEL : CNPHF 

3LOGIA 
E A L I Z A D O S  EM CONDICOES DE LABORATORIO, CASA DE 

RESllHCl D A  TECHI - - . . - - . . . - - . . . 
EM TRABALHOS R 
VEGETACAO E CAMPO V E R I F I C O U - S E  A ALTA E F I C I E N C I A  DO F U N G I C I D A  
CAPTAFOL PARA O CONTROLE DE ANTRACNOSE EM MANGUEIRA EM COMPARACAO COM 
OUTROS F U N G I C I D A S  ( B E N O M I L ,  Z I N E B ,  MANCOSEB E PEPROSAN) .  HOUVE 
CONTROLE DE 1 0 0 %  DA GERMINACAO DE ESPOROS EM LABORATORIO,  SENDO QUE 
EM CASA DE VEGETACAO OBTEVE TAMBEM MELHOR CONTROLE A S S I M  COPIO EM 
CONDICOES DE CAMPO OBTEVE M A I O R  Q U A N T I D A D E  E MELHOR Q U A L I D A D E  DOS 
FRUTOS COLHIDOS QUANDO SE U T I L I Z O U  O CAPTAFOL.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: MANGA. A DOENCA ANTRACNOSE E O P R I N C I P A L  ENTRAVE NA 
MANGICULTURA PREJUDICANDO O SEU DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E A 
Q U A L I D A D E  DOS FRUTOS. 

ABRACGEIICIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  C E  S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SANTOS F I L H O ,  H . P .  MESTRE 
S I L V A ,  M.J .  GRADUADO 
SCHERER, G.V.  GRADUADO 
SCHERER. C .V .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
S I L V A .  M.J .  & SANTOS F I L H O ,  H .P .  CONTROLE DA ANTRACNOSE DA MANGUEIRA 

I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE FRUTICULTURA.  7 .  1 9 8 3 .  F L O R I A N O P O L I S .  
RESUMOS.. . F L O R I A N O P O L I S ,  SOCIEDADE B R A S I L E I R A  DE FRUTICULTURA,  
1 9 8 3 .  P.  121-2. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 028.8106/6 
Vínicuhra 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE UVA DE MESA 

UHIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESURO DA TECNOLOGIA 
ESTUDOU-SE DIFERENTES MODOS DE PREPARO E APLICACAO, E CONDICOES 
AMBIENTAIS FAVORAVEIS PARA APLICACAO DA SOLUCAO DE CALCIOCIANAMIDA, 
VISANDO AUMENTAR O I N D I C E  E UNIFORMIDADE DE BROTACAO DA V I D E I R A  
" I T A L I A "  (PIROVANO 6 5 ) .  OS MELHORES RESULTADOS FORAM OBTIDOS 
APLICANDO-SE A SOLUCAO NO RAMO TODO. QUANDO A UMIDADE RELAT IVA  DO AR 
ERb ELEVADA E TEMPERATURA BA IXA ,  COBRINDO-SE OS RAMOS OU A PLANTA COM 
MATERIA IS  FLASTICOS APOS O TRATAMENTO E USANDO-SE ADUBO FOL IAR COM 
ALTO TEÜR DE NITROGENIO EM MISTURA. CONCENTRACOES DE 20, 30 E 40 Ã 
DE CALCIOC:ANAMIDA NA0 D IFERIRAM S IGNIF ICAT IVAMENTE.  O USO DE 
ESPALHANTE ADESIVO NA0 PROPORCIONOU AUMENTO S I G N I F I C A T I V O  NA 
BEOTACZO OBSERVOU-SE QUE A APLICACAO DA SOLUCAO DE CALCIOCIANAMIGA 
PRODUZ, INDIRETAMENTE, EFEITOS BENEFICOS A ARQUITETURA DA PLANTA.  

PRODUTO / PROBIEAA E PROCESSO PRODUTIVO 
A VXDELRA, SENDO FRUTEIRA DE CLIMA TEPlPERADO, QUANDO C9LTIVAGA EM 
REGI3ES DE INVERNO, APRESENTA BROTACAO D E F I C I E N T E  E IRREGULAR. I S T O  
I M P L I C A  NA BA IXA  PRODUTIVIDADE DA PLANTA. ESTA TECNOLOGIA SE APLICA 
NO INICIO D O  CICLO YEGETATIVO DA V I D E I R A ,  APOS EXECUCAC 3A PODA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR SP MG 

USUARIDÇ DA TEFHGLOGIA 
IMEDIATOS => AGRIC9LTORES E CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRIC!J:TORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFXCIOS 
XA iOR PROOUCAO PCR UHIDADE DE  AREA 

COQRDE%ADOR E PESGUISADO~ES EMVOLVIDOS 
KISHIHO.  A.Y. MESTRE 

PRPIICIPAL PU3hICACAO 
K I S H I I I O ,  A.Y.. SIASHIPiA. M., CARVALHO, S.L.C. DE. HASCIXENTO, €.C.  DO 

8 CAiAUEO. A. EFE ITO DA CALCIUCIANAf l IDA  NA BROThCAO DA V I D E I R A  
CULTIVAR I T A L I A  (PIROVANO 651.  IN: C~NGREJSO BRASILEIRO DE-- 
FRUTICULTURA,-4 ,  SALVADOR, 1977. ANAIS.. .  P. 515-24. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 82B.B183/H 

TITULO DA TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE CLONES DE V I D E I R A  L I V R E  DO V I R U S  DO ENROLAMENTO DA FOLHA 
" L E A F  ROLL"  

UNIDADE RESPONÇAVEL : ENPASC / VIDEIRA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A OBTENCAO DE CLONES DE V I D E I R A  L I V R E  DO V I R U S  DO ENROLAMENTO S E  
PROCESSOU DA S E G U I N T E  FORMA: I N I C I A L M E N T E  F O I  EFETUADO UMA SELECAO 
MASSAL E F I T O S S A N I T A R I A  NA R E G I A 0  COM AS C U L T I V A R E S  PIERLOT E CABERNET 
FRANC (ESSAS C U L T I V A R E S  E X T E R I O R I Z A M  OS SINTOMAS DESTE V I R U S  - 
ENROLAMENTO E COLORACAO VERPIELHA DAS FOLHAS) .  APOS 3 ANOS DE 
OBSERVACAO DO M A T E R I A L  EM QUESTAO, E S T E  F O I  I N T R O D U Z I D O  NA ESTACA0 
EXPERIMENTAL PARA POSTERIOR D I S T R I B U I C A O  AOS V I T I C U L T O R E S  DA REGIAO.  
OUTRO TRABALHO EXECUTADO, F O I  A  INDEXACAD DE TODAS AS C U L T I V A R E S  DA 
REGIAO.  USANDO COPIO INDICAOORA A C I J L T I V A R  MERLOT. NESTE TRABALHO 
F I C O U  CONSTATADO QUE AS C U L T i V A R E S  PIROVANO 6 5  ( C O P A ) ,  SO 4 ,  KOBBER 
5 B B .  PAULSEN 1 1 0 3 ,  1 6 1 - 4 9  (PORTA-ENXERTOS? N A 0  APRESENTARAM SINTOMAS 

' DO V I R U S  DO ENROLAMEiiTO. . 
PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 

PRODUTO TRABALHADO UVA 
P L A N T A S  I N F E C T A D A S  COM V I R U S  DO ENROLAMENTO APRESENTAM QUEDA D E  
PRODUCAO EM TORNO DE 50%.  
A F A S E  DO PROCESSO PRODUTIVO NO QUAL S E  F A Z  USO DESTA TECNOLOGIA E 
DURANTE O PERIODO DA E N X E R T I A .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC RS PR SP .MG P E  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDCÇ 
SCHUCK, E.  GRADUADO 
MATTOS. S.S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PIATTOS, C.S. QUEDA D E  P R O D U T I V I D A O E  EP! V I T I S  V I N I F E R A  L . ,  C U L T I V A R  

MERLOT. E  SUA RELACAO COM SINTOMAS DO V I R O S  DO ENROLAMENTO. 
F L O R I A N O P O L I S .  EMPASC, 1 9 8 0 .  8 P .  ~E~PASC.COMUNICADO~TECNICOI 2 8 )  



CODIGO DA TECNOLOGIA : B28.8164/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DETERMINACAO Q U A L I T A T I V A  DA PRODUCAO DE SULFETO DE NITROGENIO POR 
LEVEDURAS V I N I C A S  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

RESUPiO DA TECNOLOGIA 
O METODO CONSISTE NA ADICAO DE 0,lX DE S U L F I T O  DE SODIO E 1 %  DE 
TRIPTONA A UMA AMOSTRA DE 5 ML DE MOSTO DE UVA EM TUBO DE ENSAIO COM 
TAMPA ROSQUEAVEL. UMA T I R A  DE PAPEL DE F I L T R O ,  DE APROXIMADAMENTE 0 , s  
X 7 , 5  CM. IMPREGNADA COM ACETATO DE CHUMBO A 3% E SECADA EM ESTUFA A 
8 0 . C . E  F I X A D A  A TAMPA DO TUBO. A PRODUCAO DE H 2 5  E OBSERVADA PELO 
ESCURECIMENTO DO PAPEL, RESULTANTE DA REACAO DO COMPOSTO COM O 
ACETATO DE CHUMBO. REACOES FORTEMENTE P O S I T I V A S  SAO DETECTADAS DENTRO 
DE 24 HORAS. PARA UM CONTROLE SEGURO, NO ENTANTO. DEVEM SER EFETUADAS 
OBSERVACOES D I A R I A S .  DURANTE TODO O PROCESSO DE V I N I F I C A C A O ,  ATE QUE 
LEVEDURA SEJA E L I M I N A D A .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A F O R M A C A O  DE HZS DURANTE A VINIFICACAO TEM REFLEXOS ECONOMICOS, POIS 
SUA E L I N I N A C A O  DEMANDA CUSTOS A D I C I O N A I S  E NA0 IMPEDE A PERDA DE 
QUALIDADE DO VINHO. A R A P I D A  DETECCAO DO PROBL.EMA P E R M I T E  QUE MEDIDAS 
DE CONTROLE M A I S  E F I C I E N T E S  SEJAM TOMADAS. O METODO DEVE SER APLICADO 
DESDE O I N I C I O  DA FERMENT. ATE A FASE EM QUE A LEVEDURA E E L I M I N A D A .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF N5 MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A .  M.A.A.A. DA MESTRE 
S I L V A ,  G.A. DA MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
S I L V A ,  G.A. DA h S I L V A ,  R.A.A.A. DA. DETERMINACAO Q U A L I T A T I V A  DA 

PRODUCAO DE SULFETO DE HIDROGENIO POR LEVEDURAS V I N I C A S .  
BENTO GONCALVES. UEPAE D E  BENTO GONCALVES. 1 9 8 4 .  A PUBLICAR.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : @2@,@185/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA RECOMENDADA PARA A ENXERTIA DE  INVERNO DA V I D E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A ENXERTIA PELO METODO DE GARFAGEM NO TOPO. EM FENDA COMPLETA, 8 CM 
ACIMA DO N I V E L  DO SOLO. USANDO-SE GARFOS DE V I D E I R A  EUROPEIA < V I T I S  
V I N I F E R A  L . )  CULTIVAR NERLOT, COM DUAS GEMAS. APRESENTA MAIOR SUCESSO 
NO I N D I C E  DE PEGA QUANDO REALIZADA O M A I S  PROXIMO AO I N I C I O  DA 
BROTACAO DO PORTA-ENXERTO < F I N A L  DO MES DE AGOSTO). 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A  - IMPLANTACAO DO VINHEDO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PASSOS, L.P. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO ' 

PASSOS.-L.P. RESPOSTA DA V I D E I R A  CV. RERLOT A CINCO EPOCAS DE 
ENXERTIA. PESQ. AGROPEC. BRAS. B R A S I L I A .  16 ( 6 ) :  8 4 5 - 9 ,  NOV./DEZ. 
1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 828.8186/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO DA CASEINA NO TRATAMENTO DE VINHO BRANCO OXIDADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

SUMO DA TECNOLOGIA 
A CASEINA EMPREGADA NA DOSE DE 1 G / L I T R O  E E F I C I E N T E  PARA CORRIGIR OS 
CASOS M A I S  GRAVES DE OXIOACAO DOS VINHOS BRANCOS, CONFERINDO-LHES 
E S T A B I L I D A D E  NA L I M P I D E Z ,  REDUCAO S A T I S F A T O R I A  DA COLORACAO O R I G I N A L  
A MELHORIA NO SABOR. O VINHO OXIDADO RECEBE UMA ADICAO DE 50MG/L DE 
M E T A B I S S U L F I T O  DE SODIO E E DEIXADO POR 48 HORAS EM CONTATO COM A 
CASEINA, SENDO AGITADO DE VEZ EM QUANDO PARA MANTER O PRODUTO EM 
SUSPENSAO E NO F I N A L  E F I L T R A D O  E SUBMETIDO A ACAO DO F R I O  POR UMA 
SEMANA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
VINHO - COLORACAO AMARELO CARREGADO CONSIDERADA D E F E I T O  GRAVE NOS 
VINHOS BRANCOS E QUE SE REFLETE NO E F E I T O  V I S U A L  DO PRODUTO COM 
MODIFICACAO DO SABOR. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP R S  SC BA MG ES GO DF MS NT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDEIIADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FENOCCHIO. P .  DOUTOR 

PRINC-IPAL PUBLICACAO 
FENOCCHIO, P .  COMPETICAO ENTRE CARVAO DESCORANTE, CASEINA E 

POLYCLAR AT NO TRATAPIENTO DE UPI VINHO BRANCO OXIDADO. PELOTAS, 
POLYCLARAT NO TRATAMENTO DE UPI VINHO BRANCO EXIDADO.  PELOTAS. 
I P E A S ,  1 9 7 2 .  1 5 P  ( I P E A S .  B O L E T I M  TECHICO. 8 1 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 020.0107/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO DE ACIDO G I B E R E L I C O  PARA GERMINACAO DE SEMENTES DE UVA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A A P L I C A C A O  DO A C I D O  G I B E R E L I C O  ( G A 3 )  EM SEMENTES DA UVA V I T I S  
V I N I F E R A  L .  C U L T I V A R  TREBBIANO E E F I C I E N T E  PARA A QUEBRA DE DORMENCIA 
TANTO EM GERMINADOR COMO EM SEMENTEIRA.USA-SE O A C I D O  G I B E R E L I C O  ( 9 5 %  
DE P.A . )  D I L U I D O  EM ALCOOL E T I L I C O  NA PROPORCAO DE 3 , 9  A 5  G/L  PARA 
USO NO GERMINADOR E DE 4 , 4  A 5 . 5  G I L  PARA EMPREGO EFI SEMENTEIRA.  AS 
SEPlENTES MADURAS. APOS SECAS A SOPIBRA POR 4 D I A S  E  CONSERVADAS POR 
M A I S  8  D I A S  NUM FRASCO INCOLOR FECHADO, SAO IMERSAS DURANTE 24 HORAS 
NA SOLUCAO DE GA3 E  APOS SEMEADAS. NO GERFIINADOR O GA3 AUMENTOU O 
PODER G E R M I N A T I V O  DAS SEMENTES PARA 7 4 %  ENQUANTO NA SEMENTEIRA O 
M A I O R  VALOR ALCANCOU 6 6 % .  ALEM DE PROPORCIONAR UM M A I O R  
DESENVOLVIMENTO DAS PLANTULAS.  

PRODUTO / PROULEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A  - QUEBRA DE DORMENCIA DE SEMENTES DE UVA, ESPECIALMENTE DE 
C U L T I V A R E S  DA E S P E C I E  V I T I S  V I N I F E R A ,  QUE APRESENTAM B A I X A  GERMINACAO 

AURAt4GEIJCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AR AC PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE S E R V I C O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
M I E L E ,  A. MESTRE 
CAPIARGO, U .  A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
M I E L E ,  A. P CAMARGO. U.A .  E F E I T O  DO A C I D O  G I B E R E L I C O  NA GERMINACAO 

DE SEMENTES DA UVA TREBBIANO.  I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE 
F R U T I C U L T U R A ,  6 ,  R E C I F E ,  1 9 8 1 .  A N A I S . . .  R E C I F E ,  SBF,  1 9 8 1 .  V . 4 ,  
P .  1 2 4 3 - 5 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 020,fdlH8/9 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
EXTRACAO COM ETER E T I L I C O  DE OLEO DAS SEMENTES DE UVA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

RESUflO DA TECttOLOGIA 
A EXTRACAO DO OLEO DAS SEMENTES DE UVA, USANDO O ETER E T I L I C O  COMO 
SOLVENTE, PRODUZ EM MEDIA 1 4 , 3 1 X  DE OLEO SOBRE SUBSTANCIA SECA, SENDO 
SUPERIOR O TEOR DAS UVAS T I N T A S  EM RELACAO AS BRANCAS E DAS V I N I F E R A S  
SOBRE AS AMERICANAS E H I B R I D A S .  AS SEMENTES LAVADAS E SECAS A SOMBRA 
EM PEQUENA CAMADA. SAO MOIDAS E PELO METODO DE SOXHLET QUE USA ETER 
E T I L I C O  CORO SOLVENTEvE EXTRAIDO O OLEO. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A  - APROVEITAMENTO DAS SEMENTES DE UVA QUE REPRESENTAM M A I S  DE 
1 0 . 0 0 0  TONELADAS/ANO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FENOCCHIO, P .  DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
FENOCCHIO, P .  TEOR EM OLEO EM SEMENTES DE UVA. PELOTAS. I P E A S ,  1 9 7 2 .  

1 2 P .  ( I P E A S .  B O L E T I M  TECNICO, 80) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BZB.BlB9/7 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO DA C A L C I O C I A N A M I D A  NA V I D E I R A  C U L T I V A R  CABERNET FRANC 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  B GONCALVES 

Y U L U b l A  
tl nA r A l C T f l C T A N A M T n A  f C A C N 7 i  FM V A R A S  DA V T D F T R A  

- - 

A PULVERIZACA- -.. -..------........--.. .-..-..-. 
C U L T I V A R  CABERNET FRANC NA EPODA DA PODA R I C A  NA CONCENTRACAO DE 30% 
DO PRODUTO EM AGUA E  E F I C I E N T E  PARA A  QUEBRA DA DORMENCIA DA V I D E I R A .  
O  L I Q U I D O  E  U T I L I Z A D O  PARA ASPERGIR TODAS AS VARAS DAS V I D E I R A S ,  
MOLHANDO-AS COPIPLETAMENTE, COM UM PULVERIZADOR MANUAL COSTAL DE B I C O  
CONICO, UM D I A  APOS A  R E A L I Z A C A O  DA PODA SECA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
V I D E I R A  - TECNOLOGIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE QUEBRA DE DORMENCIA 
DAS GEMAS, P R I N C I P A L M E N T E  QUANDO O  INVERNO E  AMENO OU QUANDO OS 
VINHEDOS L O C A L I Z A M - S E  EM AREAS COM TEMPERATURA M E D I A  DO AR M A I S  
ELEVADA QUE AS NORMAIS DOS MESES M A I S  F R I O S  DA REGIAO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  :> AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
M I E L E ,  A.  MESTRE 
P E R E I R A ,  F .M.  GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
M I E L E .  A. ;  IGNACZAK,  J . C .  & PEREIRA,  F.M. E F E I T O  DA C A L C I O C I A N A M I D A  

NA QUEBRA DE DORMENCIA. F E R T I L I D A D E  DAS GEMAS, P R O D U T I V I D A D E  DO 
VINHEDO E  Q U A L I D A D E  DA UVA CABERNET FRANC. PESQ. AGROPEC.BRAS., 
B R A S I L I A . 1 7 C J ) :  3 9 3 - 8 .  M A R . 1 9 8 2 .  



CODLGO DA TECNOLOGIA : HtH .H11H/5  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DA V I D E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
RESULTADOS DE COMPETICAO DE FUNGICIDAS MOSTRARAM QUE O PRODUTO 
CAPTAFOL 50% F O I  O M A I S  E F I C I E N T E  NO CONTROLE DA ANTRACNOSE (ELS INOE 
AMPELINA) DA V I D E I R A .  A APLICACAO NA DOSAGEM DE 2 5 0  G/HL DEVE SER 
F E I T A  A PARTIR DO I N I C I O  DA BROTACAO. REPETINDO-A A CADA 7 D I A S  
ENQUANTO PERSISTIREM AS CONDICOES CL IMAT IÇAS.  DE F R I O  E CHUVAS, 
FAVORAVEIS AO DESENVOLVIMENTO DA DOENCA. EM UVAS DESTINADAS A 
V I N I F I C A C A O  AS APLICACOES DEVEM CESSAR NO MIN IMO 50 D I A S  ANTES DA 
COLHEITA. NA UVA DE MESA CULTIVAR I T A L I A  OBSERVOU-SE EFE ITO 
FITOTOXICO DO PRODUTO, CAUSANDO MANCHA NAS BAGAS. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A  - ANTRACNOSE E DOENCA FUNGICA L I M I T A N T E  DURANTE AS PRIMAVERAS 
F R I A S  E UMIDAS. O USO DO PRODUTO RECOMENDADO A PARTIR  DO I N I C I O  DA 
BROTACAO CONTROLA EFICIENTEMENTE A DOENCA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR SP NG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
INEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KUHN, G.B. MESTRE 
GRIGOLETTI  JR.. A .  MESTRE 
RIVALDO. O.F. DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
RIVALDO. O.F. & KUHN, G.B. CONTROLE QUIN ICO DA ANTRACNOSE (ELS INOE 

AMPELINA) DA V I D E I R A .  BENTO GONCALVESI EMBRAPA-UEPAE DE BENTO 
GONCALVES, 1982. 4P. CEMBRAPA-UEPAE DE BENTO GONCALVES, PESQUISA 
EM ANDAMENTO, 5 ) .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 0 2 0 . 0 1 1 1 / 3  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
C R I T E R I O  PARA SELECAO S A N I T A R I A  DE M A T E R I A L  VEGETATIVO DE V I D E I R A  
PARA PROPAGACAO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  B GONCALVES 

RESURO DA TECNOLOGIA 
A F A L T A  DE SELECAO S A N I T A R I A  ANTES DA COLETA DE MATER. DE PROPAGACAO 
(ESTACAS E GARFOS) E  O M E I O  M A I S  E F I C I E N T E  DE D I S S E M I N A C A O  DOS V I R U S  
DA V I D E I R A .  RECOMENDA-SE A SELECAO MORFOLOGICA PELO METODO MASSAL DE 
C U L T I V A R E S  PRODUTORAS, R E A L I Z A D O  PELO PROPRIO V I T I C U L T O R  EM QUATRO 
EFOCAS D E F I N I D A S :  NA PRIMAVERA QUANDO OS RAMOS E S T I V E R E M  COM 4 0 - 5 0  CM 
DE COPIPRIMENTO, NA F A S E  DE MATURACAO DA UVA, NO F I M  DO C I C L O  ANTES DA 
QUEDA DAS FOLHAS E NO PERIODO DE DORMENCIA ( I N V E R N O ) .  O C R I T E R I O  
RECOMENDADO C O N S I S T E  EM MARCAR A CAMPO AS PLANTAS DO VINHEDO COM BOA 
P R O D U T I V I D A D E  E SEM SINTOMAS DE VIROSES.  COMO AMARELECIMENTO E 
DEFORMACAO DAS FOLHAS; ENROLAMENTO F O L I A R ;  FALHA NOS CACHOS; FORMACAO 
DE BAGOINHAS; MATURACAO RETARDADA DA UVA; ENGROSSAMENTO E 
AMADURECIMENTO IRREGULAR DOS RAMOS.ATRAVES DESTE METODO PODE-SE OBTER 
M A T E R I A L  DE PROPAGACAO, P R I N C I P A L M E N T E  DE C U L T I V A R E S  EUROPEIAS L I V R E  
DAS P R I N C I P A I S  V IROSES.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
V I D E I R A  - A ALTA I N C I D E N C I A  DE V I R O S E S  NOS VINHEDOS. P R I N C I P A L M E N T E  
NAS C U L T I V A R E S  EUROPEIAS,  OCASIONA A REDUCAO DE ATE 6 0 %  NA PRODUCAO E 
DE A T E  20% NO TEOR DE ACUCARES DO MOST0,ALEM DE R E D U Z I R  A  LONGEVIDADE 
DA PLANTA.  TECNOLOGIA A P L I C A D A  DURANTE TODO O C I C L O  V E G E T A T I V O  E NO 
PERIODO H I B E R N A L  (DORPiENCIA).  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG E 5  GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB C E  S E  AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
KUHN, G.B.  MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
KUHN, G.B.  SELECAO S A N I T A R I A  DA V I D E I R A .  BENTO GONCALVES, EMBRAPA- 

UEPAE DE BENTO GONCALVES. 1 9 8 1 .  1 6 P .  (EMBRAPA-UEPAE D E  BENTO 
GONCALVES. C I R C U L A R  TECNICA,  7 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : BZB.EllZ/l 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
TECNICA PARA PRODUCAO DE M A T R I Z E S  DE PORTA-ENXERTOS E PRODUTORAS DE 
V I D E I R A  L I V R E S  DE VIRUS 

I D A D E  RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

SUflO DA TECNOLOGIA 
A TECNICA RECOMENDADA E DESENVOLVIDA ATRAVES DA SELECAO MASSAL E 
CLONAL E DA 1NDEXAGEM.A SELECAO MASSAL E F E I T A  NOS VINHEDOS,MARCANDO 
POR D O I S  ANOS OU M A I S  AS PLANTAS SEM SINTOMAS DE AMARELECIMENTO E 
DEFORMACAO DAS FOLHAS E RAMOS, SEM FALHA NOS CACHOS E SEM BAGOINHAS, 
COM BOA PRODUCAO E MATURACAO UNIFORME DA UVA. CADA PLANTA SELECIONADA 
PASSA PARA A SELECAO CLONAL EM CAMPO EXPERIMENTAL. E S T U F I M  OU CASA DE 
VEGETACAO, ONDE E OBSERVADA. NA SELEC40 MASSAL E CLONAL, AS 
OBSERVACOES SAO REALIZADAS NO PERIODO DE DORMENCIA, NA PRIMAVERA 
QUANDO OS RAMOS ESTIVEREM COM 4 0 - 5 0  CM DE COMPRIMENTO, NA EPOCA DE 
MATURACAO DA UVA*  ANTES DA COLHEITA E NO F I M  DO C I C L O  DA PLANTA ANTES 
DA QUEDA DAS FOLHAS. PARA COMPROVAR A SANIDADE, AS PLANTAS SAO 
INDEXADAS COM INDICADORAS E S P E C I F I C A S  A N I V E L  DE CAMPO OU CASA DE 
VEGETACAO. ATRAVES DESTA METODOLOGIA J A  SE D I S P O E  DE DIVERSAS 
CULTIVARES DE PRODUTORAS E PORTA-ENXERTOS L I V R E  DOS P R I N C I P A I S  VIRUS.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A  - A I N C I D E N C I A  DE VIROSES NAS CULTIVARES EUROPEIAS NO R I O  
GRANDE DO SUL ESTA ENTRE 9 0 - 1 0 0 % ~  CAUSANDO B A I X A  PRODUTIVIDADE, B A I X A  
QUALIDADE DA UVA E REDUCAO DA LONGEVIDADE DAS PLANTAS. A TECNOLOGIA 
E APLICADA EM VINHEDOS EM PRODUCAO PARA OBTENCAO DE MATRIZES L I V R E  
DE VIRUS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KUHN, G.B. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
KUHN, G.B. PRODUCAO DE MATRIZES DE PRODUTORAS E PORTA-ENXERTOS DE 

V I D E I R A  ( V I T I S  SPP)  L I V R E S  DE V I R U S .  BENTO GONCALVES, EMBRAPA- 
UEPAE DE BENTO GONCALVES, 1 9 8 3 .  4P.  (EMDRAPA-UEPAE DE BENTO 
GONCALVES. PSQUISA EM ANDAMENTO, 1 0 ) .  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 828.8113/9 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
A C U L T I V A R  DE V I D E I R A  S E M I L L O N :  C A R A C T E R I S T I C A S  E COMPORTAMENTO NO 
R I O  GRANDE DO SUL 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  B GONCALVES 

SUMO DA TECNOLOGIA 
A S E M I L L O N  E UMA C U L T I V A R  DE V I T I S  V I N I F E R A  L .  O R I G I N A R I A  DA FRANCA. 
SUA FOLHA E PENTALOBADA, S E I O  P E C I O L A R  EM "U", L I M B O  BOLHOSO NA FACE 
SUPERIOR,  LANUGINOSO NA FACE I N F E R I O R ;  CACHO M E D I 0  ( 2 2 0  G ) ,  CONICO, 
MEDIANAMENTE COMPACT0;BAGA E S F E R I C A ,  AMARELO DOURADO, POLPA FUNDENTE. 
APRESENTA BROTACAO E MATURACAO SEMI-PRECOCES E C I C L O  DE 1 6 0  D I A S  
DESDE A BROTACAO ATE A C 0 L H E I T A . E  RECOMENDADA P/  A  MICRORREGIAO 
HOMOGENEA V I N I C U L T O R A  DE C A X I A S  DO SUL - MRH 311 COMO PRODUTORA DE 
M A T E R I A  P R I M A  PARA A ELABORACAO DE VINHO BRANCO F I N O .  TEM BOM 
DESEMPENHO SOBRE OS PORTA-ENXERTOS R 9 9 ,  1 6 1 - 4 9 ,  5 0 4  E  KOBER 5 B B .  
CONDUZIDA NO S I S T E M A  LATADA APRESENTA P R O D U T I V I D A D E  M E D I A  
DE 17  T/HA COM 1 8 .  B R I X .  EM VEROES CHUVOSOS MOSTRA-SE S E N S I V E L  AS 
PODRIDOES DO CACHO, RECOMENDANDO-SE A C O L H E I T A  ESCALONADA. TOLERA BEM 
A ANTRACNOSE, O M I L D I O  E O O I D I O  DESDE QUE CONVENIENTEMENTE 
PROTEGIDA.  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO P R O D U T I V O  
S E M I L L O N  V I T I S  V I N I F E R A  L .  E  UMA UVA F I N A  I N D I C A D A  PARA A MELHORIA DO 
VINHO BRANC0.A TECNOLOGIA S E  A P L I C A  NA FASE DE IMPLANTACAO DO VINHEDO 
E DE I N D U S T R I A L I Z A C A O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAD ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
CAMARGO, U.A.  MESTRE 
D I A S .  M.F.  GRADUADO 
M A N D E L L I ,  F .  GRADUADO 
LOVATEL,  J . L .  MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
D I A S .  M.F.: CAMARGO. U.A.: L O V A T E L .  J . L .  8 M A N D E L L I .  F .  A  C U L T I V A R  

DE VIDEIRA SEMILLON: CARACTERISTICAS E COMPORTAMENTO NO RIO 
GRANDE DO S U L .  BENTO GONCALVES, UEPAE DE BENTO GONCALVES. 1982. 
3 5 P .  (EMBRAPA-UEPAE D E  BENTO GONCALVES. C I R C U L A R  TECNICA,  8 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 828.8114/7 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DO M I L D I O  DA V I D E I R A  COM O EMPREGO DE FUNGICIDAS SISTEMICOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE B GONCALVES 

suno DA TECNOLOGIA 
RECOMENDA-SE O USO DE FUNGICIDAS DE ACAO STSTEMICA PARA O CONTROLE DO 
M I L D I O  DA V I D E I R A  NA BASE DE 1 A 3 KGIHA DOS PRODUTOS ATUALMENTE 
COMERCIALIZADOS. APRESENTAM COMO VANTAGENS PROTEGEREM A PLANTA POR UM 
PERIODO M A I S  LONGO ( 1 5  D I A S ) ,  NA0 SEREM L I X I V I A D O S  PELA CHUVA E 
PROTEGEREM A BROTACAO NOVA, O QUE NA0 ACONTECE COM OS FUNGICIDAS DE 
CONTATO. A FASE DE  APLICACAO RECOMENDAVEL E DESDE,APROXIMADAMENTE,lO 
D I A S  ANTES DO I N I C I O  DA' FLORACAO ATE A BAGA A T I N G I R  O TAMANHO 
"ERVILHA", COM INTERVALO ENTRE AS APLICACOES DE NO MIN IMO L5 DIAS .  
APOS ESTE PERIODO DEVEM-SE CONTINUAR OS TRATAMENTOS COM FUNGICIDAS 
CUPRICOS, I N I C I A N D O  AS APLICACOES. NO MAXIMO, 7 D I A S  APOS O ULTIMO 
TRATAMENTO COM FUNGICIDA SISTEMICO.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
' V IDE IRA  - d M I L D I O  DA VIDE~RA E A PRINCIPAL DOENCA FUNGICA L I M I T A N T E  ' 
NO R I O  GRANDE DO SUL. PODE CAUSAR PERDAS TOTAIS  DA PRODUCAO. A 
APLICACAO DE PRODUTOS SISTEMICOS DEVE SER NO PERIODO CRIT ICO DE 
I N C I D E N C I A  DA DOENCA, OU SEJA, DURANTE A FASE VEGETATIVA QUE V A I  DA 
PRE-FLORACAO ATE A UVA ALCANCAR O TAMANHO "ERVILHA". 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GRIGOLETTI ,  JR.r A. MESTRE 
RIVALDO. O.F. DOUTOR 
KUHN. G.B. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
KUHN. G.B. E F I C I E N C I A  DE TRATAMENTOS A BASE DE PRODUTOS SISTEMICOS NO 

CONTROLE DO M I L D I O  DA V I D E I R A .  BENTO GONCALVES. EMBRAPA-UEPAE DE 
BENTO GONCALVES, 1982. 16P .  CEMBRAPA-UEPAE DE BENTO GONCALVES. 
BOLETIM DE PESQUISA. 1) .  



C O D I G O  D A  T E C N O L O G I A  : 826.8115/4 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
S I S T E M A  DE CONDUCAO PARA V I D E I R A  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I P A G R O  / R S  

.SUtiO DA T E C N O L O G I A  
OS RESULTADOS DO T E S T E  DE 6 S I S T E M A S  DE CONDUCAO PARA AS C U L T I V A R E S  
V I N I F E R A S  CABERNET FRANC, SEMILLON,  LAMBRUSCO, BONARDA. C L A I R E T T E  DE 
PROVENCE E NO H I B R I D O  S E I B E L  5455, PLANTADAS COM ESPACAMENTO DE 2 
METROS ENTRE P L A N T A S  E 3 METROÇ ENTRE F I L A S ,  MOSTRAM QUE O S I S T E M A  EM 
LATADA CONDUZIDA A 1,80 METROS DE ALTURA APRESENTA PARA TODAS AS 
C U L T I V A R E S  A M A I O R  P R O D U T I V I D A D E  POR AREA. MELHOR APROVEITAMENTO DO 
SOLO, M A I O R  F A C I L I D A D E  PARA EXECUCAO DE P R A T I C A S  C U L T U R A I S  E REDUZ 
DANOS CAUSADOS POR GEADAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
V I D E I R A  - S I S T E M A  DE CONDUCAO QUE PROPORCIONE M A I O R  P R O D U T I V I D A D E  E 
MELHOR Q U A L I D A D E  DA UVA. A P L I C A - S E  NA IMPLANTACAO DO VINHEDO.  

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
RS SC 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
D I A S ,  M.F .  GRADUADO 
RECH, S . R .  MESTRE 
MOOGEN, N . A .  GRADUADO 
MARKUS, R. MESTRE 
LOVATEL,  J .  L .  MESTRE 
S I L V A ,  A . V .  DA GRADUADO 
DAL CONTE, A.F.  MESTRE 
SCHISMANN, M. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
LOVATEL,  J . L .  S I S T E M A S  DE CONDUCAO E PODA DA V I D E I R A .  I N :  S E M I N A R I O  

DE INTEGRACAO DA P E S Q U I S A  AGROPECUARIA E EXTENSA0 RURAL DO 
ESTADO, I., PORTO ALEGRE, 1 9 7 6 .  A N A I S .  .. PORTO ALEGRE, SEC. 
AGRICULTURA, 1 9 7 6 .  P.  214-20. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 9 2 8 . 8 1 1 6 / 2  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
PODA SECA PARA V I D E I R A S  DAS CULTIVARES CABERNET FRANC. CABERNET 
SAUVIGNON E R I E S L I N G  I T A L I C D  

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / R S  

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A INTENSIDADE DA PODA CONSTITUI-SE EM PRATICA IMPORTANTE POR ESTAR 
RELACIONADA A UMA RESPOSTA F I S I O L O G I C A  DA PLANTA. OS RESULTADOS DOS 
TRABALHOS MOSTRARAM QUE A CULTIVAR CABERNET FRANC APRESENTA MAIOR 
PRODUTIVIDADE E TEOR DE ACUCAR COM A PODA MEDIA DEIXANDO 8 GEMAS NAS 
VARAS DE PRODUCAO COM UMA CARGA DE 1 0 . 0 0 0  GEMAS/HA. A CULTIVAR 
R I E S L I N G  I T A L I C O  REVELA MAIOR PRODUTIVIDADE COM A PODA LONGA COM 1 0  A 
12  GEMAS/VARA E 1 0 0 . 0 0 0  GEMAS/HA. ENQUANTO QUE A PODA MEDIA 
CONFERE-LHE MELHOR TEOR DE ACUCAR. A CULTIVAR CABERNET SAUVIGNON 
APRESENTA MELHORES PRODUCOES COM AS PODAS MEDIAS ( 8 0 . 0 0 0  GEMAS/HA) E 
CURTA (ATE  4 GEMAS/VARA E 6 0 . 0 0 0  GEMAS/HA). 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A  - INTENSIDADE DE PODA DIFERENCIADA PARA ATENDER A F I S I O L O G I A  
DE CADA CULTIVAR DE V I D E I R A  EUROPEIA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I F I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DIAS,  M.F. GRADUADO 
LOVATEL, J . L .  MESTRE 
DAL CONTE, A.F. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICAÇAO 
D I A S ,  M.F. SITUACAO E PROBLEMAS DA V IT ICULTURA DO SUL DO BRASIL .  

BOL. TEC. I N S T .  PESQ. AGROH., PORTO ALEGRE, ( 2 ) : 6 7 - 7 5 ,  1 9 7 8 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : B Z B . B l Z l / Z  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / R S  

.SUHO DA TECNOLOGIA 
A CULTIVAR CAMPANARIO PROVEM DO CRUZAMENTO CAMARATE PRETO X FERNAO 
P IRES,  REALIZADO NA EST. NACIONAL DE OEIRAS - PORTUGAL, INTRODUZIDA E 
SELECIONADA PELA ESTACA0 EXPERIMENTAL DE CAXIAS  DO SUL.€  UMA CULTIVAR 
DE PORTE VIGOROSO, PELICULA T INTA  E MOSTO INCOLOR. APRESENTA 
RESISTENCIA  A ANTRACNOSE, AO O I D I O  E AS PODRIDOES. MODERADAMENTE 
RESISTENTE A PERONOSPORA. PRODUZ UM VINHO DE COR R U B I  CLARO, POUCO 
PERFUMADO,ALCOOLICO,HARMONICO.LEVEMENTE TANICO PODENDO SER'CONSUMIDO 
NO AN0,TODAVIA MELHORA COM O ENVELHEC1MENTO.OFERECE CONDICOES PARA A 
"MESCLA" COM VINHOS DE M A I S  CORPO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
V I D E I R A .  D I V E R S I F I C A R  A PRODUCAO DE UVAS, M A I S  PRODUTIVAS. PARA A 
INDUSTRIA  DE VINHOS. O 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 

P R I t t C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
D I A S ,  M. F .  GRADUADO 
LOVATEL, J.L. MESTRE 
SUSZEK, S.A. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
D I A S .  M.F. P SUSZEK, A.S. NOVAS CULTIVARES EM DESTAQUE PARA 

V IT ICULTURA RIO-GRANDENSE. POR13 ALEGRE, AGRONOMIA 
SULRIOGRANDENSE, 1 4  (1); 115-6,  1978.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : HZH.B122/H 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A CULTIVAR SEARA NOVA PROVEM DO CRUZAMENTO DIAGALVES X FERNAO PIRES,  
REALIZADO NA ESTACAO NACIONAL DE OEIRAS - PORTUGAL, INTRODUZIDA E 
SELECIONADA PELA ESTACAO EXPERIMENTAL DE CAXIAS  DO SUL. E UMA VINHA 
DE PORTE VIGOROSO, PEL ICULA  E MOSTO BRANCOS, RESISTENTE AO O I D I O  E AS 
PODRIDOES, MODERADAMENTE RESISTENTE A ANTRACNOSE E PERONOSPORA. 
PRODUZ UM VINHO BRANCO DOURADO, HARMONICO, VINOSO E AGRADAVEL. PODE 
SER ENVELHECIDO OU CONSUMIDO NO ANO. OFERECE AMPLAS POSSIB IL IDADES 
DE "MESCLA" COM OUTROS VINHOS BRANCOS DE BA IXO TEOR ALCOOLICO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
VIDE IRA .  D I V E R S I F I C A R  A PRODUCAO DE UVAS, COM CULTIVARES M A I S  
PRODUTIVAS PARA A INDUSTRIA  DE VINHOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DIAS ,  M.F. GRADUADO 
LOVATEL, J . L .  MESTRE 
SUSZEK, S.A. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
DIAS ,  M.F. & SUSZEK. A.S. NOVAS CULTIVARES EM DESTAQUE PARA 

V IT ICULTURA R I O  GRANDENSE. PORTO ALEGRE, AGRONOMIA 
SULRIOGRANDENSE, 14C1); 115-6. 1978.  



Recursos genéticos 
CODIGO DA TECNOLOGIA : H23.HlHH/H 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TECNICAS D E  QUARENTENA E LIMPEZA D E  GERMOPLASMA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CENARGEN 

REÇUilO DA TECNOLOGIA 
AS TECNICAS DE QUARENTENA E LIMPEZA DE GERMOPLASMA VISAM 
FUNDAMENTALMENTE INTERCEPTAR A ENTRADA D E  PRAGAS E DOENCAS NA0 
EXISTENTE NO PAIS. PERMITINDO COLOCAR O GERMOPLASMA SEGURAMENTE 
SADIO A DISPOSICAO DOS PESQUISADORES BRASILEIROS. 
O GERMOPLASMA IMPORTADO E SUBMETIDO INICIALMENTE A INSPECAO 
CUIDADOSA EM SALA ESPECIAL, FUMIGADO COM BROUETO D E  METILA OU FOSF 
QUANDO CONVENIENTE, A EMBALAGEM ORIGINAL E INCINERADA E O MATERIAL 
APOS REGISTRADO PASSA PELOS TESTES LABORATORIAIS E QUARENTENA PARA 
DETECCAO DA PRESENCA D E  INSETOS. ACAROS. VIRUS, BACTERIAS, FUNGOS 
NEMATOIDES. PARA DETECCAO DE VIRUS. VIROIDES E MICOPLASMAS O MATER 
E SUBMETIDO AOS TESTES D E  "GROWING ON" E INDEXADO, UTILIZANDO-SE 
PLANTAS INDICADORAS. CONFORME O CASO, A LIMPEZA DO MATERIAL 
CONTAMINADO E FEITA ATRAVES DE TRATAMENTO QUIMICO, TERMOTERAPIA OU 
CULTURA D E  TECIDO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TODOS OS PRODUTOS (GERMOPLASMA) EM TRANSITO PARA AS UNIDADES D E  
PESQUISA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP R S  S C  BA M G  ES GO DF M S  MT R 0  
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN P B  C E  SE AP 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS DEFENSIVOS 

INA 

E 
I AL 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FONSECA, J.N.L. GRADUADO 
URBEN. A.F. MESTRE 
TENENTE, R.C.V. MESTRE 
WARWICK, D.R.N. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 823.8181/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSERVACAO DE GERMOPLASMA A LONGO PRAZO 

UNIDADE RESPOHSAVEL : CENARGEN 

ISUtiO DA TECNOLOGIA 
SISTEMA DE CONSERVACAO DE GERMOPLASMA CONSTITUIDO DE 4 CAMARAS: 10.C 
25%UR, 5.C E 30%UR, -18.C (SEM CONTROLE DE UMIDADE), E 20.C PARA 
ARMAZENAMENTO "IN VITRO" TAMBEM SEM CONTROLE DE UMIDADE. AS AMOSTRAS, 
AO CHEGAREM AO LABORATORIO SAO LIMPAS, HOMOGENEIZADAS E DIVIDIDAS.UMA 
PARTE DO MATERIAL E REMETIDO AO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE, 
ONDE E FEITO O TESTE DE GERMINACAO.CAS0 A AMOSTRA ATENDA AS CONDICOES 
DE ARMAZENAMENTO, TAIS COMO NUMERO DE SEMENTES SUFICIENTE E PODER 
GERMINATIVO MAIOR QUE O MINIMO EXIGIDO PARA CADA PRODUTO, O MATERIAL 
PASSA PARA A SALA DE SECAGEM ONDE FICA AGUARDANDO QUE A UMIDADE DAS 
SEMENTES ATINJA O PADRAO DETERMINADO; LOGO APOS, O MATERIAL E 
EMBALADO EM LATAS HERMETICAMENTE FECHADAS E IDENTIFICADO POR CODIGO 
DE PRODUTO, CODIGO DE ACESSO E LOCALIZACAO. AS LATAS SAO DISPOSTAS EM 
BANDEJAS E ARMAZENADAS EM ESTANTES NAS CAMARAS DE CONSERVACAO. 
ATUALMENTE, NESTE SISTEMA, ESTA0 ARMAZENADOS CERCA DE 25.000 ACESSOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
DIVERSOS PRODUTOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICUL.TORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES f CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES EUVOLVIDOS 
WETZEL, M.M.V. DA S. MESTRE 
AMADEU, M. DE G. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 823.8183/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DE NEMATOIDES PARASITOS DE PANICUM MAXIMUM 

UNIDADE RESPONSAVEL : CENARGEN 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
ERRADICACAO DO NEMATOIDE APHELENCHOIDES BESSEYI  DE SEMENTES DE 
PANICUM MAXIMUM ATRAVES DA IMERSAO DAS SEMENTES NUAS (ENBRIAO * 
ENDOSPERMA) EM SOLUCAO DE CARBOFURAM A 35% DURANTE 30 MINUTOS. 
RESULTADO IDENTICO OBTEVE-SE PELA IMERSAO DAS SEMENTES NUAS EM 
SOLUCAO D c  HIPOCLORITO DE SODIO A 1 X  TAMBEM POR 30 MINUTOS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PANICUM MAXIMUM - INFESTADO COM NEMATOIDE PARASITO DE PLANTAS, QUE 
REDUZ MUITO A PRODUCAO F I N A L  DE DETERMINADAS CULTURAS, PORTANTO AS 
SEMENTES DEVEM SER TRATADAS ANTES DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  PE RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TENENTE. R.C.V. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TENENTE, R.C.V. & MARQUES, A.S.A. LIMPEZA DE SEMENTES DE PANICUM 

MAXIMUM. INFESTADAS COPl APHELENCHOIDES SP. I N :  REUNIA0 BRASILE IRA 
DE NEMATOLOGIA. BRASIL IA .  7 . ,  B R A S I L I A ,  1983. RESUMOS. 
SOCIEDADE BRASILE IRA DE NEMATOLOGIA. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : %23.%104/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SISTEMA INTEGRADO DE COLETA DE RECURSOS GENETICOS VEGETAIS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CENARGEN 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA RESULTA DA COMPILACAO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS DAS 
AREAS DE TAXONOMIA, FITOGEOGRAFIA, GENETICA. FENOLOGIA. EDAFOLOGIA, 
CLIUATOLOGIA, INFORMATICA E OUTRAS, ADAPTADOS AS NECESSIDADES DE 
EXPLORACAO E COLETA DE GERMOPLASMA VEGETAL, VISANDO ALCANCAR A MAXIMA 
EFICIENCIA EM EXPEDICOES DE COLETA OU OUTRAS ATIVIDADES DEDICADAS A 
CAPTACAO DE VARIABILIDADE GENETICA PARA A PESQUISA AGROPECUARIA, COM 
DOCUMENTACAO PRECISA E DE FACIL RECUPERACAO. CONSISTE NA INTEGRACAO 
ORDENADA DE ETAPAS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA E DE HERBARIOS, CONSULTA 
ESPECIALISTAS E TECNICOS LOCAIS, FORMACAO DE ARQUIVOS DE DADOS SOBRE 
DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE ESPECIES, MAPEAMENTO, ESTABELECIMENTO DE 
ESTRATEGIAS DE COLETA, DEFINICAO D E  ASPECTOS LOGISTICOS,PROCESSAMENTO 
DO MATERIAL PROPAGAVEL E DE HERBARIO. IDENTIFICACAO TAXONONICA, 
DOCUMENTACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE COMPUTADOR E OUTROS MEIOS DE 
DIVULGACAO DA INFORMACAO SOBRE OS ACESSOS COLETADOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  APLICA A QUALQUER PRODUTO VEGETALCPLANTAS SUPERIORES) 
REPRESENTADO POR ESPECIE(S1 CULTIVADACS) E ESPECIES SILVESTRES A ELA 
(S)ASSOCIADAS E SE DESTINA A ETAPA INICIAL DE QUALQUER TRABALHO DE 
MELHORAMENTO OU DOMESTICACAO, ISTO E A BUSCA DE VARIABILIDADE 
GENETICA A CAMPO. 

ABRAIIGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS NT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORADIN, L. MESTRE 
VALLS, J.F.M. DOUTOR 
ALLEM, A.C. MESTRE 
LLERAS, E. DOUTOR 

PRItKIPAL PUBLICACAO 
LLERAS, E.; GIACOMETT1,D.C. L CORADIN. L. AREAS CRITICAS DE 

OISTRIBUICION D E  PALWAS EN LAS AMERICAS PARA COLECTA. EVALUACION 
Y CONSERVACION. ROMA, FAO. (NO PRELO). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 823.8188/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
- GERMINACAO DE AMENDOAS DE BABACU 

UNIDADE RESPONSAVEL : IEB / INEB 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A EXTRACAO DAS SEMENTES (AMENDOAS) E FEITA COM O AUXILIO DE MACHADO 
TENDO-SE O CUIDADO PARA NA0 CAUSAR FERIMENTOS NAS MESMAS. A 
PRE-GERMINACAO E FEITA EM CAIXAS DE MADEIRA DE 40 X 50 X 10 CM COM 
SUBSTRATO DE VERMICULITA, ONDE AS SEMENTES SAO DISTRIBUIDAS COM UM 
ESPACAMENTO DE 4 CM. A PARTIR DO SETIMO DIA INICIA A EMISSAO DO 
CONDUTO DO EMBRIAO. QUE S E  PROLONGA ATE 60 DIAS APOS O PLANTIO. 
QUANDO O CONDUTO ATINGE APROXIMADAMENTE 7 CM DE COMPRIMENTO FAZ-SE 
A REPICAGEM PARA SACOS DE POLIETILENO DE 40 X 50 CM, CONTENDO UMA 
MISTURA DE 3 PARTES DE TERRA E 1 DE ESTERCO DE CURRAL CURTIDO A 
EMISSAO DA PRIMEIRA FOLHA OCORRE ENTRE 20 A 30 DIAS APOS A REPICAGEM. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
NOS FUTUROS PROGRAMAS D E  REFLORESTAMENTO COM BABACU; NA REDUCAO E 
UNIFORMIZACAO DA GERMINACAO PARA FORMACAO DE MUDAS. 

ABRANGEWCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS S C  BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDEWADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FRAZAO, J.M. F. GRADUADO 
PINHEIRO. C.U.B. GRADUADO 

PRIHCIPAL PUBLICACAO 
FRAZAO, J.N.E. E t  ALII. GERMINACAO DE AMENDOAS D E  BABACU. IN: 

REUNIA0 DA REGIONAL DA SBPC DO MARANHAO, 1.. SAO LUIS, 1983. 
U.F.MA. 1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 024.9109/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PIMENTAO - DOENCAS 

Pimentão 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE HANAUS 

RESUHO DA TECWOLOGIA 
SERIOS PROBLEMAS FITOPATOLOGICOS ATINGEM OS PLANTIOS DE PIMENTAO NO 
ESTADO DO AMAZONAS. A FALTA DE INFORMACOES SOBRE AS ALTERNATIVAS DE 
CONTROLE PARA CADA DOENCA QUE SURGE, LEVA GERALMENTE A SERIAS PERDAS 
NA PRODUCAO. A PRINCIPAL DOENCA DO PIMENTAO NA REGIA0 AMAZONICA E A 
MURCHA CAUSADA PELO FUNGO RHIZOCTONIA SOLANI QUE, QUANDO ASSOCIADA A 
OUTRO FUNGO FUSARIUM SPP OCASIONAM MORTE DA PLANTA ANTES DA 
FRUTIFICACAO. COMO NA0 FOI IDENTIFICADA NENHUMA CULTIVAR RESISTENTE 
RECOMENDA-SE A ROTACAO DE CULTURA COM GRAMINEAS E/OU COM FUNGICIOAS 
SISTEMICOS A BASE DE BENOMIL E DE PCNB, PARA TRATAMENTO DE SEMENTES, 
DE SOLO OU EM PULVERIZACOES POS-EMERGENCIA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO DE FUNGICIDAS CONSTITUI MEDIDA DE CONTROLE GERALMENTE INVIAVEL 
ECONOMICAMENTE, DAI A IMPORTANCIA DA ROTACAO COM GRAMINEAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA AC R0 RR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BATISTA, M. D E  F. MESTRE 
GUEDES, A. L, C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BATISTA, M. DE F. L GUEDES. A.L.C. DOENCAS DA CULTURA DO PIMENTAO. 

MANAUS, EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS, 1981. 3P. (EMBRAPA-UEPAE D E  
MANAUS. COMUNICADO TECNICO. 22). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : . 824.0101/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
LINHAGENS DE PIMENTAO RESISTENTES A PHYTOPHTHORA CAPSICI 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
DENTRE M A I S  DE 1 5 0  AVALIACOES FORAM DETERMINADAS COMO PORTADORAS DE  
RESISTENCIA A PHYTOPHTHORA C A P S I C I ,  AS L I N H A S  DE PIMENTAO: CNPH-165. 
CNPH-167 E CNPH-236. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PIMENTAO. CONTROLE DE DOENCAS. A TECNOLOGIA PODE SER USADA POR 
MELHORISTAS* PARA INCORPORACAO DE RESISTENCIA .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  NS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
REISSCHNEIDER. F.J.B DOUTOR 
DELLA VECCHIA. P.T. DOUTOR 
SA, M.F.P. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
REIFSCHNEIDER, F.J.B. & REGO, A .  EVALUATION OF RESISTANCE TO. 

PHYTOPHTHORA C A P S I C I  I N  A B R A Z I L I A N  INTRODUCTION OF CAPSICUM. 
PHYTOPHTHORA NEWSLETTER, 11 r 1983. 



Tecnologia de sementes 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 825.8188/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
MELHORIA DA QUALID. MORFOLOGICA DE MUDAS DE ANGICO (PARAPIPTADENIA 
RIGIDA) ATRAVES DE COBERTURA D E  CANTEIROS DE SEMEADURA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A COBERTURA DE CANTEIROS DE SEMEADURA DE ANGICO COM TERRA NA 
ESPESSURA DE 5 CM, COM AREIA (0,5 E 1,5CM>.COM SERRAGEM (1,5CM) 
OU COM SEPILHO (2.5 CM) PROPICIA MELHOR PORCENTAGEM E VELOCIDADE D E  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA PERMITE MELHORAR O PADRAO DE QUALIDADE D E  MUDAS D E  
ANGICO. DEVE SER APLICADA NA FASE DE SEMEADURA EM VIVEIRO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BIANCHETTI, A. MESTRE 
RAMOS, A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RAMOS, A., BIANCHETTI. A. & KUNIOSHI, Y.S. INFLUENCIA DO TIPO E DA 

ESPESSURA DE COBERTURA DE CANTEIROS NA EMERGENCIA E VIGOR DE 
SEMENTES DE ANGICO (PARAPIPTADENIA RIGIDA (BENTH) BUNAM). 
CURITIBA, EMBRAPA-URPFCS. 1982. (EMBRAPA-URPFCS.DDC.10). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B25.B1B2/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA DE COLHEITA DE SEMENTES DE CAPIM-JARAGUA (HYPARRHENIA RUFA) 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

suno DA TECNOLOGIA 
A EXEMPLO DE OUTRAS GRAMINEAS FORRAGEIRAS, AS SEMENTES DO 
CAPIM-JARAGUA TEM APRESENTADO BAIXA PUREZA E GERMINACAO. ENTRE OUTRAS 
CAUSAS, A BAIXA QUALIDADE DAS SEMENTES DEVE-SE A NA0 OBSERVANCIA DA 
MATURIDADE FISIOLOGICA DAS SEMENTES E, EM DECORRENCIA DISSO, DO 
PERIODO DE COLHEITA. PESQUISAS CONDUZIDAS PELA EMGOPA, NO PERIODO DE 
1974 A 1977, PARA DETERMINAR A MATURACAO FfSIOLOGICA E A MELHOR EPOCA 
DE COLHEITA DAS SEMENTES DO CAPIM-JARAGUA, MOSTRARAM QUE: A) A 
MATURACAO FISIOLOGICA DAS SEMENTES DEU-SE AOS 3 8  DIAS APOS O INICIO 
DA EMERGENCIA DAS INFLORESCENCIAS (IEI); A COLHEITA DEVERA SER 
EFETUADA ENTRE 32 A 4 4  DIAS. APOS O "IEI". 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) SEMENTES DO CAPIM-JARAGUA; 
B) DESCONHECIMENTO DA MATURIDADE FISIOLOGICA DAS SEMENTES; 
C) COLHEITA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO DF MG MS MT SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CONDE, A. DOS R. MESTRE 
GARCIA, J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CONDE, A. DOS R. PRODUCAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS NO CERRADO. IN: 

SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SEMENTES DE FORRAGEIRAS, 2.p NOVA ODESSA, 
1982. ANAIS ... NOVA ODESSA, SP., INSTITUTO DE ZOOTECNIA, 1982. 
P. 61-2. 



CODIGO DA T E C W O G I A  : 825.8183/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA DE COLHEITA DE SEMENTES DO CAPIM-COLONIAO (PANICUM MAXIMUM, 
JACQ. ) 

UNIDADE RESPONSAVEL : EnGOPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS SEMENTES DE CAPIM PRODUZIDAS E COMERCIALIZADAS NO ESTADO DE GOIAS 
SAO, EM SUA MAIORIA ,  DE BA IXA  QUALIDADE. O BA IXO PODER GERMINATIVO 
DAS SEMENTES DO CAPIM-COLONIAO PODE SER DEVIDO A EPOCA INADEQUADA DE 
COLHEITA, V ISTO QUE AS SEMENTES COLHIDAS NO CHAO APRESENTAM. QUASE 
SEMPRE, MAIOR V I A B I L I D A D E ,  ATRIBUIDA  AO FATO DE AS MESMAS JA  TEREM 
COMPLETADO SEU DESENVOLVIMENTO E MATURACAO ANTES DE CAIREM AO SOLO. 
PESQUISAS CONDUZIDAS NA EMGOPA, DURANTE O PERIODO DE 1974 A 1 9 7 7 ,  
PERMITIRAM CONCLUIR QUE A MATURACAO F I S I O L O G I C A  DAS SEMENTES DO CAPIM 
COLONIAO OCORREU AOS 38 D I A S  APOS O I N I C I O  DA EMERGENCIA DAS 
INFLORESCENCIAS, DEVENDO A COLHEITA SER REALIZADA O M A I S  PROXIMO 
POSSIVEL DESSE PONTO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) SEMENTES DO CAPIM-COLONIAO (PANICUM MAXIMUMs JACQ.);  
B) DESCONHECIMENTO DA MATURIDADE F I S I O L O G I C A  DAS SEMENTES; 
C) COLHEITA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO DF  MG MS MT SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CONDE, A. DOS R. MESTRE 
GARCIAs J . MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CONDE, A. DOS R. PRODUCAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS NO CERRADO. I N :  

SINPOSIO  NACIONAL SOBRE SENENTES DE FORRAGEIRAS, 2..  NOVA ODESSA* 
1912. ANAIS- . .  NOVA ODESSA. SP. I N S T I T U T O  DE LDOTECNIA. 1912. P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 025 .0104 /7  

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA DE COLHEITA DE SEMENTES DE CAPIM-BRAQUIARIA ( B R A C H I A R I A  
DECUMBENS) 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

SUHO DA TECNOLOGIA 
O INSUCESSO NA FORMACAO E/OU RECUPERACAO DE PASTAGENS DE B R A Q U I A R I A  
DEVE-SE, M U I T A S  VEZES, AO USO DE SEMENTES DE MA QUALIDADE. SAO 
DIVERSAS AS CAUSAS DA B A I X A  QUALIDADE DAS SEMENTES, ENTRE OUTRAS. 
C I T A - S E  A NA0 OBSERVANCIA DA MATURACAO F I S I O L O G I C A .  COM O F I M  DE 
SUPERAR ESSE PROBLEMA, ENSAIOS REALIZADOS PELA EMGOPA EM G O I A N I A  
I N D I C A R A M  QUE: A )  O PERIODO DE A B R I L  A MAIO F O I  SUPERIOR AO PERIODO 
DE JANEIRO A FEVEREIRO PARA A COLHEITA DAS SEMENTES, RESULTANDO EM 
MAIOR RENDIMENTO DE SEMENTES PURAS V I A V E I S ;  B )  MAIOR QUANTIDADE E 
MELHOR QUALIDADE DE SEMENTES SAO OBTIDAS COM- COLHEITA DE 32 A 38 D I A S  
APOS O I N I C I O  DA EMERGENCIA DAS INFLORESCENCIAS ( I E I ) .  
INDEPENDENTEMENTE DO PERIODO DE COLHEITA;  C) A MATURIDADE F I S I O L O G I C A  
DAS SEMENTES OCORREU AOS 38 D I A S  APOS O I E I .  SECOMENDA-SE QUE A 
COLHEITA DE SEMENTES DE CAPIM-BRAQUIARIA SEJA F E I T A .  
PREFERENCIALMENTE, NOS MESES DE A B R I L  E MAIOI ENTRE 3 2  A 3 8  D I A S  
APOS O I E I .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A)  SEMENTES DO CAPIM-BRAQUIARIA ( B R A C H I A R I A  DECUMBENS CV. I P E A N ) ;  
B )  DESCONHECIMENTO DA MATURIDADE F I S I O L O G I C A  DAS SEMENTES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO MG MS SP DF 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CONDE, A. DOS R. MESTRE 
GARCIA. J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CONDE, A. DOS R. & GARCIA, J .  I N F L U E N C I A  DA EPOCA DE COLHEITA, SOBRE 

PRODUCAO E QUALIDADE DE SEMENTES DO CAPIM-BRACHIARIA ( B R A C H I A R I A  
DECUMBENS CV. I P E A N ) .  R E V I S T A  DA SOCIEDADE B R A S I L E I R A  DE 
ZOOTECNIA. 1 2  (1):  1 1 5 - 2 1 .  1 9 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 025.0105/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PRODUCAO DE SEMENTES DE AZEVEM ( L O L I U M  MULTIFLORUM LAM.) CV. COMUM 
R S 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
ESTUDOU-SE O E F E I T O  DE TRES DENSIDADES DE SEMEADURA ( 2 0 .  3 0  
E 4 0  KG/HA) E CINCO EPOCAS DE DIFERIMENTO DA PASTAGEM (SEM CORTES 
E DIFERIMENTO NO F I N A L  DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E 
NOVEMBRO) NA PRODUCAO DE SEMENTES DE AZEVEM. OS MELHORES RESULTADOS 
FORAM OBTIDOS COM A DENSIDADE DE 3 0  KG/HA DE SEMENTE E O F I N A L  DE 
SETEMBRO COMO U L T I M A  DATA PARA D I F E R I R  A AREA. I S T O  PROPORCIONOU UMA 
PRODUCAO I N T E R M E D I A R I A  POR UNIDADE DE AREA COM A VANTAGEM DO USO DE 
A N I M A I S  EM UMA EPOCA DE CARENCIA ALIMENTAR. O FATO DE USAR A AREA 
COM A N I M A I S  ATE O F I N A L  DE SETEMBRO. P R E V I N E  O ACAMAMENTO DAS 
PLANTAS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUCAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS (AZEVEM CV COMUM RS) .  
A TECNOLOGIA E VANTAJOSA.POIS P E R M I T E  O USO DE A N I M A I S  NA AREA. NUMA 
EPOCA DE CARENCIA ALIMENTAR ( INVERNO),ALEM DE COLOCAR NO MERCADO 
CONSUMIDOR, UMA SEMENTE ADAPTADA AS CONDICOES LOCAIS,  EVITANDO-SE COM 
I S S O  A EVASAO DE D I V I S A S ,  ATRAVES DE IMPORTACAO DE SEMENTES. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIMCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ACEVEDO. A.S. MESTRE 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
ACEVEDO, A.S. E F E I T O  DA DENSIDADE DE SEMEADURA E DA EPOCA DE 

DIFERIMENTO DA PASTAGEM NA PRODUCAO DE SEMENTES DE AZEVEN ( L O L I U M  
MULTIFLORUM LAM) CV. COMUM RS. I N :  R E U N I A 0  ANUAL DA SOCIEDADE 
B R A S I L E I R A  DE*ZOOTECNIAv 2 0 . >  PELOTAS, RS. 1 9 8 3 .  P. 4 0 9 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 825.8186/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PRODUCAO DE SEMENTES DE CORNICHAO (LOTUS CORNICULATUS L . )  CV. SAO 
GABRIEL 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

.suno DA TECNOLOGIA 
ESTUDOU SE O E F E I T O  DE CINCO DENSIDADES DE SEMEADURA (4 ,  
8, 12, 1 6  E 20 KG/HA) E CINCO EPOCAS DE DIFERIMENTO DA PASTAGEM (SEM 
CORTES, E DIFERIMENTO NO F I N A L  DOS MESES DE AGOSTO. SETEMBRO, OUTUBRO 
E NOVEMBRO), NA PRODUCAO DE SEMENTES DE CORNICHAO. OS RESULTADOS 
OBTIDOS PERMITEM RECOMENDAR MELHOR DENSIDADE DE SEMEADURA E O F I N A L  
DE OUTUBRO A MELHOR EPOCA PARA RETIRAR OS A N I M A I S  OU U L T I M O  CORTE 
PARA FENO. I S T O  PROPORCIONOU MAIOR PRODUCAO DE SEMENTES POR UNIDADE 
DE AREA, ALEM DA U T I L I Z A C A O  DA AREA COM A N I M A I S ,  NUM PERIODO DE 
CARENCIA ALIMENTAR. OUTRO FATOR IMPORTANTE E QUE, COM USO DE A N I M A I S  
OU CORTE ATE O F I N A L  DE OUTUBRO, E V I T A - S E  O ACAMAMENTO DAS PLANTAS, 
QUE QUANDO ACONTECE, PREJUDICA A COLHEITA.  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUCAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS (CORNICHAO CV. SAO G A B R I E L ) .  A 
TECNOLOGIA E VANTAJOSA P O I S  PERMITE O USO DE A N I M A I S  NA AREA, EM UMA 
EPOCA DE CARENCIA ALIMENTAR ( INVERNO) ALEM DE COLOCAR NO MERCADO 
CONSUMIDOR. UNA SEMENTE ADPTADA AS CONDICOES LOCAIS.  EVITANDO-SE 
A EVASAO DE D I V I S A S  COM IMPORTACAO DE SEMENTES ESTRANGEIRAS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ACEVEDO. A.S MESTRE 
MACEDO. W.DOS S.L.DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ACEVEDO, A.S. ET A L I I .  E F E I T O  DA DENSIDADE DE SEMEADURA E DA EPOCA DE 

DIFERIMENTO DA PASTAGEM NA PRODUCAO DE SEMENTES DE CORNICHAO 
(LOTUS CORNICULATUS L . )  CV. SAO GABRIEL.  I N :  R E U N I A 0  ANUAL DA 
SOC. BRAS. DE ZOOTEC.1 1 4 ,  C U R I T I B A s  PR. 1979. P. 2 4 4 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : H25.B1H7/B 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PRODUCAO DE SEMENTES DE TREVO BRANCO CTRIFOLIUM REPENS L . )  CV.BR 1 
BAGE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

:SUHO DA TECNOLOGIA 
ESTUDOU-SE O EFEITO DE CINCO DENSIDADES DE SEMEADURA 
(1, 29 4 ,  6 E 8 KG/HA> E CINCO EPOCAS DE DIFERIMENTO DA PASTAGEM 
(SEM CORTES OU DIFERIMENTO TOTAL, E DIFERIMENTO NO F I N A L  DOS MESES 
DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO), NA PRODUCAO DE SEMENTES 
DE TREVO BRANCO. OS MELHORES RESULTADOS FORAM OBTIDOS COM A SEMEADURA 
DE 4 KG/HA E F INAL  DE OUTUBRO COMO ULTIMA DATA PARA DEFERIR A AREA. 
ISTO PROPORCIONOU MAIOR PRODUCAO DE SEMENTES POR UNIDADE DE AREA. 
ALEM DA POSSIB IL IDADE DE UT IL IZACAO DA AREA COM ANIMAIS  OU CORTE PARA 
A PRODUCAO DE FENO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUCAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS (TREVO BRANCO CV BR 1 BAGE). 
A TECNOLOGIA E VANTAJOSA POIS  PERMITE O USO DE ANIMAIS  NA AREA, EM 
UMA EPOCA DE CARENCIA ALIMENTAR (INVERNO) ALEM DE COLOCAR NO MERCADO 
CONSUMIDOR. UMA SEMENTE ADAPTADA AS CONDICOES LOCAIS. EVITANDO-SE 
A EVASAO DE D I V I S A S  ATRAVES DA IMPORTACAO DE SEMENTES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ACEVEDO, A.S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ACEVEDO, A.S. EFEITO DA DENSIDADE DE SEMEADURA E DA EPOCA DE 

DIFERIMENTO DA PASTAGEM NA PRODUCAO DE SEMENTES DE TREVO BRANCO 
(TRIFOLIUM REPENS L .  CV.  BR i BAGE. ÍN: C ~ N G R E S S ~  BRÁSILEIRO DE 
SEMENTES, Z.,.RECIFE, PE. ABRATESr 1981. P. 06.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 829.8188/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE AVEIA RESISTENTES AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES DE AVEIA "UFRGS 1, UFRGS 2, UFRGS 3 E UPF 3" 
APRESENTAM ALEM DA RESISTENCIA AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS. 
BOAS CARACTERISTICAS AGRONOMICAS PARA SOLOS D E  VARZEAS CORRIGIDAS 
E COM BOA FERTILIDADE. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
"UFRGS 1, UFRGS 2. UFRGS 3 E UPF 3", PELO FATO DE SEREM RESISTENTES 
AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS. REPRESENTAM UMA OPCAO PARA AS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PA SC SP DF 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SHARMA. R.D. DOUTOR 
KORNELIUS, E. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SHARMA, R.D. REACTION OF SOME OAT GENOTYPES TO WELOIDOGYNE JAVANICA 

NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA t 835.8188/4 Bubalinos 
T I T U L O  DA TECNOLOGIA 

SUPLEMENTACAO ALIMENTAR D E  BUBALINOS NA FASE DE CRESCIMENTO COM 
RESIDUOS DA AGROINDUSTRIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUtlO DA TECHOLOGIA 
A TECNOLOGIA CONSISTE NA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR C/1,2KG/CAB./DIA DE 
UMA MISTURA COMPOSTA PRINCIPALMENTE DE FARELO DE TRIGO OU RESIDUO DE 
CERVEJARIA COM FARELO DE RAMA E RASPA DE MANDIOCAI EM BUBALINOS NA 
FASE DE CRESCIMENTO, DE 8 A 1 5  MESES, MANTIDOS EM PASTO DE QUICUIO-DA 
AMAZONIA ( B R A C H I A R I A  HUMIDICOLA)  SOB UM SISTEMA ROTACIONADO COM 
DESCANSO M E D I 0  DE 3 5  D I A S .  A ADOCAO DESTA TECNOLOGIA P E R M I T I R A  UM 
AUMENTO NO GANHO M E D I 0  D I A R I O  NOS A N I M A I S  DE 60%. ATINGINDO OS MACHOS 
4 0 0  KG AOS 1 5  MESES. NAS FEMEAS. FORAM OBSERVADOS PERIODOS DE 
FECUNDACAO E I D A D E  A P R I M E I R A  C R I A  DE CERCA DE 7 MESES M A I S  PRECOCE E 
COM O C O E F I C I E N T E  DE F E R T I L I D A D E  DAS BUFALAS A P R I M E I R A  C R I A  
AUMENTADO DE 50%.  QUANDO COMPARADOS COM A N I M A I S  NA0 SUPLENENTADOS.AS 
PROPORCOES NA MISTURA DOS FARELOS, DE RAMA E RASPA DE MANDIOCA N A 0  
DEVEM SER MAIORES QUE 4 0 % .  SENDO AS QUE APRESENTAM MELHOR DESEMPENHO 
CONSTITUIDAS DE: 75% FARELO DE TRIGO OU RESIDUO DE CERVEJARIA + 1 5 %  
RAMA DE MANDIOCA + 1 0 %  RASPA DE MANDIOCA. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE A P L I C A  PRINCIPALMENTE AOS REBANHOS DESTINADOS A 
PRODUCAO DE LEITE,SUBMETIDOS A UM SISTEMA ALIMENTAR EXCLUSIVAMENTE D E  
GRAMINEAS FORRAGEIRAS. A T I N G E  OS A N I M A I S  NA FASE DE CRESCIMENTO, 
PODENDO SER U T I L I Z A D A  TAMBEM NO REBANHO DE CORTE. COM A F I N A L I D A D E  DE 
D I M I N U I R  A I D A D E  DE ABATE E PRODUCAO DA P R I M E I R A  C R I A .  

ABRANGEHCIA 
PR R J  SP RS 
RR AL AM AC 

GEOGRAFICA 
SC BA MG ES 
PA MA P I  P E  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
B A T I S T A *  H.A.M. MESTRE 
CAMARAO, A.P. MESTRE 
LOURENCO JR.,J.B. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
B A T I S T A ,  H.A.N.;  ALBUQUERQUE, M. CAMARAO, A.P. L LOURENCO JUNIOR, J .  

B .  SUPLEMENTACAO ALIMENTAR COM RESIDUOS DA AGROINDUSTRIA EM 
BUBALINOS NA FASE DE CRESCIMENTO. BELEM, ENBRAPA-CPATUs19&3,2P. 
( EMBRAPA-CPATU. COMUNICADO ' T E C N C W G ~ ~ +  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 835.8181/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ANEL DE P L A S T I C O  PARA DESMAMA EM BUBALINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUMO DA TECHOLOGIA 
VISANDO RESOLVER O PROBLEMA DE DESMAMA DE BEZERROS BUBALINOS F O I  
I D E A L I Z A D O  O USO DE ANEL P L A S T I C O  CONFECCIONADO APROVEITANDO-SE TUBO 
DE P L A S T I C O  DE 2". CORTADO EM A N E I S  DE 2CM DE LARGURA. CADA ANEL F O I  
SECCIONADO NA SUA LARGURA E F I X A D O  NO SEPTO NASAL DO BEZERRO. APOS A 
F IXACAO DO ANEL. V E R I F I C O U - S E  QUE O BEZERRO I N G E R I U  ALIMENTOS SOLIDOS 
E AGUA SEM QUALQUER PROBLEMA APARENTE, DEIXANDO DE MAMAR O L E I T E  
MATERNO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
OS CRIADORES DE BUFALOS DA AMAZONIA ENCONTRAM S E R I A S  D I F I C U L D A D E S  
PARA EFETUAR A DESMAMA DE BEZERROS. A M A I O R I A  DELES NA0 POSSUI  
PIQUETES DE APARTACAO E OS METODOS USADOS NA0 SAO E F I C A Z E S .  DESSA 
MANEIRA O USO IY) ANEL P L A S T I C O ,  DEIXADO NO SEPTO NASAL DO BEZERRO. 
V E I O  RESOLVER ESSE PROBLEMA DE MANEJO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG € 5  GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COSTA. N.A. DA GRADUADO 
NASCIMENTO, C.N.B.DO MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
COSTA, N.A. DA 8 NASCIMENTO. C.N.B. DO. ANEL DE P L A S T I C O  PARA 

DESMAMA EM BUBALINOS.  BELEM, EMBRAPA-CPATU, 1 9 8 2 ,  2P.(EMBRAPA- 
CPATU. PESQUISA EM ANDAMENTO, 8 3 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 835.8182/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TRATAFIENTO DE ARAME DE CERCA CONTRA FERRUGEM 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

sumo DA TECNOLOGIA 
CORTAR UM TAMBOR DE 2 0 0  L ITROS AO MEIO E PREPARAR UMA MISTURA DE 
5 0 %  DE P I C H E  E 50% DE QUEROSENE. ESSA MISTURA DEVERA SER AQUECIDA E 
AGITADA ATE A SUA COMPLETA HOMOGEINIZACA0.PARA F A C I L I T A R  A OPERACAO 
DE PICHAMENTO DO ROLO DE ARAME,ENTERRA-SE DE CADA LADO DO MEIO  TAMBOR 
UMA FORQUILHA QUE F IQUE 30CM ACIMA DA BORDADURA DO MESMO.EM SEGUIDA. 
COLOCA-SE UMA PERNA-MANCA OU UM VERGALHAO NOS VERTICES' DAS DUAS 
FORQUILHAS. DE MODO A P E R M I T I R  QUE O ROLO DE ARAME F I Q U E  SUSPENSO 
SOBRE O MEIO TAMBOR.COP1 A MISTURA A QUENTE E COM A U X I L I O  DE UM CANECO 
FIXADO NA EXTREMIDADE DE UM SARRAFO DE MADEIRA, DERRAMA-SE A MISTURA 
NO ROLO DE ARAME ATE SEU COMPLETO PICHAMENTO COM FORMACAO DE CAMADAS 
SUPERPOSTAS. 

PRílnllTíi / PRORIEIIA E PROCESSO PRODUTIVO . - - - - - - - - - - - - - - . - - - 
o ARAMÁDO DAS CERCAS-EM ARÉMÍNUNDAVEIS OU EM REGIOES PROXIMAS DO 
L ITORAL  SE DETERIORA RAPIDAMENTE DEVIDO A FORMACAO DE FERRUGEM. O 
TRATAMENTO INDICADO AUMENTA A V IDA  U T I L  DO ARAME EM CERCA DE 3 VEZES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG € 5  GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO. L.O.D.M. GRADUADO 
LOURENCO JR. ,J .DE B. MESTRE 
NASCIMENTO. C.N.B. MESTRE 
COSTA. N.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CARVALHO, L.O.D. DE M.; LOURENCO JUNIOR, J. DE B.; NASCIMENTO. C.N. 

B. DO 2 COSTA, N.A. DA. CERCA DE CONTENCAO PARA BUBALINOS E 
BOVINOS. BELEM, EMBRAPA-CPATU, 1 9 7 9 . 2 6 P .  (EMBRAPA-CPATU. 
COMUNICADO TECNICO, 28) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : %37.%1%0/8  
Cevada 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA DE SEMEADURA PARA O CULTIVO DE CEVADA CERVEJEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA DEFENI  O PERIODO DE 20 DE MAIO A 30 DE JUNHO PARA O R I O  
GRANDE DO SUL E. DE 1. A 30  DE JUNHO PARA A REGIA0  CENTRO-SUL DO 
PARANA, COMO A F A I X A  DE SEMEADURA I D E A L  PARA O CULTIVO DA CEVADA 
CERVEJEIRA. VISANDO PROPORCIONAR UMA MAIOR GARANTIA DE BONS 
RESULTADOS, RECOMENDA AINDA AO AGRICULTOR, ESCALONAR DENTRO DA F A I X A  
I D E A L  O TOTAL A SER PLANTADO. 

PRODUTO / PROBLEiIA E PROCESSO PRODUTIVO 
NA REGIA0  SUL DO BRASIL,  A EPOCA DE SEMEADURA INFLUENCIA  
DECISIVAMENTE TANTO NA PRODUTIVIDADE COMO NA QUALIDADE DA CEVADA PARA 
F I N S  CERVEJEIROS. A TECNOLOGIA SE APLICA NA FASE DE PLANTIO  DA 
CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR 

USUARXOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
WENDT, W. MESTRE 
MINELLA.  E. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
WENDT. W .  CONSIDERACOES SOBRE EPOCAS DE SEMEADURA PARA A CULTURA DA 

CEVADA. S.N.T. 17P.  NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 037.8181/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ROTACAO DE CULTURAS PARA O C U L T I V O  DA CEVADA NO SUL DO B R A S I L  

UNIDADE RESPONÇAVEL : CNPT 

RESUtIO DA TECNOLOGIA 
A ROTACAO DE CULTURAS OU P O U S I O  C O N S I S T E  EM N A 0  PLANTAR CEVADA 
CONTINUAMENTE NA MESMA AREA. RECOMENDA-SE OBSERVAR UM PERIODO DE 3 
ANOS ENTRE C U L T I V O S  DESTE CEREAL.  NESTE I N T E R V A L O  PODERAO SER 
CULTIVADOS L I N H O ,  COLZA,  TREMOCO E LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS OU D E I X A R  
A AREA EM P O U S I O .  NESTE PERIODO N A 0  DEVEM SER C U L T I V A D O S  NA AREA 
A V E I A ,  CENTEIO,  T R I G O  E T R I T I C A L E  POR SEREM, COMO A CEVADA, 
S U S C E T I V E I S  A  DOENCAS R A D I C U L A R E S .  

UTIVO 
IA AREA RESULTA NA REDUCAO 

RADICULARES E S E  A P L I C A  NA F A S E  DE P L A N T I O  DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P E R E I R A ,  L . R .  DOUTOR 
BOUGLE, B . R .  DOUTOR 
WIETHOLTER,  S .  DOUTOR 
R E I S ,  E. \ .  DOUTOR 
T O M A S I N I ,  R.A.  MESTRE 
R I N E L L A ,  E.  MESTRE 

PRItlCIPAL PUBLICACAO 
BOUGLE, B .R. ;  P E R E I R A ,  L . R .  & LHAMBY, J .C .B .  ROTACAO DE CULTURAS: 

E F E I T O S  SOBRE A CEVADA. PASSO FUNDO, EMBRAPA-CNPT, 1980.  6 P .  
TRABALHO APRESENTADO NA R E U N I A 0  T E C N I C A  DE P E S Q U I S A  DE CEVADA, 
PASSO FUNDO, RS, 1980 .  



Cigamnha das pastagens 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 3 8 . 8 1 0 % / 8  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
GRAMINEAS RESISTENTES A CIGARRINHA-DAS-PASTAGENS D E O I S  INCOMPLETA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CPATU 

RESURO DA TECNOLOGIA - - 
EM PASTAGENS ONDE PREDOMINAM A S  GRAMINEAS DOS GENEROS BRACHIARIA E 
D I G I T A R I A .  RECOMENDA-SE EFETUAR SUA D I V E R S I F I C A C A O  U T I L I Z A N D O - S E  
ANDROPOGON GAYANUS (CPATU 2 2 7 ) ,  PASPALUM GUENOARUM (CPATU 1 4 4 1 ,  
PASPALUM SECANS (FCAP 1 2 )  E HYPARRENIA RUFA (CPATU 9 3 ) .  QUE S E  
MOSTRAM RESISTENTES A CIGARRINHA-DAS-PASTAGENS.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
ESTA TECNOLOGIA SE A P L I C A  EM PASTAGENS, PRINCIPALMENTE ONDE 
PREDOMINAM O Q U I C U I O  DA AMAZONIA E O C A P I M  BRAQUIARIA.DEVE SER 
APLICADA NA IMPLANTACAO DE NOVAS AREAS E NO APROVEITAHENTO DE AREAS 
D I Z I M A D A S  PELA CIGARRINHA.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AP AM R 0  RR 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
S I L V A ,  A. DE B.  DOUTOR 

P R I t t C I P A L  PUBLICACAO 
S I L V A ,  A. DE B. R E S I S T E N C I A  DE GRAMINEAS A CIGARRINHA-DAS-PASTAGENS 

D E O I S  INCOMPLETA WALKER. RELAT. TEC. ANUAL. CPATU. BELEM, 1983. 
EM ELABORACAO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 838.8183/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
STRAIN  DE METARHIZIUM ANISOPL IAE  VAR.ANISOPLIAE COM POTENCIAL EM 
CONTROLE BIOLOGICO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
F O I  ISOLADO NO ESTADO DO E S P I R I T O  SANTO* UM NOVO STRAIN  DE 
METARHIZIUM ANISOPL IAE  VAR.ANISOPLIAE, CAUSANDO EP IZOOTIAS  NATURAIS 
EM Z U L I A  ENTRERIANA E DEOIS SP. (HOM0PTERA:CERCOPIDAE). NA MICOTECA 
DO LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA DA EMCAPA. O ISOLADO RECEBEU O NUMERO 
E9, TENDO EVIDENCIADO ELEVADA CAPACIDADE DE  CRESCIMENTO E ESPORULACAO 
EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA (BDA. ARROZ, SDA, YPSS E MINIMO),  EM 
BIOENSAIOS APRESENTOU ALTA PATOGENICIDADE PARA CIGARRINHAS E 
MOSQUITOS. GENETICA E BIOQUIMICAMENTE,  O ISOLADO E9  APRESENTA 
DIFERENCAS EM RELACAO A OUTROS ISOLADOS PROVENIENTES DE DIFERENTES ' 
REGIOES DO B R A S I L  E USA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO CONTROLE BIOLOGICO OU INTEGRADO DE PRAGAS 
AGRICOLAS, PRINCIPALMENTE CIGARRINHAS DAS PASTAGENS, FAZENDO-SE A SUA 
APLICACAO NOS PERIODOS QUE ANTECEDEM O AUMENTO POPULACIONAL DA PRAGA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF HS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB  CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE  INSUHOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VENTURA. J .A.  GRADUADO 
M A T I O L I .  J.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
VENTURA, J .A .  L M A T I O L I ,  J.C. OCORRENCIA DE EP IZOOTIAS  NATURAIS 
CAUSADAS POR METARHIZIUM A N I S O P L I A E  (HETSCH.) SOROK, EM POPULACOES 
DE Z U L I A  ENTRERIANA (BERG. 1 8 7 9 )  E DEOIS  SP. NO ESTADO DO E S P I R I T O  
SANTO. ECOSSISTENA 5: 92-95. 1 9 8 0 .  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 844:8188 /6  
Ovinos 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
GASTOS DESNECESSARIOS NO USO DE A N T I H E L M I N T I C O S  NO COMBATE,DA T E N I A  
DOS CORDEIROS ( M O N I E Z I A  ESPANXA) 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  BAGE 

RESUi lO DA TECNOLOGIA 
A M O N I E Z I A  ESPANXA VULGARMENTE CONHECIDA COMO T E N I A  DOS OVINOS E 
UM PARASITA DE ALTA PREVALENCIA EM CORDEIROS, PRINCIPALMENTE NA 
FAIXA ETARIA DO NASCIMENTO A O  DESMAME. CONTUDO,EM PESQUISA REALIZBDA 
NESTA UNIDADE,FICOU DEMONSTRADO QUE ESTA T E N I A  NA0 PRODUZ E F E I T O  
PATOGENICO E NA0 I N F L U I  NEGATIVAMENTE NA PRODUCAO DE LA E CARNE DO? 
0VINOS.APESAR DISSO MUITOS CRIADORES CONTINUAM A D O S I F I C A R  OS 
A N I M A I S  PELO MENOS UMA VEZ NAQUELA F A I X A  ETARIA,  O QUE I M P L I C A  EM 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
TECNOLOGIA I N D I C A D A  PARA O CRIADOR DE OVINOS, NA FASE DE RECRIA.  
PRINCIPALMENTE DO NASCIMENTO AO DESMAME. 

ABRANGENCIA 
RS SC PR SP 

GEOGRAFICA 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
P I N H E I R O .  A. DA C .  MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
P I N H E I R O .  A. DA C. CONTRIBUICAO A0 ESTUDO DA M O N I E Z I A  SPP. EM 

CORDEIROS NATURALMENTE INFESTADOS. IN: CDNGRE~SO-BRASILEIRO DE 
M E D I C I N A  V E T E R I N A R I A , l Z . ,  PORTO ALEGRE, RS. 1970.  A N A I S  ... P . 2 5 7 -  
6 0 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 644.81%1/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCAS DE PRODUCAO DE CORDEIROS IDEAL E CORRIEDALE NA RICRO-REGIA0 DA 
CAMPANHA DO RS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPZFO / RS 

RESUMO DA TECNOLOGIA . . - - - . . - 
A EPOCA DA-PARICAOÜE FIM DO INVERNO A INICIO DA PRIMAVERA ( 1 0  DE 
AGOSTO A O8 DE OUTUBRO) PRODUZ, CERCA DE, 21% DE CORDEIROS CORRIEDALE 
E 15% DE CORDEIROS IDEAL. ATE AS 8 SEMANAS DE IDADE. A MAIS DO QUE A 
EPOCA DE PARICAO DO OUTONO ( 2 9  DE MARCO A 27 DE MAIO). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
OVINOS LANADOS NA FASE REPRODUTIVA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RODRIGUES. C. O. MESTRE 
MULLER, O. R. GRADUADO 
.QUINTANA, W.N.M. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RODRIGUES. C.O.: MULLER. O.R. & QUINTANA. W.N.M. PARICAO NO OUTONO 

E NO FIM DO INVERNO A INICIO DÁ-PRIMAVERA DE OVELHÁS~CORRIEDALE: 
1. DESEMP.REPROD.DAS 0VELHAS.IN:REUNIAO ANUAL DA S0C.BRAS. DE 
ZOOTECNIA~20;PELOTAS~19833ANAIS~~~PELOTAS~SBZ~l983.P.272. 



Ovinos deslanados 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 845.8108/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CRIACAO DE OVINOS DESLANADOS NO ESTADO DO AMAZONAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE HANAUS 

ISUHO DA TECNOLOGIA 
A CRIACAO DE OVINOS DESLANADOS NO ESTADO DO AMAZONAS REVELA-SE UMA 
A T I V I D A D E  SUMAMENTE IMPORTANTE PARA PRODUTORES DE QUALQUER N I V E L .  
A OVINOCULTURA PODE SER DESENVOLVIDA JUNTAMENTE COM OUTRAS 
AT IV IDADES DO SETOR PRIMARIO COMO BOVINOCULTURA, SERINGAIS E POMARES. 
PARA TANTO, TORNA-SE NECESSARIO A OBSERVANCIA DE ALGUNS FATORES 
T A I S  COMO A CONSTRUCAO DE UM APRISCO SUSPENSO, BOAS PASTAGENS, 
SUPLEMENTACAO MINERAL E CUIDADOS SANITARIOS,  PRINCIPALMENTE NO QUE 
SE REFERE A VERMINOSE, EM FACE DA ELEVADA UNIDADE DA REGIAO. 
NOTADAMENTE PARA PEQUENOS PRODUTORES E SERINGALISTAS A OVINOCULTURA 
TEM SUA IMPORTANCIA M A I S  MARCANTE COMO SUPRIDORA DE ALIMENTOS DE 
ORIGEM ANIMAL QUE REVELA-SE BASTANTE DEF IC IENTE NA REGIAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CRIACAO DE OVINOS NA REGIA0  AMAZONICA ATE BEM POUCO TEMPO ERA 
EXTREMAMENTE I N C I P I E N T E  EM FACE DO DESCONHECIMENTO DA IRPORTANCIA DA 
MESMA PARA A REGIAO. A PRESENTE TECNOLOGIA REFERE-SE A INTRODUCAO 
E ADAPTACAO DE OVINOS DESLANADOS NO ESTADO DO AMAZONAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA RR R 0  AC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
I T A L I A N O ,  E.C. MESTRE 
P I E N I Z ,  L.C. MESTRE 
MORAES, E. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
P I E N I Z ,  L.C.; MORAES, E.C. & I T A L I A N O ,  E.C. AVALIACAO PRELIMINAR DE 

OVINOS DESLANADOS DAS RACAS MORADA NOVA E SANTA I N E S  NO ESTADO DO 
AMAZONAS. MANAUS. ENBRAPA - UEPAE DE  MANAUS, 1981. 4P. (EMBRAPA - UEPAE DE MANAUS. PESQUISA EM ANDAMENTOI 3 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 895.8181/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
POTENCIALIDADES DE OVINOS DESLANDADOS DA RACA BARRIGA NEGRA AS 
CONDICOES TROPICA IS  DE RORAIMA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT BOA VISTA 

ISUHO DA TECNOLOGIA 
OS OVINOS DESLANADOS BARRIGA NEGRA POSSUEM O CORPO COBERTO DE PELOS 
MARROM-AVERMELHADO. COM A PARTE VENTRAL DA MAXILA.PEIT0.  BARRIGA E 
REGIOES DA A X I L A  E INGUINAL  DE COLORACAO PRETA. OS ESPECIMENS DA 
RACA SAO VIGOROSOS E ADAPTADOS AS CONDICOES TROPICA IS  SOB PASTAGEM 
NAT IVA  DE CERRADO EM RORAIMA. ESTA RACA VEM SE DESTACANDO PELA ALTA 
P R O L I F I C I D A D E  DURANTE TODO O ANO; B A I X A  TAXA DE MORTALIDADE TANTO 
DE ANIMAIS  JOVENS COMO DE ADULTOS; A NA0 OCORRENCIA DE PROBLEMA 
SANITARIOS E ELEVADA RESISTENCIA  AOS HELMINTICOS.  DEMONSTRADA PELO 
BAIXO N I V E L  DE INFECCAO E O NA0 APARECIMENTO DE S I N A I S  CL IN ICOS DA 
DOENCA. QUANDO COMPARADA COM OVINOS DESLANADOS DAS RACAS MORADA NOVA 
E SANTA INES .  

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CRIACAO DE OVINOS EM RORAIMA APRESENTA B A I X A  PRODUTIVIDADEI PELA 
D IF ICULDADE ENCONTRADA NA INTRODUCAO DE A N I M A I S  QUE SE ADAPTEM AS 
CONDICOES DE CLIMA TROPICAL E A PASTAGEWNATIVA POUCO PRODUTIVA. A 
RACA BARRIGA NEGRA VEM SE DESTACANDO EM ADAPTALIDADE E PROLIF IC IDADE.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SANT0S.D.J. DOS GRADUADO 
BRAGA, R.M. MESTRE 
MORAES, E. DE MESTRE 
COSTA. S.G. GRADUADO 
CAMARGO. A.H.A. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 845.8182/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
RACOES ALTERNATIVAS PARA ENGORDA DE OVINOS DESLANADOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPC 

RESURO DA TECNOLOGIA 
SAO 3 AS RACOES QUE PODEM SER UTILIZADAS N A  ENGORDA DOS ANIMAIS. 
~ O D A S  ELAS DEVERAO-CONTER 51% DE RESTOLHO DO MILHO(PLANTA, PALHA DA 
ESPIGA OU SABUGO), 20% DE MILHO EM GRAOS E 1% SAL COMUM. ALEM DESTES 
TRES INGREDIENTES A RACAO A DEVE CONTER TAMBEM 28% DE TORTA DE 
ALGODAO; A B 14% DE TORTA DE ALGODAO + 14% DE FENO DE MATA PASTO; E 
A C 28% DE FENO DE CUNHA. TODOS OS INGREDIENTES DEVERA0 SER 
TRITURADOS E PASSADOS EM PENEIRAS. AS RACOES DEVERA0 SER FORNECIDAS 
APROVEITAMENTO, AGUA E UMA MISTURA DE SAL COMUM E FARINHA DE OSSOS 
APROVEITAMENTO. AGUA E UMA MISTURA DE SAO COMUM E FARINHA DE OSSOS 
<1:1> DEVERA0 ESTAR A DISPOSICAO DOS ANIMAIS. OS GANHOS DE PESO 
MEDIOS ESPERADOS SAO 122.113 E lOZG/ANIMAL/DIA PARA AS RACOES A. 
B E C RESPECTIVAMENTE. A ESCOLHA DE UMA DAS RACOES DEVE SER EM FUNCAO 
DAS CONVENIENCIAS DO PRODUTOR E DA ANALISE DAS SUAS ECONOMICIDADES 
CUJOS COEFICIENTES TECNICOS PODERAO SER OBTIDOS NO CNPCAPRINOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA E INDICADA PARA OVINOS DAS RACAS DESLANADAS DO 
NORDESTE. CONTRIBUINDO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE CARENCIA DE 
ALIMENTO NA EPOCA SECA. E RECOMENDADA SOMENTE PARA OS ANIMAIS EM 
CRESCIMENTO QUE NA0 ATINGIRAM O PESO DE ABATE NO FINAL DE ESTACA0 
CHUVOSA E DEVE SER CONDUZIDA DURANTE 70 DIAS NA EPOCA SECA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
OLIVEIRA, E.R. DE MESTRE 
BARROS, N. NES TRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
OLIVEIRA, E.R. DE; BARROS. N.N.; ROBB. T.W.; HOHNSON, W.L. 8 PANT, 

K.P. SUBSTITUICAO DO FARELO DE MILHO POR FENO DE LEGUMINOSAS EM 
RACOES PARA OVINOS STA-INES EM CONFINAMENTO.IN:REUNIAO ANUAL DA 
SOC.BRAS.DE ZOOTECNIA. 20 .. PELOTAS.1983.ANAIS ... PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 847.8188/9 
Guaraná 

TITULO DA TECNOLOGIA 
IRRIGACAO POR NEBULIZACAO I N T E R M I T E N T E  PARA ENRAIZAMENTO DE ESTACAS 
DE GUARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE HANAUS 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
NEBULIZAR CONSISTE NA PASSAGEM DE AGUA ATRAVES DE UM O R I F I C I O  SOBRE 
UM DISPERSOR. A AGUA AO ENCONTRAR ESTA R E S I S T E N C I A  E "QUEBRADA" EM 
MINUSCULAS GOTAS QUE ENVOLVEM TODO O AMBIENTE. A QUANTIDADE DE AGUA 
CONSUMIDA E REDUZIDA A N I V E I S  S U F I C I E N T E  PARA P O S S I B I L I T A R  UMIDADE 
NECESSARIA AO DESENVOLVIMENTO DA MUDA. ESSE METODO F O I  U T I L I Z A D O  PARA 
A FORMACAO DE MUDAS DE GUARANA PORENRAIZAMENTO , NUM EXPERIMENTO 
CONDUZIDO NA UEPAE DE MANAUS E POSTERIORMENTE ADOTADO NO CAMPO 
EXPERIPIENTAL DA EMBRAPA NO M U N I C I P I O  DE MAUES-AM, ONDE AS I I ISTALACOES 
PERMITEM O ENRAIZAMENTO DE 1 0 0 . 0 0 0  (CEM M I L )  ESTACAS POR VEZ. HOJE 
ESTA SENDO ADOTADO POR V I V E I R I S T A S  NO AMAZONAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
GUARANA - A PRODUCAO VEGETATIVA DE MUDAS DE GUARANA. ATRAVES DO 
ENRAIZAMENTO DE ESTACAS REQUER UM SISTEMA DE IRRIGACAO QUE 
PROPORCIONE A MANUTENCAO DE FILME D - A G U A  NA-SUPERFICIE AEREA VEGETAL 
EVITANDO A PERDA D'AGUA POR TRANSPIRACAO. A TECNOLOGIA GERADA E 
APLICADA NA FORNACAO DE MUDAS ORIUNDAS D E  ESTACAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA R 0  RR AC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MIRANDA, R. DE M. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MIRANDA, R. DE M. IRRIGACAO POR NEBULIZACAO I N T E R M I T E N T E  PARA 

ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE GUARANA. MANAUS, EMBRAPA-UEPAE DE 
MANAUS, 1 9 8 3 .  34P.  I L U S T .  (EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS. CIRCULAR 
TECNICA, 8 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 847 .818117  

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSORCIO GUARANA X MARACUJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE RANAUS 

SUflO DA TECNOLOGIA 
OS PRODUTORES D E  GUARANA COMECAM, NORMALMENTE, A OBTER RETORNO DOS 
SEUS CULTIVOS A PARTIR DO QUINTO OU SEXTO ANO, HAVENDO UMA 
DESCAPITALIZACAO NA FASE DE IMPLANTACAO DO GUARANAZAL. VISANDO 
ATENUAR ESSE IMPACTO NA FASE DE IMPLANTACAO DO GUAR'ANAZAL, DIMINUIR 
OS RISCOS DE INSUCESSO E ENCONTRAR UMA FONTE ALTERNATIVA D E  RENDA QUE 
POSSA AMORTIZAR OS CUSTOS DO TUTORAMENTO E CONDUCAO DO GUARANA, 
VARIOS CONSORCIOS TEM SIDO TESTADOS, COM CULTURAS QUE APRESENTAM 
RETORNO RAPIDO DE CAPITAL. EM 1978, FOI INSTALADO UM EXPERIMENTO EM 
SOLO DO TIPO LATOSSOLO AMARELO, TEXTURA ARGILOSA. O GUARANA FOI 
PLANTADO NO ESPACAMENTO D E  3 X 3M. POR SUA VEZ. O MARACUJA FOI 
PLANTADO EM DOIS ESPACAMENTOS: 3 X 3M E 6 X 3M. AS MUDAS D E  GUARANA 
E MARACUJA FORAM PLANTADAS NA MESMA COVA. O MARACUJA INICIOU A 
PRODUCAO AOS SEIS MESES, TENDO ESTA, DURACAO D E  21 MESES. AS 
PRODUCOES TOTAIS D E  MARACUJA OBTIDAS NO PERIODO FORAM 16.3 T/HA 
(3 X 3M) E, DE 1 2 , 4  T/HA (6 X 3M). 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
OS RESULTADOS MOSTRAM SER O MARACUJA UMA CULTURA COM AMPLAS 
POSSIBILIDADES D E  CONSORCIAR COM O GUARANA PARA ELIMINAR OS RISCOS 
DE INSUCESSO E ATENUAR O IMPACTO DA DESCAPITALIZACAO DO PRODUTOR D E  
GUARANA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA AC R 0  RR BA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORREA, M.P.F. MESTRE 
CANTO, A.C. MESTRE 
CESAR, J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CORREA, M.P.F.; CANTO, A.C. & CESAR, J.CONSORCI0 D E  GUARANA COM 

MARACUJA. MANAUS, EMBRAPA-UEPAE D E  MANAUS, 1981. 7P. (EMBRAPA- 
UEPAE DE MANAUS. COMUNICADO TECNICO, 281. 



Pimenta-do-reino 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 848.8181/5 

TITULO DA TECNOLOGIA ' 
METODO RAPIDO DE INOCULACAO DE FUSARIUM SOLANI  F .SP .P IPERIS  EM 
GERMOPL.DE PIMENTA-DO-REINO VISANDO SELECAO DE FONTES DE RESISTENCIA  

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

:SUilO DA TECNOLOGIA 
ESPORULACAO RAPIDA E INTENSA DO FUNGO TEM S IDO OBTIDA EM PLACAS DE  
BATATA-SACAROSE-AGAR EM CAMARA DE CRESCIMENTO, A TEMPERATURA DE 24.C- 
25.C, SOB REGIME DE LUZ DE 1 2  HORAS POR D I A .  APARTIR DE 5 D IASrAPOS O 
PLAQUEAMENTO PODEM SER F E I T A S  SUSPENSOES DE MACROCONIDIOS EM AGAR. 
PARA INOCULACOES TEM SIDO U T I L I Z A D O S  4 0  M I L  A 6 0  M I L  ESPOROS POR 
M I L I L I T R O S .  ANTES DA ATUNIZACAO OU DEPOSICAO DIRETA DE GOTAS DE 
SUSPENSAO DE CONID IO*  SAO FEITOS,  COM E S T I L E T E  PEQUENOS FERIMENTOS EM 
3 OU 4 ENTRENOS DO CAULE DE MUDAS PARA SELECAO EM CONDICOES NATURAIS 
DE AMBIENTE. AVALIA-SE A VELOCIDADE DE INFECCAO COMO CRITERIO  
SELETIVO.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PIMENTA-DO-REINO. EP IDEMIAS  DE FUSARIOSE TEM OCASIONADO PERDAS TOTAIS  
EM VARIOS P IMENTAIS  NOVOS EM FRANCA PRODUCAO. EM TODAS AS REGIOES 
P IPERICOLAS DO ESTADO DO PARA. O CONTROLE. ATRAVES DE OUTRAS MEDIDAS 
QUE NA0 V ISAM RESISTENCIA.  NA0 TEM ATINGIDO N I V E I S  ADEQUADOS DE 
E F I C A C I A .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM R 0  BA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItlCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALBUQUERQUE, F.C. MESTRE 
DUARTE, M.L.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALBUQUERQUE, F.C. C DUARTE, M.L.R. INOCULACAO DE MUDAS DE SEPENTES 

CULTIVARES DE PIMENTA-DO-REINO COM SUSPENSAO DE ESPOROS DE 
FUSARIUM SOLANI  F.SP. P I P E R I S .  BELEM,EMBRAPA-CPATU.1983. 2P. 
(EMBRAPA-CPATU. PESQUISA EM ANDAMENTO). NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 848.8182/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
METODOS DE POLINIZACAO CONTROLADA EM PIMENTA-DO-REINO ATRAVES DE 
SUSPENSAO DE POLEN EM AGUA. 

IDADE RESPONSAVEL : CPATU 

SUHO DA TECNOLOGIA 
AS COLETAS FORAM FEITAS COM ESTILETE ESTERILIZADO, DIRETAMENTE. DE 
FLORETAS MASCULINAS LOGO APOS LIBERACAO DAS ANTERAS. AS SUSPENSOES 
OBTIDAS CONTINHAM DE 10 A 20 CELULAS POR GOTA. OS CRUZAMENTOS FORAM 
REALIZADOS ENTRE AS DIFERENTES COMBINACOES DAS CULTIVARES CINGAPURA. 
BRAGANTINA BR-O1 E GUAJARINA BR-02. GOTAS DE SUSPENSAO DE POLEY 
FORAM DEPOSITADAS COM CONTA GOTAS, SOBRE FORETAS FEMININAS, 
RECENTEMENTE ABERTAS, DE ESPIGAS PROTEGIDAS ANTES DO DESENVOLVIMENTO 
DOS ESTIGMAS PARA REDUZIR A POSSIBILIDDE DE CONTAMINACAO COM POLEN 
DA P L A N T A  FERTILIZADA, CORTOU-SE MAIS DA METADE DA ESPIGA. TORNOU-SE 
A PROTEGER A PORCA0 DA ESPIGA, COM SACO PLASTICO. ALGUMAS MUDAS 
RESULTANTES DAS SEMENTES OBTIDAS APRESENTARAM DESENVOLVIMENTO 
VIGOROSO, INDICANDO TRATAREM-SE DE PLANTAS HIBRIDAS E A VIABILIDADE 
DESSE METODO DE POLINIZACAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PIMENTA-DO-REIN~. DEVE- SER-DESENVOL~IDA -EM PROGRAMAS DE MELHRORAMENTO 
GENETICO PARA COMBINACOES DE CARACTERISTICAS DESEJAVEIS DE CULTIVARES 
E ESPECIES AFINS. ESTA RELACIONADA COM FASE DE FLORACAOS FRUTIFICACAO 
E SEMEADURA. OUTROS METODOS TESTADOS NA0 FUNCIONARAM ADEQUADAMENTE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM AP R0 AC BA ES MT 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALBUQUERQUE, F.C. MESTRE 
DUARTE, M.L.R. MESTRE . 
NAMBIAR, P.K.V. GRADUADO 
BARRIGA, R.H.M.P. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BARRIGA* R.H.M.P.; ALBUQUERQUE. F.C.  L DUARTE, M.L.R. ESTUDOS DA 

HIBRIDACAO EM PIMENTA-DO-REINO. BELEM. EMBRAPA-CPATU. 1980. 3P. 
(CPATU. PESQUISA EM ANDAMENTO, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : @48.0183 /1  

TITULO DA TECNOLOGIA 
F U N G I C I D A S  PARA O CONTROLE DA REQUEIMA DA PIMENTA-DO-REINO CAUSADA 
POR PHYTOPHTHORA PALMIVORA - MF4. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

LSUHO DA TECNOLOGIA 
REALIZARAM-SE APLICACOES EXPERIMENTAIS DE FUNGICIDAS EM MUDAS, EM 
CASA DE VEGETACAO E EM FOLHAS DESTACADAS DE PIMENTA-DO-REINO, 
MANTIDAS EM CAMARA UMIDA NO LABORATORIO. FORAM F E I T A S  INOCULACOES DE 
P.  PALMIVORA MF4 ANTES E APOS APLICACOES DE F U N G I C I D A S .  TESTARAM-SE 
1 5  FORMULACOES. ALGUMAS S I M P L E S  OUTRAS COM MISTURAS DE INGREDIENTE5 
ATIVOS. APLICACOES ANTES DA INOCULACAO EVITARAM A INFECCAO. APOS A 
INOCULACAO ALGUNS F U N G I C I D A S  COMO METALAXYL CAPTAFOL APENAS REDUZIRAM 
A VELOCIDADE DE INFECCAO. NO TRATAMENTO PREVENTIVO. DESTACARAM-SE: 
METALAXYL ( R I D O M I L  A 0 ~ 2 X ) ;  METALAXYL + OXICLORETO DE COBRE ( R I D O X  A 
0.3%) METALAXYL + MANCOZEB (RIDOCARB A 0,3%); CAPTAFOL ( D I F O L A T A N  - 
80 A 0,2%); SULFATO DE COBRE + CAL VIRGEM (CALDA BORDALEZA A 1 X )  QUE 
I N I B I R A M  TOTALMENTE A INFECCAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PIMENTA-DO REINO. PODEM OCORRER PERDAS SUPERIORES A 8 0 %  DE MUDAS EM 
PROPAGADORES OU EM V I V E I R O S  CASO NA0 SEJAM F E I T A S  APLICACOES DE 
FUNGICIDAS E F I C I E N T E S >  APOS A NANIFESTACAO DOS P R I M E I R O S  SINTOMAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AP AM R 0  AC BA ES MT 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALBUQUERQUE, F.C. MESTRE 
DUARTE, M.L.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALBUQUERQUE. F .C.  & DUARTE, R.L .R.  METODO RAPIDO PARA TESTAR 

E F I C I E N C I A  DE FUNGICIDAS EM PHYTOPHTHORA PALMIVORA MF4 DA 
PIMENTA-DO-REINO. BELEM, EMBRAPA-CPATUt 1 9 8 3 .  2 P .  (EMBRAPA-CPATU. 
PESQUISA EM ANDAMENTO, 9 3 ) .  



Produtos pesqueiros 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 849.8188/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ALIMENTACAO A L T E R N A T I V A  PARA OBTENCAO DE POS-LARVAS DE CAMAROES DE 
AGUA DOCE. 

UNIDADE REÇPONSAVEL : PESAGRO / GUARATIBA 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
AS LARVAS DO CAMARAO DE AGUA DOCE, ESSENCIALMENTE CARNIVORAS, 
N E C E S S I T A M  DE ALIMENTO V I V O  PARA SEU C U L T I V O .  COMO O ALIMENTO 
T R A D I C I O N A L M E N T E  U T I L I Z A D O ,  ARTEMIA S A L I N A ,  N A 0  E  M A I S  ENCONTRADO NO 
MERCADO, DESENVOLVEU-SE UMA ALIMENTACAO A L T E R N A T I V A  COMPOSTA DE 
R O T I F E R O S  E RACAO A R T I F I C I A L  PROCURANDO-SE I G U A L A R  O TEOR PROTEICO DA 
ALIMENTACAO COM ARTEMIA,OU S E J A , 5 5 % , U T I L I Z A N D O - S E  EM SUA COMPOSICAO 
O CONCENTRADO PROTEICO DE PESCADO, MEXILHOES E OVOS. OS COMPONENTES 
SAO HOMOGENEIZADOS, L I Q U E F E I T O S  E COZIDOS EM BANHO-MARIA POR 1 0  
MINUTOS,  ADQUIRINDO UMA C O N S I S T E N C I A  PASTOSA. O PRODUTO E FORNECIDO 
AOS A N I M A I S  SOB FORMA TAMISADA,  VARIANDO-SE O TAMANHO DAS P A R T I C U L A S ,  
DE ACORDO COM O TAMANHO DAS LARVAS.  TAL T I P O  DE ALIMENTO E 
RECOMENDADO PARA O C U L T I V O  DE LARVAS DE CAMAROES DE AGUA DOCE E 
SALGADA. TRAZENDO COMO VANTAGEM UM BARATEAMENTO DO CUSTO DE 
ALIPIENTACAO EM 60%.  

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
O PRODUTO GERADO E UMA R A C A O  B A L A N C E A D A  P A R A  ALINENTACAO DE L A R V A S  DE 
CRUSTACEOS QUE S U B S T I T U I  O USO DO ALIMENTO CONVENCIONAL ( A R T E M I A ) ,  
ESCASSO E ONEROSO. SENDO FORNECIDO NA F A S E  DE L A R V I C U L T U R A .  QUE E A  
M A I S  IMPORTANTE E C R I T I C A  NO C U L T I V O  COMERCIAL DE ORGANISMOS 
AQUATICOS.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECtdOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t i C I P A I S  B E H E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO F I L H O ,  J. GRADUADO 
THOMAS, J .E .  GRADUADO 
S E I X A S  F I L H O ,  J . T .  GRADUADO 
T R I A N I ,  L .  GRADUADO 
SOUZA, M.M. GRADUADO 
SIMAO. O.M. GRADUADO 
CUNHA, L.C. GRADUADO 
MARTINO,  R.C. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 852.8180/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM T R I T I C A L E  PELO CONTROLE DE DOEtICAS E 
AFIDEOS 

UNIDADE RESPOHSAVEL : CNPT 

RESUMO DA TECHOLOGIA 
O T R I T I C A L E  APRESENTA OTIMA RESISTENCIA  AS DOENCAS FOLIARES MAS 
APRESENTA SUSCETIB IL IDADE AS DOENCAS DA ESPIGA E AOS AFIDEOS QUANDO 
OCORREM INFESTACOES SEVERAS.APLICACA0 DE FUNGICIDAS COM ACAO CONTRA 
HELMINTOSPORIOSE E SEPTORIOSE E FUNGICIDAS SISTEMICOS COM ACAO CONTRA 
A GIBERELA. CONTROLAM ESTAS DOENCAS COM AUMENTO S I G N I F I C A T I V O  DO 
RENDIMENTO. QUANDO TAMBEM OCORRE I N C I D E N C I A  FORTE DE AFIDEOS A 
APLICACAO CORBINADA DE I N S E T I C I D A S  E FUNGICIDAS TRAZ OS MAIORES 
RETORNOS. EM ANOS POUCO FAVORAVEIS AO DESENVOLVIMENTO DE LNFERMIDADES 
FUNGICAS CANOS SECOS E COM BOA INSOLACAO DURANTE A FLORACAO) P 
RESPOSTA AOS TRATAí'iENTOS FUNGICOS E PEQUENA. OS AFIDEOS DEVEM SER 
CONTROLADOS,COM I N S E T I C I D A S  ESPECIFICOS , QUANDO EM MEDIA FOREM OBS 
OBSERVADOS, MAIS DE 20 AFIDEOS POR PLANTA, DURANTÉ A FASE VEGETATIVA 
E M A I S  DE  20 AFIDEOS POR ESPIGA,  APOS O ESPIGAMENTO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
T R I T I C A L E .  O CONTROLE DE ELEVADA I N C I D E N C I A  DE DOENCAS FUNGICAS NA 
ESPIGA E AFIDEOS SE TRADUZ EM AUMENTOS DE RENDIMENTO ECONOMICOS. OS 
FUNGICIDAS DEVEM SER APLICADOS SOMENTE NA FASE REPRODUTIVA E OS 
I N S E T I C I D A S  SEMPRE QUE DETERMINADOS L I M I T E S  POPULACIONAIS FOREM 
ULTRAPASSADOS. 

ABRANGEtJCIA GEOGRAFICA 
R5 PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BAIER,  A.C. DOUTOR 
NEDEL. J.L. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BAIER.  .%.C. E F I C I E N C I A  DE FUNGICIDAS E I N S E T I C I D A S  EM TRIGO E 

T R I T I C A L E .  PESQ. AGROPEC. BRAS., B R A S I L I A ,  17  (1):85-91, 1982. 
(11 REF.). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 052.01H2/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PROCESSAMENTO INDUSTRIAL  DO T R I T I C A L E  COMO SUBSTITUTO DO TRIGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

isuno DA TECNOLOGIA 
A MOAGEM DO T R I T I C A L E  DEVE PROCESSAR-SE DE MODO SEMELHANTE AO TRIGO 
DESDE QUE O PESO DO HECTOLITRO (PH)  ESTEJA ACIMA DE 65 KGIHL .  O TEOR 
DE EXTRACAO DEVE SER SEMELHANTE AO TRIGO DE MESMO PH. NA0 E 
RECOMENDADO SEPARAR FARINHA T I P O  ESPECIAL.  DE PREFERENCIA A MOAGEM 
DEVE SER EM MISTURA DE 1 / 3  DE T R I T I C A L E  E 2 / 3  DE TRIGO. NO FABRICO 
DE  B ISCOITOS A FARINHA DE T R I T I C A L E  PURA S U B S T I T U I  COM VANTAGEM A 
DE TRIGO P O I S  NA0 E NECESSARIO QUEBRAR A FORCA DO GLUTEM. A FARINHA 
DE T R I T I C A L E  TAMBEM PURA OU EM MISTURA MEIO A MEIO SE PRESTA AO 
FABRICO DE BOLOS COM FERMENTACAO QUIMICA E DE MASSAS AL IMENTIC IAS .  
PARA O FABRICO DE  PAO E QUE APRESENTA ALGUMAS LIMITACOES,MAS EM 
MISTURA DE ATE UM TERCO E PDSSIVEL OBTER PAES SUPERIORES AQUELES 
OBTIDOS COM PURA FARINHA DE TRIGO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O T R I T I C A L E  POR SER UM H I B R I D O  COM O CENTEIO DESPERTOU MUITAS 
DESCONFIANCAS ENTRE I N D U S T R I A I S  DO PROCESSAMENTO DO TRIGO. EM TESTES 
DE LABORATORIO E ESCALA COMERCIAL FORAM DEMONSTRADOS E DESENVOLVIDOS 
PROCESSOS QUE PERMITEM O USO DO T R I T I C A L E  COMO SUBSTITUTO DO TRIGO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  PE RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE  TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BAIER,  A.C. DOUTOR 
SCHEEREN, P.L. MESTRE 
NEDEL, J . L .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO . - - - - - . . - - 
ROSINHAI R.C. ; BAIER, A.C. ; CROCOMO, D.H.G. ; GARCIA, J.C. ; VIEIRA. L .  

F.; ROSINHA, R.C.; BORGONOVI, R.A. L TOMASINI,  R.G.A. PROPOSTA DE 
UMA P O L I T I C A  DE GOVERNO PARA O TRIGO, O MILHO, O SORGO E O 
T R I T I C A L E ;  ASPECTOS DE SUBSTITUICAO DE IMPORTACOES. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 854.8188/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DA BACTERIOSE DO CAFEEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

'suno DA TECNOLOGIA 
PESQUISAS REALIZADAS NO IAPAR IND ICARAM SER O CONTROLE QUIMICO. 

S O X ,  O QUE TEM MELHOR EFE ITO CURATIVO. RECENTES PESQUISAS I I IDICARAM 
e u E  ALGUNS FUNGICIDAS CUPRICOS ISOLADAMENTE TEM EFEITO PREVENTIVO 
SATISFATORIO SEH O USO DO A N T I B I O T I C O P O  QUE TORNA MENOS ONEROSO O SEU 
CONTROLE. POR OUTRO LADO. ESTUDO DE EPIDEMIOLOGIA E OUTROS 
PERMITIRAM I N D I C A R  MELHOR EPOCA DE CONTROLE E DOSAGENS ADEQUADAS DOS 
PRODUTOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A "BACTERIOSE" OU A "MANCHA AUREOLADA" DO CAFEEIRO, PSEUDOMONAS 
SYRINGAE PV. GARCAE TEM CAUSADO DANOS SEVEROS EM CERTAS AREAS 
CAFEEIRAS, ESPECIALMENTE SOBRE MUDAS, CAFEEIRO EM FORMACAO E CAFEEIRO 
RECUPERACAO APOS A PODA DE RECEPA. ESTE DANO PARA CAFEEIRO EM 
FORMACAO TEM RESULTADO NA REDUCAO DA PRODUTIVIDADE ACIMA DE 50%. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARDOSO. R.M.L. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CARDOSO, R.M.L. & MOHANeS-K- OCORRENCIA E INTENSIDADE DO CRESTAMENTO' 

BACTERIANO CAUSADO POR PSEUDOMONAS GARCAE EM RELACAO A ALGUNS 
FATORES CLIMATICOS, NO ESTADO DO PARANA. CONGRESSO BRASILE IRO DO 
CAFE, 7,  ARAXA, 1979 RESUMOS ... 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 5 4 . 8 1 8 2 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTURAS INTERCALARES EM LAVOURA CAFEEIRA.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AO LADO DAS VANTAGENS EM TERMOS DE USO DA TERRA E FONTE ADICIONAL DE 
RENDA PARA O CAFEICULTOR, O PLANTIO  DE CULTURAS INTERCALARES EM 
LAVOURAS CAFEEIRAS TEM SUSCITADO DUVIDAS QUANTO AOS EFEITOS DE  
COMPETICAO POR ESPACO, AGUA E NUTRIENTES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CHAVES. J.C.D. MESTRE 
ANDROCIOLLII  F.A. GRADUADO 
SIQUEIRA,  R. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CHAVES. J. C. D. CULTURAS INTERCALARES NA FORMACAO DE LAVOURAS 

CAFEEIRAS. V. CONGRESSO BRAS. DE PESQUISA CAFEEIRA, 5 ,  GUARAPARI, 
1977. 



Amendoim 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 859.8108/9 

TITULO DA TECNBLOGIA 
CULTURA DO AMENDOIM COMO ALTERNATIVA PARA D IVERSIF ICAR A AGRICULTURA 
P I A U I E N S E  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
NA0 EX ISTE TRADICAO DE CULTIVO DO AMENDOIM NO ESTADO DO P I A U I .  A 
COMPETICAO DE 2 0  CULTIVARES, SOB IRRIGACAO POR ASPERSA0 E COM APENAS 
3 0 0  KG/HA DE ADUBO QUIMICO. EM TERESINA-P1,APRESENTOU UMA YEDIA DE 
RENDIMENTO DE 4 .468  KG/HA. OS MELHORES MATERIA IS  JTAIWAN-7 , V-50. 
I P E A L - 1 0 5  E TAIWAN-6. APRESENTARAM RENDIMENTOS DE 5.825,  5.750, 5 .400  
E 5 .400 KG/HA DE AMENDOIM EM CASCA. ESTES RENDIf'lENTOS EQUIVALEM A 
CERCA DE 1 .500  KG DE OLEO POR HECTARE. SOB IRRIGACAO. SERIAM 
POSSIVE IS  I R E S  SAFRAS ANUAIS COM UM TOTAL DE 4 .500  K G  DE OLEO/HA/ANO. 
CONSIDERANDO QUE O P I A U I  DISPOE DE EXTENSAS AREAS APROPRIADAS A 
CULTURA. AINDA INEXPLORADASr E VALIDO CONSIDERAR A CULTURA COMO UMA 
NOVA OPCAO PARA AREAS IRRIGADAS OU DE SEQUEIRO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AMENDOIM - A INTRODUCAO DA CULTURA NO ESTADO V IRA CONTRIBUIR PARA 
D IVERSIF ICAR A EXPLORACAO AGRICOLA. SUPRINDO A INDUSTRIA LOCAL DE 
MATERIA PRIMA PARA EXTRACAO DE OLEO. D IMINUINDO SUA OCIOSIDADE QUE E 
ATUALMENTE DE CERCA DE 50%. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO. A.G. DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ARAUJO. A.G.; CARDOSO, M.J. L FREIRE FILHO.  F.R. INTRODUCAO E 

AVALIACAO DE GENOTIPOS DE AMENDOIM (ARACHAS HIPOGAEA) NO P I A U I .  
TERESINA. EMBRAPA-UEPAE DE TERESINA. 1 9 8 2 .  5P. (EMBRAPA-UEPAE DE 
TERESINA. PESQUISA EM ANDAMENTO* 1 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 867.8181/5 
Batata 

TITULO DA TECNOLOGIA 
BASES TECNICAS P A R A  A IMPLANTACAO DE PRODUCAO DE B A T A T A  POR SEMENTE 
ASSEXUADA DE P R I M E I R A  GERACAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DE SEMENTE ASSEXUADA DE P R I M E I R A  GERACAO, DE F A M I L I A S  
ALTAMENTE PRODUTIVAS E HOMOGENEAS E POSSIVEL NAS REGIOES DO CERRADO 
( D F ) ,  SUDESTE ( E S >  E NORDESTE ( P B ) .  CONFORME OS EXPERIMENTOS 
REALIZADOS.  ENTRE AS F A M I L I A S  QUE PODEM SER USADAS. DESTACAM-SE: 
ATZIMBA X DTO 2 8 ;  BARAKA O.P.; XX-3; 7 1 . 0 0 8  O.P.; E M I N E I R A  O.P. OS 
RENDIMENTOS, EM TONELADAS/HECTARE. OBTIDAS COM ESSAS F A M I L I A S  FORAM 
RESPECTIVAMENTE 2 2 ;  l t , 3 ;  1 5 . 4  E 1 3 , 9 .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA. P L A N T I O  COM SEMENTE ASSEXUADA DE P R I M E I R A  GERACAO. APLICA-SE 
DURANTE O P L A N T I O .  

ABRAWGENCIA GEOGRAFICA 
DF GO ES PB 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PUENTE. F.  DE LA DOUTOR 
FURUMOTO, O. GRADUADO 
LOPES, C.A. MESTRE 
SOUZA* E.L.S. MESTRE 
ANDREOLI. C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PUENTE, F. DE LA.  USE OF C I P ' S  GERMOPLASM I N  NATIONAL PROGRAM: THE 

B R A Z I L I A N  PROGRAM. PLANNING CONFERENCE. PRESENT AND FUTURE 
STRATEGIES FOR POTATO BREEDING AND 1MPROVEMENT.INTERNATIONAL 
POTATO CENTER. DECEMBER-12-14, 1983. LIMA-PERU. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 867.8182/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V A R E S  E CLONES DE BATATA COM R E S I S T E N C I A  A ALTA TEMPERATURA 
E UMIDADE 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AVALIACOES REALIZADAS EM I T A G U A I  ( R J )  EM DIFERENTES PERIODOS, I N D I C A M  
AS CULTIVARES DESIREE, ULLA,  SHEPODY E Y. GOLD PARA C U L T I V O  EM 
CONDICOES DE ALTA TEMPERATURA E UMIDADE, NO PERIODO ENTRE A B R I L  E 
SETEMBRO. OS SEGUINTES CLONES SUPORTARAM TEMPERATURAS SUPERIORES A 
4 0 . C  DURANTE O VERAO: C H - 0 8 5 4 0 9 ;  C H - 1 1 1 8 0 9 ;  C H - 1 0 3 6 0 9 ;  C H - 0 7 9 1 0 9  
C H - 1 3 1 1 0 9 ,  COM RENDIMENTO EM T/HA DE: 13 ,4 ;  1 0 . 4 ;  8 9 4 ;  7 . 6  E 
7,4,  SUPERIORES AOS DAS TESTEMUNHAS (ULLA,  ARACY E B I N T J E )  QUE 
RENDERAM 6; 3.5 E 0 .9  T/HA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA.  CULTIVARES E CLONES PARA C U L T I V O  EM REGIOES D E  ALTA 
TEMPERATURA E UMIDADE. A P L I C A V E L  ANTES DO P L A N T I O .  

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PUENTE, F.DE L A  DOUTOR 
ROCHA. L.N. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PUENTE, F. DE L A .  USE OF C I P ' S  GERMOPLASM I N  NATIONAL PROGRAM: THE 

B R A Z I L I A N  PROGRAM. PLANNING CONFERENCE. PRESENT AND FUTURE 
STRATEGICS FOR POTATO BREEDING AND IMPROVEMENT. INTERNATIONAL 
POTATO CENTER. DECEMBER-12-14, 1983. LIMA-PERU. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 067.0103/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CLONES DE BATATA COM RESISTENCIA  A MOSCA MINADORA (L IR IOMYZA 
HUIDOBRENSIS)  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

REÇUHO DA TECNOLOGIA 
EM AVALIACOES REALIZADAS EM CONDICOES DE CAMPO NO CNPH OBTIVERAM-SE 
ALGUNS CLONES DE BATATA COM ALTA RESISTENCIA A ESTA PRAGA, T A I S  
COMO: CH-015908  ( B L  - 2 - 9  X 3 7 8 . 2 0 0 ) ;  CH-019008 ( 7 2 / I N D I A  1 0 3 5  X 
R 2 6 8 . 1 ) ;  CH-076409  (UTCATAN X P5Y BUCK); CH-118909  CWRF 1 9 1 9 . 2  X 
LOPEZ-6) ;  CH-101409  (ATZIMBA X NEOTUB) E CH-131609  (NY 5 9  X ADJ-POX). 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA. CONTROLE DE PRAGA. APLICAVEL ANTES DO PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO MT MG DF  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICZDS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDEIIADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PUENTE, F .  DE LA DOUTOR 
BARBOSA* S. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PUENTE, F. DE LA. USE OF C I P ' S  GERMOPLASM I N  NATIONAL PROGRAM: THE 

B R A Z I L I A N  PRDGRAM: PLANNING CONFERENCE. PRESENT AND FUTURE 
STRATEGIES FOR POiATO BREEDING AND IMPROVEMENT. INTERNATIONAL 
POTATO CENTER. DECEMBER 1 2 - 1 4 .  1 9 8 3 .  L IMA.  PERU. 



CODIGO DA TECNOLOGIA r 867.8184/9 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CLONES DE BATATA COM ALTA RESISTENCIA  AO V IRUS DE ENROLAMENTO DA 
FOLHA (PLRV)  

UNIDADE RESPONSAVEL t CNPH 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
DEPOIS DE 4 CICLOS DE INFECCAO EM CAMPO FORAM SELECIONADOS 11 CLONES 
DE BATATA COM ALTA RESISTENCIA  AO VIRUS DP ENROLAMENTO DA FOLHA. 
TAMBEM APRESENTARAM BOA PRODUTIVIDADE. T I P O  DE TUBERCULO E PLANTA, 
COM BOA PRECOCIDADE. OS RENDIMENTOS OBTIDOS COM ALGUNS DELES FORAM1 
59 .2  T/HA ( 1 0 0 5 4 4 ) ;  52 .8  T/HA ( 2 5 1 2 ) ;  5 0 . 4  T/HA (31 -1 ) ;  44 .8  T/HA 
( 1 9 - 1 )  E 44.8 T/HA ( 3 1 0 4 4 6 )  EM COMPARACAO COM AS TESTEMUNHAS (ACHAT 
E B I N T J E )  QUE PRODUZIRAM 9.5  E a . 2  T/HA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA. CONTROLE DE VIROSE. APLICAVEL ANTES DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
0 0  MT MO DF  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
- PUENTE, F .  DE LA DOUTOR 

AV ILA .  A.C. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
PUENTE, F .  DE LA. USE OF C I P ' S  GERMOPLASM I N  NATIONAL PROGRAM. THE 

B R A Z I L I A N  PROGRAM. PLANNING CONFERENCE. PRESENT AND FUTURE 
STRATEGIES FOR POTATO BREEOING AND IMPROVEMENT. INTERNATIONAL 
POTATO CENTER. DECEMBER 1 2 - 1 4 ,  1 9 8 5 .  LIMA-PERU. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 867.8185/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CLONES DE BATATA PARA A REGIA0 DE CERRADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

- . . - - - - - . - . . - . - . . . . 
- . . . - - - . - . :~-ii8709 QUE A P R E S E N T A R A M ~ O S ~ S E G U I N T S ~  
RENDIMENTOS; 45,s; 39.5; 35.7; 35; 32.9; 32,2  E 31,9 TIHA, 
RESPECTIVAMENTE. ESTES RENDIMENTOS FORAM BASTANTES SUPERIORES AOS DAS 
TESTEMUNHAS CDESIREE E BINTJE) QUE ATINGIRAM 29.1 E 2 6 > 3  T/HA. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA (SOLANUM TUBEROSUM L.) - PLANTIO - ESCOLHA DE CLONES E 
CULTIVARES - SUBSTITUICAO DE IMPORTACOES. APLICAVEL NO PLANTIO. 

ABRAIIGENCIA GEOGRAFICA 
GO MT MG DF 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PUENTE. F. DE LA DOUTOR 
REIFSCHNEIDER. F.-J.B DOUTOR 
LOPES, c.Ã. 
AVILA, A.C. 
FURUMOTO. O 

MESTRE 
MESTRE 
GRADUADO 

CRISOSTOMO, L.D. DOUTOR 
FEDALTO, A.A. MESTRE 
SOUZA. E.L.S.. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PUENTE. F. DE LA. USE OF CIP'S GERMOPLASM PROGRAM: THE BRAZILIAN PROG 

PLANNING CONFERENCE AND FUTURE STRATEGIES FOR POTATO BREEDING 
AND IMPROVEMENT. INTERNATIONAL POTATO CENTER. DECEMBER 12-14. 
1983. LIMA-PERU. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : E67.8186/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DO CAPIM-MARMELADA (BRACHIARIA  PLANTAGINEA) NA CULTURA DA 
BATATA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EtiCAPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA . . - - - . . - 
EM TRABALHOS~CONDUZIDOS NA REGIAO PRODUTORA DE B A T A T A  DO ESTADO DO 
E S P I R I T O  SANTO, AVALIOU-SE O COMPORTAMENTO DE DIFERENTES HERBICIDAS.  
OS HERBICIDAS M A I S  E F I C I E N T E S  NO CONTROLE DE BRACHIARIA PLANTAGINEA. 
P R I N C I P A L  INVASORA DA CULTURA NA REGIAO, E OUTRAS FORAM METRIBUZ IN  EPl 
MISTURA COM ALACLOR OU COM O R I Z A L I N .  A APLICACAO DEVE SER LOGO APOS O 
PLANTIO  NAS DOSES RECOMENDADAS PELOS FABRICANTESv CONFORME O T I P O  DE 
SOLO. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A ALTA INFESTACAO POR BRACHIARIA PLANTAGINEA EM PLANTIOS DE EtATATA,NA 
ESTACA0 CHUVOSA, NO ESTADO DO E S P I R I T O  SANTO. IMPEOE O CULTIVO 
MECANICO DA BATATA. I S T O  PORQUE h INVASORA GERMINA ANTES DA DATATA. 
POR ESTE MOTIVO. 3 USO DE HERBICIDA.  NO PLANTIO  DA CULTURA. REDUZ. 
SIGNIFICATIVAPIENTE O GASTO DE MAO-DE-OBRA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  A.A. DA MESTRE 
CARMO, C.A.S. DO GRADUADO 
FERREIRA, L .R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO - . ~ - 
S1LVA.A.A. DA. & CARRO, C.A.S. DO. CONTROLE DO CAPIM MARMELADA 

(BRACHIARIA  FLRNTAGIHEA) NA CULTURA NO ESTADO 0 0  E S P I R I T O  SANTO. 
1N:CONGRESSO SRASILE IRO DE HERBIC IDAS E ERVAS DANINHASp13.1LHEUS, 
ITADUNAJBA - 1 5 6 0 .  RESUMOS. ILHEUS.  ITABUNA. 1980.  P.80. 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 867.8187/2 

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
MULTIPLICACAO "IN VITRO" E PRODUCAO DE BATATA ISENTA D E  VIROSES 

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : CNPH 

R E S U n O  DA T E C N O L O G I A  
DEZ CLONES D E  BATATA RECEBIDOS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO FORAM 
PULVERIZADOS SEMANALMENTE COM 100 PPM DE ACIDO GIãERELICO E 350 MG/l 
DE VIRAMID. TRES CLONES FORAM MANTIDOS A 35-37.C POR 15 DIAS COM 
FOTOPERIODO DE 16 HORAS DE LUZ. ELES ENTRARAM EM SENESCENCIA 
RAPIDAMENTE NA0 PODENDO SER MANTIDAS POR MAIS TEMPO SOB ALTA 
TEMPERATURA. DESTAS PLANTAS FORAM RETIRADOS MERISTEMAS QUE FORAM 
INOCULADOS EM MEIO DE CULTURA DE MURASHIGE E SKOOG. OS TRATAMENTOS 
CONSTARAM DE COMBINACOES E DOSES DE REGULADORES D E  CRESCIMENTO. A 
PARTIR DE UM MERISTEMA, CONFORME O TRATAMENTO. OBTEVE-SE A 
DIFERENCIACAO DE HASTES EM NUMERO VARIAVEL. O ENRAIZAMENTO OCORREU 
ENTRE DEZ E QUINZE DIAS APOS A TRANSFERENCIA PARA MEIO DE CULTURA 
ADEQUADO. AS PLANTAS FORAM TRANSFERIDS PARA COPOS CONTENDO AREIA E 
VERMICULITA E EM SEGUIDA PARA CASAS-DE-VEGETACAO. DE TODOS OS 10 
CLONES TRABALHADOS FORAM OBTIDOS TUBERCULOS INSETOS DE VIROSE. 

PRODUTO / P R O B L E i i A  E P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
BATATA (SOLANUM TUBEROSUM) PROPAGACAO VEGETATIVA. RAIZES E 
TUBERCULOS-SEMENTE, CONTROLE D E  DOENCAS. APLICAVEL ANTES DO PLANTIO. 

ABRAtJGENCIA G E O G R A F I C A  
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB C E  S E  AP 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
SOUZA, E.L.S. MESTRE 
AVILA. A.C. MESTRE 
KITAJIMA, E.M. DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 067.8108/0 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE BATATA INDICADAS PARA IMPORTACAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
DAS CULTIVARES DE BATATA SUBMETIDAS A TESTES AVANCADOS. DURANTE 
OS ANOS DE 1980, 1981 E 1982 SAO INDICADAS PARA IMPORTACAO AS 
SEGUINTES: ELVIRA, NICOLA, RECENT E UNIVITA, QUE MOSTRARAM MELHORES 
RESULTADOS PARA AS CONDICOES BRASILEIRAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA. SELECAO DE CULTIVARES DE BATATA PARA IMPORTACAO. APLICA-SE 
ANTES DO PERIODO DE PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA DF ES GO MS MG PB PR PE RJ RS SC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS = >  AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FURUMOTO, O. GRADUADO 
LOPES, C.A. MESTRE 
PUENTE, F. DE LA DOUTOR 
AVILA. A.C. MESTRE 
CHARCHAR, J.M. MESTRE 
REIFSCHNEIDER. F.J.8 DOUTOR 
BARBOSA, S. DOUTOR 
CORDEIRO, C.R.T. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FURUMOTO. O.; LOPES, C.A.; CORDEIRO, C.N.T. L REIFSCHNEIDER. F.J.B. 

ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE BATATA. 1980-1982. BRASILIA. 
EMBRAPA-CNPH, 1983. 107P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 867.8189/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA DE PRODUCAO DE BATATA SEMENTE EM AREAS DO B R A S I L  CENTRAL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

FOI DEM~N~TRAD~QUENA EPOCA SECA (MARCO-JUNHO) O SURGIMENTO E 
DISSEMINACAO DE VIROSES EM BATATA E REDUZIDO V I A B I L I Z A N D O  A PRODUCAO 
DE BATATA-SEMENTE DE BOA QUALIDADE NO ESTADO DE GOIAS ( S I L V A N I A ) .  NO 
PERIODO DAS AGUAS (OUTUBRO-FEVEREIRO) ISSO NA0 ACONTECE, P O I S  SAO 
M A I S  FREQUENTES AS VIROSES. O MESMO SE OBSERVOU QUANTO A ALGUMAS 
DOENCAS FUNGICAS E BACTERIANAS. A LOCALIDADE DE S I L V A N I A  ( G o l ,  
PORTANTO. APRESENTA EXCELENTES CONDICOES PARA O ESTABELECIMENTO 
DE UM PROGRAMA PERMANENTE DE PRODUCAO DE BATATA-SEMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BATATA (SOLANUM TUBEROSUM L. )  PRODUCAO NACIONAL DE BATATA-SEMENTE E 
CONTROLE DE DOENCAS. SUBSTITUICAO DE IMPORTACOES. APLICAVEL NO.  
PLANTIO.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
DF GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PROWCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CUPERTINO, F.P. DOUTOR 
AV ILA .  A.C. MESTRE 
CAMARA. F.L.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CUPERTINOI~F.PI; A V X L A .  A.C. & CAMARA. F.L.A. AVALIACAO DE VIROSES 

RELACIONADAS A PRODUCAO DE BATATA-SEMENTE NO D I S T R I T O  FEDERAL E 
GOIAS. I N :  CONG.BRAS.DE FITOPATOL.,15..S.PAUL0,1982.PROGRAMAS E 
RESUMOS. SAO PAULO. SOC. ERAS. FITOPATOLOGIAI 1982. P. 186. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 868.8182/1 
Alho 

TITULO DA TECNOLOGIA 
USO DO TANQUE CLASSE "Aw NA DETERMINACAO DA LAPIINA DE IRRIGACAO PARA 
A CULTURA DO ALHO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUBO DA TECNOLOGIA 
PARA O APROVEITAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO ALHO E NECESSARIO 
FORNECER LAMINAS DE IRRIGACAO ADEQUADAS. O USO DO TANQUE CLASSE "A" 
I N D I C A  QUE SE DEVE REINCORPORAR 100% ( F  = 1 . 0 )  DA AGUA EVAPORADA 
PELO TANQUE, PARA SE ALCANCAR BOA PRODUTIVIDADE NA CULTURA DO ALHO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
ALHO ( A L L I U M  SATIVUM L . >  IRRIGADO. DETERMINACAO DA LARINA DE 
IRRIGACAO CORRETA PARA O ALCANCE DA MELHOR PRODUTIVIDADE. APLICA-SE 
DURANTE TODO O CICLO DA PLANTA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARRIJO, O.A. MESTRE 
OLITTA,  A.F.L. DOUTOR 
MINAMI.  K. DOUTOR 
SOBRINHO, J.A.M. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
C A R R I J O P O . A . ; O L I T T A . A . F . L . ; R I N A M I I K .  & RENEZES SOBRINHOIJ.A. DE. 

EFEITO DE DIFERENTES QUANTIDADES DE AGUA SOBRE A PRODUCAO DE DUAS 
CULTIVARES DE ALHO IRRIGADO POR GOTEJARENTO. PESQ. AGR0PEC.BRAS.t 
B R A S I L I A .  17 (5 ) :  783-90. 1982.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 868.01%6/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
FONTE DE NITROGENIO NA PRODUCAO D E  ALHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPFT 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
EM SOLO CLASSIFICADO COMO PODZOLICO VERMELHO AMARELO TEM-SE 
VERIFICADO A SUPERIORIDADE DO SULFATO DE AVONIO, QUANDO COMPARADO COM 
OUTRAS FONTES DE NITROGENIO CUREIA, NITROCALCIO),NA PRODUCAO DE BULBO 
COMERCIALIZAVEIS DE ALHO. AO MESMO TEMPO. PARA ESTE TIPO DE SOLO E 
CULTURA, NA0 E RECOMENDADA A APLICACAO DE SULFATO D E  MAGNESIO, 
SULFATO DE ZINCO OU BORAX. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA E VANTAJOSA PARA O AUMENTO D E  PRODUTIVIDADE D E  BULBOS DE 
ALHO E ECONOMIA DE INSUMOS. SENDO QUE A MESMA E INDICADA NA FASE DE 
PRE-PLANTIO E COBERTURA AOS 45 DIAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PEsOUISADORES ENVOLVIDOS - - -  - - - -  M E S T R E  ~ -- 
MORAES. E.C. 
GARCIA. A. DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 668.6188/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DA PODRIDAO BRANCA (SCLEROTIUM CEPIVORUM) DO ALHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IB / SP 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
EXPERIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO, TENDO POR OBJETIVO O CONTROLE DA 
"PODRIDAO BRANCAw DO ALHO. REALIZADO EM CONDICOES DE VASOS. COM 
INOCULACAO DO PATOGENO, VEM DEMONSTRANDO QUE A DESINFECCAO COR 
FUNGICIDAS,DOS BULBILHOS-SEMENTESI ANTES DO PLANTIO E A DESINFECCAO 
DO SOLO POR OCASIAO DO PLANTIO E 15 DIAS APOS, TER SIDO EFICAZES NO 
CONTROLE DA DOENCA, PROPORCIONANDO MELHORES PRODUTIVIDADES.FUNGIC1DAS 
A BASE DE PROCYMIDONE E IPRODIONE, TEM PROPORCIONADO OS MELHORES 
RESULTADOS NO CONTROLE DA DOENCA, QUANDO FAZ-SE SOMENTE A DESINFECCAO 
DE SEMENTE. QUANDO E REALIZADA A DESINFECCAO DE BULBILHO-SEMENTE, 
ACRESCENTANDO-SE O TRATAMENTO DE SOLO, FUNGICIDAS A BASE DE 
PROCYMIDONEI IPRODIONEI BENOMYL E PCNB TEM SE MOSTRADO EFICIENTES NO 
CONTROLE DA DOENCA. DE MODO GERAL. NOS EXPERIMENTOS O TRATAMENTO DE 
BULBILHO-SEMENTE ACRESCIDO DA DESINFECCAO DE SOLO, TEM SIDO SUPERIOR 
AO TRATAMENTO EXCLUSIVO DE BULBILHO-SEMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DO ALHOPESTA SUJEITA A PODRIDAO BRANCAvQUE PODE DETERMINAR 
GRAVES PREJUIZOS TANTO PIAS CiJLT.DE ALHO COM FINALIDADE DE ATENDER 
O CONSUMO. COMO AS DESTINADAS A PRODUCAO DE BULBILHO/SEMENTE. A 
UTILIZ.DE TECNICAS COMO O CONTR.QUIM. DA PODRIDAO BRANCA PROPORCIONA 
MAIOR PRODUTIVIDADE E A OBTENCAO DE PRODUTOS DE MELHOR SANIDADE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ISSA. E. GRADUADO 
RAR0S.R.S. GRADUADO 
SINIGAGLIAeC- GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO - - -. . . - . - - - - - - - - - - 
SINIGAGLIA. C.; ISSA,E.; RAMOS, R.S. L CHIBA. S.CONTROLE euImIco DA 

PODRIDAO BRANCA (SCLOROTIUM CEPIVORUM. DERK.) DO ALHO (ALLIUM 
SATIVUM L.) IN: CONGRESSO PAULISTA DE FITOPATOLOGIA. 1983. 
RESUMOS. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 868.8189/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DA FERRUGEM (PUCCIN IA  A L L I I )  DO ALHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IB / SP 

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DO ALHO ESTA SUJE ITA  AO ATAQUE DA FERRUGEM. E SE A 
I N C I D E N C I A  OCORRER EM CONDICOES FAVORAVEIS A DOENCA, PODE DETERMINAR 
ELEVADOS PREJUIZOS PARA A CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
I S S A ,  E. GRADUADO 
RAMOS. R.S. GRADUADO 
S I N I G A G L I A .  C. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RAMOS, R.S.; ISSA .  E.; S I N I G A G L I A .  C. L OLIVE IRA ,  D.A. CONTROLE 

QUIMICO DA FERRUGEM (PUCCIN IA  A L L I I  (D.C.) RUD.) DO ALHO CALLIUM 
SATIVUM L.). I N :  CONGRESSO PAUL ISTA  DE  FITOPATOLOGIAI 1983. 
RESUMOS. 



Cebola 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 869.81&31/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
REDUCAO DE ADUBACAO DE CEBOLA EM SOLOS PODZOLICOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESURO DA TECNOLOGIA 
AO INVES DÁÃDUBACAOYDE CEBOLA COM 1 . 5 0 0  KGIHA DA FORMULA 4 - 1 4 - 8 ,  
5 T/HA DE ESTERCO DE GALINHA E 250 KG/HA DE SULFATO DE AMONIA. EM 
COBERTURA, PARA UMA PRODLCAO DE 27 T/HAI EM SAO JOSE DO R I O  PARDO (SP 
E SAO JOAQUIM ( S P ) .  RECOYENDA-SE A ADUBACAO COM 90 KGIHA DE P 2 0 5  PARA 
A PRODUCAO DE 25 T/HA E , 1 6  KGIHA  DE N E 4 8 0  KG/HA DE P 2 0 5  PARA 
A PRODUCAO DE 3 0 . 6  T/HA, nç- t  ECTIVAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CEBOLA ( A L L I U M  CEPA L . )  - A TECNOLOGIA COMPROVOU O USO EXCESSIVO DE 
ADUBOS, PELOS AGRICULTORES. DETERMINANDO SUA RACIOHALIZACAGi  
QUE RESULTOU EM ECONOMIA DO EMPREGO DO ItISUMO. APLICADA POR OCASIAO 
DO PLANTIO .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
5 p 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LIMA,  J .  DE A. MESTRE 
MAKISHIMA, N. MESTRE 
JUNQUEIRA, J.G.O. GRADUADO 
BUSO. J.A. MESTRE 
SCUZA, A.F.  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
L I M A *  J. DE A * ;  JUNQUEIRA, J -G.0 . ;  BUSO* J.A.;  SOUZA, A.F.; MAKISHIMA 

N. & CABRELIA,  J .  EFE ITO DO NITROGEHIO E FOSFORO NA PROCUCAO DE 
EULBO DE CEBOLA. I N :  CONGRESSO BRASILE IRO DE OLERICULTURA. 22.. 
V I T O R I A ,  1982 .P .136 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : %69.%1B2/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ERRADICACAO DO NEMATOIDE DITYLENCHUS SP. EM SEMENTES DE CEBOLA 
(ALLIUM CEPA L.) 

UMIDADE RESPONSAVEL : CENARGEN 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
A ERRADICACAO DE DITYLENCHUS SP. DE SEMENTES DE CEBOLA FOI 
CONSEGUIDA ATRAVES DA IMERSAO POR 20 MINUTOS EM INSETICIDA-NEMATICIDA 
A BASE DE 35% DE CARBOFURAN. RESULTADO IDENTICO. CONSEGUIU-SE ATRAVES 
DA CORBINACAO DE TRAiAMENTO TERMICO COM QUIMICO QUE CONSISTE EM 
SUBMETER AS SEMENTES IMERSAS EM UMA MISTURA DE HIPLOCORITO DE SODIO A 
0. 1% E FORMOL 1% A TEMPERATURA DE 38.C POR 30 MINUTOS E LOGO EM 
SEGUIDA A 50.C POR 23 MINUTOS. A ERRADICACAO DO NEMATOIDE TAMBEM FOI 
OBTIDA ATRAVES DA CULTURA DE MERISTEPA EM MEIO DE M.S.r SOB UMA 
VARIACAO DE TEMPERATURA DE 20 A 25.C. COM 12 HORAS DE LUZ/DIA. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
CEBOLA. ERRADICACAO DO NEMATOIDE DITYLENCHUS SP. DAS SEMENTES 
INFESTADAS, QUE DEVEM SER TRATADAS ANTES DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES 6 0  DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TENENTE, R.C.V. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TENETE, R.C.V.; MARQUES, A.S.A.; MANSO, E.S.C. & TEIXEIRA. J.D. 

CONTROLE DE DITYLENCHUS SP. EM SEMENTES DE CEBOLA (ALLIUM CEPA 
L.). IN: REUNIA0 BRASILEIRA DE NEMATOLOGIA. 8 ,  RECIFE, PE. 1984 
RESUMOS... 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 069.0104/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DE INVASORAS COM HERBICIDAS.  NA CULTURA DA CEBOLA PARA 
SEMENTE 

IDADE RESPONSAVEL : CNPFT 

SUtiO DA TECNOLOGIA 
A CEBOLA PARA SEMENTE E PLANTADA COM AMPLOS ESPACAMENTOS. 
ESPECIALMENTE ENTRE AS F I L E I R A S  DE PLANTAS. APESAR DISSO, O CONTROLE 
DE INVASORAS POR MEIO SENI-MECANIZADO SO PODE SER F E I T O  NUM PERIODO 
MUITO RESTRITO, QUE V A I  DESDE A PLENA EMERGENCIA DAS PLANTAS ATE A 
AMONTOA. ANTES DESSE PERIODO. EM GERAL OBSERVA-SE UMA GRANDE 
INFESTACAO DE ERVAS DANINHAS DE FOLHAS LARGAS.DEVID0 A LENTA BROTACAO 
DOS BULBOS. APOS A AMONTOA. POR SUA VEZ. A FORMACAO DE SULCOS ENTRE 
AS L INHAS DE PLANTAS IMPEDE O USO DE CAPINADEIRA E O AGRICULTOR SO 
TEM DUAS OPCOES: OU DE IXA  A CULTURA A MERCE DAS INVASORAS OU LANCA 
MA0 DO USO DE HERBICIDAS.  POR CONSEGUINTE, A PESQUISA D E F I N I U  DUAS 
EPOCAS PREFERENCIAIS PARA A APLICACAO DESSES PRODUTOS: UMA LOGO APOS 
PLANTIO  COM EMPREGO DE LINURON (1 ,5KG/HA) ,  DIURON ClKG/HA). 
LINUROH + O R I Z A L I N  ( 0 . 7 5  + 0 .75  KG/HA) OU DIURON + O R I Z A L I N  (0 .5  + 
0 , 7 5  KG/HA); E OUTRA LOGO APOS A APIONTOA. COM LINURON + O R I Z A L I N  (0 .7  
+ 0 ,75 KG/HA) OU DIURON + O R I Z A L I N  ( 0 . 5  + 0.75 KG/HA). 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA DESCRITA SE REFERE A CULTURA DA CEBOLA PARA PRODUCAO DE 
SEMENTES E DEVE SER APLICADA DURANTE DUAS FASES DE SEU C ICLO 
VEGETATIVO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GARCIA. A. DOUTOR 



TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DE DOENCAS FUNGICLS oi cE0at.n 

UNIDADE RESPONSAVEL : IB / SP 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO, REALIZADOS EM CONDICOES DE CAMPO, 
VISANDO O CONTROLE DAS P R I N C I P A I S  DOENCAS FUNGICAS DA CEBOLA, NO 
ESTADO DE SAO PAULO ( M I L D I O  (PERONOSPORA DESTRUCTOR), MANCHA PURPURA 
(ALTERNARIA PORRI  E ANTRACNOSE (COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES)) VEM 
DEMONSTRANDO QUE AS PULVERIZACOES COM FUHGICIDAS EFETUADAS DESDE A 
EMISSAO DAS PRIMEIRAS FOLHAS, TEM SIDO EFICAZES NO CONTROLE DESTAS 
DOENCAS. RESULTANDO UMA MAIOR PRODUTIVIDADE PARA A CULTURA. AS 
PULVERIZACOES COM OS FUNGICIDAS SAO REPETIDAS A INTERVALOS SEMANAIS. 
FUNGICIDAS A BASE DA MISTURA FORMULADA METALAXYL + MANCOZEB, DE 
MANCOZEB, DE CAPTAFOL, DA MISTURA FORMULADA MANEB ( 1 0 X )  + Z I N E B  ( 1 0 X )  
+ OXICLORETO DE COBRE ( 3 0 X ) r  DO EFOSITE  AL. ACETATO DE T R I F E N I L  
ESTANHO, E DE IPRODIONE MOSTRAM-SE EFICAZES AO CONTROLE DAS DOENCAS 
DA PARTE AEREA DA CEBOLA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DA CEBOLA ESTA SUJE ITA  A DOENCAS DA PARTE AEREA, QUE SOB 
CONDICOES CL IMAT ICAS FAVORAVEIS A ESSAS DOENCAS. PODEM DETERMINAR 
GRAVES PREJUIZOS PARA A CULTURA. A U T I L I Z A C A O  DE TECNICAS COMO O 
CONTROLE QUIMICO DAS P R I N C I P A I S  DOENCAS, PROPORCIONAM MELHORES 
PRODUCOES E PRODUTOS DE BOA QUALIDADE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
s P 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
I S S A .  E. GRADUADO 
RAMOS. R.S. GRADUADO 
SINIGAGLIA,C.  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RAMOS. R.S.; I S S A ,  E.; S I N I G A G L I A .  C. & CHIBA. S. CONTROLE QUIMICO 

DO M I L D I O  (PERONOSPORA DESCRUCTOR (BERK.) ASP.) E DA MANCHA 
PURPURA (ALTERNARIA PORRI (ELL . )  C I F . ) )  DA CEBOLA ( A L L I U M  CEPA 
L - ) .  BIOLOGICO. 1984. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : E7E.E1EE/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
NETODOS DE TUTORAMENTO DO TOMATEIRO 

Tomate 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
NA REGIA0  DE C U R I T I B A  FORAM TESTADOS, PARA AS CULTIVARES KADA E 
SANANO. TRES METODOS DE TUTORAMENTO: METODO TRADICIONAL OU p * ~ ~ ~ ~ ~  

CRUZADA". "ESPALDEIRA HORIZONTAL'' E "ESPALDEIRA HORIZONTAL VERTICAL". 
A ANAL ISE  DOS DADOS DEK7NS'R7U QUE AS PRODUCOES <T/HA), COMERCIAL E 
DO T I P O  EXTRA 2A. FORAM Ekb,,ALENTES PARA TODOS OS METODOS DE 
TUTORAMENTO TESTADOS. ENTRETANTO RECOMENDOU-SE O TUTORAMENTO DO 
TOMATEIRO PELO METODO TRADICIONAL (CERCA CRUZADA), POR SER PIENOS 
SOFISTICADO.  DE PIAIS F A C I L  MONTAGEM E COM RENDIMENTOS EQUIVALENTES AO 
OUTROS METODOS QUE SAO DE CUSTO I N I C I A L  M A I S  ELEVADO. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATE. NETODO DE TUTORAMENTO. IMPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

UÇUARIOS DA TECNOLOGIA 
IPIEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIIICIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOEPFNER, N.A. MESTRE 
KAWANO. M. GRADUADO 
MASCHIO, L.R. DE A. MESTRE 
GRODZKI. L .  MESTRE 
BRENNER, N.L. GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA, LONDRINA. PR. ( INFORME DA 

PESQUISA. 47 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 878.8181/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DE PERDAS POR "REQUEIMA" EN TOMATICULTURA NO L I T O R A L  DO 
PARANA. 

UMIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUKO DA TECNOLOGIA 
EM DECORRENCIA DA DESCAPITALIZACAO GRADATIVA DO OLERICULTOR 
LITORANEO. O USO DE AGROTOXICOS F O I  CONSIDERADO COMO UM COMPLEMEHTO 
DOS PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DE CONTROLE E, OU REDUCAO DE PERDAS 
DE COLHEITA.  OS RESULTADOS I N D I C A R A M  QUE: A) AS SEPIEADURAS DE 
PRIMAVERA/VERAO (ENTRE SETEMBRO E MARCO) SAO S U J E I T A S  A E P E F I T I A S  
DE REQUEIMA; B )  EM CONDICOES DE ALTA INFECCAU, AS PERDAS NA3 
COLHEITAS SAO ATENUADAS QUANDO SE U T I L I Z A  I C U L T I V A R  KADA, COR 
PLANTAS CONDUZIDAS A DUAS HASTES, NO ESPACAMENTO 1 X 0.25; 
PARALELAMENTE, O USO DE COBERTURAS MORTAS A BASE DE POLPA DE CAFE 
OU DE PALHA DE ARROZ TAMBEM ATENUAM AS REFERIDAS PERDAS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
iJ CONTROLE QUIMICO DA REQUEIMA (COENCA CAUSADA PELO FUNGO 
PHYTCPHTHORA I N F E S T A N S )  DO TOMATEIRO, NO L I T O R A L  DO PARANA. E 
D I F I C U L T A D O  PELAS CONDICOES C L I M A T I C A S  DA REGIAO. A TECNOLOGIA E 
APLICADA NAS FASES DE P L A N T I O  E CONDUCAO DAS PLANTAS. 

ABRAtiGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUPIOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E 
MASCHIO, L.M. 
SOUZA. G.F. 
GRODZKI.  L .  
HOHNANN. C. 
SCHOLZ, M.F. 
BARBOS, S. 
ARAUJO. M.T. 

PESQUISADORES 
DE A. PIESTRE 

MESTRE 
MESTRE 
GRADUADO 
GRADUADO 
DOUTOR 
DOUTOR 

ENVOLVIDOS 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MASCHIO, L.M. DE A. & BRENNER, N. L .  CONTROLE DAS PERDAS P ù 3  

"REQUEIMA" EM TOMATICULTURA NO L I T O R A L  DO PARANA (I). I A P A R ,  
LONDRINA. 1983 .  ( I A P A R .  INFORME DE PESQUISA. 4 1 . ) .  
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T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DA REQUEIMA NA CULTURA DO TOMATE 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS MEDIDAS C U R A T I V A S  CONTRA A DOENCA DENOMINADA "REQUEIMA", EM 
TOMATICULTURA, CAUSADA PELO FUNGO PHYTOPHTHORA I N F E S T A N S ,  SAO 
PRATICAMENTE I N E F I C I E N T E S .  PROCURANDO-SE R E D U Z I R  A APLICACAO DE 
AGROTOXICOS NOS PERIODOS C R I T I C O S  PARA A CULTURA, F O I  DESENVOLVIDO UM 
METO00 PARA A P R E V I S A O  D I A R I A  DAS E P I F I T I A S  P R O V A V E I S ,  O QUAL ENVOLVE 
BASICAMENTE UM TERMOMETRO D E  MAXIMA E DE M I N I M A ,  UM PLUVIOMETRO E UM 
PEQUENO TREINAMENTO A N I V E L  DE PRODUTOR. E S T E  METODO B A S E I A - S E  EM UMA 
EQUACAO QUE I N D I C A  QUE O I N I C I O  D E  UMA E P I F I T I A  OCORRE QUANDO O 
NUPIERO DE TEPIPERATURAS M I N I M A S  NOTORNAS I G U A I S  OU SUPERIORES A 1 0 . C  
M U L T I P L I C A C A O  PELO N. DE CHUVAS I G U A I S  OU SUPERIORES A O.1MM A T I N G E  
VALOP, 4 0 .  OS DADOS METEOROLOGICOS EP1 QUESTAO DEVEM SER CONSIDERADOS, 
NO I N I C I O ,  A P A R T I R  DA GERMINACAO DAS SEMENTES DO TOMATEIRO E D E P O I S  
P A R T I R  DE CADA A P L I C A C A O  D E  F U N G I C I D A  ( A  BASE D E  MANEB, EM PERIODOS 
F R I O S ,  OU DE MANEB + COBRE, EM PERIODOS QUENTES) .  

PRODUTO / PROBLEttA E PROCESSO P R O D U T I V O  
TOMATE. APLICACAO D E  D E F E N S I V O S >  DA GERMINACAO A T E  A C O L H E I T A  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  = >  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  =>  AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS D E F E N S I V O S  

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
MASCHIO, L.M. D E  A. NESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
MASCHIO,  L .  M. D E  A. 8 SAMPAIO, 1.B.M. E P I F I T O L O G I A  E CONTROLE DE 

PHYTOPHTHORA I N F E S T A N S ;  AGENTE DA "REQUEIMA" DO TOMATEIRO. PESO. - - -  - - -  
AGROPEC. ERAS., B R A S I L I A ,  17 (51:  715-9. 1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 878.8186/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO MINERAL NA CULTURA DO TOMATE 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
OS SOLOS CULTIVADOS COM OLERICOLAS ESTA0 BASTANTE DIFERENCIADOS DOS 
SOLOS VIRGENS NA R E G I A 0  METROPOLITANA DE C U R I T I B A ,  EM TERMOS DE 
F E R T I L I D A D E .  O ACUMULO INDESEJAVEL DE NUTRIENTES NO SOLO DEVE-SE AO 
USO R O T I N E I R O  E FREQUENTE DE FORMULACOES COMERCIAIS GENERALIZADAS. A 
QUANTIDADE DE ADUBOS PODE SER REDUZIDA.  EVITANDO-SE OS 
D E S E Q U I L I B R I O S  E DESPERDICIOS COM O SEGUINTE ESQUEMA DE ADUBACAO 
RECOMENDADO: A)  ADUBACAO B A S I C A :  3 0  KG DE ESTERCO DE CURRAL + 8 0  
KG/HA DE N + FOSFORO E POTASSIO CONFORME SEGUE: FOSFORO ( P  TEORES 
PPM NO SOLO/KG P 2 0 5 )  = MENOR QUE 1 0 1 4 5 0  KG; 1 0 - 3 0 / 3 8 0  KG; MAIOR QUE 
3 0 / 2 4 0  KG. POTASSIO ( K  TEORES PPM NO SOLO/KG K 2 0 )  = MENOR QUE 
6 0 1 3 6 0  KG; 6 0 - 1 2 0 / 3 0 0  KG; MAIOR QUE 1 2 0 / 2 4 0  KG. 0 )  ADUBACAO EM 
COBERTURA: 1 2 0  KG/HA DE NITROGENIO.  
AS FONTES PREFERENCIAIS DE F E R T I L I Z A N T E S  SAO O SULFATO DE AMONIO. O 
SUPERFOSFATO S I M P L E S  E O CLORETO DE POTASSIO.  

PRODUTO'/ PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATE. ADUBACAO MINERAL.  IMPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRAMGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MASCHIO, L.M. DE A. MESTRE 
SCHOLZ, M.F. GRADUADO 
SOUZA, G.F. DE MESTRE 
M I S I U T A .  R. GRADUADO 

PRIIICIPAL PUBLICACAO 
MASCHIO, L.M. DE A. & SOUZA, G. I. DE ADUBACAO BASICA,  NITROGENIO 

EM COBERTURA* ESPACAMENTO E DESEROTA, NA PRODUCAO DO TOMATEIRO. 
PESQ. AGROPEC. BRAS., B R A S I L I A ,  1 7 ( 9 ) : 1 3 0 9  - 1 5 ,  1 9 8 2 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 078.01E7fib 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO DO TANQUE CLASSE "A" NA DETERMINACAO DA LAMINA DE IRRIGACAO PARA 
A CULTURA DO TONATEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / P R  

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A DETERPI IN~CAO~DA CORRELACAO ENTRE A EVAPORACAO DO TANQUE C1 PSSE aAH 
E A NECESSIDADE DE IRRIGACAO NO CULTIVO DO TOMATEIROI DE11OHSTROU QUk 
A REPOSICAO AO SOLO DO CORRESPONDENTE A 80% (F = 0 . 8 )  DA AGUA 
EVAPORADA DE UM TANQUE CLASSE "A"  ACARRETA MAIOR PRODUTIVIDADE, 608 
SENSIVEL ECONOMIA DE AGUA APLICADA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM M I L L . )  IRRIGADO. DETERHINACAO DE 
UMA IRRIGACAO CORRETA. COM ECONOMIA DA AGUA APLICADA. APLICA-SE 
DURANTE TODO O C ICLO DA PLANTA. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
DF GO MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS COMBUSTIVEIS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
OLIVEIRA,  C.A.S. MESTRE 
FONTES. R.R. MESTRE 
CARRIJO. O.A. MESTRE 
OL ITTA .  A.F.L. DOUTOR 
REIS ,  N.V.B. MESTRE 

- . . . -. . . - - 
TOMLTEIRO. PEZQ. AGROPEC. BRAS. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 878.8111/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
NOVA C U L T I V A R  DE TOMATE PARA MESA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAC / SP 

SUtiQ D A  T E C N Q L O G I A  
A CULTIVARI)E: T ~ N A T % ~ . P A R A  MESA ANGELA GIGANTE I - 5 . 1 0 0 V ,  DE 
CRESCIMENTO INDETERMINADO, PRODUZ FRUTOS GRAUDOS (EM M E D I A  1 5 0  G) 
COM COLORACWO VERPIELHA INTENSA E UNIFORME QUANDO MADURO. A M A I O R 1  
DOS FRUTOS E TRILOCULAR E SEU A P I C E  E LEVEPIENTE CONCAVO, O QUE 
D I S T I N G U E  DE OUTRAS CULTIVARES DO GRUPO SANTA CRUZ. A  CV. ANGELA 
INCORPOROU ELEVADO GRAU DE R E S I S T E N C I A  AO VIRUS Y ( ' R I S C A  DO 
TOMATEIRO"), A RA;A 1 DE FUSARIUM, AO STEKPHYLLIUK E A PODRIDAO 
A P I C A L .  E  UMA DAS CULTIVARES M A I S  PRODUTIVAS E A M A I S  IMPORTANTE 
SAO PAULO (CERCA DE 8 0 X  DAS CULTURAS ESTAQUEADASI.  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATE PARA MESA EM CULTURA ESTAQUEADA DEVE APRESENTAR BOA QUALIDADE 
DE FRUTOS (COLORACAO, TAMANHO, SABOR, ETC.).  ELEVADA PRODUTIVIDADE 
(ACIMA DE 3 0 0  C X . / M I L  PES)  E R E S I S T E N C I A  A P R I N C I P A I S  MOLESTIAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS N T  R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB C i  SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BEtJEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NAGAI ,  H. GRADUADO 
P I Z Z I N A T O ,  M.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NAGAI ,  H. TOMATE ANGELA. REGISTRO DE CULTIVAR.  R E V I S T A  DE 

OLERICULTURA 1 7 : 2 0 .  1 9 7 9 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 070.8112/6 

TITULO DA TECtJOLOGIA 
CALAGEM E CONTROLE DA "PODRIDAO E S T I L A R "  EM TOMATEIRO, EM LATOSSOLO 
VERPIELHO-ESCURO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESURO DA TECNOLOGIA 
COM A APLICACAO DE 4 . 5 0 0  KG DE CAL HIDRATADA, M A I S  1 . 5 0 0  KG DE 
SULFATO DE MAGNESIO POR HECTARE, OBTEVE-SE, NA CULTURA DE TOMATE, 
REDUCAO DA I t 4 C I D E N C I A  DE "PODRIDAO E S T I L A R "  DE 4 0 %  PARA 8% E AUMENTO 
NA PRODUCAO DE 10  T/HA PARA 1 0 0  T/HA. TRADICIONALMENTE OS 
AGRICULTORES USAM 2 T/HA DE CAL HIDRATADA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATE. CONTROLE DA "PODRIDAO E S T I L A R "  PELA CORRECAO DE A C I D E Z  DO 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO. APLICADA ANTES DO PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA NA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
L I M A ,  J. DE A. MESTRE 
SOUZA, A.F. MESTRE 
FONTES, R.R. MESTRE 
HORINO, Y .  MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H70.0113/4 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO ADEQUADA PARA PRODUCAO DE TOMATE EM SOLO DE CERRADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
A APLICACAO DE CALCARI0,FOSFATO E MATERIA ORGANICA EM SOLO DE CERRADO 
NA CULTURA DE TOMATE E MUITO BENEFICA.  O TOMATE E CONSIDERADO 
TOLERANTE A ACIDEZ,  MAS A APLICACAO DE CALCARIO EM SOLO DE CERRADO 
TEM AUMENTADO A PRODUCA0.A CALAGEM E BASEADA NOS TEORES DE A1,CA E 
MG. DEVENDO-SE AJUSTAR O PRNT DO CALCARIO PARA 1 0 0 %  E M U L T I P L I C A R  A 
QUANTIDADE RECOMENDADA POR 2. QUANDO SE USAR 3 0 T  DE ESTERCO DE GADO. 
POR HECTARE REDUZ-SE OS 8 5 0  A 1 . 0 0 0 K G  DE P 2 0 5  PARA 700KG.  COM A 
APLICACAO DE 1 0  T/HA DE ESTERCO DE GALINHA SECO, NA0 HA NECESSIDADE 
DE APLICACAO DE FOSFORO. COM AUMENTO DE PRODUCAO DE 1 0  A 2 5 % .  NA 
AUSENCIA DE ADUBACAO ORGANICA, A P L I C A - S E  DE 2 5 0  A 3 0 0 K G  DE N/HA. NA 
PRESENCA DE 1 0 1  DE ESTERCO DE GALINHA,  CAMA, APLICA-SE 150KG/HA DE N. 
APLICANDO-SE ESTERCO DE GALINHA DE POSTURA E DISPENSAVEL A APLICACAO 
DE N. APLICACAO DE POTASSIO E DE 3 0 0 K G  DE K 2 0  POR HA, INDEPENDENTE DA 
FONTE DE MATERIA ORGANICA. A APLICACAO DE ESTERCO DE GADO OU DE 
GALINHA.DISPENSA A APLICACAO DE MG NAS LAVOURAS DE TOMATE NO CERRADO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATEIRO (LYCOPERSICOM ESCULENTUM) ADUBACAO ADEQUADA EM SOLO DE 
B A I X A  F E R T I L I D A D E  COM ECONOMIA DE ADUBOS. A P L I C A - S E  ANTES DO P L A N T I O .  

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
DF MG GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA . 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HORINO. Y.  MESTRE 
L I M A .  J . A .  MESTRE 
CARRIJO. O .A .  MESTRE 
CRISOSTOMO, L.A. DOUTOR 
RAKISHIMA,  N. MESTRE 
CORDEIRO, C.M.T. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO - - -- 

HORXNO, Y. ;  MAKISHIMA, N.; LIMA, J.A. & CORDEIRO, C.M.T.EFEITOS DE 
N I V E I S  DE FOSFORO E SISTEMA DE APLICACAO COM ESTERCO NA CULTURA 
DO TOMATEIRO. I N :  CONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE AMERICANA DE 
C I E N C I A S  HORTICOLAS.REGIA0 TROPICAL~29.rCAMPINAS~198l.P.111. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : i378. i3116/7 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DE DOENCAS DE FOLHAGEM DO TOMATEIRO NA SERRA DA 
I B I A P A B A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE / I B I A P A B A  

RESUMO DA TECNOLOGIA 
RESULTADOS DE TESTES DE FUNGICIDAS.  REALIZADOS NA REGIA0  DA I B I A P A B A  
EM TRES ANOS CONSECUTIVOS. REVELARAM QUE PROPINEB E MANEB EXERCERAM 
MELHOR CONTROLE NAS DOENCAS FOLIARES (ALTERNARIOSE, SEPTORIOSE E 
MANCHA DE E S T E N F I L I O )  DO TOMATEIRO QUE OUTROS F U M I C I D A S  TESTADOS. 
COMO ENTRE DOSES MAIOR E MENOR (RECOMENDADA PELO FABRICANTE) E 
INTERVALOS DE APLICACAO DE 3 A 5 D I A S  NA0 HOUVE DIFERENCAS S 
S I G N I F I C A T I V A S ,  E RECOMENDAVEL O USO DA DOSE MENOR E INTERVALO DE 5 
D I A S  NAS CONDICOES DE INVERNO EM QUE FORAM REALIZADOS OS TESTES. A 
ECONOMIA, ALEM DE FUNGICIDAS.  TAMBEM S E  REFLETIRA NA RAO-DE-OBRA, 
CONSIDERANDO QUE O PRODUTOR LOCAL FAZ  DE 25 A 3 0  PULVERIZACOES POR 
CICLO.  NO PERIODO CHUVOSO. EM INTERVALOS DE 5 D I A S  SERAO F E I T A S  1 3  
APROXIMADAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: TOMATE. NO PERIODO CHUVOSO (INVERNO) QUANDO A OCORRENCIA DE 
DOENCAS FOLIARES E M A I S  INTENSA. O USO RACIONAL DE  FUNGICIDAS 
SUBSTITU1,CON E F I C I E N C I A  E ECONOMIA, O USO INDISCRIMINADO,  EM 
PULVERIZACOES DURANTE TODO O C ICLO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
CE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUROS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA ,  L.A. GRADUADO 
BEZERRIL, E.F. GRADUADO 
SA, M.F.P. GRADUADO 
TORRES FILHO,  J.. GRADUADO 

P R I I I C I P A L  PUBLICACAO 
BEZERRIL, E.F. t SA, M.F.P. CONTROLE QUIMICO DE  DOENCAS DE FOLHAGEM D 

NA SERRA DA IB IAPABA,  CEARA. RELATORIO ANUAL DE PESQUISA. HORTIC. 
1 9 7 9 .  FORTALEZA. EPACE. 1 9 8 0 .  P. 30 -37 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : H7H.8117/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DA "REQUEIMA" (PHYTOPHTHORA INFESTANS)  DO TOMATEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : I B  / SP 

iSUtlO DA TECNOLOGIA 
TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO, REALIZADOS EM CONDICOES DE CAMPO, 
VISANDO O CONTROLE DA REQUEIMA (PHYTOPHTHORA I N F E S T A N S )  DO TOMATEIRO 
E, TAPlBEM DA P I N T A  PRETA (ALTERNARIA S O L A N I ) .  VEM DEMONSTRANDO 
QUE AS PULV.ERIZACOES COM F U N G I C I D A S  APROPRIADOS LOGO POR OCASIAO DO 
APARECIMENTO DOS PRIMEIROS SINTOMAS NA PLANTACAO. TEM S I D O  E F I C A Z E S  
NO CONTROLE DESTA DOENCA, RESULTANDO NUMA MAIOR PRODUTIVIDADE PARA A 
CULTURA E EM MELHOR QUALIDADE DO PRODUTO. 
AS PULVERIZACOES DOS FUNGICIDAS SAO REPETIDAS A INTERVALOS SEMANAIS. 
EM CONDICOES FAVORAVEIS A DOENCA, DUAS VEZES POR SEMANA. 
FUNGICIDAS A BASE DE METALAXYL, MANCOZEB, CAPTAFOL, CHROTHALONIL, TEM 
S I D O  E F I C A Z E S  NO CONTROLE DA REQUEIMA, SENDO QUE TAMBEM O CAPTAFOL E 
OXICLORETO DE COBRE TEM S I D O  E F I C I E N T E S  NO CONTROLE DA P I N T A  PRETA. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DO TOMATE ESTA S U J E I T A  A ALGUMAS DOEHCAS DA PARTE AEREA, E 
FSPECIALMENTE. A REQUEIMA. SOB CONDICOES FAVORAVEIS. PODE DETERMINAR 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
s P 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUi lOS 

P R I N C I P A I S  B E H E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
I S S A ,  E. GRADUADO 
RAMOS, S. GRADUADO 
S I N I G A G L I A ,  C. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
S I H I G A G L I A ,  C.; I S S A ,  E.; RAMOS, R.S.; O L I V E I R A ,  D.A. CONTROLE 

QUIMICO DA REQUEIMA (PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARG) E DA 
P I N T A  PRETA (ALTERNARIA SOLANICELL.  & M A R T I N )  JONES & GROUT DO 
TOMATEIRO. BIOLOGICO.  1984  NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 7 8 . 8 1 1 8 / 3  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
DENSIDADE POPULACIONAL, ADUBACAO E CULTIVARES EM TOMATEIRO 
I N D U S T R I A L .  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EPABA 

RFSUHO DA TECNOLOGIA . . - - - . - - . . . - - - - - - - . . 
A POPULACAO DE 20.535 PLANTAS/HA, OBTIDA MEDIANTE O USO DO 
ESPACAMEHTO 1 , 4 0 M  X 0 , 3 5  M E A QUE PROPORCIONA MAIORES RENDIMENTOS 
AS CULTIVARES ROSSOL E VENTURA. EM DIFERENTES N I V E I S  DE ADUBACAO. 
NO PERIMETRO IRRIGADO VAZA-BARRIS, M U N I C I P I O  DE EUCLIDES DA CUNHA. 
B A H I A .  

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
TOMATE. ESTAS TECNOLOGIAS SAO DESTINADA A EXPLORACAO DO TOMATE 
I N D U S T R I A L  NO PERIMETRO IRRIGADO VAZA-BARRIS*  B A H I A  A ADEQUACAO DA 
DENSIDADE POPULACIONAL AS CULTIVARES DE TOMATEIRO E CONDICOES DE 
F E R T I L I D A D E  DO SOLO DO PERIMETRO HA UM AUMENTO CONSIDERAVEL NO 
RENDIMENTO DA LAVOURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORNACAO AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
MOTA. I . F .  MESTRE 
CARVALHO, E.G.L. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  . . - - . . - - . . . - . - - - - - . . - . . - 
NOTA, I . F .  L CARVALHO. E.G.L. E F E I T O  DA DENSIDADE POPULACIONAL 

(LYCOPERSICUM ESCULENTUM M I L L )  NO PERIMETRO IRRIGADO DO VAZA 
B A R R I S .  R I B E I R A  DO POMPALM, 1 9 8 4 .  1 3 P .  (COMUNICADO TECNICO) .  NO 
PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : í 3 7 0 . 0 1 2 1 / 7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
IPA-4 :UMA NOVA C U L T I V A R  DE TOMATE I N D U S T R I A L  COM R E S I S T E N C I A  A  
S T E M P H Y L I U I  S O L A N I .  

UNIDADE RESPONSAVEL : I P A  

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A  C U L T I V A R  I P A - 4  E  DERIVADA DO CRUZAMENTO ENTRE ROSSOL VFN E  M-128.  
U T I L I Z O U - S E  COMO FONTE DE R E S I S T E N C I A  AO STEMPHYLIUM SOLANI ,  A  
C U L T I V A R  M - 1 2 8  (GENE SM) .  A  C U L T I V A R  I P A - 4  POSSUI  R E S I S T E N C I A  A  
NEMATOIDES DO GEMER0 MELOIDOGYNE (GENE M I ) ,  A  FUSARIUM OXYSPORUM F .  
SP. L I C O P E R S I C I ,  RACA O  (GENE I) E  A  V E R T I C I L L I U M  D A H L I A E  (GENE V € ) .  
A  PLANTA E  DE CRESCIMENTO DETERMINADO SENDO M A I S  COMPACTADA DO QUE A  
ROSSOL. OS FRUTOS SAO PERIFORMES, PREDOMINANTEMENTE BILOCULARES, SEM 
OMBROS VERDES E  DE FIRMEZA MEDIANA. NOS ENSAIOS R E G I O N A I S  INSTALADOS 
EM PERNAMBUCO E  PARAIBA ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 .  1 9 8 1  E  1 9 8 2 )  A  CV. I P A - 4  
APRESENTOU PRODUTIVIDADE MEDIA DE 4 2  T/HA. ALEM DISSO DEMONSTROU 
AMPLA A D A P T A B I L I D A D E  QUANDO TESTADA EM DIFERENTES CONDICOES EDAFO- 
C L I M A T I C A S .  E  RECOMENDADA PARA TODO O  SEPII-ARIDO, ESPECIALMENTE PARA 
AREAS CUJAS CONDICOES C L I M A T I C A S  SEJAM FAVORAVEIS A  I N C I D E N C I A  DE 
STEMPHYLIUM. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATEIRO (LYCOPERSICON ESCULENTUM); C U L T I V A R  DESENVOLVIDA PARA 
AREAS ONDE A I N C I D E N C I A  DA MANCHA DE E S T E N F I L I O  CONSTITUA UM FATOR 
DE L I M I T E  DA PRODUCAO; C U L T I V A R  COM EXCELENTES CARACTERISTICAS 
I N D U S T R I A I S ,  DESTACANDO-SE O  TEOR DE SOLIDOS/SOLUVEIS COBRIX) ;  
TECNOLOGIA APLICADA AS FASES DE P L A N T I O .  

ABRAttGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MELO. P.C.T.DE GRADUADO 
WANDERLEY. L .J .G.  GRADUADO 
FERRAZ, E. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
MELO,P.C.T.DE; FERRAZ, E. L WANDERLEY, L . J .  DA G. I P A - 4 :  UMA NOVA 

C U L T I V A R  DE TOMATE I N D U S T R I A L  COM R E S I S T E N C I A  A  STEMPHYLIUM 
S O L A N I .  I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE OLERICULTURAP 2 3 ,  R I O  DE 
JANEIROI  R J 1  1 9 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 6 7 2 . 6 1 8 6 / 7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
NOVAS CULTIVARES DE ALFACE. 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A C  / SP 

.SUtiO DA TECNOLOGIA 
AS HOVAS CULTIVARES DE ALFACE 'BRASIL  3 0 3 ' r  'BRASIL  3 0 4 '  E 'BRASIL  
3 1 1  SAO DO T IPO MANTEIGA. DE FOLHA L I S A  E DE COLORACAO VERDE-CLARA. 
POSSUEM RESISTENCIA AO VIRUS DO MOSAICO DE ALFACE (LETTUCE MOSAIC 
V IRUS) ,  CARATER ESSE QUE NA0 5 0  ASSEGURA O RENDIMENTO DA LAVOURA. MAS 
TAMBER REDUZ FREQUENCIA DE APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  CONTRA OS VETORES 
(PULGAO) DO VIRUS E CONSEQUENTEMENTE DIMINU1,O CUSTO DE PRODUCAO E O 
RESIDUO TOXICO NO PRODUTO. A CV. 'BRASIL  3 0 3  PRODUZ CABECA MAIOR 
(EM TORNO DE 5 0 0  G) E BEM FECHADA, PODENDO SER CULTIVADA EM QUALQUER 
EPOCA DO ANO. ENQUANTO QUE A CV. 'BRASIL  304'  APRESENTA CABECA ABERTA 
M A I S  ADAPTADA A EPOCA CHUVOSA. A CV. l B R A S I L  3 1 1 ~ - ~  M A I S  PRECOCE, 
PRODUZINDO CABECA M A I S  COMPACTA, PORTANTO E RECOMENDADA PARA EPOCA DE 
LNVERNI) OU PARA R E G I O M  M A I S  FRESCAS. s s 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DE ALFACE E MUITO SUJE ITA  AO ATAQUE DO VIRUS DE MOSAICO DA 
ALFACE ATRAVES DO VECTOR (PULGAO). ALEM D ISSOr  ESTE VIRUS E 
TRANSMITIDO POR SEMENTES. O USO DE VARIEDADES RESISTENTES E *  POIS ,  
VANTAJOSO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO PRODUTIVO DESTA CULTURA,DESDE 
O PLANTIO  ATE A PRODUCAO DE SEMENTES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS =>  AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I t l C I P A I S  B E N E F I C I O 5  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NAGAI .  H. GRADUADO 
LISBAO,  R.S. GRADUADO 
ROGERIO SALES L ISBAO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
NAGAI, H. OBTENCAO DE NOVOS CULTIVARES DE ALFACE (LACTUCA SAT IVA  L . )  

RESISTENTES AO MOSAICO E AO CALOR. 11. BRASIL  3 0 3  E 3 1 1 .  REVISTA 
DE OLERICULTURA, 1 8 :  7-13, 1 9 8 0 .  



Batata-doce 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 873.@181/3 

'TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V O  DE BATATA-DOCE NAS E N T R E L I N H A S  DO GUARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE HANAUS 

rsuno DA TECNOLOGIA 
O C U L T I V O  DA BATATA-DOCE NAS E N T R E L I N H A S  DO GUARANA V I S A  RESSARCIR AS 
DESPESAS NA IMPLANTACAO DO GUARANAZAL ALEM DE PROTEGER O SOLO CONTRA 
EROSAO E D I M I N U I R  OS CUSTOS DE C A P I N A  DURANTE O C I C L O  DO GUARANA..O 
ESPACAMENTO DO GUARANA F O I  DE 3 X 3M E BATATA-DOCE DE 0 . 8 0  X 0.50M. 
FORAM U T I L I Z A D A S  T R E I S  C U L T I V A R E S  L O C A I S ,  BALAO, TRES Q U I N A S  E JAMBO 
ADUBACAO DA BATATA-DOCE F O I  DE 6 6  D E  N. 2 6 G  DE P 2 0 5  E 1 7 6  D E  
K 2 0  POR METRO L I N E A R .  CADA HECTARE COMPORTA 9 9  L E I R A S  DE 1 0 0 M  
L I N E A R E S .  O CONSORCIO D E  GUARANA X BATATA-DOCE C O N S T I T U I  UMA DA5 
A L T E R N A T I V A S  PARA O PRODUTOR. D O I S  C U L T I V O S  A N U A I S  DE BATATA-DOCE 
OFERECEN UMA RENDA L I Q U I D A  QUE P E R M I T E  RESSARCIR DAS DESPESAS COM O 
TUTORAMENTO DO GUARANA. AS A N A L I S E S  D E  R E N T A B I L I D A D E  SOBRE A 
C O N T R I B U i C A O  bA BAThTA-DOCE I N T E R C A L A D A  NAS E N T R E L I h H A S  DO GUARANA ' 
DEMONSTRARAM QUE A BATATA-DOCE E DOMINANTE COM NENHUMA P R O B A B I L I D A D E  
DE P R E J U I Z O  A CULTURA DO GUARANA E AO PRODUTOR NOS P R I M E I R O S  ANOS D E  
C U L T I V O  DO GUARANA. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA VEIO RESOLVER O S  PROBLEMAS DE CAPINA, EROSAO, COBERTURA 
DO SOLO DOS C U L T I V O S .  D I V E R S I F I C A C A O  DA D I E T A  A L I M E N T A R  E. 
DESPONTANDO COMO M A I S  UMA A L T E R N A T I V A .  O SEU APROVEITAMENTO COMO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GUEDES. A .  L .  C. NESTRF - . - - - . . . - . . . . . - - . . . - 

ORREA. M.P.F.  MESTRE 
CESAR, J. MESTRE 
CANTO, A.C. MESTRE 

PRIt4CIPAL PUBLICACAO 
CORREA. M.P .F .  ; CESAR. J. ; GUEDES. A.L.C. & CANTO, A.DO C. C U L T I V O  

C U L T I V O  DA BATATA-DOCE NAS E N T R E L I N H A S  DO GUARANA. MANAUS, 
EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS. 1 9 8 0 .  5 P .  (EMBRAPA-UEPAE D E  MANAUS. 
COMUNICADO TECNICO.  1 5 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 7 3 . 0 1 0 2 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
BATATA-DOCE: TRATOS CULTURAIS - MANEJO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE UANAUS 

:SUflO DA TECNOLOGIA 
O HABITO DE CULTIVO DE BATATA-DOCE NO ESTADO DO AMAZONAS' RESTRINGE-SE 
SOMENTE PARA OS SOLOS DE VARZEA, NA0 HAVENDO TRATOS CULTURAIS E 
MANEJOS ESPECIFICOS PARA A CULTURA. OS RESULTADOS ALCANCADOS FORAM 
REUNIDOS EM FORMA DE "PACOTE TECNOLOGICO", DE MODO A FORNECER 
SUBSID IOS  AO BAT!TICULTOR DOS DOIS.ECOSSISTEMA5 DO ESTADO. CULTIVARES 
'BALAO' E 'JAMBO C ICLO 1 2 0  D IAS ;  'TRES QUINAS - CICLO 90 D I A S .  O 
ESPACAMENTO E DE 1M ENTRE CAMALHOES E 0.20M ENTRE PLANTAS; T I P O  DA 
ESTACA - DO MEIO E AP ICE  DA RAMA; ADUBACAO SOMENTE PARA OS SOLOS DE 
TERRA F IRME DEVE SER NA FORMULA O - 4 - 2 , 2  TONELADASlHA; EPOCA DE 
PLANTIO  O ANO TODO; CAPINA: UMA, SENDO ESTA UM MES APOS O PLANTIO  DAS 
RAMAS; O TRATAMENTO DAS ESTACAS DEVE SER COM NITRASOL NA PROPORCAO DE 
1:l ANTES DO PLANTIO.  SE FOR NECESSARIO PULVERIZAR PHOSPHOMIDON 
(DIMECRON) NA PROPORCAO 1:l UM MES APOS O PLANTIO.  AS PRODUCOES 
VARIAM DE 2 5  A 3 5 1  PARA A CULTIVAR BALAO E 2 0  A 251 PARA AS 
CULTIVARES TRES QUINAS E JAMBO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECHOLOGIA VEIO RESOLVER OS PROBLEMAS CONCERNENTES 
A PRODUTIVIDADE, QUALIDADE DO PRODUTO E F A C I L I D A D E  NA COLHEITA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GUEDES. AhL.C. MESTRE 
CARNEIRO{ J. DA S. MESTRE 
OLIVEIRA'. D. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICÀCAO 
CESAR. J. & GUEDES. A.L.C. ANAL ISE  DA RESPOSTA DE TRES CULTIVARES 

DE-BATATA-DOCE A DIFERENTES TIPOS DE ADUBACAO, EM TERMOS DE 
RENTABILIDADE E RISCOSr EM MANAUS - AM. MANAUS* EMBRAPA-UEPAE DE 
MANAUS.1980.SP.CEMBRAPA-UEPAE DE MANAUS.COMUNICAD0 T E C N I C O I ~ ~ ) .  



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : # 7 3 . # 1 # 3 / 9  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE DE BATATA-DOCE RESISTENTE A INSETOS DE SOLO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPH 

RESURO DA T E C N O L O G I A  . . - - - . - 
C O L E T A  DO M ~ ~ E Ü ~ Ã L ~ ~ E N E T I C O  DE B A T A T A - D O C E ,  SENDO FEITA UMA 
AVALIACAO QUANTO AO NUMERO DE LESOES POR R A I Z ,  FORMATO E COLORACAO 
INTERNA E EXTERNA DA R A I Z .  BASEADO NESSE C R I T E R I O  F O I  SELECIONADO 
MATERIAL RESISTENTE A INSETOS, EM TRABALHOS DE CAMPO, DOS Q U A I S  
RESULTOU A CONCLUSAO DE QUE A VARIEDADE "BRAZLANDIA ROXA" TEVE B A I X O  
N I V E L  DE LESOES POR INSETOS, SENDO CONSIDERADA COMO RESISTENTE,  
QUANDO COMPARADA COM VARIEDADES DE BATATA-DOCE TRADICIONALMENTE 
PLANTADAS PELOS AGRICULTORES. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO P R O D U T I V O  
BATATA-DOCE. CONTROLE DE INSETOS DO SOLO ATRAVES R E S I S T E N C I A  DE 
VARIEDADES. A P L I C A - S E  NO P L A N T I O .  

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA , 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E P E S O U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
FRANCA, F.H. MESTRE 
MIRANDA, J .E . C .  PIESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
FRANCA, F .H. ;  MIRANDA, J . E . C . ;  FERREIRA, P .E. ;  MALUF, W.R. a 

BARBOSA,S. AVALIACAO DE GERMOPLASMA DE BATATA-DOCE IPOMOEA 
B A T A T A S ( L . 1  LAM.VISAND0 RESJSTENCIA A INSETOS DE SOLO.IN:CONG. 
BRAS.DE O L E R I C . , Z 3 . R I O  DE JANEIR0.1983.RES.RJ,SOB,1983.P.177. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 7 3 . 8 1 8 5 / 4  

TITULO DA TECNOLOGIA 
PRODUCAO DE BATATP DOCE PARA O TROPICO UMIDO B R A S I L E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O SISTEMA DE PRODUCAO DESENVOLVIDO NA EMBRAPA, EM BELEM, PERMLTC 
OBTER-SE PRODUCAO SUPERIOR A 3 0  T/HA COM O USO DAS CULTIVARES 
NATKELINE-2 ,RAINHA E A I S  243-21,COM APLICACAO DE 40M3/HA DE ESTERCO 
PROVENIENTE DE CAMA DE GRANJA E DE 1 . 0 0 0  KG/HA DE ADUBO QUIMICO NA 
FORMULA 4 - 1 4 - 8 .  ESTA TECNOLOGIA PROPORCIONOU 5 0 %  DE AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE EM RELACAO A C U L T I V A R  LOCAL BELEM 0 2 3 9 ,  E DE 2 0 0 %  EM 
RELACAO A CULTIVAR TRADICIONAL P A U L I S T A .  INTRODUZIDA DE SAO PRULO, 
CONFORME D O I S  ANOS DE ENSAIOS EXECUTADOS EM BELEM.PA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) BATATA DOCE; B )  B A I X A  PRODUTIVIDADE DAS CULTIVARES LOCAIS;  E C) KL 
IMPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRANGEWCIA GEOGRAFICA 
P A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES EHVOLVIDPS 
CHENG, S.S. DOUTOR 
NAZARE, R.F.R. DE MESTRE 
BARBOSA, W.D. MESTRE 
CARVALHO* J.E.U. DE MESTRE 



Mamona 
C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 874,BlB1/1 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CULTURA DA MAMONA COMO A L T E R N A T I V A  PARA D I V E R S I F I C A R  A AGRICULTURA DO 
P I A U I  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U E P A E  T E R E S I N A  

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A CULTURA DA MAMONA, J A  T R A D I C I O N A L  EM ALGUNS M U N I C I P I O S  P I A U I E N S E S .  
PODE SER EXPANDIDA PARA OUTRAS R E G I O E S  DO ESTADO. A  INTRODUCAO DE 6 5  
GENOTIPOS P E R M I T I U  A  I D E N T I F I C A C A O  DE M A T E R I A I S  M A I S  PRECOCES DO QUE 
OS T R A D I C I O N A L M E N T E  USADOS, DESTACANDO-SE A C U L T I V A R  S I P E A L - 5 9 ,  COM 
RENDIMENTOS ACIMA DE 2 T/HA, C I C L O  ANUAL, 1 . C O L H E I T A  AOS 120  D I A S  
E  5 4 %  DE TEOR DE OLEO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
MAMONA - O I N C E N T I V O  A CULTURA DA MAMONA EM SOLOS DE B A I X O E S  PODERA 
AUMENTAR A R E N T A B I L I D A D E  DA AGRICULTURA NESTAS AREAS, TANTO COM A 
CULTURA S O L T E I R A ,  COMO CONSORCIADA COM MILHO,  SORGO OU F E I J A O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I 1 4 C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO P O R ' U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
ARAUJO, A.G. DE MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 874.8184/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DE P L A N T A S  D A N I N H A S  NA MAMONEIRA D E  PORTE ANAO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUHO DA TECtiOLOGIA 
RESULTADOS DE ESTUDOS R E A L I Z A D O S  NA R E G I A 0  DE I R E C E ,  DURANTE D O I S  
ANOS AGRICOLAS. E V I D E N C I A R A M  QUE O PERIODO M A I S  C R I T I C O  DE 
COPIPETICAO DAS P L A N T A S  INVASORAS SOBRE A MAMONEIRA ANA V A I  DESDE A 
GERMINACAO ATE EM TORNO DE 40  D I A S . 0  EMPREGO DE DUAS CAPINAS,  
APROXIMADAMENTE AOS 1 5  E 30 D I A S  APOS A GERMINACAO SAO S U F I C I E N T E S  
PARA E L I M I N A R  AS P L A N T A S  I N V A S O R A S  N E S S E  PERIODO C R I T I C O .  UM MELHOR 
CONTROLE F O I  V E R I F I C A D O  EM AREAS ONDE O PREPARO DO SOLO E F E I T O  COM 
UMA ARACAO E GRADAGEM ANTES DA SEMEADURA, U T I L I Z A N D O - S E  O 
ESPACAMENTO D E  1 M  X 0,5M COM UMA P L A N T A  POR COVA. O USO DESTA 
TECNOLOGIA P E R M I T E  UMA REDUCAO NO CUSTO D E  PRODUCAO DADO AO MENOR 
NUMERO DE C A P I N A S .  M A I O R  R E C E I T A  L I Q U I D A  E M A X I N O  RENDIMENTO D E  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
MANONA. ESTA TECNOLOGIA E RECOMENDADA PARA OS AGRICULTORES QUE 
C U L T I V A M  A MAMONEIRA ANA NA R E G I A 0  DE I R E C E  E EM AREAS 
AGRO-ECOLOGICAS S I M I L A R E S .  

ABRAtiGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA ) 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDE~JADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ROCHA, R.C. GRADUADO 
DOURADO, V.V. GRADUADO 
BERGER, P.G. GRADUADO 



Caju 
CODIGO DA TECNOLOGIA : B75.B1BGi/B 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CLONES DE CAJUEIRO ANAO PRECOCE 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE / L ITORAL 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
D O I S  COLNES DE CAJUEIRO ANAO, PORTE BA IXO E COPA UNIFORME, PRECOCE 
ETARIA  E ESTACIONALMENTE COM O I N I C I O  DE PRODUCAO JA  NO SEGUNDO ANO. 
NO QUARTO ANO SUPERA A PRODUTIVIDADE ATUAL DE PLANTAS DE 1 0  ANOS DE 
CAJUEIRO COMUM. CLONE CCP 76 APRESENTA MEDIO DA CASMNHA 9G E 
PEDUNCULO 100GsDE COR VERMELHA,PERIODO PRODUTIVO DE JULHO A DEZEIIBRO, 
ALTURA MEDIA DA PLANTA 3,5M E EVERGADURA MEDIA 65M. CLONE CCP 06, 
APRESENTA MEDIO DA CASTANHA 76, PEDUNCULO 8 5 6 ,  DE COR AMARELA, E 
IGUAL PERIODO PRODUTIVO E CARACTERISTICAS DE PORTE QUE O CCP 76, M A I S  
COM CAPACIDADE PRODUTIVA SUPERIOR. AMPOS OS CLONES APRESENTAM 
POTENCIAL PARA TR IPL ICAR A PRODUTIVIDADE DO ESTADO DO CEARA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O -  
A TECNOLOGIA REFERE-SE A CRIACAQ DE D O I S  CLOHÉS DE CAJUEIRO ANAO 
PRECOCE COM POTENCIAL PARA T R I P L I C A R  A ATUAL PRODUTIVIDADE DO ESTADO 
DO CEARA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
CE P I  RN PE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO ! AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BARROS, L.M. MESTRE 
ALMEIDA, J.1.L GRADUADO 
ARAUJO. F.E. DE MESTRE 
TE IXE IRA .  L.M.S. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H75.01H1/8 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DA BROCA DAS PONTAS DO CAJUEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUiiO DA TECNOLOGIA 
DEVID i l  AOS ESTRAGOS OBSERVADOS TANTO NAS PONTAS COMO NAS 
INFLGRESCENCIAS E LEVANDO-SE EM CONSIDERACAO AS AREAS JA INFESTADAS 
E NECESSARIO O CONTROLE DESSA PRAGA PARA GARANTIR A PRODUCAO. O 
PRODUTO ADEQUADO PARA ESSE CONTROLE E O DIMETOATO 5 0  NA CONCENTRACAO 
DE 0 9 1 2  A 0 , 4 % ,  EM PULVERIZACAO A ALTO VOLUMEIESPACADAS AS APLICACOES 
DE 2 5  A 3 0  D I A S .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO CAJUEIRO E DEVE SER 
DA INFESTACAO DA PRAGA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA ,  A. DE. 8 .  DOUTOR 
NAKANO. O. DOUTOR 

APLICADA POR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SILVA ,  A - D E  B.& NAKANO, O. CONTROLE QUIN ICO DA "PROBA DAS PONTAS DO 

CAJUEIRO" ANTISTARCHA BINOCULARES HYSRICK. 1929 (LEP.  - 
GELECHI IDAE)  NO ESTADO DO PARA. O SOLO, PIRACICABA,  46 ( 1 ) :  7-9. 
1 9 7 4 .  



CODIGO DA TECtdOLOGIA : B 7 6 . 8 1 8 8 / 8  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
PROCESSOS DE CONDUCAO E SISTEMAS DE PODA PARA O MARACUJAZEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
PESQUISAS REALIZADAS PELO IAPAR COM A CULTURA DO MARACUJAZEIRO SOB 
DIFERENTES PROCESSOS DE CONDUCAO E SISTEMAS DE PODA PERMITIRAM A 
INDICACAO DA CULTURA, PARA'AS REGIOES NORTE E L ITORAL PARANAENSE, COM 
ALTERNATIVA DE EXPLORACAO. MOSTRANDO SUA REAL POTENCIALIDADE.  
AS MAIORES PRODUCOES FORAM OBTIDAS COM O PROCESSO DE CONDUCAO EM CRUZ 
E PODAS, ESTRITAMENTE DE LIMPEZA, EFETUADAS NO I N I C I O  DO PERIODO DE 
BROTACAO DOS RAMOS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
MARACUJAZEIRO. PRATICAS CULTURAIS. IMPLANTACAO DE POMARES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  1NDUSTRIA.DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 1 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALH0,S.L.C. DE MESTRE 
SCHOLZ, M.F: GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
FUNDACAO INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANA. RELATORIOS TECNICOS-ANUAIS 

DE 1 9 8 0 ,  1 9 8 1 .  LONDRINA. 



Milho doce 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 079.0100/2 

T I T U L O  DA TECHOLOGIA 
VARIEDADE DE M I L H O  DOCE PARA D B R A S I L  CENTRAL. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPHS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
VARIEDADE S I N T E T I C A  BR 4 2 7 ,  OBTIDA DE GERPlOPLASMA DE M I L H O  DOCE 
ORIUNDO DO HAWAI. APRESENTA T I P O  DE GRAOS RUGOSOS (DOCE) DE COR 
AMARELO FOSCO, DE C I C L O  PRECOCE ( 5 0 - 5 5  D I A S  PARA FLORESCIMENTO 
MASCULINO), ALTURA MEDIA DE PLANTAS < 1 , 8 0  A 1 ,90M)  E ESPIGA < 0 , 6 0  A 
0 .70  M),  TOLERANTE AS DOENCAS FUNGICAS HELMINTHOSPORIOSE E FERRUGEM E 
SUSCEPTIVEL AO M I L D I O .  DENSIDADE DE PLANTA RECOMENDADA E DE 7 0 . 0 0 0  
PLANTAS/HA. RECOMENDADA PARA O ESTADO DE M I N A S  GERAIS, R I O  DE 
JANEIRO. GOIAS E MATO GROSSO DO SUL. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  . . . - - - . - 
V A R I E D A D E D E M ~ L H ~ ~ Q ~ E ~ A P R E S E N T A  Á L ~ O - T E O R  D E  ACUCARES REDUTORES E 
POLISSACARIDEOS SOLUVEIS EM AGUA. QUANDO EM ESTADO DE GRAOS LEITOSOS, 
SENDO SUPERIOR AO M I L H O  COMUM PARA O CONSUMO " I N  NATURA" OU PARA A 

ABRAfIGENCTA GEOGRAFICA 
MG R J  GO MS 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
PEREIRA,  P .  MESTRE' 
N A S P O L I N I  F ILHO.  V. MESTRE 
PIORO, J .R.  DOUTOR 
VIANNA.  J . R .  MESTRE 
MAGNAVACA. R. DOUTOR 
GANA, E.E.G. DOUTOR 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
EMPRESA B R A S I L E I R A  DE PESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO NACIONAL DE 

PESQUISA DE M I L H O  E SORGO, SETE LAGOAS* MG. REU. TEC. ANUAL.CNPMS 
1 9 7 9 .  SETE LAGOAS. 1 9 7 9 .  1 2 1 P .  



Cenoura 
C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 8 8 8 . B l B B / i 3  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
METODO PARA PROPAGACAO "IN VITRO" DE PLANTAS MACHO ESTEREIS DE 
CENOURA 

U N I D A D E  R E S P O N S A V E L  : C N P H  

RESUtIO, DA T E C N O L O G I A  
CULTIVAM-SE PEQUENOS SEGMENTOS DE PECIOLOS D E  FOLHAS EM MEIO DE 
CULTURA CONSTITUIDO DE SAIS MINERAIS E COMPOSTOS ORGANICOS (MEIO 
BASICO DE MURASHIGE E SKOOG), MODIFICADO PELO ACRESCIMO DE MAIOR 
QUANTIDADE DE NITROGENIO, CONTANDO COM DOSES DIVERSAS DE 2,4-D. 
INICIALMENTE E INDUZIDA A FORMACAO DE CALOS E A EMBRIOGENESE SOMATICA 
O MELHOR TRATAMENTO FOI O QUE CONTINHA 0 9 0 5  MG/LITRO DE 294-D. AS 
PLANTULAS AO SEREM LEVADAS PARA MEIO DE CULTURA,SEM 2,4-D, OS 
CALOS CRESCERAM RAPIDAMENTE E DIFERENCIARAM GRANDE NUMERO DE PLANTAS 
QUE FORAM TRANSFERIDAS DOS TUBOS DE ENSAIO PARA COPOS CONTENDO AREIA 
E VERMICULITA E, POSTERIORMENTE PARA VASOS COM SOLO, EM CASAS DE 
VEGETACAO. 

P R O D U T O  / P R O B L E n A  E  P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
CENOURA (DAUCUS CAROTA L.) - MELHORAMENTO GENETICO, PRODUCAO DE 
SEMENTES HIBRIDAS. O METODO PERMITE A MANUTENCAO DE LINHAGENS MACHO 
ESTEREIS. APLICA-SE NOS TRABALHOS DE PESQUISA DE MELHORAMENTO 
GENETICO DE CENOURA. 

A B R A l a G E N C I A  G E O G R A F I C A  
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE APEA 

COORDENADOR E  P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
SOUZA, E.L.S. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B8B.B1H1/8 

TITULO DA TECKOLOGIA 
CULTIVARES DE CENOURA RESISTENTES A NEMATOIDES 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
DE ENSAIOS DE CAMPO E CASAS DE VEFETACA0,DETERMINOU-SE QUE AS 
CULTIVARES 'BRASILIA' E 'TROPICAL SAO RESISTENTES A RELOTLJGYNF :.r-. 
ENQUANTO QUE A CULTIVAR 'KURONAN' E TOLERANTE E RS CULIYVÁRFC 
'NANTES' E 'KURODA' SAO SUSCEPTIVEIS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PROBUIIVO 
CENOURA - CONTROLE DA INCIDENCIA DE NENATCIPES 4PIICADk WO FERIGOO 
DE PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PEÇQUIÇADORES ENVOLVIDOS 
HUAHG, S.P. DOUTOR 
CHARCHAR. J.R. MESTRE 
JELLA VECCHIA. P.T. DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 089.0102/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CRIACAO MASSAL DE MOSCA DOMESTICA PARA U T I L I Z A C A O  COMO I N S E T O  
P O L I N I Z A D O R  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

.suno DA TECNOLOGIA 
COLETA-SE MOSCAS ADULTAS, EM GAIOLAS,QUE FAZEM OVIPOSICAO EM MISTURA 
DE RACAO PARA P N I M A I S  E L E I T E .  D I A R I A M E N T E  COLETAM-SE OVOS QUE SERAO 
REMOVIDOS PARA CONTAlNERS DE I C G ,  CONlEHDO UHA RACJO DE CRESCIMENTO 
!?E SUiNDS,  ONDE ECLODEM E AS LARVAS SE DESENVOLVEM DURANTE 7 D I A S .  
AO F I N A L  DESSES 7 D I A S  SE COLOCA UMA CAMADA DE 2 CM DE EXPESSURA 
DA RACAO DE CRESCIMENTO DE SUINOS, NA PARTE SUPERIOR DO CONTAINER, 
PARA ONDE AS LARVAS EMIGRAM PARA PUPAR. A CAMADA E, ENTAO. RETIRADA 
DO COHTAINER DE ONGE AS PUPAS SAO SEPARADAS E LEVADAS PARA AS 
GAIOLAS,  DE ONDE EMERGIRA0 OS ADULTOS, QUE I R A 0  EXECUTAR O TRABALHO 
DE P O L I N I Z A C A O .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PROCUTIVO 
CENOURA, BRASSICAS E CEBOLA. P O L I N I Z A C A O  POR INSETOS (MOSCA DOMESTICA 
A P L I C A V F I  DURANTE O C U L T I V O t  BEM COMO EM QUAISQUER EPOCAS, EM CASAS 
DE VEGETACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO D F  MS N T  R0 
RR AL AM AC PA NA P I  P E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
i l A I O R  PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FRANCA. F.H. MESTRE 
DELLA VLCCHIA, P .T .  DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLXCRCAO 
FRANCA. F. H. CRIACAO-MASSAL DE MOSCA DOMESTICA P A R A  UTILIZACAC c ü x u  

I N S E T O  P O L I N I Z A D O X .  I t l :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE OLERICULTURA,Z3.,  
R I O  DE JANEIRO, 1 9 8 3 .  RESUMCS. R I O  DE JANEIRO. SOCIEDADE DE 
OLERICULTURA DO a R A S i L ,  1983. P . 2 0 7 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8183/4 

TITULO DA TECWOLOGIA 
CONTROLE DE  UMIDADE E TOIPERATURA DO SOLO, COM O USO DE PLASTICOS 
REFLECTIVOS EM CENOURA. 

UNIDADE RESPOHSAVEL : CNPH 

:suno DA TECNOLOGIA 
O CONTROLE DA FLUTUACAO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO, COM O 
EMPREGO DE PLASTICOS REFLECTIVOS,INDUZ AUMENTO NA PRODUCAO DE CENOURA 
QUE VARIA ENTRE 7 0  E 100%. AINDA COMO VANTAGENS DO EMPREGO DESSA 
TECNICA CITA-SE: CONTROLE DE ERVAS DANINHAS, UNIFORMIZACAO DA 
PRODUCAO DE R A I Z E S  COMERCIAVEIS, MENOR L I X I V I A C A O  DE NUTRIENTES PARA 
AS CAMADAS INFERIORES DO SOLO, MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO SOLO EM 
CONDICOES OTIMAS PARA AS TROCAS GASOSAS, F A C I L I D A D E  DE COLHEITA E 
CONTROLE DE EROSAO DOS SOLOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CENOURA. CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO, CONTROLE DE 
ERVAS DANINHAS E DE EROSAO. APLICAVEL DURANTE O PLANTIO.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
DF 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE  MAQUINAS / EQUIPAPiENTOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
REIS,  N.V.B. MESTRE 
OL IVE IRA ,  C.A.S. MESTRE 
CARRIJO. O.A. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 880.81@5/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
RECOMENDACAO DA UTILIZACAO DA CULTIVAR BRASILIA EM CULTIVOS D E  VERAO 
NA REGIA0 D E  VASSOURAS-RJ. 

UNIDADE RESPONSAVEL : PESAGRO / ITAGUAI 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A CULTIVAR BRASILIA ALCANCOU PRODUCAO MEDIA D E  32,2T/HA EM CULTIVO D E  
VERAO COM SEMEADURAS EM DEZEMBRO E JANEIRO NA REGIA0 D E  VASSOURAS-RJ. 
DEVENDO SER UTILIZADA PARA CULTIVOS D E  VERAO NESTA REGIA0 EM 
SUBSTITUICAO AS CULTIVARES TRADICIONALMENTE PLANTADAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR BRASILIA ALCANCA MAIOR PRODUTIVIDADE EM CONDICOES D E  
TEMPERATURA E PLUVIOSIDADE ELEVADAS E INCIDENCIA D E  ALTERNARIA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES f CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO, M.L. D E  GRADUADO 
LEAL, N.R.. DOUTOR 
LIBERAL, M.T. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ARAUJO, N.L.DE; LEAL,N.R. & L1BERAL)M.T. AVALIACAO D E  CULTIVARES D E  

CENOURA NO VERAO DO ESTADO DO RIO D E  JANEIRO. IN: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE OLERICULTURA. 23. RIO D E  JANEIRO-RJ, 1983. RESUMOS.. 
RIO D E  JANEIRO. SOC. D E  OLERICULTURA DO BRASIL, 1983. P.37. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.8186/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE DE NEMATOIDE EM CENOURA, ATRAVES D E  CULTURAS DE PLANTAS 
ANTAGONICAS E DE PLANTAS ARMADILHA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
NA CULTURA DE CENOURA, EM CONDICOES D E  CERRADO, NO DF, COMPROVOU-SE 
QUE: 1. OCORREU GRANDE AUMENTO DE PRODUCAO, TANTO QUALITATIVO QUANTO 
QUANTITATIVO, QUANDO SE CULTIVAVA A PLANTA ARMADILHA CROTALARIA 
SPECTABILIS. POR UM PERIODO MINIMO D E  90 DIAS ANTES DO PLANTIO DA 
CENOURAiZ. O MESMO OCORREU Com O USO DA PLANTA ARMADILHA STYLOSANTHES 
GUYANENSIS EM ROTACAO COM A CENOURA; 3. IDEM COM A PLANTA ANTAGONICA 
TAGETES ERECTA. ISTO PELA GRANDE DIMINUICAO OU ATE A ELIMINACAO DAS 
POPULACOES DE MELOIDOGYNE J A V A N I C A  E DE MELOÍDOGYNE INCOGNITA 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
CENOURA - CONTROLE DA MELOIDOGINOSE POR ROTACAO, COM PLANTIO ANTERIOR 
DE CROTALARIA SPECTABILIS OU D E  STYLOSANTHES GUYANENSIS, OU AINDA* 
DE TAGETES ERECTA. ELA S E  APLICA ANTES DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICk 
DF GO 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESWISADORES ENVOLVIDOS 
CHARCHAR, J.M. MESTRE 
VIEIRA, J.V. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CHARCHAR. J.MI i VIEIRA. J.V. EFEITO DA ROTACAO DE CULTURA NO 

CONTROLE DE MELOIDOGYNE INCOGNITA EM CENOURA. IN: CONG.ANUAL DA 
SOC-AMERICANA DE CIENCIAS HORTICOLAS - REGIA0 TROPICAL.29.. 
CAMPINAS. 1981.PROGRAiiAS E RESUMOS .CAMPINAStS.ED. P 1981: P.34 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 080.0131/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
COLHEDEIRA MANUAL DE SEMENTES DE CAPIM BUFFEL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATSA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A COLHEDEIRA CONSTA, BASICAMENTE. DE UM PENTE PARA COLHER E UM 
DEPOSITO PARA RECOLHER AS SEMENTES. O COMPRIMENTO DO PENTE E AS 
DIMENSOES DO DEPOSITO PODERAO VARIAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO 
PRODUTOR. ENTRETANTO, PARA UMA MAIOR EFICIENCIA NA COLHEITA, A 
DISTANCIA ENTRE OS DENTES DO PENTE DEVERA SER DE 3MM. FABRICADA COM 
VERGALHAO DE 114 DE POLEGADA DE DIAMETRO. PARA O DEPOSITO DE LAMINA 
DE FERRO COM 13MM D E  LARGURA POR 4MM DE ESPESSURA PARA OS DENTES, A 
COLHEDEIRA INDIVIDUAL, COM PENTE DE 0,40M D E  COMPRIMENTO, PESA 
+- 3,50 KG. A COLHEDEIRA PARA DOIS OPERADORES, COM PENTE D E  1M DE 

. COMPRIMENTO, PESA +- 7KG. O RENDIMENTO NA COLHEDEIRA E DE, 
APROXIMADAMENTE. 10 VEZES MAIS DO QUE NA COLHEDEIRA TRADICIONAL COM 
AS MAOS, OU SEJA, 3KG/H COM A COLHEDEIRA E 0.3 KG/H COM AS MAOS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
TENDO-SE ADAPTADO EXCELENTEMENTE AS CONDICOES SEMI-ARIDAS DO 
NORDESTE.0 CAPIM BUFFEL ESTA TENDO SUA EXPANSAO LIMITADA PELA FALTA 
DE SEMENTES DE BOA QUALIDADE P/PLANTIO.ESTA COLHEDEIRA PROPORCIONARA 
A COLHEDEIRA DE SEMENTES NA PROPRIA FAZENDA DE UMA MANEIRA RAPIDA E 
ECONOMICA E COM ISSO A RAPIDA EXPANSAO DA FORRAGEIRA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG BA S E  AL P E  PB RN CE PI MA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUWOS MA0 D E  OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
OLIVEIRA, M.C. MESTRE 
ANJOS. J.DOS MESTRE 
BERDARDINO, F.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
OLIVEIRA. M.C. DE; ANJOS, J.B.DOS L BERNARDINO. F.A. COLHEDEIRA 

MANUAL DE SEMENTES DE CAPIM BUFFEL. PETROLINA, PE.. EMBRAPA/ 
CPATSA, 1983. 7P. (EMBRAPA/CPATSA. COMUNICADO TECNICO). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0140/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CAPIM ANDROPOGON (ANDROPOGON GAYANUS), UMA OPCAO FORRAGEIRA PARA A 
AMAZONIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
GRAMINEA FORRAGEIRA DE TERRA FIRME, DE ORIGEM AFRICANA, F O I  
INTRODUZIDA NA AMAZONIA BRASILE IRA EM 1 9 7 9  PELO CPATU. GRAMINEA 
CESPITOSA, PODE AT INGIR  ATE M A I S  DE 2,5M DE ALTURA. APRESENTA 
PERFILHAMENTO ABUNDANTE, PODENDO SER PROPAGADA GAMICA E AGAMICAMENTE. 
APRESENTA BAIXA EXIGENCIA EM FERTIL IDADE DO SOLO, TOLERANCIA AO 
PÊRIODO SECO. ALTA PRODUCAO DE SEMENTES V I A V E I S  E MUITO BOA 
RECUPERACAO APOS A QUEIMA. NA0 TEM APRESENTADO PROBLEMAS DE DOENCAS E 
PRAGAS. POSSUI GRANDE POTENCIAL DE PRODUCAO DE FORRAGEM. E INDICADA 
PARA FORMACAO DE PASTAGENS EM AREAS DE CERRADO E TAMBEM PARA 
RENOVACAO DE PASTAGENS DEGRADADAS OU FORMACAO DE PASTAGENS EM AREA DE 
FLORESTA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE CORTE, L E I T E ,  OVINOS E CAPRINOS. FORMACAO DE PASTAGENS EM 
AREAS DE SAVANAS BEM DRENADAS* FORMACAO E RECUPERACAO DE PASTAGENS EM 
AREAS DE FLORESTA AMAZONICA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM AC R0  RR AP GO MT MA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES' 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SERRAO, E.A.S. DOUTOR 
D I A S  FILHO.  M.B. GRADUADO 
GIANLUPPI ,  V .  GRADUADO 
SOUZA FILHO,A.P.DA S GRADUADO 
TE IXE IRA NETO, J.F. MESTRE 
MARQUESI J.R.F. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
D I A S  FILHO.  M.B. RECOMENDACOES PARA A FORMACAO E MANEJO DE PASTAGENS 

DE CAPIM ANDROPOGON (ANDROPOGON GAYANUf KUNTH) NO ESTADO DO PARA. 
BELEM, EMBRAPA-CPATU, 1 9 8 3 .  QP. (EMBRAPA-CPATU. COMUNICADO 
TECNICO, 3 8 ) .  



Cola 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 083.8102/0 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CORRECAO E ADUBACAO DE MANUTENCAO PARA A CULTURA DA COLZA, NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO fUL 

UNIDADE RESPOHSAVEL : CNPT 

suno DA TECHOLOGIA 
PARA O CULTIVO DA COLZA. NO RS, RECOMENDA-SE O SEGUINTE: CORRECAO DA 
ACIDEZ - SEGUIR AS DETERMINACOES CONTIDAS NA ANALISE DO SOLO, 
PROCURANDO ELEVAR O PH PARA A FAIXA DE 5,5 A 6; CORRECAO DA 
FERTILIDADE DO SOLO - AS REALIZADAS PARA O TRIGO E SOJA SERVIRAO 
TAMBEM PARA A COLZA; ADUBACAO DE MANUTENCAO SEGUIR A TABELA: 
POTASSIO N P 2 0 5  K 2 0  ADUBACAO DE COBERTURA 
NO SOLO M.O. N 
(PPM DE K) (KG/HA X (KG/HA> 

< 8 0  1st-3KG 40+-5KG 40+-5KG < 2.5 4 O 
8 0  - 120 1st-3KG 40+-5KG 20+-5KG 2.5-5.0 20 

> 120 1st-3KG 40+-5KG 10+-5KG > 5.0 O 
SOLOS CORRIGIDOS E M.O. ENTRE 2,s E 5,O. O N APLICAR TODO NA BASE 
(35 KG/HAI. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A RACIONALIZACAO DA APLICACAO DE FERTILIZANTES 
NA CULTURA DA COLZA, COM ISTO POUPANDO INSUMOS. OS QUAIS INCIDEM 
SIGNIFICATIVAMENTE SOBRE O CUSTO DA PRODUCAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DIAS, J.C.A. MESTRE 
BEN. J.R. MESTRE 
GASSEN, D.N. MESTRE 
PICININI. E.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FARIAS. A.D. DE ET ALII. SISTEMA D E  PRODUCAO PARA A COLZA OLEAGINOSA. 

LAV. PEC., PORTO ALEGRE, 4(15):20-6, MAR. 1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 083.8103/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EPOCA DE P L A N T I O  PARA A COLZA NO R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUnO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES CTC-4 E CTC-7, ATUALMENTE RECOMENDADAS PARA C U L T I V O  NO 
RS, DEVEM SER SEMEADAS DURANTE O MES DE M A I O  ATE MEADOS DO MES DE 
JUNHO. PREFERENCIALMENTE A SEMEADURA DA COLZA NO R I O  GRANDE DO SUL 
DEVE SER REALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DO ME5 DE MAIO.  NAS REGIOES 
S U J E I T A S  A GEADAS TARDIAS RECOMENDA-SE N A 0  SEMEAR ANTES DE 15 DE M A I O  
PORQUANTO ESTAS GEADAS PODERAO A T I N G I R  O PERIODO DE FLORACAO DA COLZA 
E CAUSAR REDUCAO NO RENDIMENTO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR 
D I A S ,  J .C.A 
WENDT. W. 
SANTOS, H.P 
P I C I N I N I ,  E 
GASSEN, D.N 
LHAMBY, J . C  

E 'PESQUISADORES 
MESTRE 
MESTRE . DOS MESTRE 

.C. MESTRE 
MESTRE 

.B. MESTRE 

ENVOL 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
F A R I A S ,  A.D. DE ET A L I I .  S ISTEMA DE PRODUCAO PARA A COLZA 

OLEAGINOSA. LAV. PEC. PORTO ALEGRE, 4 ( X 5 ) : 2 0 - 6 ,  MAR. 1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 883.8184/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESPACAMENTOS E DENSIDADE PARA COLZA. NO ESTADO DO R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUUO DA TECNOLOGIA 
NO R I O  GRANDE DO SUL, A RECOMENDACAO DO ESPACAMENTO E DENSIDADE DE 
PLANTIO DAS CULTIVARES DE COLZA CTC-4 E CTC-7. ATUALMENTE RECOMENDADA 
PARA O CULTIVO E DE 5 A 7 KG/HA DE SENENTES E 18 A 36CM. ENTRE 
F I L E I R A S .  O ESPACAMENTO DE 18CM. ENTRE F I L E I R A S  DE PLANTAS E O QUE 
PROPORCIONA OS MELHORES RESULTADOS. COM ESTE ESPACAMENTO RECOMENDÃ-SE 
7 KGNHA DE SEMENTES. NO ESPACAMENTO DE 3 6  CENTIMETROS A DENSIDADE DE 
SEMEADURA PODE SER DE 5 OU 6 KG/HA DE SEMENTES. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A COMPETICAO ENTRE PLANTAS NA LAVOURA CAUSA GRANDES MODIFICACOES NA 
MORFOLOGIA DA COLZA. T A I S  COMO: ALTURA DAS PLANTAS. NUMERO DE 
RAMIFICACOES, NUMERO DE S I L I Q U A S  POR PLANTAS. NUMERO DE PESO DE GRAOS 
POR S I L I Q U A S  E CONSEQUENTEMENTE. NO RENDIMENTO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DIAS,  J.C.A. MESTRE 
SANTOS, H.P. DOS MESTRE 
GASSEN. D.N. MESTRE 
P I C I N I N I ,  E.C. MESTRE 
LHAMBY, J.C.B. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FARIAS, A.D. DE ET A L I I .  SISTEMAS DE PRODUCAO PARA A COLZA OLEAGINOSA 

LAV.PEC., PORTO ALEGRE, 4 < 1 5 > :  20-6 MAR. 1 9 8 1 .  



Melão 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 086.0100/7 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTURA DE MELAO ORIENTAL DOURADINHO PARA TROPICO UMIDO BRASILE IRO 

UNIDADE RESPOHSAVEL : CPATU 

REÇUAO DA TECHOLOGIA 
A PERDA DA FOLHAGEM DO MELOEIRO ESPANHOL DEVIDO AO ATAQUE DO FUNGO 
M I L D I O  E A MURCHA SUBITA CAUSADA PELO FUNGO MICOSFERELA SAO DOIS  
FATORES QUE L I M I T A  A PRODUCAO DE MELAO NO PARA, SOB ALTAS 
TEMPERATURAS E U R I D I D E  ELEVADA. O MELOEIRO ORIENTAL DOURADINHO 
INTRODUZIDO E SELECiOhADO PcLA EMBRAPA, EM BELEM, E IMUNE A 2 DOENCAS 
CICORRENTES NA REGIAO, PE .'- INDO A PRODUCAO DE MELAO SEM USO DE 
FUNGICIDAS, COM CERCA DE ~ S T ~ H A  DE FRUTOS. CADA FRUTO TEM PESO MEDIO 
DE 35OG, POSSUINDO 16% DE SOLIDOS SOLUVEIS NA PLACENTA E 1 2 %  NA 
POLPA. COM ESTA CULTIVAR, O CUSTO DE PRODUCAO DE MELAO E REDUZIDO EM 
5 0 %  EM RELACAO A DO MELAO ESPANHOL. 

REÇUAO DA 
A PERDA D 
M I L D I O  E A MURCHA SUBITA CAUSADA PELO FUNGO MICOSFERELA SAO DOIS  
FATDRFS QLIE L I M I T A  A PRGDUCAO DE MELAO NO PARA. SOB ALTAS . . . . - . - - 
TEMPERATL 
INTRODUZIDO E SELECiOhADOaPcLA EMBRAPA, EM BELEM, E IMUNE A 2 DOENCAS 
CICORRENTES NA REGIAO, P E . .  INDO A PRODUCAO DE MELAO SEM USO DE 
FUNGICIDAS, COM CERCA DE ~ S T ~ H A  DE FRUTOS. CADA FRUTO TEM PESO MEDIO 
DE 35OG, POSSUINDO 16% DE SOLIDOS SOLUVEIS NA PLACENTA E 1 2 %  NA 
POLPA. COM ESTA CULTIVAR, O CU' 
5 0 %  EM RELACAO A DO MELAO ESPANHOL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) MELAO; B) DOENCAS CAUSADAS PELOS FUNGOS M I L D I O  E MICOSFERELA; E C) 
NA IMPLANTACAO DO CULTIVO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOÇ 
CHENG, S.S. DOUTOR 
CARVALHO. J. E.U. DE MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0111/0 
Pastagem 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PASTAGEM MELHORADA PARA BOVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE HANAUS 

SUMO DA TECNOLOGIA 
O MELHORAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS DE CAPIM COLONIAO (PANICUM 
MAXIMUM) COM 50 KG/HA DE P205 .  APLICADO EM COBERTURA M A I S  A 
INTRODUCAO NESSAS PASTAGENS DAS ESPECIES BRACHIARIA HUMIDICOLA E 
PUERARIA PHASEOLOIDES P O S S I B I L I T O U  ELEVAR O GANHO DE PESO DE BOVINOS 
DE 99 KG/HA/ANO PARA 219 KG/HA/ANO PROVOCANDO UM INCREMENTO DE 
5 2 . 6  X NA RENDA BRUTA DO PRODUTOR. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A RECUPERACAO E MELHORAMENTO DE PASTAGENS 
CULTIVADAS NA AMAZONIA E APLICA-SE NA CRIA, RECRIA E ENGORDA DE 
BOVINOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA R 0  RR AC 

UÇUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
I T A L I A N O ,  E.C. MESTRE 
MORAES. E. DE MESTRE 
P I E N I Z .  L.C. MESTRE 
CANTO, A. DO C.  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
I T A L I A N O *  E.C.; CANTO, A - C - ;  MORAESr E. & P I E N I Z ,  L.C. INFLUENCIA  DA 

PASTAGEM MELHORADA SOBRE O GANHO DE PESO DE BOVINOS EM REGIME DE 
PASTO. MANAUS, EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS, 1981. 2P.  (EMBRAPA-UEPAE 
DE MANAUS. PESQUISA EM ANDAMENTO, 8 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8112/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO FOSFATADA NA FORMACAO E RECUPERACAO DE PASTAGENS 
CULTIVADAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE HANAUS 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
A B A I X A  F E R T I L I D A D E  NATURAL DOS SOLOS DA AMAZONIA PRINCIPALMENTE NO 
QUE SE REFERE AO FOSFORO D I F I C U L T A  SOBREMANEIRA A IMPLANTACAO E 
P E R S I S T E N C I A  DAS PASTAGENS. TRABALHOS DE F E R T I L I D A D E  MOSTRARAM SER 
O FOSFORO O NUTRIENTE M A I S  L I M I T A N T E ,  E  QUE A ADICAO EM COBERTURA 
DE 5 0  KG/HA DE P 2 0 5  AUMENTOU A PRODUTIVIDADE DA PASTAGEM EM 2 0 5 % .  
ESSA MESMA QUANTIDADE APLICADA EM PASTAGEM DEGRADADA P O S S I B I L I T O U  
SUA TOTAL RECUPERACAO. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A IMPLANTACAO, BEM COMO RECUPERACAO DE 
PASTAGENS DEGRADADAS DE TERRA F I R M E  E SUA U T I L I Z A C A O  I R A  I M P E D I R  
QUE O PRODUTOR ABANDONE AREAS DE PASTAGENS PARA ABERTURA DE NOVAS 
AREAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM R 0  RR PA AC 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE b E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
I T A L I A N O ,  E.C. MESTRE 
CANTO, A.DO C. MESTRE 
MORAES, E. DE MESTRE 
T E I X E I R A ,  L .B .  NESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ITÁCIANO. €.-c:; CANTO, A.DO C.; MORAES, E. DE L TEXEIRA, L.B. 

U T I L I Z A C A O  DE F E R T I L I Z A N T E S  EM FORRAGEIRAS T R O P I C A I S .  MANAUS. 
EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS, 1981 : 4P. (EMRRAPA-UEPAE DE MANAUS. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8113/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DESCONTAMINACAO P A R A S I T A R I A  DAS PASTAGENS DE OVINOS PELO PASTOREIO 
ALTERNADO COM BOVINOS ADULTOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
ESTUDOS EM OUTROS P A I S E S  TEM DEMONSTRADO QUE A MEDICACAO 
A N T I H E L M I N T I C A  NA0 TEM A E F I C I E N C I A  ESPERADA E MESMO PODERA NA0 
ACARRETAR AUMENTOS NA PRODUCAO, QUANDO OS A N I M A I S  PERMANECEM EM 
POTREIROS CONTAMINADOS. O TRATAMENTO A N T I H E L M I N T I C O  APRESENTA 
MELHORES RESULTADOS QUANDO, APOS A MEDICACA0,OS A N I M A I S  SAO 
TRANSFERIDOS PARA AS PASTAGENS DESCONTAMINADAS OU L IMPAS.  ESTUDOS 
CONDUZIDOS NA UEPAE/BAGE. TEM DEMONSTRADO QUE AS PASTAGENS DE OVINOS 
PASTEJADAS PREVIAMENTE COM BOVINOS ADULTOS, PELOS PERIODOS DE D O I S  
E QUATRO MESES, REDUZEM O N I V E L  DE CONTAMINACAO H E L M I N T I C A  EM 60% E 
90% RESPECTIVAMENTE. I S T O  EM CONSEQUENCIA PROPORCIONA UM MENOR USO 
DE PRODUTOS QUIMICOS E A D I M I N U I C A O  NOS CUSTOS DE PRODUCAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A MANEJO I N D I C A D O  PARA PRODUTORES DE 
CRIACAO M I S T A  DE OVINOS E BOVINOS. 

ABRAtiGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTDRES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P I N H E I R O ,  A. DA C. MESTRE 
ECHEVARRIA, F.A.M. MESTRE 
ALVES BRANCO, F.P.J.  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
P I N H E I R O ,  A. DA C. ' ECHEVARRIAe F.A.M. & ALVES BRANCO, F.DE P.J.  

DESCONTAMINACAO  AS PASTAGENS DE OVINOS PELO PASTOREIO ALTERNADO 
COM BOVINOS. BAGE/EMBRAPA-UEPAE DE BAGE, 1983. 3P. (EMBRAPA- 
UEPAE D E  BAGE. PESQUISA EM ANDAMENTO. 3 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0114/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
TREVO BRANCO CV BR 1 BAGE, CULTIVAR ADAPTADA A REGIA0  SUL DO RS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

suno DA TECNOLOGIA 
O TREVO BRANCO CV. BR 1 BAGE E ORIGINAR10 DE SELECAO NATURAL DA CV. 
LOUISIANA 5 1 .  APRESENTA BOM CRESCIMENTO NO PERIODO HIBERNAL, COM 
PRODUCAO DE 2,5 T DE MS/HA ; ESTA E SUPERIOR AS OBTIDAS COM OS 
TREVOS BRANCOS DO TIPO GIGANTE (LADINOS) .  A SUA PERSISTENCIA EM 
PASTAGENS E 'MUITO BOA ATRAVES DA RESSEMEADURA NATURAL. A CV. BR 1 
BAGE E UMA FORRAGEIRA U T I L  PARA O MELHORAMENTO DO CAMPO NATURAL OU 
FORMACAO DE PASTAGENS CULTIVADAS NAS REGIOES FRIAS  DO SUL DO BRASIL 
CRS, SC E PR). A F I M  DE SUPRIR OS ANIMAIS  DE FORRAGEM DE ALTA 
QUALIDADE. NO PERIODO DE INVERNO. PELA SUA EXCELENTE ADAPTACAO ESTA 
CULTIVAR SERVE DE MATERIAL BASICO PARA O MELHORAMENTO DE TREVO BRANCO 
NO BRASIL.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA E APROPRIADA PARA SUPRIR DE ALIMENTO DE ALTO VALOR 
NUTRIT IVO AOS BOVINOS DE CORTE, DE L E I T E  E OVINOS DURANTE O PERIODO 
CRIT ICO DE INVERNO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GONCALVES.J.0.N. MESTRE 
ACEVEDO. A.S. MESTRE 
R E I S *  J.C.L. MESTRE 
BARCELLOS, J.N. GRADUADO 
SEVERO, H.C. GRADUADO 

PRItlCIPAL PUBLICACAO 
REIS ,  J.C.L. - ACEVEDO, A.S. & GOHCALVES, J .0 .N TREVO BRANCO CV.BR1. 

BAGE, EMBRÁPA-UEPAE DE BAGE, 1980. (EMBRAPA-UEPAE DE BAGE. 
CIRCULAR TECNICA, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8115/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADICAO DE VAGENS DE FAVEIRA ( P A R K I A  PLATYCEPHALA BENTH) A VOLUMOSO 
NA ALIMENTACAO DE BOVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

suno DA TECNOLOGIA 
O FORNECIMENTO DE VAGENS DE FAVEIRA ( P A R K I A  PLATYCEPHALA BENTH) A 
BOVINOS E UMA PRATICA IMPORTANTE PARA AMENIZAR O PROBLEMA DA ESCASSEZ 
DE FORRAGEM NA EPOCA SECA. AS VAGENS SAO ADICIONADAS A VOLUMOSOS PARA 
ALIMENTACAO DOS BOVINOS NA EPOCA SECA, QUANDO ESTES COMECAM A PERDER 
PESO. COM ESTE TRATAMENTO OS A N I M A I S  MATEM O SEU PESO, QUANDO O 
VOLUMOSO E FORRAGEM SECA DE B A I X A  QUALIDADE, OU PASSAM A GANHAR 
QUANDO O VOLUMOSO E FENO OU SILAGEM. ESTES GANHOS DE PESO SAO MAIORES 
SE AS VAGENS FOREM MOIDAS, I S T O  PORQUE AS SEMENTES DAS VAGENS, QUE 
SAO M A I S  R I C A S  EM PROTEINA ( 2 2 %  NA MS).  NA0 SAO D I G E R I D A S  QUANDO 
ESTAS SAO FORNECIDAS I N T E I R A S ( 9 X  DE PROTEINA NA MS).  UMA FAVEIRA 
ADULTA PODE PRODUZIR M A I S  DE 2 0 0  KG DE VAGEM E O CONSUMO ANIMAL E DE 
NO MAXIMO 3 , 5  K G I D I A .  NAS REGIOES T I P I C A S  DE OCORRENCIA TEM CERCA DE 
3 0  PLANTAS/HA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS VAGENS DE F A V E I R A  SAO FORNECIDAS A BOVINOS COMO SUPLEMENTO A 
VOLUMOSOS. ESTA TECNOLOGIA P E R M I T E  QUE OS A N I M A I S  MANTENHAM OU GANHEM 
PESO NO PERIODO M A I S  SECO DO ANO, QUANDO AS PASTAGENS ESTA0 SECAS E 
DE B A I X A  QUALIDADE. A P L I C A - S E  A BOVINOS DE CORTE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I  MA CE P E  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RAMOS, G.M. MESTRE 
CARVALHO, J . H .  MESTRE 
LEAL,  J.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO - - 
RAMOS,  G.M. ; CARVAHO; J.H. DE. z LEAL. J.A. ADICAO DE VAGENS DE 

FAVEIRA ( P A R K I A  PLATYCEPHALA BENTH) A VOLUMOSO NA ALIMENTACAO DE 
BOVINOS. I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE FORRAGEIRAS E PASTAGENS 
N A T I V A S .  l., R E C I F E  1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8119/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CAPACIDADE DE SUPORTE DE PASTAGEM DE CAPIM BUFFEL NA ZONA DO OESTE 
DE SERGIPE. 

UNIDADE RESPONÇAVEL : UEPAE ARACAJU 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
NO MANEJO DAS PASTAGENS DO ESTADO DE SERGIPE E COMUM O EMPREGO DO 
SUPERPASTEJO. ESSE PROCESSO DETERMINA UMA DEGRADACAO RAPIDA DAS 
PASTAGENS E ACENTUA A D ISTRIBUICAO DESUNIFORME DE FORRAGEM DURANTE O 
ANO, TORNAH9D A EX?LP9ACA3-,:A PECUARIA M A I S  C I C L I C A  ELEVANDO 
CDNSEQUENTEMENTE. A 10."': ABATE DOS ANIMAIS.  O EMPREGO DA LOTACAO 
NA OTIMA PRESSA0 DE PASTEJO. E DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL PARA O 
MANEJO DAS PASTAGENS. PARA AS PASTAGENS DE BUFFEL ADUBADO E HAO 
ADUBADO, RECOilENDA-SE 1,4 E 1 CAB/HA/ANO,RESPECTIVAMENTE. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS - AUMENTAR A PRODUCAO DE CARNE POR AREA E MELHORAR O MANEJO 
DAS PASTAGENS NA ZONA DO OESTE. 

ABRANGEtICIA GEOGRAFICA 
SE BA AL PE PB RN CE P I  

UÇUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEIdEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAGAC, W. M. MESTRE 
ALISEIDA, S .A. GRADUADO 
CARCSO. G. F. MESTRE 
SOBRAL, L .F.  DOUTOR 
PEDREIRA. P.A.S. MESTRE 
NOVELLY, P.E. GRADUADO 
SGBRAL. J .  DO P. MESTRE 
LIMA,  J.O.A. DE A. MESTRE 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
ARAGAO, W. E . :  ALMEIDA. S.A.; SOBRAL. L .  F. & PEDREIRA. P. A. S. 

EFEITO DA L O T A C A O  NA PRODUCAO DE BOVINOS DE CORTE EM PASTAGENS 
CULTIVADAS NA ZONA DO OESTE DE SERGIPE. ARACAJU, EMBRAPA-UEPAE DE 
ARACAJU, 1982. 6P. (EMBRAPA-UEPAE DE ARACAJU/PESQ.EM AND. 3 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0123/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
NOVA TECNOLOGIA PARA FORMACAO DE PASTAGENS A BAIXO CUSTO NOS CERRADOS 
DE BAIXA FERTILIDADE DE RORAIMA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT BOA VISTA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A BAIXA FERTILIDADE DO SOLO JUNTAMENTE COM O ELEVADO CUSTO DOS 
FERTILIZANTES E DAS OPERACOES DE PREPARO E PLANTIO INVIABILIZAM A 
FGRMACAO DE PASTAGENS PELOS METODOS CONVENDIONAIS. A VIABILIZACAO DO 
PROCESSO FOI ALCANCADA UTILIZANDO-SE ARROZ DE SEQUEIRO COMO 
CULTURA BASICA, SEMEADA SIMULTANEAMENTE COM AS FORRAGEIRAS. ESTAS SAO 
SEMEADAS COM O CEREAL. VARIEDADES DE CICLO PRECOCE. NO PRIMEIRO. 
SEGUNDO OU TERCEIRO ANO CONSECUTIVO DE EXPLORACAO DE CULTURA ANUAL, 
BENEFICIANDO-SE AS FORRAGEIRAS DA ADUBACAO RESIDUAL E DAS OPERACOES 
NORMAIS DE PREPARO DO SOLO E PLANTIO DO ARROZ. NESTE PROCESSO O CUSTO 
DA IMPLANTACAO DA PASTAGEM FICA RESTRITO AO CUSTO DA SEMENTE E NA0 
IMPLICA EM PREJUIZOS PARA A CULTURA PRINCIPAL. ENTRE AS FORRAGEIRAS 
QUE S E  ADAPTAM A ESSE PROCESSO ESTAO: QUICUIO DA AMAZONIA, BRAQUIARIA 
DECUMBENS> ANDROPOGON, ESTILOSANTES, FEIJAO GUANDU E CENTROSEMA. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
APLICA-SE A FORMACAO DE PASTAGENS NOS CERRADOS DE BAIXA FERTILIDADE 
E QUE EXIGEM ALTOS INVESTIMENTOS EM ADUBACAES E PREPARO DO SOLO.ESTES 
DEVEM SER APTOS A MECANIZACAO E AO PLANTIO DE ARROZ DE CICLO PRECOCE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GIANLUPPI. V. GRADUADO 
CAMARGO. A.H.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GIANLUPPI,V.;CAMARGO,A.H.A. a SERRAO. E.A. DE. SISTEMA DE PRGDUCAO 

SEQUENCIAL DE ARROZ COM FORRAG. EM SOLOS DE CERRADOS DE RORAIMA. 
11. Q. DA AMAZONIA E GUANDU. BOA VISTA. EMBRAPA-UEPAT DE BOA 
VISTAo1983.4P.(ENBRAPA-UEPAT DE BOA VISTA.PESQ.EM AND.4). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0124/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
C U L T I V O  DA CUNHA ASSOCIADA A SORGO FORRAGEIRO EM CONDICOES 
DE SEQUEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EilPARN / URP iiOSSORO 

RESUnO DA -TECNOLOGIA 
O CONSORCIO CUNHA/SORGO FORRAGEIRO QUE OFERECE MELHORES PERSPECTIVAS 
DE EXPLORACAO CORRESPONDE A UM ARRANJO 3 C : l S  (TRES F I L E I R A S  DE CUNHA 
PARA UMA DE SORGO) ESPACADAS RESPECTIVAMENTE DE 0 . 6 0  E DE 1,8OM E COM 
DENSIDADES NAS L I N H A S  DE 2 0 - 3 0  PLANTAS/M L I N E A R  E 1 0 - 2 0  PLANTAS/M. 
L I N E A R .  EM CONDICOES DE SEQUEIRO E EM APENAS 1 CORTE REALIZADO APOS A 
SEMENTACAO DA CUNHA (CERCA DE 1 2 0  D I A S )  O POTENCIAL PRODUTIVO DA 
MESMA E DE 1 .3  T/HA DE MASSA SECA E O DO SORGO FORRAGEIRO, C U L T I V A R  
E A - 1 1 6  E DE 5 . 2  T/HA DE MASSA SECA. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CUNHA CONSORCIADA COM SORGO FORRAGEIRO, TECNOLOGIA VANTAJOSA NAS 
CONDICOES DE SEQUEIRO, EM B A I X I O S  E VARZEAS (SOLOS A L U V I O N A I S )  DO 
SEMI-ARIDO NORTE RIOGRANDENSE. A P L I C A V E L  A FASE DE PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RN 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TORRES, J . F .  GRADUADO 
HOLANDA. J . S .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TORRES, J .F . ;  S I L V A ,  J.C. DA L HOLANDA, J .S .  DE. CONSORCIACAO DE 

CUNHA COM GRAMINEAS FORRAGEIRAS SOB CONDICOES DE SEQUEIRO NO 
M U N I C I P I O  DE RAFAEL FERNANDES-RN. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.0125/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
B R A C H I A R I A  HUMIDICOLA E PUERARIA PHASEOLOIDES NA RECUPERACAO DE 
PASTAGENS DE C k P I M  JARAGUA EM JI-PARANA/RO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PORTO VELHO 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
AS PASTAGENS DE C A P I M  JARAGUA U T I L I Z A D A S  EM RDNDONIA TEM UMA 
CAPACIDADE DE SUPORTE EM TORNO DE 1 CABJHAIANO E UMA PRODUTIVIDADE DE 
1 0 0 K G  DE CARNEIHAlANO.  A PESQUISA MOSTROU QUE A REFERIDA PASTAGEM 
HELHORADA COM B R A C H I A R I A  HUMIDICOLA E PUERARIA PHASEOLOIDES ELEVA A 
CAPACIDADE DE SUPORTE PARA 3,6 CAB/HA/ANO COM UMA PRODUTIVIDADE DE 
4 2 9 K G  DE CARNE/HA/ANG, ALEM DE REDUZIR A I D A D E  DE ABATE DE 4 8  PARA 
32 MESES. O SISTEMA DE PASTEJO F O I  O CONTINUO, SENDO QUE O BRACHIARIA 
HUMIDICOLA E A LEGUMINOSA FORAM INTRODUZIDAS EM F A I X A S  DE 4M 
ALTERNADAS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS PASTAGENS DE C A P I M  JARAGUA TEM APRESENTADO COM O DECORRER DOS ANOS 
UM D E C L I N I O  GRADUAL DE PRODUTIVIDADE EM DECORRENCIA DA B A I X A  
F E R T I L I D A D E  DO SOLO E DO MANEJO INADEQUADO. A TECNOLOGIA GERADA 
PROPORCIONOU A RECUPERACAO DESSA PASTAGEM, MAIOR LONGEVIDADE, AUMENTO 
DA CAPACIDADE DE SUPORTE E MAIOR GANHO DE PESO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R 0  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GONCALVES. C.A. MESTRE 
O L I V E I R A .  J.R. DA C. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GONCALVES, C.A. 8 O L I V E I R A ,  J.R. DA C. FOSFORO, LEGUMINOSAS E Q U I C U I O  

DA AMAZONIA NA RECUPERACAO DE PASTAGENS EM JI-PARANA/RO. PORTO 
VELHO, EMBRAPA-UEPAT PORTO VELHO* 1 9 8 1  7P.  (UEPAT PORTO VELHO . 
PESQUISA EM ANDAMENTO, 9 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 688.6133/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ESTABELECIMENTO DE PASTAGENS EM C U L T I V O  M I S T O  COM ARROZ NOS CERRADOS 
DO AMAPA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT nACAPA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
PARA A FORMACAO DE PASTAGENS EM C U L T I V O  M I S T O  COM A CULTURA DO ARROZ 
EM AREA DE CERRADO. DEVE-SE PREPARAR O SOLO CONVENCIONALMENTE.ARACA0 
É G R A ~ A G E ~ . - F A Z E C - A  S E ~ E A D U R A  EM SULCOS ESPACADOS DE 5 0  CM 
MISTURANDO-SE ANTE5 AS SFXELTFS DE ARROZ, 5 0  KG/HA, COM AS DAS 
FORRAGEIRAS Q U I C U I O  DA APlAZOhIA OU ANDROPOGON, 5 E 6 KG/HA. 
RESPECTIVAMENTE. A FORMULA DE ADUBACAO RECOMENDADA E DE 5 0 - 5 0 - 6 0 + 3 0  
KG/HA D E  N - P - K t Z N S 0 4 .  NESTE SISTEMA OBTEM-SE ATE 1 . 9 0 0  KG/HA DE ARROZ 
E, UM ANO APOS A COLHEITA DO ARROZ, A PASTAGEM ESTA TOTALMENTE 
FORMADA E PRONTA PARA O PASTOREIO. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A OBTENCAO DE UM SISTEMA DE IMPLANTACAO DE 
PASTAGEM EM AREA DE CERRADO, ECONOMICAMENTE V I A V E L ,  CONSIDERANDO OS 
PRECOS ELEVADOS DOS F E R T I L I Z A N T E S  QUIMICOS. SE A P L I C A  DURANTE O 
P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
A P 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A i S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIDS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUZA FILKO,A.P.DA S GRADUADO 
DUTRA. S. MESTRE 
SERRAO. E.A.S. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUZA F I L H O ,  A.P. DA S . ;  DUTRA, S.; SERRAO, E.A.S. & PEREIRA,  L .A .F .  

ESTABELECIMENTO DE PASTAGEM DE Q U I C U I O  DA AMAZONIA EM CULTIVO 
MISTO,  COM ARROZ EM AREA DE CERRADO DO AMAPA.MACAPA,EMBRAPA-UEPAT 
DE MACAPAP1982.3P.(EMBRAPA-UEPAT MACAPA.PESQUISA EM ANDAMEtiT0.20) 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.0134/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONSORCIACAO DE C A P I M  E L E F A N T E  ( P E N N I S E T U M  PURPUREUM) COM LEGUMINOSAS 
FORRAGEIRAS T R O P I C A I S .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UAPNPBS / RJ 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
C A P I N E I R A  PODE TER PRODUCAO DE FORRAGEM E P R O T E I N A  AUMENTADA' SEM 
N E C E S S I D A D E  D E  A P L I C A C A O  D E  ADUBACAO NITROGENADA, ATRAVES DA 
CONSORCIACAO DE C A P I M  COM LEGUMINOSA FORRAGEIRA.  
C A P I M  E L E F A N T E  ( P E N N I S E T U M  PURPUREUM) CONSORCIADO COM S I R A T R O  
(PHASEOLUS ATROPURPUREUS) E STYLOSANTHES GUYANENSIS PRODUZIRAM TANTA 
FORRAGEM QUANTO C A P I M  S O L T E I R O  ADUBADO COM N I T R O G E N I O ( 2 O K G  N/HA ANO).  
A CONSORCIACAO COM CENTROSEMA PUBESCENS. SOJA PERENE ( G L Y C I N E  W I G H T I I  
E KUDZU T R O P I C A L  ( P U E R A R I A  J A V A N I C A )  DERAM PRODUCOES I N F E R I O R E S .  A 
CONSORCIACAO COM S I R A T X O  F O I  A QUE APRESENTOU A M A I O R  PRODUCAO D E  
P R O T E I N A , S U P E R I O R  MESMO A ADUBACAO COM N I T R O G E N I O  E TAMBEM APRESENTOU 
BOA CONSORCIACAO ENQUANTO O STYLOSANTHES COMPETIU COM O C A P I M  EM 
TERMOS DE OCUPACAO DE ESPACO. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
CAPINEIRA CONSORCIADO COM LEGUMINOSA FORRAGEIRA PARA AUMENTAR A 
PRODUCAO D E  FORAGEM E P R O T E I N A  COM MENOR CUSTO DURANTE TODO O ANO . - -. - 
AGRICOLA.  C 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J  ES MG SP MT MS AM PA GO BA 

USUARIOS DA TECHOLOGIA 
I M E D I A T O S  - >  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
D E - P O L L I ,  H. DOUTOR 
FRANCO, A.A. DOUTOR 
A L M E I D A .  D . L .  D E  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
D E ~ P O L L X  , ~ H., FRANCÓI  A . A .  a ALMEIDA. D. L .  DE. CONSORCIACAO DO CAPIM 

E L E F A N T E  ( P E N N I S E T U M  PURPUREUM) COM C I N C O  LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS 
T R O P I C A I S .  M.L., I P E A C S .  1 9 7 3 . < I P E A C S .  B O L E T I M  TECNICO.  1 0 4 ) .  

1 0 4 .  1 9 7 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8135/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
LOTACAO ANIMAL DE PASTAGENS N A T I V A S  NA0 MODIFICADA E RALEADA 
PARA RECRIA EXTENSIVA DE CAPRINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PORTO VELHO 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O REGIME DE PRECIPITACAO PLUVIOMETRICA DO NORDESTE E CARACTERIZADO 
POR 2 ESTACOES BEM D E F I N I D A S :  UMA CHUVOSA E OUTRA SECA. DESSA FORMA, 
A PRODUCAO DE FORRAGEM E, CONSEQUENTEMENTE, A CAPACIDADE DE SUPORTE 
DAS PASTAGENS N A T I V A S  V A R I A M  DE ACORDO COM A EPOCA DO ANO. SAO 
RECOMENDADAS 2 LOTACOES DURANTE O ANO PARA CADA T I P O  DE PASTAGEM 
N A T I V A .  PARA A PASTAGEM N A T I V A .  AS CARGAS A N I M A I S  SAO DE l r 3  E 2 9 5  
HA/ANIMAL PARA AS EPOCAS CHUVOSA E SECA, E 0 , s  E 1,5HA DE PASTAGEM 
N A T I V A  RALEADA/ANIMAL, RESPECTIVAMENTE PARA AS MESMAS EPOCAS. 
ESSAS LOTACOES SAO RECOMENDADAS PARA CAPRINOS MACHOS DESMAMADOS E 
CASTRADOS QUE DEVERA0 PERMANECER NA PASTAGEM POR 1 ANO PARA 
A T I N G I R E M  O PESO DE ABATE. AGUA E MISTURA DE SAL COMUM + FARINHA DE 
OSSOS DEVEM SER FORNECIDAS A VONTADE.AS LOTACOES PERMITEM BOM 
DESEMPENHO DOS A N I M A I S  SEM CAUSAR E F E I T O S  NEGATIVOS I R R E V E R S I V E I S  NA 
PASTAGEM. A TECNOLOGIA E V A L I D A  PARA RECRIA DE CAPRINOS MACHOS. 

PRODUTO / PRQBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS LOTACOES PERMITEM BOM DESEMPENHO DOS A N I F l A I S  SEM CAUSAR E F E I T O S  
NEGATIVOS I R R E V E R S I V E I S  NA PASTAGEM. A TECNOLOGIA E V A L I D A  PARA 
RECRIA DE CAPRINOS MACHOS. 
CAPRINOS MACHOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
CE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LOPES, E.A. MESTRE 
MESQUITA*  R.C.M. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.8136/7 

TITULO DA, TECNOLOGIA 
RECUPERACAO DE PASTAGEM CULTIVADA EM AREA DE FLORESTA AMAZONICA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUfíO DA TECNOLOGIA 
CONSISTE NA RECUPERACAO DE PASTAGENS CULTIVADAS EM AREA DE FLORESTA. 
EM DIVERSOS ESTADIOS DE D E C L I N I O  DE PRODUTIVIDADE,  ATRAVES DA L I M P E Z A  
DAS INVASORAS (SEGUIDA OU NA0 DE QUEIMA).  INTRODUCAO DE GRAMINEAS 
MENOS EXIGENTES EM F E R T I L I D A D E  DO SOLO, COMO A B R A C H I A R I A  HUMIDICOLA 
E O ANDROPOGON GAYANUS E LEGUMINOSAS (CENTROSEMA PUBESCENS E PUERARIA 
PHASEOLOIDES),  JUNTAMENTE COM ADUBACAO FOSFATADA U T I L I Z A N D O - S E  B A I X A S  
A MEDIAS CONCENTRACOES DE P 2 O 5 ( 3 0  A 70KG DE P205/HA) .ESTA 
TECNOLOGIA PROPORCIONA A RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DE AREAS DE 
PASTAGENS POUCO PRODUTIVAS NA FAZENDA. EVITANDO COM I S S O  A DERRUBADA 
DE NOVAS AREAS DE FLORESTA PARA FORMACAO DE PASTAGEM, O QUE L E V A R I A  
A GASTOS A D I C I O N A I S  COM PREPARO DA AREA. CONSTRUCAO DE CERCAS, COCHOS 
E ESTRADAS,ALEM DA GRADATIVA E L I M I N A C A O  DAS AREAS DE FLORESTA 
E X I S T E N T E  NA PROPRIEDADE. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE CORTE, L E I T E ,  CAPRINOS E OVINOS. A TECNOLOGIA SE A P L I C A  AO 
PROCESSO DE EXPLORACAO DE PASTAGENS CULTIVADAS EM AREA DE FLORESTA. 
QUE, NA AMAZONIA, POR RAZOES DIVERSAS, TENDEM A D I M I N U I R  SUA 
PRODUTIVIDADE EM PRAZOS RELATIVAMENTE CURTOS, A T I N G I N D O  AVANCADOS 
ESTADIOS DE DEGRADACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM MT GO MA AC R 0  RR AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SERRAO, E.A. S. DOUTOR 
AZEVEDO, G.C.P. DE GRADUADO 
VEIGA,  J .B .  DA MESTRE 
CAMARAO, A.P. MESTRE 
D I A S  F I L H O ,  M.B. GRADUADO 
MARQUES. J .R. F .  GRADUADO 
T E I X E I R A  NETO, J . F .  MESTRE 
NEVES,M. DO P.H.DAS GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA B R A S I L E I R A  DE PESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO DE PESQUISA 

AGROPECUARIA DO TROPICO UMIDO. BELEM. PARA.PROJET0 DE MELHORAMENTO 
DE PASTAGENS DA AMAZONIA LEGAL - PROPASTO. RELATORIO TECNICO 
1 9 7 6 / 7 9 .  BELEM, 1 9 8 0 .  2 9 8  P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.6137/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PUERARIA (PUERARIA PHASEOLOIDES), LEGUMINOSA FORRAGEIRA PARA ANAZONIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

suno DA TECNOLOGIA 
LEGUMINOSA FORRAGEIRA DE TERRA FIRME. PERENE, A PUERARIA (PUERARIA 
PHASEOLOIDES) F O I  INTRODUZIDA NA AMAZONIA I N I C I A L N E N T E  PARA COBERTURA 
V IVA  DE SERINGAIS E DENDEZAIS. SEU USO COMO FORRAGEIRA NA REGIA0 F O I  
INCENTIVADO PELO CPATU. APRESENTA MUITO BOA AGRESSIVIDADE DE 
CRESCIMENTO E COBERTURA DO SOLO, COMPETINDO MUITO BEM COM AS PLANTAS 
INVASORAS. E RELATIVAMENTE POUCO EXIGENTE EM FERTIL IDADE DO SOLO E 
TOLERANTE A SOLOS ACIDOS. POSSUE BOM VALOR NUTRITIVO,  MUITO BOA 
PRODUCAO DE FORRAGEM E PALATABILIDADE.  NA0 APRESENTA PROBLEMAS 
SERIOS COM DOENCAS E PRAGAS. E RECOMENDADA PARA PASTEJO OU CORTE 
VISANDO A MELHORIA DE QUALIDADE DA ALIMENTACAO ANIMAL NA FAZENDA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE L E I T E .  GADO DE CORTE. CAPRINOS. OVINOS. BUBALINOS E EQUINOS. 
APLICACAO: ASSOCIACAO COM GRAMINEAS DE PASTEJO OU CORTE E FORMACAO . - 
DE "BANCOS DE PROTEINA" EM AREAS ORIGINALMENTE DE FLORESTA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE RN-PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SERRAO. E.A.S. DOUTOR 
VEIGA;J.B. DA DOUTOR 
CAMARAO. A.P. NESTRE 
D I A S  FILHO.  N.B. GRADUADO 
TE IXE IRA NETO. J.F. NESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA BRASILE IRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO DE PESQUISA 

AGROPECUARIA DO TROPICO UMIDO. BELEM. PARA.PROJET0 DE MELHORAMENO 
DE PASTAGENS DA ANAZONIA LEGAL-PROPASTO. RELATORIO TECNICO 
1976 /79 .  BELEM, 1980 .  298P.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0138/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO FOSFATADA PARA O AUMENTO DA LONGEVIDADE PRODUTIVA DE 
PASTAGENS CULTIVADAS DA AMAZONIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO DA TECtJOLOGIA 
A PRESENTE TECNOLOGIA CONSISTE NA ADUBACAO FOSFATADA - EM COBERTURA - 
PASTAGENS FORMADAS, COM A APLICACAO (MANUAL, MECANICA OU POR V I A  
AECEA) DE 3 0  A 70KG DE P205/HA,  PREFERENCIALMENTE USANDO UMA MISTURA 
DE PARTES APROXIMADAMENTE I G U A I S  DE UMA FONTE DE FOSFORO SOLUVEL COM 
OUTRA MENOS SOLUVEL. A TECNOLOGIA E PARTICULARMENTE APROPRIADA PARA 
PASTAGENS DE C A P I M  C O L I N I A O  (PANICUM MAXIMUM) QUE, QUANDO MANEJADAS 
SATISFATORIAMENTE.  I N I C I E M  POR D E C L I N I O  DE SUA P R O D U T I V I D A D E - I N I C I O  
DA PERDA DE VIGOR E C O M P E T I T I V I D A D E  DE GRAMINEA - E A A N A L I S E  DO SOLO 
I N D I Q U E  BAIXOS TEORES DE FOSFORO ( P  4 PPM). A ADUBACAO E F E I T A  NO 
I N I C I O  (OU IMEDIATAMENTE ANTES) DO PERIODO CHUVOSO, PRECEDIDA,QUANDO 
NECESSARIO. DE UMA L I M P E Z A  DE PASTAGEM. A TECNOLOGIA SERA 
010-ECONOMICAMENTE M A I S  E F I C I E N T E  QUANDO MAIOR FOR A BIOMASSA DA 
GRAMINEA EM RELACAO A DAS PLANTAS INVASORAS. APOS A ADUBACAO, O 
PASTEJO DEVE SER D I F E R I D O  POR 3 A 4 MESES PARA SEMENTACAO. 

PRODUTO I PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A PECUARIA DE CDRTE E A PECUARIA DE L E I T E  SERAO OS P R I N C I P A I S  
B E N E C I C I A R I O S  DESTA TECNOLOGIA, QUE SE A P L I C A  AO PROCESSO DE 
EXPLORACAO DE PASTAGENS CULTIVADAS (ESTABELECIDAS APOS A DERRUBADA DA 
FLORESTA) QUE. NA AMAZONIA. TEM SUA LONGEVIDADE PRODUTIVA BASTANTE 

ABRANGENCIA GEUGRAFICA 
PA AM MT GO MA AC R 0  RR AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUI 
SERRAO, E.A.S. 
VEIGA,  J .B .  DA 
D I A S  F I L H O .  M.B. 
T E I X E I R A  NETO* J.F.  
CAMARAO, A.P. 
NEVES* M. DO. P.H. D 
AZEVEDO, G.P.C. DE 

:SADORES 
DOUTOR 
MESTRE 
GRADUADO 
MESTRE 
MESTRE 
GRADUADO 
GRADUADO 

ENVOL 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA B R A S I L E I R A  DE PESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO DE PESQUISA 

AGROPECUARIA DO TROPICO UMIDO. BELEM, PARA,-PROJETO DE 
MELHORAMENTO DE PASTAGENS DA AMAZONIA LEGAL - PROPASTO. RELATORIO 
TECNICO 1 9 7 6 / 7 9 .  BELEM, 1 9 8 0 .  2 9 8 P .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.6139/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
QUICUIO-DA-AMAZONIA ( B R A C H I A R I A  H U M I D I C O L A ) ,  GRAMINEA FORRAGEIRA PARA 
A AMAZONIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
GRAMINEA FORRAGEIRA DE TERRA FIRME,  PERENE, DE ORIGEM AFRICANA. O 
QUICUIO-DA-AMAZONIA ( B R A C H I A R I A  H U M I D I C O L A )  F O I  INTRODUZIDA NA 
AMAZONIA EM 1 9 6 5  PELO ANTIGO I P E A N .  APRESENTA ELEVADA AGRESSIVIDADE 
DE CRESCIMENTO E COBERTURA DO SOLO, PROPORCIONANDO, COM I S S O ,  MUITO 
BOA CAPACIDADE DE COMPETICAO COM AS PLANTAS INVASORAS. POSSUI  VALOR 
N U T R I T I V O  MEDIO, BOA PRODUCAO DE FORRAGEM, COM CAPACIDADE DE SUPORTE 
GERALMENTE SUPERIOR A 1 , 5  CAB./HA. E R E S I S T E N T E  A SECA E AO FOGO E 
NA0 POSSUI  PROBLEMAS SERIOS COM ENFERMIDADE, SENDO, ATE CERTO N I V E L  
DE INFESTACAO, TOLERANTE AO ATAQUE DA CIGARRINHA DAS PASTAGENS.MOSTRA 
ADAPTACAO A DIVERSOS T I P O S  DE SOLOS COM AMPLAS VARIACOES NAS . PRDPRIEDADESs.FISICAS E QUIMIGAS.  I N C L U I Y D O  SCLOS COM B A I X O S  N-1VEISi.DE . 
P E ALTA SATURACAO DE AL.  E RECOMENDADO PARA AREAS ONDE AS 
CONDICOES DE PRODUCAO ANIMAL REQUEREM B A I X O S  INSUMOS E F A C I L  MANEJO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTZVO 
PRODUTOS: GADO DE CORTE. L E I T E .  CAPRINOS E OVINOS. APLICACAO: 
FORMACAO E RECUPERACAO DE PASTAGENS EM AREA DE FLORESTA. SAVANA BEM 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS N T  R 0  
RR AL A f l  AC PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SIMAO NETO, M. MESTRE 
SERRAO, E.A.S. DOUTOR 
VEIGA,  J . B .  DA DOUTOR 
T E I X E I R A  NETO, J.F.  MESTRE 
CAMARAO. A.P. MESTRE 
DUTRA, S. MESTRE 
D I A S  F I L H O ,  M.B. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SIMAO NETO. M. P SERRA09 E.A.S. C A P I M  QUICUIO-DA-AMAZONIA ( B R A C H I A R I A  

S P ) .  BELEM, I P E A N .  1 9 7 4 .  P . l - 1 7  ( I P E A N .  B O L E T I M  TECNICO 5 8 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : %88.%147/4 

TITULO DA TECNOLOGIA 
STYLOSANTHES G U I A N E N S I S  "TARDIO" CV. BANDEIRANTE UMA LEGUMINOSA 
FORRAGEIRA PARA OS CERRADOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O STYLOSANTHES CV. BANDEIRANTE E PERENE, SEMI-ERECTO COM 0 1 6 5 M  DE 
ALTURA, CAULES F I N O S ,  P ILOSOS E VISCOSOS. FOLHAS T R I F O L I A D A S  COM UMA 
AREA F O L I A R  DE 2,40CM2. RELACAO FOLHAlHASTE DE 0 .95 .  SEMENTES 
PEQUENAS 2 MM DE COMPRIMENTO COR AMARELA, 2 1 0  MG/100 SEMENTES. E 
DE C I C L O  VEGETATIVO LONGO EM M E D I A  1 7 0  D I A S .  APRESENTA OTIMA 
TOLERANCIA A ANTRACNOSE CAUSADA PELO FUNGO COLLETOTRICHUM SP.OUTRA 
IMPORTANTE CARACTERISTICA DO CV. BANDEIRANTE E SUA R E S I S T E N C I A  A 
SECA. APRESENTA A I N D A  UMA NODULACAO E F E T I V A  COM AS ESTIRPES N A T I V A S  
QUE OCORREM NOS SOLOS DA R E G I A 0  DOS CERRADOS. A CV. BANDEIRANTE E 
RECOMENDADA PARA A FORMACAO DE PASTAGENS CONSORCIADAS PARA A R E G I A 0  
DOS CERRADOS. APRESENTA BOA C O M P A T I B I L I D A D E  COM ANOROPOGON GAYANUS 
CV. P L A N A L T I N A ,  E OUTRAS GRAMINEAS SEMELHANTES AO ANDROPOGON GAYANUS 
E O JARAGUA. PODE SER AINDA CONSORCIADO COM AS BRACHIARIAS,  
ESPECIALMENTE B. R U Z I Z I E N S I S  E 0 .  DECUMBENS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A - PECUARIA DE CORTE E DE L E I T E  
B - EORMACAO DE PASTAGENS CONSORCIADAS NA R E G I A 0  DOS CERRADOS 
C-CRIAS, RECRIAS E ENGORDA DE BOVINOS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
DF GO MG MS MT BA R 0  PA MA SP 

USUARIUS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUZA, F.B. DE MESTRE 
THOMAS, D. DOUTOR 
ANDRADE, R.P. DE MESTRE 
GOMES, D.T. DOUTOR 
ROCHA, C.M.C. DA MESTRE 
L E I T E ,  G.G. MESTRE 
CHARCHAR, M.J.D'A MESTRE 
COUTO, U. DOUTOR 

- - - -  - - 
LEXINGTON, K.Y. USA; 1 9 8 1 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 088.0148/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CULTIVARES DE ESTILOSANTES IMUNES AO NEMATOIDE, MELOIDOGYNE JAVANICA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES DE ESTILOSANTES "CPAC 7 0 4 ,  P I O N E I R O  E BANDEIRANTES", 
APRESENTAM ALEM DA I M U N I D A D E  AO NEMATOIDE MELOIDOGYNE JAVANICA,  BOAS 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS PARA SOLOS D E  CERRADO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS CULTIVARES DE ESTILOSANTES "CPAC T04, PIONEIRO E BANDEIRANTESw, 
PELO FATO DE SEREM IMUNES AO NEMATOIDE MELOIDOGYNE JAVANICA,  
REPRESENTAM UMA OPCAO PARA AS REGIOES ONDE O NEMATOIDE CAUSA SERIOS 
DANOS AS FORRAGEIRAS LEGUMINOSAS (ESTILOSANTES,  CENTROSEMA). 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
DF MG GO BA MA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SHARMA. R.D. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SHARMA. R.D. ESPECIES D E  STILOSANTES CLEGUMINOSAE) IMUNES AO 

NEMATOIDE MELOIDOGYNE J A V A N I C A .  NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 888.8149/8 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
C A P I M  MARANDU: UMA OPCAO PARA A R E G I A 0  DOS CERRADOS 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPGC 

RESUNO DA TECNOLOGIA 
A B R A C H I A R I A  BRIZANTHA CV. MARANDU E UMA FORRAGEIRA O R I G I N A R I A  DA 
AFRICA,  DE GRANDE PORTE, HABITO CESPZTOSO, COLORACAO VERDE I N T E N S A  E 
HASTES DENSAMENTE P I L O S A S .  ALTA PRODUTIVIDADE,  BOM VALOR N U T R I T I V O ,  
R E S I S T E N C I A  A CIGARRINHA DAS PASTAGENS E NA0 PROVOCA 
F O T O S S E N S I B I L I Z A C A O  SAO AS P R I N C I P A I S  VIRTUDES DESTE C A P I M  E QUE O 
DESTACAM DAS OUTRAS BRAQUIARIAS.  SENDO RECOMENDADO PARA U T I L I Z A C A O  NA 
FASES DE DESMAMA E ENGORDA DE BOVINOS. O MARANDU, E UM C A P I M  EXIGENTE 
EM SOLOS ADAPTANDO-SE BEM A CONDICOES DE CERRADO DE MEDIA E BOA 
F E R T I L I D A D E .  NA FORMACAO DE PASTAGENS, RECOMENDA-SE PREPARO 
CONVENCIONAL DO SOLO, SEMEADURA A LANCD COM COBERTURA DAS SEMENTES E 
DENSIDADE DE 1 0  KG/HA DE SEMENTES COM 2 0 %  DE VALOR CULTURAL. PRODUZ 
CERCA DE 1 5 0  KG/HA DE SEMENTES V I A V E I S ,  ADAPTANDO-SE A COLHEITA 
MECANICA E COM PRODUCAO SUPERIOR DA 1 0  T/HA/ANO DE MATERIA SECA. 
P O S S I B I L I T A  GANHO DE PESO DE APROXIMADAMENTE ZOOG/AN/DIA NAS SECAS E 
óOOG/AN/DIA NAS AGUAS. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO P R O D U T I V O  
ESTA TECNOLOGIA DEVERA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA ALIMENTACAO DO 
REBANHO BOVINO NAS REGIOES DE CERRADO. O C A P I M  MARANDU C O N S T I T U I  UMA 
NOVA ALTERNATIVA DE PASTAGEM CULTIVADA PODENDO SER RECOMENDADO. PARA 
U T I L I Z A C A O  NAS FASES DE DESMAMA E ENGORDA. 

ABRAtlGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS-MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB C€ S E  AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I R C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PEÇQUIÇADORES E N V O L V I D O S  
NUNES. S.G. GRADUADO 
BOOCK. A. GRADUADO 
PENTEADO. M.I .O. GRADUADO 
GOMES, D.T. GRADUADO 
PENTEADO. M. I .O.  GRADUADO 
GOMES, D.T. - GRADUADO 
D A R C I  TERCIO GOMES GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
PENTEADO, M. I .O.  € 1  A L I 1  C A P I M  MARANDU: UMA OPCAO PARA A R E G I A 0  DOS 

CERRADOS. COMUNICADO TECNICO 1984 .  NO PRELO. 



CODIGO DR TECNOLOGIA : 898.81%%/9 

TITULO DA TECNOLOGIA 
I N D I C A C A O  DE CULTIVARES E PORTA-ENXERTOS DE M A C I E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

NO COÜTEXTÕDE-DESEE~VOLVIMENTO DA TECNOLOGIA PROCUROU-SE DEFINIR 
PARAMETROS BASICOS PARA ESTABELECIMENTO DA CULTURA DA M A C I E I R A  NAS 
P R I N C I P A I S  REGIOES D? ECTADO, ATRAVES DA CARACTERIZACAO DO C L I M A  
PRECOMINANTE NAS RESIDES M A I S  APTAS, AVALIACAO DE CULTIVARES QUANTO A 
SUA ADAPTACAO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO DE P R A T I C A S  CULTURAIS.  AS 
CULTIVARES M A I S  RECOMEhCAJAa PARA REGIOES M A I S  F R I A S  FORAM: GALA, 
BELGODEN E F U J I .  PARA A f  REGIOES DE C L I M A  SUB-TROPICAL, A C U L T I V A R  
ANNA SE DESTACOU PELA PRECOCIDADE E PRODUTIVIDADE,  MAS F O I  
SUSCEPTIVEL A SARNA E AO O I D I O .  FORAM TAMBEM SELECIONADAS E 
RECOMENDADAS OS PORTA-ENXERTOS MM-106, EM-7 E EM-26, COM ESPACAMLNTOS 
PARA P L A N T I O  VARIANDO DE 1 . 5 0  A 3 M NAS ENTRELINHAS E CONDUCAO DAS 
PLANTAS EM FOPMA L I V R E  COM E I X O  CENTRAL. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
M A C I E I R A .  ESCOLHA DE CULTIVARES,  PORTA-ENXERTOS. SISTEMA DE PODA E 
ESPACAMENTO PARA P L A N T I O ,  IMPLANTACAO E CONDUCAO DA CULTURA. 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  = >  AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEHADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TSUNETA, M. MESTRE 
HAUAGGE, R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA. LONDRINA, PR. RELATORIOS 

TECNICOS ANUAIS 1 9 7 9 ,  1 9 8 0  E 1 9 8 1 .  LONDRINA. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 898.8105/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
CONTROLE QUIMICO DA SARNA DA M A C I E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EflPASC / SAO JOAQUIM 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
O CONTROLE DA SARNA (VENTURIA I N A E Q U A L I S )  DA M A C I E I R A  E F E I T O  PELA 
APLICACAO DE U R E I A  A 5% APOS A COLHEITA.  NO PERIODO VEGETATIVD AS 
APLICACOES SAO F E I T A S  NOS ESTADIOS FENOLOGICOS DA CULTURA:C, D, E, 
H. 1 9 ,  1 5 ,  2 1  E 2 1  D I A S  APOS, USANDO-SE UMA MISTURA DE F U N G I C I D A  
S I S T E M I C O  < 1 / 2  DOSE) E DE CONTATO ( 2 / 3  DOSE), OS F U N G I C I D A S  
RECOMENDADOS SAO: BENOMYL, PROPINEB, CAPTAFOL, CAPTAN, CARBENDAZIN, 
CHLOROTALONIL, D I T H I A N O N ,  DODINE, FOLPET, THIABENDAZOLE, T R I F O R I N E ,  
THIOFANATE METHYL, B ITERTANOL E THRIADIMEFON. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A SARNA DA M A C I E I R A  PODE CAUSAR A PERDA DE 1 0 0 %  DE PRODUCAO CASO 
NA0 SEJA CONTROLADA. O USO DE TECNOLOGIA E F E I T A  NA FASE DE TRATOS 
CULTURAIS.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR RS MG ES 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDEHADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BLEICHER,  J. MESTRE 
BONETI ,  J. I . S .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BONETI ,  J . I .  DA S. X BLEICHER.  J. CONTROLE QUIMICO DA SARNA DA 

M A C I E I R A .  FLORIANOPOLIS.  EMPASC, 1 9 8 3 .  6P. CEMPASC. COMUNICADO 
TECNICO. 6 5 ) .  



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 090.0106/6 

T I T U L O  D A  T E C N O L O G I A  
APLICACAO DE TECNOLOGIA FORNECIDA POR PESQUISA EPIDEMIOLOGICA NA 
PREVISAO, AVISO E CONTROLE QUIMICO DA SARNA DA MACIE IRA  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I B  / S P  

RESUHO DA T E C N O L O G I A  
PESQUISA EM ANDAMENTO EM PARANAPANEMA-SP.RESULTADOS P A R C I A I S  MOSTRAM 
QUE A DISSEMINACAO DE FUSICLADIUM DENDRITICHUM OCORRE EM PRESENCA DE 
TEMPERATURAS ENTRE 1 9  A 25.C E UMIDADE RELAT IVA  DO AR SUPERIOR A 80%. 
A PART IR  DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO. O CONTROLE E F E I T O  PELA APLICACAO 
DITHIANON + TRIFLORINE,  CONFORRE OS ESTADIOS FENOLOGICOS DA 
MACIE IRA  E NA PREVISAO DO C ICLO EPIDEMIOLOGICO DO PATOGENO 

PRODUTO / PROBLEt lA  E PROCESSO P R O D U T I V O  
MACA: O ESTUDO DAS CONDICOES AMBIENTA15 FAVORAVEIS A DISSEMINACAO DE 
VENTURIA INAEQUALIS,  F A C I L I T A  A ORIENTACAO DO CONTROLE QUIMICO, 
BENEFICIANDO OS AGRICULTORES. 

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
SP PR SC RS MG 

U S U A R I O S  D A  T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
PALAZZO, D. GRADUADO 
NOGUEIRA. E.M.C. GRADUADO 
MALAVOLTA JR.. V.A. GRADUADO 
CARVALHO, M.L. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
SARNA DA MACIE IRA :  OBSERVACOES PRELIMINARES SOBRE A EPIDEMIOLOGIA E 

CONTROLE DA SARNA EM PARANAPANEMA-SP. V I 1  CONGRESSO BRASILE IRO DE 
FRUTICULTURA. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 891.8180/7 
Pêssego 

TITULO DA TECNOLOGIA 
I N D I C A C A O  DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
AS CULTIVARES DE PESSEGO HOJE D I S P O N I V E I S  NO ESTAD0,APRESENTAM ALGUNS 
DEFEITOS COMO FIRMEZA DE POLPA, CAPACIDADE DE CONSERVACAO E EPOCAS DE 
FLORACAO E MATURACAO. INUMEROS M A T E R I A I S  INTRODUZIDOS FORAM AVALIADOS 
E, A P A R T I R  D A I ,  SELECIONADAS CULTIVARES M A I S  APROPRIADAS PARA AS 
CONDICDES DO ESTADO DO PARANA. DENTRE ELAS DESTACAM-SE PREMIER, 
CARDEAL, CORAL. XAVANTE, C H I R I P A .  C A I  E AS SELECOES CASCATA 4 5 .  
CASCATA 3 9 ,  CASCATA 3 3 8 ,  NECTAR 1 6 3  E NECTAR 1 4 6 .  

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
PESSEGO. SELECAO DE CULTIVARES.  IMPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  <> AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICiUS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TSUNETA, M. MESTRE 
HAUAGGE, R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA, LONDRINA, PR. RELATORIOS 

TECNICOS ANUAIS 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 .  1 9 8 0  E 1 9 8 1 .  LONDRINA. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 891.0102/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ALTERNATIVAS PARA CONTROLE POS COLHEITA DA PODRIDAO PARDA DO 
PESSEGUEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPFT 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A DOENCA CONHECIDA COMO PODRIDAO PARDA, CAUSADA PELO FUNGO M O N I L I N I A  
FRUCTICOLA, E O MAIOR PROBLEMA ENFRENTADO POR PRODUTORES DE PESSEGO 
DA R E G I A 0  SUL DO RS. SUA P R E J U D I C I A L  PRESENCA E CONSTATADA EM PRE E 
POS COLHEITA.  PARA ESTA U L T I M A  FASE. O TRATAMENTO M A I S  E F I C I E N T E  E A 
MISTURA BENOMIL (0.03%) + DCNA (0.065%). COM RESULTADOS S I M I L A R E S  NA 
E F I C I E N C I A  DE CONTROLE, PODE SER RECOMENDADO O USO DE T R I F O R I N E  
(0.02%) + DCNA (0.065%). MERGULHANDO AS C A I X A S  COM PESSEGOS DURANTE 
1 MINUTO, EM R E C I P I E N T E  CONTENDO UMA DAS DUAS,MISTURAS, OBTEM-SE BOM 
CONTROLE DA PODRIDAO PARDA. A E F I C I E N C I A  DESTE TRATAMENTO E MELHORADA 
COM A ADICAO DE 30% DE ALCOOL E T I L I C O  NA MISTURA, REDUZINDO O TEMPO 
DE IMERSAO PbARA 20 SEGYNDOS. 

L L. 

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA E E F I C I E N T E  QUANDO APLICADA LOGO APOS A COLHEITA DO 
PESSEGO E TAMBEM CONTROLA PODRIDAO CAUSADA POR RHIZOPUS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR SP MG ES 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F E L I C I A N O .  A. DOUTOR 
F E L I C I A N O ,  A.J.  DOUTOR 
OGAWA, J.M. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
F E L I C I A N O ,  A. t OGAWA. J.M. E F I C I E N C I A  DE DIFERENTES TRATAMENTOS POR 

IMERSAO. POS COLHEITA,  NO CONTROLE DA PODRIDAO PARDA E PODRIDAO 
POR RHIZOPUSr  EM PESSEGUEIRO. FITOPAT.BRAS.,6:569,1981. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 091.81W3/1 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
R A L E I O  DE FRUTOS EM PESSEGUEIRO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : C N P F T  

RESUflO DA TECNOLOGIA 
O R A L E I O  OU DESBASTE DE FRUTOS E UMA PRATICA I N D I S P E N S A V E L  PARA 
PESSEGUEIROS EM PRODUCAO, A F I M  DE ASSEGURAR O MAXIMO TAMANHO E 
QUALIDADE DOS FRUTOS REMANESCENTES E E V I T A R  A ALTERNANCIA DE 
PRODUCAO. OS RESULTADOS DOS TRABALHOS CONDUZIDOS DURANTE OS D O I S  
CICLOS,  MOSTRAM QUE ESTA PRATICA DEVE SER F E I T A  ATE CERCA DE 4 5  D I A S  
APOS A FLORACAO (FRUTOS COM 1 . 5  A 2 CM DE DIAMETRO), DEIXANDO-SE 
UM ESPACAMENTO DE 8 A 1 0  CM ENTRE OS FRUTOS NOS RAMOS M A I S  FORTES. 
DESTA FORMA, A QUANTIDADE DE FRUTOS A PERMANECER NA PLANTA, ESTARA 
DE ACORDO COM A CAPACIDADE QUE ESTA PLANTA POSSUI  DE SUPORTAR TAL 
NUMERO DE FRUTOS ( 4  A 6 FRUTOS/CM2 DE AREA DA SECCAO TRANSVERSAL DO 
TRONCO, MEDIDO A 2 0  CM DO SOLO). 

" PRODUTO / PROBeEflA E PROCESSO P R O D U T I V O  
TECNOLOGIA A P L I C A V E L  A CULTURA DO PESSEGUEIRO. NA FASE I N I C I A L  DE 
DESENVOLVIMENTO DOS FRUTOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
PEREIRA,  J.F.M. MESTRE 

P R I t 4 C I P A L  PUBLICACAO 
MACHADO, A.L. ;  PEREIRA.  J.F.M. & F1NARDI.N.L.  R A L E I O  DO PESSEGUEIRO. 

PELOTAS. EMBRAPA-UEPAE DE CASCATA, 1 9 8 2 .  5 P .  (COflUNICADO TECNICO, 
2 3 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 9 3 . 8 1 8 8 / 3  
Beterraba 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
SISTEMAS DE CULTIVO FAVORECENDO O RENDIMENTO DE BETACIANINA EM 
RAIZES DE BETERRABA (BETA VULGARIS L.). 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : PESAGRO / XTAGUAI  

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
O PLANTIO POR SEMEADURA DIRETA DE BETERRABA, CULTIVAR TALL TOP 
EARLY SM-068. COH ESPACAMENTO DE 0.20 X 0105M PROPORCIONA MAIOR 
PRODUCAO DE PIGMENTO BETACIANINA ( 1 0 7  KG/HA). 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRATOS CULTURAIS FAVORECEM A PRODUCAO DO CORANTE BETACIANINA, COMO 
CONTRIBUICAO PARA A UTILIZACAO NO PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RJ 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO. H.L. DE GRADUADO 
VASCONCELLOS. H-DEO. RESTRE 
MOURA. L ~ T .  
LEAL. N.R. 

GRADUADO 
DOUTOR - -. . - . . . . . . 

LIBERAL, H.T. DOUTOR 
ESTEVES, M.C. F. GRADUADO 
OLIVEIRA. A.H. DE MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
ARAUJO. N.L. DE; LEAL, N.R.; MOURA, L.L. & VASCONCELOS, H.DE O. 
INFLUENCIA DE SISTEMAS DE CULTIVO NA PRODUCAO E NO RENDIMENTO DE 
BETACIANINA EM RAIZES DE BETERRABA (BETA VULGARIS L.). IN: 
CONG.BRAS.DE OLERICULTURA. 23, RIO DE JANEIRO, 1983.P.210.RESUMOS 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 094.8100/1 

TITULO DA'TECNOLOGIA 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES DE RAMI  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
EM 1983, O IAPAR LANCOU DUAS NOVAS VARIEDADES DE RAMI: IAPAR 1 0  - TPA 
E IAPAR 11 - YAMAMORI. RESULTADO DE PROJETO DE FESQUISA DESENVOLVIDO 
EM COOPERACAO COM A TOYO PESQUISA E COMERCIO AGRICOLA LTDA - TPA. 
AS P R I N C I P A I S  CARACTERISTICAS DESSAS VARIEDADES SAO: MAIOR FINURA DA 
F IBRA,  PARA A IAPAR 1 0  - TPA E ELEVADA CAPACIDADE PRODUTIVA PARA A 
IAPAR 11 - YAMAMORI. ESSAS VARIEDADES SA0 RECOMEHDADAS PARA TODAS AS 
REGIOES DO PARANA QUE APRESENTAM CONDICOES PARA O DESENVOLVIKENTO DA 
RAMICULTURA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DO RAMI NO NORTE DO PARANA E BASEADA PRATICAMENTE Em UR.4 
UNICA CULTIVAR - MIYASAKI-- NA0 HAVENDO POSSIBILIDADE. POR PARTE DO 
RAMICULTOR, DE ESCOLHA DE OUTRAS VARIEDADES IGUALMENTE PRODUTIVAS E 
COM A MESMA QUALIDADE DE FIBRAS.  A TECNOLOGIA SE APLICA NA FASE DO 
ESTABELECIMENTO DA CULTURA. 

ABRANGEMIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIACORES 

PRItJCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UHIDADE DE AKEA 

COORDENADOR E PESQUISAD9RES ENVOLYIDOS 
f lUZ ILL I ,O .  MESTRE 
IGUE, K. !?OLflGR 
YAMAOKA. R.S. i lESTRE 
YANAMORI. H. GRADUADO 
TANAKA, E. GZADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FUNDACAO I N S T I T U T O  AGROHO!lICD DO PARANA. LONDRINA. PR. DEZ ANOS DE 

PESQUISA. RELATORIO TECKICO 1973-1982. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H 9 4 . H 1 H 2 / 7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
COMPARACAO DE VARIEDADES D E  R A M I  

UNIDADE RESPOtISAVEL : I A P A R  / PR 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
COM O O B J E T I V O  DE A V A L I A R  O COMPORTAMENTO DE VARIEDADES NA R E G I A 0  
NORTE DO ESTADO, OBSERVOU-SE EM CAMPOS E X P E R I M E N T A I S  A I N T E N S I D A D E  DE 
BROTACAO, DESENVOLVIMENTO DO CAULE, PRODUCAO D E  MASSA VERDE E 
RENDIMENTO DE F I B R A S  DE 9 VARIEDADES,  COMPARADAS A TRADICIONALMENTE 
PLANTADA - M I Y A S A K I . 0  QUE SE V E R I F I C O U  E QUE, ATE O MOMENTO NENHUMA 
VARIEDADE NACIONAL OU ESTRANGEIRA S E  COMPORTA MELHOR QUE A M I Y A S A K I  
NAS CONDICOES. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A M I Y A S A K I  E ATUALMENTE A VARIEDADE DE R A M I  M A I S  U T I L I Z A D A  PARA 
P L A N T I O  NO NORTE DO PARANA. N A 0  DISPONDO ANTERIORMENTE DE DADOS 
COMPARATIVOS QUE COMPROVASSEM A SUA SUPERIORIDADE.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
M U Z I L L I ,  O. MESTRE 
I G U E .  K .  DOUTOR 
YAMAOKA, R.S.  MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA, L O N D R I N A *  PR. RELATORIO 

TECNICO ANUAL, 1980. I A P A R ,  1981. P. 85-86. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 894.8183/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PRATICAS CULTURAIS PARA LAVOURA DE RAMI  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
DENTRO DO ENFOQUE DE SISTEMA DE PRODUCAO PARA A CULTURA DO RAMI .  
DESTACAM-SE COMO FATORES IMPORTANTES PARA SE OBTER SUCESSO EM TERMOS 
DE PRODUCAO DE FIBRA.  A EPOCA DE PLANTIO.  A CONDUCAO DA LAVOURA E A 
EPOCA DE CORTE. DESSA FORMA, RECOMENDA-SE QUE O PLANTIO SEJA FEITO 
LOGO APOS AS PRIMEIRAS CHUVAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO; A PODA 
DE FORMACAO PODE SER DISPENSADA JA  QUE ESSA OPERACAO, APESAR DE 
UNIFORMIZAR A LAVOURA, NA0 PROPORCIONA RETORNO. QUANTO A EPOCA DE 
CORTE, QUANDO HA P O S S I B I L I D A D E  DE SE EFETUAR UM CORTE A M A I S  QUE O 
NORMAL (TRES CORTES ANUAIS) ,  E V IAVEL  QUE SE EFETUE PRECOCEMENTE.COM 
APROXIMADAMENTE 50  A 60 D I A S  DO CORTE ANTERIOR. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
RAMI.EP0CA DE PLANTIO,  MANEJO DA CULTURA E NUMERO DE CORTES. 
IMPLANTACAO. CONDUCAO E COLHEITA DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
M U Z I L L I .  O, MESTRE 
IGUE,  K. DOUTOR 
YAMAOKA, R.S. GRADUADO 

PRIttCIPAL PUBLICACAO 
M U Z I L L I ,  O.R. I N :  FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOHICO DO PARANA, LONDRINA. 

PR. MANUAL AGROPECUARIO PARA O PARANA - 1978.  LONDRINA, 1978.  P. 
331-48. 



Pepino 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 898.0188/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
N I V E I S  E EPOCAS DE PARCELAMENTO DE NITROGENIO NA CULTURA DO P E P I N O  
PARA SALADA. 

UtdIDADE RESPONSAVEL : CNPH 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A APLICACAO DE 1 1 3  DA ADUBACAO NITROGENADA NAS COVAS. POR OCASIAO DO 
P L A N T I O  E 213 2 0  D I A S  APOS, NA CULTURA DO PEPINO,  EM LATOSSOLO 
VERMELHO ESCURO DO CERRADO, GARANTE MAIOR PRODUCAO ( 2 0 . 0 0 0  KG1HA). 
CONTRA A APLICACAO M A I S  TARDIA ( 3 0  D I A S  APOS O P L A N T I O ) ,  QUE PRODUZ 
1 3 . 0 0 0  KG1HA. 

PRODUTO / PROBLEUA E PROCESSO PRODUTIVO 
PEPINO.  AUMENTO DE PRODUCAO POR AREA,EM FUNCAO DO SUPRIMENTO RACIONAL 
DO NITROGENIO.  A P L I C A - S E  DURANTE O P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA o C 0  WG D 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUZA, A.F. MESTRE 
LOPES. J . F .  MESTRE 
L IMA,  J .A .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUZA, A.F.; L I M A .  J.A.; LOPES. J.F. & R O S S I ,  P.E.F. N I V E I S  E EPOCAS 

DE PARCELAMENTO DE N NA CULTURA DE P E P I N O  (CUCUMIS S A T I V U S  L . )  
CV. AODAI  EM SOLO L E  SOB O CERRADO. I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE 
OLERICULTURA, 2 3 . r  1983.RESUMOS.RIO DE JANEIROtSOB.1983.P.11 .  



Ame'ixa 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 162.0181/0 

TITULO DA TECNOLOGIA 
I D E N T I F I C A C A O  E RECOMENDACAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DA ESCALDADURA 
DAS FOLHAS DE AMEIXEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
A P A R T I R  DE MEADOS DE 197G F O I  OBSERVADA A OCORRENCIA DA DO.ENCA 
DENOMINADA "SECA DOS PONTEIROS DE AMEIXEIRA"  NOS POMARES DA R E G I A 0  
METROPOLITANA DE C U R I T I B A  E TAMBEM EM OUTROS L O C A I S  DO ESTADO. ESTA 
DOENCA F O I  I D E N T I F I C A D A  COMO SENDO "ESCALDADURA DAS FOLHAS" CAUSADA 
POR BACTERIA DO T I P O  R I C K E T T S I A .  O CONHECIMENTO DA E T I O L O G I A  DESTA 
DOENCA P E R M I T I U  A RECOMENDACAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO COMO USO DE 
MATERIAL PROPAGATIVO ORIUNDO DE MATRIZES SADIAS.  ELIMINACAO DE FOCOS 
I N I C I A I S  E OUTRAS PRATICAS DE IMPLANTACAO E CONDUCAO DO POMAR PARA 
D I M I N U I R  OS PREJUIZOS ENQUANTO PROSSEGUE A INTRODUCAO E AVALIACAO DE 
CULTIVARES PARA R E S I S T E N C I A  A MOLESTIA.  

P-RODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUT V0 
AmEIxEIRtí. ESCALDADURA DK FOLHA DE A M E I X X R A .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRDDUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MOHAN. S.K. DOUTOR 
TSUNETA, M. MESTRE 
HAUAGGE. R. GRADUADO 
L E I T E  JR..  R.P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MOHANP 5 .K. r  L E I T E  J R . r  R.P. r  TSUNETA. M.t HAUAGGE, R. PROBLEMAS D E  
ESCALDADURA DA FOLHA DE A M E I X E I R A  NO ESTADO DO PARANA. INFORME DE 
PESQUISA,  I A P A R ,  I V  ANO. N 3 1 .  MAIO. 1 9 8 0 ,  5P.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 1 0 5 . 8 1 0 0 / 5  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
LAVRAS - 2 NOVO H IDRICO DE ABOBORA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UFV 

SUfIO DA TECNOLOGIA 
LAVRAS 2 - H I B R I D O  ORIG INARIO  DOS PROGENITORES ESAL 7 5 1 1  X ESAL 
7 5 2 5 .  APRESENTA RAMA P R I N C I P A L  DE 3 A 3 , 5  M COM 4 A 6 RAMIFICACOES 
LATELA IS ,  CUJO COMPRIMENTO VARIA DE 0 , 3  A 1M. OTIMO CRESCIMENTO 
VEGETATIVO. I N I C I A N D O  A FLORACAO 4 5  A 55 D I A S  APOS A SEMEADURA. 
A COLHEITA DOS FRUTOS E I N I C I A D A  AOS 88 A 1 0 0  D I A S  DE IDADE.  
PRODUZ 2 A 3 FRUTOS POR PLANTA, CUJO PESO MEDIO E DE 1.5 A 2 KG 
E A PRODUTIVIDADE VARIA DE 8 A 1 0  T/HA. OS FRUTOS APRESENTAM 
COLORACAO EXTERNA VERDE ESCURO* COM OT IM4  QUALIDADE PARA O CONSUMO. 
A ESPESSURA MEDIA DA POLPA E DE 2,8 A 3.5 CM. APRESENTA 1 0  A 1 5  CM 
DE DIAMETRO LONGITUDINAL E 1 5  A 2 5  CM DE DIAMETRO TRANSVERSAL. O 
RENDIMENTO MEDIO EM POLPA VARIA  DE 9 0  A 9 5  %. E RECOMENDADA PARA O 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ABOBORA. OS H IBR IDOS DE MAIOR ACEITACAO NO BRASIL  SAO IMPORTADOS 
NA SUA TOTALIDADE. LAVRAS 2 E UM H I S R I D O  NACIONAL QUE S U B S T I T U I  
PERFEITAMENTE O H I B R I D O  TETSUKABUTO, EVITANDO, ASSIM A IMPORTACAO 
DE GRANDES QUANTIDADES DE SEMENTES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS F> AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PREDROSA, J.F DOUTOR 
CASAL I ,  V.W.D. GRADUADO 
CHENG, S.S. GRADUADO 

PRI tJC IPAL  PUBLICACAO 
PEDROSA, J. F. CARACTERIZACAO AGRONONICA E QUAL ITAT IVA  DE PLANTAS E 
FRUTOS DE INTRODUCOES E H IBR IDOS DE C.MAXIMA E C.MOSCHATA 
VICOSA MG, UFV, IMPRENSA UNIVERSITARIA ,  1 9 8 1 .  1 6 4  P. 
(TESE D.S) 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : 1 8 5 . 8 1 8 1 / 3  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
LAVRAS 1 - NOVO H I B R I D O  DE ABOBORA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : U F V  

RESUMO DA T E C N O L O G I A  
LAVRAS 1 - HIBRIDO ORIG INARIO  DOS PROGENITORES ESAL- 7 5 1 1  X 
ESAL 7523.  APRESENTA CRESCIMENTO DE 2,5 A 3 M DE RAMA P R I N C I P A L  
COM 3 A 7 RAMAS LATERAIS  QUE CRESCEM NUM R A I O  DE ATE 1M. BOM 
CRESCIMENTO VEGETATIVO E FLORESCE 42 A 50 D I A S  APOS A GERMINACAO 
A COLHEITA DOS FRUTOS E I N I C I A D A  8 5  A 95 D I A S  APOS O PLANTIO .  
APRESENTANDO 2 A 3 FRUTOS POR PLANTA, COM PESO MEDIO DE 1.6 A 
2 , 5  KG E PRODUTIVIDADE DE 8 A 12 T/HA. O FRUTO APRESENTA 
COLORACAO EXTERNA VERDE ESCURO E ESPESSURA MEDIA DE POLPA 
VARIANDO DE 3 A 3.5  CM. DIAMETRO LONGITUDINAL DE 12 A 20 CM E 
TRANSVERSAL DE 15 A 25 CM. O RENDIMENTO MEDIO DE POLPA E DE 
90 A 96%. OTIMA ACEITACAO COMERCIAL. E RECOMENDADA PARA O ESTADO 
MINAS GERAIS. 

PRODUTO / PROULEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
ABOBORA. OS H IBR IDOS DE MAIOR ACEITACAO NO BRASIL  SAO IMPORTADOS 
NA SUA TOTALIDADE. LAVRAS - 1 E UM H I B R I D O  NACIONAL QUE SUBSTITU 
PERFEITAMENTE O H I B R I D O  TETSUKABUTO, EVITANDO, ASSIM, A 
IMPORTACAO DE GRANDES QUANTIDADES DE SEMENTES. 

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
MG 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
PEDROSA, J.F. DOUTOR 
CASALI ,  V.W.D. DOUTOR 
CHENG. 5 . 5 .  DOUTOR 
NAKAYAMA, L .H . I .  MESTRE 

P R I N C I P A L  P U U L I C A C A O  
PEDROSA. J .  F .  CARACTERIZACAO AGRONOMICA E QUAL ITAT IVA  DE PLANTAS 
E FRUTOS DE INTRODUCOES E H IBR IDOS DE C. MAXIMA E C. MOSCHATA. 
VICOSA. MG, UFV. IMPRENSA UNIVERSITARIA ,  1981.  164 P (TESE D.S.) 



1.2. Aproveitamento de recursos naturais 
Sistema de produção para o Trópico 
Semi-árido 

CODIGO DA TECNOLOGIA : 838.8181/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
POPULACOES DE CAUPI E MILHO NO SISTEMA DE CONSORCIO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

ISUPIO DA TECNOLOGIA 
TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM DOIS ANOS AGRICOLAS NA MICRORREGIAO DE 
IRECE, EVIDENCIARAM QUE A MELHOR COMBINACAO PDPULACIONAL FICA EM 
TORNO DE 50.000 E 25.000 PLANTAS POR HECTARE DE CAUPI (CV. PITIUBA) 
E MILHO (CV. CENTRALMEX). RESPECTIVAMENTE. ESTA COMBINACAO 
POPULACIONAL E OBTIDA UTILIZANDO-SE O ARRANJO DE DUAS FILEIRAS D E  
CAUPI E UMA DE MILHO, NO ESPACAMENTO DE 0.80 ENTRE LINHAS E A 
DENSIDADE DE 0,bOM COM DUAS PLANTAS POR COVA PARA A LEGUMINOSA E DE 
0.50M COM UMA PLANTA POR COVA PARA A GRAMINEA. ESTA COMBINACAD DE 
P L A N T A S  APRESENTA MAIOR RENDIMENTO DE GRAOS-POR UNIDADE DE AREA; 
MAIOR EFICIENCIA DO USO DA TERRA E ESTABILIDADE DE PRODUCAO DAS 
CULTURAS CONSORTES QUE D SISTEMA TRADICIONAL EMPREGADO PELO 
PEQUENO PRODUTOR DA REGIAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CAUPI E MILHO. A TECNOLOGIA E RECOMENDADA PARA OS PEQUENOS 
AGRICULTORES DA REGIA0 DE IRECE QUE C4lLTIVAfl O CAUPI E MILHO EM 
ASSOCIACAOiPODENDO TAMBEM SER INDICADA PARA SUBSTITUIR OS PLANTIOS 
EXCLUSIVOS DESSAS ESPECIES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS = >  AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DOURADO, V. V. GRADUADO 
ROCHA, R.C. GRADUADO 
BERGER, P.G. GRADUADO 
BRAGA, J.M. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLILACAO 
DOURADO, V.V. t ROCHA, R.C.COMBINACA0 D E  POPULACOES DE MILHO E CAUPI 

NO CONSORCIO. IN: REUNIA0 NACIONAL DE PESQUISA DE CAUPI. 1, 
GOIANIAI 1982. ANAIS.. . GOIANIA, EMBRAPA-CNPAFp 1982. P. 262. 



Sistema de Produção para o Trópico Úmido 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 831.8180/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ENXERTIA DO NANGOSTAO (GARCINIA MANGOSTANA) 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A PROPAGACAO VEGETATIVA DO MANGOSTAO F O I  CONSEGUIDA COM O METODO D E  
GARFAGEM NO TOPO EM FENDA C H E I A .  E FUNDAMENTAL QUE SEJAM D E I X A D A S  DUA- 
A QUATRO FOLHAS NO "CAVALO" PARA O ATINGIMENTO DE ELEVADO PEGAMENTO 
DO ENXERTO. BEM COMO COBRIR O ENXERTO COM SACO P L A S T I C O  TRANSPARENTE 
UMEDECIDO INTERNAMENTE. TAMBEM E IMPORTANTE QUE T A 0  LOGO A BROTACAO 
NOVA APARECA, SEJA RETIRADO O SACO P L A S T I C O  TRANSPARENTE. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
N A 0  E X I S T I A  TECNICA DE PROPAGACAO VEGETATIVA DO MANGOSTAO. RAZAO PELA 
QUAL AS PLANTAS DE SEMENTE F R U T I F I C A V A M  COM PELO MENOS SETE ANOS DE 
PLANTADAS. 
A TECNOLOGIA E USADA NO PREPARO DA MUDA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AL AM MT R 0  AP RR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MULLER. C.H. MESTRE 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : %32.%1%2/7 

T I T U L O  D A  T E C N O L O G I A  
BENEFICIAMENTO DE SEMENTES DE ALGAROBA POR M E I O  DE MAQUINA FORRAGEIRA 
E/OU MOINHO MANUAL. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : C P A T S A  

RESUMO DA T E C N O L O G I A  -- - 
U T I L I Z A ~ S E U M  MÓINHO MANUAL, MARCA MAESA, USADO EM MOAGEM DE CARVAO.  
SENDO A ABERTURA DOS DISCOS CORTANTES DE 2 MM, E OS FRUTOS DE 
ALGAROBA SECOS EM ESTUFA A 5 5 . C  POR 2 4  HORAS. COM MAQUINA FORRAGEIRA. 
U T I L I Z A - S E  UMA DO T I P O  DP2 COM PENEIRA DE 9 , 5  MM DE MALHA. ACOPLADA 
A UM MOTOR ESTACIONAR10 YANMAR. NSB COM 9 0  RPM, COM FRUTOS DE 
ALGAROBA SECOS AO SOL OU EM ESTUFA A 5 5 . C  POR 2 4  HORAS. 

PRODUTO / PRODLEt lA  E PROCEÇSO P R O D U T I V O  
ALGAROBA (PROSOPIS J U L I F L O R A ) .  
EXTRACAO DE SEMENTES DE FRUTOS. 
BENEFICIAMENTO. 

ABRANGEt lC IA G E O G R A F I C A  
P E  BA PB RN SE AL P I  CE 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t l C I P A I Ç  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
SOUZA, S.M. DE GRADUADO 
L I M A ,  P .C.F .  MESTRE 
ARAUJO, M.DE S. GRADUADO 

P R I N C I P A L  P U D L I C A C A O  
SOUZA, S.M. DE; L I M A I  P.C.F. 8 ARAUJO, M.DE S. SEMENTES DE ALGAROBA: 

METODOS E CUSTO DE BENEFICIAMENTO. R. BRAS. SEM., B R A S I L I A .  5 
( 3 ) :  5 1 - 6 1 .  1 9 7 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 832.8183/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
DESENVOLVIMENTO DE INOCULANTES E S P E C I F I C O S  E E F I C I E N T E S  PARA 
LEGUMINOSAS FLORESTAIS.  

UNIDADE RESPOtJSAVEL : UAPNPBS / R J  

RESUtlO DA TECHOLOGIA 
NOVOS INOCULANTES DE R H I Z O B I U M  PARA LEGUMINOSAS FLORESTAIS FORAM 
DESENVOLVIDOS ATRAVES DO ISOLAMENTO E SELECOES DE ESTIRPES PARA AS 
SEGUINTES ESPECIES FLORESTAIS:  A L B I Z I A  FALCATARIA.  DALBERGIA NTGRA, 
BOUDICHIA V I R G I L I O I D E S ,  G L I R I C I D I A  SEPIUM, DIMORPHANDRA EXALTATA E 
LONCHOCCUPUS COSTATUS. OS INOCULANTES DESENVOLVIDOS E COLOCADOS PELA 
P R I M E I R A  VEZ A D I S P O S I C A O  DE REFLORESTADORES, ALEM DE ECONOMIZAR 

-- - -  -_ ADUBOS,PROWOVEM MELHOR CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MUDAS EM FASE 
DE V I V E I R O  SE COMPARADO A MUDAS NA0 INOCULADAS, PODENDO AINDA 
B E N E F I C I A R  O ESTABELECIMENTO DA ARVORE NO CAMPO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
INOCULANTES PARA LEGUMINOSAS FLORESTAIS QUE PROMOVEM UM MELHOR 
DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS EM FASE DE V I V E I R O .  

ABRANGENCIA GEOGKAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
i M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

- -  R R I W C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F A R I A ,  S.M. DE GRADUADO 
FRANCO, A.A. DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
F A R I A ,  S.M. DE, MOREIRA, V.C.G. L FRANCO, A.A. SELECAO DE E S T I R P E S  DE 

R H I Z O B I U M  PARA LEGUMINOSAS FLORESTAIS.  I N :  S I M P O S I O  SOBRE 
FIXACAO DO NITROGENIO EM ARVORES T R O P I C A I S ,  R I O  DE JANEIRO,  1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 3 2 . 0 1 0 4 / 3  

TITULO DA TECNOLOGIA 
METODO DE P L A N T I O  EM L I N H A S  USANDO-SE QUARUBA-VERDADEIRA PARA 
CONVERSAO DE CAPOEIRAS EM POVOAMENTOS MADEIREIROS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
O METODO DE P L A N T I O  EM L I N H A S  U T I L I Z A N D O - S E  A QUARUBA-VERDADEIRA 
(VOCHYSIA MAXIMA) E UMA ALTERNATIVA DE CUSTO RELATIVAMENTE B A I X O  PARA 
A CONVERSAO DE AREAS DE CAPOEIRAS, SEM EXPRESSAO ECONOMICA EM 
POVOAMENTOS MADEIREROS. O METODO CONSISTE NA ABERTURA DE L I N H A S  NA 
CAPOEIRA NO SENTIDO LESTE-OESTE, COM LARGURA DE 1,s-2  M E 
ESPACADAS DE 7 A 10 M ENTRE S I .  AS PLANTAS DEVEM SER PLANTADAS 
DENTRO DAS L I N H A S  D I S T A N C I A D A S  DE 3 , 5  A 5M. A VEGETACAO ENTRE AS 
LINHAS E MANEJADA DE FORMA A PROPORCIONAR'LUZ A S  MUDAS PLANTADAS. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O METODO DE PLANTIOS EM L I N H A S  U T I L I Z A N D O - S E  QUARUBA-VERDADEIRA 
(VOCHYSIA MAXIMA) E V A N T A J O S O  P A R A  CONVERSAO DE CAPOEIRAS SEM 
EXPRESSAO ECONOMICA. ATUALMENTE NA AMAZONIA, UM DOS P R I N C I P A I S  
PROBLEMAS E A D E F I N I C A O  DE TECNICAS PARA A REPOSICAO FLORESTAL COM 
ESPECIES N A T I V A S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P A 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDO5 
YARED. J.A.G. MESTRE 
MARQUES. L.C.T. GRADUADO 
BRIENZA JUNIOR, S. GRADUADO 
KANASHIRO, M. GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
YARED, J.A.G.; BRIENZA JUNIOR,  S.; MARQUES, L.C.T. & KANASHIRO, M. 

CRESCIMENTO DE VOCHYSIA MAXIMA EM DIFERENTES METODOS DE 
REGENERACAO A R T I F I C I A L .  BELEM. EMBRAPA-CPATU. 1983. 2P. (EMBRAPA- 
CPATU. PESQUISA EM ANDAMENTO, 1 0 5 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 3 2 . 8 1 8 9 / 2  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ESPECIES E PROCEDENCIAS DE P I N U S  PARA REFLORESTAMENTO EM AREA DE 
CERRADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA ORIGINOU-SE DE UM TESTE DE VARIAS PROCEDENCIAS DE P.  
OOCARPA E P.  CARIBAEA.  AS MELHORES PROCEDENCIAS DE P.  CARIBAEA FORAM 
TODAS DA VAR. HONDURENSIS, O R I G I N A R I A S  DE SANTA CLARA (NICARAGUA) ,  DE 
MOUNTAIN P I N E  R I D G E  ( B E L I Z E )  E LOS LIMONES (HONDURAS). DE P .  OOCARPA, 
FORAM SELECIONADAS COMO MELHORES AS PROCEDENCIAS DE YUCUL (NICARAGUA) 
E MOUNTAIN P I N E  RIDGE.  SAO PROCEDENCIAS QUE APRESENTAM BOA 
PRODUCAO VOLUMETRICA NA M A I O R I A  DAS AREAS DE CERRADO COM BOA 
R E S I S T E N C I A  A PRAGAS E DOENCAS E POUCO EXIGENTES A F E R T I L I D A D E  DO 
SOLO. POSSUEM BOA P L A S T I C I D A D E ,  PODENDO SER PLANTADAS EM GRANDE PARTE 
DOS CERRADOS. GERALMENTE SUPORTAM A D E F I C I T  H I D R I C O  M A I S  ELEVADO ATE 
1 3 0  MM. A PRODUTIVIDADE VARIA COM A QUALIDADE DO " S I T E " .  DESDE 
3 2  M3/HA/ANO EM P L A N T I O  NOS MELHORES LOCAIS,  ATE 1 0  M3/HA/ANO EM 
LOCAL DE B A I X A  F E R T I L I D A D E .  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
MADEIRA/ DEVE SER USADA P A R A  OBTER GANHOS NA PRODUCAO VOLUMETRICA, 
CELULOSE E MADEIRA SERRADA, UMA VEZ QUE P I N U S  NA0 E USADO PARA 
PRODUCAO DE CARVAO. A TECNOLOGIA E USADA NO P L A N T I O  ATRAVES DA 
ESCOLHA DA PROCEDENCIA, POREM COM-EFEITO NA COLHEITA PELA ~ A I O R  
PRODUCAO. 

ABRANGEIdCIA GEOGRAFICA 
MG MS MT GO DF 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MELO. J . T .  GRADUADO 
ALBINO, J.C. GRADUADO 
CASER, R.L .  GRADUADO 
GUIMARAES, D.P. GRADUADO 
MOURA* V.P.G. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
MELO, J . T .  AVALIACAO DE ESPECIES E PROCEDENCIAS DE P I N U S  EM MINAS 

GERAIS. MATO GROSSO DO SUL E D I S T R I T O  FEDERAL. NO PRELO. 



1.3. Solos 
Microbiologia de solos 

CODIGO DA TECNOLOGIA r 0 5 5 . 0 1 0 1 / 0  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
S U B S T I T U I C A O  DE ADESIVOS IMPORTADOS POR ADESIVOS CASEIROS N A C I O N A I S  
NA INOCULACAO E REVESTIMENTO DE SEMENTES DE LEGUMINOSAS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UAPNPBS / R J  

RESURO DA TECNOLOGIA 
ADESIVOS CASEIROS ( P O L V I L H O  DE ARARUTA.POLVILH0 DE MANDIOCA E FARINHA 
DE TRIGO)  PARA INOCULACAO DE SEMENTES DE LEGUMINOSAS COM E S T I R P E S  DE 
R H I Z O B I U M  E P/ REVESTIMENTO DE SEMENTES "PELLET" COM MICRONUTRIENTES 
SAO EQUIVALENTES AS GOMAS T R A D I C I O N A I S ,  IMPORTADAS, DE ALTO CUSTO E 
GERALMENTE I N A C E S S I V E I S  AO PRODUTOR RURAL, COMO GOMA ARABICA SEM 
PRESERVATIVO, CEL0FAS.E METOFAS. OS ADESIVOS CASEIROS MANTEM, EM 
CONDICOES AMBIENTE, UMA POPULACAO DE R H I Z O B I U M  S U F I C I E N T E  PARA O 
ESTABELECIMENTO DA S I M B I O S E  ATE SETE D I A S  APOS O PREPARO DOS "PELLETS 
ANTES DO P L A N T I 0 . A  INTRODUCAO DOS MICRONUTRIENTES NOS "PELLETS" JUNTO 
AS SEMENTES AUMENTA A E F I C I E N C I A  DA SUA APLICACAO, FAVORECENDO O 
CRESCIMENTO DA PLANTA E AUMENTANDO A E F I C I E N C I A  DA S I M B I O S E .  

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
NOVOS ADESIVOS PARA INTRODUCAO D E  BACTERIAS FIXADORAS DE MITROGENIO 
ATMOSFERICO E MICRONUTRIENTES JUNTO AS SEMENTES DE LEGUMINOSAS EM 
EPOCA DE P L A N T I O .  

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP 

US,UARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUNOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F A R I A ,  S.M. GRADUADO 
D E - P O L L I .  H. DOUTOR 
FRANCO, A.A. DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
FARIAS, S.N. DE; DE-POLLI, H. L FRANCO,A.A. ADESIVOS PARA INOCULACAO 

E REVESTIMENTO DE SEMENTES DE LEGUMINOSAS, CONGRESSO B R A S I L E I R O  
DE C I E N C I A  DO SOLO. C U R I T I B A ,  1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : H55.01H2/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
FIXACAO BIOLOGICA DO NITROGENIO EM F E I J A O  

UNIDADE RESPOHSAVEL : SNLCS 

ISUHO DA TECNOLOGIA 
RESULTADOS OBTIDOS EM VARIOS EXPERIMENTOS DE LABORATORIO E NO CAMPO. 
MOSTRARAM QUE ALGUMAS VARIEDADES DE FE IJAO.  QUANDO INOCULADAS COM 
ESTIRPES DE RHIZOBIUM PHASEOLI,  E F I C I E N T E S  E COM ADEQUADA CORRECAO DE 
F E R T I L I D A D E  DO SOLO, APRESENTAM S IMBIOSE EF IC IENTE,  F IXANDO TODO O 
NITROGENIO NECESSARIO PARA T R I P L I C A R  A MEDIA DE PRODUCAO NACIONAL. 
RESULTADOS RECENTES EM SOLO MUITO POBRE EM NITROGENIO MOSTRARAM QUE A 
CULTIVAR CARIOCA F IXOU EM 31,7 KG N/HA (MEDIDA POR D I L U I C A O  ISOTOPICA 
E POR DIFERENCA DO N TOTAL DA PLANTA), COM UMA PRODUCAO DE 1 6 5 1  KG/HA 
EM CONTRASTE COM 6 3 1  KG/HA PARA OS TRATAMENTOS NAO.INOCULADOS. 
OUTROS CULTIVARES QUE APRESENTAM BOA NODULACAO SAO. NEGRO 
ARGEL E VENEZUELA 350. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
FEIJAO.  APLICAM-SE NA IMPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRAttGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FRANCO, A.A. DOUTOR 
PEREIRA, J.C. MESTRE 
DUQUE, F .F .  MESTRE 
NEYRA, C. GRADUADO 
BODDEY, R.M. GRADUADO 
NEVES, M.C.P. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FRANCO, A.A., PEREIRA, J .C.  L NEYRA, C.A. SEASONAL PATTERNS OF 

N ITRATE REDUCTASE AND NITROGENASE A C T I V I T I E S  I N  PHASEOLUS 
VULGARIS L. PLANT PHYSIOL.  6 3 : 4 2 1 - 2 4 ,  1979.  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 060.0100/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO VERDE EM C A F E Z A I S  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUnO DA TECHOLOGIA 
PARA C A F E Z A I S  PLANTADOS EM ESPACANENTOS LARGOS ENTRE AS RUAS (4M)  
QUE NA0 SE ADOTA O P L A N T I O  DE CULTURAS INTERCALARES. RECOMENDOU-S 
USO DE ADUBACAO VERDE. O P L A N T I O  DE LAB-LAB (DOLICHOS LAB-LAB)  
PROPORCIONA, ENTRE OUTROS B E N E F I C I O S ,  UMA ECONOMIA DE ATE 75% NO 
NUMERO DE CAPINAS. ALEM DO E F I C I E N T E  CONTROLE DA EROSAO E MAIOR 

E CINCO TONELA - .- - - . . - . . - 
DE MATERIA SECA EM PLANTIO INTERCALADO, O NITROGENIO ADICIONADO 
EQUIVALE A 4 5 0  KG DE SULFATO DE ANONIO. E CONSIDERANDO-SE QUE 213 
DESTE TOTAL PROVEM DA ATMOSFERA, A ECONOMIA DESSE ADUBO NITROGENADO 
S E R I A  DE 300 KG/HA. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO . O, PRODUTO BCNEFICIADO E C A F E  E O PROBLEMA E 8  ALTO CUSTO DO I T E M  . 
CAPINA E ADUBACAO NITROGENADA, BEM COMO O CONTROLE DE EROSAO, 
PRINCIPALMENTE NOS C A F E Z A I S  EM FORMACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
V I E I R A .  M.J .  MESTRE 
ANDROCIOLLI  FILHOIA. GRADUADO 
CHAVES, J .C.D.  MESTRE 
M A N E T T I  F I L H O .  J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CHAVES, J.C.D.; V I E I R A ,  M.J. & RUFINO. R.L.  ADUBACAO VERDE EM LAVOURA 

CAFEEIRAS.  LONDRINA, I A P A R .  1980. ( I A P A R .  INFORME DA PESQUISA, 
2'4). 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B68.B101/H 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO DE PASTAGENS NATURAIS NO INCREMENTO DE PRODUCAO DE 
FORRAGEIRAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE BAGE 

RESUHO DA TECNOLOGIA . 
OS CAMPOS DA REGIA0 SUDOESTE DO R I O  GRANDE DO SUL SAO UT IL IZADOS A 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
OS CAMPOS DA REGIA0  SUDOESTE DO R I O  GRANDE DO SUL SAO UTILIZADOS,  
DESDE A EPOCA COLONIAL, PREDOMINANTEMENTE PARA PECUARIA EXTENSIVA. A 
M A I S  DE UM SECULO. PREDOMINANTEMENTE,PARA PECUARIA EXTENSIVA QUE TEM 
COMO BASE ALIMENTAR DOS REBANHOS. A PRODUCAO ESTACIONAL DAS 
PRODUCAO DAS PASTAGENS NATURAIS DESSES CAMPOS E ESTIVAL.  
NA0 PROPICIANDO ALIMENTO SUFIC IENTE NO PERIODO HIBERNAL. COMO AS 
PASTAGENS NATURAIS.COM O EMPREGO DA ADUBACAO FOSFATADA E POSSIVEL 
REDUZIR AS PERDAS DE PESO NO PERIODO DE INVERNO E AUMENTAR OS GANHOS 
PASTAGENS NATURAIS E A UNICA FONTE ALIMENTAR DOS REBANHOS, O OESEMPEN 
DOS REBANHOS E-BAIXO,  CONDICIOHADA .PELA CEQUEHA PREDUCAD NO IIIVERNC. 
NO PERIODO DE PRIMAVERA E VERAO. ESTA TECNOLOGIA TAMBEM P O S S I B I L I T A  
O AUMENTO DOS GANHOS DE PESO VIVO POR HECTARE ANO EM ATE 73% EM 
AS ADUBACOES FOSFATADAS(90 KG DE P203/HA) ,  APLICADAS EM COBERTURA 
NO OUTONO. POR UM PERIODO DE 4 ANOS, POSSIB IL ITARAM O AUMENTO DE 73% 
RELACAO AOS CAMPOS NA0 FERTILIZADOS,  REDUZ A IDADE DE ABATE DOS 
ANIMAIS  DE 4.5 PARA 3 ANOS E MELHORA A FLORA CAMPESTRE 
GANHOS DE PESO VIVO POR HECTARE EM MEDIA. EM RELACAO AOS 
CAMPOS NA0 FERTILIZADOS,  REDUZIRAM A IDADE DE ABATE DOS ANIMAIS  DE 
CONSIDERAVELMENTE. AS ADUBACOES FOSFATADAS ( 9 0  KG/P205/HA) SERIAM 
APLICADAS EM COBERTURA NO OUTONO POR UM PERIODO DE 4 A 5 ANOS E SEUS 
4.5 PARA 3 ANOS E MELHORARAM A QUALIDADE E PRODUCAO DA FLORA 
CAMPESTRE. O EFEITO RESIDUAL DA ADUBACAO PERMANECEU EFETIVO APOS 6  AN 
EFEITOS RESIDUAIS  PERMANECERIAM EFETIVOS APOS 6  ANOS COM GANHOS 
MEDIOS DE 1 6 8  KG DE PESO VIVO. 
DO TERMINO DA ADUBACAO, SENDO QUE NOS DOIS PRIMEIROS ANOS FORAM 
UT IL IZADOS 900  QUILOS DE FOSFATO NATURAL E, NOS DOIS SEGUINTES, 4 7 5  
QUILOS DE SUPERFOSFATO SIMPLES POR HECTARE. 

PRODUTO / PROBLEtFA E PROCESSO PRODUTIVO 
A PRESENTE TECNOLOGIA SE DESTINA AQUELES PRODUTORES QUE EMPREGAM 
D I V I S O E S  DE AREAS E LIMPEZA DE CAMPO, QUE HOJE EM D I A  OCUPAM UMA 
CONSIDERAVEL EXTENSA0 DE TERRAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BARCELLOS, J.M. GRADUADO 
SEVERO. H.C. GRADUADO 
ACEVEDO, A.S. MESTRE 
MACEDO, W.S. L .  DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA BRASILE IRA DE PESQUISA AGROPECUARIA, UNIDADE DE EXECUCAO DE 

PESQUISA DE AMBITO ESTADUAL DE BAGE, RS. PASTAGENS: ADUBACAO E 
FERTIL IDADE DO SOLO. BAGE, RS. EMBRAPA-UEPAE BAGE, 1 9 8 0 .  123P.  
(EMBRAPA-UEPAE DE BAGE. MISCELANEA, 2 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 860.0103/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
ADUBACAO FOSFATADA DE PASTAGEM DE CAPIM BUFFEL, UMA ALTERNATIVA 
V IAVEL  PARA ENGORDA DE BOVINOS NA ZONA DO OESTE DE SERGIPE. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE ARACAJU 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
A ADUBACAO CONSISTE NA APLICACAO DE 3 3 0  KG/HA DE SUPERFOSFATD 
NA IMPLANTACAO DA PASTAGEM E 1 6 5  KG A CADA DOIS  ANOS. APOS QUATRO 
CICLOS DE PASTEJO. O BUFFEL ADUBADO PROPORCIONOU EM RELACAO AO 
BUFFEL NA0 ADUBADO, UM GANHO ADICIONAL M E D I 0  DE 1.4 ARROBAS/HA 
CVARIACAO DE 1 , 2  A 1,7 ARROBAS/HA). EM RELACAO A PRODUTIVIDADE DA 
PECUARIA DE SERGIPE, O BUFFEL ADUBADO PROPORCIONOU AUMENTOS DA 
SEGUINTE ORDEM: CAPACIDADE DE SUPORTE (ESTIMADA EM 1 e 4  CAB/HA) - 
75%;  GANHOIHA DE CARNE-MEDIA/CICLO ( 1 9 0 . 5  KG) - 1 0 7 %  E IDADE DE 
ABATE - REDUZIDA DE EM TORNO DE 6 0  MESES PARA APROXIMADAMENTE 3 2  
MESES. 

PRODUTO / PROBLEUA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS - OS I N D I C E S  DE PRODUTIVIDADE DA PECUARIA SERGIPANA SAD 
MUITO BAIXOS.  A ADUBACAO FOSFATADA PROMOVERA UM AUMENTO ACENTUADO 
DESSES IND ICES.  A ADUBACAO CONSISTIRA NA APLICACAO DE 3 3 0  KG/HA 
DE SUPERFOSFATO SIMPLES NA IMPLANTACAO DE PASTAGENS E 1 6 5  KG A CADA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SE BA AL PE  PB RN CE PI 

USUARIOS DA TECNOLíiGIA 
IMEDIATOS =>  AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES EUVOLVIDOS 
ARAGAO, W.M. MESTRE 
ALMEIDA. S.A. GRADUADO 
SOBRAL. L .F .  DOUTOR 
CAROSO. G.F. MESTRE 
PEDREIRA. P.A.S. MESTRE 
NOVELLY, P.E. . GRADUADO 
SOBRAL, J. DO P. MESTRE 
LIMA, J.0.A. DE A. MESTRE 

PRIttCIPAL PUBLICACAO 
ARAGAO. W.M.; RESULTADOS DE PESQUISA EH FORRAGEIRAS E PASTAGENS - 
UEPAE DE ARACAJU. NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 1 9 8 3 .  PALESTRA 
APRESENTADA NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO CRISTOVAO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 860.0188/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
U T I L I Z A C A O  DO Z I N C O  NA ADUBACAO DA SOJA EM AREAS DO CERRADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UAPNPBS / RJ 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A ADICAO DE Z I N C O  NA ADUBACAO DA SOJA EM AREAS DE CERRADO. COM 
PROBLEMAS DE A C I D E Z  DO SOLO, E TECNOLOGIA I N D I S P E N S A V E L  PARA UMA 
NODULACAO ABUNDANTE E E F I C I E N T E  NA FIXACAO DO N2 E PRODUCAO DE GRAOS, 
PRINCIPALMENTE EM AREAS DE P R I M E I R O  ANO DE C U L T I V O .  50 KG/HA JE 
FTE/BR-9  F O I  S U F I C I E N T E  PARA SUPRIR A D E F I C I E N C I A  DE Z I N C O  V E R I F I C A D A  
NESTAS AREAS, APOS O USO DA CALAGEM 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A - Z I N C O  
B- AREAS COM D E F I C I E N C I A  DE ZINCO,  PRINCIPALMENTE D E  CERRADO.AGRAVADA 
COM A CORRECAO DE ACIDEZ.  U T I L I Z A C A O  DO Z I N C O  TORNA-SE IMPORTANTE 
QUANDO SE FAZ INOCULACAO. 
C - P L A N T I O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
D F  GO N T  MS RG BH SP RS 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DUQUE, F .F .  MESTRE 
JACOB-NETO. J. GRADUADO 
SAMARAO, S.S. GRADUADO 
MONTEIRO, P.M.F.O. GRADUADO 
DIDONET. A. D. GRADUADO 
R O L L I M , . R . B .  
GOI ,  S.R. 
N E I V A ,  L .C.S.  

GRADUADO 
MESTRE 
GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO - - -  - - - - -  
~ A M A R A ~ .  s.s.; NEIVA; L .c . s . ;  DUQUE, F.F., MONTEIRO. P.M.F.O. ;ROLIM, 

ROLIM,  R.D.; G O I ,  S .R. ;  JACOB-NETO. T .  C DIDONET, A.D. ESTABELEC. 
DE R H I Z O B I U M  JAPONICCR EM AREAS NOVAS COM PROBLEMAS DE ACIDEZ.  
S.N.T.PPRESENTA10 NO X I X  CONG.BRAS.CIENCIA SOLO - C U R I T I B A ,  1913. 



TLXIJXO: TECNIIILOGHA1 
# P K U V W . T A M E N T O I  DA' A D U 5 A C A O  V E R D E  NO! A U M E N T O  D O  R E N D I H E N T O i  D A S  
(C1?PTURAS. 

U N S D A D E  RESPONSRVEL : U A P N P B S  /' RZ 

RESUMO DA TECNOLOGrA 
A A D U B A C A O  V E R D E  T R A Z  B E N E F I C I O S  P A R A  D U A S  C U L T U R A S  S U B S E Q U E N T E S .  
O P L A N T I O  PE MUCU1iA "3 C R O T A L A R I A  NO P E R I O D D  D A S  A G U A S  F O R N E C E  A D U B O  
V E R D E  S U F T G I E i l T E  P'RB " R O P O R C I O N A R  A L T A S  P R O D U C D E S  D E  F E I J A O  DA S E C A  
(1800 K G / H A )  S E M  A D U t k ? X J  T O C E N A D A  E A U M E N T A R  D E  50  A 90X O 
RENDIMENTO DO r-w-ra N a  r ~ ? : ~ u o  DAS AGUAS SEGUINTE, ALEM DE PROMOVER 
M E L H O R I A S  F I S I C A S  NO S O L D .  

PRODUTO P PRDDLERA' E P R O C E S S O  PRODUTTVO 
A' - A D U B O  V E R 9 E  
B - S O L O S :  D E  C O N D I C O E S  F I S I C A S  D E F I C I E N T E S  E. P O B R E S  
C. - P L A N T I O .  

EM N I T R O G E N I O  

KEBRANGENCXA' GE0GRAFiC.A' 
R J  Ef. MG SP' 

U S U A R I O S  DA; TECHOIIUGTAI 
i i ' l E J W W T U S  a' A G R I C U L T R R E Ç  C R r A D O R E S ,  
P O T i E N C Z A Z S  3 A G R I C U L T U K E S  / C R I A D O R E S  

PRINCIPAIS, EENEFECZUS 
M A I O R  P B D W C . 4 0  P O R  U H I 2 A D E  D E  A R E A  

CÜCRDENADDR E PESQUXSADOREÇ ENVOLVIDOS 
D U Q U E ,  .?.F. M E S T R E  
X S E O U D ,  J . C .  D E  S .  G R A D U A D O  

PRINCIPAL PUBLIFÀCAO 
~ã60l!,'C. h." 33E S .  e D U Q U E *  F.F. E F E L T O  DA A P L I C A C A O  D E  D I F E R E N T E S  

? ' i A T E R Z A f S  CRSA!UCXIS E V E R M I C U L L T A  NA F I X A C A O  B I O L O G I C A  D O  N 2  EM 
F ' t = i R O .  ?li3 P E R O .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 6 0 . 0 1 1 2 / 7  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
FERTILIZACAO DE SOLO PELO USO DE BIOFERTILIZANTE 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESURO DA TECNOLOGIA 
A APLICACAO DO EFLUENTE DE BIODIGESTOR ALIMENTADO COM DEJETOS DE 
BOVINOSSTEN PROPORCIONADO AUMENTOS DE PRODUTIVIDADE PARA A SUCESSAO, 
ARROZ.CAUPI.MILH0 E CAUPI.EM LATOSSOLO AMARELO.FORAM ESTUDADOS OS 
N I V E I S  DE 0. 30. 6 0  E 9 0  M3/HA DE BIOFERTILIZANTE. NA PRESENCA OU NA0 
DE 0. 6 0  E 1 2 0  KG DE PtOS/HA. AS DOSES DE BIOFERTILIZANTES FORAM 
APLICADAS TOTALNENTE ANTES DA SEMEADURA OU,METADE POR OCASIAO DESTA E 
O RESTANTE ANTES DA FLORACAO. AS PRODUCOES NA0 EVIDENCIARAN DIFERENCA 
MARCANTES ENTRE ESTES DOIS SISTEMAS DE APLICACAO. COM A UTILIZACAO 
EXCLUSIVA DE BIOFERTILIZANTE NA DOSE DE 90 N3/HA (CERCA DE 96% DE 
UMIDADE), FORAN OBTIDOS OS RENDIMENTOS DE 2.348. 1.414. 3.863 E 1.718 
KG/HA. PARA OS CULTIVOS SUCESSIVOS DE ARROZ, CAUPI*  MILHO E CAUPI*  
RESPECTIVAMENTE (MEDIA DOS DOIS SISTEMAS DE APLICACAO). AS PRODUCOES 
DO SOLO SEM QUALQUER TRATAMENTO. PARA ARROZ. CAUPI I  MILHO E CAUPI. 
CORRESPONDERAN. RESPECTIVAMENTE, A 125.  55 ,  97 E 80 KGJHA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A BAIXA FERTILIDADE DOS LATOSSOLOS AMARELOS DO TROPICO UNIDO, EXIGE A 
APLICACAO DE FERTILIZANTES ORGANICOS E QUIMICOS PARA O AUMENTO DE 
PRODUTIVIDADE. com A UTILIZACAO DE BIODIGESTORES, ESTA FERTILIDADE 
PODERA SER ELEVADA ATRAVES DO USO DE BIOFERTILIZANTE. ESTA TECNOLOGIA 
PODERA SER APLICADA ANTES OU DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA NA AP RR R0  AC AM 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
OLIVEIRA. R.F. DE MESTRE 
CRUZ, E. DE S. MESTRE 
ALVES. S. DE n. MESTRE 
FERREIRA, W. DE A. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
OLIVEIRAI  R.F. DE; CRUZ. €.DE S.; ALVES. S. DE R- & FERREIRA* W. DE 

A. ADUBACAO DE CULTURAS ALIMENTARES COM BIOFERTILIZANTE, COM E 
SEM ADICAO DE FOSFORO. S.N.T. NIMEO. TRABALHO APRESENTADO NO 2. 
ENCONTRO DE TECNICOS I34 BIODIG. DO SISTEMA EMBRAPA.GOIANIA.1983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 868.8113/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
MODOS DE ADUBACAO DO CONSORCIO M I L H O - F E I J A O  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
FORAM COMPARADAS P R A T I C A S  DE ADUBACAO MINERAL DA CULTURA 
CONSORCIADA DE M I L H O  COM F E I J A O  DAS "AGUAS" E F E I J A O  DA "SECA". OS 
TRATAMENTOS COMPREENDERAM A ADUBACAO DE NENHUMA. DE UMA, DE DUAS E 
DAS TRES CULTURAS. O M I L H O  F O I  SEMEADO EM L I N H A S  ESPACADAS DE 
UM METRO COM A DENSIDADE DE 3 0  M I L  PLANTASKHA. O F E I J A O  DAS "AGUAS" 
F O I  PLANTADO NA F I L E I R A  DO M I L H O  OU EM UMA L I N H A  NO M E I O  DA RUA 
DESTA CULTURA. O F E I J A O  DA "SECA" F O I  SEMEADO NO ESPACAMENTO DE 
0.50M. I S T O  E, DUAS F I L E I R A S  NA RUA DO M I L H O .  A ADUBACAO DE 
QUALQUER CULTURA F O I  DE 3 0 - 8 0 - 3 0  KG/HA DE N - P 2 0 5 - K 2 0 ,  M A I S  4 0  KGIHA 
DE N EM COBERTURA PARA O MILHO.  CONCLUIU-SE QUE UMA CULTURA PODE 
APROVEITAR-SE, COM ALGUMA E F I C I E N C I A  DOS F E R T I L I Z A N T E S  APLICADOS NA 
OUTRA CULTURA. A ADUBACAO D I R E T A  DE CADA CULTURA, ENTRETANTO, F O I  
MUITO M A I S  E F I C A Z .  F O I  A A I S  VANTAJOSO SEMEARIO FESJAO DAS "AGUASWm +r 
NAS F I L E I R A S  DO M I L H O  PORQUE I S S O  TROUXE ECONOMIA DE ADUBO. O F E I J A O  
DA "SECA" RESPONDEU MELHOR QUE O DAS "AGUAS" A ADUBACAO. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) F E I J A O  E M I L H O  
B )  MELHOR MANEIRA DE SE ADUBAR A CULTURA DO M I L H O  E DO F E I J A O  
CONSORCIADOS. 
C) P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F R E I R E ,  F.M. MESTRE 
V I E I R A .  C. DOUTOR 
CHAGAS, J.M. DOUTOR 
S I L V A , C . C . D A  ' MESTRE 
ARAUJO. G. A. DE A. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO -. . - - - -  -.-- ~ - 
F R E I R E ,  F.M.; V I E I R A .  C.; CHAGAS, J .N. ;  S I L V A .  C.C. DA L ARAUJO, G. 

A. A. DE A. CULTURA ASSOCIADA DE F E I J A O  E MILHO. V I I .  COMPARACAO 
DE P R A T I C A S  DE ADUBACAO MINERAL.  PESQ. AGROPEC. BRAS. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B6B.H114/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
E F I C I E N C I A  DE ADUBO VERDE E ROTACAO DE CULTURAS NO CONTROLE DE 
NEMATOIDES E PRODUCAO 

IDADE RESPONSAVEL : CPAC 

sono DA TECNOLOGIA 
OS METODOS NA0 QUIMICOS COMO "ADUBACAO VERDE E ROTACAO DE CULTURASw E 
COMPARACAO AO CONTROLE QUIMICO FORAM MUITO E F I C I E N T E S  NO CONTROLE DE 
NEMATOIDES FITOPARASITOS SOB CONDICOES DE CERRADOS. LEVANDO-SE EM 
CONSIDERACAO A ANAL ISE  ECONOMICA AGREGADA,ESTA MOSTROU QUE OS METODOS 
DE CONTROLE SAO V I A V E I S  ECONOMICAMENTE APENAS COM JUROS SUBSIDIADOS 
COMERCIALIZADOS A PRECO DE MERCADO. NESSAS CONDICOES, OS METODOS M A I S  
E F I C I E N T E S  FORAM A ADUBACAO VERDE (COM CROTALARIA PAUL INA)  COM MARGEM 
BRUTA DE CRÇ 96.326,00/HA E TAXA DE RETORNO DE 43% E ROTACAO DE 
CULTURA (COM TAGETES PATULA) COM MARGEM BRUTA DE CRÇ 89.062,00/HA E 
TAXA DE RETORNO DE 41% EM COMPARACAO COM CONTROLE QUIMICO (FURADAN 5G 
COM MARGEM BRUTA DE-CRÇ 6?.270100/HA E TA>A DE RETORNO DE*31% (PRECO 
DE MAIO DE 1 9 8 3 1 .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
ADUBACAO VERDE-É R O T A C A ~ ~ D E ~ C U C T U R A ~ P A R A  CONTROLE DE NEMATOIDES 
FITOPARASITOS OS QUAIS CAUSAM PREJUIZOS SERIOS P/ LAVOURAS DE F E I J A O  
E MILHO REPRESENTAM UMA OPCAO PARA OS AGRICULTORES DE CERRADOS E 

ABRANGEtdCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES 0 0  DF  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SHARMA, R.D. DOUTOR 
SCOLARI. D.D.G. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
~ ~ H Á R M A ~ ~ R . D . E ~ A L ~ A T I O N  OF NON-CHEMICAL METHOD OF NEMATODE CONTROL 

AND THEIR  EFFECTS ON BEAN Y I E L D .  I N :  SYHPOS. NEMATOLOG.. 16 . ,  
ST. ANDREWS, SCOTLAND, 1 9 8 2 .  ABSTRACTS... P.62-3. 



Conservação de solos 
CODIGO DA TECNOLOGIA : íi63.B188/6 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
USO DE PLANTAS E METODOS DE PREPARO PARA PROTECAO DO SOLO 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUI10 DA TECNOLOGIA 
DENTRE 1 4 4  ESPECIES DE COBERTURA VERDE TESTADAS. 2 3  CONSEGUIRAM 
PRODUZIR ENTRE 1500  E 4000  KG/HA DE MATERIA SECA, APESAR DE 
ADVERSIDADES C L I M A T I C A S .  O RENDIMENTO DO TRIGO EM P L A N T I O  DIRETO (PD)  
F O I  54% M A I S  ALTO EM LR E 2 5 %  M A I S  ALTO EM TRE DO QUE NO PREPARO 
CONVENCIONAL ( P C ) .  EM LR O RENDIMENTO DE SOJA F O I  5 9 %  MAIOR EM PD 
QUANDO COMPARADO COM O PC. HOUVE D I M I N U I C A O  DO VOLUME TOTAL DE POROS 
E PRINCIPALMENTE DE MACROPOROS NO PD EM COMPARACAO AO PC. O PD 
E V I D E N C I O U  MAIOR A T I V I D A D E  DIOLOGICA EXPRESSA EM PRODUCAO DE C 0 2  E 
POPULACAO DE ANELIDEOS DO QUE O PC. TANTO NAS A N A L I S E S  F I S I C A S  COMO 
B I O L O G I C A S  A ESCARIFICACAO TOMA GERALMENTE UMA POSICAO I N T E R M E D I A R I A  
ENTRE O PC E PD. 
NA COMPARACAO DE IMPLEMENTOS DE PREPARO DO SOLO VERIFICOU-SE QUE A 
ESCARIFICACAO PODE SER F E I T A  NA METADE DO TEMPO NECESSARIO PARA O PC 
OBSERVANDO-SE TAMBEM APRECIAVEL REDUCAO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE AO CONTROLE DE EROSAO H I D R I C A  E A PRESERVACAO 
ESTRUTURAL DO SOLO E SE A P L I C A  A TODAS AS FASES DO PROCESSO 
PRODUTIVO. 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DERPSCH, R. GRADUADO 
S I D I R A S ,  N. GRADUADO 

PRTNCTPAL PUBLICACAO - . - -. . - - . . . - - - - - - - - - . - - 
S I D I R A S .  H.; HENKLAIN.  I . C .  t DERPSCH, R. COMPARISON OF THREE 

OIFFERENT T I L L A G E  SYSTEHS W I T H  RESPECT TO AGGREGATE S T A B I L I T Y e  
SOIL AHD WATER CONS-AND Y I E L D S  OF WHEAT AND SOYBEANS ON AN OXISOL 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 863.8181/4 

TITULO DA TECWOLOGIA 
USO DE PLANTAS PARA PROTECAO DO SOLO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUtfO DA TECNOLOGIA . - - - - . . - - . . . - - . . - - - - - . . 
O USO DE PLANTAS PARA PROTECAO DO SOLO P O S S U I  C A R A C T E R I S T I C A S  T A 0  
D I V E R S A S  QUANTO IMPORTANTES. ASSIM,  O P L A N T I O  DE E S P E C I E S  DE INVERNO 
PARA POSTERIOR INCORPORACAO OU FORNACAO DE "MULCH" TRAZ B E N E F I C I O S  AO 
SOLO COM REFLEXOS P O S I T I V O S  NAS CULTURAS NORMAIS DE VERAO: DE 1 4 4  
E S P E C I E S  AVALIADAS.  DESTACAM-SE L U P I N U S  ALBUS, L U P I N U S  LUTEUS.LUPINUS 
A N G U S T I F O L I U S .  V I C I A  Y I L L O S A ,  V I C I A  S A T I V A ,  BRASSICA NAPUS. BRASSICA 
CAMPESTRIS E RAPHANUS S A T I V U S ,  QUE EM CONDICOES DO NORTE DO PARANA 
PRODUZEM DE 1900  A 8800  KG/HA DE M A T E R I A  SECA. POR OUTRO LADO, EM 
REVESTIMENTO DE C A N A I S  ESCOADOUROS SAO USADAS PLANTAS QUE DEVEM 
R E S I S T I R  AO FLUXO S U P E R F I C I A L  DE AGUA. DENTRE ESTAS, RECOMENDA-SE 
PARA O NORTE DO PARANA AS SEGUINTES:  C A P I M  PANGOLA ( O I G I T A R I A  
DECUMBENS), GRAMA SEDA (CYNODON D A C T I L O N ) ,  ESTRELA AFRICANA (CYNODON 
PLECTOSTACHINS)  E GRANA B A T A T A I S  (PASPALUM NOTATUM). 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE AO CONTROLE DE EROSAO H I D R I C A  E A PRESERVACAO 
ESTRUTURAL DO SOLO E SE A P L I C A  A TODAS AS FASES DO PROCESSO 
PRODUTIVO. 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DERPSHC, R. GRADUADO 
S I D I R A S ,  N. GRADUADO 
V I E I R A ,  M.J .  GRADUADO 

PRIttCIPAL PUBLICACAO 
S I D I R A S P N . ;  H E N K L A I N 9 J . C .  t DERPSCH, R. COMPARISON OF THREE 

D I F F E R E N T  T I L L A G E  SYSTEMS W I T H  RESPECT TO AGREGATE S T A B I L I T Y .  
S O I L  AND WATER CONS.YIELDS OF WHEAT AND SOYBEANS ON AN O X I S O L - I N :  
I S T R O  CONFERENCE,P.,OSIJEK YUGOSLAVIA. 1982. PROCEEDINGS ... 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 863.8102/2 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
MANUTENCAO DA RESTEVA E METODOS DE PREPARO DO SOLO 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

sono DA TECNOLOGIA 
NO MANEJO DO SOLO D O I S  FATORES SE DESTACAM:O T I P O  D E  PREPARO DO 5010 
E O MAIIEJO DOS RESIOUOS C U L T U R A I S .  AO T I P O  D E  PREPARO E S ~ A O  
RELACIONAGCS ASPECTOS COMO PROFUNDIDADE DE TRABALH0,T IPO ÙE 
IMPLEr lENTO,  I N T E N S I D A D E  D E  PREPARO,ETC.AO MANEJO DOS RESJDUOS SAO 
TRES OS M A I S  IMPORTANTES: A P U A N T I D 4 D E  DE RESIDUOS,  L O C A L ~ Z A C A O  E 
TIPOS DE RLSIDUOS. EFETIVAEENTE COM O AUMENTO DA QUANTID~~~E DE PALHA 
OBSERVA-SE UMA D I M I N U I C A O  NAS PERDAS D E  SOLO E AGUA: COM $T'HA DE 
PALHA OBTEM-SE UMA REDUCAO NAS PERDAS DE SOLO EM 76% E 5.3' DE AGUA. 
QUANTi l  AO E F E I T O  CONJUNTO DAS P R A T I C A S  DE MANEJO, NOTA-SE QUE O 
AUMENTO DO NUMERO DE GRADAGENS NIVELADORAS SOBREPOE-SE AO E F E I T O  DA 
PALHA QUANDO ESTA E ENTERRADA PELA ARACAO, E L I M I N A N D O  O E F E I T O  
B E N E F I C C .  AS VANTAGENS DO T I P O  DE PREPARO COM PALHA + 1 P ~ A C A O  + 2 
GRADES NIVELADORAS NA REDUCAO DAS PERDAS POR EROSAO FORAP' 5 4 %  D E  
5 0 L O  E 51% DE AGUA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  - 
A TECNOLOGIA SE REFERE AO CONTROLE DE EROSAO H I D R I C A  E A rRESERVACA0 
ESTRUTURAL DO SOLO E SE A P L I C A  A TODAS AS FASES DO P R O C E S ~ O  PRODUTIVO 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E 6  E N V O L V I D O S  
RUFINO.  R.L .  MESTRE 
B I S C A I A ,  R.C.M. MESTRE 
H E N K L A I N .  J.C. MESTRE 
V I E I R A .  M.J .  MESTRE 
F A R I A S ,  G. S. MESTRE 

P R I I i C I P A L  P U B L I C A C A O  
FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DO PARANA. LONDRINA, PR. RELATORIO 

TECNICO ANUAL, 1979 ,  LONDRINA. 1980. 258P. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 063.0104/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DE PUPUNHEIRA ( B A C T R I S  GASIPAES, H.B.K . )  COMO 
SOMBREAMENTO D E F I N I T I V O  PARA CACAU 

UNIDADE REÇPONÇAVEL : CPATU 

SUHO DA TECNOLOGIA 
O SISTEMA DE C U L T I V O  T R A D I C I O N A L  DA CULTURA DO CACAU U T I L I Z A  
SOMBREAMENTO P R O V I S O R I O  COM CULTURAS SEMI-PERENES, P R I N C I P A L M E N T E  
BANANEIRAS E SOMBREAMENTO PERMANENTE COM E S P E C I E S  DE CRESCIMENTO 
RAPIDO,  USUALMENTE E R I T R I N A ,  I N G A  OU P A L H E T E I R A .  ESTAS U L T I M A S ,  
APESAR DO B A I X O  N I V E L  DE COMPETICAO. NA0 PROPORCIONAM RENDA OU 
PRODUCAO A D I C I O N A L .  A IMPLANTACAO DE PUPUNHEIRAS COMO SOMBREAMENTO 
PERMANENTE, NO ESPACAMENTO 1 0  X !O M. P E R M I T E  OBTER OS MESMOS I N D I C E S  
DE P R O D U T I V I D A D E  DO CACAU, ALEM DE UMA PRODUCAO A D I C I O N A L  DE 6 0 0  
CACHOS DE PUPUNHA/HA/ANO COM PESO M E D I 0  DE 5 KG, E Q U I V A L E N T E S - A  3 . 0 0 0  
KG/HA/ANO. AS PUPUNHEIRAS DEVEM SER MANEJADAS NO SENTIDO DE FICAREM 
SEMPRE COM UMA PLANTA PIATRIZ  E TRES P E R F I L H O S  PARA CADA TOLICEIRA. AS 
PUPUNHAS EM CACHO SAO D E  F A C I L  COMéRCIALIZACAO EM TODA R E G I A 0  
AMAZONICA D E V I D O  AO SEU ALTO VALOR N U T R I T I V O  PELA RIQUEZA EM 
PROTEINA,  GRAXAS, CARBOHIDRATOS, V I T A M I N A S  A E B.  

PRODUTO / PROBLEtlA E P OCESSO PR DUTKVO 
CACAU E PUPUNRA. D I U E R S & & E O M O  E  EMTO TO D e  RENDA. F A S E  D E  
IMPLANTACAO DE CACAUAIS.  

UÇUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

COORDENADOR E PEÇQUIÇADOREÇ ENVOLVIDOÇ 
DANTAS, M. MESTRE 
KATO, A.K. MESTRE 
MULLER, C.H. MESTRE 
ANDRADE, E.B. D E  MESTRE 
O L I V E I R A ,  R.F .  D E  MESTRE 
MULLER. A.A. GRADUADO 
FRAZAO, D.A.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
RELATORIO TECNICO ANUAL DO CENTRO D E  PESQUISA AGROPECUARIA DO 

TROPICO UMIDO. BELEM, 1982. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 863.0185/5 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
RECUPERACAO DE SOLOS DEGRADADOS E M I N I M I Z A C A O  DA EROSAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : FA / UFRGS 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
E X I S T E M  ALTERNATIVAS E F I C I E N T E S  PARA A RECUPERACAO DAS CONDICOES 
F I S I C A S  E REDUCAO DA EROSAO EM SOLOS DO R I O  GRANDE DO SUL, DEGRADADOS 
POR USO I N T E N S I V O  E MANEJO I R R A C I O N A L .  A U T I L I Z A C A O  DE PLANTAS COM 
CARACTERISTICAS RECUPERADORAS COMO MILHETO+FEIJAO-MIUDO E A V E I A  + 
ERVILHACA E CAPAZ DE PROMOVER BOAS CONDICOES DE ESTRUTURAS.POR0SIDADE 
E I N F I L T R A C A O  DE AGUA NO SOLO. A INTRODUCAO DESTAS PLANTAS EM SISTEMA 
DE ROTACAO DE CULTURAS QUE INCLUEM CULTURAS COMO TRIGO, MILHO E SOJA 
PERMITE A MANUTENCAO DE CONDICOES F I S I C A S  EM N I V E I S  FAVORAVEIS AO 
DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS E A M I N I M I Z A C A O  DA EROSAO. 

PRODUTO / PROBLEliA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA GERADA P O S S I B I L I D A  A FORMACAO DE UM M E I O  F I S I C O  
FAVORAVEL AS PLANTAS EM TODAS AS FASES DO SEU DESENVOLVIMENTO, COM 
P O S S I V E I S  ACRESCIMOS DE RENDIMENTO. 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  '> AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

COORDEtlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GUERRA. M. GRADUADO 
SCOPEL. I. GRADUADO 
ELTZ, F. L .  F. GRADUADO 
CABEDA, M. S. V. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO . . - - . . - -. . . . - - - - - . . - . . - 
GUERRA. M. E F E I T O  DE P R A T I C A S  MECANICAS E CULTURAIS SOBRE CONDICOES 

F I S I C A S  DE UM LATOSSOLO ROXO D I S T R O F I C O  DO R I O  GRANDE DO SUL. 
S .L .  FACULDADE DE AGRONOMIA, UFRGS. 1 9 8 2 .  1 0 7 P .  TESE MESTRADO. 
MESTRADO. 



1.4. Agroindústria 
Tecnologia agroindustrial de alimentos 

CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 2 2 . 8 1 1 8 / 1  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
QUEIJO MOZARELA ELABORADO COM L E I T E  DE BUFALA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
AS MODIFICACOES F E I T A S  NA TECNOLOGIA DO QUEIJO MOZARELA FABRICADO COM 
L E I T E  DE BUFALA, ALEM DE MELHORAR AS CARACTERISTICAS Q U A L I T A T I V A S  DO 
PRODUTO, P E R M I T I R A M  COM RENDIMENTO SUPERIOR, S I G N I F I C A N D O  
APROXIMADAMENTE 5 , s  L I T R O S  DE L E I T E  POR QUILOGRAMA DE Q U E I J O .  POR 
OUTRO LADO, O MESMO T I P O  DE QUEIJO FABRICADO COM L E I T E  BOVINO REQUER 
PARA CADA QUILOGRAMA DO PRODUTO DE 8 A 1 0  L I T R O S  DA MATERIA-PRIMA.  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
O Q U E I J O  MOZARELA QUANDO BEM ELABORADO E EMBALADO ASSEPTICAMENTE 
APRESENTA UM PERIODO DE ARMAZENAMENTO POR M A I S  DE 6 MESES. PODENDO 
SER FABRICADO EM CASA OU EM FAZENDAS PELA SUA FORMA SIMPLES DE 
ELABORACAO. 

ABRAtJGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HUHN, S.  MESTRE 
CARVALHO, L.O.D.M. GRADUADO 
LOURENCO JUN1OR.J.B. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B 2 2 . 0 1 1 1 / 9  

T I T U L O  DA TECNOL.OGIA 
DOCE-DE-LEITE ELABORADO COM L E I T E  DE BUFALA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CPATU 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
A MODIFICACAO F E I T A  NA TECNOLOGIA DO DOCE-DE-LEITE FABRICADO COM 
L E I T E  DE BUFALA, P E R M I T I U  RENDIMENTOS EM TORNO DE 2 , 5 4  L ITROS DE 
L E I T E  POR QUILOGRAMA DO PRODUTO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O DOCE-DE-LEITE PODERA SER UMA ALTERNATIVA PARA OS FAZENDEIROS DA 
REGIAO, EM VIRTUDE DA TECNOLOGIA SER SIMPLES E O PRODUTO ACABADO SER 
FACILMENTE TRANSPORTADO DE LONGAS D ISTANCIAS  E APRESENTAR UMA 
VIDA-DE-PRATELEIRA EM TORNO DE 4 A 6 MESES A TEMPERATURA AMBIENTE, 
QUANDO EMBALADO ASSEPTICAMENTE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  I N V E S T I U 0  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HUHN, S. MESTRE 
CARVALHO, L.O.D.M. GRADUADO 
LOURENCO JUNIOR,J.B. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : BZt,Bllt/7 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
QUEIJO PROVOLONE ELABORADO COM L E I T E  DE  BUFALA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A TECNOLOGIA DESENVOLVIDA, ALEM DE MELHORAR AS CARACTERISTICAS 
Q U A L I T A T I V A S  DO PRODUT0,PERMITIU UM RENDIMENTO SUPERIOR,SIGNIFICANDO 
APROXIMADAMENTE 7 , s  L ITROS DE L E I T E  DE BUFALA POR QUILOGRAMA DE 
QUEIJO.  POR OUTRO LADO. O MESMO T I P O  DE QUEIJO FABRICADO COM L E I T E  
BOVINO REQUER PARA CADA QUILOGRAMA DO PRODUTO DE 8 A 1 0  L ITROS DE 
MATERIA-PRIMA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
o TRATAMENTO FINAL DADO AO BUEIJO PROVOLONE PREVINE A DETERIORACAO 
POR PARTE DE MICROORGANISMOS E, QUANDO EMBALADOS ASSEPTICAMENTE 
APRESENTA UM PERIODO-DE-PRATELEIRA POR M A I S  DE S E I S  MESES. 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HUHN. S. MESTRE 
CARVALHO, L.O.D.M. GRADUADO 
LOURENCO JUN1OR.J.B. MESTRE 



C O D I G O  DA T E C N O L O G I A  : H Z Z . H 1 1 3 / 5  

T I T U L O  DA T E C N O L O G I A  
REQUEIJAO MARAJOARA FABRICADO COM L E I T E  DE BUFALA 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : C P A T U  

RESUtíO DA T E C N O L O G I A  
AS MODIFICACOES F E I T A S  NA TECNOLOGIA DO REQUEIJAO MARAJOARA.FABRICAD0 
COM L E I T E  DE BUFALA,ALEM DE MELHORAR AS C A R A C T E R I S T I C A S  Q U A L I T A T I V A S  
DO PRODUTO, P E R M I T I R A M  UM RENDIMENTO SUPERIOR, S I G N I F I C A N D O  
APOXIMADAMENTE 6.5 L I T R O S  DE L E I T E  DE BUFALA POR QUILOGRAMA DE 
REQUEIJAO.  POR OUTRO LADO. O MESMO T I P O  D E  R E Q U E I J A O  FABRICADO COM 
L E I T E  BOVINO REQUER PARA CADA QUILOGRAMA DO PRODUTO DE 1 0  A 12  L I T R O S  
DE MATERIA-PRIMA.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
O REQUEIJAO MARAJOARA, PELO MANUSEIO DA MASSA DA COALHADA D E  MANEIRA 
INADEQUADA, ACARRETA PERDA DE N A T E R I A - P R I M A  E B A I X O  RENDIMENTO DO 
PROOUTO.MODIFICACOES NO PROCESSO REDUZEM O EMPREGO DE MATERIA-PRIMA E 
AUMENTAM O RENDIMENTO EM TORNO DE 41% A M A I S  DO QUE OS OBTIDOS PELOS 
PRODUTORES DA REGIAO. 

ABRANGENCIA G E O G R A F I C A  
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

U S U A R I O S  DA T E C N O L O G I A  
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I H C I P A I S  B E H E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
HUHN, S. MESTRE 
LOURENCO JUN1OR.J.B. MESTRE 
CARVALHO, L.O.D.M. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
HUHN, S.; CARVALHO, L.O.D. D E  M.; LOURENCO JUNIOR, J .DE B.; V I E I R A .  

L .C.  L CARVALHO, J .  DOS S. REQUEIJAO MARAJOARA FABRICADO COM 
L E I T E  DE BUFALA. BELEM-PARA, CPATU. (PESQUISA EM ANDAMENTO). 
PRELO. 1983. . 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 022.8114/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
PROCESSAMENTO. ENRIQUECIMENTO PROTEICO E CONSERVACAO DE NECTAR DE 
TUCUMA . 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

rsuno DA TECNOLOGIA 
PROCESSAMENTO DE NECTARES DE TUCUMA SIMPLES E ENRIQUECIDOS COM 0.7 E 
l , l %  DE  PROTEINA DE  SORO DE LE ITE ,  EM PO. O NECTAR SIMPLES COM 2 5 %  DE 
POLPA DE  TUCUMA;lSX DE ACUCAR;O.Z% DE bCTOO CTTRICO E 5 9 9 8 %  DE AGUA. 
O NECTAR ENRIQUECIDO COM 0.7% DE PROTEINA TEM 2 5 %  DE POLPA DA FRUTA; 
0.3% DE  ACIDO C ITR ICO;  1 5 %  DE ACUCAR E 5 9 , 9 7 1  DE AGUA. O NECTAR 
ENRIQUECIDO COM 1.1% DE PROTEINA, TEM 2 5 %  DE POLPA DA FRUTA; 0,2% DE 
ACIDO C ITR ICOI  1 5 %  DE ACUCAR E 59.8% DE AGUA. O PROCESSO ENVOLVE 
AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA. A TEMPERATURA DE 83 A 8 5 . C  DURANTE 4 5  
MINUTOS. SEGUIDQ DE CHOQUE TERMICO. OS PRODUTOS PODEM SER ARMAZENADOS 
A TEMPERATURA AMBIENTE OU SOB REFRIGERACAO DURANTE 1 8 0  D I A S .  O MELHOR 
PRODUTO E O ENRIQUECIDO COM 0,7% DE  PROTEINA CONFORME OS RESULTADOS 
OBTIDOS NO CONTROLE DE QUALIDADE. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
SABE-SE QUE O TUCUMA TEM 5 2  .-0fiÜ.1  DE-PRO-VITAMINA A/100G DE  POLPA; 
BOA QUANTID. DE V ITAMINA B1;APRECIAVEL TEOR DE V ITAMINA C E FORNECE 
2 4 7  CALORIAS.ENTRETANT0,NA REGIA0  ESTA FRUTA E MUITO USADA NO PREPARO 
DE SORVETESISENDO TAMBEM CONSUMIDA COMO REFRESC0.A FALTA DE TECNOL.DE 
PROCESSAMENTO TEM L I M I T A D O  O MAIOR CONSUMO E PROPAGACAO DO TUCUMA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM MA 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NAZARE, R.F.R. DE MESTRE 
ALMEIDA. M.DAS G.C. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NAZARE, R. F.RI DE -a ALMEIDA, H.DAS G.C. PROCESSAMEMTO, ENRIQUECIMENTO 

PROTEICO E CONSERVACAO DO NECTAR DO TUCUMA. BELEM. EMBRAPA-CPATU. 
1 9 8 3 .  (EMBRAPA-CPATU.PESQUISA EM ANDAMENTO). NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 822.8115/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
AVALIACAO E PADRONIZACAO DE OLEOS ESSENCIAIS DE FRUTOS CITRICOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CTAA 

ISUIIO DA TECNOLOGIA 
A AVALIACAO FISICA E QUIMICA DE OLEOS ESSENCIAIS DE FRUTOS CITRICOS 
ATRAVES O EMPREGO DE CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO ALIADA A 
POLARIMETRIA, REFRATOMETRIA E DENSIMETRIA PERMITE ESTABELECER AS 
CONDICOES DE QUALIDADE DAQUELES OLEOS SERVINDO DE PARAMETRO PARA SUA 
MELHOR COMERCIALIZACAO. O PROCEDIMENTO DE CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO 
DESENVOLVIDO PERMITE A IDENTIFICACAO QUALITATIVA E A QUANTIFICACAO 
DA QUASE TOTALIDADE DOS COMPONENTES PRESENTES NOS SEGUINTES OLEOS 
CITRICOS: LARANJA, LIMAO, LIMA, TANGERINA, MANDARINA, BERGAMOTA E 
"GRAPEFRUIT". 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
OS OLEOS CITRICOS BRASILEIROS RECEBEM COTACAO INFERIOR NO MERCADO 
INTERNACIONAL DEVIDO A FATORES ENTRE OS QUAIS S E  INCLUI A FALTA DE 
PADRONIZACAO. A TECNOLOGIA ORA DESENVOLVIDA CONTRIBUI PARA QUE SE 
ESTABELECAM BASES PARA A NORMALIZACAO DESEJADA PARA ESSES PRODUTOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA PI P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA > 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA Y 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KOKETSU, M. MESTRE 
MAGALHAES, M.T. DOUTOR 
WILBERG, V.C. GRADUADO 
DONALISIO, M.G.R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
KOKETSU, M.; MAGALHAES, M.T.; WILBERG, V.C. & DONALISIO, M.G.R. OLEOS 

ESSENCIAIS DE'FRUTOS CITRICOS CULTIVADOS NO BRASIL. RIO DE 
JANEIRO, EMBRAPA-CTAA, 1983 (EMBRAPA-CTAA, 1983 (EMBRAPA-CTAA. 
BOLETIM DE PESQUISA, 7 ) .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 8 2 2 . 8 1 1 6 / 8  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE TERPINEOL A P A R T I R  DE LIMONENO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CTAA 

RESUMO DA TECtJOLOGIA 
D-LIMONENO, P R I N C I P A L  COMPONENTE ( 9 5 % )  DO OLEO ESSENCIAL DE LARANJA 
E TRATADO COM ACIDO MINERAL FORTE ( A C I D O  CLORIDRICO FUMEGANTE, GAS 
CLORIDRICO, ACIDO SULFURICO) E ACIDO ACETICO G L A C I A L  SEGUIDA DE 
H I D R O L I S E  A L C A L I N A  COM HIDROXIDO DE POTASSIO.  EM CADA CASO 
DETERMINARAM-SE A I N F L U E N C I A  DA PROPORCAO DOS REAGENTES, DA 
TEMPERATURA E DO TEMPO DE REACAO. MELHORES RENDIMENTOS EM TERPINEOL 
( 4 0 % )  E ACETATO DE TERPENILA (10%) FORAM OBTIDOS COM PROPORCAO M I N I M A  
DE ACIDO ACETICO G L A C I A L  E LIMONENO DE 1:l. O PROCEDIMENTO M A I S  
SIMPLES E QUE LEVA A MAIORES RENDIMENTOS E AQUELE COM A U T I L I Z A C A O  
DE ACIDO SULFURICO. O QUE O TORNA M A I S  RECOMENDAVEL. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TERPINEOL E ACETATO D E  TERPENILA, PRODUTOS DE AMPLO EMPREGO NA 
I N D U S T R I A  DE PERFUMARIA (SABONETES, DESINFETANTES, DETERGENTES)> PODE 
SER OBTIDO A P A R T I R  DE D-LIMONENO. MATERIA PRIMA E X I S T E N T E  EM 
ABUNDANCIA COMO SUBPRODUTO DA I N D U S T R I A  DO SUCO DE LARANJA. 

ABRAtlGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS H T  R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA Z 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDEMADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MAGALHAES, M.T. DOUTOR 
KOKETSU. M. MESTRE 
WILBERG, V.C. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 822.8117/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
OBTENCAO DE H E S P I R I D I N A  DE SUBPRODUTOS DA INDUSTRIAL IZACAO DE CITROS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CTAA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
.A  OBTENCAO DE HESPERIDINA BRUTA A PARTIR  DE LARANJINHAS OU DE  

RESIDUOS DA INDUSTRIAL IZACAO DO SULCO DE LARANJA, ENVOLVE SECAGEM E 
MOAGEM DO FlATERIAL, ADICAO DE QUALIDADE ADEQUADA DE SOLUCAO 
MEIANOL ICA  DE HIDROXIDO DE SODIO, AGITACAO E FILTRACAO.  A TORTA E 
SUSPENSA EM ALCOOL MET IL IGO,  AGITADA E FILTRADA.  AOS EXTRATOS 
REUNIDOS ADICIONA-SE ACIDO SULFURICO A 7 0 %  ATE PH LIGEIRAMENTE ACIDO. 
DE IXA-SE  EPI REPOUSO POR 1 2  HORAS E CENTRIFUGA-SE O PRECIPITADO QUE E 
LAVADO COM AGUA QUENTE. A HESPERIDINA BRUTA E SUSPENSA EM AGUA. 
AGITADA E FILTRADA E O FILTRADO LAVADO COM AGUA ATE QUASE 
NEUTRALIDADE E SECADO EM ESTUFA DE  100 .C .  RENDIMENTO M E D I 0  DE 1 6 %  DE 
HESPERIDINA BRUTA. PARA A OBTENCAO DE HESPERIDINA PURA PROCEDE-SE A 
RECRISTALIZACAO EM FORMAMIDA-AGUA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
HESPERIDINA.  PRODUTO COM EMPREGO NA INDUSTRIA  FARMACEUTICA E 
ALIMENTAR PODE SER OBTIDA A PART IR  DA CASCR E DAGACO DE FRUTOS 
C I T R I C O S  E DE LARANJINHAS, PEQUENOS FRUTOS RESIJLTANTES DO DESBASTE 
DAS LARANJEIRAS, MATERIA PRIMA ATUALMENTE SEM U T I L I Z A C A O  M A I S  
ADEQUADA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP R J  SE 

USUARIOS DA TECNOLOGIA - 
IMEDIATOS => INDUSTRI'A DE TRANSFORMACAO AGROINDUSTRIA 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MAGALHAES, M.T.  DOUTOR 
WILBERG, V.C. GRADUADO 
KOKETSU. M. GRADUADO 



1 .S. Engenharia agrícola 
Mecanização agrida 

CODIGO DA TECNOLOGIA : 056.0180/0 

TITULO DA TECr4OLOGIA 
SISTEMA MECANICO PROVOCADOR DE QUEDA DE MAMONA PARA F I N S  DE 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOTIPO DE COLHEDORA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAC / SP 

RESUMO DA TECNOLOGIA 
A SPM DESENVOLVEU UM SISTEMA PROVOCADOR DE QUEDA DA MAMONA DE 
VARIEDADE INDEISCENTE COMPOSTO DE 2 ROTORES EQUIPADOS COM 4 
MARTELETES CADA UM. QUE AO GIRAREM ATINGEM AS BASES DOS PES DA 
MAMONA. CAUSANDO UMA VIBRACAO NA PLANTA E CONSEQUENTEMENTE MUDANDO A 
FREQUENCIA DA ESTABIL IDADE DOS CACHOS DE MAMONA, COM I S S O  CAUSANDO 
SUA QUEDA. A MAQUINA E MONTADA EM CIMA DE UM TRATOR, E SEUS 
COMPONENTES SAO ACIONADOS HIDRAULICAMENTE. SENDO QUE A MAMONA C A I  
DIRETAMENTE DENTRO DA COLHEDORA. SENDO DIRECIONADA PARA UM DEPOSITO 
POR MEIO DE  TRANSPORTADORES.COM A ENTRADA DA COLHEDORA EM PRODUCAO SE 
ESPERA OCORRER AUMENTO DA AREA PLANTADA, D IM INUICAO DOS CUSTOS DA 
COLHEITA, P O I S  O L IM ITADOR DA EXPANSAO DA CULTURA E A COLHEITA 
MANUAL. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA DESENVOLVIDA SE REFERE A UM SISTEMA PROVOCADOR DE QUEDA 
DA MAMONA PARA F I N S  DE COLHEITA. 
A TECNOLOGIA SE APL ICA  DIRETAMENTE NA COLHEITA MECANIZADA DA MAMONA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SP KS  GO PR MT MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE  INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BERNARD, J.A. GRADUADO 
S A V I  FILHO. A. GRADUADO 
KURACHI. S.A.H. GRADUADO 
BANZATTO,  V .  GRADUADO 
COSTA, J.A.S. GRADUADO 
PIORAES, R.A.D.M. GRADUADO 
RUBENS A.D.M. MORAES GRADUADO 



C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 056.0102/6 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA ' 

D I S P O S I T I V O  PARA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  GRANULADOS ADAPTADO A 
PLANTADEIRA DE TRACAO ANIMAL 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPHS 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MILHO E SORGO I D E A L I Z O U  UM 
D I S P O S I T I V O  PARA SER ACOPLADO A PLANTADEIRA DE TRACAO ANIMAL, 
PARA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  GRANULADOS 
QUANDO ACOPLADO A PLANTADEIRA QUE REAL IZA  A SEMEADURA 
SIMULTANEA DE MILHO E F E I J A O  CONSORCIADOS, PERMITIRA,  EM UMA UNICA 
OPERACAO, A COLOCACAO DE F E R T I L I Z A N T E S  E DO I N S E T I C I D A  COMO TAMBEM 
A SEPlEADURA DAS DUAS CULTURAS. DESTE MODO, ALEM DA F A C I L I D A D E  DE 
APLICACAO, O I N S E T I C I D A  PROPICIARA O CONTROLE DAS PRAGAS QUE OCORREM 
NO I N I C I O  DO DESENVOLVIMENTO TANTO DO MILHO COMO DO FE IJAO.  DEVE-SE 
DESTACAR AINDA A SUA S I M P L I C I D A D E  DE CONSTRUCAO, MONTAGEM E 
FUNCIONAMENTO, SENDO POSSIVEL SER CONSTRUIDA NA MAIORIA  DAS PROPRIEDA 
RURAIS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO P R O D U T I V O  
PRODUTOS: MILHO E F E I J A O  
PROBLEMA: PRAGAS DE SOLO E/OU PRAGAS I N I C I A I S  QUE ATACAM AMBAS AS 
CULTURAS 
FASE DO PROCESSO: PLANT IO  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC.PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
CRUZ, I. MESTRE 
FINCH, E.O. MESTRE 
RAMALH0,M.A.P. DOUTOR 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
FINCH, E.O.; CRUZ, I. & RAMALHO, M.A.P. D I S P O S I T I V O  PARA APLICACAO 

MANUAL OU A TRACAO ANIMAL PARA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  
GRANULADOS NO CARTUCHO DE MILHO E SORGO PARA O CONTROLE DE 
SPODOPTERA FRUGIPERDA. PESQ.AGROPEC.BRAS. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 056.0104/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
IMPLEMENTO MANUAL OU A TRACAO ANIMAL PARA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  
GRANULADOS NAS CULTURAS DE MILHO E SORGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPMS 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
F O I  IDEAL IZADO NO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MILHO E SORGO UM 
IMPLEMENTO QUE PERMITE A APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  GRANULADOS 
DIRETAMENTE NO CARTUCHO DE PLANTAS DE MILHO OU SORGO PARA O CONTROLE 
DA LAGARTA-SPODOPTERA FRUGIPEROA UMA DAS PRINCIPAIS PRAGAS DAS 
REFERIDAS CULTURAS. O IMPLEMENTO PODE SER ACOPLADO A UMA PLANTADEIRA 
DE TRACAO ANIMAL RETIRANDO-SE AS PARTES QUE COMPOEM O MECANISMO DE 
D ISTRIBUICAO DE SEMENTES E O DEPOSITO DESTAS OU ACOPLADO A UMA 
ADUBADEIRA DE COBERTURA MANUAL. EM AMBOS OS CASOS E OBTIDO UM 
IMPLEMENTO DE F A C I L  CONFECCAO E MANUSEIO, PODENDO-SE APLICAR 
SIMULTANEAMENTE EM DUAS F I L E I R A S  DE MILHO OU DE SORGO, O I N S E T I C I D A  
GRANULADO E O ADUBO NITROGENADO EM COBERTURA 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: MILHO E SORGO 
PROBLEMA: CONTROLE DA LAGARTA-DO-CARTUCHO, PRAGA DE AMBAS AS CULTURAS 
PROCESSO PRODUTIVO: CULTURA COM 40-80 CM DE ALTURA 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES EHVOLVIDOS 
CRUZ, I. MESTRE 
MANTOVANI. E.C. MESTRE 
RAMALHO,-M.A.P. DOUTOR 
FINCH, E.O. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CRUZ. I.; MANTOVAN1,E.C.; RAMALHO, M.A.P. & FINCH. E.O. IMPLENENTO 

MANUAL OU TRACAO ANIMAL PARA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  GRANULADOS 
NO CARTUCHO DE MILHO E SORGO PARA O CONTROLE DE SPODOPTERA 
FRUGIPERDA. PESQ. AGROPEC. BRAS. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B56.B1B6/7 

TITULO DA TECMOLOGIA 
BOMBA ACIONADA POR CORRENTEZA DE R IOS SEM QUEDA D'AGUA. 

UNIDADE RESPOHSAVEL : INPA 

REÇUHO DA TECHOLOGIA 
A BOMBA E UNA UNIDADE FLUTUANTE QUE F I C A  ANCORADA NA CORRENTEZA DE UM 
R I O .  A CORRENTEZA ACIOYA UM ROTOR SAVONIUS M A I T I D O  TOTALMENTE 
SCBM'XSO EM PAIXO P > < F *  ..ACOR. O ROTOR GIRANIO ACIONA DUAS BOMBAS A 
P I S T Z J  F"- 2 . 7  A C  5 R I O  V I A  UWA MAIIGUEIR4 PARA USO EM TERRA. A 
CORRENTCZA . FVE ESTA C; 0 , 5  A I €  1.1 METROS POR SEGUNDO. 
DEPENDEtDO DA A'TURA i ul E DA CCRREWTiZA A VAZA0 PODE 
U L T R A P A S S P R  4 0 ~ 3  L r T r  cC F J I A  SEE~OO 2 0 0 0  Ft,EQUEIITEMENTE OBSERVADO 
EM I t iSTAL fCC 'S  T I P I C ,  S. A C ,T tCAO DA DLYDA E MUITO SIMPLES.  SE USA 
MATERIAL CU - SF ENCOIITRA FAC LI"  l TE NO IlERCAD2 LOCAL. A MANUTENCAO E 
I I INIFIA E G CUSIO E 5 3 1 x 0 .  

PRODUTO / PR193IFtlA E PROCESSU PRODUTIVO 
O APARELHO FORtiECE ALUA ENCAI.ADt PARA O NORADGR R IBE IR INHO,  EVITANDO 
O TRASSPLRTE MAliUAL f E  AGUA OU O USO DE BOMBAS QUE DEPENDEM DE UMA 
FON'TI EXOCENA CL ENE'GIA. POREí"1 SO SE APL ICA E'fl REGIOES ONDE HA UF1 
RIO con ura CORRENTEZA DE 0 , 6  A ~,IM/s. 

ABRAHGENCIA GEOGRÂFICA 
AC RR R 0  AM PA MT AP 

USUARIOS DA TECMOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

PRINCIPAIS BEMEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUNOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HARWOOD, J. H. DOUTOR 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
HARWOOD, J.H. DESEPIPENHO DE UMA BOMBA D'AGUA ACIONADA POR 

CORRENTEZA DE R IO .  ACTA AMAZONICA. NO PRELO. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 856.8187/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
SISTEMA DE FACA COM ROTOR DE LIMPEZA PkRA ROMPIMENTO DE SOLO EM 
PLANTIO  DIRETO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

RESUHO DA TE( :ttOLOGIA 
FACA COM ROTOR DE LIMPEZA CONSISTE DE UMA FACA ROMPEDORA 

DE-FORCA DO TRATOR,COPIPOSTO POR LAMINAS DE CORTE QUE GIRAM-EIo 
SEHTIDO CONTRARIO AO DESLOCAMEHTO DA MAQUINA. DESTACA-SE PELA 
S I M P L I C I D A D E  CONSTRUTIVA, BA IXO CUSTO, VERSATIL IDADE PARA TRABALHAR 
EM QUASE TODOS OS T IPOS DE  SOLO E EM DIFERENTES RESTOS CULTURAIS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O SISTEMA DE FACA COil  ROTO2 DE L IMPEZA DESTINA-SE AO ROMPIMENTO DE 
SOLO E A COLOCACAO DE SEMENTES E F E R T I L I Z A N T E S  EM MAQUINAS PARA 
SEMEADURA DIRETA.  CONSTA COHO P R I N C I P A L  VANTAGEM A F A C I L I D A D E  COM QUE 
REMOVE RESTOS CULTURAIS PERMITINDO UMA SEMEADURA PERFEITA .  OUTRA 
VANTAGEM SERIA  SUA U T I L I Z A C A O  EM SEMEADORAS CONVENCIONAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  PE  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
ECONOMIA DE INSUMOS COM8USTiVEIS 

COORDENADOR E PESQUISADGRES ENVOLVIDOS 
PORTELLA, J.A. MESTRE 
FAGANELLO, A. GRADUADO 

PRItJCIPAL PUBLICACAO 
PORTELLA, j.-~:-8 FAGANELLO, A .  AVALIACAO DE TRES SISTEMAS DE 

ELEMENTOS ROMPEDORES EM MAQUINAS PARA SEMEADURA DIRET. DE TRIGO. 
I N :  X I I  CONGRESSO BRASILE IRO DE ENGENHARIA AGRICOLA. ~ 2 ,  
SEROPEDICA, R I O  DE  JANEIRO, 1983. PASSG FUNDO, EMi3RAPA-CNPTei983. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 856.8188/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
DESCOMPACTACAO DO SOLO COM USO DE ESCARIFICADOR 

IDADE RESPONSAVEL : CNPT 

SUflO DA TECNOLOGIA 
A D E S C O M P A C T A C Á Ó ~ D O S O L O  CONSISTE NUMA PRATICA ESPECIFICA DE MANEJO 
CAPAZ DE AUMENTAR A MACROPOROSIDADE E REDUZIR A DENSIDADE APARENTE DO 
SOLO. A MELHORIA DESTAS CARACTERISTICAS RESULTA DIRETAMENTE DO 
INCREMENTO DA TAXA DE I N F I L T R A C A O  DE AGUA NO SOLO E CONSEQUENTEMENTE 
EM MENORES PERDAS DE SOLO E AGUA POR EROSAO. MAIOR E F I C I E N C I A  DESTA 
PRATICA E OBTIDA QUANDO R E A L I Z 4 D A  EM SOLOS COM B A I X O  TEOR DE UMIDADE. 
O ESCARIFICADOR, OU IMPLEMENTO S I M I L A R ,  DEVERA SER REGULADO PARA 
OPERAR A PROFUNDIDADE IMEDIATAMENTE ABAIXO DA CAMADA COMPACTADA. O 
ESPACAMENTO ENTRE AS HASTES DO IMPLEMENTO DEVERA SER I G U A L  A 1.25 
VEZES A PROFUNDIDADE DE TRABALHO E AS HASTES EXTERNAS DEVERA0 
C O I N C I D I R  COM O CENTRO DO RASTRO DAS RODAS TRASEIRAS DO TRATOR. AS 
HASTES DEVERA0 ESTAR EQUIPADAS COM PONTEIRAS DE LARGURA NA0 SUPERIOR 
A 8 CM E I N C L I N A D A S  PARA FRENTE FORMANDO UM AHGULO DE APROXIMADAMENTE 
20. COM A S U P E R F I C I E  DO SOLO.ESTAS ESPECIFICACOES CONFEREM ECONOMIA 
DE TRACAO E F A C I L I D A D E  DE PENETRACAO. 

PRODUTO / PROBLEWA E PROCESSO PRODUTIVO 
CULTURAS MOTOMECANIZADAS CULTIVADAS INTENSAMENTE. O USO DE 
IMPLEMENTOS OPERANDO CONTINUAMENTE NAS MESMAS PROFUNDIDADES TEM 
GERADO CAMADAS COMPACTADAS NA S U B S U P E R F I C I E  DO SOLO. A DESCOMPACTACAO 
DO SOLO S E  FAZ NECESSARIA NOS CASOS EM QUE O PROBLEMA FOR CONSTATADO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR SP MS MT GD MG 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DENARDIN, J. E. MESTRE 
FAGANELLO, A. GRADUADO 
KOCHHANN. R.A. DOUTOR 
WUNSCHE, W.A. MESTRE 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 864.8181/2 

TITULO DA TECNOLOGIA 
IRRIGACAO DO ALGODOEIRO HERBACEO PARA AS CONDICOES DE SOLO A L U V I A L  
DO NORDESTE B R A S I L E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPA 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
O METODO DE IRRIGACAO I N D I C A D O  PARA O ALGODOEIRO SOB CONDICOES DE 
C U L T I V O  DOS SOLOS DE ALUVIAO DO NORDESTE E O DE SULCOS ESPACADOS DE 
1 M, COM UMA LAMINA DE AGUA DETERMINADA A P A R T I R  DAS CARACTERISTICAS 
DO SOLO E DAS NECESSIDADES DA CULTURA E RESPOSTA AO SOLO QUANDO 5 0 X  
DA AGUA D I S P O N I V E L  FOREM CONSUMIDOS PELA PLANTA. RESULTADOS 
EXPERIMENTAIS TEM MOSTRADO QUE O ALGODOEIRO PODE ALCANCAR 
PRODUTIVIDADES ACIMA DE 3 . 0 0 0  KG/HA. SE CONDUZIDO RACIONALMENTE COM 
AS TECNICAS ACIMA DESCRITAS. 
DETERMINADA A P A R T I R  DAS CARACTERISTICAS DO SOLO E DAS NECESSIDADES 
DA CULTURA E REPOSTA AO SOLO QUANDO 5 0 f  DA AGUA D I S P O N I V E L  FOREM 
CONSUMIDOS PELA PLANTA. RESULTADOS EXPERIMENTAIS TEM MOSTRADO QUE O 
ALGODOEIRO PODE ALCANCAR PRODUTIVIDADES ACIMA DE 3 .000  KG/HA, SE 
CONDUZIDO RACIONALMENTE COM AS TECNICAS ACIMA DESCRITAS.  

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE A P L I C A  AO ALGODOEIRO E V I S A  AO AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE DA CULTURA. BASTANTE PREJUDICADA NOS ULTIMOS ANOS, 
DEVIDO A IRREGULARIDADE DAS PRECIPITACOES PLUVIOMETRICAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I  P E  PB RN CE BA MG AL S E  MA 

USUARIOÇ DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  M.J.DA MESTRE 
DEJES, F.DE M.M. GRADUADO 
BANDEIRA, C.T. MESTRE 
V I E I R A ,  R.DE M. MESTRE 
CARVALHO, O.S. MESTRE 
CAVANCANTI,  F.B. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
S I L V A ,  M.J .  8 PIMENTEL,  C.R. AVALIACAO DE DIFERENTES CULTIVARES DE 

ALGOEIRO HERBACEO SOB CONDICOES IRRIGADAS.  1N:REUNIAO NACIONAL DO 
ALGODAO. 2.. SALVADOR. 1 9 8 2 .  RESUMO DOS TRABALHOS.CANPINA GRANDE. 
EMBRAPA-CNPA, 1982. P . 9 2 .  



Máquinas, aparelhos e instrumentos 
CODIGO DA TECNOLOGIA : 0 7 8 . 0 1 B 3 / 8  

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
SETA PARA INOCULACAO DE L I Q U I D O S  MEDICAMENTOSOS NA CONTENCAO 
DE PEQUENOS A N I M A I S  

UNIDADE RESPOWSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

:surto DA TECI~OLOGIA 
A CONTENCAO DE PEQUENOS E MEDIOS A N I M A I S  PODE SER F E I T A  COM SETA 
LANCADA POR ARMA DE 4,5MM QUE INOCULA SUBSTANCIA CURARIZANTE 
( M E T I L - B E B E R I N A ) .  AS SETAS SAO MONTADAS A P A R T I R  DE SETA DE 
COMPETICAO DE TIRO AO ALVO. A QUAL D E P O I S  DE TORNEADA E COLADO UM 
TUBO METALICO DE AGULHA HIPODERMICA 4 0  X 2 0 ,  QUE CONTEM NO SEU 
I N T E R I O R  UM EMBOLO METALICO DE 3MM, COM DIAMETRO I G U A L  AO DO TUBO. 
AO IMPACTAR-SE COM O CORPO DO ANIMAL.  O EMBOLO SE DESLOCA 
INOCULANDO O L I Q U I D O .  A M E T I L - B E B E R I N A  E U T I L I Z A D A  NA DOSE DE 
O,SMG/2KG DE PESO VIVO,  EM SOLUCOES COM AS CONCEEITRACOES DE 
50MG/ML, 100MG/ML, 200MG/ML E 400MG/MLp DE FORMA QUE O,O6ML DESSA 
SUBSTANCIA COLOCADO NO I N T E R I O R  DA SETA TEM CAPACIDADE PARA 
I M O B I L I Z A R  A N I M A I S  DE 1 2  A 96KG. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA PODE SER USADA NA CONTENCAO DE PEQUENOS E MEDIOS 
ANIMAIS (CAES,  GATOS.  SUINOS, CAPRINOS, ~ ~ c . 1 - T A N T O  PARA-o-MANEJO 
DESSES A N I M A I S ,  COMO EM CASO DE NECESSIDADE DE CAPTURA POR DDENCA OU 
COMPORTAMENTO BRAVIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES, A.P. MESTRE 
CASTILHO, L.M. MESTRE 
L A Z Z E R I ,  L .  DOUTOR 

- - -  
NOVAES, A.P. DE; L A Z Z E R I ,  R .  I CASTILHO, L.M. PROJETO DE SETA PARA 

INOCULACAO DE L I Q U I D O  MEDICAMENTOS NA CONTENCAO DE PEQUENOS 
A N I M A I S .  1N:CONGRESSO L A T I N O  AMERICANO DE VET. DE PEC.ANIMAIS, 
1.. R I O  DE JANEIRO, 1 9 8 0 .  A N A I S  ... 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 078.8184/6 

TITULO DA TECNOLOGIA 
OGIVA PROTETORA DE DURALUMINIO PARA DARDOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

RESUtlO DA TECNOLOGIA 
OS DARDOS (SERINGAS AUTOMATICAS) MONTADOS A P A R T I R  DE SERINGAS 
H I P O D E R N I C A S  DE P L A S T I C O  DE 3 E 5ML ( B D ) ,  TENDEM A SE QUEBRAR 
JUNTO A AGULHA, QUANDO O IMPACTO COM O CORPO DO ANIMAL E M U I T O  
FORTE. A ADAPTACAO DE OGIVA DE DURALUMINIO TORNEADA MEDINDO: 
COMPRIMENTO 22MN, DIAMETRO EXTERNO 10,6MN, DIAMETRO INTERNO 9MM. 
PAREDE I N T E R I O R  DE 5MM E COM FURO CENTRAL DE 2P1M, I M P E D E  QUE O 
DARDO SE QUEBRE, MELHORA SUA E S T A B I L I D A D E  DE V 0 0  E P E R M I T E  SEU 
LANCAMENTO COM CARGAS M A I S  FORTES, NA CONTENCAO 
D E  A N I M A I S  COM USO DE ARMAS. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
O APERFEICOAMENTO DO PROCESSO DE CONTENCAO DE A N I M A I S  ATRAVES DE 
OGIVA P E R M I T E  UM TRABALHO DE MELHOR QUALIDADE F A C I L I T A N D O  A 
PENETRACAO NA P E L E  DO ANIMAL COM MENOR PECENTUAL DE PERDA POR QUEBRA 
E M A I S  E S T A B I L I D A D E  DE VOO, DA OGIVA APOS O DISPARO DA ARMA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM AC PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES, A.P. MESTRE 



1.6. Energia 

CODIGO DA TECNOLOGIA : 833.8182/5 

TITULO DA TECNOLOGIA 
BIOGAS,  UMA ALTERNATIVA DE ENERGIA NO M E I O  RURAL NA R E G I A 0  DO TROPICO 
UMIDO B R A S I L E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUnO DA TECNOLOGIA 
A U T I L I Z A C A O  DE DEJETOS DE BUBALINOS,  COMO N A T E R I A - P R I M A  PARA 
BIODIGESTORES COM CAPACIDADE DE 2 3  M3 D E  BIOMASSA, DURANTE O PERIODO 
DE 8 MESES, COM UNA CARGA D I A R I A  DE 5 0 0  KG DE DEJETOS E 267 L I T R O S  
D'AGUA PRODUZ EM MFDXA, 9 , 5  M3 DE BIOGAS POR D I A .  O B I O F E R T I L I Z A N T E  
PRODUZIDO CONTEM, EM MEDIA,  1 . 1 3 %  DE CARBONO; 0 .13% DE NITROGENIO;  
0 , 0 6 L  DE P 2 0 5  E 0 .03X DE K 2 0 .  OS CONSUMOS DE BIOGAS NOS DIVERSOS 
EQUIPAMENTOS TESTADOS NO CPATU APRESENTAM-SE NORMAIS, Q U A I S  SEJAM: 
l P 9 0 M 3 / D I A  PARA UMA GELADEIRA DE 2 8 0  L I T R O S .  2,73MJ/HORA PARA UM 
CONJUNTO-GERADOR DE 8 ,25HP E 2 0 5  KWH, 0,17M3/HORA PARA UM LANPIAOs 
0,315M3/HORA PARA UM MOTO-PICADOR DE 9HP E NO PREPARO DE ALIMENTOS, 
U T I L I Z A N D O  UM FOGAO DE 4 BOCAS FORAM GASTOS O P 1 5 M 3 / 3 0 0 G  DE ARROZ, 
0 . 6 0 M 3 / 2 7 0 G  DE F E I J A O  E 0 ,152M3/KG DE FRANGO E 0 ,52M3/KG DE 
CARNE BOVINA.  AS E X P E R I E N C I A S  COM BIODIGESTORES NESTE CENTRO MOSTRAR 
QUE A MANUTENCAO DO BIODIGESTOR E DE EQUIPAtIENTOS SAO F A C E I S .  
PERMITINDO A QUE O HOMEM DO CAMPO DOMINE A TECNOLOGIA. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A ENERGIA PROVENIENTE DE BIODIGESTORES ( B I O G A S  E B I O F E R T I L I Z A N T E )  
PROPORCIONARA AOS PRODUTORES RURAIS.  A U T I L I Z A C A O  DE U T E N S I L I O S  
DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS T A I S  COMO: GELADEIRAS, LAMPIOES. 
REFRIGERADORES DE L E I T E ,  P I C A D E I R A  E OUTROS E O B I O F E R T I L I Z A N T E  
PODERA SER U T I L I Z A D O  PARA ADUBACAO DE CULTURAS ALIMENTARES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PA AM MA AC AP R 0  RR 

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS COMBUSTIVEIS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVES, S. DE M. MESTRE 
MELO, C.F.M. DE GRADUADO 
W I S N I E W S K I I  A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALVES. S. DE M.;  MELO. C.F.M. DE 8 PRAKASAN. K .  PRODUCAO E U T I L I Z A C A O  

BIOGAS A PARTIR DE ESTERCO DE BUBALINOS. BELEM, EMBRA-A-CPATUT 
1 9 8 3 .  TRABALHO APRESENTADO NO ENCONTRO DE TECNICOS EM 
BIODIGESTORES DO SISTEMA EHBRAPA, 2s G O I A N I A I  1 9 8 3 .  



CODIGO DA TECNOLOGIA : 033.0103/3 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EXPREGO DE BIODIGESTORES AEREOS EM REGIOES COM LENCOL FREATICO 
S U P E R F I C I A L  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUtiO DA TECNOLOGIA 
~ - -- 

o BIODIGESTOR VERTICAL SUBMERSO E CONSTITUIDO DE UMA PAREDE DUPLA, EM 
ALVENARIA,  INTERCALADA POR LAMINAS DE ISOPOR E  IMPERMEASIL IZACAO EM 
ASFALTO. O  BIODIGESTOR HORIZONTAL AEREO POSSUI  PAREDE DUPLA EM CHAPA, 
INTERCALADA POR LA DE VIDRO. AMBOS POSSUEM SISTEMA DE AQUECIMENTO E  
AGITACAO. A  REGIAO, ONDE ESTA0 SENDO TESTADOS OS D O I S  T I P O S  DE 
BIODIGESTORES. POSSUI  LENCOL FREATICO S U P E R F I C I A L .  OS DADOS COLHIDOS 
NO BIODIGESTOR HORIZONTAL MOSTRARAM QUE SEM AQUECIMÈNT0,A TEMPERATURA 
M E D I A  F O I  DE 22.C,ENQUANTO A  AMBIENTAL OSCILOU ENTRE 21.C E  14 .C.  A  
PROOUCAO DE BIOGAS POR KG DE SCLIDOS V O L A T E I S  F I C O U  EM TORNO DE 0 , 2 1 .  
O  BIODIGESTOR VERTICAL MOSTROU QUE, SEM AQUECIMENTO, A  TEMPERATURA 
M E D I A  F O I  DE 19.C,€NQUANTO A  DO SOLO VARIOU ENTRE 12.C E  1 8 . C .  A  
PRODUCAO DE BIOGAS POR KG DE SOLIDOS VOLATEIS F I C O U  EM TORNO DE 0.11. 
O  TEMPO DE RETENCAO NOS D O I S  CASOS F O I  DE 3 0  D I A S .  PORTANTO. 
RECOMENDA-SE O  USO DE BIODIGESTOR AEREO EM REGIOES EM QUE O  LENCOL 
FREATICO E  S U P E R F I C I A L  PARA OBTER-SE MAIOR PRODUCAO DE METANO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO . 
EMPREGO DE BIODIGESTORES AEREOS EM REGIOES COM LENCOL FREATICO 
S U P E R F I C I A L  VEM RESOLVER OS PROàLEMAS DE I N F I L T R A C A O  DE AGUA E - D E  
ISOLAMENTO TERMICO, QUE ELEVAM OS CUSTOS DE CONSTRUCAO DOS 
BIODIGESTORES SUBNERSOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R  S  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS COMBUSTIVEIS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MORGA, A.A. MESTRE 
VASCONCELLOS. E.B. GRADUADO 



CODIGO DA TECNOLOGIA : 833.8184/1 

TITULO DA TECNOLOGIA 
EXTRACAO SEGUIDA DE TRANSESTERIFICACAO D E  O L E 0 5  VEGETAIS COM ETANOL 
ANIDRO COMERCIAL. 

UNIDADE RESPONSAVEL : CTAA 

isuno DA TECNOLOGIA 
F O I  DESENVOLVIDO UM PROCESSO DE EXTRACAO SEGUIDO DE 
TRANSESTERIFICACAO DE OLEOS VEGETAIS COM ETANOL ANIDRO COMERCIAL PARA 
PRODUCAO DE ESTERES PARA F I N S  COPIBUSTIVEIS. SEMENTES DE SOJA, 
AMENDOIM, COLZA, GIRASSOL, E ALGODAO FORAII EXTRAIDAS EM CONTRA 
CORRENTE COM ETANOL ANIDRO COMERCIAL 78C.APOS RESFRIAMENTO AS M I C E L A S  
OBTIDAS FORAM SEPARADAS EM "RICAS"  ( 8 0 - 9 0 %  DE OLEOS) E "POBRESw 
( 5 0 - 8 0 %  DE OLEO DE ACIDOS GRAXOS L I V R E S ) .  A SOLUCAO ALCOOLICA E 
R E U T I L I Z A D A  APOS ADICAO DE M A I S  ALCOOL PARA EXTRACOES SUBSEQUENTES 
ATE O CONTEUDO L I M I T E  DE ACIDOS GRAXOS L I V R E S ;  A SEGUIR COM ADICAO 
DOS ACIDOS GRAXOS PROVENIENTES DA TRANSESTERIFICACAO DAS M I C E L A S  
R I C A S ,  A FASE ALCOOLICA E AQUECIDA COM ACIDO SULFURICO PRODUZINDO 
ESTERES E T I L I C O S .  AS M I C E L A S  R I C A S  SAO TRANSESTERIFICADAS EM PRESENCA 
DE CATALIZADOR ALCALINO E OS ESTERES P U R I F I C A D O S  CONFORME TECNOLOGIA 
ANTERIOR (PATENTE N. 8 3 0 0 4 2 9 ) .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA PERMITE A S U B S T I T U I C A O  DE PRODUTO IMPORTADO (SOLVENTE) 
NA EXTRACAO DE OLEOS VEGETAIS E ELIP l INACAO DA ETAPA DE NEUTRALIZACAO, 
NA FASE DE I N D U S T R I A L I Z A C A O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS COMBUSTIVEIS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S Z P I Z  R.R. MESTRE 
PEREIRA,  D.A. MESTRE 
JABLONKA. F.H. GRADUADO 
HARTMAN, L. DOUTOR 



CODIGO DA TECNOLOGIA : B33.81B5/8 

TITULO DA TECNOLOGIA 
* 

DIFUSOR L I G E I R A M E N T E  I N C L I N A D O  PARA M I C R O D E S T I L A R I A S  DE ALCOOL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CTAA 

RESUflO DA TECNOLOGIA 
TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO CONSTITUIDO BASICAMENTE POR UMA CALHA 
METALICA I N C L I N A D A ,  NO I N T E R I O R  DA QUAL G I R A *  A B A I X A  ROTACAO, UM 
PARAFUSO SEM F I M  DOTADO DE ALETAS. O BAGACO DE CANA-DE-ACUCAR OU 
OUTRO MATERIAL VEGETAL CONTENDO ACUCARES DIRETAMENTE FERMENTECIVEIS.  
DEVIDAMENTE DESINTEGRADO SOFRE UM PROCESSO DE DIFUSAO QUANDO 
TRANSPORTADO PELA ROSCA. NO I N T E R I O R  DO DIFUSOR E X I S T E M  PONTOS DE 
INJECAO DE VAPOR E DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE MODO A PERMITIR QUE O 
BAGACO SOFRA UMA LAVAGEM DRASTICA CDM AGUA AQUECIDA A CERCA DE 6 0 . C  
DURANTE O PERCURSO DO BAGACO NO I N T E R I O R  DO DIFUSOR A AGUA DE LAVAGEM 
E ENRIQUECIDA COM OS ACUCARES EXTRAIDOS E CONCENTRADOS. A INTRODUCAO 
DO DIFUSOR PERMITE ELEVAR O RENDIMENTO EM ALCOOL E T I L I C O  OBTIDO POR 
TONELADA DA ~ A T E R I A ~ P R I M A  EM M I C R O D E S T I L A R I A  ATRAVES DE UMA OPERACAO 
SIMPLES E REDUCAO DO INVESTIMENTO,  QUANDO COMPARADO COM A DA 
INSTALACAO DE MOENDAS M A I S  S O F I S T I C A D A S .  

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A F I N A L I D A D E  DO DIFUSOR E AUMENTAR A TAXA DE EXTRACAO DE ACUCARES 
FERRENTECIVEIS EM M I C R O D E S T I L A R I A ,  A T I N G I N D O  VALORES DE 9 0 % , 0  QUE N A 0  
SE OBTEM COM USO APENAS DE MOENDAS DE PEQUENA CAPACIDADE DE MOAGEM. 
A S S I M  O RENDIMENTO EM ALCOOL PODE A T I N G I R  VALORES DE 6 5  L.P/TON. DE 
CANA,55-58 L - O B T I D O S  C/O EMPREG.DE MOENDAS DE ALTO C U S T - E  MANUT.CARA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA - . 
R J  SP. 

USUARIOS DA TECNOLOGIA - - -  
IMÉDIP;TOS~- =>~NDVS~RIA DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO < AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
T E I X E I R A ,  C.G. GRADUADO 
P I N T O  NETO, M. GRADUADO 
GASPARINO F I L H O ,  J. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUZA D I A S ,  J.M.C. & T E I X E I R A .  C.G. PESQUISA COM DIFUSORES PARA 

PRODUCAO DE ALCOOL EM M I C R O D E S T I L A R I A S .  S.L., ERBRAPA, 1 9 8 3 .  P .  
1-22. 



CODIGO DA TECNOLOGIA : %34.81%1/5  

TITULO DA TECNOLOGIA 
CARVAO COMO FONTE DE CALOR NA CRIACAO DE FRANGOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUilO DA TECNOLOGIA 
CAMPANULAS A CARVAO MINERAL FORAM AVALIADAS COMO EQUIPAMENTO 
FORNECEDOR DE CALOR PARA FRANGOS, EM COMPARACAO AS QUE USAM GAS 
L IQUEFEITO DE PETROLEO.PROVARAM SER V I A V E I S  TECNICAMENTE E O CONSUMO 
DE COMBUSTIVEL F O I  MUITO M A I S  ECONOMICO. ESTIMA-SE QUE O GASTO - EM 
CRUZEIROS - E DE 20% DO GASTO COM GLP. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. AVICULTURA. 
B. SUBSTITUICAO DO GLP POR CARVAO MINERAL NO AQUECIMENTO DE FRANGOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR SP R J  

USUARIOS DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => INDUSTRIA  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS COMBUSTIVEIS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEIXOTO, R.R. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
R I O  GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA AGRICULTURA. PROGRAMA INTEGRADO DE 

PESQUISA AGROPECUARIA DO R I O  GRANDE DO SUL: O CARVAO COMO FONTE 
ALTERNATIVA DE ENERGIA CALORIF ICA  NA CRIACAO DE FRANCOS DE CORTE. 
PORTO ALEGRE, SECRET.AGRIC.RS/EMBRAPA. 1983. N.P. (PESQUISA.104) .  



1.7. Proce9samento de dados 

C O D I G O  DA TECNOLOGIA : 858.8181/4 

T I T U L O  DA TECNOLOGIA 
FORMULACAO DE RACOES DE CUSTO MININO PARA SUINOS UTILIZANDO 
NICROCOMPUTADOR - PROSUINO. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPSA 

RESUHO DA TECNOLOGIA 
A FORMULACAO DE RACOES DE CUSTO MINIMO ENVOLVE CONHECIMENTOS DE ORDEM 
TECNICA E ECONOMICA TENDO POR OBJETIVO A ALOCACAO EFIC IENTE DE 
RECURSOS. NO ENTANTO, CONHECIMENTOS SOBRE COMO MONTAR UMA MATRIZ 
CONTENDO COMPOSICAO DE ALIMENTOS E EXIGENCIAS NUTRICIONAIS ESTA 
MUITAS VEZES FORA DO ALCANCE DO PRODUTOR. POR ESTA RAZAO. 
DESENVOLVEU-SE UM "PACOTE" O QUAL I R A  PERMITIR AO PRODUTOR QUE 
DISPONHA DE UM MICROCOMPUTADOR ESTABELECER RACOES TECNICA E 
ECONOMICAMENTE EFICIENTES. UTILIZACAO DO "PACOTEw EXIGE APENAS QUE O 
PRODUTOR INDIQUE PRODUTOS DISPONIVEIS E PRECOS DESTES. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
CUSTO DE PROOUCAO DE SUINOS, FASES I N I C I A L ,  DE CRESCIMENTO E DE 
TERMINACAO DE SUINOS. 

ABRAMGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA NG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM AC PA MA P I  PE RN PB CE SE AP 

U S U A R I O S  DA TECNOLOGIA 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
MARQUES, P.V. DOUTOR 
PINHEIRO. A.C.A. DOUTOR 
FIALHO, E.T. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
MARQUES, P.V.; PINHEIRO. A.C.A. & FIALHO, E.T. FORMACAO DE RACOES 

DE CUSTO MINIMO PARA SUINOS UTILIZANDO MICROCOMPUTADOR.CONCORDIA, 
SC., EMBRAPA-CNPSA, 1984.  7P. NO PRELO. 



2. Resumo de recomendações de pesquisa 

RECOHENDACAO DE PESQUISA : 881.8181/4 
Amz 

TITULO 
C U L T I V A R  D E  ARROZ I R R I G A D O  PARA A R E G I A 0  DO B A I X O  SAO FRANCISCO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPEAL / AL 

RESUHO 
A C I C A - 8  PROVEM DA L I N H A G E M  4 4 4 0 .  E PRODUTO DO TRABALHO COOPERATIVO 
ENTRE O CENTRO I N T E R N A C I O N A L  DE AGRICULTURA T R O P I C A L  ( C I A T )  E O 
I N S T I T U T O  COLOMBIANO AGROPECUARIO ( I C A ) .  F O I  I N T R O D U Z I D A  NO CAMPO 
EXPERIMENTAL DE PENEDO-AL, EM 1 9 8 0 ,  O C A S I A O  EM QUE F O I  EXECUTADO O 
E N S A I O  SEGUNDO V I V E I R O  I N T E R N A C I O N A L  DE RENDIMENTO D E  ARROZ PARA A 
AMERICA L A T I N A  ( V I R A L - T )  DO QUAL F A Z I A  PARTE.  A C I C A - 8  APRESENTA AS 
SEGUINTES C A R A C T E R I S T I C A S :  ALTURA 8 5  CM; C I C L O - 1 3 0  A 1 4 0  D I A S ;  ALTA 
CAPACIDADE DE PRODUCAO; BOM VIGOR I N I C I A L ;  A F I L H A  BASTANTE; FOLHAS 
ERETAS E PUBESCENTES; COLMOS CURTOS E ESPESSOS R E S I S T E N T E S  AO 
ACAMAMENTO; R E S I S T E N T E  A BRUSONE; BOM DEGRANE NATURAL; GRAOS LONGOS E 
F I N O S ;  M I C R O - A R I S T A S ;  GLUMELAS PUBESCENTES DE COLORACAO AMARELO PALHA 
BOM RENDIMENTO DE ENGENHO; EXCELENTE APARENCIA DOS GRA0S;POTENCIAL DE 
PRODUCAO-8 TON/HA. E RECOMENDADO PARA A R E G I A 0  DO B A I X O  SAO FRANCISCO 
ESPECIALMENTE PARA OS PROJETOS DA CODEVASF, S I T U A D O S  NOS ESTADOS D E  
ALAGOAS E SERGIPE.  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A INTRODUCAO D E  UMA C U L T I V A R  D E  ARROZ COM ALTA 
CAPACIDADE DE PRODUCA0,ADAPTADA AS CONDICOES DE C U L T I V O  DA R E G I A 0  DO 
B A I X O  SAO FRANCISCO,  PARA PRODUTORES COM DOM MANEJO D'AGUA. E 
A P L I C A D A  NOS PERIODOS D E  P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AL SE 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PROOUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOARES, S .F .  MESTRE 
B A T I S T A .  F.S. GRADUADO 
S I L V A ,  F.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
C I C A - 8  NOVA CULTURA DE ARROZ I R R I G A D O  PARA R E G I A 0  DO B A I X O  SAO 

FRANCISCO.  MACEIO.  EPEAL. 1 9 8 3 .  FOLDER D E  LANCANENTO. 



RECOliENDACAO DE PESQUISA : 881.818515 

TITULO 
BR/IRGA 4 0 9  E BR/IRGA 410 :  CULTIVARES DE  ARROZ RECOMENDADAS PARA 
CULTIVO EM VARZEA IRRIGADA E NAO IRRIGADA.A PARTIR DE 1 9 8 i r 8 2  E 8 2 / 8 3  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
A CULTIVAR B R I I R G A  4 0 9  J A  RECOMENDADA PARA CULTIVO.  PELA PESQUISA, A 
PART IR  DA SAFRA 8 1 / 8 2  E A BR/IRGA 410 A PART IR  DE 8 2 / 8 3  AMBAS PODEM 
SER CULTIVADAS EM VARZEA IRR IGADA E NA0 IRRIGADA.  APRESENTAM UM ALTO 
POTENCIAL PRODUTIVO, BOM PORTE DE PLANTA SEM PROBLEMA DE ACAMAMENTO. 
E SAO DE C ICLO SEMITARDIO C + -  1 3 0  D I A S ) .  O T I P O  DE GRAO DESTAS 
CULTIVARES E LONGO E TEM BOA ACEITACAO NO MERCADO. A MEDIA DE 
RENDIMENTO DE GRAOS OBTIDA NA EXPERIMENTACAO F O I  SUPERIOR A 5 .000  KG/ 
HA. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
COM O AUMENTO DA AREA DE VARZEA CULTIVADA COM ARROZ SOB O REGIME DE 
IRRIGACAO, DEVIDO AO ESTIMULO PROPORCIONADO PELO PROVARZEAS, OS 
ORIZICULTORES TEM NA BR/IRGA 4 0 9  E 4 1 0  UNA DAS P R I N C I P A I S  OPCOES PARA 
CULTIVAR O ARROZ COM SUCESSO SOB ESTAS CONDICOES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEIJEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HECKLER, J.C. GRADUADO 
S I L V A ,  C.A.S. DA MESTRE 
MENDES, M.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
HECKLER, J.C. COMPETICAO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE ARROZ EM VARZEA 

EM DOURADOS, MS, 1 9 8 0 / 8 1 .  I N :  EMPRESA BRASILE IRA  DE PESQUISA 
AGROPECUARIA. UEPAE DE DOURADOS. NS. RESULTADOS DE PESQUISA COM 
A CULTURA DO ARROZ EM 1 9 8 0 1 8 1 .  DOURADOS. 1 9 8 1 .  P. 16 -9 .  



RECORENDACAO DE PESQUISA : 881.8186/3' 

TITULO 
I A C  1 6 4  E I A C  1 6 5 :  NOVAS CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO RECOMENDADAS 
PARA O MATO GROSSO DO SUL. A PART IR  DE 1 9 8 0 1 8 1 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESURO 
AS CULTIVARES I A C  1 6 4  E I A C  1 6 5  SAO PROVENIENTES DO CRUZAMENTO ENTRE 
AS CULTIVARES DOURADO PRECOCE X I A C  1 2 4 6 .  FORAM INTRODUZIDAS EM 
EXPERIMENTO DA UEPAE DOURADOS ATRAVES DOS ENSAIOS INTEGRADOS DE ARROZ 
DE SEQUEIRO DO CNPAF. SAO DE C ICLO PRECOCE. EM TORNO DE 1 1 5  D I A S  E SE 
CARACTERIZAM PELA ALTA PRODUTIVIDADE. COM MEDIA DOS ULTIMOS TRES ANOS 
SUPERIOR A 2.500KG/HA. SAO RESISTENTES AS P R I N C I P A I S  DOENCAS, 
APRESENTANDO AINDA MAIOR RESISTENCIA  A SECA QUE AS DEMAIS CULTIVARES 
DE ARROZ DE SEQUEIRO ATE ENTAO CULTIVADAS NO ESTADO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTAS CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO. CONSTITUEM-SE N A . P R I N C I P A L  
OPCAO PARA OS ORIZICULTORES, LEVANDO-SE EM CONTA O CULTIVO DO ARROZ 
COM M A T E R I A I S  PRECOCES E RESISTENTES A SECA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HECKLER. J.C. GRADUADO 
S I L V A ,  C.A.S. DA MESTRE 
MENDES, M.C. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
HECKLER, J.C. & S I L V A ,  C.A.S. DA. CARACTERIZACAO DAS CULTIVARES DE  

ARROZ CORYZA S A T I V A  L . )  RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL. DOURADOS, EMBRAPA-UEPAE DOURADOS, 1 9 8 1 .  6P. (EMBRAPA- 
UEPAE DOURADOS. COMUNICADO TECNICO, 5 ) -  



RECOtiENDACAO D E  P E M U I S A  : @BI.B189/7 

T I T U L O  
CULTIVAR DE ARROZ IRRIGADO PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

RESUtiO 
A CULTIVAR BR/ IRGA-409 PROVHI  DA LINHAGEM P 7 9 0 - 8 4 - 3 8 - 1 1  QUE E 
RESULTANTE DE CRUZAMENTO REALIZADO NO CIAT-COLONBIAP ENTRE AS 
LINHAGENS I R 6 6 5 - 3 1 - 2 - 4  E I R 9 3 0 - 2 .  OS ENSAIOS DE COMPETICAO E ENSAIOS 
REGIONAIS FORAM CONDUZIDOS PELO IRGA E UEPAE-PELOTAS. CONVENIO 
ENBRAPA/UFPEL. E UMA CULTIVAR DE PORTE MEDIO. C ICLO MEDIO ( 1 3 0  A 1 3 5  
D I A S ) ,  FOLHAS ERETAS E PUBESCENTES. NA0 ACAMA, SENSIVEL AO F R I O  E 
ALTA PRODUTIVIDADE. O GRAO E LONGO. F INO,  COR AMARELO-PALHA 
PARCIALMENTE ARISTADO, DE BOM ASPECTO F I S I C O  E BOM RENDIMENTO 
INDUSTRIAL .  APRESENTA RESISTENCIA INTERMEDIARIA A BRUNOSE E A MANCHA 
PARDA. A EPOCA M A I S  ADEQUADA PARA O PLANTIO  DESTA CULTIVAR E O 
PERIODO DE 1 5  DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO P R O D U T I V O  
A TECNOLOGIA SE REFERE A CRIACAO DE UMA CULTIVAR DE ARROZ COM ELEVADA 
PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE GRAO. ADAPTADA AS CONDICOES ORIZICOLAS 
DO R I O  GRANDE DO SUL E APLICADA NO PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E 
CARNONA, P.S. 
PIARIOT, C. 
REGINATTO, M.P 
SOUZA. P.R. 
PEDROSO, B.A. 
KEMPF, D. 

PESQU 

.v. 

I S A D O R E S  
MESTRE 
GRADUADO 
GRADUADO 
MESTRE 
MESTRE 
GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
PEDROSO. B.A. BR-IRGA-409: NOVA CULTIVAR DE ARROZ IRRIGRDO. LAVOURA 

ARROZEIRA, PORTO ALEGRE. 3 2 ( 3 1 1 ) : 1 8 - 2 3 .  1 9 7 9 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 881.8118/5 

TITULO 
C U L T I V A R  DE ARROZ IRRIGADO PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IRGA 

RESUflO 
A C U L T I V A R  BR- IRGA-410 PROVEM DA LINHAGEM P 7 9 8 - 0 4 - 1 T  RESULTANTE DO 
CRUZAMENTO ENTRE AS LINHAGENS I R - 9 3 0 - 5 3  E I R - 6 6 5 - 3 2 - 2 4 .  OS ENSAIOS 
DE CONPETICAO E ENSAIOS R E G I O N A I S  FORAM CONDUZIDOS PELO I R G A  E 
UEPAE-PELOTAS. CONVENIO EMBRAPA/UFPEL. E UMA C U L T I V A R  DE P L R T E  
N E D I O ,  C I C L O  M E D I 0  ( 1 2 5  A 1 3 0  D I A S ) ,  FOLHAS ERETAS E PUBE5CENTESi 
NA0 ACAMA, SENSIVEL PO F n 1 3  E ALTA PRODUTIVIDADE.  O GRAO E .3kGOI 
F I N O ,  COR AMARELO-PALHA MAS O ASPECTO F I S I C O  DO GRAO E I N k E R I O R  P 
C U L T I V A R  B R / I R G A - 4 0 9 .  APRESENTA R E S I S T E N C I A  A BRUNOSE. A EPOCA 
M A I S  ADEQUADA PARA O P L A N T I O  DESTA C U L T I V A R  E O PERIODO DE 1 5  DE 
OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A CRIACAO DE UMA C U L T I V A R  DE ARROZ DE ALTA 
P n O D U T I V I D A D E  E ADAPTADA AS CONDICOES O R I Z I C O L A S  DO R I O  GRANDE DO SUL 
E APLICADA NO P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCCO POR UNIDADE DE AREA 

COOR3EtlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOÇ 
CARZONA. P.S. i IESTRE 
R A R I O T ,  C. GRADUADO 
REGINATTO, M.P.V. GRADUADO 
SOUZA, P.R. MESTRE 
KENPF, D. GRADUADO 
PEDROSO, 0 .  A .  MESTRE 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
PEDROSO, B . A .  A R 2 0 2  IRRIGADO;  OBTENCAO E MANEJO DE CULTIVARES.  

PORTC ALEGRE, SACRA,  1 9 8 2 .  P. 1 1 1 - 2 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 801.8111/3 

TITULO 
" I A C  1 6 5 "  - C U L T I V A R  DE ARROZ PRECOCE RECOMENDADA PARA O CULTIVO. 
DE SEQUEIRO EM RORAIMA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT BOA VISTA 

RESUPIO 
A C U L T I V A R  I A C  1 6 5  TEM ORIGEM NO CRUZAMENTO DOURADO PRECOCE X I A C  
1246 E TEM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:  COR DA PLNATA - VERDE CLARO; 
A1.TliRA DA PLANTA - 9 0  - 1 0 0  CM; FLORESCIMENTO - 7 7  A 8 3  D I A S ;  
COMPRIMENTO DE PANICULR - -+ 2 0  CN; T I P O  DE GRAO - MEDIO; PESO DE ' 00  
GRAOS - 3 . 7  G; RENDIMENTO NO BENEFICIAMENTO - 7 3  A 7 5 % ;  ACAMAMENTO - 
HODFRADAMENTE RESISTENTE:  SECA - MODERADAMENTE RESISTENTE;  BRIJSONE - 
MSEERADAMENTE SÜSCEPTIVÉL; CICLO - 95 A 1 0 0  DIAS (PRECOCE) .  
A C U L T I V A R  E RECOMENDADA PARA C U L T I V D  DE S E P U E I 2 0 .  TANTO PARA R E G I A 0  
DE CERRADO COMO PARA R E G I A 0  DA NATA DE RORAIMA. COM POTENCIAL DE 
PRODUCAO DE 1 . 6 0 0  KG/HA PARA O CERRADO E 2 . 0 0 0  KG/HA PARA A MATA. E A 
C U L T I V A R  RECOMENDADA PARA C U L T I V O  SIMULTANEO COM PASTAGEM. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A NECESSIDADE DE CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO PRODUTIVAS*  POUCO 
EXIGENTES EM ADUBACAO, DE C I C L O  PRECOCE PARA F U G I R  AOS VERANICOS E 
P E R M I T I R  O P L A N T I O  SIMULTANEO COM PASTAGENS> RECOMENDA O P L A N T I O  DO 
I A C  - 1 6 5 .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R R 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BEMEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORDEIRO, A.C.C. GRADUADO 
MASCARENHAS, R. E.B. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MASCARENHAS, R.E.B.; CORDEIRO, A.C.C. 8 ALVES, A.A.C. CULTIVARES C E  

ARROZ DE SEPUEIRO PARA O T E R R I T O R I O  FEDERAL DE RORAIMA. BELEM. 
EWBRAPA-CPATU, 1981. 13 P. (EMBRAPA-CPATU. CIRCULAR TECHICA, 18).  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 881.8112/1 

TITULO 
CULTIVARES DE ARROZ I R R I G A D O  RECOMENDADAS PARA O VALE DO B A I X O  ACU 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPARN / URP HOSSORO 

Af CULTIVARES C I C A  9 ,  L 4 4 4 0  ( C I C A  8 ) .  I A C  8 9 9  E CNA 7 9 6 3 4 3  DESPONTAM 
COMO M A I S  PROMISSORAS PARA EXPLORACAO DE ARROZ I R R I G A D O  NO VALE DO 
B A I X O  ACU. TODAS SAO DE C I C L O  M E D I 0  (121 - 1 3 5  D I A S  DA EMERGENCIA A 
COLHEITA) .  DE PORTE B A I X O  ( 0 . 6 7 M  A 0 . 7 5 N  DE ALTURA) E POTENCIAL 
PRODUTIVO DE 1 . 6  T I H A  A 1 0  T I H A  DE ARROZ EM CASCA. A C I C A  9 NA0 
APRESENTA PROBLEMAS DE ACAMAMENTO E AS DEMAIS EM MENOS DE 25% DAS 
PLANTAS. O ESPACAflENTO I N D I C A D O  E DE 0 . 3 0 M  ENTRE F I L E I R A S  CONTINUAS 
COM 8 0  SEMENTES/M L I N E A R  E A ADUBACAO NITROGENADA 9 0  KG/HA DE N, L / 3  
AOS 3 0  D I A S  E 2 / 3  AOS 6 0  D I A S  APOS A EMERGENCIA. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
NOS SOLOS A L U V I O N A I S  DO VALE DO B A I X O  ACU BEM COMO NAS AREAS DE 
VARZEAS DA MICRORREGIAO ACU-APODI QUE APRESENTAM POTENCIALIDADES PARA 
A EXPLORACAO DO ARROZ IRRIGADO A TECNOLOGIA TRAZ VANTAGENS E E 
A P L I C A V E L  A FASE DO P L A N T I O .  

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
RN 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES I CRIADORES 

PRINCIPAIS DENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVES, M.C.S. GRADUADO 
HOLANDA, J . S .  MESTRE 
MEDEIROS. A. A. MESTRE 
SANTOS, M.G.F.M. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
HOLANDA, J.S. DE; ALVES. M.C.S.; MEDEIROS. A . k .  DE L SANTOS, M.G.F.M. 

RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE ARROZ I R R I G A D O  PARA O VALE DO B A I X O  
ACU. NO PRELO. 



RECOtiENDACAO DE PESQUISA : H H l . H 1 1 4 / 7  

T I T U L O  
C U L T I V A R  DE ARROZ ADAPTADA AS VARZEAS UMIDAS DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT tiACAPA 

A C U L T I V A R  DE ARROZ APURA, PROCEDENTE DO SURINAME, APRESENTA AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS;  C I C L O  M E D I 0  DE 1 0 0  A 1 1 0  D I A S  DA 
EMERGENCIA A FLORACAO; ALTURA MEDIA DE 1 4 0  A 150CM; R E S I S T E N C I A  AO 
ACAMAMENTO E HELMINTOSPORIOSE E GRAOS EXTRA LONGOS. E RECOMENDADA 
PARA C U L T I V O  EM AREAS DE VARZEAS INUNDAVEL DO AMAPA, TENDO 
APRESENTADO PRODUTIVIDADE MEDIA DE 3 . 0 0 0  KG/HA. A N I V E L  DE LAVOURA. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A I D E N T I F I C A C A O  DE UNA CULTIVAR DE ARROZ 
AMPLAMENTE ADAPTADA AS CONDICOES DE C U L T I V O  NAS VARZEAS DO AMAPA. 
PODENDO SER EXPLORADA SOB OS DIFERENTES N I V E I S  TECNOLOGICOS. ELA S E  
A P L I C A  NA SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
A P 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEREIRA.  L .A.  F .  GRADUADO 
CÃVALCANTE. €.DA S. GRADUADO 
ALVES, R.N.B. GRADUADO 
MONTEIRO FILHO.E.DOS GRADUADO 

P R I H C I P A L  PUBLICACAO 
CAVALCANTE,  E. -DO S.; PEREIRA, L .A .F . ;  FIGUEIREDO, F.J.C. 8 ALVES, R .  

N.B. COMPETICAO DE ARROZ IRRIGADO PARA VARZEAS DO T . F .  DO AMAPA. 
MACAPA. EMBRAPA-UEPAT MACAPA. 1982.  (ENBRAPA-UEPAT MACAPA. 
PESQUISA EM ANDAMENTO, 0 7 ) .  



RECOnENDACAO DE PESQUISA : 881.8115/4 

TITULO 
CULTIVAR DE ARROZ PARA AS CONDICOES DE SEQUEIRO DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUHO 
A CULTIVAR DE ARROZ BR 79 -1048 .  RESULTANTE DO CRUZAMENTO DE I A C  5544X  
DOURADO PRECOCE, REALIZADO NO CNPAF APRESENTA AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: CICLO MEDI0  DE 7 0  A 8 0  D I A S  DA EMERGENCIA A FLORACAO' 
ALTURA MEDIA DE 8 0  A 90CM; RESISTENTE AO ACAMAMENTO; TOLERANTE A 
MANCHA PARDA E GRAOS DE EXCELENTE QUALIDADE. TEM SE MOSTRADO BASTANTE 
PROMISSORAS PARA AS AREAS DE MATA E CERRADO DO AMAPA, COM 
PRODUTIVIDADES MEDIAS DE 2 .000  E 1 . 2 0 0  KG/HA. RESPECTIVAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO - - - - - - - - 
A TECNOLOG~A--S$-~EFER~ A ~ ~ D E ~ ~ ~ F ~ c A c A - o - D E - Ü M <  CULTIVAR COM 
POSSIB IL IDADES DE ADAPTACAO PARA AS AREAS DE NATA E CERRADO, ONDE 
TRADICIONALMENTE SE CULTIVA ARROZ NO AMAPA. ELA SE APLICA NA 
SENEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEREIRA* L.A.F. GRADUADO 
CAVALCANTE. E. DA S. GRADUADO 
ALVES, R.N.B. GRADUADO 
RANGEL. P.H.N. MESTRE 
MORAES. 0.P. MESTRE 
MONTEIRO FILH0vE.DOS GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALVES, R.N.B.; PEREIRA. L.A.F.; CAVALCANTEI €.DA S. & FIGUEIREDOs F. 

J.C. COMPETICAO DE CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO EM AREAS DE 
CERRADO DO T.F. DO AMAPA. MACAPA, EMBRAPA-UEPAT MACAPA, 1 9 8 2 .  
(UIBRAPA-UEPAT MACAPA. PESQUISA EM ANDAMENTO, 3 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H81.8123/8 

TITULO 
CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO COM IRRIGACAO CONTROLADA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPAF 

RESUHO 
A CULTIVAR BR IRGA 4 0 9  PROVEM DA LINHAGEM P 7 9 0 - 0 4 - 4 - 1 1  DO 
CRUZAMENTO I R  9 3 0 - 2 / I R  665 -31 -2 -4 .  PRODUTO DO TRABALHO COOPERATIVO 
ENTRE O C I A T  E I C A  NAS FASES I N I C I A I S  DO PROCESSO DE MELHORAMENTO E 
DO IRGA E EMBRAPA NAS FASES DE SELECAO E AVALIACAO. POSSUI  COMO 
P R I N C I P A I S  CARACTERISTICAS: - C ICLO - 1 1 3  D I A S  DA SEMEADURA A 
COLHEITA; ALTURA DA PLANTA - 1 0 2  CM; FOLHAS ERETAS E COLMO SEM1 
COMPACTO; RESISTENTE AO ACAMAMENTO E A BRUSONE; PRODUTIVIDADE - 
7 0 2 1  KG/HA ( N I V E L  EXPERIMENTAL) - 4 0 2 6  KG/HA (PROPRIEDCADES DE 
AGRICULTORES); GRAO LONGO E F I N O  DE EXCELENTE QUALIDADE. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA CULTIVAR DESTINA-SE AOS AGRICULTORES DO ESTADO DE GOIAS QUE 
CULTIVAM O ARROZ SOB CONDICOES DE IRRIGACAO POR INUNDACAO U T I L I Z A M  
FERTIL IZANTES EM BOM N I V E L  CONTROLAM PRAGAS E FAZEM UM BOM MANEJO 
DE AGUA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RANGEL. P.H.N. MESTRE 
CUTRIM, V. DOS A. MESTRE 
SANT'ANA. E.P. DOUTOR 
MORAIS, O. P. MESTRE 



TITULO 
CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO COM IRRIGACAO CONTROLADA 

UNIDADE RESPONSAVEL r CNPAF 

RESUHO 
A CULTIVAR CICA 8 E ORIUNDA DO CRUZAMNTO CICA 4 / I R  665-23-3- l /TETEP.  
F O I  INTRODUZIDA DA COLOMBIA EM 1 9 8 0  E MOSTROU-SE ADAPTADA AS 
CONDICOES DE CULTIVO DO ESTADO DE GOIAS. POSSUE COMO P R I N C I P A I S  
CARACTERISTICAS: CICLO - 1 3 1  D I A S  DA SEMEADURA A COLHEI'TA: ALTURA DA 
p ~ A N i i - - - - i ~ i - c f i ;  F Ò i H Á f  E R E ~ A ~ - E . - c ~ L ~ ~ - S È ~ ~ Í - C ~ ~ ~ ; A E ~ ~ ; - R E Ç Í S T E N ~ E A ~ ~ ~  
ACAMAMENTO E A BRUSONE; PRODUTIVIDADE - 8 2 0 0  KGrHA ( N I y E L  
EXPERIMENTAL) - 5 7 0 0  K W H A  (PROPRIEDADES DE AGRICULTORES); GRAO LONGO 
E FINO.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA CULTIVAR DESTINA-SE AOS AGRICULTORES DO ESTADO DE GOIAS QUE 
CULTIVAM O ARROZ SOB CONDICOES DE IRRIGACAO POR INUNDACAO U T I L I Z A M  
FERTIL IZANTES EM BOM N I V E L ,  CONTROLAM PRAGAS E FAZEM UM BOM MANEJO 
DE AGUA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIIJCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE A R E I  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RANGEL, P.H.N. HESTRE 
CUTRIM, V. DOS A. MESTRE 
SANTtANA, E.P. DOUTOR 
MORAIS, O.P. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : BB1.8128/7 

TITULO 
I A C  1 6 4  - C U L T I V A R  I N D I C A D A  PARA O C U L T I V O  D E  S E Q U E I R O  NO CERRADO 
DA B A H I A .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUtlO 
A I A C  1 6 4 ,  C U L T I V A R  C R I A D A  P E L O  I N S T I T U T O  AGRONOMICO D E  C A M P I N A S ,  
APRESENTA AS S E G U I N T E S  C A R $ $ T E R I S T I C A S  FOLHAS D E  COR VERDE M E D I O ;  
TAMANHO M E D I O  DA P A N I C U L A  CM;APRESENTA D I F I C I L  DEGRANACAO A  
CAMPO; GRAO T I P O  LONGO; PESO D E  1 . 0 0 0  GRAOS 3 6  G; ALTURA M E D I A  DA 
P L A N T A  1 1 1 C M ;  R E S I S T E N T E  AO ACANAMENTO; S U S C E P T I V E L  A  BRUSONE 
( P Y R I C U L A R I A  O R Y Z A E ) ,  MANCHA E S T R E I R A  (CERCOSPORA ORYZAE)  E  
MANCHA PARDA ( H E L M I N T H O S P O R I U M  O R Y Z A E ) ;  R E S I S T E N T E  A  SECA E C I C L O  
CURTO ( 1 0 5  A  120 D I A S  DA EMLRGENCIA  A  C O L H E I T A ) .  
EM A V A L I A C O E S  F E I T A S  P E L A  F P A B A / U E P  SAO F R A N C I S C O  APRESENTOU M E D I A  
D E  RENDIMENTOS D E  GRAOS D E  5 5 8  K G I H A .  PODENDO ALCANCAR M A I S  D E  
2 . 0 0 0  KG/HA EM CONDICOES O I I M A S  D E  U M I D A D E  DO SOLO, E  F O I  I N D I C A D A  
PARA O C U L T I V O  D E  S E Q U E I R O  EM AREAS D E  CERRADO DO ESTADO DA B A H I A .  

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
ARROZ. C U L T I V A R  I A C  1 6 4 .  A  OCORRENCIA  D E  V E R A N I C O  TEM COMO E F E I T O  
D I R E T O  A  B A I X A  PRODUCAO D E  GRAOS, P R I N C I P A L M E N T E  EM SOLOS COM B A I X A  
RETENCAO D E  U N I D A D E .  EMBORA A I N D A  N A 0  S E J A  A  SOLUCAO PARA E S T E  
PROBLEMA, A  I A C  1 6 4 ,  JUNTAMENTE COM A I A C  1 6 5 ,  S E  APRESENTAM COMO AS 
M A I S  R E S I S T E N T E S  AO E S T R E S S E  H I D R I C O .  P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOPPE, R .  MESTRE 
ALCANTARA,  J . P .  GRADUADO 
MOUCO. M.A .C .  GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : BB1.0129/5 

T I T U L O  
I A C  1 6 5  - C U L T I V A R  I N D I C A D A  PARA O C U L T I V O  D E  SEQUEIRO NO CERRADO 
DA B A H I A .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUI10 
A C U L T I V A R  I A C  1 6 5  F O I  CRIADA PELO I N S T I T U T O  AGRONOMICO DE CAMPINAS. 
A EPABA/UEP SAO FRANCISCO A V A L I O U  E I N D I C O U - A  PARA O C U L T I V O  DE 
SEQUEIRO EM AREAS DE CERRADO DO ESTADO DA B A H I A .  P R I N C I P A I S  
CARACTERISTICAS:  FOLHAS DE COR VERDE-CLARO; TAMANHO M E D I 0  DA 
P A N I C U L A  26CM; APRESENTA D I F I C I L  DEGRANACAO A CAMPO; ORA0 T I P O  
LONGO; PESO DE 1 . 0 0 0  GRAOS 36G;  ALTURA M E D I A  DA PLANTA 99 CM; 
R E S I S T E N T E  AO ACAMAMENTO; SUSCEPTIVEL A BRUSONE ( P Y R I C U L A R I A  
ORYZAE) ,  MANCHA PARDA (HELMINTHOSPORIUM ORYZAE) E MANCHA E S T R E I T A  
(CERCOSPORA ORYZAE);  R E S I S T E N T E  A SECA E C I C L O  CURTO ( 1 0 5  A 1 2 0  
D I A S  DA EMERGENCIA A C O L H E I T A ) .  
NO PERIODO AVALIADO A I A C  1 6 5  OBTEVE UMA M E D I A  DE RENDIMENTO D E  
GRAOS DE 8 4 5  KG/HA, PODENDO ALCANCAR RENDIMENTOS MAIORES QUE 
2 . 0 0 0  KG/HA SE A P R E C I P I T A C A O  P L U V I O M E T R I C A  FOR BEM D I S T R I B U I D A .  

PRODUTO / PROBLEIIA E PROCESSO PRODUTIVO 
ARROZ. C U L T I V A R  I A C  1 6 5 .  FREQUENTEMENTE HA OCORRENCIA D E  VERANICOSe 
DE DURACAO E EPOCA N A 0  D E F I N I D O S , Q U E  COMPROMETEM A PRODUTIVIDADE.  
A I A C  1 6 5 .  JUNTAMENTE COM A I A C  1 6 4 ,  SAO M A I S  R E S I S T E N T E S  A ESTES 
D E F I C I T S  H I D R I C O S  MAS A I N D A  N A 0  SAO AS SOLUCOES PARA ESTE PROBLEMA. 
P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOPPE, M. MESTRE 
ALCANTARA, J.P.  GRADUADO 
MOUCO. M.A.C. GRADUADO 



RECOflENDACAO DE PESQUISA : 8 8 1 . 8 1 3 3 / 7  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DE U R E I A  PARA CULTIVARES DE ARROZ IRRIGADO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EflCAPA 

RESUflO 
PESQUISA DESENVOLVIDA EM SOLOS A L U V I A I S  EUTROFICO DO E S P I R I T O  SANTO 
NOS ANOS AGRICOLAS 8 0 / 8 1  E 8 1 / 8 2 ,  MOSTROU QUE A CULTIVAR 
I R - 6 6 1 - 1 - 1 4 0 - 3 - 2  A T I N G I U  MAIORES PRODUCOES DE GRAOS, SEGUIDA DAS 
CULTIVARES J R - 8 4 1 - 6 3 - 5 - L - 9 - 3 3  E C I C A - 4 .  NO P L A N T I O  DE NOVEMBRO, A 
A N A L I S E  ECONOMICA DOS DADOS REVELOU QUE A DOSE I N D I C A D A  PARA A 
C U L T I V A R  I R - 6 6 1 - 1 - 1 4 0 - 3 - 2  F O I  DE 356KG/HA DE UREIA,  PARA UMA PRODUCAO 
ESTIMADA EM 4 . 9 5 2  KG/HA. PARA O P L A N T I O  DE FEVEREIRO, A MAXIMA 
E F I C I E N C I A  ECONOMICA F O I  OBTIDA COM 238KG/HA DE UREIA,  CORRESPONDENDO 
A UMA PRODUCAO ESTIMADA DE 3 . 6 3 4  KG/HA. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A RECOMENDACAO DE U R E I t  EM FUNCAO DE DUAS EPOCAS DE P L A N T I O ,  PODE SER 
ALTERADA LEVANDO-SE EM CONTA O N I V E L  TECNOLOGICO DE CADA PRODUTOR. 

ABRANGENÇIA GEOGRAFICA 
ES 

USlEARIOÇ 
i M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFIC IOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F A Z I O ,  P . I .  MESTRE 
MATTOS, T. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
F A Z I O .  P . I . ;  MATTOS, T. & GUIDONI ,  A.L.  E F I C I E N C I A  ECONOMICA DA U R E I A  
EM CULTIVARES DE ARROZ IRRIGADO.  CARIACICA-ES,  EMCAPA* 1983. 
(EMCAPA - B O L E T I M  DE PESQUISA, 4 ) .  (NO PRELO). 



Feijão 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 882.8185/3 

TITULO 
RECOMENDACAO DE C U L T I V A R E S  D E  F E I J A O  PARA O ESTADO DO PARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUtiO 
AVALIOU-SE QUANTO A ADAPTACAO, P R O D U T I V I D A D E  E R E S I S T E N C I A  A FERRUGEM 
MOSAICO COMUM E MANCHA ANGULAR E RECOMENDOU-SE PARA P L A N T I O  EM TODO O 
ESTADO DO PARANA AS C U L T I V A R E S  "CARIOCA" E " I A P A R  2 - R I O  I V A I U . A S  
C U L T I V A R E S  " I A P A R  5 - R I O  P I Q U I R I "  E " I A P A R  7 - R I O  VERMELHOn 
RECOMENDADAS PARA P L A N T I O  NA R E G I A 0  CENTRO-NORTE DO ESTADO. 
RECOMENDOU-SE TAMBEM A "PORRILO S I N T E T I C O "  PARA P L A N T I O  NA SAFRA DA 
SECA NAS REGIOES EM QUE A PRESENCA DO MOSAICO DOURADO N A 0  E M U I T O  
SEVERA. PARA A R E G I A 0  CENTRO-SUL RECOMENDOU-SE A " R I O  T I B A G I " .  
ESTAS C U L T I V A R E S  SAO RESPECTIVAMENTE DOS SEGUINTES GRUPOS: RAJADO, 
MULATINHO, B I C O  DE OURO, PARDO, ROXINHO E AS DUAS U L T I M A S  DO GRUPO 
PRETO. O POTENCIAL GENETICO DE P R O D U T I V I D A D E  DESSAS C U L T I V A R E S  ESTA 
EM TORNO DE 2 .000  KGfHA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS C U L T I V A R E S  CRIOULAS DE F E I J A O  U T I L I Z A D A S  PARA P L A N T I O  PELOS 
AGRICULTORESv ALEM DE N A 0  SEREM M U I T O  PRODUTIVAS SAO VULNERAVEIS AS 
P R I N C I P A I S  DOENCAS. COM A RECOMENDACAO DESSAS CULTIVARES,  
TODOS OS GRUPOS COMERCIAIS DE F E I J A O  E S T A 0  COBERTOS POR VARIEDADE 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES f CRIADORES 

PRItlCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KRANZ, W.M. MESTRE 
O L I A R 1 , L .  MESTRE 
F A R I A ,  R.T.  MESTRE 
CURY, 8 .  MESTRE 
A L B E R I N I .  J . L .  GRADUADO 



RECOHENDACAO D E  P E S Q U I S A  : 882 .8114 /5  

T I T U L O ,  
C O M P E T I C A O  D E  C U L T I V A R E S  D E  F E I J A O  

U N I D A D E  RESPOHSAVEL : Et lEPA / CRLS 

RESUMO 
CONSIDERANDO-SE OS FATORES P R O D U T I V I D A D E ,  T O L E R A N C I A  A SECA E 
R E S I S T E N C I A  AS PRAGAS E DOENCAS, RECOMENDA-SE AS C U L T I V A R E S  COSTA 
R I C A  E I P A - 1  PARA AS CONDICOES D E  ARARUNA E LAGOA SECA, ENQUANTO Q U E  
PARA AS C O N D I C O E S  D E  C U I T E  SUGERE-SE, APENAS, A C U L T I V A R  I P A - 1 .  

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO P R O D U T I V O  
À~ECNOLOGIA SE-PRENDE A CULTURA DO FEIJAO PHASEOLUS, VISANDO A 
I D E N T I F I C A C A O  D E  C U L T I V A R E S  PROMISSORAS,  CAPAZES D E  P R O P I C I A R .  AO 
PRODUTOR, MENOR R I S C O  D E  PRODUCAO E M A I O R  P R O D U T I V I D A D E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P B  

U S U A R I O S  
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
M I R A N D A .  U .A .  GRADUADO 
BOSCO, .J. M E S T R E  
NOBREGA. J.Q. GRADUADO 



RECORENDACAO DE PESQUISA : %%2.%117/8 

TITULO ' 
F E I J A O  MACASSAR: BR-2 (PARNA1BA)NOVA C U L T I V A R  PARA O P , I A U I  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESURO 
A BR-2 ( P A R N A I B A )  E A LINHAGEM CNCX 3 9 - 3 E ,  ORIUNDA DO PROGRAMA 
NACIONAL DE F E I J A O  MACASSAR OU CAUPI ,  COORDENADO PELO CNPAF EM 
COLABORACAO COM A UEPAE DE TERESINA, OBTIDA DO CRUZAMENTO DAS 
CULTIVARES SEMPRE VERDE E TVU 4 1 0 .  
A N I V E L  DE CAMPO A C U L T I V A R  APRESENTA REACAO A DOENCAS, 
PARTICULARMENTE A VIROSES, BEM MELHOR QUE AS CULTIVARES LOCAIS.  
POSSUE PORTE ENRAMADOR, C I C L O  ENTRE 7 5 - 8 5  D I A S ,  GRAOS DE COR MARRON 
CLARO E DE TAMANHO M E D I 0 . A  INSERCAO DAS VAGENS SE DA NO N I V E L  E ACIMA 
DA FOLHAGEM E DEPENDENDO DS CONDICOES DE UMIDADE DO AMBIENTE PODE 
E X I G I R  M A I S  DE UMA COLHEITA.  TEM EXCELENTE CAPACIDADE DE REBROTA. 
EM CONDICOES DE SEQUEIRO A C U L T I V A R  PRODUZIU 4 2 9  KG/HA EM MONOCULTIVO 
E 3 8 1  K W H A  EM CONSORCIb COM MILHO,  SUPERANDO A TEISTEMUNHA EPl 4 4 %  
7 0 2  RESPECTIVAMENTE. EM C U L T I V O  IRRIGADO A PRODUCAO CHEGOU A 1 . 1 4 6  
KG/HA EM MONOCULTIVO, 2 7 %  A M A I S  QUE A TESTEMUNHA. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A I F E I J A O  MACASSAR, F E I J A O  DE CORDA OU C A U P I  
0 )  A BR-2 ( P A R N A I B A )  TEM POTENCIAL PARA SUPERAR AS CULTIVARES L O C A I S  
DAS MICRORREGIOES DE CAMPO MAIOR, M E D I 0  PARNAIBA.  BAIXOES AGRICOLAS 
P I A U I E N S E  E FLORIANO EM 44%.  
C)  NO P L A N T I O  ATRAVES DO USO DE SEMENTES SELECIONADAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F R E I R E  F I L H O ,  F.R. MESTRE 
R I B E I R O ,  V.Q. MESTRE 
ARAUJO, A.G. DE MESTRE 
BEZERRA, J.R.C. MESTRE 
CARDOSO, M.J. MESTRE 
S I L V A .  P.H.S. DE MESTRE 
SANTOS, A.A., DOS MESTRE 
FROTA* A.B. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA B R A S I L E I R A  DE PESQUISA AGROPECUARIA. UNIDADE DE EXECUCAO DE 

PESQUISA DE AMBITO ESTADUAL. T E R E S I N A - P I .  PROJETO F E I J A O .  RELAT. 
TEC. ANUAL UEPAE DE TERESINA. TERESINA, 1 9 8 0 .  P. 3 7 - 5 5 .  



PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A)  F E I J A O  DE METRO 
8 )  O P I A U I  IMPORTA TODO F E I J A O  DE VAGEM QUE CONSOME. ADOTAR SEU 
C U L T I V O  NA R E G I A 0  DE TERESINA, E V I T A R A  A S A I D A  DE D I V I S A S  DO 
ESTADO ALEM DE OCUPAR MAO-DE-OBRA OCIOSA. 
C)  P L A N T I O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BRUNE, S. MESTRE 
F R E I R E  FILHO,  F.R. MESTRE 
R I B E I R O ,  V.Q. MESTRE 
SANTOS, A.A. DOS MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO - -~ . .- ---- -. . -. .- 
BRUNE, S .  COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE FEIAO DE METRO (VIGNA 

UNGUICULATA SUBSP. SESQUIPEDALIS EM TERESINA. TERESINA. EMBRAPA- 
UEPAE, 1 9 8 2 .  3P.  (EMBRAPA-UEPAE DE TERESINA.  PESQUISA EM 
ANDAMENTO. 1 9 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : %82.8119 /4  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DA C U L T I V A R  DE F E I J A O  EMPASC 201-CHAPECO PARA C U L T I V O  EM 
SANTA C A T A R I N A  

UNIDADE RESPONSAVEL : ERPASC / CPPP 

RESUtlO 
A C U L T I V A R  D E  F E I J A O  EMPASC 201-CHAPECO PERTENCE AO GRUPO COMERCIAL 
PRETO E APRESENTA AS SEGUINTES C A R A C T E R I S T I C A S :  FLOR V I O L E T A ;  VAGEM 
AMARELO-PALHA QUANDO MADURA: GRAO OPACO E E L I P T I C O ;  H A B I T O  DE 
CRESCIMENTO INDETERMINADO T I P O  2; PORTE ERETO SEM G U I A S ;  I N I C I A  O 
FLORESCIMENTO AOS 4 3  D I A S ;  COMPLETA A MATURACAO AOS 9 3  D I A S ;  O PESO 
M E D I 0  DE M I L  GRAOS E ? O 1  G; P O S S U I  R E S I S T E N C I A  A FERRUGEM; APRESENTA 
INFECCAO L E V E  A MODERADA DE ANTRACNOSEiA P R O D U T I V I D A D E  M E D I A  DE 1 8 6 0  
KG/HA EM 4 ANOS DE E N S A I O S  NA R E G I A 0  I E DE 2 1 6 5  KG/HA EM 3 ANOS D E  
E N S A I O  NA R E G I A 0  I11 DO ZONEAMENTO AGROCLIMATICO PARA F E I J A O  EM SANTA 
C A T A R I N A ;  E RECOMENDADA PARA AS R E G I O E S  I E 111 DO R E F E R I D O  
ZONEAMENTO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A RECOMEHDACAO DA C U L T I V A R  DE F E I J A O  EMPASC 201-CHAPECO E F E I T A  PARA 
AS R E G I O E S  I E I11 DO ZONEAMENTO AGROCLIMATICO DO F E I J A O  P/  O ESTADO 
E VEM AJUDAR AO PRODUTOR RURAL COM M A I O R  P R O D U l I V I D A D E  DO QUE AS J A  
RECOMENDADAS. ESTA NOVA TECNOLOGIA TEM SUA A P L I C A C A O  NA F A S E  D E  
SEMEADURA DA LAVOURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
s C 

USUARIOS * 

I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  = >  AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFIC IOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FLESCH,R.D. MESTRE 
MONDARDO, E.  MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
FLESCH, R.D. & MONDARDOI E.  RECOMENDACAO DA C U L T I V A R  DE F E I J A O  

EMPASC 201-CHAPECO PARA C U L T I V O  EM SANTA C A T A R I N A .  tFLORIANOPOLIS.  - - - - - - - . 
EMPASC, 1 9 8 3 .  1 0 P .  (EMPASC.COMUNICAD0 TECNICO,  5 8 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 8 2 . 8 1 2 1 / 8  

T I T U L O  
"SERRANO" - A CULTIVAR DE CAUPI PARA CONDICOES DE SEQUEIRO DA ZONA 
OESTE RN 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPARN / URP tIOSSOR0 

RESUiiO 
TRATA-SE DA LINHAGEM CNCX 24-016E INTRODUZIDA DO CNPAF E TESTADA SOB. 
CONDICOES DE SEQUEIRO E EM CONDICOES N A T U R A I S  DE FERTILIDADE DO SOLO 
QUANDO APRESENTOU UM POTENCIAL PRODUTIVO DE CERCA DE 840 KG/HA, EM 
GRAOS. SAO CARACTERISTICAS DA CULTIVAR: ALTURA MEDIA DE PLANTAS 3 4 . 8  
CM, FLORACAO INICIAL 51 DIAS, COMPRIMENTO MEDIO DE VAGENS 19,5CM. 
NUMERO MEDIO DE SEMENTES/VAGEM 14.2, NUMERO MEDIO DE DIAS DO PLANTIO 
A PRIMEIRA COLHEITA 73, PESO MEDIO DE 100 SEMENTES 1 6 , 8  G E COLORACAO 
DOS GRAOS CREME-MARRON. E SUSCEPTIVEL A PRAGAS DOS GENEROS 
ELASMOPALPUS, EMPOASCA, CALOSSOBRUCHUS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CAUPI, CULTIVAR BEM ADAPTADA AOS SOLOS PODZOLICO E LATOSSOLO DE 
TEXTURA MEDIA A ARENOSA DA ZONA OESTE RN. TECNOLOGIA APLICAVEL A FASE 
DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R N 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SIMPLICIO. A.A. MESTRE 
FERNANDES I J .E. MESTRE 
REGO NETO. .J. MESTRE 
HOLANDA. J.S. RESTRE 



RECOiiENDACAO DE PESQUISA : BB2.8122/8 

TITULO 
NOVA CULTIVAR DE CAUPI  PARA A REGIA0  DO CARIR I -CE  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE / CARIRI 

RESUHO 
A CULTIVAR BR1, ORIGINADA DA POPULACAO CNCX 2 7 - 2  E RESULTANTE DO 
CRUZAMENTO P I T I U B A  X TVU 4 1 0 .  E PORTADORA DAS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: HABITO DE CRESCIMENTO: INDETERMINADO; PORTE: 
SEM1 RAMADOR; COR DA FLOR: VIOLETA;  COR DA SEMENTE: MARRON; FORMA 
FOLIOLO CENTRAL: OVALADA; COR DA VAGEM: PALHA NA COLHEITA; COR DO 
PEDUNCULO DA VAGEM: VERDE COM ALGUMA PIGMENTACAO DE ANTOCIANINA; 
CICLO ATE A FLORACAO: 4 0  A 4 2  D IAS ;  C ICLO ATE A COLHEITA: 7 0  A 7 5  
DIAS;  COMPRIMENTO MEDIO D VAGEM: 1 4 - 1 6  CM; NUMERO MEDIO DE GRAOS F 
VAGEM : 1 4 ;  PESO DE 1 0 0  SEMENTES: 1 4 6 ;  PRODUTIVIDADE MEDIA:  8OOKGj 
RESISTENCIA AO POTY VIRUS; TOLERANCIA A SECA. RECOMENDADA PARA A 
REGIA0  DO CARIRI -CE.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO - CAUPI  (VIGNA UNGUICULATA); C.V. BR 1 - POTY - A TECNOLOGIA E APLICAVEL NO PLANTIO  NA REGIA0  DO CARIRI -CE.1  EM 
AREAS ONDE A OCORRENCIA DE POTY VIRUS E DE  ESTIAGENS PROLONGADAS 
SEJAM FATORES L IM ITANTES DA PRODUCAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES . 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE 'DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BARRETO, P.D. MESTRE 
QUINDEREI M.A.W. GRADUADO 
QUENTAL, A.R.T. GRADUADO 

'OR 
'NA i 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA BRASILE IRA  DE PESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO NACIONAL DE 

PESQUISA DE ARROZ E FE IJAO.  GOIANIA ,  GO. BR 1 - POTY; NOVA 
CULTIVAR DE CAUPI  PARA O NORDESTE. GOIANIA,  1 9 8 4 .  INO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 882.8123/6 

TITULO 
CULTIVAR DE ARROZ I A C  47 PARA A R E G I A 0  DE ABRANGENCIA DA RODOVIA 
TRANSAMAZONICA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE ALTARIRA 

RESUtiO 
A CULTIVAR DE ARROZ I A C  47 APRESENTA O C ICLO EM TORNO DE 95 DIAS;  
ATINGE A ALTURA MEDIA DE 1.20 M. APRESENTANDO ALGUM PROBLEMA DE  
ACAMAMENTO. QUANDO CULTIVADA EM CONDICAO DE SEQUEIRO FAVORECIDO. 
CONDICAO PREDOMINANTE NA REGIA0  AO LONGO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA 
COM CENTRO DE CIDADE DE ALTAMIRA, NA0 TEM APRESENTADO PROBLEPIAS DE  
PRAGAS E DOENCAS. E RECOMENDADO O PLANTIO  EM AREAS NOVAS* PREPARADAS 
MANUALMENTE, COM USO DE MATRACA (T ICO-T ICO) .  O ESPACARENTO INDICADO E 
DE 0 ,30 X 0.30 M ENTRE COVAS, U T I L I Z A N D O  6 SEMENTES/COVA. A EPOCA 
DE PLANTIO  DE ARROZ EM SEQUEIRO FAVORECIDO E O I N I C I O  DO PERIODO 
CHUVOSO (DEZEMBRO/JANEIRO). A PRODUTIVIDADE MEDIA PARA A REGIA0  ESTA 
EM TORNO DE 2 . 3 0 0  KG/HA. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS CULTIVARES DE ARROZ PLANTADAS NA REGIA0  NA0 TEM APRESENTADO BONS 
RENDIMENTOS DEVIDO A NA0 ADAPTACAO AS CONDICOES DE  SEQUEIRO 
FAVORECIDO. A CULTIVAR I A C  4 7 ,  QUANDO U T I L I Z A D A  NO SISTEMA ACIUA 
DESCRITO. TEM APRESENTADO RENDIMENTO 552 SUPERIOR AO OBTIDO 
ATUALMENTE. 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / 'ER IADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CORREA, J.R.V. GRADUADO 
CARVALHO, E.J.M. GRADUADO 
POLTRONIERI ,  L.S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CARVALHO. E.J.M.; CORREA, J.R.V. 8 POLTRONIERI ,  L.S. RESULTADOS D E  

PESQUISA COM ARROZ DE SEQUEIRO NA TRANSAMAZONICAI PARA - 1972N81 .  
ALTAMIRA. EMBRAPA-UEPAE ALTAMIRA, 1 9 8 2 .  19P .  CEMBRAPA-UEPAE 
ALTAMIRA . DOCUMENTOS. 4). 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 802.0125/1 

TITULO 
CONTROLE QUIMICO DE INVASORAS NA CULTURA DO F E I J A O  PHASEOLUS 
VULGARIS L .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESURO 
CONSIDERANDO QUE NO PERIODO DAS AGUAS, A INFESTACAO PREDOMINANTE NA 
CULTURA DO F E I J A O  E DE GRAMINEAS, OS PRODUTOS DE PRE-EMERGENCIA SAO 
OS M A I S  RECOMENDADOS, P O I S  ELES SAO NA SUA M A I O R I A  BONS G R A M I N I C I D A S .  
OS PRODUTOS E RESPECTIVAS DOSES I N D I C A D A S  PARA ESTA EPOCA ENTRE 
OUTROS DE EVENTUAL E F I C I E N C I A  SAO: LINURON A 2 KG/HA PENDIMENTHALIN 
+ LINURON A 1 , 5  + 1 KG/HA. COMO NO F E I J A O  DAS SECAS SE TEM UMA B A I X A  
INFESTACAO DE GRAMINEAS. E O USO DE CULTIVADOR S U B S T I T U I  COM VANTAGEM 
A APLICACAO DE H E R B I C I D A S  DESDE QUE U T I L I Z A D O  ANTES DA FLORACAO. NA 
I M P O S S I B I L I D A D E  DO EMPREGO DO CULTIVADOR. DEVE-SE RECORRER AOS 
SEGUINTES H E R B I C I D A S  PARA FOLHAS LARGAS: BENTAZON A ' 0 , 3 0  l / H A ;  
BENTAZON + C I E T O X I D I M  A 2.5 + 5  1/HA E DINOSEB ACETATO DE 2 A 3 l / H A .  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) F E I J A O  DAS AGUAS E DAS SECAS 
B )  USO DE H E R B I C I D A S  PRE-EMERGENTES Ei'i F E I J A O  DAS AGUAS OU EMPREGO DE 
CULTIVADOR OU H E R B I C I D A S  DE POS-EMERGENCIA EM F E I J A O  D E  SECAS. 
C )  TRATOS CULTURAIS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALCANTARA, E.N. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALCANTARA, E.N. & SOUZA. I . F .  E F I C I E N C I A  DE ALGUNS H E R B I C I D A S  PARA A 

CULTURA DO FEIJAOC PHASEOLUS VULGARIS L ICV .CARIOCA) IN:CONG. BRAS. 
DE HERBCIDAS DE ERVAS D A N I N H A S r l 4 . E  COHG.LAT.AMER.DE MALEZAS 

CALAM)G.CAMP1NAS~1982.RESUM0S.CAMP1NAS1S0C.BRAS.HERB.PLAN.DAN.1982 



RECOiiENDACAO DE PESQUISA : 802.8138/1 

TITULO 
C U L T I V A R E S  D E  F E I J A O  COMUM (PHASEOLUS VULGARIS L.)ADAPTADAS A ALTA 
TEMPERATURA - SUBMEDIO SAO FRANCISCO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPA 

RESUiiO 
AS C U L T I V A R E S  D E  F E I J A O  COMUM (PHASEOLUS VULGARIS L . l H . F . 4 6 5 - 6 3 . 1  E 
VAGEM ROXA-T2,AMBAS D E  GRAOS T I P O  MULATINHO COMPORTARAM-SE COMO 
TOLERANTES A ALTA TEMPERATURA. QUANDO PLANTADAS NO MES DE SETEMBRO 
AS MARGENS DO R I O  SAO FRANCISC0,EM PERNAMBUCO, ONDE A TEMPERATURA 
A T I N G E  NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO A 3 7 0 C  APRESENTARAM PRODUCOES 
DE 2 . 2 5 0  E 2 . 7 0 0  KG/HA RESPECTIVAMENTE. O EXPERIMENTO F O I  ADUBADO 
COM A FORMULA 4 0 - 6 0 - 0  SENDO 1 1 3  DO N I T R O G E N I D  APLICADO JUNTAMENTE COM 
O FOSFORO EM FUNDACAO E OS 2 / 3  RESTANTES EM COBERTURA AOS 2 0  D I A S  
APOS O P L A N T I O .  A C U L T I V A R  VAGEM ROXA E SUSCETIVEL A FUSARIOSE E 
QUANDO PLANTADA EM AREAS I N F E S T A D A S  PELO FUSARIUM OXYSPORUM A 
P R O D U T I V I D A D E  C A I  A 6 0 0  K G I H A .  A C U L T I V A R  H . F . 4 6 5 - 6 3 . 1  E R E S I S T E N T E  
AO FUSARIUM OXYSPORUM E QUANDO PLANTADA EM AREAS INFESTADAS PELO 
FUSARIUM SP. E SEM NENHUMA ADUBACAO A I N D A  CONSEGUE PRODUZIR CERCA D E  
1 . 3 0 0  KG/HA. SAO OTIMOS M A T E R I A I S  PARA SE PROCEDER A UNA ROTACAO COM 
A CULTURA DA CEBOLA,NORMALMENTE PLANTADA NO P R I M E I R O  SEMESTRE DO ANO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: F E I J A O  COMUM (PHASEOLUS VULGARIS L . )  
PROBLEMA: A TEMPERATURA ELEVADA, A B A I X A  UMIDADE R E L A T I V A  DO A R  E OS 
FUNGOS D E  SOLO. NOS MESES DE AGOSTO A JANEIRO,  CONSTITUEM FATORES 
L I M I T A N T E S  PARA A CULTURA DO F E I J A O .  
FASE: DO P L A N T I O  A COLHEITA.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MIRANDA, P .  MESTRE 
PIMENTEL,  M.L. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MIRANDA, P.; ANUNCIACAO F I L H O ,  C.J .  DA.; CRUZ, D.G. DA.& SANTOS,V.F. 

DOS. TOLERANCIA DE C U L T I V A R E S  DE F E I J A O  COMUM (PHASEOLUS VULGARIS 
L . )  A ALTA TEMPERATURA. S.N.P. 1 9 P .  TRABALHO APRESENTADO NO 1. 
S I M P O S I O  B R A S I L E I R O  DO TROPICO SEMI-ARIDO.  OLINDA,  1 9 8 2 .  



RECOWENDACAO DE PESQUISA : B82.8136/8 

TITULO 
CAPIXABA PRECOCE. NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO, DE C ICLO PRECOCE, 
ADAPTADA PARA O E S P I R I T O  SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EWCAPA 

RESUHO 
SELECIONADA NO E S P I R I T O  SANTO, EM 2 0  AMBIENTES DIVERSOS, ENTRE 1 9 8 1  E 
1982,PRODUZIU COM b?! C I C L O  MEDIO DE 7 0 - 7 5  D IAS ,  CERCA DE 1 5 X  SUPERIOR 
A R I O  T I B A S I  (TESTEF'JNHA QUE APRESENTOU MEDIAS DE 1 3 1 7  KGfHA, E CICLO 
DE 9 0 - 5 5  ù - A S ) .  ORI,rDA DO $IAT/COL@MBIA,  COMO BAT 304,  RESULTANTE DO 
CRUZAMENTO ENTRE PORRI.iC 'TETICO CEL SALVADOR) X COMPUESTO 
CHIMALTENANGO (GUATEMALA). r 0 1  LANCADA PARA PLANTIO  NO ESTADO* EM 
SZTEMBRO DE 1 9 8 3 .  COM A DEYOMINACAO O F I C I A L  DE CAPIXABA PRECOCE. NA 
PROVA DE PRODUTOR, SECAS DE 1 9 8 3 ,  MOSTROU MEDIAS OSCILANDO DE 1 6 0 0  A 
2 4 0 0  KG/HA, SEPl INTERFERENCIA NAS DEMAIS PRATICAS AGRONOMICAS DO 
SISTEMA DE PLANTIO  DOS PRODUTORES. SAO AS SEGUINTES SUAS P R I N C I P A I S  
CARACTERISTICAS DE PLANTA: H IPOCOTILO ROXO; FLOR ROXA; VAGEM MADURA, 
AMARELO-PALHA; SEMENTE PRETA DE  TAMANHO MEDIO ( 1 0 0  UNIDADES PESAM, 
MEDIA DE 23.261; CRESCIMENTO INDETERMINADO, T I P O  3; PORTE SEMI-ERETO; 
FLORESCIMENTO DE 2 5 - 3 0  DIAS;  C I C L O  DE 7 0 - 7 5  D I A S  (PRECOCE); TOLERANTE 
A ANTRACNOSE E A BACTERIOSE. RESISTENTE A FERRUGEM. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
FEIJAOfDOENCAS (ANTRACNOSE, MANCHA ANGULAR, FERRUGEM. BACTERIOSE E 
VIROSES). 
FEIJAOfADAPTACAO (PORTE, FLORADA E VAGENifPLANTA) DE CULTIVARES 
FASE DE PLANTIO  

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
E S 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIfJCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDO5 
PACOVA. B.E.V. MESTRE 
VARGAS, A.A.T. GRADUADO 
SANTOS. A.F. COS MESTRE 

PRItiCIPAL PUBLICACAO 
PACOVA. B.E.V.; SANTOS, A.F. DOS; VARGAS, A.A.T. 2 CANDAL NETO, J.F. 
AVALIAÇAO DE FE IJOEIROS DO GRUPO PRETO NO E S P I R I T O  SANTO. CARIACICA-  
EMCAPA, 1 9 8 3 .  3P. CEMCAPA. COMUNICADO TECNICO, 1 3 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 002.0137/6 

TITULO 
V I T O R I A .  NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO ADAPTADA PARA O E S P I R I T O  SANTO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUHO 
SELECIONADA NO E S P I R I T O  SANTO EM 1 7  AMBIENTES DIFERENTES, ENTRE 1 9 8 1  
E 1982,APRESENTOU-SE SUPERIOR,EM TORNO DE 10%,A R I O  TIBAGICTESTEMUNHA 
QUE PRODUZIU MEDIA DE 1 3 4 6  KG/HA). ORIUNDA DO CIATfCOLOMBIA, COM A 
DENOMINACAO I N I C I A L  DE BAT 1 7 9 ,  RESULTOU DO CRUZAMENTO ENTRE AS 
CULTIVARES 5 1 0 5 2  (TURRIALBA 4 )  X BEURRE D PAULIMAT.  F O I  LANCADA PELA 
EMCAPA, COMO NOVA CULTIVAR PARA PLANTIO  NO ESTADO, EM SETEMBRO DE 
1 9 8 3 ,  COM A DENOMINACAO O F I C I A L  DE  V I T O R I A .  NA PROVA DOS PRODUTORES, 
SECAS DE 1 9 8 3 ,  APRESENTOU MEDIAS PROXIMAS DE 1 6 0 0  KG/HA, SEM 
INTERFERIR  NAS OUTRAS PRATICAS DE CONDUCAO DAS LAVOURAS DOS 
PRODUTORES.SUAS P R I N C I P A I S  CARACTERISTICAS DE PLANTAS SA0:HIPOCOLITO 
ROXO; FLOR ROXA; VAGEM MADURA, AMARELO-AREIA; SEMENTE PRETA E DE 
TAMANHO PEQUENO ( 1 0 0  UNIDADES PESAM, MEDIA DE 17,761;  CRESCIMENTO 
INDETERMINADO T I P O  2; PORTE ERETO; FLORESCIMENTO DE 4 0 - 4 5  D IAS ;  C I C L O  
DE 9 0 - 9 5  D I A S  (TARDIA ) ;  TOLERANTE A ANTRACNOSE E A BACTERIOSE. E 
SUSCEPTIVEL A FERRUGEM E A MANCHA ANGULAR. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
FEIJAO/DOENCAS (ANTRACNOSE, MANCHA ANGULAR, FERRUGEM, BACTERIOSE E 
VIROSES) 
FE IJA~~ADAPTACAO (PORTE. FLORADA E VAGENSIPLANTA) DE CULTIVAREÇ. 
FASE DE PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS 
IF IEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES f CRIADORES 

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESGUTSADORES ERVOLVIDOS 
PACOVA, B.E.V. bIESTRE 
JARGAS, A.A.T. GBAEUADO 
SANTOS, A.F. DOS PIESTRE 
CANDAL NETO, 2 . F .  MESTRE 

PRINCIPAL PUnLIChCiíO 
PACOVA, B.E.V.; SANTOS. A.F. GOS; VARGAS. A.A.T. 8 CANDAL N;;?, J.F.  
AVALIACAO DE FEIJOEIROS DO GnuPo PRETO NO ESPIRITO SANE. CAZI~~CICA- 
EMCAPA, 1 9 8 3 .  3P.  (EMCAPA, COMUNICADO TECNICO. 1 3 ) .  



RECOflENDACAO DE PESQUISA : 002.0138/4 

TITULO 
IGUACU. NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO, DE CICLO NORPIAL, ADAPTADA PARA 
O ESPIRTTO SANTO. - -  - 

UNIDADE RESPONSAVEL : ERCAPA 

RESUHO 
TESTADA NO E S P I R I T O  SANTO EN 2 1  AMBIENTES VARIAVEISI  ENTRE 1 9 8 1  E 
1 9 8 2 ,  F O I  SUPERIOR CERCA DE  1 1 %  A R I O  T I B A G I  (TESTEMUNHA QUE PRODUZIU 
MEDIA DE 1 3 0 1  KG/HA). INTRODUZIDA DA COSTA R I C A  E L IBERADA NO BRASIL  
PELO EX-IPEAME, PR. RECOMENDADA OFICIALMENTE PELA EHCAPA PARA PLANTIO  
NO ESTADO, EM SETEMBRO DE 1 9 1 3 ,  MANTENDO-SE A DENOkINACAO ORIG INAL  DE 
IGUACU, CONFORME AS NORMAS DE RECOMENDACAO DE CULTIVARES DA EMPRESA. 
NA PROVA DOS PRODUTORES. SECAS DE 1 9 8 3 ,  APRESENTOU MEDIAS EM TORNO DE 
1 6 0 0  KG/HA, SEM INTERFERENCIA NAS OUTRAS PRATICAS QUE COMPOEU O 
SISTEMA DE PLANTIO  DOS PRODUTORES. SUAS P R I N C I P A I S  CARACTERISTICAS DE 
PLANTA SAO: HIPOCOTILO; FLOR ROXA; VAGEM MADURA. ANARELO-AREIA; 
SEMENTE PRETA E DE TANANHO PEQUENO ( 1 0 0  UNIDADES PESAM, NEDIA  DE 19.0 
6 ) ;  CRESCIMENTO INDETERMINADO, T I P O  3; PORTE ERETO; FLORESCIMENTO DE 
4 0 - 4 5  DIAS;  C ICLO DE 8 5 - 9 0  D I A S  (NORMAL); TOLERANTE A ANTRACNOSE E A 
BACTERIOSE. E SUSCEPTIVEL A FERRUGEM E A MANCHA ANGULAR. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
FEIJAO/DOENCAS (ANTRACNOSE, RANCHA ANGULAR, FERRUGER, BACTERIOSE 
JEIJAO/ADAPTACAD (PORTE. FLORADA E VAGENS/PLANTA) DE  CULTIVARES 
FASE DE PLANTIO  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PACOVA. B.E.V. MESTRE 
VARGAS, A.A.T. GRADUADO 
SANTOS. A.F. DOS MESTRE 
CANDAL-NETO. J.F. . MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PACOVA, B.E.V.; SANTOS, A.F. DOS; VARGAS. A.A.T. L CANDAL NETO, J.F. 
AVALIACAO DE FEIJOEIROS DE GRUPO PRETO NO E S P I R I T O  SANTO. CARIACICA-  
EHCAPA. 1 9 8 3 .  3P. (EMCAPA. COMUNICADO TECNICO, 1 3 ) -  



Milho 
RECOMENDACAO DE PESQUISA : 003.011í3/1 

TITULO x .  
RECOHENDACAO DE CULTIVARES DE M I L H O  H I B R I D O  PARA A R E G I A 0  DE G O I A S  
COMPREENDIQA ENTRE AS L A T I T U D E S  1 l . S  E 5 . S  

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

RESUHO 
SAO RECOMENDADAS PARA A R E G I A 0  DO ESTADO DE GOIAS. COMPREENDIDA ENTRE 
AS L A T I T U D E S  l 1 . S  E 5 . 5  AS SEGUINTES CULTIVARES DE M I L H O  H I B R I D O S  
DUPLOS, T R I P L O S  E I N T E R V A R I E T A I S :  AG 3 0 1 .  AG 4 0 1 .  AG 4 0 3 .  AG 4 5 3 .  
C 111, C 1 1 1 - 5 ,  C 1 1 5 ,  C 1 2 5 ,  C 5 1 1 ,  C O N T I  1 3 3 ,  C O N T I  2 3 3 ,  DK-XL 6 7 0 0  
D I N A  3 0 3 0 ,  G 4 9 1 ,  P  6 8 3 6 ,  P  6 8 7 2 ,  P  6 8 7 7 ,  R 0  1 6  E R 0  1 7 .  EM CONDICOES 
EXPERIMENTAIS,  PARA ESTAS CULTIVARES,  OBTIVERAM-SE RENDIMENTOS DE 
GRAOS .ENTRE 3 . 5 0 6  A 4 .868KG/HA.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  MILHO; 
B )  ALTERNATIVAS DE CULTIVARES DE MILHO,  PARA OS PRODUTORES. PARA A 
R E G I A 0  DE GOIAS COMPREENDIDA ENTRE OS PARALELOS 1 l . S  E 5 .5 ;  
C)  P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ELEUTERIO,  A. MESTRE 
ARAUJO, N.B. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA GOIANA DE PESQUISA AGROPECUARIA, G O I A N I A ,  GO. RELATORIO 

TECNICO ANUAL 1 9 8 0 / 8 2 .  G O I A N I A ,  EMGOPA, 1 9 8 2 .  



RECOIIENDACAO DE P E S Q U I S A  : BE3.8111/9 

T I T U L O  
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE MILHO H I B R I D O  PARA h REGIA0  DE GOIASr  
COMPREENDIDA ENTRE AS LAT ITUDES 1 9 . 5  E 1 5 . 5  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EIIGOPA 

RESURO 
SAO RECOMENDADAS PARA AS REGIOES DO ESTADO DE GOIAS. COMPREENDIDAS 
ENTRE A5 LATITUDES 17.5  E 15.5 ,  AS SEGUINTES CULTIVARES DE MILHO 
HIBRIDCIS TRIPLOS, DUPLOS E I N T E R V A R I E T A I S :  AG-301. AG-401. AG-403. 
AG-453, AGROMEN 1 0 1 5 .  C - 1 1 1 ,  C-111-S. C-125. C-317.1 C-511,  
CONTIMAX 133, CONTIMAX 23,. L 5 6 0 .  XL  5 0 0 ,  XL  6 7 0 ,  XL  678 ,  
D INA  3030,  C-491,  I A C  HMD 7974 ,  D 6 8 3 6  P 6872 ,  P 6 8 7 4 .  P 6875 ,  
P 6 8 7 7 ,  2 0  11, RG 1 6  E R0 27. EXPERIEENTALNENTE, AS PRODUTIVIDADES 
MEDIAS DESTAS CULTIVARES SITUARAM-SE ENTRE 5 . 1 6 1  E 6 .384KGIHA  DE 
GRAOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E P R O C E S S O  PRODUTIVO 
A)  MILHO; 
B )  ESCOLHA CA CULTIVAR PARA P L A N T I O  NAS REGIOES DE  GOIAS  
COMPREENDIDAS ENTRE OS PARALELOS 1 9 . 5  E 15.5 ;  
C) PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA  DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE A R E I  

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  ENVOLVIDOS 
ELEUTERIO, A. MESTRE 
ARAUJO. N.B. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAD 
EMPRESA GCIRNA DE PESQUISA AGROPECUARIA, GOIANIA .  GO. RELATORIO 

TECNICO ANUAL 3 9 8 0 1 8 2 .  GOIANIA,  EMGOPAI 1982. 



RECOUENDACAO DE PESQUISA : 003.0112/7 

TITULO 
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE M I L H O  H I B R I D O  PARA A R E G I A 0  DE GOIAS, 
COMPREENDIDA ENTRE AS L A T I T U D E S  1 5 . S  E l l . S  

UNIDADE RESPONSAVEL : ERGOPA 

RESUHO 
SAO RECOMENDADAS, PARA A R E G I A 0  DO ESTADO DE GOIAS COMPREENDIDA ENTRE 
AS L A T I T U D E S  DE 1 5 . 5  E 1 l . S .  AS SEGUINTES CULTIVARES DE M I L H O  H I B R I D O  
DUPLOS, T R I P L O S  E I N T E R V A R I E T A I S :  AG-301, AG-401. AG-403, AG-453, 
AGROMEN 1 0 1 5 ,  C-111,  C-111-S. C-115,  C-125.  C-511,  C O N T I - 1 3 3 .  
C O N T I - 2 3 3 ,  DK-XL 5 6 0 ,  DKXL-670,  D I N A - 3 0 3 0 ,  6 - 4 9 1 ,  IAC-HRD-7974,  
P - 6 8 3 6 ,  P - 6 8 7 2 ,  RO-16 E RO-17. EXPERIMENTALMENTE, AS PRODUTIVIDADES 
MEDIAS DESTAS CULTIVARES VARIARAM ENTRE 3 . 7 3 2  A 5 .107KG/HA.  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A >  MILHO; 
B) ESCOLHA DA C U L T I V A R  PARA P L A N T I O  NA R E G I A 0  DE G O I A S  COMPREENDIDA 
ENTRE OS PARALELOS 1 5 . 5  E 11.S; 
C) P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C 0  

USUARIOS 
IP IEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  INSUMOS 

PRIIJCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PROOUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ELEUTERIO, A. MESTRE 
ARAUJO, N.B. GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
EMPRESA GOIANA DE PESQUISA AGROPECUARIA, GOIANIA.  GO. RELATORIO 

TECNICO ANUAL 1 9 8 0 / 8 2 .  G O I A N I A .  EMGOPA, 1 9 8 2 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : BB3.B115/Q 

TITULO 
MILHO H I B R I D O  PARA O ESTADO DO P I A U I  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUUO 
O MILHO H IBRIDO CARGILL 115 TEM MOSTRADO UMA BOA ADAPTACAO NAS 
CONDICOES DO ESTADO DO P I A U I  COM PRODUCOES SUPERIORES A 4 . 0 0 0  KGIHA 
SER U T I L I Z A C A O  DE FERT IL IZANTES QUIMICO.  O MILHO CARGILL 1 1 5  TEM 
APRESENTANDO FLORACAO AOS 5 7  D I A S .  ALTURA DE PLANTA DE 2,29M,INSERCAO 
DE ESPIGA +- 1,70M E C ICLO DE 1 3 0  D IAS ;  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A)  MILHO 
B >  A B A I X A  PRODUTIVIDADE DE MILHO NO ESTADO DO P I A U I ,  ( 5 0 0  KGIHA)  SE 
DEVE PRINCIPALMENTE PELA FALTA DE M A T E R I A I S  COM ALTO POTENCIAL DE 
PRODUCAO ADAPTADOS AS CONDICOES EDAFO-CLIMATICAS DO ESTADO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LIMA, P.R. DE A. MESIRE 
CARDOSO. M.J. MESTRE 
ARAUJO, A.G. DE MESTRE 
RIBEIRO,  J . L .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
L I R A ,  P.R. DE A. AVALIACAO DE GENOTIPOS DE MILHO NO ESTADO DO P I A U I .  

S.N.T. TRABALHO APRESENTADO NO I11 SEMII IARIO DE PESQUISA 
AGROPECUARIA DO P I A U I .  NO PRELO. 



R E C O ~ E ~ ~ D A C A O  DE PESQUISA : 883.81 17/6 

TITULO 
VARIEDADE DE M I L H O  DE P O L I N I Z A C A O  ABERTA PARA SANTA CATARINA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPASC / CPPP 

RESUnO 
A VARIEDADE DE M I L H O  EMPASC 151-CONDA PROVENIENTE DA POPULACAO D E  
M I L H O  AMARILLO DEL B A J I O  X TEMPLADOS APRESENTA-SE COMO VARIEDADE 
PRECOCE, C I C L O  N E D I O  DE 7 0  D I A S ,  ALTURA MEDIA DE PLANTA DE 230 CM, 
ALTURA M E D I A  DE INSERCAO DE ESPIGA 1 1 4  CE, T I P O  C 
SEMIDURO COM C O L O R A C A O  DE AMARELO A LARANJA.  PESO REDIO DE GRAOS DE 
2 9 9 6  RENDIMENTO M E D I 0  DE GRAOS EM KG/HA OBTIDO EM EXPERIMENTACAO: 
4536; RENDIMENTO N E D I O  EM UNIDADES DE OBSERVACAO A N I V E L  DE PRODUTOR: 
4356 KG/HA. 

,O GRAO DURO A 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A NOVA VARIEDADE DE M I L H O  DE P O L I N I Z A C A O  
ARFRTA PARA SANTA CATARINA COM O B J E T I V O  DE S U B S T I T U I R  O P L A N T I O  D E  
SEMENTES DE MILHO PROPRIAS DO AGRICULTOR O QUAL REPRESENTA, NO 
ESTADO, CERCA DE 35% DA SEMENTE PLANTADA. 

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
s C 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEttADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
D I A Z ,  M.E.G. MESTRE 
PACHECO. A.C. VESTRE 
GANDIN. C.L .  MESTRE 
ANDREOLA, F. MESTRE 
CANTON, T. GRADUADO 
CASTILHOS, E.G. MESTRE 
Z A N I N I ,  J .A .  MESTRE 
SCHERER. E.E. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
D I A Z ,  M.E.G. CANTON, T. L GANDIN? C.L. MELHORAMEHTO DE POPULACOES 
' DE M I L H O  EM SANTA CATARINA.  ANO AGRICOLA 1 9 8 1 / 8 2 .  I N :  CONGRE530 

NACIONAL D E  M I L H O  E SORGO, 1 4 . r  FLORIANOPOLIS,  1 9 8 2 .  ATA ... P . 5 3 .  



RECOnENDACAO DE PESQUISA : BB3.012B/Ei 

T I T U L O  
CONTROLE DE  PRAGAS EM MILHO ARMAZENADO - S I L O  DE  ALVENARIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPHS 

RESUnO 
INTRODUZIRAN-SE DUAS MODIFICACOES NO MODELO DE  S I L O  DE  ALVENARIA. 
DIVULGADO PELA UFV. O S I L O  E COBERTO DE LAGE. TORNANDO EXPURGO DAS 
PRAGAS SIMPLES E EFET IVA .  A D I V I S A 0  DO S I L O  EM 2 SEPTOS F A C I L I T A  O 
MANUSEIO DOS GRAOS E O MANEJO DA AERACAO E PERMITE O ARNAZENAMENTO 
SIMULTANEO DE 2 PRODUTOS. OUTRA VANTAGEM E A REDUCAO NA POTENCIA 
REQUERIDA DO VENTILADOR, PORQUE A AERACAO PODE SER REALIZADA EH UM 
SEPTO DE CADA VEZ. NESTE S I L O  FORAM COMPARADOS 2 METODOS D E  CONTROLE 
DE PRAGAS. NUM SEPTO O MILHO F O I  FUMIGADO COM FOSFINA LOGO APOS O 
ARMAZENAMENTO E NO OUTRO APLICOU-SE O I N S E T I C I D A  P I R I N I P H O S  M E T I L  
DIRETAMENTE AOS GRAOS. APOS 7 MESES DE  ARMAZENAMENTO OBSERVOU-SE QUE 
O MILHO ESTAVA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO NOS DOIS  SEPTOS. 
RECOMENDA-SE U T I L I Z A R  A FUMIGACAO COMO MEDIA DE PROTECAO CONTRA 
PRAGAS DE GRAOS ARMAZENADOS EM S I L O S  DE ALVENARIA. ESTA FUNIGACAO 
DEVE SER F E I T A  LOGO APOS O ARMAZENAMENTO E SE NECESSARIO REPETI-LA 
APOS 6 MESES. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
MILHO/PERDAS QUANTITATIVAS E QUAL ITAT IVAS DEVIDO AO ATAQUE DE  
INSETOS DURANTE O ARMAZENAMENTO DE N I L H O  A GRANEL A N I V E L  D E  
PROPRIEDADE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG ES GO MS RS SC SP PR .RJ 

USUARIOS 
IMEDIATOS '  => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFIC IOS 
ECONOMIA DE  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADCIRES ENVOLVIDOS 
SANTOS, J.P. DOUTOR 
FONTES. R.A. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SANTOS. J.P.; CRUZ. I. L FONTES, R.O. ARNAZENAMENTO E CONTROLE D E  

PRAGAS DO MILHO. 1912. 30P.  I L U S T .  (EPIBRAPA-CNPNS - DOC. 1). 
(EMBRAPA-CNPMS. DOC., 1). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 003.0118/4 

TITULO 
VARIEDADE DE MILHO DE POLINIZACAO ABERTA PARA SANTA CATARINA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPASC / CPPP 

RESUHO 
A VARIEDADE DE MILHO DE POLINIZACAO ABERTA EMPASC 152-OESTE E 
ORIUNDA DA SELECAO DE F A M I L I A  DE MEIOS IRMAOS DA POPULACAO SUWAN DMR. 
APRESENTA C ICLO MEDIO DE 7 2  DIAS,  ALTURA MEDIA DE PLANTA DE 2 3 7  CM, 
ALTURA MEDIA DE INSERCAO DE ESPIGAS DE 1 2 2  CM. COLORACAO DE GRAOS 
VARIANDO DO AMARELO AO LARANJA ESCURO DO T I P O  DURO A SEMIDURO.PES0 
MEDIO DE 1 0 0 0  GRAOS E DE 2 9 6  G. EM EXPERIMENTACAO TEM APRESENTADO 
RENDIMENTO MEDIO DE GRAOS DE 4 5 8 0  KG/HA E 4 4 8 2  KG/HA EM UNIDADES 
DE OBSERVACAO A N I V E L  DE PRODUTOR. DESTACA-SE POR APRESENTAR 
RESISTENCIA AO FUNGO SCLEROSPORA SORGHI RESPONSAVEL PELA DOENCA 
CONHECIDA COMO M I L D I O  DO SORGO. 

PRflnllTfl / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO . - - - - - - - . - - - - - - - - - 
A TECNOLOGIA SE REFERE A NOVÁ~VARIED~DE~DE MILHO DE POLINIZACAO 
ABERTA PARA SANTA CATARINA COM OBJETIVO DE SUBST ITU IR  O PLANTIO  DE 
SEMENTES DE MILHO PROPRIAS DO AGRICULTOR O QUAL REPRESENTA, NO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DIAZ ,  M.E.G. MESTRE 
PACHECO, A.C. MESTRE 
GANDIN. C.L. MESTRE 
ANDREOLA. F. MESTRE 
CANTON, T. GRADUADO 
CASTILHOSr E.G. DE MESTRE 
Z A N I N I ,  J.A. MESTRE 
SCHERER. E.E. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
D I A Z ,  M.E.G.; CANTON, T. t GAND1N.C.L. MELHORAMENTO DE POPULACOES 

DE MILHO EM SANTA CATARINA. ANO AGRICOLA 1 9 8 1 1 8 2 .  I N :  CONGRESSO 
NACIONAL DE MILHO E SORGO, 14.. F L O R I A N O P O L I S ~  1 9 8 2 -  ATA... 
P.63. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 883.8138/9 

TITULO 
CULTIVAR DE MILHO PARA SOLOS DE TERRA F IRME DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUHO 
A CULTIVAR DE MILHO CMS 19 <POOL 2 5 1 ,  ADAPTADA AO CONDICOES DE SOLO 
DE TERRA FIRME DO AMAPA, POSSUI  AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PLANTA 
NORMAL; FLORESCIMENTO MEDI0  AOS 6 2  DIAS;  ALTURA MEDIA DA PLANTA DE 
1,57 M; ALTURA MEDIA DA INSERCAO DA ESPIGA DE 0,75M; RESISTENTE AO 
ACAMAMENTO E QUEBRAMENTO; GRAO DE COLORACAO AMARELA; CICLO TOTAL DE 
106 D I A S  E PRODUTIVIDADE MEDIA DE 1.9 T/HA. A CULTIVAR APRESENTA 
GRANDE POTENCIAL DE ADAPTACAO EM LATOSSOLO AMARELO DE BA IXA  
FERTIL IDADE DO AMAPA. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A FALTA DE CULTIVARES DE MILHO ADAPTADAS AS COWDICOES DE SOLO DE 
BA IXA  FERTIL IDADE DO AMAPA. E APLICADA NO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES -ENVOLVIDOS 
CAVALCANTE, E. DA S. GRADUADO - 
MONTEIRO F. E-DOS S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CAVALCANTE, E.DA. S. L MONTEIRO FILHO,  E. DOS S. DESEUPENHO DE 

CULTIVARES DE MILHO EM LATOSSOLO AMARELO DE BA IXA  FERTIL IDADE DO 
AMAPA. MACAPA* EMBRAPA, UEPAT MACAPAr 1983. CEMBRAPA-UEPAT 
MACAPA. PESQUISA EU ANDAMENTO). NO PRELO. 



RECOMENDACAO DE PESQUISA : 883.8131/7 

TITULO 
C U L T I V A R  DE M I L H O  PARA SOLOS DE VARZEAS DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUIIO 
A C U L T I V A R  DE M I L H O  CARGIL 3 1 7 ,  ADAPTADA AS CONDICOES DE SOLO DE 
VARZEA DO AMAPA, POSSUI  AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:  PLANTA-NORMAL; 
FLORESCIFIENTO M E D I 0  AOS 55 DIAS;  ALTURA MEDIA DAS PLANTAS DE 2 ,50  M; 
ALTURA MEDIA DA INSERCAO DA ESPIGA DE 1,30M; R E S I S T E N T E  AO ACAMAMENTO 
E QUEBRAMENTO; GRAO DENTADO E DE COLORACAO AMARELA; C I C L O  TOTAL DE 9 6  

. D I A S  E PRODUTIVIDADE MEDIA DE 4 T/HA. A C U L T I V A R  APRESENTA GRANDE 
POTENCIAL PRODUTIVO PARA OS SOLOS DE VARZEA, AO SER PLANTADA DURANTE 
OS MESES DE DEZEMBRO E AGOSTO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A FALTA DE CULTIVARES DE MILHO- ADAPTADAS AS CONDICOES DE SOLO D E  
VARZEA DO AMAPA. E APLICADA NO PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRFCULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAVALCANTE, E. DA S. GRADUADO 
MONTEIRO, F. E.DOS S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CAVALCANTE, E.DA S. L MONTEIRO F I L H O ,  E. DOS S. COMPORTAMENTO D E  

CULTIVARES DE M I L H O  EM AREAS DE VARZEAS DO AMAPA. MACAPA, 
ENBRAPA-UEPAT MACAPA, 1 9 8 3 .  (EMBRAPA-UEPAT MACAPA. PESQUISA EM 
ANDAMENTO). NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : BB3.8137/4 

TITULO 
CULTIVAR DE  PIPOCA ADAPTADA AS CONDICOES DO ESTADO DO R I O  GRANDE DO 
SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : DG / UFRGS 

RESURO 
CRIACAO DE UMA CULTIVAR DE PIPOCA ADAPTADA AS CONDICOS DO ESTADO DO 
R I O  GRANDE DO SUL, DENORINADA RS 20 COR POTENCIAL M E D I 0  DE  PRODUCAO 
SUPERIOR A 200  KG/HA. ESTATURA MEDIA, BOA TOLERANCIA A PRAGAS E 
DOENCAS E ELEVADA CAPACIDADE DE EXPANSAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE CONSTITU I  NA UNICA OPCAO, ATE O PRESENTE, DE SERENTES 
MELHORARADAS DE PIPOCA CRIADAS NO RSr  PARA PLANTIO  NO ESTADO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HEIDRICH SOBRINHO. E DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
R I O  GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA AGRICULTURA. D IRETORIA  GERAL. 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA. IPAGRO. MILHO.  LANCARENTOS SAVE 3 4 2 ,  
SAVE 345 E RS 20. PORTO ALEGRE. 1980.  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 883.8148/8 

T I T U L O  
 CULTIVA^ DE M I L H O  PRECOCE "AMARILLO DEL B A J I O "  PARA O AGRESTE DE 
PERNAMBUCO. 

.- 
UNIDADE RESPONSAVEL : I P A  

RESUHO 
A C U L T I V A R  "AMARILLO DEL B A J I O "  APRESENTA FLORESCIMENTO MEDIO DE 6 0  
D I A S .  A ALTURA M E D I A  DAS PLANTAS VARIA ENTRE 1 ,60  A 2M E A ALTURA 
DE INSERCAO DE ESPIGA V A R I A  ENTRE 0,70 A 0.90M. APRESENTA RENDIMENTO 
MEDIO DE GRAOS EM TORNO DE 2 0 0 0  KG/HA. E RECOMENDADA PARA O AGRESTE 
DE PERNAMBUCO SOB CONDICOES DE SEQUEIRO. O P L A N T I O  DEVE SER REALIZADO 
NO I N I C I O  DA ESTACA0 CHUVOSA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A I D E N T I F I C A C A O  DE UMA C U L T I V A R  DE M I L H O  
PRECOCE ADAPTADA AS CONDICOES DO AGRESTE DE PERNAMBUCO. APLICA-SE A 
TODAS AS FASES DO PROCESSO PRODUTIVO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E  PB AL CE ' 

UÇUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
M A C I E L .  G.A. MESTRE- ' 
T A B Á R E S  FILHO, J. J. GRADUADO 
T A B 0 S A t J . N .  MESTRE 
L I R A .  M. DE A .  DOUTOR 
MELO; J .N.  DE GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
ARAUJO, M.R.A.; MELO, J.N.; ARCOVERDE, A.S.S.; L I R A ,  M. D E  A. 

MACIEL.  G.A. AVALIACAO DE GENOTIPOS DE M I L H O  EM CONSORCIO COM O 
F E I J A O  PHASEOLUS VULGARIS ( L . ) .  I P A  DIVULGA; RECIFE,  ( 2 3 1 ,  1 9 8 1 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : BH3.0141/6 

TITULO 
C U L T I V A R  DE f l I L H O  BR 1 0 5  ADAPTADA AS CONDICOES ECOLOGICAS DO ESTADO 
DA B A H I A .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUIIO 
A CULTIVAR DE MILHO BR 1 0 5  F O I  O B T I D A  PELO CNPMS/EMBRAPA. A  EPABA 
R E A L I Z O U  D O I S  CICLOS DE SELECAO MASSAL E S T R A T I F I C A D A  NO MATERIAL 
O R I G I N A L  VISANDO A ADAPTACAO AS CONDICOES R E G I O N A I S .  E  UMA PLANTA DE 
COLORACAO VERDE-ESCURA* COM ESTATURA VARIANDO DE l r 9 0 M  A 2 n 2 0 M  E 
INSERCAO DA ES?IGA DE 0,30M A 1 , l O M .  MEDIA D E  1 ,05  ESPIGAS POR PLANTA 
BEM PROTEGIDAS PELA PALHA, MEDINDO 1 6  A 20CM DE COMPRIMENTO. OS GRAOS 
SAO DO T I P O  DURO, AMARELO-ALARANJADOS. O RENDIMEIITO NA DEBULHA E 
MAIOR QUE 80::. POSSUI  14  A 1 6  F I L E I R A S  DE GRAOS (VARIANDO DE 12 A 2 0 )  
E  O SABUGO E BRANCO. O FLORESCIMENTO OCORRE 5 3  A 56 D I A S  APOS 
EMERGENCIA E A MATURACAO EM 1 1 0  A 1 2 0  D I A S .  R E S I S T E N T E  AO M I L D i O .  
RECOMENDADA PARA PRODUCAO DE GRAOS EM AREAS F E R T E I S  COM PROBLEMAS DE 
ACAMAMENTO E ZONAS COM CURTO PERIODO DE CHUVAS. APKESENTA BOM 
DESEMPENHO EM AREAS I R R I G A D A S  POR SULCO DE 1NFILTRACAO.COM UMA 
L I G E I R A  ADUBACAO DE NPK NA SEMEADURA E N EM COBERTURA, PODE PRODUZIR 
ACIMA DE 5 ,5  T/HA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
MILHO.  AS CULTIVARES U T I L I Z A D A S  PELOS AGRICULTORES SAO TARDIAS D E  
PORTE ALTO E FREQUENTEMENTE SAO H I B R I D O S  DEGENERADOS DE B A I X O  
POTENCIAL PRODUTIVO. A  CV. BR 1 0 5  APRESENTA PORTE E C I C L O  
I N T E R M E D I A R I O  E BOM POTENCIAL PRODUTIVO REPRESENTANDO QUALIDADE 
SUPERIOR QUANDO COMPARADA AOS M I L H O S  NORMAIS. P L A N T I O .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS 
IP IEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIIICIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOPPE, M. MESTRE 
MOUCO, M.A.C. GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : #64.6162/6 
Trigo 

TITULO 
T R I G O  BR 11: NOVA C U L T I V A R  D E  T R I G O  LANCADA PARA O MATO GROSSO DO SUL 
A P A R T I R  DE 1 9 8 4 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
A )  C A R A C T E R I S T I C A S  BOTANICAS:  COR DA AURICULA INCOLOR. POSICAO DAS 
FOLHAS I H T E R M E D I A R I A .  A R I S T A S  NORMAIS, FORMA DA E S P I G A  OBLONGA E 
FUSIFORME,  COR DA E S P I G A  ESCURA; 
B )  C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS: C I C L O  T A R D I O  ( 8 0  D I A S  DA E i iERGENCIA A 
ESPIGAMENTO M E D I O ) ,  PORTE B A I X O  ( 7 5  CM); 
C )  REACAO A A C I D E Z  N O C I V A  DO SOLO ( A L + 3 ) :  S U S C E T I V E L ;  
D )  REACAO A CAMPO AS DOENCAS FUNGICAS: 
- FERRUGEM DO COLMO = O ( 1 9 8 2 ) ;  O ( 1 9 8 3 ) ;  
- FERRUGEM DA FOLHA = T R ( 1 9 8 1 ) ;  1 0  MR ( 1 9 8 2 ) ;  5 R - 5 MS ( 1 9 8 5 ) ;  
- H E L M I N T O S P O R I O S E  = 9 0  ã ( 1 9 8 2 ) ;  1 0  X - T ( 1 9 8 3 ) ;  
E )  RECOMENDADA. SOMENTE PARA SOLOS DE MATA; 
F )  RENDIMENTO DE GRAOS = 2 . 2 0 0  KG/HA; 
G) NUMERO DE L I N H A G E M  = MS 7 8 1 0 .  

PRODUTO / PROBLEiíA E PROCESSO PRODUTIVO 
A C U L T I V A R  T R I G O  BR 11 E M A I S  UMA OPCAO PARA OS AGRICULTORES QUE 
C U L T I V A M  T R I G O  EM SOLOS DE MATA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUSA, P.G.; SONEGO. O.R.; TAVELLA,  C.M.; P I T O L .  C. LAZZAROTTD, C. 

E N S A I O  F I N A L  D E  C U L T I V A R E S  D E  TRIGO. I N :  RCNBPT, AO, CAMPINAS,  
1 9 8 4 .  RES. PESQ.  COM T R I G O  O B T I D O S  P E L A  UEPAE DOURADOS. EM 1 9 8 3 .  
DOURADOS, EMBRAPA-UEPAE DOURADOS. 1 9 8 4 .  P . 2 0 - 3 5 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B@4.@1@3/4 

TITULO 
COCORAQUE: NOVA CULTIVAR DE  TRIGO RECOMENDADA PARA O NATO GROSSO 
SUL. A PARTIR DE 1 9 8 3 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
A) CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DA AURICULA VERDE-CLARA E V IOLE  
ESCURA, POSICAO DAS FOLHAS INTERMEDIARIA ,  ARISTAS NORMAIS, FORMA 
DA ESPIGA FUSIFORME. COR DA ESPIGA CLARA; 
B )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C I C L O  MEDIO ( 5 7  D I A S  DA EMERGENCI 
ESPIGAMENTO MEDIO), PORTE BA IXO ( 7 0  CM); 
C)  REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO ( A L t 3 ) :  SUSCETIVEL; 
D) REACAO A CAMPO AS DOENCAS FUNGICAS: - FERRUGEM DO COLMO = AR ( 1 9 8 0 ) ;  O ( 1 9 8 2 ) ;  - FERRUGEM DA FOLHA = O ( 1 9 8 0 ) ;  T MR ( 1 9 8 1 ) ;  O ( 1 9 8 2 ) ;  - HELMINTOSPORIOSE = 1 5  X ( 1 9 8 2 ) ;  
E )  RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS DE MATA; 
F) RENDIMENTO DE GRAOS = 1 . 8 0 2  KG/HA (MEDIA DE TRES ANOS). 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR COCORAQUE E M A I S  UMA OPCAO PARA OS AGRICULTORES QUE 
CULTIVAM TRIGO EM SOLOS DE MATA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA. P.G. MESTRE 

- - - -  
E S T A D O - D E - ~ A T O  GROSSO-DO-SUL; DE 1 9 7 4  Á i 9 a z T  DOURADOS, EMBRAPA-- 
UEPAE DOURADOS, 1 9 8 3 .  39P.  (EMBRAPA-UEPAE DOURADOS. CIRCULAR 
TECNICA, 5 ) .  . 



RECOHENDACAO DE PESQUISA r 884.8184/2 

TITULO 
IAPAR 6-TAPEJARA: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO 
GROSSO DO SUL. A PART IR  DE 1 9 8 3 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESU~O' 
A)  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DA AURICULA VERDE-CLARA, POSICAO 
DAS FOLHAS PENDENTES, ARISTAS NORMAIS. FORMA DA ESPIGA OBLONGA E 
FUSIFORME, COR DA ESPIGA CLARA; 
B) CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C ICLO M E D I 0  ( 5 8  D I A S  DA EMERGENCIA AO 
ESPIGAMENTO MEDIO), PORTE BA IXO ( 7 5  CM); 
C) REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO CAL+)): SUSCETIVEL; 
D) REACAO A CAMPO AS DOENCAS FUNGICAS: 
- FERRUGEM DO COLMO = O ( 1 9 8 0 ) ;  T ( 1 9 8 2 ) ;  - FERRUGEM DA FOLHA = 5 M ( 1 9 8 0 ) ;  5 R ( 1 9 8 1 ) ;  1 0  MS ( 1 9 8 2 ) ;  - HELMINTOSPORIOSE = 60 % ( 1 9 8 2 ) ;  
E) RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS DE MATA; 
F >  RENDIMENTO DE ORAOS = 2 . 2 0 3  KG/HA (MEDIA DE  TRES ANOS). 

PRODUTO / PROBLEUA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR IAPAR 6-TAPEJARA E M A I S  UMA OPCAO PARA OS AGRICULTORES QUE 
CULTIVAM TRIGO EM SOLOS DE MATA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR'E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 

PRIIICIPAL PUBLICACAO 
SOUSA, P.G. COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE TRIGO RECOMENDADAS PARA O 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DE 1 9 7 q  A 1 9 8 2 .  DOURADOS. EMBRAPA- 
UEPAE DOURADOS. 1 9 8 3 .  39P.  (EMBRAPA-UEPAE DOURADOS. CIRCULAR 
TECNICA, 5 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 884.8185/9 

TITULO 
ANAHUAC: NOVA CULTIVAR DE  TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO SUL 
A PART IR  DE 1 9 8 1 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
A)  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DAS AURICULAS VERDE-CLARO. POSICAO 
DAS FOLHAS INTERMEDIARIA,  ARISTAS NORMAIS, FORMA DAS ESPIGAS 
FUSIFORMA E COR DAS ESPIGAS CLARA; 
B) CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C ICLO M E D I 0  (+-113 D I A S ) .  PORTE BA IXO 
(+ -70  CM) E AUSENCIA DE ACAMAMENTO; 
C) REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO: SUSCETIVEL; 
D )  REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: 
- FERRUGEM DO COLMO = 65 S ( 1 9 7 9 ) ;  O ( 1 9 8 0 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 65 S ( 1 9 7 9 ) ;  25 MR ( 1 9 8 0 )  
E )  RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS DE  MATA; 
F) RENDIMENTO DE GRAOS = 2011KG lHA  (MEDIA DE TRES ANOS) 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVU 
A CULTIVAR DE TRIGO ANAHUAC CONSTITUI-SE EM M A I S  UNA OPCAO PARA OS 
AGRICULTORES QUE CULTIVAM TRIGO EM SOLOS DE MATA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 
FONTOURA. J.U.G. GRADUADO 

i R I G O  NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. I N :  ÜCNBPT, -~  



RECOMENDACAO DE PESQUISA : 884.6186/7 

TITULO 
I A C  18 - XAVANTES : NOVA C U L T I V A R  D E  TRIGO RECOMENDADA PARA O 
MATO GROSSO DO SUL. A P A R T I R  DE 1 9 8 1 .  - 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUMO 
A )  C A R A C T E R I S T I C A S  BOTANICAS:  COR DAS AURICULAS VERDE CLARO. POSICAO 
DAS FOLHAS I N T E R M E D I A R I A ,  A R I S T A S  NORMAIS, FORMA DAS E S P I G A S  
FUSIFORME E COR DAS E S P I G A S  CLARA; 
B )  C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS: C I C L O  M E D I O  ( + - 1 0 8  D I A S ) .  PORTE M E D I O  
c+-90CM) ;  
C )  REACAO A A C I D E Z  NOCIVA DO SOLO: RESISTENTE;  
D)  R E A C A O  A S  DOENCAS FUNGICAS: 
- FERRUGEM DO COLMO = 4 0  S ( 1 9 7 9 ) ;  1 0  S ( 1 9 8 0 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 4 0  M ( 1 9 7 9 ) ;  1 0  M ( 1 9 8 0 )  
E >  RECOMENDADA PARA SOLOS D E  CAMPO CORRIGIDOS; 
F) RENDIPlENTO D E  GRAOS = 1856KG/HA ( M E D I A  D E  QUATRO ANOS). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A C U L T I V A R  D E  TRIGO I A C  18-XAVANTES C O N S T I T U I - S E  EM M A I S  UMA OPCAO 
PARA OS AGRICULTORES QUE C U L T I V A M  TRIGO EM SOLOS D E  CAMPO. 

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 
FONTOURA. J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUSA, P.G.;  KRUKER. J.M. & CRUZ. J.R. DA. A V A L I A C A O  D E  C U L T I V A R E S  D E  

TRIGO NO ESTADO D E  MATO GROSSO DO SUL. I N :  RCNBPT. 7 ,  PONTA 
GROSSA, 1 3 8 1 .  RESULTADOS D E  P E S Q U I S A  D E  TRIGO OBTIDOS NA UEPAE 
DOURADOS EM 1980.DOURADOS.EMBRAPA-UEPAE DOURADOS.198l .P.7-51.  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : BB4.B1B7/5 

TITULO 
ALONDRA 4 5 4 6 :  NOVA CULTIVAR DE TRIGO LANCADA NO MATO GROSSO DO SUL*  
1 9 8 0 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
A)  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DAS AURICULAS VERDE-CLARO E VIOLETA 
CLARO, POSICAO DAS FOLHAS INTERNEDIARIA .  ARISTAS NORMAIS. FORMA 
DAS ESPIGAS FUSIFORME E COR DAS ESPIGAS CLARA; 
B )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C ICLO SEMITARDIO ( + - I 2 0  D I A S ) ,  PORTE 
BA IXO (+-75CM) E AUSENCIA DE ACAMAMEHTO; 
C) REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO ( A L + 3 ) :  INTERPIEDIARIA; 
D) REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: - FERRUGEM DO COLMO = 5 MR - 1 0  MR ( 1 9 7 9 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 1 0  MR - 2 5  MR ( 1 9 7 9 )  
E )  RECOMENDADA PARA SOLOS DE MATA E SOLOS DE CAMPO CORRIGIDOS; 
F )  RENDIMENTO DE GRAOS = 1887KGIHA  (MEDIA DE D O I S  ANOS). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR DE TRIGO ALONDRA 4 5 4 6  E M A I S  UMA OPCAO P I O S  AGRICULTORES 
PODENDO SER CULTIVADA EM SOLOS DE MATA .(DE ALTA F E R T I L I D A D E  NATURAL E 
AUSENCIA DE AL+3 )  E EM SOLOS DE CAMPO CORRIGIDOSrCOM BOM N I V E L  DE 
FERT IL IDADE.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIQR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 
FONTOURA, J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALONDRA 4 5 4 6 .  I N :  REUNIA0 DA COMISSAO NORTE-BRASILEIRA DE PESQUISA 

DE TRIGO* 6 r  CURIT IBA I  1 9 8 0 .  ATA.. CASCAVEL, OCEPAR, S.D.P.28-9. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B84.8188/3 

TITULO 
JUPATECO F 7 3 :  NOVA C U L T I V A R  D E  T R I G O  RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO 
DO SUL, A  P A R T I R  DE 1 9 7 8 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUAO 
A )  C A R A C T E R I S T I C A S  B O T A N I C A S :  COR DA AURICULA VERDE-CLARO, P O S I C A O  DA 
FOLHAS I N T E R M E D I A R I A ,  A R I S T A S  NORMAIS, FORMA DAS E S P I G A S  FUSIFORME 
E COR DAS E S P I G A S  CLARA; 
B )  C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS: C I C L O  M E D I 0  C+-111  D I A S ) .  PORTE B A I X O  
C+-75CM) E  AUSENCIA DE ACAMAMENTO; 
C)  REACAO A A C I D E Z  NOCIVA DO SOLO ( A L t 3 ) :  S U S C E T I V E L  
D )  REACAO AS DOENCAS FUNGICAS;  - FERRUGEM DO COLMO = 1 0  S  ( 1 9 7 6 )  
- FERRUGEM DA FOLHA = 1 0 %  ( 1 9 7 6 )  
E )  RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS D E  MARCA ( DE ALTA F E R T I L I D A D E  
NATURAL E AUSENCIA DE A L + 3 > ;  
F )  RENDIMENTO DE GRAOS = 1 9 1 2 K G I H A  ( M E D I A  D E  DUAS R E P E T I C O E S ) .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A C U L T I V A R  DE T R I G O  JUPATECO F 7 3  C O N S T I T U I - S E  EM M A I S  UMA OPCAO PARA 
OS AGRICULTORES QUE C U L T I V A M  T R I G O  EM SOLOS D E  NATA.  

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FONTOURA, J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO - 
SOUSA, P .G.  ET A L I I .  RECOMENDACOES T E C N I C A S  PARA A CULTURA DO T R I G O  

NO MATO GROSSO DO SUL - 1 9 8 0 .  DOURADOSI EMBRAPA-UEPAE DOURADOSr 
1 9 8 0 .  2 4 P .  (EMBRAPA-UEPAE DOURADOS. C IRCULAR TECNICA.  1). 



RECONENDACAO DE PESQUISA : 084.8109/1 

TITULO 
ITAPUA 5 : NOVA CUL-TIVAR DE TRIGO* RECOMENDADA PARA O MATO GROSS0 DO 
SUL. A PART IR  DE 1 9 7 9 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESURO 
A)  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DAS AURICULAS VERDE CL 
DAS FOLHAS INTERMEDIARIA.  ARISTAS NORMAIS. FORMA DAS ESP 
FUSIFORME E COR DAS ESPIGAS CLARA; 
8 )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C I C L O  PRECOCE < + - I 0 3  D I A  
BA IXO (+-60CM) E AUSENCIA DE ACAMAMENTO ' 

C) REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO ( A L + ~ ) ;  SUSCETIVEL; 
D )  REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: - FERRUGEM DO COLMO = O - TR ( 1 9 7 6 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 40% - 6 0 %  ( 1 9 7 6 )  
E )  RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS DE MATA (SEM A1+3);  
F) RENDIMENTO DE GRAOS = 1806KG/HA (MEDIA DE TRES ANOS) 

ARO I 
I G A S  

POSICAO 

'ORTE 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR DE TRIGO 1.TAPUA 5 CONSTITUI-SE EM M A I S  UMA OPCAO PARA OS 
AGRICULTORES QUE CULTIVAM TRIGO EM SOLOS DE MATA (DE ALTA F E R T I L I D A D E  
NATURAL E AUSENCIA DE  AL+3) .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS - - -  
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 

. POTENCIA IS  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSI IOS  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 
FONTOURA. J.U.G. GRADUADD 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
SOUSA. P.G. ET A L I I .  RECOMENDACOES TECNICAS PARA A CULTURA DO TRIGO 

NO MATO GROSSO DO SUL - 1 9 8 0 .  DOURADOSr EMBRAPA-UEPAE DOURADOS, 
1 9 8 0 .  24P.  (EMBJ!APA-UEPAE DOURADOS. CIRCULAR TECNICA, 1). 



RECONENDACAO DE PESQUISA : HH4.H11@/9 

TITULO 
I N I A  F 66 :  NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO 
SUL. A PART IR  DE 1 9 7 8 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
A)  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DA AURICULA VIOLETA-CLARO E VIOLETA - ESCURO, POSICAO DAS FOLHAS INTERMEDIARIA,  ARISTAS NORMAISI FORMA 
DAS ESPIGAS FUSIFORME E COR DAS ESPIGAS CLARA; 
B )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS~ C ICLO PRECOCE ( 1 0 5  D IAS) ,  PORTE BA IXO 
(70CM) E AUSENCIA DE  ACAMAMENTO; 
C) REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO CAL*)!  SUSCETIVEL; 
D) REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: - FERRUGEM DO COLMO = O - TR ( 1 9 7 6 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 25% - 6 5 %  ( 1 9 7 6 )  
E )  RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS DE MATA (DE ALTA F E R T I L I D A D E  
NATURAL E AUSENCIA DE AL+);  
F l  RENDIMENTO DE GRAOS = 1 7 1 9 K G l H A  (MEDIA DE DOIS  ANOS). 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR DE TRIGO I N I A  F 6 6  CONSTITUI-SE EM M A I S  UMA OPCAO PARA OS 
AGRICULTORES QUE CULTIVAM TRIGO EM SOLOS DE MATA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FONTOURA. J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
s o u s Á ,  K G ,  -E~-~CII~RECOMENDACOES TECNICAS PARA A CULTURA DE TRIGO 

NO MATO GROSSO DO SUL - 1 9 8 0 .  DOURADOS. EMBRAPA-UEPAE DOURADOSr 
1 9 8 0 .  24P .  (EMBRAPA-UEPAE DOURADOS. CIRCULAR TECNICA. 1). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 004.0111/7 

TITULO 
I A C  1 3 :  NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO SUL 
A PART IR  DE  1 9 8 0 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

REÇUHO 
A)  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DAS AURICULAS VERDE-CLARO. POSICAO 
FOLHAS INTERMEDIARIA,  ARISTAS NORMAIS, FORMA DAS ESPIGAS FUSIFORME 
E COR DAS ESPIGAS CLARA; 
0 )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C I C L O  PRECOCE (105 .  D I A S ) ,  PORTE M E D I 0  
(80CN) ;  
C) REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO: RESISTENTE; 
D )  REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: - FERRUGEM DO COLMO = O - TR ( 1 9 7 6 ) ;  5 MR - 5 R ( 1 9 7 9 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 65% - 1 0 0 X  ( 1 9 7 6 ) ;  3 0 %  ( 1 9 7 7 ) ;  4 0  I'iS - 6 5  MS 
( 1 9 7 9 )  
E )  RECOMENDADA PARA SOLOS DE CAMPO CORRIGIDO E SOLOS DE MATA: 
F )  RENDIMENTO DE GRAOS = 1836KG/HA (MEDIA DE TRES ANOS). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR DE TRIGO I A C  1 3  E M A I S  UMA OPCAO PARA OS AGRICULTORES* 
PODENDO SER CULTIVADA TANTO EM SOLOS DE CAMPO CORRIGIDOS COMO EM SOLO 
DE MATA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCA0.POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 
FONTOURA. J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
I A C  1 3 .  I N :  REUNIA0 DA COMISSAO NORTE BRASILE IRA  DE PESQUISA DE TRIGO 

6. CURIT IBA .  1 9 8 0 .  ATA... CASCAVEL, OCEPAR. S.D. P.36-8 .  



RECOflENDACAO D E  PESQUISA : 004 .0112 /5  

T I T U L O  
I A P A R  3-ARACATU: NOVA C U L T I V A R  DE TRIGO RECOMENDADA PARA O 
MATO GROSSO DO SUL, A P A R T I R  DE 1 9 8 2 .  

U N I D A D E  RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUMO 
A I  CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DA AURICULA VERDE-CLARO, POSICAO 

DAS FOLt iAS I N T E R M E D I A R I A ,  A R I S T A S  NORMAIS, FORMA DAS ESPIGAS 
FUSIFORrlE. COR DAS ESPIGAS ESCURA; 

B )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C I C L O  PRECOCE A MEDIO ( 1 0 2  A 1 1 3  D I A S  
PORTE MEDIO A ALTO C+-80CM EM SOLO DE CAMPO; 8 0  A 11OCM EM SOLO DE 
MATA); 

C) REACAO A A C I D E Z  NOCIVA DO SOLO ( A L + 3 ) :  I N T E R M E D I A R I A ;  
D )  REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: 

- FERRUGEM DO c o m o  = 10 MS ( 1 9 7 9 ) ;  O ( 1 9 8 0 ) ;  O ( 1 9 8 1 )  
- FERRUGEM DA FOLHA = 1 0  M ( 1 9 7 9 ) ;  O ( 1 9 8 0 1 ;  TR ( 1 9 8 1 )  

E)  RECOMENDADA PARA s o L o a  DE M A T A  E SOLOS DE CAMPO CORRIGIDO; 
F )  RENDIMENTO DE GRAOS = 2 2 4 8 K G l H A  (MEDIA DE TRES ANOS). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A C U L T I V A R  DE TRIGO I A P A R  3-ARACATU E M A I S  UMA OPCAO PARA OS 
AGRICULTORES, PODENDO SER CULTIVADA EM SOLOS DE MATA E EM SOLOS DE 
CAMPO CORRIGIDOS, COM BOM N I V E L  DE F E R T I L I D A D E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ns 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t i C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SOUZA, P.G. ET A L I I .  TRIGO: RECOMENDACOES TECNICAS PARA MATO GROSSO 

DO SUL. DOURADOS, EMBRAPA-UEPAE DOURADOS, 1 9 8 2 .  3 4 P .  CEMBRAPA- 
UEPAE DOURADOS. CIRCULAR TECNICA, 3 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 004.0113/3 

TITULO 
PAT 2 4 :  NOVA C U L T I V A R  DE T R I G O  LANCADA PARA O NATO GROSSO DO S U L ,  
EM 1 9 7 7 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESI 
A 
JHO 

C A R A C T E R I S T I C A S  B O T A N I C A S :  COR DA A U R I C U L A  VERDE-CLARO E V 
CLARO, POSICAO DAS FOLHAS I N T E R M E D I A R I A ,  A R I S T A S  NORMAIS, 
E S P I G A S  FUSIFORME E COR DAS E S P I G A S  CLARA E ESCURA; 
C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS: C I C L O  S E M I T A R D I O  C + - 1 2 5  D I A S )  
ALTO C+-95CM);  
REACAO A A C I D E Z  N O C I V A  DO SOLO ( A L + 3 ) :  R E S I S T E N T E ;  
REACAO AS DOENCAS FUNGICAS:  
- FERRUGEM DO COLMO = TR - 1 0  MR ( 1 9 7 6 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 5 %  - 2 5 2  ( 1 9 7 6 ) ;  4 0 X  ( 1 9 7 7 )  
RECOMENDADA SOMENTE PARA SOLOS DE CAMPO; 
RENDIMENTO DE GRAOS 1 7 6 1 K G f H A  ( M E D I A  DE TRES ANOS).  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A C U L T I V A R  PAT 2 4  C O N S T I T U I U - S E  EM M A I S  DE UMA OPCAO PARA OS 
AGRICULTORES QUE C U L T I V A M  T R I G O  EM SOLOS DE CAMPO. 

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
I? S  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

PRIf4CIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FONTOURA, J .U .G.  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 

I O L E T A  
FORMA DA 

E PORTE 

SOUSA, P.G. ET A L I I .  RECOMENDACOES T E C N I C A S  PARA A CULTURA DO T R I G O  
NO ESTADO DE NATO GROSSO DO SUL EM 1 9 7 9 .  DOURADOS. EMBRAPA-UEPAE 
DOURADOS, 1 9 7 9 .  1 5 P .  (EMBRAPA-UEPAE DOURADOS. COMUNICADO TECNICO, 
1). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 084.0114/1 

TITULO 
P A R A G U A I  2 8 1 :  NOVA C U L T I V A R  DE T R I G O  RECOMENDADA PARA O  
MATO GROSSO DO SUL, A  P A R T I R  D E  1 9 8 0 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUMO 
~ÃRACTERISTICAS BOTANICAS: COR D A S  AURICULAS VERDE-CLARO, POSICAO 
FOLHAS ERETA, A R I S T A S  NORMAIS.  FORMA DAS E S P I G A S  F U S I F O R M E  E  COR 
DAS E S P I G A S  CLARA;  
C A R A C T E R I S T I C A S  AGRONOMICAS: C I C L O  S E M I T A R D I O  ( + - 1 2 5  D I A S )  E  PORTE 
M E D I 0  ( + - 8 5 C M ) ;  
REACAO A  A C I D E Z  N O C I V A  DO SOLO ( A L + 3 ) :  S U S C E T I V E L ;  
REACAO AS DOENCAS F U N G I C A S :  
- FERRUGEM DO COLMO = 2 0  MS ( 1 9 7 6 ) ;  5  R  - 2 5  MS ( 1 9 7 9 )  - FERRUGEM DA FOLHA = 5% ( 1 9 7 6 ) ;  1 0 %  ( 1 9 7 7 ) ;  2 5  MS - 8 0  S  ( 1 9 7 9 )  
RECOXENDADA SOMENTE PARA SOLOS D E  MATA; 
RENDIMENTO D E  GRAOS: 1 9 6 4 K G / H A  ( M E D I A  DE QUATRO ANOS). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A  C U L T I V A R  DE T R I G O  P A R A G U A I  2 8 1  C O N S T I T U I - S E  EM M A I S  UMA OPCAO PARA 
OS AGRICULTORES QUE C U L T I V A M  T R I G O  EM SOLOS D E  MATA. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P .G.  MESTRE 
FONTOURA. J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
P A R A G U A I  2 8 1 .  I N :  R E U N I A 0  DA COMISSAO NORTE B R A S I L E I R A  D E  P E S Q U I S A  D E  

T R I G O ,  6 ,  C U R I T I B A ,  1 9 8 0 .  ATA.. . CASCAVEL. OCEPAR, S.D. P . 3 0 - 2 ,  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8B4.8115/8 

TITULO 
NAMBU: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO SUL*  
PART IR  DE 1 9 8 0 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUIIO 
A) CARACTERISTICAS BOTANICAS: COR DAS AURICULAÇ VERDE-CLARO E VIOLETA 

CLARA. POSICAO DAS FOLHAS INTERMEDIARIA ,  ARXSTAS NORMAIS, FORMA DA 
ESPIGAS FUSIFORME E COR DAS ESPIGAS CLARA; 

0 )  CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: C ICLO PRECOCE C + -  1 0 5  D IAS) .  PORTE 
BA IXO C+- 70CM) E AUSENCIA DE ACAMAMENTO ; 
C> REACAO A ACIDEZ NOCIVA DO SOLO CAL+3):  INTERMEDIARIA;  
D>  REACAO AS DOENCAS FUNGICAS: - FERRUGEM DO COLMO = 5  R - 10 MR ( 1 9 7 9 )  

- FERRUGEM DA FOLHA = 5% ( 1 9 7 7 ) ;  O - 25 MS f 1 9 7 9 )  
E >  RECOMENDADA PARA SOLOS DE MATA E SOLOS DE CAMPO CORRIGIDOS; 
F >  RENDIMENTO DE GRAOS = 1398KG/HA (MEDIA DE D O I S  ANOS). 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTIVAR DE TRIGO NAMBU E M A I S  UMA OPCAO PARA OS AGRICULTORES 
PODENDO SER CULTIVADA EM SOLOS DE  MATA E EM SOLOS DE  CAMPO CORRIGIDOS 
COM BOM N I V E L  DE FERT IL IDADE.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / -CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUSA, P.G. MESTRE 
FONTOURA, J.U.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NAMBU. I N :  REUNIA0 DA COMISSAO NORTE B R A S I L E I R A  D E  PESQUISA DE TRIGO. 

6, C U R I T I B A ,  1 9 8 0 .  ATA... CASCAVEL. OCEPAR. S.D. P.34-6 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 884.8117/4  

TITULO 
CONTROLE Q U I M I C O  DE SPODOPTERA FRUGIPERDA NA CULTURA DO TRIGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
V E R I F I C O U - S E  BOM CONTROLE DE S. FRUGIPERDA COM O EMPREGO DOS 
SEGUINTES PRODUTOS: CARBARIL  ( 1 0 4 0 G  I . A . / H A ) ,  C L O R P I R I F O S  E T I L I C O  
( 3 3 6 G  I . A . / H A ) ,  MONOCROTOFOS ( 1 5 0 G  I . A . / H A ) ,  PARATIOM M E T I L I C O  
( 3 6 0 G  I . A . / H A ) ,  TRIAZOFOS ( 2 0 0 6  I . A . / H A )  E TRICLORFOM ( 5 0 0 G  I . A . / H A ) .  
V E R I F I C O U - S E  PESSIMO CONTROLE COM O EMPREGO DO PRODUTO ENDOSSULFA 
( 5 2 5 0  I . A . / H A ) .  OS PRODUTOS F E N I T R O T I O M  ( 5 0 0 6  I . A . / H A >  E FOSFAMIDOM 
( 3 0 0 G  I . A . / H A )  APRESENTARAM VARIACAO NO CONTROLE NECESSITANDO MAIORES 
ESTUDOS, N A 0  SENDO PORTANTO RECOMENDADO O SEU EMPREGO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNICA E EMPREGADA PARA O CONTROLE QUIMICO DE S. FRUGIPERDA EM 
QUALQUER FASE DA CULTURA DO TRIGO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS MT PR SP MG RS SC GO DF 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  J .J .C .DA GRADUADO 
SALVADORI,  J .R .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SALVADORI,  J .R .  AVALIACAO DE I N S E T I C I D A S  NO CONTROLE DA LAGARTA 

SPODOPTERA FRUGIPERDA ( J . E . S N I T H ,  1 7 9 7 )  (LEPIDOPTERA.  NOCTUIDAE) ,  
EM TRIGO.IN:RCNBPT,7,PONTA GROSSA,1981.RESULT.PESQ.TRIGO OBTIDOS. 
UEPAE DOURADOS 1980.DDURADOS.EMBRAPA-UEPAE D O U R A D O S , l 9 8 l 1 P . 1 4 9 - 5 6  



RECOnENDACAO DE PESQUISA : 684.8118/2 

TITULO 
CONTROLE DE DOENCAS NA CULTURA DO TRIGO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
OS FUNGICIDAS MANCOZEB, TRIADIMEFOM, TRIADIMEFOM+MANCOZEB. Z IRAM,  
Z I N E B E ,  MANEBE, CAPTAFOLtMANCOZEB, P I R A C A R B O L I D E t  MANEBE, T R I F O R I N E  E 
CLOROTALONIL FORAM E F I C I E N T E S  NO CONTROLE DAS FERRUGENS DO TRIGO. 
ATUALMENTE SAO RECOflENDADAS 3 APLICACOES, SENDO A P R I M E I R A  NO 
APARECIMENTO DA DOENCA E AS DEMAIS A INTERVALOS DE 15 D I A S  ENTRE UMA 
OUTRA. RESULTADOS OBTIDOS EM 1982 MOSTRARAM QUE E P O S S I V E L  O CONTROLE 
DAS FERRUGENS COM 1 OU 2 APLICACOES DE ÇUNGICIDAS, QUANDO A 1. 
APLICACAO E REALIZADA NO I N I C I O  DO APARECIMENTO DA DOENCA. AS 
APLICACOES DEVEM SER R E A L I Z A D A S  COM B I C O  T I P O  CONE, COM VAZA0 DE 2 0 0  
3OOL/HA. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA TECNOLOGIA E RECOMENDADA PARA O CONTROLE DAS FERRUGENS DO TRIGO. 
DEVE SER U T I L I Z A D A  EM LAVOURA COM BOM POTENCIAL PRODUTIVO. PARA A 
OBTENCAO DE RESULTADOS S A T I S F A T O R I O S  E NECESSARIO QUE AS APLICACOES 
SEJAM PREVENTIVAS, OU SEJA, NO I N I C I O  DO APARECIMENTO DA DOENCA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I ~ C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SONEGO, O.R. MESTRE 
V A L A R I N I ,  P . J .  MESTRE 
MEL0 F I L H O ,  G.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUZA, P.G. ET A L I I .  TRIGO: RECOMENDACOES TECNICAS PARA MATO GROSSO 

DO SUL. DOURADOS, EMBRAPA-UEPAE DOURADDS, 1982. 34P.  (EMBRAPA- 
UEPAE DOURADOS, CIRCULAR TECNICA, 3 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 884.8126/5 

TITULO 
CANDEIAS,  NOVA C U L T I V A R  DE TRIGO PARA M I N A S  GERAIS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUHO 
A C U L T I V A R  CANDEIAS TEM MOSTRADO ALTO POTENCIAL DE PRODUCAO, NOS 
ENSAIOS DE COMPETICAO DE CULTIVARES CONDUZIDOS EM VARIOS L O C A I S  D E  
M I N A S  GERAIS,NO PERIODO DE 1 9 8 0 / 8 3  E, POR I S S O ,  F O I  RECOMENDADA PARA 
P L A N T I O  COM IRRIGACAO,  EM A L T I T U D E  ACIMA DE 6 0 0  M, PARA SOLOS COM BOA 
F E R T I L I D A D E  E SEM A L U M I N I O  TROCAVEL. NESSE PERIODO, A  CANDEIAS 
APRESENTOU PRODUCAO M E D I A  QUE SUPEROU AS DAS C U L T I V A R E S  M A I S  PLANTADA 
ALONDRA 4 5 4 6  A ANAHUAC EM 1 1 % .  CONSTATOU-SE QUE A PRODUCAO M E D I A  DE 
TODOS OS ENSAIOS ( 2 5 7 3  KG/HA).  F O I  SUPERADA EM 1 2 %  PELA M E D I A  DA 
CANDEIAS ( 2 9 1 2  KG/HA).  NO QUE SE REFERE AS ENFERMIDADES A C U L T I V A R  
MOSTROU-SE SUSCETIVEL A HELMINTOSPORIOSE, POREM COM BOA R E S I S T E N C I A  A 
FERRUGENS DA FOLHA E DO COLMO. A  C U L T I V A R  P O S S U I  GRAO V I T R E O  DE 
COLORACAO VERMELHA; E S P I G A S  DE FORMA OBLONGA/FUSIFORME. COM A R I S T A S  
NORMAIS E COLORACAO CLARA. C I C L O  PRECOCE, LEVANDO 6 3  D I A S  ATE O 
ESPIGAMENTO E 1 1 7  D I A S  ATE A MATURACAO.PLANTAS COM AURICULA INCOLORI 
PORTE B A I X O  E R E S I S T E N T E  AO ACAMAMENTO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO PROTUDO TRIGO.  S E R I A  DE USO VANTAJOSO NAS 
CONDICOES EM QUE AS VARIEDADES EM C U L T I V O  ESTEJAM E X I B I N D O  B A I X A  
CAPACIDADE DE PRODUCAO. A P L I C A - S E  NA FASE DO PROCESSO PRODUTIVO 
REFERENTE A SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOARES SOBRINHO, J. MESTRE 
SOUZA, M.A. DE. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUZAnM.A.DE.; SOARES SOBRINHO, J. a SOARES F I L H O I H - P .  INTRODUCAO E 

EXPERIMENTACAO DE L INHAGENS E C U L T I V . D E  TRIGO EM REGIME I R R I G A D O .  
I N :  R E U N I A 0  DA COMISSAO NORTE B R A S I L E I R A  DE P E S Q U I S A  DE TRIGO,  
1 0 . ,  CAMPINAS, SP, 1 9 8 4 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 664.@127/3  

TITULO 
ANAHUAC E NAMBU. CULTIVARES DE TRIGO IRRIGADO PARA PLANTIO A PARTIR  
DE 1 9 8 2 .  NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUHO 
AS DUAS CULTIVARES TEM PORTE BAIXO, 9 5  A 1 0 0  CM DE ALTURA. E SAO 
RESISTENTES AO ACAMAMENTO. A ANAHUAC APRESENTA CICLO SEMITARDIO. 
NECESSITANDO DE 7 0  D I A S  PARA AT INGIR  O ESPIGAMENTO E 1 2 0  D I A S  PARA A 
HATURACAO. SUAS ESPIGAS SAO CLARAS, FUSIFORME LAXAS E AS ARISTAS 
NORMAIS. O OMBRO OBLIQUO E ARRENDONDADO E QUILHA RETA E INFLEXIONADA. 
A CULTIVAR NAMBU E DE CICLO PRECOCE. LEVANDO 62  D I A S  ATE O 
ESPIGAMENTO E 1 1 5  D I A S  ATE A MATURACAO. SUAS ESPIGAS SAO CLARAS, 
FUSIFORME E OBLONGA E SEMILAXA, COM ARISTAS NORMAIS. O OMBRO E 
ARREDONDADO E AUSENTE E A QUILHA RETA E INFLEXIONADA. ELAS SAO 
RESISTENTES A FERRUGEH DA FOLHA E AO O I D I O  E SUSCETIVE IS  A FERRUGEM 
DO COLMO. 
O ESPIGAMENTO E 1 1 5  D I A S  ATE A MATURACAO. SUAS ESPIGAS SAO CLARAS, 
FUSIFORHE E OBLONGA E SEMILAXA, COM ARISTAS NORMAIS. O OMBRO E 
ARREDONDADO E AUSENTE E A QUILHA RETA E INFLEXIONADA.  ELAS SAO 
RESISTENTES A FERRUGEM DA FOLHA E AO O I D I O  E SUSCETIVE IS  A FERRUGEM D 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO . . . - - - . - 
A TECNO~OGIA-RSEE~S? A ~ ~ P R ~ D ~ T ~  TRI-GOT - ~ U I  A VANTAGEM DE 
OFERECER H A I S  OPCOES EM TERMOS DE CULTIVARES PARA AS AREAS IRRIGADAS. 
APLICA-SE NA FASE DO PROCESSO PRODUTIVO REFERENTE A SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG DF GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO í AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOARES SOBRINHO. J. HESTRE 
SOUZA. M.A. DE. GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
SOUZA. M.A. P SOARES S0BRINHO.J. CULTIVARES DE TRIGO PARA MINAS 

GERAIS. INFORME AGROPECUARIO. BELO HORIZONTE, 9 ( 9 7 > :  21-6 .  JAH. 
1 9 8 3 .  



RECORENDACAO DE PESQUISA : 884.8128/1 

TITULO 
BR 1 0  - FORMOSA. NOVA OPCAO DE TRIGO IRRIGADO PARA MINAS GERAIS 
A PATIR DO ANO DE 1983 .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESURO 
A CULTIVAR BR - 1 0  E DE PORTE BAIXO COM PRODUTIVIDADE 17% MAIOR DO 
QUE A MEDIA DA CULTIVAR ALONDRA 4546  com ao A 9 o c ~  DE ALTURAO QUE LHE 
CONFERE RESISTENCIA AO ACANAMENTO. SEU CICLO E CONSIDERADO TARDIO. 
NECESSITANDO DE 7 2  D IAS ATE O ESPIGAMENTO E 1 2 5  D IAS ATE A HATURACAO. 
APRESENTA-SE RESISTENTE A FERRUGEM DO COLMO. E SUSCETIVEL A FERRUGEM 
DA FOLHA. HELMINTOSPORIOSE E GIBERELA. MUITO EMBORA AS DUAS ULTIMAS 
MOLESTIAS NA0 ASSUMAM MAIOR IMPORTANCIA NOS PLANTIOS IRRIGADOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO PRODUTO TRIGO. SERIA DE USO VANTAJOSO PI 
SUBSTITUICAO A CULTIVAR ALONDRA 4546.  QUE APRESENTA GRANDE 
DESUNIFORMIDADE E RENDIMENTO INFERIOR. APLICA-SE NA FASE DO PROCESSO 
PRODUTIVO REFERENTE A SEtiEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG DF GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS . . 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOARES SOBRINHO, J. MESTRE 
SOUZA. M.A. DE. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SOUZA, M.A. DE 8 SOARES SOBRINHO. J. CULTIVARES DE TRIGO PARA NINAS 

GERAIS. INFORME AGROPECUARIO, BELO HORIZONTE, 9(97) :  20-6. JAN. 
1983 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 004.8129/9 

TITULO 
REDUCAO DE DOSAGENS DE ALGUNS I N S E T I C I D A S  RECOMENDADOS PELA COMISSAO 
SUL B R A S I L E I R A  DE PESQUISAS DE TRIGO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUHO 
INCLUSAO NAS RECOMENDACOES O F I C I A I S  PARA CONTROLE DE PULGOES DO TRIGO 
DO I N S E T I C I D A  FORMOTIOM 4 0  C E - 5 0 0 M L l H A .  TRATA-SE DE UM FOSFORADO 
S I S T E N I C O  QUE, ALEM DA E F I C I E N C I A  DEMONSTRADA, TOXICOLOGICAMENTE 
ENQUADRA-SE NA CLASSIFICACAO DE PRODUTO MEDIANAMENTE TOXICO. 
INCLUSAO TAMBEM DAS DOSAGENS DE 6 0 0  E 700ML/HA,  RESPECTIVAMENTE PARA 
OS I N S E T I C I D A S  VAMIDOTIOM 4 0  CE E TIOMETOM 2 5  CE. I N F E R I O R E S  AS QUE 
VINHAM SENDO RECOMENDADAS PELA COMISSAO S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA 
DE TRIGO.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO, DURANTE A FASE VEGETATIVA E A P A R T I R  DO ESPIGAMENTO ATE O 
F I N A L  DO ESTADIO DE GRAO LEITOSO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FAGUNDES, A.C. MESTRE 
ARNT, T .  GRADUADO 
KESTERKE.R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO .- 
PROGRAMA-DE-CXGROLE QUIMICO DE PULGOES. I N :  R E U N I A 0  DA COMISSAO 

S U L - B R A S I L E I R A  DE PESQUISA DE TRIGO, 13.. PELOTAS, 1 9 8 1 .  ATA... 
PELOTAS, EMBRAPA-UEPAE DE PELOTAS/UFPEL. 1 9 8 1 . P . 4 3 - 5 .  



RECOtlENDACAO DE PESQUISA : 804.0131/5 

TITULO 
N I V E I S  DE INFESTACAO DO PULGAO DA ESPIGA MACROSIPHUM AVENAE (F.) 
PARA I N I C I O  DO CONTROLE QUIMICO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPAGRO / RS 

RESUHO 
EM FUNCAO DOS RESULTADOS ALCANCADOS. PASSOU A FAZER PARTE DAS 
RECOMENDACOES O F I C I A I S  DAS COMISSOES SUL E NORTE B R A S I L E I R A  DE 
PESQUISA DE TRIGO, A INDICACAO DE 1 0  PULGOES/ESPIGA - DO I N I C I O  DO 
ESPIGAMENTO AO F I N A L  DO ESTADIO DE GRAO LEITOSO - PARA I N I C I O  DO 
CONTROLE QUIMICO.  R E P E T I R  AS APLICACOES SEMPRE QUE OCORRER ESTE 
N I V E L  DE INFESTACAO NOS ESTADIOS CONSIDERADOS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO, S E  REFERE AO I N I C I O  DO CONTROLE QUIMICO DO PULGAO DA ESPIGA E 
SE A P L I C A  A P A R T I R  DO ESPIGAMENTO ATE O F I N A L  DO ESTADIO DE GRAO 
LEITOSO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA D E  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FAGUNDE5,A.C. MESTRE 
ARNT, T GRADUADO 
KESTERKE, R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FAGUNOES, A.C. & ARNT, T .  N I V E I S  DE INFESTACAO DO PULGAO DA ESPIGA 

MACROSIPHUM AVENAE ( L . )  PARA I N I C I O  DO CONTROLE QUIMICO. TRIGO E 
SOJA, PORTO ALEGRE, 39:3-7. 1979. 



RECOtIENDACAO D E  PESQUISA : 884 .0146 /3  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O B R A S I L  CENTRAL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

. . - - - . . - 
TRIGO BR-8 - C U L T I V A R  DE TRIGO RECOMENDADA PARA O C U L T I V O  DE SEQUEIRO 
PARA OS ESTADOS DE MG, GO E DF EM A L T I T U D E S  ACIMA DE 8 0 0  M. 
APRESENTA C I C L O  PRECOCE. ALTA. MODERADAMENTE RESISTENTE AO 
ACAMAMENTO, ESPIGA-FUSIFORWE ARISTADA E DE COR C L A R A .  GRAOS VITREOS 
DE COLORACAO VERMELHA. MATURACAO E ALTURA UNIFORMES. RESISTENTE A 
FERRUGEM DA FOLHA, MODERADAMENTE R E S I S T E N T E  A FERRUGEM DO COLMO. 
MODERADAMENTE SUSCETIVEL A SEPTORIA E HELMINTOSPORIOSE E 
MODERADAMENTE RESISTENTE AO O I D I O  E TOLERANTE AO A L U M I N I O  TOXICO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO- RECOMENDACAO DE CULTIVARES PARA O P L A N T I O  NO SISTEMA DE 
PRODUCAO DE SEQUEIRO EM L O C A I S  ACIMA DE 8 0 0  METRO DE ALTITUDE.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
MG GO DF 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE A R E I  

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDUS 
ANDRADE. J.M.V. MESTRE 
I O R C Z E S K I ,  E. J. MESTRE 
DOTTO, S.R. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO REGIONAL DE AVALIACAO E RECONENDACAO DE 

CULTIVARES DE TRIGO - R E G I A 0  1111 CAMPINAS-SP, 1 9 8 4 .  ATA... 



RECOMENDACAO DE PESQUISA : 004.0147/1 

TITULO 
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O B R A S I L  CENTRAL 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPAC 

RESUilO 
CANDEIAS- CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O CULTIVO I R R I G A D O  NO 
CERRADO E EM VARZEA, EM A L T I T U D E  SUPERIORES A 6 0 0  M, PARA OS 
ESTADOS DE MINAS GERAIS, GOIAS, MATO GROSSO E PARA O D I S T R I T O  FEDERAL 
APRESENTA C I C L O  PRECOCE, PORTE BAIXO.  RESISTENTE AO ACAMAMENTO, 
ESPIGA FUSIFORME E OBLONGA, ARISTADA, COLORACAO CREME,GRAOS VITREOS 
DE COLORACAO VERMELHA, MATURACAO E ALTURA UNIFORMES, MODERADAMENTE 
RESISTENTE A FERRUGEM DA FOLHA E DO COLMO. SUSCETIVEL A 
HELMINTOSPORIOSE E MODERADAMENTE SUSCETIVEL AO O I D I O .  E  SUSCETIVEL 
AO A L U M I N I O  TOXICO. 

PRODUTO / PRDBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRIGO RECOMENDACAO DE CULTIVARES PARA O P L A N T I O  NO SISTEMA DE 
PRODUCAO IRRIGADO EM L O C A I S  ACIMA DE 6 0 0  METROS DE A L T I T U D E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG GO MT D F  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES t' CRIADORES 

- P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES I CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ANDRADE. J.M.V. MESTRE 
I O R C Z E S K I ,  E . J .  MESTRE 
DOTTO, S.R. EESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
R E U N I A 0  DA COMISSAO REGIONAL DE AVALIACAO E RECOMENDACAO DE 

CULTIVARES DE TRIGO - R E G I A 0  111. CAMPINAS-SP, 1984. ATA... 



Soja 
RECOtiENDACAO DE PESQUISA : BBS.B1BB/7 

TITULO 
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0  SUL DE GOIAS NO 
PERIODO DE ENTRESSAFRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

RESUtiO - 
P A R A - A S  REGIOES DE GOIAS SITUADAS AO SUL DO PARALELO 1s.s SAO 
RECOMENDADAS AS SEGUINTES CULTIVARES DE SOJA PARA PLANTIO NO PERIODO 
DE ENTRESSAFRA (INVERNO). SOB CONDICOES DE IRRIGACAO; PREFERENCIAIS: 
DOKO. IAC-8 ,  SAVANA; TOLERADAS: I A C - 7 ,  EMGOPA 3 0 1  E IAC-6 .  EM 
CONDICOES EXPERIMENTAIS, ESTAS CULTIVARES TEM APRESENTADO RENDIMENTOS 
MEDIOS SUPERIORES AOS OBTIDOS NO PLANTIO  REALIZADO EM NOVENBRO(SAFRA) 
IMPORTANTE SALIENTAR QUE A UT IL IZACAO PARA PLANTIO, NA ENTRESSAFRA.DE 
CULTIVARES NA0 RECOMENDADAS, PODERA FRUSTRAR TOTALMENTE A PRODUCAO DE 
GRAOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) SOJA; 
B)  ESCOLHA DA CULTIVAR PARA PLANTIO; 
C) PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO DF 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ROLIM, R.B. MESTRE 
MONTEIRO, P.M.F.O. GRADUADO 
COSTA. A.V. DOUTOR 
SPEHAR, C.R. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ROLIM~R.B.;MONTEIRO~P.M.F.O.iCOSTAtAAV.;BUENOL.G. C STEINDORFF>A.P 

ESTUDO DO COMPORT.DE SOJAPGLYCINE MAXCL.1 MERRILLtNA ENTRESSAFRA 
( D I A S  CURTOS) NO ESTADO DE GOIAS.IN:SEM.NAC.DE PE?jQ.DE SOJA* 2.. 
BRASIL IA .1981 .  ANAIS...LONDRINA,EMBRAPA-CNPSO,V.2.rP.B25-39. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 805.8181/5 

TITULO 
RECOMENDACAO D E  EPOCAS D E  PLANTIO D E  SOJA PRECOCE E TARDIA PARA A 
REGIA0 SUL DE GOIAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : ERGOPA 

RESUfl0 
DE FORMA GERAL, EM GOIAS, A EPOCA NORMALMENTE RECOMENDADA PARA 
PLANTIO DE SOJA SITUA-SE ENTRE A 1A. QUINZENA DE NOVEMBRO E A IA. 
QUINZENA DE DEZEMBRO. ENTRETANTO, QUANDO S E  VISA UMA 2A. CULTURA EM 
SUCESSAO, O PLANTIO DE CULTIVARES PRECOCES, COMO PARANA. BOSSIER E 
SANTA ROSA, DEVE SER EFETUADO MAIS CEDO. NESTE CASO RECOMENDA-SE O 
PLANTIO NA ZA. QUINZENA D E  OUTUBRO OU IA. QUINZENA D E  NOVEMBRO 
POSSIBILITANDO A COLHEITA EM FEVEREIRO. AS CULTIVARES D E  CICLO TARD 
DEVEM SER PLANTADAS NA 2A. QUINZENA DE NOVEMBRO, VISANDO A COLHEITA 
EPOCA MENOS CHUVOSA. 

TITULC 
RECOi' 
REGIA0 SUL DE GOIAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : ERGOPA 

RESUfl0 
DE FORMA GERAL, EM GOIAS, A EPOCA NORMALMENTE RECOMENDADA PARA 
PLANTIO DE SOJA SITUA-SE ENTRE A 1A. QUINZENA DE NOVEMBRO E A IA. 
QUINZENA DE DEZEMBRO. ENTRETANTO, QUANDO S E  VISA UMA 2A. CULTURA EM 
SUCESSAO, O PLANTIO DE CULTIVARES PRECOCES, COMO PARANA. BOSSIER E 
SANTA ROSA, DEVE SER EFETUADO MAIS CEDO. NESTE CASO RECOMENDA-SE O 
PLANTIO NA ZA. QUINZENA D E  OUTUBRO OU IA. QUINZENA D E  NOVEMBRO 
POSSIBILITANDO A COLHEITA EM FEVEREIRO. AS CULTIVARES D E  CICLO TARD 
DEVEM SER PLANTADAS NA 2A. QUINZENA DE NOVEMBRO, VISANDO A COLHEITA 
EPOCA MENOS CHUVOSA. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) SOJA: 

ESCOLHA DA EPOCA DE P L A N T I O ;  
C) PLANTIO E COLHEITA. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
GO DF 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MONTEIRO, P.M.F.O. GRADUADO 
ROLIM. R.B. MESTRE 
COSTA, A.V. DOUTOR 
URBEN FILHO, G. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MONTEIRO,P.M.F.O.;ROLIM,R.B.;COfTA,A.V.;NORAES.E.A.;N.JUNIOR.J.; 

BARROS,A.C. ;SANTOS,G. a KIIHL,R.A.S. COMPET.DE CULTIV.E L I N H A G E N S  
DE SOJA EM ALGUMAS REGIOES DO ESTADO DE GOIAS.IN:SEM.NAC.PESQ.DE 
SOJA,2 ., BRASILIA,l981.ANAIS . . .  LONDRINA,EMBRAPA-CNPSO01982.P.65-97 



RECOAENDACAO DE PESQUISA : HH5.8182/3 

TITULO 
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A R E G I A 0  NORTE DE GOIAS. 
PERIODO DE ENTRESSAFRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

.- 
PARA A R E G I A 0  NORTE DE GOIAS, EM P L A N T I O S  NO PERIODO DE ENTRESSAFRA. 
SOB CONDICOES DE IRRIGACAO.  SAO RECOMENDADAS AS SEGUINTES CULTIVARES:  
PREFERENCIAIS:  TROPICAL E I A C - 8 ;  TOLERADAS: I A C - 7  E DOKO.DEVE-SE 
ATENTAR PARA A EPOCA ADEQUADA DE P L A N T I O .  UMA VEZ QUE, P L A N T I O S  
ATRASADOS* ESTA0 S U J E I T O S  A CHUVAS NA COLHEITA.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  SOJA; 
0 )  ESCOLHA DE C U L T I V A R  PARA P L A N T I O ;  
C)  P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
G O 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N O U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ROLIFI, R.B. MESTRE 
MONTEIRO. P.M.F.O. GRADUADO 
COSTA. A.V. DOUTOR 
MENDONCA, A .T .C .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MONTEIRO~P.~.F.O;ROLIM,R.B.;COSTA~A.V.;MORAES~E.A.;li.JUNIOR~J.; 

BARROS, A.C.;SANTOS,G. 1 KI IHLtR.A.S.COf IPET.DE CULT1V.E LINHAGENS 
DE SOJA EM ALGUMAS REG.DO E S T - D E  GOIAS.IN:SEM.NAC.PESO.DE SOJA.  



RECOtiENDACAO D E  PESQUISA : W U 5 . 0 1 0 3 / 1  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0  SUL DE GOIASr  
PERIODO DA SAFRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : ERGOPA 

RESUI10 
SAO RECOMENDADAS CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0  SUL DO ESTADO DE 
GOIAS. PERIODO DE SAFRA. SEGUNDO O N I V E L  DE F E R T I L I D A D E  DO SOLO E O 
HISTORICO DA AREA. PARA CERRADO PARCIALMENTE CORRIGIDO, PRIMEIRO ANO 
DE PLANTIO  DE SOJA RECOMENDAM-SE, PREFERENCIALMENTE, AS CULTIVARES: 
DOKO, SAVANA, EMGOPA 301 ,  I A C - 8  E IAC-6 ;  TOLERADAS: IAC-5 ,  I A C - 2  E 
I A C - 7 .  CERRADO CORRIGIDO, 1. A 2 .  ANO DE PLANTIO  DE SOJA; 
PREFERENCIAIS;  EMGOPA 301 ,  SAVANA. CR ISTAL INA ,  I A C - 7 ,  DOKO E IAC-8 ;  
TOLERADAS: I A C - 5 .  I A C - 6  E I A C - 2 .  CERRADO CORRIGID0,3. ANO DE PLANTIO  
DE SOJA EM DIANTE:  CR ISTAL INA .  IAC-7 .  SAVANA. EMGOPA 3 0 1 9  UFV-5. 
NUMBAIRA E UFV-1. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A> SOJA; 
B )  ESCOLHA DA CULTIVAR PARA PLANTIO  NA REGIA0  SUL DO ESTADO DE GOIAS; 
C) PLANTIO.  

ADRAttGENCIA GEOGRAFICA 
GO DF 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ROLIM, R.B. MESTRE 
NUNES JUNIOR,  J. GRADUADO 
MONTEIRO. P.M.F.O. GRADUADO 
BARROS, A.C. GRADUADO 
COSTA. A.V. DOUTOR 
Z A N I N I  JUNIOR. A. GRADUADO 
SPEHAR. C.R. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO .- . ~ 

~~~INTEIRO. P.M.F.O. ; ROLIM. R.B. ; COSTA, A.V. ; SPEHAR, c . ~ .  C NUNES 
JUNIOR, J. RECOMENDACOES DE CULTIVARES,EPOCAS DE SEMEADURA, 
DENSIDADE E ESPA;AMENTO DE SOJA PARA O ESTADO DE GOIAS-GOIANIA.  
GOIANIA,EMGOPA.(EMGOPA.CIRCULAR TECNICA) .  NO PRELO. 



RECÓHENDACAO DE PESQUISA : 885.8184/9 

TITULO 
SOJA BR 1 0  ( T E R E S I N A )  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUHO 
A C U L T I V A R  DE SOJA BR 1 0  ( T E R E S I N A ) .  CONHECIDA COMO A LINHAGEM 
BR 7 9 - 1 7 2 ,  E PROVENIENTE DO CRUZAMEEITO DOS GENOTIPOS UFV-1  X I A C  
7 3 - 2 7 3 6 - 1 0 ,  REALIZADO NO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA - CNPSO, 
EM LONDRINA, PR, EM 1 9 7 5 .  F O I  INTRODUZIDA NO ESTADO DO P I A U I  ATRAVES 
DA UEPAE DE TERESINA. NO ANO AGRICOLA 1 9 7 9 1 8 0 ,  ONDE PROCUROU-SE 
ESTUDAR O SEU COMPORTAMENTO EM AMBIENTES COM L A T I T U D E  EM TORNO 5.5 .  
A N I V E L  EXPERIMENTAL SUA PRODUTIVIDADE A T I N G I U  EM M E D I A  1 . 8 8 8  KGIHA,  
COM ALTURA DE PLANTAS EM TORNO DE 82CM E ALTURA DE INSERCAO DAS 
P R I M E I R A S  VAGENS DE 19CM. A FLORACAO OCORRE AOS 5 2  D I A S  E A MATURACAO 
AOS 1 2 1  D I A S .  APRESENTA H A B I T O  DE CRESCIMENTO DETERMINADO, FLORES 
ROXAS, PUBESCENCIA MARROM, SEMENTES AMARELAS BRILHANTES COM H I L O  
MARROM. E RESISTENTE A PUSTULA BACTERIANA (XANTHOMONA P H A S E O L I  VAR. 
S O J E N S I S )  E AO FOGO SELVAGEM (PSEUDOMONAS T A B A C I ) .  
RECOMENDA-SE O C U L T I V O  DA SOJA BR 1 0  ( T E R E S I N A )  PARA OS M U N I C I P I O S  DE 
URUCUI,  ANTONIO ALMEIDA,  R I B E I R O  GONCALVES E ADJACENCIAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  SOJA 
B )  O PARQUE I N D U S T R I A L  DE OLEOS NO ESTADO DO P I A U I  APRESENTA-SE COM 
CERCA DE 6 0 %  DE SUA CAPACIDADE OCIOSA 
C )  I N D U S T R I A L I Z A C A O  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA . 
P I  MA BA PA AM PB P F  A L  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BEtlEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAMPELO, G.J.  DE A. MESTRE 
BAYS, I . A .  MESTRE 
CARVALHO, J.H. DE MESTRE 
ARAUJO, A.G. GRADUADO 
ALNEIDA,  L .  A. MESTRE 
R I B E I R O  V.Q. MESTRE 
K I I H L ,  R.A.S. DOUTOR 
FROTA, A.G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CAMPELO, G. J. DE A ;  FROTA,A.  B. a SANTOS FILHO, J. F. DOS. RESULTADOS 

DE PESQUISA E DIFUSAO DE TECNOLOGIA COM A CULTURA DA SOJA. 
DENSIDADE E ESFACAPIENTO DE SOJA PARA O ESTADO DE GOIAS-GOIANIA.  
GOIANIA,EMGOPA.(EMGOPA.CIRCULAR T E C N I C A ) .  NO PRELO. 



PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  - 

A) SOJA 
B) A INDUSTRIA OLEIFERA ESTADUAL APRESENTA-SE COM CERCA DE 60% DE SUA 
CAPACIDADE EM OCIOSIDADE EM DECORRENCIA DA ESCASSEZ DE MATERIA 
PRIMA. 
C) INDUSTRIALIZACAO. 

ADRANGEtICIA GEOGRAFICA 
PI MA BA PA AM PB PE AL 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E 
CANPELO, G.  J . 
BAYS. I.A. 
CARVALHO. J.H. 
ARAUJO, A.G. 
ALMEIDA. L.A. 
RIBEIRO, V.Q. 
KIIHL, R.A.S. 
FROTA. A.B. 

E N V O L V I D O S  

P R I N C I P A L  PUBLICACAO - . - - . - - - - - - - . - - - - . . - - . - 
CAilPELO.O.J.DE A; VEL0SO.F. DE A.P; FROTA. A.B. & SANTOS, G . N . O .  

RESULT. DE PESQ..DIFUSAO DE TECNOLOGIA E INTRODUCAO DA SOJA NA 
ALIMENTACAO HUMANA. NO ESTADO DO PIAUI. NO ANO AGRIC.l982/8S. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA,: 005.0106/4 

TITULO 
CONTROLE QUIMICO DA LAGARTA DA SOJA EM CONDICOES DE CAMPO NO MATO 
GROSSO DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL r UEPAE DOURADOS 

RESUHO 
O TRABALHO VISOU ESTUDAR I N G R E D I E N T E S  A T I V O S  E DOSES QUE J A  H A V I A M  
S I D O  TESTADAS COM SUCESSO NO ESTADO DO PARANA, NAS CONDICOES DO MS 
(ADAPTACAO DE TECNOLOGIA) NO CONTROLE DE A N T I C A R S I A  GEMMATALIS HUBNER 
1 8 1 8  (LAGARTA DA S O J A ) .  U T I L I Z O U - S E  OS SEGUINTES PRODUTOS: B A C I L L U S  
T H U R I N G I E N S I S  ( 5 0 0 G ) ;  CLORPORIFOS E T I L  ( 2 4 0 6 ) ;  DIFLUBENZURON ( 2 5 G ) ;  
ENDOSULFAN ( 1 7 5 G ) ;  F E N I T R O T I O N  ( 5 0 0 6 ) ;  PARATION M E T I L  ( 2 0 0 6 ) ;  
MONOCROTOFOS ( 2 0 0 G ) ;  TRICLORFON ( 4 0 0 G ) .  TRIAZOFOS ( 2 0 0 G )  E M A L A T I O N  
( 5 0 0 G I ;  PRATICAMENTE TODOS OS PRODUTOS TESTADOS D I F E R I R A M  
ESTATISTICAMENTE DA TESTEMUNHAS EMBORA O MALATION,  DEFLUBENZURON E 0 .  
T H U R I N G I E N S I S  NA0 PROPORCIONASSEM I H D I C E S  D E S E J A V E I S  DE CONTROLE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESSA TECNOLOGIA SE A P L I C A  AO CONTROLE QUIMICO A. GEMMATALIS A M A I S  
IMPORTANTE DESFOLHADORA DE SOJA NO B R A S I L ,  SENDO QUE A FASE DO C I C L O  
DA CULTURA M A I S  SENSIVEL AO SEU ATAQUE LOCALIZA-SE NA FASE QUE V A I  DA 
FLORACAO A MATURACAO F I S I O L O G I C A .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
MS MT 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PQINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE IHSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES EWVOQVIDOS 
DEGASPARI.  N. MESTRE 
GOflEZ, S.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
DEGASPARI,  H. L GOMEZ. S.A. CONTROLE QUIMICO DA LAGARTA DA SOJA EM 

CONDICOES DE CAMPO NO.MATO GROSSO DO SUL. PEiP. AGROPEC. BRAS. 
B R A S I L I A .  1 7 ( 4 ) : 5 1 3 - 7 .  1 9 8 2 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 995.9197/2 

TITULO 
CONTROLE QUIMICO DO PERCEVEJO MARROM DA SOJA, EUSCHISTUS HEROS, 
(FABR.. 1794) COM DIVERSOS INSETICIDAS NO MATO GROSSO DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESURO 
ESTA TECNOLOGIA INDICA OS MELHORES PRODUTOS NO CONTROLE QUIMICO DO 
PERCEVEJO MARROM DA SOJA EUSCHISTUS HEROS. OS PRODUTOS ENDOSULFAN, 
MONOCROTOFOS E PARATION METIL CONTROLAM FICIENTEMENTE O INSETO 
ESTUDADO; NA0 HA DIFERENCA SIGNIFICATIVA ENTRE 300 E 6006 I.A. DE 
MONOCROTOFOS POR HA. CARBARIL, FENVALERATO E DELTAMETRINA NA0 CAUSAM 
MORTALIDADE TECNICAMENTE DESEJAVEL NO "PERCEVEJO". 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESSA TECNOLOGIA SE APLICA AO CONTROLE QUIMICO DE E. HEROS, O MAIS 
IMPORTANTE PERCEVEJO FITOFAGO DA SOJA NO MS; O GRUPO A QUE PERTENCE 
ESSE INSETO E CONSIDERADO O MAIS DANINHO DENTRE TODOS OS QUE OCORREM 
NAS CULTURAS SENDO QUE O PERIGDO CRITICO DE ATAQUE OCORRE DO INICIO 
DA FORMACAO DOS LEGUMES E MATURACAO FISIOLOGICA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS PR SP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES' 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
P1AIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DEGASPARI, N. MESTRE 
GOMEZ, S.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
DEGASPARI. N. & GOMEZ. S.A. CONTROLE PUIMICO DO PERCEVEJO MARRON DA 

SOJA E.HEROS, (FABR., 1974) COM DIY .INÇE?IC.NO MS. IH:REUN.DE PESQ. 
SOJA-REGIA0 CENTR0.3,DOURADOS,1979.RESULT.PESQ.SOJA NA UEPAE 
DOURADOS,l978/79,DOURADOS,EMBRAPA-UEPAE DOURADOS,1979.P.186-96. 



RECOnENDACAO DE PESQUISA : 885.0108/8 

TITULO 
RECOMENDACAO DA CULTIVAR BR-11 (CARAJAS) 

UNIDADE REÇPONSAVEL : ERAPA 

RESUHO -- - 
ORIGEM: BR 79 - 251 (UFV - 1 X IAC 73 - 2736 - 10). CARACTERISTICAS 
BOTANICAS E FENOLOGICAS: FLOR ROXA: PUBESCENCIA MARRON, SEMENTES 
AMARELAS, HILO MARRON, PESO MEDIO DE 100 SEMENTES 136, NUMERO DE DIAS 
DE MATURACAO 140, CRESCIMENTO DETERMINADO. RESISTENTE A ACAMAMENTO, 
DEISCENCIA NATURAL DAS VAGENS. ALTURA DE PLANTA E INSERCAO ADEQUADA A 
COLHEITA MECANICA. REACAO A PATOGEN0S:RESISTENTE A PUSTULA BACTERIANA 
(ANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. GLYCINES) E AO FOGO SELVAGEM (PSEUDOMONAS 
SYRINGAE PV. TABACI). RECOMENDACAO. RECOMENDADA PARA PLANTIO NO 
MARANHAO PARA AREAS COM PERIODO CHUVOSO PROLONGADO. VANTAGENS: MAIS 
TARDIA E COM PRODUTIVIDADE MEDIA SEMELHANTE A TROPICAL EM TORNO D E  
2000 KG/HA EM SOLOS DE MEDIA FERTILIDADE. 

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
SOJA: CULTIVAR DE c I C L ~  MEDIO, ALTA PRODUTIVIDADE, INDICADA PARA 
SEMEADURA EM MEADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO NA REGIA0 DOS CERRADOS E EM 
FINS DE DEZEMBRO A JANEIRO NAS DEMAIS REGIOES D O - M A R A N H A O ~  SEMEADURA 
DE CULTIVARES MELHOR ADAPTADAS A REGIAO. 

AilRANGENCIA GEOGRAFICA 
MA PI 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GOMES, €.R. GRADUADO 
ALMEIDA. L.A. MESTRE 
SOARES* U.M. GRADUADO 
CAMPELO, G.J.A. MESTRE 
BAYS, I.A. DOUTOR 
CORDEIRO, J.L.R. GRADUADO 
KIIHL. R.A.S. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GOMES, E.R.; BAYS, I.A.; CORDEIROI J.L.R. & SOARES* U.M. SELECAO DE 

CULTIVARES E LINHAGENS (GLYCINE MAX (L) MERRILL) PARA AS REGIOES 
DE CERRADOS E COCAIS DO MARANHAO. 1N:SEMINARIO NACIONAL DE 
PESQUISA DE SOJA, 3 ,  1984. ANAIS... NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 805.0189/8 

TITULO 
RECONENDACAO DA CULTIVAR BR-10 (TEREZINA) 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHAPA 

REsUnn . . - - . . - 
ORIGEM: BR 79 - 172 (UFV-1 X IAC 73-2736-10) CARACTERIST 
BOTANICAS E FENOLOGICAS: FLOR ROXA, PUBESCENCIA MARRON, 
AMARELAS. HILO MARRON CLARO, PESO MEDIO DE 100 SEMENTES 
DE DIAS DE MATURACAO 130, CRESCIMENTO DETERMINADO. RESIS 
ACAMAMENTO, DEISCENCIA NATURAL DAS VAGENS. ALTURA DE INS 
VAGENS ADEQUADA A COLHEITA MECANICA. REACAO A PATOGENOS: 
PUSTULA BACTERIANA (XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. GLYCINES) 
SELVAGEM (PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. TABACI. RECOMENDACAO. 
PARA PLANTIO NO MARANHAO. VANTAGENS: PRODUTIVIDADE MEDIA 
2000 KG/HA, EM AMBIENTES FAVORAVEIS PODE ULTRAPASSAR A 3 

'ICAS 

E AO FOGO 
RECOMENDADA 
SUPERIOR A 

0 0 0  KG/HA. E 
MAIS TARDIA DO QUE AS VARIEDADES TROPICAL E TIMBIRA. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
SOJA: CULTIVAR DE CICLO MEDIO. ELEVADA PRODUTIVIDADE INDICADA PARA 
SEMEADURAS DE FINAL DE OUTUBRO A MEADOS DE DEZEMBRO NAS REGIOES DE 
CERRADOS NO MARANHAO. 
P ~ A N T ~ O - D E - C Ü L T I V A R E ~  MELHOR ADAPTADAS A REGIAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MA PI 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BEIIEFICIOÇ 
MAIOR PRODUCAD POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GOMES, E.R. GRADUADO 
BAYS, I.A. DOUTOR 
SOARES, U.M. GRADUADO 
KIIHL. R.A.S. DOUTOR 
CORDEIRO, J.L.R. GRADUADO 
ALMEIDA, L.A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GOMES, E.R.; BAYS. 1.A.i CORDEIROp J.L.R. 2 SOARES, U.M. SELECAD DE 

CULTIVARES E LINHAGENS (GLYCINE MAX (L) NERRILL) PARA AS REGIOES 
DE CERRADO E COCAIS DO MARANHAO. IN: SEMINARIO NACIONAL DE 
PESQUISA DE SOJA. 3 .  1984. ANAIS... NO PRELO. 



RECOilENDACAO DE P E S Q U I S A  : 885.8118/6 

T I T U L O  
RECONENDACAO DA CULTIVAR BR-9 (SAVANA) PARA A REGIA0  CENTRO E NORTE 
DO MATO GROSSO DO SUL 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : ECIPAER / tis 

RESUtIO 
A CULTIVAR BR-9 CSAVANA) E RECOMENDADA PARA A R E G I A 0  CENTRO E NORTE 
DO MATO GROSSO DO SUL*  TEM C ICLO DE 129 D I A S *  COM 
PRODUCAO MEDIA DE 3110 KG/HA. O SEU PLANTIO  E RECOMENDADO PARA 
AREAS DE PRIMEIRO ANO DE CULT IVO E TAMBEM PARA AREAS DE  CERRADO BEM 
RECUPERADO COM VARIOS CULTIVOS.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CULTIVAR DE SOJA ADAPTADA AS CONDICOES DE CERRADO DA REGIA0  CENTRO E 
NORTE DO MATO GROSSO DO SUL 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS GO DF MG 

U S  U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E H E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNLDADE DE ARE& 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  ENVOLVIDOS 
ZUFFO. N.L. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
BR-9 (SAVANA) UMA NOVA CULTIVAR DE  SOJA PARA O CERRADO. S.N.T. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 005.0116/3 

TITULO 
CULTIVAR DE  SOJA PARA O AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUHO 
A CULT IVAR DE SOJA BR 7 9 - 1 0 9 8  APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 
ALTURA DAS PLANTAS DE 7 0  A 80CM; ALTURA DE INSERCAO DA PRIMEIRA  VAGEM 
DE 2 0  A 25CM; C ICLO TOTAL DE 1 1 0  A 1 2 0  D IAS ,  E UMA PRODUTIVIDADE 
SUPERIOR A 2 .000  KG/HA QUANDO CULTIVADA EM SOLOS DO T I P O  LATOSSOLO 
AMARELO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A UMA NOVA OPCAO PARA A AGRICULTURA DO AMAPA 
ELA SE APL ICA  NA SEPIEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FIGUEIRED0.F.J .C MESTRE 
PEREIRA. L.A.F. . GRADUADO 
ALVE5.R.N.B. GRADUADO 
CAVALCANTE. E. DA S GRADUADO 
FARIAS  NETO,J.T.DE GRADUADO 
LOPES, O.M.N. GRADUADO 

PRTHCTPAL P I I R L I C A C A O  - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CAVALCANTE, €.DA S.; F IGUEIREDO* F.J.C. L ALVES. R.N.B. COMPETICAO 

REGIONAL DE CULTIVARES DE SOJA EM SOLO DE AREA DE MATA DE TERRA 
F IRME DO AMAPA. MACAPA, EMBRAPA-UEPAT MACAPA, 1982. (EMBRAPA- 
UEPAT MACAPA, PESQUISA EM ANDAMENTO, 91. 



RECOtiENDACAO DE PESQUISA : 885.8117/1 

TITULO 
FONTES DE FOSFORO DA FOSFATAGEM PARA O CULTIVO DA SOJA EM SOLO SOB 
CERRADO 

RESUtiO 
A EFICIENCIA DOS FOSFATOS NATURAIS DE ARAXA, PATOS E TAPIRA APLICADOS 
A LANCO, FOI BAIXA EM RELACAO AO TERMOFOSFATO YOORIN PRINCIPALMENTE 
NOS DOIS PRIMEIROS CULTIVOS DE SOJA. A PARTIR DO TERCEIRO CULTIVO. 
HOUVE MELHORIA DESSA EFICIENCIA, A QUAL PODE SER ATRIBUIDA EM PARTE 
AO AUMENTO GRADATIVO DA DISPONIBILIDADE DE FOSFORO. CONSIDERANDO-SE 
AS PRODUTIVIDADES DOS 6 CULTIVOS PROPORCIONADOS PELOS 500KG/HA D E  
PZ05, VERIFICOU-SE QUE O TAPIRA FOI O MELHOR ENTRE OS FOSFOROS 
NATURAIS ENQUANTO NA DOSE DE 1.000KGJHA DE P205.0 MELHOR FOI A ARAXA. 
APESAR DESSE COMPORTAMENTO. A PRESSO ATUAL DA SOJA E DOS 
FERTILIZANTES E RECOMENDAVEL A UTILIZACAO DE FONTES SOLUVEIS D E  
FOSFORO PARA A FOSFATAGEM. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. PRODUTO: SOJA 
B. PROBLEMA: APESAR DE VARIAS INFORMACOES DE PESQUISAe AINDA E 
RECOMENDADO PELOS EXTENSIONISTAS A APLICACAO DE FOSFATOS NATURAIS 
PARA A CULTURA DA SOJA. 
C. FASE DO PROCESSO PRODUTIVO: PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

US UARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TANAKA, R. T. MESTRE 
REZENDE, A.M. MESTRE 
BRAGA, J.M. DOUTOR 
SANTOS, P.R.R.S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TANAKA. R.T.; FREIRE. F.M.;REZENDE. A.M.I NOGUEIRA. F.D. NUTRICAO 

MINERAL, CALAGEM E ADUBACAO DA SOJA. INF. AGROPEC.. 8 (941: 13- 
20, OUT. 1982. 



RECORENDACAO DE PESQUISA : flfl5.8124/7 

TITULO 
RECOMENDACAO DE ESTIRPES DE R H I Z O B I U M  JAPONICUM A I N D U S T R I A  DE 
INOCULANTES 

UNIDADE R E ~ O N S A V E L  : IPAGRO / RÇ 

RESURO 
PESQUISAS R E A L I Z A D A S  PELO IPAGRO COM A COLABORACAO DO DEPARTAMENTO DE 
SOLOS DA U N I V E R S I D A D E  FEDERAL DO R I O  GRANDE DO SUL P E R M I T I R A M  A 
RECOMENDACAO E D I S T R I B U I C A O  DAS ESTIRPES SEMIA 587 E SEPIIA 5019  AS 
I N D U S T R I A S  DE INOCULANTES DO SUL DO B R A S I L .  ESSAS DUAS ESTIRPES,  
ALEM DE ALTA E F I C I E N C I A  FIXADORA E B A I X A  E S P E C I F I C I D A D E  HOSPEDEIRA, 
APRESENTAM MAIOR CAPACIDADE DE COPIPETIR POR S I T I O S  DE NODULOS QUANDO 
COFIPARADAS COM AS RECOMENDADAS ANTERIORMENTE. ESTA MAIOR CAPACIDADE 
COMPETITIVA PROPORCIONOU MELHORES RESPOSTAS A INOCULACAO EM TERMOS 
DE RENDIMENTO DE GRAOS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
RECOMENDADAS PARA A CULTURA DE SOJA E U T I L I Z A D A S  COMO INOCULANTE EM 
SEPIENTES UMEDECIDAS NO MOMENTO DA SEMEADURA. DEPENDENDO DA E F I C I E N C I A  
E DA POPULACAO DO R. JAPONICUM JA E X I S T E N T E  NO SOLO. A INOCULACAO 
RESULTARA EM AUMENTO DO RENDIMENTO DE GRAOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VIDOR, C. DOUTOR 
PEREIRA,  J.S. GRADUADO 
KOLLING,  J. MESTRE 
K O L L I N G *  I . G .  MESTRE 
BROSE. E. MESTRE 
PEDROSO. M. H. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
VIDOR, C. S Y M B I O T I C  DINITROGEN F I X A T I O N .  I N :  RUSSEL.R.S.;IGUE. K .  

& MEHTA, Y. R. ED. THE SOIL/VOOT SYSTEM I N  R E L A T I O N  TO B R A Z I L I A N  
AGRICULTURE. LONDRINA, FUNDACAO I N S T I T U T O  AGRONOMICD DO PARANA, 
1981 .  P .199-221 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 885.0138/4 

TITULO 
RECOlIENDACAO DE ESPACAMENTO E DENSIDADE DE SEMEADURA PARA CULTIVARES 
DE SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

RESUHO 
F O I  DETERMINADO O ESPACAMENTO ENTRE F I L E I R A S  E A DENSIDADE DE 
SEMEADURA INDICADOS PARA OS ESTADOS DO R I O  GRANDE DO SUL, SANTA 
CATARINA E SUL DO PARANA: O P R I M E I R O  PODE VARIAR DE 0 ~ 5 0  M A 0.70 Mp 
EM FUNCAO DA CULTIVAR,  DA EPOCA DE SEPIEADURA E DA PIAQUINARIA 
D I S P O N I V E L ,  ENQUANTO A MELHOR DENSIDADE NA F I L E I R A  F O I  DE 2 5  PLANTAS 
POR METRO. EM GERAL, A POPULACAO DE 4 0 0 . 0 0 0  PLANTAS POR HA DA OS 
MELHORES RESULTADOS. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SOJA; 
8 .  USO NAS LAVOURAS DO ESPACAMENTO ENTRE F I L E I R A S  E DA DENSIDADE DE 
SEMEADURA NA F I L E I R A  ACIMA I N D I C A D O S  PROPORCIONA MAiOR RENDIMENTO 
PARA AS D I S T I N T A S  CULTIVARES,  EM DIFERENTES EPOCAS DE SEMEADURA; 
C. A P L I C A - S E  NA FASE DE SEMEADURA. 

ABRANGENCIA GEOGRA-CA 
RS SC PR 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRI t tC IPAIS BENEFICIOS 
MAIORPRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VERNETTI,  F. DE J MES1R.E 
BONATO. E.R. MESTRE 
GASTAL, M.F. DA C. MESTRE 
BAYS. I . A .  DOUTOR 
VERNÉTTI JR., F. DEJ MESTRE 
TERASANA, F.  GRADUADO 

PRIt4CIPAL PUBLICACAO 
VERNETTI  JR,  F .  DE J .  t VERNETTIs  F.  DE J. RESPOSTA DE TRES C U L T I V A R €  
DE SOJA A TRES ESPACAMENTOS E TRES DENSIDADES DE SEMEADURA, EM 
PELOTAS, RS. PESQ. AGROP. ERAS.. B R A S I L I A .  18 ( 5 ) :  5 1 9 - 2 6 .  1 9 8 3 .  



RECONENDACAO DE PESQUISA : BB5.8134/6 

TITULO 
RECOMENDACAO DE FUNGICIDAS PARA TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS' 

RESUHO 
ENSAIOS PRELIMINARES NO PERIODO DE 1 9 7 8  A 1 9 8 1  DEMONSTRARAM QUE O 
TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA COM FUNGICIDAS NA0 PROPORCIONOU 
ACRESCIMO DE RENDIMENTO A CULTURA, EMBORA TENHA EFE ITO P O S I T I V O  SOBRE 
A EMERGENCIA DAS PLANTULAS. OS PRODUTOS TESTADOS FORAM CAPTAM. TMTD E 
PCNB. ESTE ULTIMO IGUALOU-SE EM RESULTADOS A TESTEMUNHA NA0 TRATADA. 
EM FUNCAO DOS RESULTADOS 5 0  E RECOMENDADO O TRATAMENTO DE SEMENTES DE  
SOJA COM FUNGICIDAS QUANDO OCORRE FALTA DE SEMENTES DE BOA QUALIDADE 
E TORNA-SE NECESSARIO O USO DE SEMENTES COM BAIXO PODER GERMINATIVO E 
CONTAMINADAS POR FUNGOS. 

PRODUTO / PROBLEUA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SOJA. 
B. TRATAMENTO P R E V I 0  DE SEMENTES DE SOJA COM FUNGICIDAS PARA CONTROLE 
DE  DOENCAS OCORRENTES NO PERIODO GERMINACAO-EMERGENCIA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R 5  

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSüP!OS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CASELA, C.R. MESTRE 
BRANCAO. N. MESTRE 
BARROS. A.C.A. MESTRE 
PORTO. V.H.F. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CASELA. C.R. TRATAMENTO QUIMICO DE  SEMENTES DE SOJA. I N :  EMPRESA 

B R A S I L E I R A  DE PESQUISA AGROPECUARIA. UNIDADE DE EXECUCAO DE 
PESQUISA DE AMBITO ESTADUAL DE PELOTAS, RS. RESULTADOS DE 
PESQUISA DE SOJA 1 9 8 0 / 8 1 .  PELOTAS, 1983.P.123-34.  



RECOi-iENDACAO D E  PESQUISA : 805.8148/6 

T I T U L O  
CULTIVAR DE SOJA I A C  8 I N D I C A D A  PARA C U L T I V O  NO CERRADO DA B A H I A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUHO 
A CULTIVAR DE SOJA I A C  8 .  LANCADA EM 1 9 8 0 ,  F O I  DESENVOLVIDA PELO 
I N S T I T U T O  AGRONOMICO DE CAMPINAS. F O I  SELECIOEIADA COMO UMA PROGENIE 
F 5  DO CRUZAMENTO E 7 0 - 5 1  X BRAGG. F O I  INTRODUZIDA NO OESTE BAIANO EM 
1 9 7 8  COM A DENOMINACAO I A C  7 3 - 5 1 1 5 ,  E RECOMENDADA PARA CULTIVO NO 
ANO DE 1982. APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERISTICAS BOTANICAS: 
H I P O C O T I L O  ROXO; FLOR ROXA; PUBESCENCIA MARROPI; TEGUMENTO AMARELO; 
H I L O  PRETO; H A B I T O  DE CRESCIMENTO DETERMINADO. NAS CONDICOES 
ECOLOGICAS DA R E G I A 0  DO CERRADO BAIANO ( 1 2 - 1 3 . L A T .  S I  APRESENTA AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS AGRONOMICAS: ESTATURA MEDIA DE PLANTA 58CM; 
ALTURA DE INSERCAO DAS P R I M E I R A S  VAGENS 14CM; FLORESCIMENTO AOS 4 7  
D I A S ;  C I C L O  TOTAL DE 1 2 4  D I A S ;  PESO MEDIO DE 1 0 0  SEMENTES DE 18,9G;  
BOA QUALIDADE DAS SEMENTES, RENDIMENTO MEDIO DE 1 . 6 0 1  KG/HA (MEDIA 
DE 5 ANOS) PODENDO ULTRAPASSAR 3 . 0 0 0  KG/HA EM ANOS COM BOAS 
PRECIPITACOES.  E RESISTENTE A PUSTULA BACTERIANA, FOGO SELVAGEM E AO 
NENATOIDE M. INCOGNITA.  MODERADAMENTE SUSCETIVEL A MANCHA OLHO-DE-RA. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. SOJA. B. O REDUZIDO NUMERO DE GENOTIPOS €R USO NAS REGIOES DE 
B A I X A  L A T I T U D E  C O N T R I B U I  PARA UMA MAIOR VULNERABIL IDADE AS DOENCAS, 
MAIOR RISCO DE C U L T I V O  E MENOR PERIODO DE U T I L I Z A C A O  DAS MAQUINAS NA 
COLHEITA.  O EMPREGO DE CULTIVARES DE BASE GENETICA E C I C L O  DIFERENTES 
ATENUARIA ESTES PROBLEMAS. C. P L A N T I O .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E H E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOPPE, M. MESTRE 
ENDRES. V.C. GRADUADO 
MOTA, 1.F. MESTRE 



PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
SOJA. O PEQUENO NUMERO DE C U L T I V A R E S  ADAPTADAS A R E G I O E S  DE B A I X A  
L A T I T U D E ,  OCASIONA EXTENSAS AREAS C U L T I V A D A S  COM O MESMO GENOTIPO 
( C V .  T R O P I C A L )  AUMENTANDO O R I S C O  DE UMA E P I D E M I A  E  D I M I N U I N D O  O 
PERIODO DE U T I L I Z A C A O  DAS MAQUINAS NA C O L H E I T A .  O USO D E  C U L T I V A R E S  
COM BASE GENETICA E C I C L O S  D I V E R S O S  ATENUARIA O PROBLEMA. P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOPPE, R. PIESTRE 
ENDRES, V.C.  GRADUADO 
MOTA, I . F .  MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 8 6 . 8 1 8 8 / 8  
Gado de corte 

TITULO 
"PESO ADEQUADO PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS." 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUIIO 
TESTOU-SE 0 5  F A I X A S  DE PESO I N I C I A L  PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS: 
5 2 0 K G , 4 3 0 K G , 3 5 0 K G , 2 9 O K G , 2 6 O K G . A V A L I O U - S E  O CONSUMO DIARI0,CONVERSAO 
ALIMENTAR E O GANHO M E D I 0  D I A R I O .  APOS UM P E R I O  DE 8 4  D I A S  DE 
CONFINAMENTO VERIFICOU-SE QUE OS A N I M A I S  DAS F A I X A S  M A I S  PESADAS 
520KG,  430KG. EMBORA TENHAM APRESENTADO DESEMPENHO RAZOAVEL 
( O 1 7 7 0 K G / D I A R 1 O ) ,  T I V E A M  UM ALTO CONSUMO DE MATERIA SECA E UMA B A I X A  
CONSERVACAO ALIMENTAR. MOSTRANDO-SE COM I S S O  SEREM POUCO E F I C I E N T E S  
PARA SEREM CONFINADOS. DAS DEMAIS F A I X A S  DE PESO, A COMPREENDIDA EM 
TORNO DE 350KG,  MOSTROU-SE SER A M A I S  E F I C I E N T E .  APRESENTANDO O 
MELHOR GANHO DE PESO O p 8 6 0 K G / D I A t  PERMITINDO-LHE SER ABATIDA AO F I N A L  
DO CONFINAMENTO, COM O PESO M E D I 0  DE 430KG.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O PROBLEMA RELACIONA-SE COM A PRATICA DE CONFINAMENTO DE BOVINOS. NO 
PERIODO INVERNAL. SENDO NECESSARIO PARA TAL P R A T i C A  A DETERMINACAO DE 
UMA F A I X A  DE PESO QUE M I N I M I Z E  OS CUSTOS, PROPORCIONANDO UMA ALTA 
R E N T A B I L I D A D E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR MS SP 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIt4CIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LORENZONI.  W .  R. GRADUADO 
VEGA, S.R.M. MESTRE 
MELLA. S.C. MESTRE 
JOSE, W.P.K. GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 686.8189/6 

TITULO 
"DIFERENTES FONTES DE FENO PARA ARRACOAMENTO DE BOVINOS EM 
CONFINAMENTO" . 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESURO 
U T I L I Z O U - S E  TRES FONTES DE FENO: FENO DE COLONIAO, FENO DE B R A C H I A R I A  
HUMIDICOLA E FENO DE ESTRELA ROXA.ESTES FENOS ENTRARAPI COMO FONTE DE 
VOLUMOSO PARA COMPOSICAO DE UMA RACAO NA PROPORCAO DE 55%. AVALIOU-SE 
OS N I V E I S  DE CONSUMO DE MATERIA SECA(MS) ,E CONVERSA0 ALIMENTAR. 
CONCLUINDO-SE QUE AS TRES FONTES DE FENO PROPORCIONARAM DESEMPENHO 
SEMENLHANTE NOS A N I M A I S .  PODENDO POR ESTA MANEIRA SEREPI USADAS 
I N D I S T I N T A M E N T E ,  COMO FONTE DE VOLUMOSO PARA COMPOSICAO DE RACAO PARA 
BOVINOS TERMINADOS EM REGIME DE CONFINAMENTO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTE PRODUTO E DECORRENTE DA CRESCENTE DEMANDA DE INFORMACOES, SOBRE 
QUAL E S P E C I E  FORRAGEIRA E A M A I S  I N D I C A D A  PARA A CONFECCAO DE FENO, 
PARA SER U T I L I Z A D O  EM RACOES PARA BOVINOS TERMINADOS EM REGIME DE 
CONFINAMENTO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR MS SP 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIftCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LORENZONI, W.R. GRADUADO 
VEGA, S.R.M. MESTRE 
MELLA. S.C. MESTRE 
JOSE; W.P.K. GRADUADO 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 866.8118/4 

TITULO 
SUPLEMENTACAO DE NOVILHAS 

UNIDADE RESPOHSAVEL : IAPAR / PR 

RESUNO 
EM TRES GRUPOS DE BEZERRAS DESMAMADAS NO OUTONO, F O I  TESTADA UMA 
SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE INVERNO. O SUPLEMENTO CONSTITUIA-SE 
DE 50% DE ROLA0 DE MILHO, 36% DE FENO DE GRAMINEA, 10% DE FARELO DE 
ALGODAO. 5% DE UREIA E 1 %  DE SAL MINERALIZADO.  O SUPLEMENTO F O I  
FORNECIDO NA QUANTIDADE DE 3KG/ANIMAL/DIA DURANTE OS MESES DE 
JUNHO/JULHO/AGOSTO ( 8 0 / 8 1 ) .  UM GRUPO DE A N I M A I S  NA0 SOFREU 
SUPLEMENTACAO ALIMENTAR ALGUMA DURANTE OS DOIS  INVERNOS, 
COMPORTANDO-SE A MANEIRA TRADICIONAL DE CRIACAO, TENDO APRESENTADO AO 
F I N A L  DO SEGUNDO INVERNO 4 5 . 5 2  DE ANIMAIS  COBERTOS. UM GRUPO DE 
ANIMAIS  QUE F O I  SUPLEMENTADO NO PRIPIEIRO INVERNO. MAS NA0 O F O I  NO 
SEGUNDO* TEVE AO F I N A L  DESTE 6 8 %  DE ANIMAIS  CODERTOS. FINALMENTE O 
GRUPO SUPLEMENTADO NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO INVERNO. E X I B I U  AO F I N A L  
DESTE 8 6 , 5 %  DE ANIMAIS  COBERTOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A ESTACIONABILIDADE DE PRODUCAO DE CAPIM E GRAMINEAS. COMUMENTE 
U T I L I Z A D O S  P/  PASTEJO, PROPORCIONAM D E F I C I T S  NUTRIC IONAIS  NO PERIODO 
INVERNAL, FAZENDO COM QUE HAJA UPl RETARD. NA PUBERDADE DAS FEMEAS. E 
CONSEQUENTEMENTE O I N I C I O  DE SUA V IDA  REPRODUT. A TECNOL.ACIMA RECOM. 
DEVERA SER U T I L I Z A D A  EM BEZERRA5.POR 2 INVERNOS SUBSEQ. AO DESMAME. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR MS 

USUARIOS 
IPIEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItICIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VEGA. S.R.M. MESTRE 
MELLA, S.C. MESTRE 
JOSE, W.P.K. GRADUADO 



RECOVENDACAO DE PESQUISA : 886.8123/7 

TITULO 
FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORMACAO DE PASTAGENS NO ESTADO DE 
SERGIPE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE ARACAJU 

RESUI10 
AS FORRAGEIRAS M A I S  RESISTENTES A SECA, COM MELHOR D I S T R I B U I C A O  DE 
FORRAGEM NO ANO, COM R A P I D A  RECUPERACAO APOS AS CHUVAS I N I C I A I S .  
MAIOR PRODUCAO DE M A T E R I A  SECA E ADEQUADO VALOR N U T R I T I V O .  
RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES GRAMINEAS: PARA A R E G I A 0  S E M I - A R I D A  - 
CEHCHRUS C I L I A R I S  CVS B I L O E L A ,  GAYNDAH. I R 1  482. I R 1  503 E MOLOPO 
E ERAGROSTIS SUPERBA. PARA A REG,-AO UMIDA - ANDROPOGON GAYANUS CV 
P L A N A L T I N A .  B R A C H I A R I A  BRYZANTHA. B R A C H I A R I A  DECUMBENS CV 
B A S I L I S K ,  B R A C H I A R I A  HUMIDICOLA.  B R A C H I A R I A  DICTYONEURA, 
B R A C H I A R I A  R U Z I Z I E N S I S .  PANICUM ANTIDOTALE.  PANICUR MAXIMUN CVS 
COLONIAO. GATTON, GONGYLOIDES, HULK, R I V E R S I D A L E  E S A B I  E S E T A R I A  
ANCEPS CVS KAZUNGULA E N A N D I .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS - AS PASTAGENS C U L T I V A R A S  DE SERGIPE SAO R E S T R I T A S  EM 
TERMOS D E  ALTERNATIVAS FORRAGEIRAS, ALEM DAS E S P E C I E S  C O N S T I T U I N T E S  
(EM GERAL FORMADAS POR SEMPRE VERDE E PANGOLA) SEREM POUCO 
R E S I S T E N T E S  A SECA, D I S T R I B U I C A O  D E  FORRAGEM R E S T R I T A  AO PERIODO 
CHUVOSO, SUSCEP. A C1GARRINHA.FORMULA E LAGARTA DOS C A P I N Z A I S .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SE BA AL P E  PB RN C E  P I  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIt4CIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAGAO, W.M. MESTRE 
ALMEIDA.  S.A. GRADUADO 
SOBRAL. L . F .  DOUTOR 
B A R R E T O .  A.C.  MESTRE 
CARVALHO FILH0,O.M.  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ARAGAO. W.M.. ALMEIDA.  S.A.: SOBRAL. L .F .&  BARRETO, A.C. INTRODUCAO -. 
E AVALIACAO AGRONOMICA DE GRAMINEAS FORRAGEIRAS NO ESTADO DE 
SERGIPE.  ARACAJU, EMBRAPA - UEPAE DE ARACAJU, 1981. 8 P .  (EMBRAPA 
UEPAE DE ARACAJU. PESQUISA EM ANDAMENTO, 0 2 ) .  



RECOUENDACAO DE PESQUISA : 886.8124/5 

TITULO 
CONTENCAO FARMACOLOGICA DE  BOVINOS COM CLORIDRATO DE  X I L A Z I N A  
A 20% 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CAFtLOS 

RESUHO . - - - . . - 
PARA A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE  BOVINOS COM DARDOS .(SERINGAS 
AUTOMATICAS), O CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  CROMPUN) NORMALMENTE 
ENCONTRADO NO COMERCIO EM SOLUCAO A 2%, DEVE SER DESIDRATADO 
EM ESTUFA A 70.C ATE A T I N G I R  A CONCENTRACAO DE 20%. PARA AUMENTAR 
A CAPACIDADE U T I L  DOS DARDOS. EMPREGANDO-SE ESTA DROGA NESSA 
CONCENTRACAO, 1,SML SAO SUF IC IENTES PARA CONTER BOVINOS DE ATE 
1.200KGI EMPREGANDO-SE A DOSE DE 0,25NG/KG DE PESO VIVO.  O QUE 
CORRESPONDE A 0 , lML PARA CADA 100KG DE PESO VIV0,APROXIMADAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CONTENCAO DE BOVINOS ATRAVES DE CLORIDRATO DE X I L A Z I N A .  APLICADO EN 
QUALQUER FASE DO PROCESSO PRODJITIVO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  PE  RN PB CE S E  AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES. A.P. MESTRE 
LAZZERI ,  L .  DOUTOR 
CASTILHO, L.M. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NOVAES, A.P. DE ; LAZZERI .  L .  8 CASTILHO,  L.N. CONTENCAO 

FARMACOLOGICA DE BOVINOS MESTICOS COM CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  A 
20%.  I N :  CONGRESSO FLUMINENSE DE MEDIC INA  VETERINARIA,  4 . .  
NITEROI ,  1981. ANAIS.. .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 006.8126/0 

T I T U L O  
CONTENCAO FARMACOLOGICA DE FELIDEOS SILVESTRES COM CLORIDRATO 
DE X I L A Z I N A  A 20X ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE KETAMINA A 25% 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

RESUtiO 
DESIDRATANDO-SE EM ESTUFA A 70.C AS SOLUCOES COMERCIAIS DE 
CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  A 2X (ROMPUM) E CLORIDRATO DE KETAMINA A 
5% (KETALAR) ,  ATE AT INGIREM AS CONCENTRACOES D E  20% E 25%. 
RESPECTIVAMENTE, PODE-SE OBTER A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE FELIDEOS 
SILVESTRES COM SONO PROFUNDO, COM A ASSOCIACAO DESSAS SUBSTANCIAS 
INOCULADAS ATRAVES DE DARDOS (SERINGAS AUTOMATICAS). 
A  DOSE DE 1,4MG/KG DE PESO V IVO (ESTIMADO) DE KETAMINA, ASSOCIADA 
A Z,8MG/KG DE PESO V IVO (ESTIMADO) DE X I L A Z I N A ,  PERMITE A CONTENCAO 
DE ONCA PARDA DE APROXIMADAMENTE 8OKG, COM A INOCULACAO DE 1.5ML 

PRODUTO / PRORLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CONTENCAO DE FELIDEOS SILVESTRES ATRAVES DE CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  E 
CLORIDRATO DE KETAMINA MEDIANTE INOCULACAO ATRAVES DE DARDOS. TEM 
APLICACAO, PRINCIPALMENTE NA CONTENCAO DE ANIMAIS  SELVAGENS, EM 
ZOOLOGICOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  PE  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t l C I P A I S  BEtdEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES, A.P. MESTRE 

P R I I t C I P A L  PUBLICACAO 
NOVAES,  A .  P .  DE: CONTENCAO DE FELIDEOS SILVESTRES COM CLORICRATO 

DE KETAMINA ASSOCIADAS AO CLORIDRATO DE X I L A Z I N A :  NOTA PREVIA.  
I N :  CONGRESSO FLUMINENSE DE MEDIC INA  VETERINARIA.  b . ,  NITEROI ,  
1981. ANAIS ... 



RECORENDACAO DE PESQUISA : BH6.0136/9 

T I T U L O  
COMPARACAO DE TRES ESQUEMAS DE DOSIFICACAO A N T I - H E L M I N T I C A  NO GANHO 
DE PESO DE BEZERROS DESMAMADOS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : I P A  

RESURO 
OS E F E I T O S  DAS PARASITOSES G A S T R I N T E S T I N A I S  E PULMONARES EM 
RUMINANTES TEM EVIDENCIADO UM B A I X O  I N D I C E  DE CRESCIMENTO DOS A N I M A I S  
E UM AUMENTO DA TAXA DE MORTALIDADE DO REBANHO NA R E G I A 0  SEMI-ARIDA 
DE PERNAMBUCO. 
PARA R E G I A 0  DO AGRESTE DE PERNAMBUCO SAO I N D I C A D A S  DUAS APLICACOES 
COM ANTI -HELMINTICOS NA EPOCA SECA DO ANO (PERIODO DE SETEMBRO A 
DEZEMBRO), COM INTERVALOS DE T R I N T A  D I A S ,  PARA PROPORCIONAR MAIOR 
PRODUCAO DE CARNE POR HECTARE NO PERIODO SUBSEQUENTE (PERIODO DAS 
CHUVAS). 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
E RECOMENDAVEL O USO DE A N T I - H E L M I N T I C O S  EM BOVINOS DE CORTE, EM FASE 
DE RECRIA.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E  AL PB S E  BA 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TAVARES, H.P. GRADUADO 
PEREIRA, J.W.O. GRADUADO 
S I L V A ,  V.M. DA. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
TAVARES, H.P.; PEREIRA, J .H.0 .  2 S I L V A ,  V.M. DA. E P I D E N I O L O G I A  E 

CONTROLE DE HELMINTOS G A S T R I N T E S T I N A I S  DE BOVINOS NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO. S.N.T. 



RECOflENDACAO DE PESQUISA : 8 8 6 . 8 1 4 2 / 7  

T I T U L O  
PREVENCA'O DO BOTULISMO EPIZOOTICO DO BOVINO NA REGIAD DO CERRADO DO 
BRASIL-CENTRAL.  

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

RESUAO 
F O I  COMPROVADO QUE A OCORRENCIA DO BOTULISMO EPIZOOTICO DO BOVINO 
CONCENTRA-SE NOS MESES DE DEZEMBRO A MARCO. C O I N C I D I N D O  COM O AUGE DO 
C I C L O  VEGETATIVO DAS FORRAGEIRAS DAS PASTAGENS CULTIVADAS.COM0 O SOLO 
DO CERRADO E CARENTE EM FOSFORO, AS FDRRAGEIRAS QUE A E L E  SE ADAPTAM 
DISPOEM.PROPORCIONALMEMTE, MENORES TAXAS DE FOSFORO DO QUE DE ENERGIA 
E PROTEINA NO PERIODO DAS AGUAS E ASSIM AS VACAS EM GESTACAO 
ADIANTADA OU EM LACTACAO E NOVILHAS EM RAPIDO CRESCIMENTO SENTEM A 
FALTA DE FOSFORO E, I N S T I N T I V A M E N T E ,  PROCURAM SUPRI-LA ROENDO OSSOS 
DE CADAVERES, EXPONDO-SE ASSIM AO BOTULISMO.NESTA CIRCUNSTANCIA A 
PREVENCAD DO BOTULISMO CONSEGUE-SE ATRAVES DA SUPLEMENTACAO CORRETA 
DE FOSFORO NO PERIODO DA CHUVA. A MISTURA DE SAL MINERAL DEVE ESTAR 
CONTINUAMENTE PRESENTE, EM COCHOS COBERT S, ESTRATEGICAMENTE 
L o c A L I z A D o s  N o s  PASTOS. A V A c I N A c A o  D o s  #OVINOS CONTRA o B o T u L I s M o  
DEVE SER F E I T A  EM OUTUBRO, ANUALMENTE. TODOS OS CADAVERES DE BOVINOS. 
BEM COMO DE QUALQUER OUTRO ANIMAL DEVE SER E L I M I N A D O  DOS PASTOS. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
O BOTULISMO EPIZOOTICO DO BOVINO TORNOU IMPORTANTE PROBLEMA 
S A N I T A R I O  NO CERRADO APARTIR DA INTRODUCAO DAS PASTAGENS CULTIVADAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO MS DF MG 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t l C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LANGENEGGER. J. DOUTOR 
DOBEREINER, J. DOUTOR 
TOKARNIA, C.H. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
LANGENEGGER, J . ;  DOBEREINER, J.  & TOKARNIA; C.H. BOTULISMO EPIZOOTICO 

DO BOTULISMO. S.N.T. 



RECOtíENDACAO DE PESQUISA : 887.0188/3 
Gado de leite 

T I T U L O  
ECONOMICIDADE E E F I C I E N C I A  DO LUGOL NO TRATAMENTO DAS ENDOMETRITES D E  
BOVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPGL 

RESUHO 
AS ENDOMETRITES B O V I N A S  SAO CONSIDERADAS UM DOS P R I N C I P A I S  FATORES 
RESPONSAVEIS POR FALHAS NA CONCEPCAO. PODENDO OCASIONAR PERDA 
I R R E V E R S I V E L  DA CAPACIDADE REPRODUTIVA.  A  N I V E L  D E  CAMPO, D E V I D O  AS 
D I F I C U L D A D E S  PARA I D E N T I F I C A C A O  DO AGENTE CAUSAL DA DOENCA E R E A L I Z A R  
OS TESTES DE S E N S I B I L I D A D E  AOS MEDICAMENTOS, E  I F I P R A T I C A V E L  O USO DE 
SUBSTANCIAS E S P E C I F I C A S .  POR ESSE M O T I V O  PROCUROU-SE ESTABELECER UMA 
CONPARACAO ENTRE OS MEDICAMENTOS M A I S  PRECONIZADOS NA TERAPEUTICA 
DESSAS INFECCOES,  T A I S  COMO: FURACIN,  TERGENTOL + F U R A C I N  E  LUGOL. OS 
TRES PRODUTOS FORAM USADOS EM LAVAGENS I N T R A - U T E R I N A S  EM DOSES DE 1 0 0  
ML,  COM I D E N T I C A  E F I C I E N C I A .  A  PRECOS DE S E 1 1 8 3  E  A T R I B U I N D O - S E  
I N D I C E  1 0 0  PARA O F U R A C I N .  O CUSTO D APLICACAO TERGENTOL-FURACIN 
F O I  7 7 . 8 %  E DO LUGOL 51,8%. RECOMENDA-SE O USO DO LUGOL. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO L E I T E I R O  E DE CORTE. A L T E R N A T I V A S  PARA TRATAMENTOS DAS 
ENDOMETRITES I N E S P E C I F I C A S  D E  VACAS, NOS PERIODOS POS-PARTO E ENTRE 
SERVICOS ( C O B R I C O E S ) .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN P B  C E  S E  AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  = >  AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BEt iEF IC IOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO, M.R. MESTRE 
F E R R E I R A ,  A. D E  M. MESTRE 
SA, W.F. DE MESTRE 
CRUZ*  G.M. DA DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CARVALHO, M~FC-DE;  FERREIRA, A.  DE R. ;  SA, W.F. DE a CRUZ, G.M. DA. 

E F I C I E N C I A  COMPARATIVA DOS TRATAMENTOS I N F R A - U T E R I N O S  PARA 
ENDOMETRITE B O V I N A .  CORONEL PACHECO. MG. EMBRAPA-CNPGL. 1982. 



RECOHENDACAO D E  PESQUISA : 887.8188/6 

T I T U L O  
TRATAMENTO A N T I - H E L M I N T I C O  ESTRATEGICO PARA BOVINOS D E  CANTAGALO/RJ 

UNIDADE RESPONSAVEL : PESAGRO / LBA 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A)  BOVINO 
B )  EM CASOS D E  VERMINOSES G A S T R I N T E S T I N A I S  E PULMONARES 
C )  CONTROLE S A N I T A R I O  DO REBANHO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DUARTE, M.J .  DE F. MEST.RE 
COSTA GOMES, P .A .  MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
DUARTE. M.J .  DE F .  L GOMES. P.A.C. ESQUEiW D E  TRATAMENTO 

ANTI-HELMINTICO P A R A  BOVINOS DA REGIAO FISIOGRAFICA DE CANTAGALO, 
ESTADO DO R I O  DE J A N E I R O .  N I T E R O I ,  PESAGRO-RIO, 1982. 24P. 
(PESAGRO-RIO. C IRCULAR TECNICA.  4 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 0 8 7 . 0 1 1 8 / 2  

T ITULO 
EMPREGO DA P A N I C U L A  DE SORGO SECO I N T E G R A L  TRITURADA,  E N S I L A D A  U M I D A  
E GRAO SECO TRITURADO, NA ALIMENTACAO DE VACAS M E S T I C A S  L E I T E I R A S .  

UNIDADE RESPOItSAVEL : I P A  

RESUtlO 
O SORGO EMPREGADO COMO GRAO SECO TRITURADO, COMO P A N I C U L A  SECA 
I N T E G R A L  TRITURADA OU E N S I L A D A  UMIDA,  PODE P A R T I C I P A R  EM 50% DA 
COMPOSICAO DE CONCENTRADO PARA VACAS M E S T I C A S  EM LACTACAO, 
S U B S T I T U I N D O  TOTALMENTE O M I L H O .  F O I  O QUE F I C O U  E V I D E N C I A D O  EM 
TRABALHO CONDUZIDO NA R E G I A 0  DO AGRESTE DE PERNAHBUCO, ONDE N A 0  
OCORRERAM D I F E R E N C A S  NA PRODUCAO DE L E I T E  E DE GORDURA COM O USO 
DO SORGO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  PRODUTO: L E I T E  
B )  PROBLEMA: D I F I C U L D A D E S  E EHCARECIMENTO DO CUSTO DE PRODUCAO COM O 
USO DE CONCENTRADO, ONDE O M I L H O  E O COMPONENTE P R I N C I P A L .  
TORNA-SE I M P E R I O S O  O C U L T I V O  NA FAZENDA DE UM S U B S T I T U T O  PARA O 
MESMO, COM MENOS R I S C O S  QUE ESTE, QUANTO AS CONDICOES A M B I E N T A I S .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN P B  C E  S E  AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE A R E I  

COORDENADOR E 
L I M A ,  M.A 
PAZ,  L . G  
S I L V A ,  V.M. 
L I R A .  M.A.  
F ~ R I A S .  I. 
AHDRADE, J . C  
FERNANDES. A.P 

:SADORES 
MESTRE 
DOUTOR 
GRADUADO 
DOUTOR 
MESTRE 
GRADUADO 
MESTRE 

ENVOLVIDOS 

PRIHCIPAL PUBLICACAO . . . - . . - - . . . - . - - - - - - . - 
L I M A .  M.A; PAZ,  L.G; L I R A ,  M.A; ALVES, L.G.A; SILVA.V.M.& ANDRADE.J.C 

EMPREGO DA P A N I C U L A  DO SORGO SECO I N T E G R A L  TRITURADA.  E N S I L A D A  
U M I D A  E GRAO SECO TRITURADO.  NA ALIMENTACAO D E  VACAS L E I T I E R A S .  
1~;-REÚN.SOC.BRAS.ZOOT.. 18, G O I A N I A ,  1981. P .  370. 



RECONENDACAO DE PESQUISA : 0 0 7 . 0 1 1 1 / 0  

T I T U L O  
FORRAGEIRAS DE INVERNO PARA A R E G I A 0  SUL DO E S P I R I T O  SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUt10 
AS FORRAGEIRAS DE INVERNO. GRAMINEA E LEGUMINOSAS, LARGAMENTE 
U T I L I Z A D A S  NAS CONDICOES DE C L I M A  SUBTROPICAL DO SUL DO B R A S I L ,  PODEM 
SER TAFIBEM C U L T I V A D A S  EM CONDICOES DE C L I M A  T R O P I C A L  DA R E G I A 0  SUL DO 
ESTADO DO E S P I R I T O  SANTO. AS GRAMINEAS I N D I C A D A S  SAO O AZEVEM ANUAL 
( L O L I U M  M U L T I F L O R U M ) ,  O C A P I M  LANUDO (HOLCUS L A N A T U S )  E AS A V E I A S  
(CORONADO, SUREGRAIN E P R E T A ) ,  SENDO QUE AS A V E I A S ,  POR SEREM 
PRECOCES, PODEM SER U T I L I Z A D A S  2 A 3 SEMANAS ANTES DAS D E M A I S .  ENTRE 
AS LEGUMINOSAS A C U L T I V A R  CLARE DE TREVO SUBTERRAHEO E A M A I S  
I N D I C A D A .  AS FORRAGEIRAS. A T I N G I R A M  PRODUCDES AO REDOR DE 5 , 0  T/HA 
DE MASSA SECA, COM VALOR PROTEICO M E D I 0  DE 1 7 X ,  EM PLENO PERIODO SECO 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE LEITE: I~ENTIFICACAO-DE ESPECIES DE FORRAGEIRAS DE INVERNO 
PARA AS CONDICOES DA R E G I A 0  SUL DO E S P I R I T O  SANTO. FASE DO PROCESSO: 
AL IMENTACAO SUPLEMENTAR DE VACAS EM LACTACAO DURANTE O PERIODO SECO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GUSS, A. MESTRE 
DESSAUNE F I L H O .  N GRADUADO 
BARBOSA, M.A. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
GUSS, A.; DESSAUNE F I L H O ,  N. i BARBOSA, M.A. COMPETICAO D E  
FORRAGEIRAS DE INVERNO NO E S P I R I T O  SANTO. C A R I A C I C A - E S .  EMCAPA. 
1981. 1 2 P .  (EMCAPA - B O L E T I M  TECNICO, 4). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 8 7 . 8 1 1 6 / 9  

T ITULO 
INSTALACAO DE MINI -LABORATORIOS PARA O  DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DA 
M A S T I T E  BOVINA NAS COOPERATIVAS DE L E I T E .  

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

RESUflO 
A  U T I L I Z A C A O  DA INFRA-ESTRUTURA LABORATDRIAL DE CONTROLE DE 
QUALIDADE DE L E I T E  NAS U S I N A S  DE L E I T E ,  COMPLEMENTADA COM ALGUM 
EQUIPAMENTO E  MATERIAL DE CONSUMO, P E R M I T E  EXECUTAR EXAMES 
BACTERIOLOGICOS PARA O  DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DA M A S T I T E  BOVINA E  A  
AVALIACAO DA S E N S I B I L I D A D E  DOS A N T I B I O T I C O S  PARA OS GERMES CAUSADORES 
DA INFLAMACAO DO UBERE. A  IPIPLANTACAO DE CINCO MINI -LABORATORIOS EM 
COOPERATIVAS DE L A T I C I N I O S ,  APOS TREINAMENTO DE UM LABORATORISTA E  DE 
UM VETERINARIO,  DE CADA ESTABELECIMENTO, REVELOU RESULTADOS 
S A T I S F A T O R I O S  COMO MEIO A U X I L I A R  DE CONTROLE DA M A S T I T E  E  MELHORIA DA 
QUALIDADE DO L E I T E .  BENEFICIANDO O  PRODUTOR E O  CONSUMIDOR. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
O  PEQUENO NUMERO DE LABORATORIOS LOCALIZADOS NAS C A P I T A I S  DE ESTADOS 
NA0 PODE ATENDER SATISFATORIAMENTE AOS EXAMES BACTERIOLOGICOS PARA 
CONTROLE DA M A S T I T E  DOS CENTROS DE PRODUCAO DO I N T E R I O R  POR CAUSA DA 
D I S T A N C I A  E  DO CUSTO DECORRENTE. O  QUE, CONSEQUENTEMENTE D I F I C U L T A  
O  CONTROLE DA M A S T I T E  E  REDUZ A  PRODUCAO DE L E I T E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J  MG SP 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDEt4ADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LANGENEGGER, J. DOUTOR 
DUTRA, I. DOS S.  GRADUADO 
BRITTO,  M.S.M. GRADUADO 
BATALHA, R.S. GRADUADO 



RECOHENDACAO D E  PESQUISA : 8 8 7 . 8 1 1 7 / 7  

T I T U L O  
AUTOMATIZACAO DA PROVA DO ANEL (RING TEST) NO DIAGNOSTICO DA 
BRUCELOSE NO LEITE NAS USINAS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : RDERJ 

RESUtíO 
A AUTOMATIZACAO DA PROVA DO ANEL QUE CONSTOU APENAS NA TOMADA D E  
AMOSTRA DE LEITE COM PIPETA AUTOMATICA, A DISTRIBUICAO D E  ALIQUOTAS 
DE 1 ML DIRETAMENTE NOS TUBOS DE HEMOLISE FIXOS EM ESTANTES E O 
AUXILIO DO BANHO-MARIA TRANSPORTAVEL, PERMITE TESTAR ATE 2 . 0 0 0  LATOES 
NAS PLATAFORMAS DE RECEPCAO DE LEITE DAS USINAS E FORNECER O 
RESULTADO UMA HORA APOS. A TECNOLOGIA ESTA SENDO APLICADA NA 
VIGILANCIA SANITARIA DOS 2 8 4  REBANHOS PRODUTORES DE LEITE DO TIPO B 
NO ESTADO DO RIO D E  JANEIRO COM RESULTADOS PRATICOS ALTAMENTE 
EFICIENTES. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A BRUCELOSE CAUSA ABORTO E COMO TAL INTERFERE NA FERTILIDADE DO 
REBANHO. A BRUCELOSE ABORTUS, SENDO TAMBEM ELIMINADA PELO LEITE, E 
CONSTANTE AMEACA A SAUDE HUMANA. A PROVA DO ANEL E UM METODO PRATICO 
D E  DIAGNOSTICO D E  BRUCELOSE POR REBANHO E UTILIZADA NA VIGILANCIA 
SANITARIA. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
R J 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t 4 C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LANGENEGGER, J. DOUTOR 
LANGENEGGER,M.C.E.H. MESTRE 
GUIDA, H.G. MESTRE 



RECOflENDACAO D E  PESQUISA : 887.0118/5 

T I T U L O  
CONTROLE DA SALMONELOSE DOS BEZERROS 

U N I D A D E  RESPONÇAVEL : RDERJ 

RESUtlO 
OS SURTOS DE ALMONELOSE DOS BEZERROS MANIFESTAM-SE POR DISTURBIOS 
PNEUMO-ENTERICOS, MAIS RARAMENTE POR SEPTICEMIAS AGUDAS, ATINGINDO, 
MORPIENTE, OS ANIMAIS ENTRE 2 A 4 MESES DE IDADE, COM ALTO INDICE DE 
MORBIDADE E LETALIDADE. O CONTROLE DOS SURTOS REQUER: A) ISOLAMENTO 
IDENTIFICACAO DA SALMONELA RESPONSAVEL PELO FOCO; Bl DETERMINACAO D 
SENSIBILIDADE DA SALMONELA EM RELACAO AOS ANTIBIOTICOS E 
QUIWIOTERAPICOS (ANTIBIOGRAMA): C) SEPARACAO DOS ANIMAIS CLINICAMEN 
DOEHTES, IDEM OS FEBRIS, MEDICANDO-OS COM O PRODUTO INDICADO PELO 
ANTIBIOGRAMA; D) CONTROLE QUIMICO. DUAS VEZES AO DIA, DOS BEZERROS 
SADIOS, DURANTE 14 DIAS; E) DESINFETAR IMEDIATAMENTE OS BOXES, 
INCLUINDO COCHOS E BEBEDOUROS COM SOLUCAO DE FORMOL A 22, REPETINDO 
DESINFECCAO A CADA 2 DIAS, DURANTE 14 DIAS; E) VACINAR COM VACINA 
AUTOGENA OU VACINA COMERCIAL QUE CONTENHA TAMBEM A SALMONELA 
IDENTIFICADA NO FOCO, AS VACAS NO INICIO DO 8. MES DE GESTACAO E OS 
BEZERROS EtiTRE 6 A 8 SEMANAS DE IDADE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS SALMONELOSES DOS BEZERROS CONSTITUEM-SE EM IMPORTANTE PROBLEMA 
SANITARIO DOS BEZERROS PRINCIPALMENTE EM REBANHOS DE GADO DE LEITE 
ONDE OS RECEM-NASCIDOS SAO MANTIDOS CONFINADOS. 

ABRAtjGEHCIA GEOGRAFICA 
RJ MG SP ES 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LANGENEGGER,M.C.E.H. MESTRE 
LANGENEGGER,J. DOUTOR 



Mandioca 
RECOflENDACAO DE PESQUISA : 889.8188/9 

T I T U L O  
CONTROLE QUIMICO DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DA MANDIOCA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUtlO 
ESTUDOU-SE NO MUNICIPIO DE PONTE NOVA (MG), A EFETIVIDADE DE VARIOS 
HERBICIDAS NA CULTURA DA MANDIOCA. TODOS HERBICIDAS EXERCERAM CERTO 
CONTROLE DAS PLANTAS DANINHAS, ENTRETANTO O MELHOR TRATAMENTO PARA 
PRODUCAO DE RAMAS FOI DIURON + 2,4-D E PARA PRODUCAO D E  RAIZES 
DIURON + ORIZALIN. OS HERBICIDAS DEVEM SER APLICADOS SEGUINDO 
RECOMENDACOES DOS FABRICANTES. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DA MANDIOCA DEVE SER MANTIDA LIVRE DE COMPETICAO POR 
PLANTAS DANINHAS ATE 120 DIAS APOS O PLANTIO. EM AREAS DE GRANDE 
INFESTACAO D E  INVASORAS. O CULTIVO MECANICO, ALEM DE SER DIFICIL 
NESTA FASE. REDUZ A PRODUCAO DE RAIZES. 

ABRAtlGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM,PA MA PI P E  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  D E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA. A.A. DA MESTRE 
SILVA., J.F. DA DOUTOR 
BEGAZO, J.C.E.O. DOUTOR 
CONDE, A.R. DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SILVA. A.A.DA.; SILVA, J.F. DA.; BEGAZO. J.C.E.O. O CONDE, A.R. 

CONTROLE QUIMICO DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DA MANDIOCA 
(MANIHOT ESCULENTA CRANTZ). CARIACICA-ES, EMCAPA. 1979. 299P. 
(EMBRAPA. BOLETIM TECNICO, 1 ) .  



RECOnENDACAO D E  PESQUISA : 889,810il7 

T I T U L O  
CULTIVAR DE PUNDIOCA ?ARA A MICRORREGIAO HOCIOGMEA DE TERESINA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAIE iERESIW 

RESUHO 
DOS RESULTADOS ALCANCADDS. DESTACA-SE A CULTIVAR .VERMELINHA*. e u E  
APRESENTA UM RENDIHENTO DE R A I Z  DE  1 9  T8HA AOS 1 0  RESES APOS O 
PLANTIO. COH PERCENTAGEH DE M I D O  DE 22.72, DIPIORA. OS RENDIRENTOS 
AOS 1 6  E 22 MESES TENHAH S IDO SATISFATDRIDS CDPI 25.0 E 21.6 T I H A  E 
TEORES DE AMIDO DE 30.28 E 33.82%. RESPECTIVARENTE. 
CARACTERISTICAS: - ALTURA AOS 12 MESES: 2.04M - COR DA PELICULA: HARROH - COR DO FELDDERMA: CREHE - COR DA POLPA: BRANCA - DESTAQUE DA PELICULA: D I F I C I L  - RENDIMENTO DE RAMA: 19.5 T I H A  - RECOMENDACOES: PARA A HICRDRREGIAO HOIIDGEWEA DE TERESINA. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) MANDIOCA 
B )  A SUBSTITUICAO DE MISTURAS V A R I E T A I S  POR H A T E R I A I S  COR ELEVADO 

POTENCIAL PRODUTIVO E ALTO TEOR D E  AHIDO PROMOVERA AUMENTO DE 
RENDIMENTO DA ORDEM DE 70%. 

C) PLANTIO E INDUSTRIALIZACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I  

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORHACAO ( AGRDINDUSTRIA 1 

P R I N C I P A I S  BENEFIC IOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N W L V I D O S  
RIBEIRO,  J.L. MESTRE 
AZEVEDO, J.M. MESTRE 
SILVA,  P.H.S. DA GRADUADO 
RIBEIRO,  V.Q. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA BRASILE IRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. UNIDADE DE EXECUCAD DE 

PESQUISA DE AMBITO ESTADUAL DE TERESINA. P I A U I .  PRODUCAO VEGETAL; 
TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS A AGRICULTURA PIAUIENSE-TERESINA.  
1983. 54P. (EMBRAPA-UEPAE TERESINA. DOCUMENTOS, 1). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B 0 9 . B 1 0 2 / 5  

T I T U L O  . 
CULTIVAR D E  MANDIOCA PARA A MICRORREGIAO HOMOGENIA DO MEDID PARNAIBA 
PIAUIENSE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESU AO 
A CULTIVAR 'SUTINGA' APRESENTOU UM RENDIMENTO MEDIO D E  34T/HA E 
30.8% DE AMIDO AOS 16 MESES APOS O PLANTIO. APRESENTA AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: 
-ALTURA AOS 16 MESES - 1,85M 
-COR DA PELICULA - BRANCA 
-COR DO FELODERMA - ROXA 
-DESTAQUE DA PELICULA-FACIL 
-COR DA POLPA - BRANCA 
-RENDIMENTO D E  RAMA - 11.7 T/HA 
RECOMENDACOES: PARA A MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA PIAUIENSE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) MANDIOCA 
B) A SUBSTITUICAO D E  MISTURAS VARIETAIS POR MATERIAIS COM ELEVADO 
POTENCIAL PRODUTIVO E ALTO TEOR DE AMIDO PROMOVERA AUMENTO DE 
RENDIMENTOS DA ORDEM D E  70%. 
C1 PLANTIO E INDUSTRIALIZACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PI 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA D E  TRANSFORMACAÕ ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  B E t l E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RIBEIRO. J.L. MESTRE 
AZEVEDO, J.N. D E  GRADUADO 
SILVA, P.H.S. DA GRADUADO 
RIBEIRO, V.Q. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
EMPRESA BRASILEIRA D E  PESQUISA AGROPECUARIA. UNIDADE D E  EXECUCAO D E  

PESQUISA D E  AMBITO ESTADUAL D E  TERESINA, TERESINA, PIAUI.PRODUCA0 
VEGETAL; TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS A AGRICULTURA PIAUIENSE. 
TERESINA, PI, 1983. 54P. (EMBRAPA-UEPAE TERESINA. DOCUMENTOS, 1). 



RECOHENDACAO D E  PESQUISA : Bí39.8183/3 

T I T U L O  
CULTIVAR DE MANDIOCA PARA A MICRORREGIAO HOMOGENEA DO REDIO GURGUEIA 
(MARIA DOS ANJOS). 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUtlO 
DENTRE AS CULTIVARES TESTADAS, DESTACOU-SE A CULTIVAR 'MARIA DOS 
ANJOS' COMO A MAIS PROMISSORA. APRESENTA RENDIMENTO DE RAIZ SUPERIOR 
A 18 T/HA E RENDIMENTO DA PARTE AEREA (MATERIA VERDE) DE 33 TIHA. O 
PERIODO DO PLANTIO A COLHEITA E DE 18 MESES COM UM TEOR DE AMIDO DE 
2 9 , 0 % .  
RECOEENDACAO: PARA REGIA0 DO VALE DO GURGUEIA 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
C )  MANDIOCA 
9 )  A SUBSTITUICAO DE MISTURAS VARIETAIS POR MATERIAIS COM ELEVADO 
POTENCIAL PRODUTIVO E ALTO TEOR DE AMIDO PROMOVERA AUMENTOS DE 

. RENDIMENTOS hh ORDEM DE 56% POR HECTARE. 
C) PLANTIO E INDUSTRIALIZACAO 

ABRANGEIICIA GEOGRAFICA 
P I 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E t l E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO P9R UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RIBEIRO, J.L. MESTRE 
AZEVEDO, J.N. DE GRADUADO 
SILVA. 2.H.S. DA GRADUADO 
RIBEIRO, V.Q. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
AZEVEDO.- J 

CULTIVARES DE MANDIOCA NA MICRORREGIAO DO PiEDIO GURGUEIA-PIAUI. 
TERESINA. EMBRAPA-UEPAE DE TERESINA. 1982. 3P. (EMBRAPA-UEPAE D E  - -.- - . - - . - - . -. . - - . . . . 
TERESINA. PESQUISA EM ANDAMENTO, 22). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : i309.8104/1 

TITULO 
NOVAS C U L T I V A R E S  D E  MANDIOCA PARA O CEARA 

UMIDADE RESPONSAVEL : EPACE 

RESUfÍO 
AS C U L T I V A R E S  BGM-187 (JABURU) ,  MACAXEIRA E BUJA BRANCA, MANDIOCA 
BRAVA FORAM RECOMENDADAS PARA O L I i O R A L  DO CEARA. A BGM-187 APRESENTA 
R A I Z E S  N A 0  PEDICULADAS DE P E L I C U L A  L I S A ,  COR CREME E DESTAQUE F A C I L .  
A CASCA SEM P E L I C U L A  E BRANCA i DE DESCASCAMENTO F A C I L .  SUA POLPA E 
BRANCA. O CAULE E ESCURO COM O BROTO TERMINAL VERDE. APRESENTOU M E D I A  
R E S I S T E N C I A  A ACAROS. SUA PRODUTIVIDADE.  COM 18 MESES, F O I  DE 2 9 , 7  T/ 
HA. A BUJA BRANCA TEM R A I Z  NA0 PEDICULADA,  DE P E L I C U L A  RUGOSA, DE COR 
MARROM-ESCURA E DESTAQUE F A C I L .  A CASCA SEM P E L I C U L A  E R05EA E 
DESCASCA F A C I L .  A POLPA E CREME. O CAULE E CLARO CM O BROTO TERMINAL 
VERDE-ROXO. APRESENTOU-SE M U I T O  SUSCEPTXVEL A ACAROS. SUA 
P R O D U T I V I D A D E  COM 18 MESES F O I  DE 2 0 , 6  T/HA. h BUJA BRANCA SOMENTE 
DEVERA SER COLHIDA COM D O I S  CICLOS,  ENQUANTO A BGM-187 APOS O 
P R I M E I R O  OU SEGUNDO C I C L O .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ELEVAR A PRODUTIVIDADE R E D I A  DA REGIAO,  S U B S T I T U í N D O  C U L T I V A R E S  D E  
RENDIMENTOS B A I X O S  POR ESTAS DE ELEVADO POTENCIAL GENETICO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

UÇUARIOS 
I M E D I A T O S .  => AGRICULTORES CRIADORES 
PCTENCIAIS => AGRICULTORES J CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE OE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADERES ENVOLVIDOS 
P I N H 0 , J . L . N .  DE XESTEE 
F A R I A S ,  A.R.N. r IESTRE 
QUEIROZ, G.iI.DE. MESTRE 
NELO, Q.M.S. MESTRE 
FUKUDA, M.M.G. MESTRE 
S I L V A ,  S.O. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
QUEIROZ, G-M.  DE.; PINHO, J.L.N. D E  P L I R A ,  A . R . 2 .  DA. COKPORTAFÍENTC 

D E  C U L T I V A R E S  DE RANCICCA NAS CONDICOES DO ESTACO DO CEAZh. S.N. 
T.  TRABALHO APRESEHTADO NO 3. CONGRESSO S R A S I L E I R O  DE I:RHDICCC., 
B R A S I L I A ,  NOV./83. 



RECOMENDACAO DE PESQUISA : 809.0118/8 

TITULO 
PLANTIO DE MANDIOCA EM FILEIRAS DUPLAS CONSORCIADO COM ARROZ 

UNIDADE RESPONSAVEL : EflAPA / BACABAL 

RESUMO 
RECOMENDA-SE O PLANTIO DA MANDIOCA OBEDECENDO O ESPACAMENTO 2M X 
0,50 X 0.50M EM FILEIRAS DUPLAS CONSORCIADAS COM ARROZ. A REFERIDA 
TECNOLOGIA E RECOMENDADA PARA A REGIA0 DOS COCAIS DO MARANHAO. POSSUI 
AS SEGUINTES VANTAGENS: 
- - P R O U U ~ I V ~ D A D E  DE-RAIZES 13,6T/HA SEM ADUBACAO E 38.4T/HA USANDO 
ADURACAO 40-80-40. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A MANDIOCA E CULTIVADA, DE MODO GERAL, EM MISTURA COM .ARROZ E/OU 
MILHO APRESENTANDO PRODUCAO MEDIA DE RAIZES EM TORNO DE 9T/HA. 
USO DE ESPACAMENTOS INADEQUADOS DIFICULTA OS TRATOS CULTURAIS. 
FACILITANDO O SURGIMENTO DE PRAGAS. 

ABRAWGENCIA GEOGRAFICA 
MA 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COO2DENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PINHEIRO, J.C.D. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
EMPRESA MARANHENSE DE PESQUISA AGROPECUARIA. SAO LUIZ, MA. RELATORIO 

TECNICO ANUAL DE PESQUISA, 1982. SAO LUIZ, EMAPAIBNB, 1983. 24P. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : HH9.H111/6 

TITULO 
SISTEMA DE PLANTIO PARA MANDIOCA NO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUHO 
PARA MELHOR DESEMPENHO DA MANDIOCA DEVE-SE UTILIZAR A CULTIVAR 
MAMELUCA, PLANTADA EM FILEIRAS DUPLAS DISTANCIADAS ENTRE SI EM 2 M 
E COM ESPACAMENTO ENTRE PLANTAS DE 1 X 0.60M. E COLHEITA AOS 18 
MESES APOS O PLANTIO. ESTE SISTEMA PROPORCIONA ACRESCIMO DE 122,5% NO 
RENDIMENTO DE RAIZES EM RELACAO AOS TRADICIONAIS DA REGIAO, ALEM DE 
PERMITIR A CONSORCIACAO DA MANDIOCA COM OUTRAS CULTURAS ANUAIS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESÇO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A ELABORACAO DE SISTEMAS DE CULTIVO PARA A 
MANDIOCA MAIS RENTAVEIS QUE AQUELES ATUALMENTE EM USO. SE APLICA EM 
TODAS AS FASES DO PROCESSO PRODUTIVO. 

ABRAtIGENCIA GEOGRAFICA 
A P 

UÇUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAVALCANTE, E. DA S. GRADUADO 
MONTEIRO FILHO, E.DO GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CAVALCANTE, E. DA S.; PEREIRA, L.A.F.;MONTEIRO FILHO, E DOS S.; & 

FIGUEIREDO. F.J.C. SISTEMA DE PRODUCAO DE MANDIOCA. MACAPA. 
EMBRAPA-UEPAT MACAPA, 1982. 3 ~ .  EMBRAPA~UEPAT-MACAPA. -PESQUISA 
EM ANDAMENTO, 4 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 009.0112/4 

TITULO 
USO DE HERBICIDAS NA CULTURA DA MANDIOCA 

UNIDADE REÇPONSAVEL : EPAHIG 

RESUHO 
A CULTURA DA MANDIOCA, NA REGIA0 DE CURVELO-MG, EXIGE UM PERIODO 
DE 60 A 120 DIAS APOS O PLANTIO. SEM CONCORRENCIA. ALGUNS HERBICIDAS - - 
QUE PODEM SER INDICADOS P A R A  A C U L T U R A  EM PRE-EMERGENCIA SAO: 
DIURON + ALACHLOR A 1,5KG + 3 L/HA, ALACHLOR 0,71/HA. 
OXIFLUORPEN A 3 L/HA. APOS OS 90 DIAS, QUANDO A CULTURA JA 
POSSUE O CAULE LIGNIFICADO, O EMPREGO DE PARAQUAT EM POS 
EMERGENCIA DIRIGIDA A 2 L/HA OU PARAQUAT + DIOURON A 3L/HA 
TAMBEM SAO VIAVEIS. O USO DE CULTIVADORES DE TRAGA0 ANIMAL OU 
TRATORIZADA PODE SUBSTITUIR AS CAPINAS PARCIALMEEITE OU MINIMIZAR O 
EFEITO DA CONCORRENCIA DAS ERVAS NOS PRIMEIROS 70 A 8 0  DIAS, DA 
CULTURA NO CAMPO 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) CULTURA DA MANDIOCA. ECONOMIA DA MAO-DE-OBRA. 
B) USO DE HERBICIDAS EM CULTIVOS EXTENSIVOS ONDE HA ESCASSEZ DE 
MAO-DE-OBRA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

UÇUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALCANTARA , E.N. GRADUADO 
CARVALHO . D. A. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALCANTRA,E.M.;CARVALHO,J.E.B.L LIMA,P.C.DETERMINACAO DO PERIODO 

CRITICO DE COMPETICAO DAS PLANTAS DANINHAS COM A CULTURA DA 
MANDIOCA(MANIH0T ESCULENTA CRANTZ.)IN:EPAMIG, BELO HORIZONTE, RG. 
PROJETO MANDIOCAiRELAT.1976/79.BEL0 HORIZONTE, EPAMIG, S.D. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : Bi39.0113/2 

TITULO 
ADUBACAO DE MANUTENCAO PARA A CULTURA DA MANDIOCA EM SOLO SOB 
CERRADO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAMIG 

RESUHO 
TEM-SE VERIFICADO QUE OS DOIS NUTRIENTES MAIS LIMITANTES PARA A 
CULTURA DA MANDIOCA SAO O P E ZN. 
E RARCANTE A IMPORTANCIA DA ADUBACAO FOSFATADA NO SULCO DE PLANTIO, 
SENDO A PRODUTIVIDADE MAXIMA ECONOMICA OBTIDA COM 200 KG P205/HA. 
NA0 FOI OBSERVADO EFEITO RESIDUAL DA APLICACAO D E  SULFATO D E  ZINCO, 
SENDO QUE 20 KG/HA AUMENTARAM'A PRODUCAO DE RAIZES APENAS NO 1. 
CULTIVO. 
APESAR DA GRANDE QUANTIDADE DE K ABSORVIDO PELAS TUBEROSAS. ESTE 
NUTRIENTE NA0 TEM PROPORCIONADO INCREMENTO NA PRODUCAO. QUANDO O TEOR 
DE K DO SOLO E ALTO, 60 KG KZO/HA SAO SUFICIENTES PARA MANTER O NIVEL 
DE K "DISPONIVELn DO SOLO EM CONDICOES ADEQUADAS A CULTURA APOS DOIS 
CULTIVOS SUCESSIVOS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) CULTURA DA MANDIOCA 
B) SOLOS SOB CERRADO, DE BAIXA FERTILIDADEZPOBRES EM P E Z N  
C) TECNOLOGIA A SER APLICADA NO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOGUEIRA, F.D. DOUTOR 
ANDRADE, A.M.S. MES TRE 
MIRANDA, B. D E  MESTRE 
TANAKA, R.T. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PAULA. M.B. DE; NOGUEIRA, F.D.; TANAKA, R.T. & ANDRADE. A.M.S. 

EFEITOS D E  NIVEIS DE FOSFORO E CALCARIO SOBRE A CULTURA DA 
MANDIOCA. NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 609.6120/7 

TITULO 
OBTENCAO DE MANIVAS PARA PLANTIO ATRAVES DA PODA EM CULTIVOS DE 
DOZE ( 1 2 )  MESES. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPA 

RESUHO 
NO I N I C I O  DO INVERNO (PERIODO CHUVOSO), POR OCASIAO DO PREPARO DO 
SOLO E IMPLANTACAO DA SAFRA SUBSEQUENTE, O MATERIAL DE PROPAGACAO 
(MANIVAS DESTINADAS AO PLANTIO) .  DEVERA SER OBTIDO NO PROPRIO IMOVEL 
EM CULTIVOS PLANTADOS NA MESMA EPOCA, COM CERCA DE DOZE (12 )  MESES DE 
IDADE, PODANDO-SE AS HASTES (MANIVAS) A 2 0  CM DE ALTURA DO SOLO. A 
PRATICA REALIZADA NO I N I C I O  DAS CHUVAS NA0 REDUZ A PRODUCAO DE 
RAIZES,  P O I S  PERMITE QUE A PLANTA TENHA CONDICOES DE RECUPERACAO , 
DISPONDO, INCLUSIVE,  DE 4 A 5 MESES ATE A COLHEITA. A PODA ASSIM 
REALIZADA, PERMITE AO AGRICULTOR OBTER DE MODO PRATICO, P O I S  O 
MATERIAL SE ENCONTRA PROXIMO A AREA DE PLANTIO, RACIONAL, PORQUE 
PERMITE SELECIONAR MANIVAS SADIAS E VIGOROSAS DE PLANTAS PlAIS 
ADAPTADAS AO PROPRIO TERRENO ONDE VAO SER CULTIVADAS E, ECONOMICO, 
PORQUE NA0 NECESSITA DE RECURSOS PARA SUA AQUISICAO E TRANSPORTE E 
AINDA, PERMITE OPCIONALMENTE A UTILIZACAO DO EXCEDENTE COMO F O R R A G E ~  
ANIMAL E/OU VENDA A AGRICULTORES CARENTES DE PlANIVAS-SEMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A FALTA DE MATERIAL DE PROPAGACAO DE MANDIOCA E O MAIOR PROBLEMA DA 
CULTURA EM PERNAMBUCO. P O I S  A COLHEITA EM GERAL, OCORRE NO VERAO. 5 A 
7 MESES ANTES DO PLANTIO SEGUINTE E NA0 HA METODO CONHECIDO 
DE CONSERVACAO DE MANIVAS SATISFATORIO PARA PERIODO SUPERIOR 
A 2  MESES. A PODA DEVE SER REALIZADA NA OCASIAO DO PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E  

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDEtJADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FERNANDES, A. DE P.M MESTRE 
L IRA ,  f l .  DE A. DOUTOR 
BESSA, J.M.G. GRADUADO 
FARIAS. I. MESTRE 
DANTAS, A.P. GRADUADO 



Ca prinos 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : HlH.HlB2/3 

TITULO 
CONTROLE DA VERMINOSE DOS CAPRINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUHO 
O CONTROLE DA VERMINOSE CAPRINA NO ESTADO DO P I A U I  E AINDA UMA 
PRATICA POUCO U T I L I Z A D A  PELA M A I O R I A  DOS CRIADORES. UMA DAS 
ALTERNATIVAS PARA ESSA PRATICA E ATRAVES DA REALIZACAO P E R I O D I C A  DE 
EXAMES DE FEZES U T I L I Z A N D O  A TECNICA DE CONTAGEM DE OVOS POR GRAMA DE 
FEZES (O.P.G. )  PARA QUE EM FUNCAO DOS RESULTADOS, S E  POSSA PROCEDER A 
VERMIFUGACAO. NA R E G I A 0  SUL DO P A I S  A MEDIA DE 5 0 0  OPG TEM S I D O  USADA 
COMO REFERENCIA PARA A PRATICA DA VERMIFUGACAO DOS OVINOS. COM BASE 
NOS RESULTADOS OBTIDOS NESTA PESQUISA RECOMENDA-SE VERMIFUGAR OS 
CAPRINOS QUANDO A MEDIA DO OPG FOR I G U A L  OU SUPERIOR A 8 0 0 .  ESSA 
P R A T I C A  REPRESENTA UMA RACIONALIZACAO NO USO DE A N T I - H E L M I N T I C O S  SEM 
ACARRETAR PERDA DE PESO DOS A N I M A I S .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
N A 0  E X I S T E M  TRABALHOS QUE SE PREOCUPEM COM A ECONOMICIDADE DOS 
SISTEMAS DE CONTROLE DE HELMINTOS DE CAPRINOS NO P I A U I .  HA 
NECESSIDADE DA DETERMINACAO DE UM OPG ECONOMICAMENTE V I A V E L  PARA ESSE 
CONTROLE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P I  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GIRAO, E. S. MESTRE 
GIRAO, R. N. MESTRE 
MEDEIROS. L . P .  GRADUADO 
R I B E I R O ,  V. Q. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GIRAO, E.S.; GIRAO, R. N. L MEDEIROS, L .  P. CONTROLE DE VERMINOSE DOS 

CAPRINOS. TERESINA, EMBRAPA-UEPAE DE TERESINA, 1 9 8 0 .  2P.  (EMBRAPA 
-UEPAE DE TERESINA.  PESQUISA EM ANDAMENTO, 5 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : HlH.HlH?/Z 

TITULO 
CONTROLE DE VERMINOSE DE CAPRINOS E OVINOS NO ESTADO DO CEARA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPC 

RESUIIO 
O CONTROLE DOS NEMATODEOS GASTRINTESTINAIS BASEIA-SE NO CALENDARIO 
ANUAL DE VERMIFUGACOES A SEGUIR: 1. VERMIFUGACAO: 1. MES DA EPOCA 
SECA(JUN1 2. VERM: 60 DIAS APOS A PRIMEIRA(AG0) 3. VERM: PENULTIMO 
MES DA EPOCA SECA (NOV): 4. VERM: MEADOS DA ESTACAO CHUVOSA(MAR>. 
ONDE VARIAS ESPECIES DOMESTICAS SAO CR1ADAS.A 4. VERMIFUGACAO DEVE 
SER APLICADA APENAS QUANDO APARECER OS SINTOMAS CLINICOS. 
SE FOR USADA ESTACAO DE 
MONTA, UMA VERMIFUGACAO DEVE SER FEITA ANTES DO INICIO DA PARICAO. 
USANDO PRODUTOS QUE ATUEM SOBRE LARVAS EM HIPOBIOSE. QUANDO A EPOCA 
DE MONTA FOR EM 0UTUBRO.COM PARICAO PARA MARCO. A Q. VERMIFUGACAO 
DEVE SER DADA EM FEVEREIRO. COM ESSA PRATICA, RECOMENDA-SE O USO DO 
"CHIQUEIRO DE CHAO BATIDO" PARA O PERNOITE DOS ANIMAIS, AOS INVES 
DE APRISCOS DE PISO RIPADO SUSPENSO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
E VALIDA PARA AS CRIACOES DE CAPRINOS E OVINOS NAS REGIOES SEMI- 
-ARIDAS DO CEARA E DO NORDESTE. 
A VERNIFUGACAO DEVE SER APLICADA EM TODAS AS C%TEGORIAS DE ANIMAIS. 

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
PI CE PB P E  BA 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COSTA, C.A.F. MESTRE 
VIEIRA, L. DA S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
COSTA, C.A.F. AUMENTO DA CONTAGEM DE OVOS DE NENATODEOS 

GASTRINTESTINAIS NAS FEZES DE CABRAS LACTANTES. PESQ. AGROPEC. 
BRAS., BRASILIA. 18(8):919-29, AGO. 1983. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : ElE.B1E8/E 

TITULO 
VACINA CONTRA O "MAL DO CAROCO" DOS CAPRINOS E OVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUHO 
O "MAL DO CAROCOWOU LINFADENITE CASEOSA E UMA DOENCA QUE ACOMETE 
CAPRINOS E OVINOS EM TODO O NORDESTE BRASILEIRO, SENDO CONSIDERADA NO 
MOMENTO, A DOENCA INFECCIOSA DE MAIOR PREVALENCIA ENTRE PSSES 
ANIMAIS.ESTA DOENCA PROVOCA NOS ANIMAIS PERDA DE PESO. DEPRECIACAO DA 
PELE E CONDENACAO DA CARCACA. A VACINA CONTRA O "MAL DO CAROCO" FOI 
DESENVOLVIDA INICIALMENTE PELO INSTITUTO BIOLOGICO DA BAHIA E 
MODIFICADA E APERFEICOADA PELA EPABA. TRABALHOS DE PESQUISA TEM 
MOSTRADO QUE A VACINA CONFERE AOS ANIMAIS VACINADOS UMA PROTECAO EM 
TORNO DE ao%,. A VACINA E PREPARADA A PARTIR DA CEPA 1002 OU CURACA. 
FORMOLIZADA E TENDO COMO ADJUVANTE O GEL FOSFATO DE ALUMINIO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
VACINA CONTRA O "MAL DO CAROCO" DOS CAPRINOS E OVINOS. PARA EVITAR A 
PROPAGACAO DA DOENCA NO REBANHO, RECOMENDA-SE A VACINACAO DOS ANIMAIS 
ENTRE 3 A 4 MESES DE IDADE. EFETUANDO-SE REVACINArOES ANUAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA PI CE RN PE PB 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 1 CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MOU R A  COSTA ,ri. D. DE' GRADUADO 
RIBEIRO. O.C. GRADUADO 
SILVA, J.A. H. DA GRADUADO 
NAIA, P.C.C. MESTRE 
CAMPOS, W.G.P GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 011.01E4/7 
Suínos 

TITULO 
SEMI-CONFINAHENTO PARA PORCAS GESTANTES 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSA 

RESUHO 
FENEAS SUINOS DURANTE TODO O PERIODO DE GESTACEO SAO MANTIDAS EM 
GRUPOS DE S E I S  EM CADA B A I A  DE 16M2. TODAS TEM ACESSO DIARIAMENTE A 
PIQUETE SEM PASTAGEM COM 36M2 PARA EXERCICIO.  RECEBEM RACAO COM 1 4 %  
DE PROTEINA BRUTA NA QUANTIA DE 1,8 KG POR D I A .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE APLICA PARA A MANUTENCAO DE PORCAS DURANTE O PERIODO 
DE GESTACAO. 

ABRANGEtJCIA GEOGRAFICA 
SC PR SP RS RG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTIL IZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COSTA. V .  MESTRE 
FIALHO, E.T. MESTRE 
GOMES, P.C. MESTRE 
FREITAS. A.R. DE MESTRE 

PRItJCIPAL PUBLICACAO - - - -  

COSTA. v.; BELLAVER. c.; FIALHO, E.T. ; GORES, P.c.; ~ R O T A S .  J.F.DA 
S. X FREITAS. A.R. DE. QUANTIDADE DE ALIMENTO PARA PORCAS 
GESTANTES CRIADAS EM CONFINAMENTO E SEPII-CONFINAMENTO. PESQ. 
AGROPEC. BRAS.. B R A S I L I A .  PRELO. 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 011.0105/4 

TITULO 
CAMA DE A V I A R I O  NA ALIMENTACAO DE SUINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSA 

:EsUnO 
A CAMA DE A V I A R I O  PARA SER USADA NA ALIMENTACAO DE SUINOS, DEVE SER 
DE MARAVALHA, FORMADA PELA PASSAGEM DE 4 LOTES SUCESSIVOS DE FRANGO, 
SENDO APOS PENEIRADA EM MALHA DE 2MM E SECA AO SOL DURANTE 5 HORAS. 
ESTA CAMA PODE SER U T I L I Z A D A  EM RACOES PARA SUINOS EM TERMINACAO, A 
BASE DE MILHO E FARELO DE SOJA ATE UM N I V E L  MAXIMO DE 1 5 X 1  DESDE QUE 
APRESENTEM 13X  DE PROTEINA BRUTA E 3 . 4 0 0  KCAL ED/KG DE RACAO. 
VERIF ICA-SE  QUE PARA UM ACRESCIMO M E D I 0  DE 5% DE CAMA E 1 .50% DE OLEO 
DE SOJA, HA UMA D IM INUICAO MEDIA DE 5,16% DE MILHO, 1 %  DE FARELO DE 
SOJA. 0 , l l Z  DE FOSFATO B ICALCICO E 0 9 2 4 %  DE CALCARIO. SERA 
ECONOMICAMENTE VANTAJOSO U T I L I Z A R  CAMA DE AVIARIO.  COHPLEMENTADA PELO 
OLEO DE SOJA, SEMPRE QUE SE V E R I F I Q U E  DESIGUALDADE: ( 5 ~ 1 6  X PRECO DE 
MILHO) t (1 X PRECO DO FARELO DE SOJA) + (O,11 X PRECO DO FOSFATO 
B ICALCICO)  + ( 0 , 2 4  X PRECO DO CALCARIO) > ( 5  X PRECO DA CAMA DE 
A V I A R I O )  + ( l r 5 0  X PRECO DO OLEO DE SOJA). 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CAMA DE AV IARIO  DEVE SER U T I L I Z A D A  NA RACAO PARA SUINOS NA FASE DE 
TERMINACAO QUANDO S A T I S F I Z E R  A CONDICAO ECONOMICA ACIMA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM PA MA P I  PE RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BELLAVER,C. MESTRE 
GRUMANN, A. MESTRE 
PROTAS, J.F.S. MESTRE 
FIALHO, E.T. MESTRE 
TALAMIN I .  D.J.D. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BELLAVER, C.; F IALHO,  E.T.; PROTAS, J .F .  2 GRUMANN, A. CAMA DE 

A V I A R I O  EM RACOES PARA SUINOS EM TERMINACAO. PESQ. AGROPEC. 
ERAS., 1 8 ( 7 ) : 7 9 7 - 8 0 4 .  1 9 8 3 .  
1 9 8 4 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 811.81&39/6 

TITULO 
U T I L I Z A C A O  DE FARELO DE TRIGO EM RACOES DE  SUINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSA 

RESUHO 
O FARELO DE  TRIGO E UM SUBPRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE TRIGO 
COMPOSTO DE PERICARPO, E DAS DEMAIS CAMADAS EXTERNAS DOS GRAOS BEM 
COMO OUTROS RESIDUOS RESULTANTES DO PROCESSAMENTO INDUSTRIAL  PARA 
OBTENCAO DA FARINHA DE TRIGO. POSSUE UMA D I S P O N I B I L I D A D E  A N I V E L  DE 
MERCADO DE 1.5 MILHOES DE TONELADAS POR ANO. EM FUNCAO DO SEU TEOR DE 
PROTEINA BRUTA 16% ASSOCIADO AO VALOR DE ENERGIA D IGEST IVEL  2700  
KCAL/KG.O MESMO AO SER INCORPORADO EM RACOES DE SUINOS EM CRESCIMENTO 
E TERMINACAO PODE SUBST ITU IR  TANTO PARTE DO MILHO ( 2 4 % )  COMO DO 
FARELO DE SOJA ( 3 0 % ) .  

PRODUTO / PRUBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A U T I L I Z A C A O  DO FARELO DE TRIGO EM RACOES DE SUINOS PODE 
BIOLOGICAMENTE A T I N G I R  N I V E I S  CRESCENTES DE ATE UM MAXIMO DE 20  E 30% 
RESPECTIVAMENTE EM RACOES DE SUINOS EM CRESCIMENTO E TERMINACAO SEM 
REDUZIR O DESEMPENHO DOS ANIMAIS .  

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  PE  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE  TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 1 

PRItICIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GOMES, P.C. MESTRE 
FIALHO,  E.T. MESTRE 
BELLAVER, C. MESTRE 
COSTA. V. MESTRE 
FREITAS,  A.R. DE  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GOMES. P.C.; F IALHO.  E.T.; BELLAVER. C. L COSTA, V. FARELO DE TRIGO 

NA ALIMENTACAO-DE SUINOS EM CRESCIMENTO E TERMINACAO. I N :  
CONGRESSO BRASILE IRO DE  SUINOCULTURAI 3 . .  CURITIBA-PR,  1983. 
ANAIS... PRELO. 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 011.0118/4 

TITULO 
SUBPRODUTOS DO ARROZ NA NUTRICAO DE SUINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPZFO / RS 

RESUfl0 
OS SUBPRODUTOS DO ARROZ (BRUNIDO, FARELO, FARELO I N T E G R A L  E Q U I R E L A )  
PODEM SER U T I L I Z A D O S  COMO SUCEDANEOS ENERGETICOS DO M I L H O  NAS RACOES 
BALANCEADAS PARA SUINOS EM RECRIA E TERPIINACAO NOS N I V E I S  D E  2 0 % . 4 0 %  
E 6 0 %  SEM P R E J U I Z O  DO DESEMPENHO DOS A N I M A I S  E DA QUALIDADE DE 
CARCACA. - . . . . - . . - . . . 
QUANDO SE U T I L I Z A  O FARELO INTEGRAL NO N I V E L  D E  6 0 %  O TEMPO 
NECESSARIO PARA OS A N I M A I S  A T I N G I R E M  O PESO DE ABATE AUPIENTA EM 9 
D I A S .  J A  O FARELO D E  ARROZ MELHORA SENSIVELMENTE A CONVERSA0 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A S U B S T I T U I C A O  DO M I L H O  DAS RACOES 
BALANCEADAS NOS N I V E I S  D E  2 0 % .  40% E 6 0 %  POR BRUNIDO, FARELO, FARELO 
INTEGRAL E Q U I R E L A  D E  ARROZ. A P L I C A - S E  NAS FASES DE RECRIA E 
TERMINACAO DE SUINOS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R S 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CONC1,V.A. MESTRE 
MAGALHAES. R.M. GRADUADO 
BENDER. P;E. GRADUADO 
MARTINS, E.A. MESTRE 
COSTA. M.S.S. GRADUADO 
WIEDERKEHR, N.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NADA A RELATAR. PESQUISA I N C L U I D A  EM DEZEMBRO-83 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 011.~111/2 

TITULO 
A R A I Z  DE MANDIOCA NA NUTRICAO DE SUINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPZFO / RS 

RESUflO 
NO R I O  GRANDE DO SUL O M I L H O  E O COMPONENTE BASICO NA ALIMENTACAO DOS 
SUINOS, CONCORRENDO EM CERCA DE 6 0  A 8 0 X  NAS RACOES BALANCEADAS. 
ENTRETANTO, A PRODUCAO E O PRECO DESTE CEREAL OSCILAM ANO A ANO QUER 
POR I N S U F I C I E N C I A  DE AREA CULTIVADA,  ADVERSIDADES C L I M A T I C A S  OU POR 
COMPROMETIMENTOS COM O MERCADO EXTERNO. COMSEQUENTEMENTE, O CUSTO-DE- 
PRODUCAO DO SUINO E I N S T A V E L  E ONEROSO. A R A I Z  DA MANDIOCA SOB FORMA 
DE SILAGEM OU DE RASPA E UMA ALTERNATIVA DE REDUCAO DO CUSTO DA 
ALIMENTACAO SUBSTITUINDO O MILHO,  EM ATE 1 0 0 % ,  NAS RACOES DE RECRIA E 
TERMINACAO, SEM P R E J U I Z O  DO DESEMPENHO DOS A N I M A I S  E DAS 
CARACTERISTICAS DA CARCACA. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A S U B S T I T U I C A O  DO M I L H O  PELA SILAGEM E/OU 
RASPA DE R A I Z  DE MANDIOCA COMO SUCEDANEO ENERGETICO NAS RACOES 
BALANCEADAS DE SUINOS. E APLICADA NAS FASES DE RECRIA E TERMINACAO 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA MG E 5  GO DF MS MT R 0  
RR A L  AM PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES f CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GARCIA, I .M.D. MESTRE 
LEBOUTE, E.M. MESTRE 
CONCI, V.A. MESTRE 
MARTINS. E.S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GARCIA, I .M.D.  & LEB0UTEpE.M. A R A I Z  DE MANDIOCA (MANIHOT U T I L I S S I M A I  

POHL) COMO FONTE ENERGETICA EM RACOES DE SUINOS EM RECRIA E 
TERMINACAO. ANBARIO TECNICO DO I P Z F O ,  PORTO ALEGRE* 6 : 3 8 7 - 4 5 7 ,  
DEZEMBRO. 1979.  



Sorgo 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 012.8101/1 

TITULO 
C U L T I V A R  D E  SORGO FORRAGEIRO PARA AS V A R Z E A S  DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUHO 
A CULTIVAR I P A  4 6 7  APRESENTA AS S E G U I N T E S  C A R A C T E R I S T I C A S :  
F L O R E S C I M E N T O  AOS 1 0 0  D I A S  E  ALTURA M E D I A  DAS P L A N T A S  D E  2 8 3 C M ,  NO 
P R I M E I R O  CORTE; F L O R E S C I M E N T O  AOS 6 9  D I A S  E  ALTURA M E D I A  DAS P L A N T A S  
D E  2 5 7 C M ,  NO SEGUNDO CORTE. A  P R O D U T I V I D A D E  F O I  D E  4 1 , l  T /HA D E  MASSA 
VERDE NO P R I M E I R O  CORTE E  3 1 . 6  T/HA NO SEGUNDO, PERFAZENDO UM T O T A L  
D E  7 2 . 7  T/HA D E  MASSA VERDE, DEMONSTRANDO GRANDE ADAPTACAO AOS SOLOS 
D E  VARZEA DO AMAPA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A T E C N O L O G I A  C R I A  UMA NOVA OPCAO PARA A  PRODUCAO D E  FORRAGEM PARA AS 
P R O P R I E D A D E S  QUE POSSUAM SOLOS D E  VARZEAS.  E L A  S E  A P L I C A  NO P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
A P  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  
P O T E N C I A I S  => A G R I C U L T O R E S  / C R I A D O R E S  

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVE5,R .N .B .  GRADUADO 
CAVALCANTE.  E . D A  S .  GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALVES,  R .N .B .  8 CAVALCANTE.  E. DA S.  E N S A I O  D E  C O M P E T I C A O  D E  

C U L T I V A R E S  D E  SORGO FORRAGEIRO EM AREA D E  VARZEA DO AMAPA.f lACAPA, 
EPIBRAPA-UEPAT MACAPA, 1 9 8 4 .  NO P R E L O .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : E12-ElEZl9 

TITULO 
CULTIVAR DE SORGO SACARIMO ADAPTADA AO CERRAM W AOIAIA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT i l A W A  

RESUHO 
A CULTIVAR CRSXS 603 POSSUI AS SEGüINTES CARACTERISTICAS: FLORACIO 
MEDIA AOS 54 DIAS; ALTURA =IA DAS P L A W A S  DE 182 tn; B R I X  DE 14.8 
AOS 61 D I A S  APOS O PLANTIO. A PRODUTIVIDADE DE 32,5 T/HA DE COLRO 
CREDENCIA ESTA CULTIVAR C O M  ADAPTADA AOS SOLWS DE CWRADO DO M P A .  

PRODUTO / PROBLEHA E PRDCESSD PRODUTIM 
A TECNOLOGIA SE COWSTITUI 5li lsOA ALTERMATIIOA PARA O CULTIVO €?i SOLOS 
DE CERRADO DO ARAPA. A TECMOLOGIA APLICA-SE A FASE W PLANTIO DO 
SORGO SACARINO. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
AP 

USUARIOS 
IKEDIATOS => AGRICULTORES / CúLIADOPES 
POTENCIAIS => INOUSTRIA D E  T C U M S F O ~ S R O  < A Ç R O I ~ S ~ I A  > 

PRIHCIPAIS BENEFICXBS 
f lAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  A i t a  

COORDENADOR E PESQIJISADBUES EWIIOLWIDDS 
ALVES. R.N.B. ôRADUAW 
CAVALCAHTE. E,DI. S. 6RADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAU 
ALVES, R.N.B. & CAVALCANTE, E.Da S. INTROWKAP) E AVALIACAO DE 

CULTIVARES DE SORGO SACARINO NO CEIIRAW W T 5 W I T O B I O  FEDERAL DO 
AMAPA-ANO 2. IWCAPA. BlBRAPA-UEP'AT M W A .  1-4. NO PRELO. 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 812.8183/7 

TITULO 
C U L T I V A R  DE SORGO SACARINO ADAPTADAS AOS SOLOS DE MATA E VARZEA DO 
AMAPA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUtlO 
A C U L T I V A R  DE SORGO CMSXS 6 2 3  P O S S U I  AS S E G U I N T E S  C A R A C T E R I S T I C A S :  
FLORACAO M E D I A  AOS 70  D I A S ;  ALTURA M E D I A  DAS P L A N T A S  DE 226 CM EM 
AREA DE MATA E DE 2 7 2  CM EM AREA D E  VARZEA E N A 0  TEM DEMONSTRADO 
PROBLEMAS DE DOENCAS EM AMBOS OS ECOSSISTEMAS.  O P O T E N C I A L  PRODUTIVO 
DA C U L T I V A R  E D E  26 ,6  T/HA E DE 31 .5  T/HA D E  MASSA VERDE EM SOLOS D E  
AREA DE MATA E VARZEA. RESPECTIVAMENTE.  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A I D E N T I F I C A C A O  D E  UMA C U L T I V A R  DE SORGO 
SACARINO E COM I S T O  P O S S I B I L I T A R  O FORNECIMENTO DE M A T E R I A  P R I M A  PARA 
A I N S T A L A C A O  D E  A G R O I N D U S T R I A S  NO AMAPA. ELA S E  A P L I C A  NO P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
A P 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  D E  TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVES, R.N.B. GRADUADO 
MONTEIRO F I L H O ,  E - D O  GRADUADO 
CAVALCANTE, E.DA S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CAVALCANTE, E. DA S.; ALVES, R.N.B. .X K O N T E I R O  F I L H O ,  E.DOS S. 

COMPORTAMENTO D E  SORGO SACARINO EM AREA DE MATA DE TERRA F I R M E  DO 
T . F .  DO AMAPA. MACAPA. EMõRAPA - UEPAT MACAPA, 1 9 8 2 .  
(EMBRAPA - UEPAT MACAPA. P E S Q U I S A  EM ANDAMENTO, 1 7 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B12.BlB4fi 

TITULO 
C U L T I V A R  DE SORGO GRANIFERO PARA O AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT HACAPA 

RESUIIO 
A C U L T I V A R  DE SORGO GRANIFERO SAVANA 5 P O S S U I  AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS:  FLORACAO M E D I A  DE 55 A 6 0  D I A S ;  ALTURA M E D I A  DAS 
PLANTAS DE 165 A 1 8 5 C M  E BOA TOLERANCIA A DOENÇAS. SUA EXCELENTE 
ADAPTACAO AOS ECOSSISTENAS DE VARZEAS E MATA TEM P O S S I B I L I T A D O  
PRODUTIVIDADES DE 3 , 9  E 2,9 T/HA, RESPECTIVAMENTE. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A I D E N T I F I C A C A O  DE UMA C U L T I V A R  D E  SORGO 
GRANIFERO COM AMPLAS P O S S I B I L I D A D E S  D E  C U L T I V O  NO AMAPA. E A P L I C A D A  
NA FASE DE P L A N T I O .  

ABRAttGENCIA GEOGRAFICA 
A P 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ALVE5,R.N.B. GRADUADO 
CAVALCANTE, E. DA S. GRADUADO 
MONTEIRO F I L H O .  E.S. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CAVALCANTE, E .  DA S. L ALVES, R.N.B. COMPORTAMENTO DE SORGO GRANIFERO 

EM AREA D E  VARZEA DO ANAPA. MACAPA. EMBRAPA-UEPAT NACAPA. 1 9 8 4 .  . - -  - 
CEMBRAPA-UEPAT MACAPA. PESQUISA EM ANDAMENTO). NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 812.8185/2 

TITULO 
C U L T I V A R E S  D E  SORGO GRANIFERO I N D I C A D A S  PARA O P L A N T I O  EM SUCESSAO A 
CULTURA DA SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPANIG 

RESUHO 
PARA O P L A N T I O  DA CULTURA DO SORGO GRANIFERO EM SUCESSAO A CULTURA DA 
SOJA NA R E G I A 0  DO TRIANGULO M I N E I R O ,  I N D I C A - S E  AS C U L T I V A R E S :  "JADE"; 
"BR 301" ;  "BR 300"; "PIONEER 8 1 9 9 " .  "RANCHEROff; "SAVANA-5";"AG 1 0 0 2 " ;  
"AG 1 0 0 3 "  E  "G 522DRn.ESTAS CULTIVÁRES FORAM TESTADAS NESTA R E G I A 0  NO 
PERIODO DE 1 9 8 0  A 1 9 8 3  E APRESENTARAM PRODUTIVIDADES M E D I A S  D E  GRAOS 
ACIMA DE 2 0 0 0  KG/HA, DESTACANDO-SE OS H I B R I D O S  BR 3 0 1  E J A D E  COM 
RENDIMENTO DE GRAOS DE 3 6 3 0  E 2 8 0 0  K G I H A  RESPECTIVAMENTE. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A I N D I C A C A O  D E  C U L T I V A R E S  DE SORGO GRANIFERO 
PARA O P L A N T I O  EM SUCESSAO A CULTURA DA SOJA NA R E G I A 0  DO TRIANGULO 
M I N E I R O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORNACAO ( AGROINDUSTRIA 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COELHO, A.M. GRADUADO 
REZENDE, A.M. MESTRE 
S I L V A .  B.G. DA GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
N A 0  F O I  GERADA PUBLICACAO 



RECONENDACAO DE PESQUISA : 8 1 2 . 8 1 8 7 / 8  

T I T U L O  
SORGO GRANIFERO NA NUTRICAO D E  AVES 

UNIDADE RESPONSAVEL : I P Z F O  / R S  

RESUI10 
EM RACOES DO T I P O  I N I C I A L  PARA FRANGOS DE CORTE, O SORGO PODE 
S U B S T I T U I R  ATE 6 0 %  DO MILHO.  
EM RACOES DE ACABAMENTO A S U B S T I T U I C A O  PODE SER TOTAL DESDE QUE 
SEJA INCORPORADA UMA FONTE DE PIGMENTACAO ( A L F A F A  DESHIDRATADA, 
GLUTEN DE M I L H O  OU FONTES A R T I F I C I A I S ) .  ESTES PIGMENTOS N A 0  POSSUEM 
NENHUM VALOR N U T R I T I V 0 , M A S  A COR AMARELA E PREFERIDA PELO CONSUMIDOR. 
OS SORGOS COM ALTOS N I V E I S  DE T A N I N O  PODEM S U B S T I T U I R  ATE 6 0 %  DE 
M I L H O  NA RACAO SEM CAUSAR E F E I T O  ADVERSO. 
E ACONSELHAVEL DETERMINAR O CONTEUDO DE TANINO,  PROTEINA,  
AMINOACIDOS E D I G E S T I B I L I D A D E  " I N  VTTRO", ANTES DE U T I L I Z A R  O SORGO 
NA ALIMENTACAO. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A U T I L I Z A C A O  DE SORGO EM RACOES PARA AVES E DI 'TADA PELA SITUACAO 
ECONOMICA, I S T O  E, PRECO DOS D I F E R E N T E S  INGREDIENTES,  UMA VEZ QUE O 
SORGO E EM SUCEDANIO POTENCIAL DO M I L H O .  

ABRANGEtJCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t J C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TRINDADE, D.S. MESTRE 
CAVALEIRO,  A.C.L. MESTRE 
O L I V E I R A ,  S.C. GRADUADO 
QUADROS, A.T.F. DE GRADUADO 
LOPEZ, J .  DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
TRINDADE, D.S.; LOPES, J . ;  CAVALHEIRO,  A.C.L. & O L I V E I R A *  S.C 

ESTUDO DOS GRAOS DE SORGO NA ALIMENTACAO D E  AVES. ANUARIO 
TECNICO DO I P Z F O ,  PORTO ALEGRE, 5 C 1 ) :  1 9 - 4 4 .  AGOSTO. 1 9 7 8 .  



RECONENDACAO DE PESQUISA : 012.8115/1 

T I T U L O  
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE SORGO GRANIFERO PARA O RS 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PELOTAS 

zsuno 
O ENSAIO SUL RIOGRANDENSE DE CULTIVARES DE SORGO GRANIFERO I N  TALADO 
EM V A R I A S  REGIOES DO RS, P E R M I T I U  EM 1 9 8 1 ,  A REALIZACAO DA PRZMEIRA 
RECOMENDACAO O F I C I A L  DE CULTIVRES ( H I B R I D O S )  DE SORGO. SENDO 
REVISADA ANUALMENTE. A PRODUTIVIDADE MEDIA DESSE GRUPO DE CULTIVARES 
E EM TORNO DE 4 5 0 0  KG/HA DE GRAOS E POSSUEM CARACTERISTICAS 
FAVORAVEIS NO QUE S E  REFERE A ALTURA DE PLANTA,TIPO DE PANICULA,  
COPIPRIMENTO DO PEDUNCULOi R E S I S T E N C I A  AO ACAMAMENTO E DEBULHA, ALEM 
DE BOA R E S I S T E N C I A  AS DOENCAS. A U L T I M A  RECOPIENDACAO DE CULTIVARES 
E VALIDA PARA O PERIODO 1 9 8 4 / 8 5  E I N D I C A  AS SEGUINTES: BR 3 0 0 ,  BR 
3 0 1 ,  CONTIOURO, NK 2 3 3 ,  PIONEER 8 3 1 1 ,  PIONEER B 8 1 5 ,  PIONEER 8 4 6 1  A, 
JADE, SAVANA 5, GERMINAL 5 2 2  DR, BR 007 ,  PIONEER B 8 1 6 ,  PIONEER 8 1 9 9  
E AGROCERES 1 0 1 1 .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA TECNOLOGIA REFERE-SE A CULTURA DO S O R G O ~  GRANIFERO. A 
RECOMENDACAO I N D I C A  AOS PRODUTORES RURAIS,  DENTRE UMA GAMA DE 
CULTIVARES COMERCIALIZADAS NO ESTADO, QUAIS AS QUE POSSUEM MELHORES 
P O T E N C I A I S  DE PRODUCAO E ADAPTACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
RAUPP, A.A.A. MESTRE 
PORTO, M.P. MESTRE 
BRANCAO, N. MESTRE 
S I L V E I R A  JR., P. MESTRE 

P R I N C I P A L  PURLICACAO 
R E U N I A 0  TECNICA ANUAL DO SORGO, 1 0 ,  PELOTAS* 1 9 8 1 .  ATA. .. PELOTAS, 

EMBRAPA-UEPAE PELOTAS, 1 9 8 1 .  N.P. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 812.8118/5 

T I T U L O  
CULTIVARES DE SORGO FORRAGEIRO PARA O E S P I R I T O  SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUHO 
A VARIEDADE SANTA E L I S A  DE SORGO FORRAGEIRO MOSTROU GRANDE ADAPTACAO 
AS CONDICOES DAS REGIOES PRODUTORAS DO E S P I R I T O  SANTO DANDO 
RENDIMENTO ME010 DE 1 8 . 2  T/HA DE MATERIA SECA NO 1. CORTE E 5 . 2  T/HA 
NO 2 .  CORTE (REBROTA) MOSTRANDO TOLERANCIA A OCORRENCIA DE VERANICO 
E BA IXO I N D I C E  DE ACAMAMENTO ( 4 , 6 % > ,  COM FLORESCIMENTO AOS 1 3 2  D I A S  E 
ALTURA DAS PLANTAS DE 4,2 M. A VARIEDADE SART, TAMBEM APRESENTOU 
ALTOS RENDIMENTOS, POREM F O I  M A I S  SUSCEPTIVEL AO ACAMAMENTO E MENOS 
TOLERANTE A D E F I C I T  H I D R I C O  QUE A SANTA EL ISA ,  CONTUDO. DE C ICLO 
VEGETATIVO 30 A 50 D I A S  M A I S  CURTO. 

PRODUTO / PROBLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
GADO DE L E I T E - I D E N T I F I C A C A O  DE CULTIVARES ADAPTADAS AS CONDICOES DE 
CLIMA E SOLO DO E S P I R I T O  SANTO, PARA CONFECCAO DE SILAGEM. SE APL ICA  
NO PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
E5  

USUARICS 
ICEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  S E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

CO0RDE:IADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GUSS, A. MESTRE 
DEYSAUNE FILHO.  N GRADUADO 
SALGADO. J.S. MESTRE 
MORAES. M.3. 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO . - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GUSS, A . ;  DESSAUNE F ILHO,  N.; SALGADO. J.S. L MORAES, M.B. AVALIACAO 
DO RENDIMENTO FORRAGEIRO TOTAL DE CULTIVARES DE SORGHUM VULGARE E DA 
ALTURA DE CORTE SOBRE A REBROTA. ANAIS  DA X V I I I  REUNIA0 ANUAL DA 
SBZ. GOIANIA .  1 9 8 1 .  P. 104.  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 813.8115/9 
Algodão 

TITULO 
ROTACAO DA CULTURA DO ALGODOEIRO HERBACEO COM LEGUMINOSAS EM SOLO D E  
CERRADO DE GOIAS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : ERGOPA 

RESUHO 
A IPIPLAHTACAO DA CULTURA DO ALGODOEIRO HERBACEO EM SOLO T I P I C O  D E  
CERRADO, NO ESTADO DE GOIAS, REQUER, INICIALPIENTE,  A MELHORIA DA 
F E R T I L I D A D E  DESSE SOLO. UMA DAS MANEIRAS E EFETUAR O SEU PLANTIO  APOS 
O CULTIVO SUCESSIVO DAS LEGUMINOÇAS CROTALARIA E F E I J A O .  ESSE T I P O  DE  
ROTACAO DE CULTURAS PROPICIOU UM AUMENTO DE 38% NA PRODUCAO DO 
ALGODOEIRO, EM RELACAO AO SEU CULTIVO NORMAL DE PRIMEIRO ANO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCEÇSO PRODUTIVO 
A )  ALGODOEIRO HERBACEO; 
B )  B A I X A  PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO EM CULTIVO DE  1. ANO EM SOLO DE 
CERRADO; 
C) PLANT IO  E TRATOS CULTURAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOÇ 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  R.J.M. DA., MESTRE 
SANTOS, G. HESTRE 
CERQUEIRA, W.P. MESTRE 
BORGES. L.C.V.  MESTRE 
MORAES, J.D. MESTRE 

PRIIJCIPAL PUBLICACAO 
SILVA .  R.J.M. DA; CERQUEIRA, W.P.; MORAES, J .D.  8 BORGES, L.C.V. 

ESTUDO DA ROT. DA CULT. ALGODOEIRO HERBACEO. C/LEGUMINOSA E3 UM 
SOLO DE CERRADO DO EST.DE GOIAS.GOIANIA,EMGOPA,1981.12P.(EPiGOPAA 
COMUNIC. TECNICO C I E N T I F I C O ,  6 ) .  



RECOtlENDACAO DE PESQUISA : U13.8117/5 

T I T U L O  
RECOMENDACAO DA EPOCA DE P L A N T I O  DO ALGODOEIRO HERBACEO NAS REGIOES 
SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE G O I A S  

UNIDADE RESPONSAVEL : EtlGOPA 

RESUMO 
FORAM TESTADAS, DURANTE UM PERIODO DE 9 ANOS CONSECUTIVOS, QUATRO 
EPOCAS DE SEMEADURA ESPACADAS, QUINZENALMENTE, DE 0 1  DE OUTUBRO A 
15 DE NOVEMBRO. OS RESULTADOS P E R M I T I R A M  CONCLUIR QUE A MELHOR EPOCA 
DE SEMEADURA DO ALGODOEIRO HERBACEO S I T U A - S E  NA P R I M E I R A  QUINZENA DE 
OUTUBRO, PARA AS AREAS DE C U L T I V O  LOCALIZADA NAS REGIOES SUL E 
SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS.  NESTAS REGIOES OS E F E I T O S  NEGATIVOS 
DEVIDOS AO ATRASO NO P L A N T I O  FORAM EVIDENTES E P R E J U D I C I A I S  A 
PRODUTIVIDADE, CHEGANDO A D I M I N U I - L A  EM ATE 40%. RECOVENDA-SE QUE A 
SEMEADURA DO ALGODOEIRO HERBACEO SEJA F E I T A  NA 1 A .  QUINZENA DE 
OUTUBRO, T A 0  LOGO SE DISPONHA DE S U F I C I E N T E  UMIDADE NO SOLO. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  ALGODOEIRO HERBACEO; 
B )  HA UM DECRESCIMO DE PRODUTIVIDADE DE 20 A 4 0 % .  PARA AS SEMEADURAS 
REALIZADAS A P A R T I R  DA 2. QUINZENA DE OUTUBRO; 
C )  P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CERQUEIRA, U.P. MESTRE 
SANTOS, G. MESTRE 
S I L V A .  R.J.M. DA MESTRE 
MORAES, J.D. MESTRE 
SANTANA, A.C. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
CERQUEIRA, W.P.,  SANTOS, G.1 S I L V A ,  R.J.M. DA, MORAES, J.D. L 

SANTANA, A.C. EPOCAS DE SEMEADURA DO ALGODOEIRO HERBACEO. PARA 
ALGUMAS MICRORREGIOES DO ESTADO DE GOIAS. AM. ESC. AGRON. VET. 
U N I V .  FED. GOIAS. PRELO. 



RECOnENDACAO DE PESQUISA : 613.6119/1 

TITULO 
CONSORCIACAO DO ALGODOEIRO ARBOREO COM MILHO + F E I J A O  + PALMA 
FORRAGEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE TERESINA 

RESUHO 
A) SISTEMA DE CONSORCIACAO: UMA F I L E I R A  DE MILHO ENTRE DUAS DE 
ALGODAO, F E I J A O  VIGNA ENTRE AS COVAS DE MILHO E PALMA FORRAGEIRA 
PLANTADA ALTERNADAMENTE ENTRE DUAS F I L E I R A S  DE ALGODAO. O PLANTIO  DA 
PALMA E REALIZADO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO. O SISTEMA DE  
PRODUCAO DE ALGODAO ARBOREO + MILHO t F E I J A O  + PALMA FORRAGEIRA 
PROVOU SUA VALIDADE PARA AS REGIOES SUJE ITAS  A SECAS E ESTIAGENS 
PROLONGADAS TENDO EM V ISTA  QUE NO TERCEIRO ANO DE PRODUCAO DO 
ALGODAO, QUANDO ESTE CONECA A D I M I N U I R  SEU RENDIMENTO, O AGRICULTOR 
QUE TAMBEM E CRIADOR, JA DISPOE DE UM CAMPO DE PALMA FORMADO, 
PASSANDO A U T I L I Z A - L O  NA ALIMENTACAO DO GADO. 
0 )  RECOMENDACOES: PARA A MICRORREGIAO DOS BAIXOES AGRICOLAS 
P IAU IENSES.  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A)  ALGODAO ARBOREO, MILHO, FE IJAO,  PALMA FORRAGEIRA. 
B )  O CULTIVO CONSORCIADO APRESENTA A VANTAGEM DE M I N I M I Z A R  OS RISCOS 
DE PERDAS PROVOCADAS PELA FALTA DE CHUVAS. 
C) PLANT IO .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
P I  

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESOUISADORES ENVOLVIDOS 
RIBE IRO,  J . L .  MESTRE 
FREIRE  FILHO.  F.R. MESTRE 
FROTA, A.B. MESTRE 
SANTOS. A.A. DOS MESTRE 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
EMPRESA BRASILE IRA  DE PESQUISA AGROPECUARIA. UNIDADE DE EXECUCAO DE 

PESQUISA DE AMBITO ESTADUAL DE TERESINA-PI .  RELATORIO TECNICO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 1 3 . 8 1 2 1 / 7  

T I T U L O  
PLANTIO  SEM DESBASTE EM ALGODAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : E P A H I G  

RESUHO 
SEGUNDO DADOS OBTIDOS PELA EPAMIG EPl QUATRO ANOS CONSECUTIVOS, NA0 
HOUVE DIFERENCA S I G N I F I C A T I V A  PARA O PARAMETRO RENDIMENTO ENTRE O 
PLANTIO DE 5 A 20 SEMENTESIM SEM DESBASTE E O PLANTIO  DE 30 SEMENTESI 
M COM DESBASTE PARA 3 E 7 PLANTASIM. AS MELHORES PRODUCOES FORAM 
OBTIDAS COM O USO DE 15 A 20 SEMENTESIM SEM DESBASTE, NAS DUAS 
P R I N C I P A I S  REGIOES PRODUTORAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONCLUI-SE 
QUE A OPERACAO DE DESBASTE PODE SER EL IM INADA PARA O ALGODOEIRO 
HERBACEO NESTAS REGIOES. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A. PRODUTO: ALGODAO 
B. A ELIMINACAO DO DESBASTE EV ITA  PROBLEMAS COM A ESCASSES DE MAO-DE- 
OBRA EM EPOCA C R I T I C A  E CONTRIBUI  S IGNIF ICAT IVAMENTE PARA A REDUCAO 
DOS CUSTOS DE PRODUCAO. 
C. O DESBASTE E FE ITO POR VOLTA DE 20 A 30 D I A S  APOS O PLANTIO  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE MAQUINAS I EQUIPAMENTOS 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LACA-BUENDIA, J.P.C. MESTRE 
CASTRO, E.M. GRADUADO 
FARIA.  €.A. MESTRE 

P R I t l C I P A L  PUBLICACAO 
LACA-BUENDIA, J.P. DEL C.; CASTRO, E.H. 6 FARIA ,  E.A. E F I C I E N C I A  DE 

PLANTIO  SER DESBASTE NA CULTURA ALGODOEIRA (GOSSYPIUM 
HIRSUTUM L . ) .  I N :  REUIAO NACIONAL DO ALGODAO, 2, SALVADOR, 1 9 8 2 .  
RESUMOS. P .119 .  



Seringueira 
RECORENDACAO DE PESQUISA : 0 1 4 . 0 1 H 2 1 5  

T I T U L O  
CONTROLE DE PLANTAS DAINHAS EM V I V E I R O S  D E  SERINGUEIRA COM S E T E  MESES 
DE I D A D E  

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESURO 
EM TRABALHOS CONDUZIDOS, NO M U N I C I P I O  D E  V I A N A ,  E.S., AVALIOU-SE A 
E F E T I V I D A D E  DE DIFERENTES H E R B I C I D A S  EM V I V E I R O S  DE SERINGUEIRA COM 
SETE MESES DE I D A D E .  EXCELENTE CONTROLE DE B R A C H I A R I A  PLANTAGINEA, 
D I G I T A R I A  H O R I Z O N T A L I S .  CYNODON DACTYLON E PANICUM MAXIMUM FORAM 
OBTIDOS COM O GLYPHOSATO NA DOSE DE 0,615 L/HA EM MISTRUA COM O 
DIURON A 1,6  K G I H A  OU M E T R I B U Z I N  A 0 , 7 0  K G I H A .  NA0 HOUVE S I N A L  
V I S I V E L  DE F I T O T O X I C I D A D E  AS PLANTAS DE SERINGUEIRA NEM E F E I T O  SOBRE 
O PEGAMENTO DE ENXERTO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O CONTROLE MECANICO DAS PLANTAS DANINHAS EM V I V E I R O  DE SERINGUEIRA,  
ALEM DE DISPENDIOSO,  PODERA CAUSAR DANOS AS PLANTAS. O USO D E  
H E R B I C I D A S ,  NESTA FASE. ALEM DE REDUZIR O GASTO DE MAO-DE-OBRA, PODE 
REDUZIR O CUSTO DE PRODUCAO DAS MUDAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 D E  OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  A.A.DA MESTRE 
MARQUES, P .C.  GRADUADO 
FERREIRA, L.R. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 014.0105/8 

T I T U L O  
TRATAMENTO D E  FERIMENTOS NO CAULE D E  PLANTAS D E  SERINGIIETRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUHO 
O MELHOR CONTROLE E O PREVENTIVO EVITANDO AO MAXIMO FERIMENTOS 
MECANICOS NO CAULE DA SERINGUEIRA.NO CASO DE OCORRENCIA DE FERIMENTOS 
RECOMENDA-SE: EM P L A N T I O S  EM FORMACAO, A P L I C A R  SOBRE O FERIMENTO COM 
A U X I L I O  DE UMA BROCHA OU P I N C E L ,  COBRE OLEOSO OU OUTROS F U N G I C I D A S  
CUPRICOS A 0 .3%.  EM PLANTAS COM UM OU D O I S  ANOS DE I D A D E ,  DEVIDO AO 
APODRECIMENTO E DESTAQUE NATURAL DA PARTE DO TOCO ACIMA DO LOCAL DO 
ENXERTO, ALGUMAS VEZES A REGENERACAO DA CASCA NO PONTO DE 
C I C A T R I Z A C A O  NA0 E P E R F E I T A .  F ICANDO ABERTURAS EXPOSTAS. SUGERE-SE O 
PINCELAMENTO COM COBRE OLEOSO OU OUTROS CUPRICOS A 0 ,3% NESSA REGIAO.  
EM S E R I N G A I S  EM PRODUCAO PELO FATO DU COBRE AFETAR AS PROPRIEDADES 
TECNOLOGICAS DA BORRACHA, A P L I C A R  UMA MISTURA DOS F U N G I C I O A S  CAPTAFOL 

( D I F O L A T A N  A 2 x 1  E BENOMIL ( B E N L A T E  A 1 % ) .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
OS FERIMENTOS CAUSADOS POR EQUIPAMENTOS DURANTE OS TRATOS CULTURAIS,  
P R I N C I P A L M E N T E  QUANDO ATINGEM O LENHO, PODEM S E R V I R  DE V I A  DE 
PENETRACAO A AGENTES PATOGENICOS. QUE DEPENDENDO DE SUA V I R U L E N C I A ,  
PODEM ACARRETAR DEFORMACOES EM PARTES DO TRONCO, TORNANDO-OS 
IMPROPRIOS A SANGRIA, OU ATE MESMO DETERMINAR A MORTE DA PLANTA.  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP R 5  SC BA MG E 5  GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN PB C E  SE AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I b i C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GASPAROTTO, L .  MESTRE 
TRINDADE, D.R. MESTRE 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
GASPAROTTO,  L .  a TRINDADE, D.R. TRATAMENTO DE FERIMENTOS NO CAULE DE 

PLANTAS D E  SERINGUEIRA.  MANAUS, ECIBRAPA-CNPSI), 1 9 8 2 .  (EMBRAPA- 
CNPSD. COMUNICADO TECNICO, 2 1 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 814.8118/8 

TITULO 
CONTROLE DO APODRECIMENTO DA CASCA ( B O T R Y O D I P L O D I A  S P )  ACIMA DO COLO 
DA S E R I N G U E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUtlO 
NO CONTROLE DO B O T R Y O D I P L O D I A  SP RECOMENDA-SE: 
-MEDIDAS P R E V E N T I V A S  ANTES DO P L A N T I O .  P I N C E L A R  COM T I N T A  OU P I C H E  
A S U P E R F I C I E  DECAPITADA DOS TOCOS; CONTROLE DAS DOENCAS QUE AFETAM 
FOLHAS E PROVIMENTO DE ADUBACAO ADEQUADAS, OBJETIVANDO MANTER AS 
PLANTAS S A D I A S  E VIGOROSAS, E R E T I R A D A  DAS PLANTAS DE COBERTURA OU 
DANINHAS EM TORNO DO CAULE, PROPORCIONANDO REDUCAO DE UMIDADE; 
-MEDIDA DE CONTROLE: NAS PLANTAS AFETADAS, REMOVE-SE COM A U X I L I O  
DE UMA FACA, TODA A CASCA LESIONADA.  EM SEGUIDA,  POR PINCELAMENTO, 
A P L I C A R  COBRE OLEOSO OU OUTRO F U N G I C I D A  CUPRICO A 0 ,3X OU A I N D A  UMA 
PASTA D E  T I O F A N A T O  M E T I L I C O  ( C E R C O B I N  A 3 % ) .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
O FLINGO B O T R Y O D I P L O D I A  SP.  PODE OCORRER DE FORMA E P I F I T O T I C A .  EM 
S E R I N G A I S  MAL CONDUZIDOS S E  V E R I F I C A  ALTA I N C I D E N C I A  E QUANDO AS 
M E D I D A S  DE CONTROLE N A 0  SAO ADOTADAS PODE CAUSAR A MORTE DAS PLANTAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN P B  CE S E  AP AC 

USUARIOÇ 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES I CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIIICIPAIS BEHEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADOREÇ ENVOLVIDOS 
TRINDADE,  D.R. MESTRE 
GASPAROTTO. L .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TRINDADE,  D.R. 8 GASPAROTTO, L .  OCORRENCIA E CONTROLE DO 

APODRECIMENTO DA CASCA ( B O T R Y O D I P L O D I A  S P )  ACIMA DO COLO DA 
SERINGUEIRA. MANAUS, EMBRAPA-CNPSD, 1 9 8 2 .  3 ~ .  (EMBRAPA-CNPSD. 
COMUNICADO TECNICO, 1 9 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 014.0111/6 

TITULO 
USO DE PORTA-ISCAS PARA CONTROLE DE SAUVAS EM SERINGAIS  DE  CULT IVO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPÇD 

RESUnO 
O PORTA-ISCAS CONSISTE DE UM FRASCO DE PLAST ICO VAZIO, EM CUJA BASE 
E ADAPTADO UM TUBO DE PLASTICO OU DE BAMBU POR ONDE, POR GRAVIDADE, 
S A I  A ISCA.  ESSE TUBO, DE 2 CM DE DIAMETRO, E CORTADO NAS DUAS 
EXTREMIDADES. EM DIFERENTES TAMANHOS. OS CORTES SAO FE ITOS NOS LADOS 
OPOSTOS,PARA HAVER DEPOSICAO DA I S C A  NO TUBO E EV ITAR ENTRADA DE AGUA 
E DE RESPINGOS DE CHUVA. O FRASCO DEVE SER PROVIDO DE TAMPA E COM 
QUATRO FUROS DE CERCA DE 2MM NA PARTE LATERAL SUPERIOR, PARA EV ITAR 
CONDENSACAO DE UMIDADE. A I C M  DA BASE DO FRASCO E F E I T A  UMA ABERTURA 
IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO A SER UT IL IZADO,  OU SEJA, 2 CM. 

O CUSTO DO PORTA-ISCAS ESTA RESTRITO A MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA 
SUA CONFECCAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A RESTRICAO DO USO DA I S C A  GRANULADA PARA COMBATE AS SAUVAS NA 

REGIA0  NORTE E A ALTA UMIDADE RELAT IVA  DO AR Ei A IMPOSSIB IL IDADE.  A 
N I V E L  DE CAMPO, DE SE PREVER CHUVAS OCASIONAIS.  O PORTA-ISCAS POSSUI  
VANTAGEM DE PROTEGER A ISCA CONTRA A UMIDADE E OUTRAS PERDAS. 

ABRAFIGENCIA GEOGRAFICA 
AM PA AC R 0  RR AP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA ,  S.E.L. GRADUADO 

PRIttCIPAL PUBLICACAO 
SILVA ,  S.E.L. L MAGALHAES, F.E.L. USO DE PORTA-ISCAS PARA CONTROLE DE 

SAUVAS EM SERINGAIS  DE CULTIVO. MANAUS, EMBRAPA-CNPSD. 1983 .  4P. 
(EMBRAPA-CNPSD. COMUNICADO TECNICO. 28 ) .  



PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O "QUIAU" E UTIL  NO ARRANQUIO DE TOCOS ENXERTADOS E SE APLICA NA FASE 
FINAL DO PROCESSO PRODUTIVO DE MUDAS, euE ALEM DE DEMANDAR GRANDE 
CONTINGENTE DE MAO-DE-OBRA, E TAREFA MOROSA E DE EXECUCAO D I F I C I L ,  EM 
FUNCAO DA IDADE DO VIVEIRO. TEXTURA DO SOLO E DO TAMANHO DA RAIZ  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM AC RR R0 AP PA MA PE BA RT RG ES 

USUARrOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS RAO DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEREIRA. J.DA P. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
PEREIRA, J. DA P. ARRANQUIO DE PIIIDAS DE SERINGUEIRA COM O USO DO 

"QUIAU". MANAUS, EMBRAPA-CNPSD. 1980. 7P.CEMBRAPA-CNPSD. 
COMUNICADO TECNICO, 12). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 814.8118/1 

TITULO 
ESCALDADURA NO CAULE DE SERINGUEIRA JOVEM 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSD 

RESUHO 
A F I M  DE S E  EVITAR A I N C I D E N C I A  DO CALOR SOLAR NO CAULE DAS PLPNTAS 
JOVENS. RECOMENDA-SE: 
-MANTER O SOLO NAS ENTRELINHAS COM COBERTURA VERDE; 
-RECOBRIR A AREA COROADA EM TORNO DAS PLANTAS COM COBERTURA MORTA, 
P R I N C I P A L ~ E N T E  N A S  EPOCAS SECAS, 
-FAZER APENAS O COROANENTO EM TORNO DAS PLANTAS; 
-FAZER A DESBROTA DOS LANCAMENTOS B A S A I S  SEM REMOVER AS FOLHAS 
PRESAS A0  LONGO DO CAULE. FAVORECENDO A S S I M  O AUTO-SOMBREAMENTO. 
EM CASO DE OCORRENCIA DE  ESCALDADURA. REMOVER'A AREA NECROSADA. COM 
AUX~LIO DE UMA FACA E EM SEGUIDA PINCELAR TODA A AREA AFETADA, COM 
MISTURA DE FUNGICIDAS A BASE DE  COBRE A 0.3% E BENOMIL (BENLATE 1%). 
PARA EV ITAR NOVAS ESCALDADURAS. FAZER A CAIACAO DO CAULE NAS DEMAIS 
PLANTAS. NO PERIODO SECO. 

PRODUTO / PRODLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A S  PLANTAS COM A CASCA DO CAULE NECROSADA PELO C A L O R  SOLAR, PODEM' 
ATE MORRER QUANDO A NECROSE CIRCULA TODO O CAULE OU QUANDO OCORRE A 
PENETRACAO DE PATOGENOS> QUE. ENCONTRANDO OS TECIDOS ENFRAQUECIDOS, 
TERMINARA POR APODRECE-LOS. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItICIPAIS BENEFICIOS 
f lAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEtIAGOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TRINDADE. D. R. MESTRE 
GASPAROTTO, L .  MESTRE 

PRltICII'AL PUBLICACAO 
TRINDADE, D.R. L GASPAROTTO* L .  ESCALDADURA NO CAULE DE SERINGUEIRA 

JOVEPI. MAHAUS, EMBRAPA-CNPSD, 1912. 3P. (EMBRAPA-CNPSO. 
COMUItICADO TECNICO. 2 0 ) .  



Abacaxi 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 017.818B/2  

TITULO 
CONTROLE Q U I M I C O  DA COCHONILHA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHEPA 

RESUtlO 
RECOMENDA-SE TRATAMENTO DAS MUDAS ANTES DO P L A N T I O ,  POR IMERSAO NUMA 
CALDA CONTENDO 0 , 0 5 %  DO I . A .  DE PRODUTOS FOSFORADOS DURANTE TRES 
MINUTOS.  RESULTADOS E X P E R I M E N T A I S  REVELARAM O USO DE UM DOS PRODUTOS 
Q U I M I C O S  P A R A T I O N  E T I L I C O  OU M E T I L I C O ,  M A L A T I O N  OU DIMETHOOTO EM 
PULVERIZACAO F O L I A R  A 0 . 0 3 %  DO I . A . .  NO SEGUNDO, SEXTO, O I T A V O  E 
DECIMO SEGUNDO MES P O S - P L A N T I O .  PODERA SER TAMBEM USADO OS PRODUTOS 
GRANULADOS A L D I C A R B E  OU D I S S U L F O T O N  NAS A X I L A S  DAS FOLHAS B A S A I S  NAS 
DOSAGENS DE 0 . 0 2 5 G  E 0 . 2 G  DO I . A .  POR PLANTA,  NO SEGUNDO. SEXTO E 
DECIMO SEGUNDO MES POS-PLANTIO.  

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A CULTURA DO A B A C A X I Z E I R O .  A COCHONILHA VEM 

!A-OBTÉNCAO .DE-UMA 
ALTA P R O D U T I V I D A D E  RECOMENDA-SE O TRATAMENTO F I T O S S A N I T A R I O  DAS MUDAS 
COM PRODUTOS FOSFORADOS E P U L V E R I Z A C O E S  DURANTE O C I C L O  V E G E T A T I V O  DA 
CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PB 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I H C I P A I S  BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CHOAIRY. S.A. GRADUADO 
O L I V E I R A ,  E.F.  GRADUADO 
SANCHES, N.F. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CHOAIRY. S.A.  & CUNHA. C.A.P.  DA. CONTROLE Q U I M I C O  DA COCHONILHA DO 

A B A C A X I Z E I R O .  CRUZ DAS ALMAS. EMBRAPA-CNPMF, 1 9 8 0 .  3 P .  (EMBRAPA- 
CNPMF. COMUNICADO TECNICO.  0 3 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 0 1 7 . 8 1 8 3 / 6  

T ITULO 
APROVEITAMENTO DE SOLOS DE R E S T I N G A  (REGOSSOL) COM A CULTURA DO 
A B A C A X I  ATRAVES DA ADUBACAO Q U I M I C A  E ORGANICA.  

UNIDADE RESPONSAVEL : PESAGRO / HACAE 

Á ADUBACAO ORGANICA DEVE SER EMPREGADA COM A DOSAGEM DE 3 . 5 0 0  G D E  
ESTERCO DE CURRAL POR COVA OU A MESMA QUANTIDADE DE RESIDUO DE F I L T R O  
PRENSA. FAZER ADUBACAO POR P L A N T A ,  PARCELADA EM TRES VEZES, 
U T I L I Z A N D O  6 0  G DE SULFATO DE AMONIO. 1 5  G DE SUPERFOSFATO S I M P L E S  
E 2 4 6  DE SULFATO DE P O T A S S I O .  ESTA TECNOLOGIA P E I t M I T E  DETER FRUTOS 
COM PESO M E D I 0  DE 1 . 5 0 0 G  U T I L I Z A N D O - S E  O ESPACAMENTO DE 1 ~ 2 0 M  X 0 , 3 0 N  

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
A )  A B A C A X I  

A ~ A D O C A O  D A S  TECNOLOGIAS RECOMENDADAS PERMITIRA O APROVEITAMENTO 
DE PARTE DOS 4 4 . 5 1 6  HA DE SOLO DE R E S T I N G A ,  ATE AGORA CONSIDERADO 
I N A P T O  PARA A T I V I D A D E S  AGROPECUARIAS NO ESTADO DO R I O  DE J A N E I R O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
M A I O R  PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GADELHA, R . S . S .  MESTRE 
V I E I R A .  A. MESTRE 
GOES, A. DE 
L I B E C K ,  L . T .  

GRADUADO 
GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
GADELHA, R.S.; GOES. A. DE & V I E I R A ,  A. RECOMENDACAO PARA A CULTURA 

DO A B A C A X I .  MACAE, PESAGRO-RIO, 1 9 8 1 .  1 2 P .  (PESAGRO. INFORME 
TECNICO. 2 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 817.8185/1 

TITULO 
CONTROLE DA FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUHO 
A FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO E A P R I N C I P A L  DOENCA DA CULTURA, CHEGANDO 
A CAUSAR PERDAS SUPERIORES A 7 0 %  EM ALGUMAS PROPRIEDADES DO ESTADO. 
PARA O CONTROLE DA DOENCA RECOMENDA-SE O P L A N T I O  DE MUDAS S A D I A S  
( O B T I D A S  PELA TECNICA DE M U L T I P L I C A C A O  R A P I D A ) ,  UNIFORMIZACAO DA 
FLORACAO USANDO INDUTORES F L O R A I S  E PULVERIZACOES P E R I O D I C A S  COM 
CAPTAFOL A 0 , 1 5 % ,  NO INTERVALO ENTRE A INDUCAO FLORAL E O F I N A L  DA 
ANTESE, EPOCA EM QUE A INFLORESCENCIA F I C A  M A I S  SUSCEPTIVEL A INFECCA 
DO PATOGENO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE AO CONTROLE DA FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO NO 
PLANTIO,  E  INDUCAO FLROAL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES BA MG D F  GO SP R J  PR P E  PB CE 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEt1AQOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
VENTURA. J. A. GRADUADO 
CHAVES, G.M. DOUTOR 
PISSARRA, T.B. GRADUADO. 
MAFFIA,  A.L.  

PRINCIPAL PUBLICACAO 
VENTURA, J . A .  F I E L D  I N D U C T I O N  DE F U S A R I O S I S  I N  P I N E A P P L E  F R U I T  W I T H  
FUSARIUM MONILIFORME SHELD. VAR. SUBGLUTINANS WR. L RG. F R U I T S  36 
(11): 7 0 7 - 7 1 0 .  1 9 8 1 .  



Banana 
RECOMENDACAO DE PESQUISA : 018.8118/2 

TITULO 
REQUERIMENTO DE AGUA PELA CULTURA DA BANANEIRA (MUSA C A V E N D I S H I I  
LAMBERT) CV. NANICA. NO VALE DO GORUTUBA. 

UNIDADE RESPONSAVEL 2 EPAMIG 

RESUHO 
O ENSAIO FOI INSTALADO NO CAMPO EXPERIMENTAL DO GORUTUBA, MUNICIPIO 
DE PORTEIRINHA-MG, EM SOLO DE ALUVIAO FRANCO ARENOSO EUTROFICO. 
A IRRIGACAO F O I  REALIZADA ATRAVES DE SULCOS NIVELADOS E FECHADOS EM 
NUMERO DE DOIS  POR F I L E I R A  DE ACORDO COM OS SEGUINTES TRATAMENTOS: 
IRRIGACAO QUANDO O SOLO PERDIA 20 ,  40 .  6 0 .  8 0 %  DA AGUA D ISPONIVEL  
(AD) ,  E SEM IRRIGACAO. RECOMENDA-SE QUE NA F A I X A  DE 2 0  A 6 0  CM DE 
PROFUNDIDADE. O SOLO NA0 DEVE PERDER M A I S  DE 6 0 %  DA AD. SENDO I D E A L  
QUE A REAPLICACAO OCORRA COM PERDA ENTRE 4 0  E 50% DA AD NESSA F A I X A  
DO SOLO. A PRODUCAO DE BANANEIRA NANICA IRRIGADA,  NAS CONDICOES DES 
ENSAIO, MOSTROU VALORES ELEVADOS ATINGIDOS 58,82,58T/HA NO 1. .2 .  E 
CACHO, RESPECTIVAMENTE OU VALORES ANUAIS DE 81,9T/HA NO TRATAMENTO 
COM PERDA DE 40% DA AD. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
BANANA/ CONSIDERANDO QUE A REGIA0  DO VALE DO CORUTUBA APRESENTA 
D E F I C I E N C I A  H I D R I C A .  J U S T I F I C A - S E  O EMPREGO DA REFERIDA TECNOLOGIA 
PARA A OBTENCAO QUANTITATIVA E QUAL ITAT IVA  DO PRODUTO. A FASE NA QUAL 
SE APLICA A TECNOLOGIA. COMPREENDE O DESENVOLVIMENTO FENOLOGICO DA 
CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  A R E I  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MARCIANI-BENDEZU.J. MESTRE 
SOUZA LIMA,  C.A. DE  GRADUADO 
NARINATO, R. MESTRE 
ALVARENGA, L.R. DE GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 828.8181/4 

TITULO 
CULTIVAR DE UVA DE MESA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO 
FORAM AVALIADAS AS CARACTERISTICAS DE V I D E I R A  "RUBI". CULTIVAR 
RESULTANTE DA MUTACAO SOMATICA NATURAL OBSERVADA NUM POMAR COMERCIAL 
DE UVA " ITAL IA " (P IROVAN0  6 5 1 ,  EM NOVEMBRO 1972,NO M U N I C I P I O  DE SANTA 
MARIANA, PR. SUAS CARACTERISTICAS VEGETATIVAS, DE FRUTIFICACAO E DE 
QUALIDADE DO FRUTO SAO SEMELHANTES AS DA CULTIVAR ORIG INAL ,  POREM, 
SUAS BAGAS SAO DE COLORACAO ROSADA. AS PERSPECTIVAS DE MERCADO SAO 
BOAS, POIS .  SEUS FRUTOS APRESENTAM ELEVADO VALOR COMERCIAL. NO NORTE 
DO PARANA, TEM-SE OBSERVADO QUE A UVA "RUBI" PRODUZIDA EM CONDICOES 
DE VERAO (DEZEMBRO-JANEIRO) APRESENTA BAGAS DE COLORACAO POUCO 
INTENSA.ENQUANT0 QUE A PRODUZIDA NO OUTONO CMAIO-JUNHOIAPRESENTA COR 
BASTANTE INTENSA.  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
UVA. IMPLANTACAO DO POMAR. 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
. MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KISHINOI  A . Y .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
KISHINO,  A.Y. a MASHIMA, M. I T A L I A  RUBI ,  NOVA CULTIVAR DE UVA F I N A  

PARA MESA. I N :  CONGRESSO BRASILE IRO DE FRUTICULTURA, 5, PELOTAS, 
1 9 7 9 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 82H.@lH2/2 

TITULO 
USO D E  F U N G I C I D A S  S I S T E M I C O S  NO CONTROLE DA PERONOSPORA DA V I D E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPASC / VIDEIRA 

RESUMO 
O  CONTROLE DA PERONOSPORA DA V I D E I R A  NA R E G I A 0  DO V A L E  DO R I O  DO 
PEIXE,SC,ERA EFETUADO T R A D I C I O N A L M E N T E  COM PRODUTOS Q U I M I C O S  DE 
CONTATO ( M A N C O Z E B . M A N E B . C O B R E . E T C . ) .  NA EUROPA COM A  DESCOBERTA DOS 
F U N G I C I D A S  S I S T E M I C O S  ( A  BASE DE METALAXYL,  CYMOXAMIDE E  P H O S E T Y L - A L I  
NO CONTROLE A  ESTA DOENCA.VEI0  DAR UMA NOVA. ESPERANCA A  TODOS OS 
V I T I C U L T O R E S  DO MUNDO, P O I S  ESTES F U N G I C I D A S  ALEM DE POSSUIR A  
PROPRIEDADE DE N A 0  SEREM LAVADOS P E L A S  CHUVAS QUANDO APLICADOS,  
POSSUEM A I N D A  OUTRA PROPRIEDADE, I S T O  E. PODEM SER APLICADOS COM UM 
M A I O R  I N T E R V A L O  ( 1 5  D I A S  NO CASO DO M E T A L A X Y L ) .  TESTADOS A Q U I  NA 
R E G I A 0  O  METALAXYL S E  MOSTROU O  MELHOR PRODUTO NA CONCENTRACAO DE 1% 
PM ASSOCIADO AO COBRE 35% PM. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO TRABALHADO UVA. ATAQUE I N T E N S O  DA PERONOSPORA PODERA PROVOCAR 
QUEDA DE PRODUCAO DOS P A R R E I R A I S  EM A T E  80%. O  USO DESSA TECNOLOGIA 
SERIA V A N T A J O S A  EM ANOS B A S T A N T E  CHUVOSOS. A MELHOR FASE P A R A  A - 
APLICACAO DESSA TECNOLOGIA S E R I A  NO I N I C I O  DA FLORACAO A T E  QUANDO AS 
BAGAS T I V E S S E M  O  TAMANHO DE UMA E R V I L H A .  

ABRANGEt4CIA GEOGRAFICA 
SC RS PR MG 

USUARIOÇ 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDEt4ADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SCHUCK. E. GRADUADO 
MATOS, C . S .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SCHUCK, E.; MATTOS, C.S.  & KOLLER. O.C. COMPETICAO DE F U N G I C I D A S  NO 

CONTROLE DA PERONOSPORA DA V I D E I R A .  I N :  CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE 
FRUTICULTURA,  7., F L O R I A N O P O L I S ,  1983. RESUMOS. .. P. 65. 



RECOnENDACAO DE PESQUISA : 828.8118/8 

TITULO 
PORTA-ENXERTOS DE V IDE IRA PARA HIBRIDOS FRANCESES 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUHO 
AS CULTIVARES DE V IDE IRA DE HIBRIDOS FRANCESES, PREVIAMENTE 
SELECIONADAS NA ANTIGA COLECAO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE CALDAS, 
MOSTRAM DIFERENTE COMPORTAMENTO PRODUTIVO. QUANDO ENXERTADAS SOBRE 
DIFERENTES PORTA-ENXERTOS. ASSIM, NO CASO DA SEYVE-VILLARD 1 2 . 3 7 5  OS 
PORTA-ENXERTOS M A I S  ADEQUADOS SAO O 1 0 1 - 1 4  E O TROPICAL. POR SUA VEZ. 
OS QUE INDUZEM MAIOR PRODUTIVIDADE NO SEYVE-VILLARD 1 8 . 4 0 2  SAO, POR 
ORDEM DECRESCENTE, O 1 0 1 - 1 4  E O SCHWARZMANN. PARA A SEYVE-VILLARD 
18.315 E 5BB APRESENTA-SE COMO O MELHOR CAVALO PARA OS SOLOS UMIDOS 
E O TROPICAL E O M A I S  INDICADO PARA OS TERRENOS COM MELHOR DRENAGEM. 
FINALRENTE. O TROPICAL E O 1 0 1 - 1 4  SAO OS PORTA-ENXERTOS QUE M A I S  
FAVORECEM A PRODUTIVIDADE DA COUDERC 13 .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS CULTIVARES FOLHA DE FIGO E NIAGARA, CULTIVADAS DE PE FRANCO NA 
REGIA0 DE CALDAS. MOSTRAM BAIXAS PRODUCOES, ESPECIALMENTE A PRIMEIRA 
E ORIGINAM VINHO DE QUALIDADE INFERIOR.  AS COMBINACOES DE ENXERTIA 
REFERIDAS MELHORAM A QUALIDADE E AUMENTAM E REALCAM A PRODUTIVIDADE 
DAS VINHAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIWCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOGUEIRA, D. J.P MESTRE 
ABRAHAO, E. MESTRE 



RECOHENDACAO D E  P E S Q U I S A  : 828.8119/6 

T I T U L O  
CONTROLE DA ANTRACNOSE DA V I D E I R A  

UHIDADE RESPONSAVEL : EPAIYIG 

R E S U t i O  
O FUNGICIDA CAPTAFOL. CONTROLA OS ATAQUES DE ANTRACNOSE NAS V I D E I R A S  
A UM N I V E L  DE PRATICAMENTE 100%.  ESTE RESULTADO E 0BTIDO.NA REGIA0  DE 
CALDAS. UT IL IZANDO UMA DOSAGEM DE 0 ,2% DO PRODUTO COMERCIAL, EM 6 
APLICACOES. COM INTERVALOS DE 2 SEMANAS E I N I C I O  EM MEADOS DE 
OUTUBRO. 

PRODUTO / P R O B L E i í A  E P R O C E S S O  P R O D U T I V O  
AS VINHAS DA REGIA0  DE CALDAS E ANDRADAS SAO NORMALMENTE ATACADAS 
PELA ANTRACNOSE. POR VEZES VIOLENTAMENTE, COMO ACONTECE SOBRETUDO COM 
AS CULTIVARES M A I S  SENSIVE IS  A DOENCA, TAL COMO O SEYVE-VILLARD 
12 .375 .  ESTA TECNOLOGIA VEM RESOLVER, DECIDIDAMENTE, O PROBLEMA A 
N I V E L  REGIONAL. 

ABRANGEWCIA G E O G R A F I C A  
MG 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t i C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  E N V O L V I D O S  
ABRAHAO. E. MESTRE 
SOUSA. S.M.C. MESTRE 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  
ABRAHAO. E. COMPETICAO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA ANTRACNOSE DAS 

V I D E I R A S .  S.L.. S. ED., 1 9 8 3 .  (PESQUISANDO. 1 0 6 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 828.8128/4 

TITULO 
TRATAMENTO DE INVERNO E QUEBRA DE DORMENCIA DAS V IDE IRAS.  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

REsUnO 
A UT IL IZACAO DE TRATAMENTOS DE INVERNO NAS V IDEIRAS EM BASE DE 
DINOSEBE, APLICADO IMEDIATAMENTE A SEGUIR A PODA. NA DOSAGEM DE 0.82. 
PROMOVE NA0 SO UM CONTROLE SATISFATORIO DO GRILO MOLE (ANOMISTUS 
ESCRIOSUS) E MAROMBA ( H E I L I P U S  NAEVULUS), COMO EVIDENCIA UMA ACAO 
ALTAMENTE E F I C I E N T E  NA QUEBRA DE DORMENCIA DAS PLANTAS. BEM COMO NA 
UNIFORMIDADE DE BROTACAO E NA SUA SUBSEPUENTE EVOLUCAO VEGETATIVA. 
ESTES RESULTADOS FORAM OBSERVADOS E CONFIRMADOS AO LONGO DE VARIOS 
ANOS, COMO PARTE DO ESQUEMA FITOSSANITARIO PREVIAMENTE ESTABELECIDO 
PARA A AT IV IDADE EXPERIMENTAL E POSTERIORMENTE ALARGADO PARA h AREA 
DE PRODUCAO V IT ICOLA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE CALDAS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
O GRILO E A MAROMBA REVELAM-SE AS PRAGAS DE MAIOR XMPORTANCIA NA 
VITICULTURA REGIONAL. POR OUTRO LADO, SOBRETUDO NOS INVERNOS MENOS 
FRI0S.A BROTACAO E A FLORACAO DAS PLANTAS DECORRE DE MODO IRREGULAR. 
EM REFLEXOS E PREJUIZOS DE VARIAS ORDENS. A PRESENTE TECNOLOGIA DA 
RESPOSTA SIMULTANEA A ESTES PROBLEMAS, EM TERMOS SATISFATORICS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAQ POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR c' PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOGUEIRA. C .  ." !' NESTRE 
ABRAHAO. E .  MESTRE 



Recursos genéticos 
RECOtlENDACAO DE PESQUISA : 8 2 3 . 8 1 8 5 / 9  

TITULO 
A PUPUNHA COMO ALTERNATIVA PARA PRODUZIR ALIMENTOS, FARINHA, RACAO 
ANIMAL,  OLEO E PALMITO NA TERRA F I R M E  DA AMAZONIA. 

UNIDADE RESPONSAVEL : INPA 

RESURO 
A PUPUNHA ( B A C T R I S  GASIPAES H.B.K., PALMAE) PRODUZ DE 1 A 2 0  CACHOS/ 
ANO COM MEDIA DE 8 .  OS CACHOS PESAM DE 1 A 2 0  KG, COM M E D I A  DE 4KG. 
O MESOCARPO E DE 48 A 9 3 %  DO FRUTO. COM M E D I A  DE 7 6 X . 0  MESOCARPO E 
COMPOSTO DE:AGUA,DE 2 5  A 82%.C/MEDIA DE 4QX;PROTEINA DE 3 . 1  A 1Q.7X, 
C/MEDIA DE 6.9Z;OLEOS DE 2 r 2  A 6 1 . 7 % v C / M E D I A  DE 2 3 X i F I B R A t D E  5 .2  A 
13 .8%,C/MEDIA DE 9.3X;OUTROS CARBOIDRATOS(AMIDO),DE 1 4 . 5  A 84.8X,COM 
MEDIA DE 5 9 . 5 X ; E  CINZAS.DE 0 . 5  A 1 . 8 t , C / M E D I A  DE 1.3X.PRODUZ UM 
PALMITO DE QUALIDADE EXP0RTAVEL.A PUPUNHA E SUCEPTIVEL A POUCAS 
PRAGAS E DOENCAS-AS DE IMPORTANCIA ECONOMICA SAO O ACARO DA FOLHA 
( J O H N S T O N I I  SP. )E PODRIDAO NEGRACTHIELOVIOPSIS SP.).PODE SER PLANTADA 
NA TERRA F I R M E  DE QUASE TODA A AMAZONIA E NAS DEMAIS REGIOES UMIDAS 
DO PA1S.A PRODUTIVIDADE SEM MELHORAMENTO E TRATOS CULTURAIS E PERTO 
DE 6T/HA/ANO.O POTENCIAL GENETICO DE PRODUCAO E PERTO DE 5OT/HA/ANO. 
S U B S T I T U I  CULTURAS DE C I C L O  CURTO NA TERRA F I R M E  DA AMAZONIA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A PUPUNHA E ADAPTADA AS CONDICOES EDAFO-ECOLOGICAS DA TERRA F I R M E  DA 
AMAZONIA. ONDE PODE S U B S T I T U I R  CULTURAS DE C I C L O  CURTO, PERMITINDO 
ATENDER AS E X I G E N C I A S  ECOLOGICAS DA REGIAO, CONSERVANDO O SOLO E 
PRODUZINDO MAIORES SAFRAS E M A I S  RENDA PARA O AGRICULTOR. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM AP AC BA MT PA R 0  RR 

USUARIDS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CLEMEN1,C.R. GRADUADO 
ALVES, M.L.B. MESTRE 
FERREIRA,  S.A.N. GRADUADO 
VENTURIERI .  G.A. . GRADUADO 
ARKCOLL, D.B. DOUTOR 
GOMES, J.B.M. GRADUADO 
A L F A I A ,  S.S. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CLEMENT, C.R.; ALVES. M.L.B.; VENTURIERIV G.A.; FERREIRA*  S.A.N. L 

ARKCOLL. D.B. PUPUNHA ( B A C T R I S  GASIPAES H.B.K., PALMAE): UMA 
OPCAO PARA A AGRICULTURA NA TERRA F I R M E  DA AMAZONIA. C I E N C I A  
HOJE. NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 623.8187/5 

TITULO 
AVALIACAO DE INTRODUCOES DE ARACEAS COMESTIVEIS 

UNIDADE RESPONSAVEL : INPA 

RESUHO 
O ESTADO DO AMAZONAS E CIRCUNSTANCIALMENTE UM GRANDE IMPORTADOR DE 
FECULENTAS EM ESPECIAL DA BATATINHA (SOLANUM TUBEROSUS). DADOS M A I S  
RECENTES I N D I C A M  QUE O VOLUME DE IMPORTACAO DESSE PRODUTO ALCANCOU A 
C I F R A  DE 3 M I L  TONELADAS, AS DEMAIS FECULENTAS CULTIVADAS NO ESTADO 
TEM C I C L O  RELATIVAMENTE LONGO E B A I X A  PRODUTIVIDADE.  AS ARACEAS 
SURGEM COMO UMA OPCAO PARA AUMENTAR A V A R I A B I L I D A D E  DE OFERTA PORQUE 
PRODUZEM TUBERCULOS OU RIZOMAS DE EXCELENTE VALOR N U T R I C I O N A L ,  SAO 
RESISTENTES A DOENCAS E PRAGAS E PRODUZEM BEM EM SOLOS POBRES. EM 
EXPERIMENTOS DEMONSTRARAM A PRODUCAO DE ATE 1 6  T/HA, COM ADICAO 
ADICAO DE MATERIA ORGANICA EM UM C I C L O  DE 5 MESES. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
O C U L T I V O  DE ESPECIES FECULENTAS M A I S  RUSTICAS D I M I N U I R I A  O VALOR DO 
CUSTO DE PRODUCAO, FORNECENDO AO MERCADO PRODUTOS A PRECOS 
COMPENSADORES E E S T I M U L A R I A  O AUMENTO DO CONSUMO DOS AMAZONIDAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM RR PA AC R 0  MT GO 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS F E R T I L I Z A N T E S  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P A I V A .  U.O. MESTRE 
GIACOMETTI ,  D.C. DOUTOR 
NODA, H. DOUTOR 



Pimentão 
RECOilENDACAO DE PESQUISA : 824 .8182 /4  

T I T U L O  
INTRODUCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE PIMENTAO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE 

RESUilO 
EM 1 9 8 0  FORAM I N I C I A D O S  TESTES PARA AVALIAR GERMOPLASMAS DE PIMENTAO 
NAS REGIOES DA IB IAPABA E BATURITE.  OS RESULTADOS DOS ENSAIOS ATE 
1 9 8 3  PERMITEM DESTACAR, NA REGIA0 DA I B I A P A B A ,  AS CULTIVARES GIGANTE 
IKEDA, ALLBIG,  "KITAYAMAO" (LOCAL), CAL IFDRNIA  WONDER E YOLO WONDER, 
EM TERMOS DE PRODUCAO POR AREA E PESO MEDIO DE FRUTO, EM PRODUCAO DE 
FRUTO POR PLANTA, DESTACARAM-SE AGRONOMICO 10-G,GIGANTE IKEDA, AVELAR 
E NADIA.  AS CULTIVARES MAGDA E RUBY K I N G  PODERAO SER BOAS OPCOES PARA 
APRESENTAREM FRUTOS BEM FORMADOS. CONSISTENTES E RAZOAVEL PRODUCAO DE 
FRUTOWPLANTA. NA REGIA0 DE BATURITE DESTACAR-SE AS CULTIVARES IKEDA 
E RUBY K I N G  EM PRODUTIVIDADE (T/HA)  EM TERMOS DE PESO MEDIO DE 
FRUTOS, RUBY K I N G  E EARLY CALWONDER FORAM OS MELHORES. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
CONSIDERANDO QUE O PIMENTAO E UMA CULTURA OLERICOLA IPORTANTE NO 
ESTADO E QUE NA0 HAVIA NENHUMA DEFINICAO DESTA OU DAQUELA CULTIVAR 
PARA AS REGIOES DA I B I A P A B A  E BATURITE F O I  REALIZADA A PESQUISA NESTE 
SENTIDO. CUJOS RESULTADOS PERMITEM SUGERIR, CONFORME TENDENCIAS DO 
MERCADO CULTIVARES M A I S  PRODUTIVAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
CE 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UHIDADE DE SERVICO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA,  L.A.DA GRADUADO 
EARREIRA. J.G. GRADUADO 
BEZERRIL. E.F. GRADUADO 
M!JNIZ,J.O.L. GRADUADO 
SA. M.F.P. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SILVA.  L.A.; BEZERRIL, E.F. 8 SA. M.F.P. COMPORTAMENTO DE CULTIVARES 

DE PIMENTAO NA IB IAPABA,  CEARA.FORTALEZA-EPACE, 1 9 8 3  (NO PRELO). 



Tecnologia de sementes 
RECOMENDACAO DE PESQUISA : 025.8108/8 

TITULO 
TRATAMENTO DE SEMENTES D E  SOJA COM F U N G I C I D A  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE DOURADOS 

RESUtIO 
SAO RECOMENDADOS OS SEGUINTES F U N G I C I D A S :  THIABENDAZOL,  CAPTAN, 
THIRAN.  PCNB, CARBOXIN, CAPTAFOLtPCNB,  T IOFANATO M E T I L I C O t T H I R A N  E 
C A R B O X I N t T H I R A N .  EMPREGA-SE UM TAMBOR G I R A T O R I O  ADICIONANDO-SE 2 0 0  A 
4 0 0 K L  DE AGUA POR 50  GRAMAS DE SEMENTE, GIRANDO O TAMBOR ALGUMAS 
VEZES PARA UMEDECER AS SEMENTES. A SEGUIR A D I C I O N A - S E  O F U N G I C I D A  NA 
DOSAGEM RECOMENDADA. GIRANDO O TAMBOR ATE QUE AS SEMENTES F I Q U E M  
TOTALMENTE ENVOLVIDAS PELO PRODUTO. A VANTAGEM DO TRATAMENTO DE . - . . . - . . -. . . - - . - - - 
SEMENTE E ASSEGURAR UM ~ S T A N D ~ U N I F O R M E ,  ALEM DE DIMINUIR A 
QUANTIDADE DE SEMENTES A SER PLANTADA, REDUZINDO, PORTANTO O CUSTO DA 
PRODUCAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O TRATAMENTO DE SEMENTE DE SOJA E RECOMENDADO QUANDO O P L A N T I O  E 
R E A L I Z A D O  EM SOLO SEC0,CONDICAO ESTA QUE FAVORECE O ATAQUE DE FUNGOS. 
ESTIMA-SE QUE APROXIMADAMENTE 30% DA AREA DE SOJA NO ESTADO DE MS 
SEJA PLANTADA COM SOLO SECO. 

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS PR SC RS SP GO MG DF M l  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  = > , I N D U S T R I A  DE INSUNOS 

PRIttCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  D E  C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SONEGO. O.R. MESTRE 
MESQUITA, A.N. D E  GRADUADO 
S I L V A ,  C.M. DA GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 3 4 . 8 1 8 8 / 7  

T I T U L O  
PROTEINA E ENERGIA EM D I E T A S  PARA FRANGOS DE CORTE 

UMIDADE RESPONSAVEL : I P Z F O  / RS 

Aves 

RESUIIO 
N I V E L  DE ENERGIA:  RACOES COM ALTA ENERGIA ( 3 2 0 0  KCALYKG) PRODUZEM 
A N I M A I S  COM MELHOR PESO AO ABATE E CONVERSA0 ALIMENTAR DO QUE AQUELES 
MANTIDOS COM 3000 KCAL.  ESTAS DIFERENCAS SAO DA ORDEM DE 495% E 6 ~ 5 : :  
RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO UM PERIODO DE CRIACAO DE 49 A 56  D I A S .  
ENTRETANTO O RENDIMENTO DE CARCACAS DE A N I M A I S  MANTIDOS COM B A I X A  
ENERGIA E 1 , 8 X  SUPERIOR AOS QUE RECEBEM ALTA ENERGIA.  
N I V E L  DE PROTEINA:  FEMEAS - 16X NA F A S E  DE ACABAMENTO SAO 
S U F I C I E N T E S .  PARA MACHOS RECOMENDA-SE UMA RACAO I N I C I A L  COM 24% E D E  
ACABAMENTO COM 2 O X  DE PROTEINA.  
N I V E I S  DE AMINOACIDOS: 0,70% DE AMINOACIDOS SULFURADOS E 0.9 A 
12 DE L I S I N A  ATENDEM AS E X I G E N C I A S  DOS A N I M A I S  DE O  A 4 SEMANAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A RACOES PARA FRANGOS D E  CORTE, E FACE AS 
DIFERENCAS DE E X I G E N C I A S  N U T R I T I V A S .  RECOMENDA-SE A CRIACAO COM 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO D F  MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  PE RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  :> AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  D E N E F I C I O S  
ECONOMIA DE INSUPIOS N A 0  DE OBRA 

COORDEtlADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TRINDADE.  D.S.  MESTRE 
CAVALHEIRO,  A .C.L .  MESTRE 
O L I V E I R A ,  S . C .  GRADUADO 
O L I V E I R A ,  M.F.G. DE GRADUADO 
CEZAR. N.S.  GRADUADO 
ARNT. L.M. GRADUADO 

PRI I4C IPAL  PUDLICACAO 
TRINDADE, D.S. ;  CAVALHEIRO, A.C.L.; O L I V E I R A ,  S . C . ;  O L I V E I R A .  M.F.G. 

8 ARNT, L.M. E F E I T O  DO N I V E L  DE ENERGIA E DA PROTEINA DA D I E T A  
SOBRE O DESEMP.DE FRANGO DE CORTE. IN:REUNIAO ANUAL DA SOC.BRAS. 
DE ZOOTECNIA.19,PIRACICABA,1982.ANAIS...PIRACICABA,l982.P.l5-6 . 



Milheto 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 848.8180/4 

TITULO 
C U L T I V A R  DE M I L H E T O  GRANIFERO S Y N T H E T I C - 1  PARA O S E M I - A R I D O  DE 
PERNAHBUCO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPA 

RESUnO 
A C U L T I V A R  DE M I L H E T O  " S Y N T H E T I C - 1  E  UMA INTRODUCAO DO SENEGAL E 
APRESENTA UM PORTE B A I X O  VARIANDO DE 1 A 1,3M, FLORECE EM M E D I A  
COM 7 0  D I A S  E TEM RENDIMENTO DE GRAOS DE 1 5 0 0  KG/HA. E  R E S I S T E N T E  A 
SECA E AO ACAMAMENTO PODENDO SER CULTIVADO EM AREAS DE P R E C I P I T A C A O  
P L U V I A L  DE 2 0 0 - 3 0 0  MM. APRESENTA COMPORTAMENTO RAZOAVEL EM SOLOS 
ARENOSOS E DE B A I X A  F E R T I L I D A D E .  E  RECOMENDADO PARA O S E H I - A R I D O  NO 
QUE CONCERNE A ALIMENTACAO ANIMAL E HUMANA. 

PRODUTO / PROBLEtfA E PROCESSO PRODUTIVO 
TRATA-SE DE GRAMINEA QUE APRESENTA C A R A C T E R I S T I C A S  X E R O F I L A S  E PODE 
SER CULTIVADA NAS AREAS ONDE O M I L H O  N A 0  PRODUZ GRAO. A P L I C A - S E  EM 
TODAS AS FASES DO PROCESSO PRODUTIVO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E  PB CE AL BA 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS DENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
M A C I E L ,  G.A. MESTRE 
ARCOVERDE. A.S. S. GRADUADO 
ARAUJO, M.R.A. MESTRE 
F A R I S .  M.A. DOUTOR 
LIRÃT-M. DE A .  
FERRAZ, L .  
TABOSA, J . N .  

DOUTOR 
MESTRE 
MESTRE 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
M A C I E L ,  G.A.; L I R A .  M. DE A. ;  TAVARES F I L H O ,  J . J . ; A R T I G A S ,  S .  L 

TABOSA, J . N .  COMPETICAO DE COMPOSTOS DE M I L H E T O  ADAPTADOS NO 
SERTAO DE PERNAMBUCO.IN:EMPRESA PERt4AMB.DE PESQ.AGROPEC.,RECIFE, 
PE.ATUACA0 DO I P A  NO AMBITO DO POLONORDESTE.RECIFE,1981.V.2. 



Ovinos 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 044.0102/2 

TITULO 
AVALIACAO DO VALOR NUTRIT IVO DE SUBPRODUTOS AGRICOLAS FICROSOS - 
PALHAS - NO R I O  GRANDE DO SUL 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPZFO / RS 

RESUnO 
AS PALHAS DE SOJA E DE ARROZ PODEM PARTICIPAR DA D IETA DE MANTEILrA 
PARA RUMINANTES EM PROPORCAO DE ATE 50% SEM PREJUIZO PARA OS fPi ,  qVXS. 
ESTA FRATICA PERMITE ATENDER AS EXIGENCIAS MINIMAS DE MANTENC 
ANIMAIS  EM PERIODOS DE ESCASSEZ DE ALIMENTOS. 
TENDO EM V ISTA F I N S  PRODUTIVOS, ESSES RESIDUOS TORNAM-SE U T E l S  
COM FORNECEDORES DE VOLUME PARA ANIMAIS  EM CONFINAMENTO. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A OVINOS LANADOS EM CONFINAMENTO, E SE 
APLICA NA FASE PRODUTIVA. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
RS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDEHADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PIRES,  M.B.G. RESTRE 
TRiNDADE, D.S. MESTRE 
QUADROS. A.T.F. DE GRADUADO 
FONTE, L.A.M. DA GRADUADO 
OL IVE IRA,  M.F.G. DE GRADUADO 

PRIHCIPAL PUBLICACAO 
PIRES.  M.E.G.: TRINDADE. D.S. a QUADROS. A.T.F. DE. COMPOSICAO 

QUII'IICA E D I G E S T I B I L I D A D E  " I N  VITRO" DE PALHAS DE SOJA, ARROZ, 
MILHO, AVEIA E TRIGO. ANUARIO TECNICO DO IPZFO, PORTO ALEGRE, 
7 : 4 1 1 - 3 1 ,  DEZ. 1980. 



Ovinos deslanados 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 845.8103/7 

TITULO 
TATUAGEM NA CAUDA EM OVINOS DESLANADOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : CPATU 

RESUHO 
TATUAGEM NO P A I N E L  VENTRAL DA CAUDA, L 3 C A L I Z A D O  NA INSERCAO DA CAUDA 
COM O CORPO DO ANIMAL. F O I  REALIZADA COM TATUADEIRA PEQUENA E PASTA 
PRETA PARA TATUAGEM. I N I C I A L M E N T E  DEVE-SE CONTER O ANIMAL E EM 
SEGUIDA FAZER A L IMPEZA DO LOCAL COM ALGODAO EMBEBIDO EM ALCOOL 
E T I L I C O  COMUM. DEPOIS A P E L E  DEVE SER D I S T E H D I D A  LATERALMENTE, DE 
MODO A P E R M I T I R  A TATUAGEM NA PARTE CENTRAL DO P A I N E L . I M E D I A T A M E N T E  
APOS A TATUAGEM A PASTA DEVE SER ESPALHADA H 0  LOCAL DA OPERACAO E 
ESFREGADA COM O DEDO POLEGAR. PARA L E I T U R A  DO NUMERO DE CADA PNIMAL,  
TEM S I D O  NECESSARiO APENAS LEVANTAR A CAUSA, F A C I L I T A N D O ,  DESSA 
MANEIRA, A OPERACAO DE I D E N T I F I C A C A O .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
OS METODOS DE I D E N T I F I C A C A O  DE OVINOS USADOS COM FREQUENCIA, BRINCOS 
E TATUAGEM NA ORELHA, HAO TEM PROPORCIONADO UMA L E I T U R A  E F I C A Z .  O 
USO DA TATUAGEM H 0  P A I N E L  VENTRAL DA CAUDA,APRESENTA MARCAS L E G I V E i S  
E F A C I L I T A  A L E I T U R A  DOS NUMEROS IMPRESSOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF M5 MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NASCIMENTO,C.N.B.DO MESTRE 
COSTA, N.A. DA GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NASCIMENTO. C.N.B. DO. & COSTA, N.A. DA. TATUAGEM NA CAUDA EM OVINOS 

DESLANADOS. BELEM. EMBRAPA-CPATU. 1 9 8 2 .  2P. (EMBRAPA-CPATU. 
PESQUISA EM ANDAMENTO. 8 4 ) .  



Pimenta-do-reino 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 0 4 8 . 0 1 8 8 / 7  

TITULO 
USO DA COBERTURA MORTA EM PIMENTA-DO-REINO. 

UNIDADE RESPOHSAVEL : UEPAE ALTAHIRA 

RESUHO 
A COBERTURA MORTA PODERA SER F E I T A  COM CASCA DE ARROZ OU PALHA DE 
CAPIM. M A T E R I A I S  FACILMENTE ENCONTRADOS NAS AREAS DE P L A N T I O  DE 
PIMENTA-DO-REINO NA R E G I A 0  DE I N F L U E N C I A  DA RODOVIA TRANSAMAZONICA. 
DEVERA COBRIR TODA A AREA DE PLANTI0,COM EXCESSAO DA AREA EM VOLTA DA 
PLANTA (COROA), COM UMA ESPESSURA DE 1 0 - 1 5  CM E F E I T A  NO F I M  DO 
PERIODO CHUVOSO. A PRATICA E RECOMENDADA PARA AREAS DE SOLO AXGILOSO 
T I P O  TERRA ROXA ESTRUTURADA. ALEM DO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE,  ESTA 
P R A T I C A  AJUDA A RETER A UMIDADE DO SOLO NO PERIODO SECO E REDUZ OS 
GASTOS C o a  A CAPINA DO PIMENTAL.  

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO DA COBERTURA MORTA NA CULTURA DA PIMENTA-DO-REINO DEVE SER 
R E A L I Z A D A  ANUALMENTE NO F I M  DO PERIODO CHUVOSO. PARA MANTER A UMIDADE 
DO SOLO DURANTE O PERIODO SECO, SENDO RECOMENDADA COMO TRATO 
CULTURAL. 

ABRAF4GEttCIA GEOGRAFICA 
?A MA NT R 0  

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRI~~CIPAIS EENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COOXDEHAUOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KATO, D.R. GRADUADO 
KATO. K.S.A. GRADUADO 
ALBUCUERQUE: T .  C. MESTRE 
SATO. A.K. GRADUADO 

. . - - - - - -. - 
KATO. V . B . ;  KATO, n . r T ~ . ;  ALBUQUERQUE, F.C. 3 KATO. A.K. E F E I T O  DE 

ÜIFE!?CNTES M A T E E I X i S  DE COBERTURA MORTA EM PIMENTA-DO-REINO. 
A i i L M i C A .  EMBRAFA-UEPAE A L T A i l I R A .  1983.  3P. (EMBPAPA-UEPAE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 852.8181/7 
Triticaie 

TITULO 
RECOMENDACAO DE ESPACAMENTO E DENSIDADE DE SEMEADURA PARA O 
TRIT ICALE 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPT 

REÇUilO 
ALTAS PRODUTIVIDADES SO SAO OBTIDAS QUANDO AS PLANTAS TEM CONDICOES 
DE OTIMISAR O USO DE LUZ. AGUA E NUTRIENTES. A CULTIVAR DE TRIT ICALE 
PFT 7 6 6  APRESENTA OS MELHORES RENDIMENTOS QUANDO SEMEADA EM 
ESPACAMENTO ENTRE LINHAS DE 1 0  CM E EM DENSIDADES DE 400-500 SEMENTES 
V IAVEIS  POR M2. A PROFUNDIDADE DE SEMEADURA DEVE SER DE 3 A 5 CM. A 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O TRIT ICALE COMO CULTURA NOVA TEM NA FASE DE IMPLAHTACAO UM DOS 
PERIODOS MAIS  CRITICOS. PORTANTO UMA SEMEADURA NO ESPACAMENTO. 
DENSIDADE, PROFUNDIDADE E CONDICOES F I S I C A S  DO SOLO CORRETOS SAO 
FATORES IMPORTANTES PARA O SUCESSO DESTA NOVA ESPECIE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS PR MS SP MG GO 

USUARIOS - - 

IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVDLVIDOS 
BAIER. A.C. DOUTOR 
NEDEL, J .L .  
SANTOS, H.P. 
LHAMBY, J.C.B. 

MESTRE 
MESTRE 
MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BAIER. A.c.; SANTOS. H.P. DOS : LHA~BY.  J.C.B. REACAO DO TIITICALE. 

X TRITICOSECALE (CULTIVAR PFT 766)  A DIFERENTES ESPACAMENTOS E 
DENSIDADES. I N :  REUNIA0 NACIONAL DE PESQUISA DE TRIGO. 12. 
CASCAVEL. PR. 1982. RESULTADOS DE PESQUISA APRESENTADO.. . 





RECORENDACAO DE PESQUISA : H54.8181/3 

TITULO 
CULTIVAR DE CAFE PARA O L ITORAL  DO PARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL r IAPAR / PR 

RESURO 
F O I  RECOMENDADA PARA O L ITORAL  DO PARANA. REGIA0  CAFEEIRA NOVA. DE 
CARACTERISTICAS EDAFOCLIMATICAS E ECONOMICO-SOCIAL ESPECIA IS .  A 
CULTIVAR CATUAI .  ESTA CULTIVAR APRESENTA PRODUTIVIDADE MEDIA 26% 
SUPERIOR EM RELACAO A CULTIVAR MUNDO NOVO. CONSIDERANDO-SE A MEDIA 
DAS QUATRO PRIMEIRAS PRODUCOES. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
CAFE. RECOMENDACAO DE CULTIVARES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ANDROCIOLI F.. A. GRADUADO 
SERA. T. PCESTRE 
SCHOLZ, M.F. GRADUADO 



Batata 
RECOtlENDACAO D E  P E S Q U I S A  t 8 6 7 . 8 1 8 0 / 7  

T I T U L O  
CULTURA DA BATATA NA REGIA0  CENTRO-SUL DO PARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUflO 
OS TRABALHOS TIVERAM I N I C I O  EM 1 .910 .  ABRANGENDO AS SAFRAS DA SECA E 
DAS AGUAS. DE MODO GERAL AS CULTIVARES ELVIRA,  U N I V I T A .  V I T T O R I N I ,  
RECENT, NORDSTERN E NICOLA FORAM AS QUE M A I S  SE DESTACARAM NO PERIODO 
DE EXPERIMENTACAO NOS TESTES AVANCADO(1980-1982) .  NAS SAFRAS DA SECA 
E DAS AGUAS. NOS M U N I C I P I O S  DE PONTA GROSSA, CASTRO. CONTENDA E I R A T I  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTZVO 
BATATA/AVALIACAO DE CULTIVARES - IMPLANTACAO DA CULTURA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS 
. IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOEPFNER, M.A. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 867.8111/4 

TITULO 
CULTIVARES DE BATATA (SOLANUM TUBEROSUM) PARA AS REGIOES PRODUTORAS 
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESUiiO 
ESTUDOS REALIZADOS NAS REGIOES PRODUTORAS DO ESPIRITO SANTO, NOS ANOS 
DE 1976/77. MOSTRARAM AS CULTIVARES NORDTERN (24,29 T/HA) E CERES 
(21,lO T/HA> COMO AS MAIS PROMISSORAS PARA O ESTADO. COM A INTRODUCAO 
DOS ENSAIOS NACIONAIS, EM 1977,'NOVAS CULTIVARES SE DESTACARAM EM 
PRODUCAO TOTAL, .EM RESISTENCIA tS DOENCAS DAS FOLHAS NOS ASPECTOS 
COMERC!AIS, TAIS COMO A 'SPUNTA (38,13 TIHA), 'LINVA (34.80 T M A ) ,  
'GELDA !33,97 T/HA), 'BARAKA (33,66 T/HAlD1RECENT (32.80 T/HA), 
'GRANOLA (27.301, ETC. PESQUISAS RECENTES TEM REVELADO QUE AS 
CULTIVARES NACIONAIS ARACY, CHIQUITA. MANTIQUEIRA E SANTO AMOR* 
APRESENTAM EXCELENTES RESULTADOS DE PRODUCAO (SUPERIOR A 28T/HA) E DE 
RESISTENCIA AS DOENCAS DAS FOLHAGENS. MUITO EMBORA EXISTAM RESTRICOES 
A ALTA INCIDENCIA (+ -  30%) DE MANCHA CHOCOLATE DA CV. MANTIQUEIRA E A 
EPOCA DE PLANTIO DA 'ARACY' QUE SE REALIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO 
A JANEIRO. PODE OCORRER MAIOR CRESCIMENTO VEGETATIVO EM RESTRICAO A 
PRODUCAO. 

i_..- PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A BAIXA PRODUCAO ESTADUAL - 1.450 T PARA O CONSUMO INTERNO DE 18.6157 
EM 1982. - ESTA RELACIONADA A UMA RESTRICAO NO AUMENTO DA AREA DE 
PLANTIO, EM VIRTUDE DA POUCA DISPONIBILIDADE DE BATATAS-SEMENTE DE BO 
QUALIDADE, OU SEJA, LIVRES DE VIROSES. PRODUTIVAS E ADAPTADAS AS 
CONDICOES LOCAIS DAS REGIOES PRODUTORAS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
ES 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARMO. C.A.S. DO MES TRE 
RIBEIRO. S.R. MESTRE 
SILVA. A.A. DA MESTRE 
ATHAYDE. J.T. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CARMO. C: A. S. DO- RIBEIRO, S.R. COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE 
BATATA (SOLANUM TUBEROSUM L . )  NAS REGIDES SERRANAS DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO. CARIACICA/ES, EMCAPA. 1981. 22P. (EMCAPA - BOLETIFl 
TECNICO. 5 ) .  



Alho 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ALHO. AVALIACAO D E  CULTIVARES. IMPLANTACAO DA LAVOURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOEPFNER, M.A. MESTRE 
MASCHIO, L.M. D E  A. MESTRE 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 0 6 8 . 0 1 0 3 / 9  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA O SUL DE GOIAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EnGOPA 

RESURO 
ATRAVES DE QUATRO EXPERIMENTOS, CONDUZIDOS EM ANAPOLIS (1977, 1978) E 
INHUNAS (1978). AVALIOU-SE O COMPORTAMENTO DE NOVE CULTIVARES DE ALHO 
GIGANTE ROXO, JUREIA, PERUANO, CATURRA, BRANCO MINEIRO, DOURADO 
CHINES, CENTENARIO E GIGANTE DE LAVINIA. PELAS PRODUTIVIDADES OBTIDAS 
E CARACTERISTICAS COMERCIAIS DOS PRODUTOS, FORAM RECOMENDADAS AS 
SEGUINTES CULTIVARES PARA O SUL DE GOIAS: LAVINIA, CATURRA. 
CENTENARIO E GIGANTE ROXO. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
A) ALHO: 
B) NO SUL DE GOIAS; 
C) FASE DE PLANTIO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
PEIXOTO, N. GRADUADO 
BORGES, D.L. GRADUADO 
OGATA. T. MESTRE 
FILGUEIRA, F.A.R. MESTRE 
SILVA, W.R. GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
PEIXOTO, N.; OGATA, T.; FILGUEIRA, F.A.R.; SILVA, W.R. L BORGES. D.L. 

COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE ALHO (ALLIUM SATIVUM L.) EM TRES 
MUNICIPIOS DO SUL DE GOIAS. REVISTA OLERICULTURA. 18:22-9.190. 



RECOUENDACAO DE PESQUISA : 868.8184/7 

TITULO 
CALAGEM NA CULTURA DO ALHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAUIG 

RESUtiD 
O EFEITO DA CALAGEM NA CULTURA DO ALHO, NOS SOLOS DE VARZEAS DO 
SUL DE MG, E NOTADO NO STAND. NA ALTURA DAS PLANTAS E NA PRODUCAO 
E QUALIDADE DOS BULBOS. PARA CADA 3T  DE CALCARIO POR HECTARE. 
ADICIONADOS AO SOLO, HA UM ACRESCIMO DE 0,4 UNIDADES DE PH. PARA 
UMA BOA PRODUCAO DE BULBOS DE ALHO O PH DEVE SER ELEVADO AO N I V E L  
OTIMO PARA A CULTURA, QUE E DE 6 . 5 .  PARA I S T O  A NECESSIDADE DE 
CALAGEM DEVERA SER DETERMINADA PELO METODO SMP. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
ALHO. A NECESSIDADE DE CALAGEM DETERMINADA PELO METODO DO 
ALUMINIO. COMUMENTE USADO, NA0 E O PROCESSO ADEQUADO PARA OS 
SOLOS DE VARZEAS. A PRODUTIVIDADE DA CULTURA AUMENTA ATE 1 0 5 %  
QUANDO SE USA A QUANTIDADE DE CALAGEM DETERMINADA PELO METODO SMP. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FERREIRA* F.A. MESTRE 
NOGUEIRA. F.D. DOUTOR 
ANDRADE, H. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NOGUEIRA, F.D.; FERREIRA, F.A.: ANDRADE1H. 2 GUALBERTOI V .  CALAGEM 

DE UM SOLO NO VALE DO R I O  SAPUCAI. CAREACU. NG. PELO NETODO SRP 
PARA A CULTURA DO ALHO. HORT. BRAS.. l ( l > : Z 8 - 3 2 r  R A I O  1 9 8 3 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 868.8185/4 

TITULO 
ADAPTACAO DE CULTIVARES DE ALHO COM O USO DA F R I G O R I F I C A C A O  PRE- 
P L A N T I O  DOS BULBOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

$ESUtIO 
CULTIVARES CHONAN E CACADOR PODEM SER PRODUZIDAS EM M I N A S  GERAIS 

E ESTADOS V I Z I N H O S ,  EM P L A N T I O S  DE A B R I L  A AGOSTO, DESDE QUE OS 
BULBOS SEJAM FRIGORIFICADOS POR 3 9  A 26 D I A S  A 4 . C ;  IMEDIATAMENTE 
ANTES DO P L A N T I O .  MAIORES PRODUTIVIDADES, BULBOS DE MELHORES 
Q U A L I D  DE, MELHOR APRESENTACAO NO MERCADO, COMPETINDO COM OS 
MELHOR S ALHOS IMPORTADOS, PODEM SER OBTIDOS NOS P L A N T I O S  DE A B R I L  
E MA 1 APRESENTA C I C L O  REDUZIDO DE 1 5 0  A 9 0  D I A S ,  VARIANDO COM A 
EPOCA DE P L A N T I O  E O PERIODO DE FRIGORIFICACAO.  OTIMA CONSERVACAO 
NO ARMAZENO COM 7 X  DE PERDA DE PESO EM 1 2 0  D I A S  DE ARMAZENAMENTO- 
APOS A CURA. A FRIGORIFICACAO AINDA PROPORCIONA ECONOMIA NO CUSTO 
DE PRODUCAO DE 1 A 2 CAPINAS E 3 A 4 PULVERIZACOES COM AGROTOXICOS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ALHO. AS CULTIVARES CHONAN E CACADOR NA0 B U L B I F I C A M  EM MG. SEM A 
F R I G O R I F I C A C A O  PRE-PLANTIO DOS BULBOS. ESTE TRATAMENTO DEVE SER 
APLICADO IMEDIATAMENTE ANTES DO P L A N T I O  DOS BULBOS. 

ABRVGENCIA GEOGRAFICA 
MG SP 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FERREIRA. F.A GRADUADO 
SOUZA, J. R. DE GRADUADO 
PADUA. J. G. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FERREIRA, F .  A.; CHENG. S .  & F A R I A .  J . F .  E F E I T O S  DA B A I X A  TEMPERATURA 

PRE-PLANTIO SOBRE O CRESCIMENTO, B U B I F I C A C A O  E PRODUCAO DE ALHO 
( A L L I U M  SATIVUM L. )  CULTIVAR CHONAN VISANDO PROl).DE ENTRESSAFRA 
EM LOCAL COM A L T I T U D E  DE 9 0 0 f l .  REV. OLERIC. .18 :30-43.1981.  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 868.8187/8 

TITULO 
CONTROLE QUIMICO DA PODRIDAO BRANCA/SCLEROTIUM CEPIVORUM) DO ALHO 

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPFT 

RESUHO 
ROVRAL ( 3 - ( 3 , 5  DICLOROFEN1L)-(1SOPROPIL)-2.4 DIOXI?O-1  
IMIDAZOLINECARBONIMIDA-P.M.  5 0 %  E SUMILEX ( N - ( 3 ' . 5  - DICLOROFENIL)  
- 1 , 2  - D I M E T I L  CICLOPROPANO-1-2 DICARBOXAMIDA PM 50% SAO DOIS  
FUNGICIDAS ALTAMENTE E F I C I E N T E S  PARA O CONTROLE QUIMICO DA 
PODRIDAO BRANCA DO ALHO. PROPORCIONANDO UM AUMENTO MEDI0  DE 
PRODUTIVIDADE DA ORDEM DE 5 8 , 8 4 % ,  QUANDO COMPARADOS COM O PCNB, 
USADOS NA DOSE DE 2KG DO PRODUTO COMERCIAL POR 1 0 0  KG DE 
BULBILHOS;  EM SOLO COM ALTA INFESTACAO DE SCLEROTIUM CEPIVORUM. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ALHO. A PODRIDAO BRANCA E A DOENCA M A I S  SERIA  DA CULTURA DO ALHO 
NO BRASIL .  OS FUNGICIDAS SUMILEX E ROVRAL SAO EF IC IENTES E DEVEM 
SER USADOS NO TRATAMENTO PRE-PLANTIO DOS BULBILHOS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 1 CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES r CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CRUZ FILHO.  J DA MESTRE 
PADUA, J. G. DE GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 

CONTROLE QI 
DE EXTENSA( TECNICO, 291.  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H69.8188/3 
Cebola 

TITULO 
RECOMENDACOES DE EPOCAS DE SEMEADURA E CULTIVARES DE CEBOLA PARA A 
R E G I A 0  CENTRO-SUL DO PARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUtiO 
UMA DAS P R I N C I P A I S  REGIOES PRODUTORAS DE CEBOLA NO PARANA L O C A L I Z A - S E  
EM ZONA DE C L I M A  TEMPERADO.NESTA,AS SEMEADURAS OCORREM ENTRE MARCO E 
AGOSTO E AS COLHEITAS,ENTRE NOVEMBRO E OEZEPIBR0,MAIS RARAMENTE ENTRE 
NOVEMBRO E FEVEREIRO. DENTRO DO CITADO PERIODO DE SEMEADURA, A 
PESQUISA MOSTROU QUE OS MELHORES RENDIMENTOS F I S I C O S  CORRESPONDEM A 
SEMEADURAS DE MAIO E. SECUNDARIAMENTE. DE A B R I L ,  CUJAS COLHEITAS SE 
V E R I F I C A M  ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO. A C U L T I V A R  J U B I L E U  MOSTROU-SE 
ADEQUADA PARA O P L A N T I O  NA EPOCA T R A D I C I O N A L .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
CEBOLA. EPOCAS DE SEMEADURA. RECOMENDACAO DE CULTIVARES.  
IPIPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
HOEPFNER, M.A. MESTRE 
MASCHIO, L.M. DE A. MESTRE 



Tomate 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 676.6162/7 

TITULO 
RECOMENDACOES DE ESPACAMENTO, DESBROTA E ADUBACAO, NA R E G I A 0  
METROPOLITANA DE C U R I T I B A  

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO 
COM BASE NOS RESULTADOS DE YARIOS ENSAIOS DESENVOLVIDOS NA R E G I A 0  
METROPOLITANA DE C U R I T I B A ,  RECOMENDOU-SE PARA AGROECOSSISTEMAS 
SEMELHANTES: A) A NA0 DESBROTA DAS PLANTAS, B )  UMA ALTA POPULACAO 
DE PLANTAS POR UNIDADE DE AREA ( 4 1 . 5 0 0  P U H A  
ESPACAMENTO 0 . 8 0  X 0 . 3 0 ) .  SEM QUE UM OU OUTRO CASO I M P L I C A S S E  EM 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESÇO PRODUTIVO 
TOMATE-FASES DE IMPLANTACAO E CONDUCAO DA CULTURA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

UÇUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MASCHIO. L.M. DE A. MESTRE 
SOUZA* G.F. DE MESTRE 
GRODZKI MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MASCHIO, L.M. DE A. & SOUZA, G.F. DE. ADUBACAO BASICA.  UITROGENIO 

EM COBERTURA, ESPACAMENTO E DEBROTA. NA PRODUCAO DO TOMATEIRO. 
PESQ. AGROPEC. BRAS., B R A S I L I A ,  17 ( 9 ) :  1 2 0 9 - 1 5 , 1 9 8 2 .  



RECONENDACAO DE PESQUISA : 878.8184/3 

TITULO 
RECOMENDACOES DE ADUBACAO MINERAL, ESPACAMENTO E CONDUCAO DE PLANTAS 
PARA A CULTURA DO TOMATE NO L I T O R A L  PARANAENSE 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUNO 
PESQUISAS R E A L I Z A D A S  PELO I A P A R .  NA R E G I A 0  L ITORANEA DO PARANA, 
P E R M I T I R A M  QUE FOSSEM D E F I N I D O S  OS ASPECTOS DA CULTURA DO TOMATEIRO 
APRESENTADOS A SEGUIR: QUANTO A ADUBACAO MINERAL, REVELOU-SE COMO 
MELHOR MODALIDADE OS MESMOS C R I T E R I O S  PRECONIZADOS PARA A R E G I A 0  
METROPOLITANA DE C U R I T I B A ,  ENTRETANTO, M A T E R I A I S  ORGANICOS T A I S  COMO 
POLPA DE CAFE E PALHA DE ARROZ ESTA0 SE MOSTRANDO V I A V E I S  COMO 
SUBSTITUTOS DO ADUBO MINERAL.  PRINCIPALMENTE DO N E DO K; O 
ESPACAMENTO DEVE SER REDUZIDO DE 1 X 0,SOM PARA 1 X 0,25M, 
OBTENDO-SE COM ESTE PROCEDIMENTO RENDIMENTOS M A I S  ELEVADOS; COM 
RELACAO A CONDUCAO DE PLANTAS FORAM CONFIRMADOS RESULTADOS OBTIDOS 
PELO M I N I S T E R I O  DA AGRICULTURA, OS QUAIS INDICAM.  PARA O L I T O R A L .  
DESBROTA A DUAS HASTES. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
TOMATE. P R A T I C A S  CULTURAIS.  AS RECOMENDACOES APLICAM-SE NAS FASES DE 
P L A N T I O  E CONOUCAO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES 
MASCHIO. L.M. DE A. MESTRE 
SOUZA. G.F. DE MESTRE 
GRODZKI.  L .  MESTRE 
HOHMANN, C. 
SCHOLZ. M.F. 
BARBOSA, S. 
ARAUJO. M.T. 

GRADUADO 
GRADUADO 
DOUTOR 
DOUTOR 

ENVOLVIDOS. 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MASCHIO. L.M. DE A. & SOUZA, G.F. DE. ADUBACAO B A S I C A ,  NITROGENIO EM 

COBERTURA, ESPACAMENTO E DESBROTA, NA PRODUCAO DO TOMATEIRO.PESQ. 
AGROPEC. BRAS.. B R A S I L I A ,  1 7 ( 9 ) : 1 3 0 9 - 1 5 ,  1 9 8 2 .  



RECORENDACAO DE PESQUISA : 0 7 0 . 0 1 0 5 / 0  

TITULO 
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE TOMATEIRO PARA A REGIA0  METROPOLITANA 
DE C U R I T I B A  

UNIDADE RESPONSAVEL t IAPAR / PR 

RESURO 
FORAM CONDUZIDOS EXPERIMENTOS DURANTE SETE ANOS, NOS MAIS DIVERSOS 
AGROECOSSISTEMAS. SENDO TESTADOS, EP! COlFCOES. IO CULTIVARES DAS Q U A I S  
23 ENTRARAM GRADATIVAMENTE EM COMPEi r ~ E õ ~ i : - F o ~ ~ n  RÉCOMENDADAS KADA E 
~ Ã M Á N o ~  A TENDENCIA DO-MERCADO PARA FRUTOS DE GRANDE TAMANHO 
PREJUDICOU A ADOCAO DA CULTIVAR SAMANO (DE  FRUTOS MENORES) APESAR DE 
SUA MAIOR TOLERANCIA A "REQUEIMAw CAUSADA POR PHYTOPHTHORA INFESTANS 
(MONT.) DE BARY. EM 1 9 8 2  A CULTIVAR KADA F O I  COMPARADA AQUELAS 
LANCADAS NO COMERCIO NA ULT IMA DECADA. OS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
IND ICAM QUE NENHUMA DAS NOVAS CULTIVARES TESTAIIAS PODE SUBST ITU IR  
KADA COM N I T I D A S  VANTAGENS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
-TOMATE. ESCOLHA DE CULTIVARES. IMPLANTACAO DA CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MASCHIO, L.M. DE A. MESTRE 
GRODZKI. L.  MESTRE 
SOUZA, G.F. DE MESTRE 
SCHOLZ, M.F. GRADUADO 
MIS IUTA ,  R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MASCHIO, L.M.A. RENDIMENTO DE CULTIVARES DE TOMATE NA REGIA0  DE 

C U R I T I B A ,  PR, LONDRINAS I A P A R *  1 9 8 2 .  1 2 P .  ( IAPAR.  INFORME 
DE PESQUISA. 45). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 878.8188/4 

TITULO 
RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE TOMATE PARA CULTURA RASTEIRA D E -  
SEMEADURA DIRETA 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHGOPA 

RESUHO 
DENTRE AS CULTIVARES DE TOMATE AVALIADAS EM CULTURAS RASTEIRAS DE 
SEMEADURA DIRETA,  NO PERIODO SECO, EM EXPERIMENTOS CONDUZIDOS DE  
1 9 7 7  A 1 9 8 0 ,  DESTINADAS A INDUSTRIALIZACAO €/OU AO MERCADO. 
RECOMENDAM-SE; 1. GRUPO SALADA (PLURILOCULAR):  ACE 55 VF. ROYAL ACE 
VF, ACE. CAL ACE, WINNER E FLORADEL; 2.  GRUPO ROMA <PIRIFORME>:  LA 
BONITA, RONITA, ROSSOL INRA,  ROFORTO; 3. GRUPO QUADRADO: R I O  GRANDE, 
PETOMECH. EUROMECH, I P A - 3  E CAL J ;  4. GRUPO SANTA CRUZ: KADA. ANGELA 
SUPER. YOKATA, SANDRA. T A I S  CULTIVARES DESTACARAM-SE COM 
PRODUTIVIDADES MEDIAS DE 50  A 120T /HA1  DE FRUTOS COMERCIAVEIS OU 
I N D U S T R I A L I Z A V E I S .  RECOMENDAM-SE PARA REGIOES COM ALTITUDES EM TORNO 
DE 900M, NO SUL DE GOIAS, EM SOLOS DE CERRADO OU DE  MATA, ER 
SEMEADURA NO PERIODO SECO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A TOMATE PAR U T I L I Z A C A O  DIRETA OU PARA 
INDUSTRIALIZACAO.  SITUACAO EM QUE E VANTAJOSA: PLANT IO  EXCLUSIVAMENTE 
DA SECA, SOB IRRIGACAO POR ASPERSAO. EM REGIOES COM ALTITUDES PI 
TORNO DE 900M. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
GO 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO C AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  BEHEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE  OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
F ILGUEIRA .  F.A.R. MESTRE 
CARARA. F.L. GRADUADO 

PRTUCTPAI PIIRI TCACAO . - -. - - -. - . - - - - - - - - - - - - - 
FILGUEIRA,  F.A.R., SONNERNBERG. P.E. L OGATA. R. AVALIACAO D E  

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS E I N D U S T R I A I S  DE CULTIVARES DE  TOMATE 
INTRODUZIDOS EM ANAPOLIS. EM CULTURA RASTEIRA. GOIANIA.  ERGOPA. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H7H.H1H9/2 

TITULO 
CONTROLE QUIMICO DE PLANTAS DANINHAS NA SEMEADURA DIRETA DO TOMATE 

UNIDADE RESPONSAVEL : EtlCAPA 

RESURO 
EM TRABALHOS CONDUZIDOS EM VICOSACMG) E VENDA NOVA (ES)  AVALIOU-SE O 
COMPORTAMENTO DE DIFERENTES HERBICIDAS EM SEMEADURA DIRETA DE TOMATE. 
OS HERBICIDAS M A I S  EF IC IENTES FORAM METRIBUZIN EM MISTURA COM 
TRIFLURALINA PARA CONTROLE DE GRAMINEAS E FOLHAS LARGAS E METRIBUZIN 
EM MISTURA COM PEBULATE. ONDE HAVIA  MAIOR INFESTACAO DE CYPERUS 
ROTUNOUS ( T I R I R I C A ) .  A TRIFLURALINA E O PEBULA lE  DEVEM SER 
INCORPORADOS AO SOLO ANTES DA SEMEADURA E O METRIBUZIN APLICADO LOGO 
APOS A SEMEADURA. SEGUINDO DOSES RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES. DE 
ACORDO COM O T I P O  DE SOLO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
UMA DAS GRANDES LIMITACOES DA SEMEADURA DIRETA DO TOMATE E O CONTROLE 
DAS INVASORAS ANUAIS, ESPECIALMENTE NOS PRIMEIROS 30 -45  D I A S  DO CICLO 
DA PLANTA, QUE CORRESPONDE AO PERIODO CRIT ICO DE COMPETICAO. O USO DE 
HERBICIDA NO SEMEIO REDUZ D R h T I C A M E N T E  O GASTO DE MAO-DE-OBRA, 
TORNANDO-SE VIAVEL A SEMEADURA DIRETA DE TOMATE:. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTEHCIAIS => AGRICULTORES / CRIADOF!ES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS MA0 DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FERREIRA, L.R. MESTRE 
S I L V A *  J.F.DA DOUTOR 
CASALI .  V.W.D. DOUTOR 
CONDE. A.R. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FERREIRA. L.R.; S ILVA .  J.F. DA; CASAL1.V.E.D. & CONDE. A.R. CONTROLE 

QUIMICO DE PLANTAS DANINHAS NA SEMEADURA DIRETA DE TOMATE 
CLYCOPERSICON ESCULENTUM n I L L  1. PLANTA DANINHA. 5 ~ 2 )  : 20-28, 
1982 .  



RECOflENDACAO DE PESQUISA : 878.8118/8 

TITULO 
CONTROLE DA TRACA DO TOMATEIRO. SCROBIPALPULA ABSOLUTA (MEYR.) NO 
ESTADO DO E S P I R I T O  SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHCAPA 

RESURO 
EM TRABALHOS CONDUZIDOS, NO M U N I C I P I O  DE  VIANA,  €5.  AVALIOU-SE A 
EFET IV IDADE DE DIVERSOS I N S E T I C I D A S  NO CONTROLE DA SCROBIPALPULA 
ABSOLUTA (TRACA DO TOMATEIRO). CARTAP APLICADO. CONFORME RECOMENDACAO 
DO FABRICANTE, APRESENTOU EXCELENTE CONTROLE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TRACA DO TOMATEIRO SURGIU NO E S P I R I T O  SANTO EM MEADOS DE 1982,  EM 
ELEVADAS POPULACOES. CAUSANDO PERDAS DE ATE 1002 NA PRODUCAO DE 
TOMATE. ESTA PRAGA VEM APRESENTANDO RESISTENCIA  AOS I N S E T I C I D A S  
COMUMENTE U T I L I Z A D O S  NAS LAVOURAS. SEU CONTROLE DEVE SER EFETUADO 
QUANDO OBSERVADOS OS PRIMEIROS S I N A I S  DE ATAQUE. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG € 5  GO DF MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  PE  RN PB CE SE A? AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA  DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SCARDINI .  D.M.B. GRADUADO 
FERREIRA. L.R. MESTRE 
GALVEAS, P.A.O. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
SCARDINI ,  D.M.B.; FERREIRA. L.R.; GALVEAS, P.A.O. CONTROLE DA TRACA 

DO TOMATEIR0,SCROBIPALPULA ABSOLUTA(MEYR.)(LEPIDOPTERA: 
GELECHI IDAE)  NO ESTADO DO ES. CARIACICA-ES, EMCAPA, 1982.  ZP. 
(EMBRAPA-COMUNICADO TECNICO-EMCAPA N.7).  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 7 8 . R 1 1 5 / 9  

T I T U L O  
INTRODUCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE TOMATE 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE 

RESUHO 
DE 1 9 8 0  A 1 9 8 2  FORAM R E A L I Z A D A S  INTRODUCOES DE GERMOPLASMA DE TOMATE 
DE MESA E PARA A I N D U S T R I A ,  COM O O B J E T I V O  DE SE D E F I N I R E M  CULTIVARES 
PARA A R E G I A 0  DA I B I A P A B A .  DESTACARAM-SE, POR APRESENTAREM SEMPRE AS 
MELHORES PRODUTIVIDADES NOS TESTES. AS CULTIVARES:  A) TOMATE DE MESA: 
KADA. S. SEBASTIAO, GIGANTE ANGELA NACIONAL E Mi l -70  ( T I P O  LOCAL, DE 
BOA TOLERANCIA A MANCHA DE E S T E N F I L I O ,  BOA COBERTURA FOLIAR,  FRUTOS 
GRANDES* B I  OU TRILOCULAR, POREM UM POUCO IRREGULAR QUANTO AO 
FORMATO. MUITO ACEITO DO MERCADO DO ESTADO).  TOMATE I N D U S T R I A L :  
I P A - 1 ,  I P A - 2 .  ROMA VFN E I P A - 3  FORAM AS MELHORE5 CULTIVARES,  SENDO 
ESTA U L T I M A  TAMBEM DESTINADA PARA CONSUMO AO NATURAL. SEUS FRUTOS SAO 
ARRENDONDADOS GRANDES, POREM APRESENTAM POUCA R E S I S T E N C I A  AO 
TRANSPORTE EM LONGAS D I S T A N C I A S .  

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO: TOMATE. PODEM OS PRODUTORES DA I B I A P A B A  OPTAR PELO MENOSI 
POR QUATRO CULTIVARES DE TOMATE DE MESA, CONFORME E X I G E N C I A  DO 
MERCADO, PONTO QUE AS MESMAS APRESENTAM CARACTER.ISTICAS UM POUCO 
DIFERENTES. P A R A  A INDUSTRIA TAMBEM SAO SUGERIDAS QUATRO CUL~IVARES, 
SENDO UMA TANBEM DESTINADA PARA A MESA. 

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
CE 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFICIOS 
MAIOR PROOUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
S I L V A ,  L.A.DA. GRADUADO 
BEZERRIL,  E.F. GRADUADO 
SA, M.F.P. GRADUADO 
COSTA, J .T .A.  DOUTOR 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
S I L V A ,  L .A .  DA; BeZERRIL ,  E . F .  P SA, M.F.P. COMPORTAMENTO DE 

CULTIVARES DE TOMATE SANTA CRUZ NA SERRA DA I B I A P A B A ,  CEARA. I N :  
CONGRESSO B R A S I L E I R O  DE OLERICULTURA, 23.s R 1 0  DE JANEIRO, 1 9 8 3 .  
RESUMOS. P .50 .  



Mamona 
RECONENDACAO DE PESQUISA : 874.0108/3 

TITULO 
PRATICAS CULTURAIS PARA A CULTURA DA MAMONEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUMO 
PARA A CULTURA DA MAMONEIRA. A EPOCA DE PLANTIO,  A ESCOLHA DE 
VARIEDADES E O ESPACAMENTO E DENSIDADE ADOTADOS CONTRIBUEM 
DECISIVAMENTE PARA S E  ALCANCAR BONS RENDIMENTOS. A S S I M  SENDO, 
RECOMENDA-SE O P L A N T I O  DA MAMONEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO, 
ADOTANDO-SE ESPACAMENTO E DENSIDADE DE 1 . 0 0  X 1 .00M PARA P L A N T I O  
MANUAL E 1 , 5 0  X 0 ,50  M PARA P L A N T I O S  MECANIZADOS. QUANTO A 
VARIEDADE RECOMENDA-SE A I A C - 3 8  DEISCENTE E GUARANY I N D E I S C E N T E .  
NO ASPECTO DE CONSERVACAO DE SEMENTE E GRA0,O ARMAZENAMENTO APOS O 8 .  
MES RESULTA EM ACENTUADA QUEDA DO VIGOR DA SEMENTE E AUMENTO NA 
A C I D E Z  DO OLEO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
MAMONEIRA. ESCOLHA DE VARIEDADES, EPOCA E DENSIDADE DE P L A N T I O  E 
CONSERVACAO DO PRODUTO. IMPLANTACAO DA CULTURA E ARMAZENAMENTO DO 
PRODUTO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
P I R E S .  J . R .  GRADUADO 
ALMEIDA. W.P. MESTRE 
RUAMO, O. GRADUADO 
TURKIEWICZ,  L .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BARROS, A.S.R. & P I R E S .  J .R.  MAMONA. I N :  FUHDACAO I N S T I T U T O  

AGRONOMICO DO PARANA, LONDRINA, PR. MANUAL AGROPECUARIO PARA O 
PARANA. LONDRINA, PR, 1 9 8 0 .  P .  1 0 9  - 1 1 8 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 074 .0102 /9  

T I T U L O  
- S I P E A L  9 - CULTIVAR DE MAMONA INDICADA PARA O ESTADO DA BAHIA .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUHO - 
A CULTIVAR SIPEAL 9 CARACTERIZA-SE POR APRESENTAR PORTE ALTO 
VARIANDO ENTRE 2,4  A 2.7M; BIAt iUAL;  C ICLO VEGETATIVO ENTRE 8 0  4 1 0 0  
DIAS;  HASTE DE COLORACAO VERDE CLARO COM CEROSIDADE; FOLHAS 
ESPALHADAS E L I S A S ;  FRUTOS ESPINESCENTES; ELEVADA CAPACIDADE 
PRODUTIVA ( 1 . 5 0 0  A 2 .000  KG/HAl  SOB CONDICOES SENI-ARIDAS;  SEMENTES 
COM TEGUMENTO PRETO; PESO MEDI0  DE 1 0 0  SEMENTES ENTRE 7 0  A 85G; 
PESO DE UM L I T R O  DE SEMENTES ENTRE 5 5 0  A 600G; 4 4  A 5 2 %  DE OLEO NA 
SEMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
NAMONA. U T I L I Z A C A O  DE CULTIVARES DE BAIXO POTENCIAL DE RENDIMENTO. 
FRUTOS DEISCENTES. SUSCEPTIB IL IDADE A DOENCAS, PORTE MUITO ALTO 
DIFICULTANDO A COLHEITA MANUAL. ESTA TECNOLOGIA SE APLICA A TODO 
PROCESSO PRODUTIVO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
B A 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t J C I P A I S  BENEFIC IOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CRUZ, P.J. - MESTRE 
SANTIAGO. A.N. GRADUADO 
MELO. G.C. GRADUADO 
JESUS. V.S. GRADUADO 



RECOtiENDACAO DE PESQUISA : 874 .8183 /7  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DA CULTIVAR DE MAMONA S IPEAL  2 8  (BA 2 ) .  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUHO 
A CULTIVAR CARACTERIZA-SE POR APRESENTAR PORTE ALTO, VARIANDO ENTRE 
2,3 A 2.9M; BIANUAL; C ICLO VEGETATIVO ENTRE 8 0  A 90  D IAS ;  BASE DE 
COLORACAO ROXO CLARO COM AUSENCIA DE CERA; FOLHAS ESPALMADAS E L I S A S ;  
FRUTOS ESPINESCENTES; DEISCENTES NO TERREIRO; ELEVADA CAPACIDADE 
PRODUTIVA SOB CONDICOES SEMI-ARIDAS; SEMENTES COM TEGUNENTO BRANCO 
HARRON; PESO MEDI0  DE 100/SEMENTES ENTRE 8 0  A 9OG; PESO DE UM L I T R O  
DE SEMENTES ENTRE 5 0 0  A 5 5 0  G; 4 5  A 5 2 %  DE OLEO NA SEMENTE. EM 
AVALIACOES REALIZADAS EM DIFERENTES AMBIENTES ECOLOGICOS DA BAHIA  A 
S IPEAL  2 8  APRESENTOU EXCELENTE ESTABIL IDADE DE PRODUCAO. ALCANCANDO 
RENDIMENTOS DE ATE 2 .000  KGfHA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
MAMONA A U T I L I Z A C A O  DE CULTIVARES DE BAIXO POTENCIAL DE RENDIMENTO. 
FRUTOS DEISCENTES, SUSCEPTIB IL IDADE A DOENCAS. PORTE MUITO ALTO SE 
CONSTITU I  EM PROBLEMAS DE CULTIVO DA MANONEIRA NO ESTADO DA BAHIA.  O 
EMPREGO DA CULTIVAR S IPEAL  2 8  EM MUITO ATENUARIA ESSES PROBLEMAS. 
ESTA TECNOLOGIA SE APLICA NA FASE DE PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFIC IOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CRUZ. P.J.  MESTRE 
SANTIAGO. A.N. GRADUADO 
MELO. G.C. GRADUADO 



Maracujá 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 7 6 . 8 1 8 1 / 6  

T I T U L O  
NOVOS T IPOS V A R I E T A I S  DE MARACUJAZEIRO PARA O PLANALTO DA I B I A P A B A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE / L I T O R A L  

RESUHO 
OS T IPOS V A R I E T A I S  SELECIONADOS SAO PROCEDENTES DA COLECAO DA 
BRASCAN-NE E APRESENTAM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:  AMARELO SP - 
BOM DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO, FRUTOS REDONDOS, DE COLORACAO 
AMARELO CLARO E POLPA AMARELA, PESO MEDIO DE 96G. RENDIMENTO DE POLPA 
DE 41% E PRODUTIVIDADE DE 27 TON/HA/ANO. PETROLANDIA / BOM 
DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO, FRUTOS REDONDOS, DE COLORACAO AMARELO E 
POLPA AMARELA, PESO MEDIO DE 111 G, RENDIMENTO DE POLPA DE 40% E 
PRODUTIVIDADE DE 24 TON/HA/ANO. DNOCS - REGULAR DESENVOLVIMENTO 
VEGETATIVO, FRUTOS ALONGADOS. DE COLORACAO AMARELO CLARO E POLPA 
AMARELA, PESO MEDIO DE 8 6 6 .  RENDIMENTO DE POLPA DE 41% E 
PRODUTIVIDADE DE 24 TON/HA/ANO. PINDORAMA 6 - BOM DESENVOLVIMENTO 
VEGETATIVO. FRUTOS ALONGADOS, DE COLORACAO AMARELO CLARO E POLPA 
AMARELA. PESO MEDIO DE 1 l l G .  RENDIMENTO DE POLPA DE 46% E 
PRODUTIVIDADE DE 24 TON/HA/ANO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA S E  REFERE A IDENT IF ICACAO DE T IPOS V A R I E T A I S  DE 
MARACUJAZEIRO M A I S  PRODUTIVOS E CCM BOAS CARACTERISTICAS PARA CONSUMO 
I N  NATURA E INDUSTRIAL .  ELA SE APL ICA  NA FASE DE PLANTIO .  

ABRAHGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I I J C I P A I S  D E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO F ILHO.  G.C.DE MESTRE 
LOPES, J .G.L .  GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B76.B1H2/+ 

TITULO 
SISTEMA DE CONDUCAO DO MARACUJAZEIRO NO PLANALTO DA I B I A P A B A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE / LITORAL 

RESUHO 
O MARACUJAZEIRO NO PLANALTO DA I B I A P A B A  DEVE SER CONDUZIDO EM 
ESPALDEIRA VERTICAL DE 1 F I O  DE ARAME A 2M DO SOLO, DEVENDO AS 
ESTACAS FICAREM DISTANCIADAS DE APROXIMADAMENTE 3M. A ADOCAO DESTA 
TECNOLOGIA PROPORCIONARA UMA REDUCAO NO CUSTO DE PRODUCAO NA ORDEM DE 
DE CRÇ 5 6 . 0 0 0 . 0 0  POR HECTARE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
ESTA TECNOLOGIA REFERE-SE A I D E N T I F I C A C A O  DO SISTEMA DE CONDUCAO M A I S  
ADEQUADO PARA O MARACUJAZEIRO NAS CONDICOES A M B I E N T A I S  DA I B I A P A B A .  
TRATA-SE DE UMA TECNOLOGIA A SER APLICADA NA FASE DE P L A N T I O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => I N D U S T R I A  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA ) 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS N A 0  DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAUJO FILHO,G.C.DE MESTRE 
LOPES. J.G.V. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NA0 F O I  GERADA PUBLICACAO. 



Cenoura 
RECOHENDACAO D E  P E S Q U I S A  : H8H.H1H4/2 

T I T U L O  
CENOURA KURONAN 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : CNPH 

RESUHO 
'KURONAN' E UMA NOVA CULTIVAR DE CENOURA PARA O CULTIVO DE  VERAO 
DESENVOLVIDA ATRAVES DE UH PROGRAMA DE MELHORAMENTO CONJUNTO DA 
ESALQ-USP. PIRACICABA.SP E DO CNPH-EMBRAPA, BRASIL IA .DF .  TRATA-SE DE 
UMA CULTIVAR DE  POL IN IZACAO ABERTA SELECIONADA A PARTIR  DO CRUZAMENTO 
ENTRE AS CULTIVARES KURODA GOSSUN E NANTES. 'KURONAH' F O I  LANCADA APO 
1 2  CICLOS DE SELECAO RECORRENTE BASEADA NA PERFORNAItCE DE PROGENIES 
DE MEIO-1RNAOS.A NOVA CULTIVAR APRESENTA FOLHAGEM VIGOROSA COM 
COLORACAO VERDE-CLARA-AS R A I Z E S  SAO C I L I N D R I C A S  OU LEVEMENTE CONICAS 
COM COLORACAO LARANJA-ESCURA VARIAVEL E B A I X A  I N C I D E N C I A  DE OMBRO 
VERDE OU ROXO-AS DIHENSOES MEDIAS DAS R A I Z E S  VARIAM DE 15 A 25CM EM 
COMPRIMENTO POR 2 A 3 CM EM DIAMETRO-APRESENTA RESISTENCIA  AO CALOR. 
BOA RESISTENCIA DE CANPO A DOENCA REQUEIMA DE ALTERNARIA CAUSADA PELO 
FUNGO ALTERNARIA DAUCI  (KUENH) GROVES & SKOLKO. A PRODUTIVIDADE MEDIA 
DE R A I Z E S  COMERCIAIS E DE 30 T/HA. 'KURONAN' E RECOMENDADA PARA O 
PLANTIO  DE  VERAO <OUTUBRO/MARCO) NAS REGIOES SUDESTE E SUL DO BRASIL .  

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO P R O D U T I V O  
CENOURA, ESCOLHA DE CULTIVARES PARA PLANTIO  DE VERAOt RESISTENCIA  
A ALTERNARIA DAUCI. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF  PiS MT R 0  
RR AL AM PA HA P I  P E  RN PB CE S E  AP AC 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E H E F I C I O S  
ECONOMIA DE  INSUROS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES E N V O L V I D O S  
DELLA VECCHIA. P.T. DOUTOR 
V IE IRA .  J.V. MESTRE 
IKUTA.  H. DOUTOR 

P R I N C I P A L  P U B L I C A C A O  . 
EMPRESA ERASILEÍRADEPESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO NACIONAL DE 

PESQUISA DE  HORTALICAS. BRASIL1A.DF. KURONCIN: NOVA CULTIVAR D E  
CENOURA PARA VERAO. B R A S I L I A .  DIBRAPA-CNPH/ESALQ-USP, S.D. 



Cana-de-açúcar 
RECOflENDACAO D E  P E S Q U I S A  : ~881.8188/8 

T I T U L O  
AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : EPACE / C A R I R I  

RESUflO 
RESULTADOS DA MEDIA DE 4 CORTES DA COMPETICAO DE VARIEDADES DE CANA- 
DE-ACUCAR , REALIZADA NA REGIA0 DO CARIRI CEARENSE, REVELARAM QUE EM 
RENDIMENTO AGRICOLA, APENAS AS VARIEDADES NA56-59(123,09T/HA),CP60-1 
(108,76T/HA> E CB45-3 (104,41T/HA).SUPERARAM A VARIEDADE PADRAO-C0419 
(102,95T/HA).AS VARIEDADES CP53-76 E C01007,APRESENTARAM OS MAIS BAI- 
XOS RENDIMENTOSpRESPECTIVAMENTE184,75 E 83,22T/HA.EM ACUCAR RECUPERA- 
VEL(KG/T DE CANA1,APENAS A IANE 55-17 COM 99,85KG/T DE CANA,FOI INFE- 
RIOR A C0419.0 MELHOR RESULTADO FOI PARA A NA56-79 COM 108,62KG/T DE 
CANA.DIAMETR0 DE COLMO:C0419,IANE55-17,CP60-1 E NA56-79-GROSSO.CB45- 
3,CP51-22,B436ZPC0997 E CP53-76-MEDIO,E,C01007,MUITO FINO. FLECHAMEN- 
TO:C0997-NA0 FLECHOU,IANE55-17.CB45-3 E B4362-MUITO P E Q U E N O P C O ~ ~ ~ ,  
CP51-22 E NA56-79-PEQUENO,CP60-1-REGULAR E C01007 E CP53-76-MUITO 
GRANDE.DESPALHA:C0419,CPbO-1 E NA56-79-MUITO FACIL,IANE55-17 E 84362- 
FACIL,CB45-3 E C0997-REGULAR,CP51-22,C01007 E CP53-76-MUITO DIFICIL. 

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
- CANA-DE-ACUCAR (SACCHARUM SPP) - A TECNOLOGIA REFERE-SE A SELECAO DOS MELHORES MATRIAIS GENETICOS 
PARA DIFUSAOE FOMENTO, CONTRIBUINDO CONSEQUENTEMENTE PARA A ELEVACAO 
DO RENDIMENTO AGROINDUSTRIAL CANAVIEIRO DA REGIAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
C E 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORNACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E P E S Q U I S A D O R E S  ENVOLVIDOS 
CARLOS FILHO. F. GRADUADO 
LIMA VERDE. N.G. MESTRE 
FREIRE, J.M. MESTRE 
CRUZ, H.L.L. MESTRE 
NDUSTRIAL CANAVIEIRO 
IAO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H81.H1H1/6 

T ITULO 
INTRODUCAO E AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPACE / C A R I R I  

RESUMO 
DE 1977 A 1982 FORAM ESTUDADAS 13 VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR, COM A 
FINALIDADE DE SELECIONAR VARIEDADES PARA O ESTADO DO CEARA.NA MEDIA 
DE 5 CORTES,SUPERARAM A C0419-VARIEDADE PADRAO-EM RENDIMENTO AGRI- 
COLA,EM ORDEM DECRESCENTE,AS VARIEDADES:CP60-1,NA56-79,"ELIASm,CP51- 
22,CB45-3 E IANE55-17.EM ACUCAR RECUPERAVEL(KG/I DE CANA1,TODAS AS 
VARIEDADES APRESENTARAM BONS VALORES SENDO QUE AS VARIEDADES C0 1007, 
NA 56-79, CP 53-76. C0 997, CP 60-1, CP 51-22 E B 4362.COM 110,380KG/ 
T C ~ 1 0 7 ~ 4 3 9 X G / T C ~ 1 0 7 ~ 0 0 8 K G ~ T C ~ 1 0 b ~ 8 7 O K G ~ T C l O 6 4 9 K G T C l O 5 2 3 O K G T C  E 
103,924KG/TC, RESPECTIVAMENTE. FORAM SUPERIORES A C0 419 COM 103,111 
KG DE ACUCAR RECUPERAVEL POR TONELADA DE CANA. DIAMETRO DO COLPX: CF- 
419, IANE 55-17, CP 60-1 E NA 56-79 - GROSSO, CB 45-39 CP 51-22, 
B 4362. C0 997, CP 53-76, IAC 55-172, CB41-42 E "ELIAS" - MEDIO, E. 
C0 1007- MUITO FINO. EM RELACAO A FLECHAMENTO, DE UM MODO GERAL, AS 
VARIEDADES APRESENTARAM MUITO PEQUENO OU PEQUEN0,EXCESSAO DAS VARIED. 
C01007 E CP53-76 COM INDICE MUITO GRANDE E A C0997 QUE NAOFLECHOU. 

PRODUTO / PROBLEBA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A SELECAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR COM 
POTENCIAL PARA ELEVAR O RENDIMENTO AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA. 

ABRANGEtJCIA GEOGRAFICA 
C E 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA > 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOÇ 
MAIOR PRODUCAO POR UHIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES 
CARLOS FILUO, F. GRADUADO 
CRUZ. H.L.L. MESTRE 
FREIRE, J.N. MESTRE 
LIMA, A.R.C. MESTRE 
LIMA VERDE, N.G. MESTRE 
QUINDEXE, M. A.Y. GRADUADO 

ENVOLVIDOS 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CARLOS FILHO. F.; LIMA VERDE, N.G. C FREIRE. J.M. RESULTADOS 

PRELIMINAR INTRODUCAO E AQALIACAO DE CULTIVAIRES DE CANA-DE-ACUCAR 
EM BARBALHA-CE EPACE, 1979.19P.(EPACE.COMUNICADO TECNIC0,31. 



RECOHENDACAO D E  P E S Q U I S A  : 8 8 4 . B l B B / 2  

T I T U L O  
RECOMENDACAO DA CULTIVAR DE FEIJAO-DE-VAGEM CASCADE. 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : PESAGRO / I T A G U A I  

RESURO 
A CULTIVAR CASCADE,INTRODUZIDA E ADAPTADA NO ESTADO DO RJ. 
APRESENTA PLANTA DE PORTE BAIXO, ERETA. COM MEDIA DE 50.6CM DE 
ALTURA, FOLHAS PEQUENAS, FLORES E SEMENTES BRANCAS, VAGENS DE SECCAO 
TRANSVERSAL ARREDONDADA, TEOR DE FIBRA MUITO BAIXO, PRECOCE.COM 
COLHEITAS INICIANDO EM TORNO DE 55 DIAS DA SEMEADURA. APRESENTA BOM 
COMPORTAMENTO NAS CONDICOES DE CAMPO COM RELACAO AS RACAS DE 
FERRUGEM PREDOMINANTES NAS REGIOES PRODUTORAS. VAGENS DE BOA 
ACEITACAO COMERCIAL E COMPRIMENTO MEDIO DE 15 CM. PODE-SE EFETUAR 
DE 1 A 5 COLHEITAS. COM RENDIMENTO MEDIO DE 15.5 TIHA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO P R O D U T I V O  
CULTIVAR COM ELEVADA PRODUTIVIDADE, CONSTITUINDO TECNOLOGIA POUPADORA 
DE MAO-DE-OBRA E INSUHOS. 

ABRANGEFJCIA GEOGRAFICA 
RJ ES MG SP 

U S U A R I O S  
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 

P R I N C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UN1,DADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES .EHVOLVIDOS 
LEAL, N.R. DOUTOR 

P R I t 4 C I P A L  P U B L I C A C A O  
LEAL. N.R. INTRODUCAO E ADAPTACAO DA CULTIVAR DE FEIJAO-DE-VAGEM DE 



RECORENDACAO DE PESQUISA : 888.8180/3 
Pastagens 

TITULO 
CULTIVO DE BRACHIARIA HUMIDICOLA EM AREAS DE CARONAL NO PANTANAL 
MATO-GROSSENSE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE CORUHBA 

RESUMO 
A ESPECIE, ATE AGORA.MAIS RECOMENDADA PARA A FORMACAO DE PASTAGENS EM 
AREA DE CARONAL. NA REGIA0 DO PANTANAL MATO-,GROSSENSE, E BRACHIARIA 
HUMIDICOLA. O PREPARO DO SOLO ENVOLVE APENAS DUAS GRADAGENS, QUE PODE 
SER CRUZADAS OU NAO, NO AUGE DA ESTACA0 SECA. O PLANTIO PODE SER 
MECANICO, A LANCO OU EM COVAS (MATRACA). RECOMENDA-SE A UTILIZACAO DE 
APROXIMADAMENTE 10KG DE SEMENTES COM 2 0 X  DE VALOR CULTURAL POR HA. 
CONSORCIO DE B. HUMIDICOLA X B. DECUMBENS DEVE SER USADO NOS CARONAIS 
DE SUPERFICIE MAIS IRREGULAR. A B. HUMIDICOLA VAI OCUPAR AS PARTES 
MAIS BAIXAS E A B. DECUMBENS AS MAIS ALTAS. A GRANDE VANTAGEM DESTE 
CONSORCIO E UM PASTEJO MAIS PRECOCE, APOS A IMPLANTACAO DA PASTAGEM 
DEVIDO A MAIOR AGRESSIVIDADE DA 5.  DECUMBENS. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS DE CORTE. A POSSIBILIDADE DE USO DAS AREAS DE "CAPIM-CARONA" 
DE BAIXA PRODUTIVIDADE ATUAL, ATRAVES DA ELI'MINACAO DO "CAPIM-CARONA" 
DE BAIXA PRODUTIVIDADE D E  ESPECIES ADAPTAVEIIS AS CONDICOES LOCAIS, 
AUMENTA A SUA CAPACIDADE DE SUPORTE. CRIA E RECRIA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS MT 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COMASTRI FILHO, J.A. GRADUADO 
FERREIRA, A.B. GRADUADO 
POTT. A. GRADUADO 
CUNHA, N.G. DA GRADUADO 
NOEL GOMES DA CUNHA GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
COMASTRI FILHO, J.A. PESQUISAS DA EMBRAPA NO PANTANAL. CORUMBA, UEPAE 

DE CORUMBA, 1984. (UEPAE DE CORUMBA. DOCUMENTOSI 3 ) .  NO PRELO 



RECOHENDACAO D E  PESQUISA : 888.8181/1 

T I T U L O  
BRACHIARIA DECUMBENS E BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU CULTIVADAS 
EM CERRADOS DO PANTANAL MATO-GROSSENSE 

U N I D A D E  RESPONSAVEL : UEPAE CORUMBA 

RESUHO 
OS CERRADOS OCUPAM, APROXIMADAMENTE.3OX DA REGIA0 DO PANTANAL 
MATO-GROSSENSE. NESTAS FORMACOES VEGETAIS, PRATICAMENTE DESPROVIDAS 
DE GRAMINEAS. SURGEM COMO NOVA ALTERNATIVA PARA AUMENTAR A OFERTA 
ESTACIONAL DE PASTO AS ESPECIES BRACHIARIA DECUMBENS E B. BRIZANTHA 
CV.MARANDU. ESSAS ESPECIES, COM PRODUCOES DE 13 E 15 T DE MATERIA 
SECA/HA/ANO, RESPECTIVAMENTE, APRESENTAM BOA TOLERANCIA A SECA, 
CRESCIMENTO VIGOROSO E BOA PRODUCAO DE SEMENTES. O PLANTIO DEVE SER 
DE OUTUBRO A DEZEMBRO, UTILIZANDO-SE EM TORNO DE 6 A 8 KG DE 
SEMENTES COM 20X DE VALOR CULTURAL POR HECTARE. 

PRODUTO / PROBLEnA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS DE CORTE 
A UTILIZACAO DE PASTAGENS NATIVAS CONSTITUI O SUPORTE DA ALIMENTACAO 
DO REBANHO BOVINO DO PANTANAL. ENTRE OS VARIOS FATORES RESPONSAVEIS 
PELA BAIXA PRODUTIVIDADE PECUARIA DA REGIAO. OCUPAM POSICAO DE 
DESTAQUE OS PROBLEMAS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS. CRIA E RECRIA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS MT 

USUARIOS 
. IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I t l C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
COMASTRI FILHO, J.A. GRADUADO 
FERREIRA, A.B. GRADUADO 
POTT, A. GRADUADO 
CUNHA, N.G. DA GRADUADO 
NOEL GOMES DA CUNHA GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
COMASTRI FILHO, J.A. PESQUISAS DA EMBRAPA NO PANTANAL MATO-GROSSENSE. 

CORUMBAI UEPAE DE CORUMBA, 1984. (UEPAE DE CORUMBA. DOCUMENTOS, 
3). NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 880.8182/9 

TITULO 
REFORMA DE PASTAGENS DEGRADADAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO 
PESQUISAS REALIZADAS PELO IAPAR NA REGIA0  DE PARANAVAI POSSIB IL ITARAM 
RECOMENDACAO DE UM METODO DE REFORPIA DE PASTAGEH DEGRADADA DE CAPIM 
COLONIAO (PANICUM MAXIMUM) QUE CONSISTE EM APLICACAO DE CALAGEM, DE 
ACORDO COM A ANALISE PREVIA DO SOLO, E ADUBACAO FOSFATADA NA DOSAGEM 
DE 6OKG DE P 2 O 5/HA, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A FEVEREIRO, 
SEGUIDAS DE REVOLVIMENTO DO SOLO COM A U T I L I Z A C A O  DE UMA GRADE PESADA 
T I P O  ROHM, PASSADA UMA VEZ SOBRE A AREA, E GRADAGEM NIVELADORA PARA 
UNIFORMIZAR O TERRENO. ESSA OPERACAO MELHORA O AREJAMENTO DO SOLO, 
AUMENTANDO A D I S P O N I B I L I D A D E  DE OXIGENIO, A AGUA E NUTRIENTES AS 
PLANTAS. O I N I C I O  DA RECUPERACAO DA PASTAGEM PODE SER OBSERVADA AOS 
1 5 - 2 0  D I A S  E, DEPENDENDO DAS CONDICOES CLIMATICAS,  A PASTAGEM ESTARA 
NOVAMENTE APTA PARA SER UT IL IZADA,E  EXPRESSANDO.TOD0 O SEU POTENCIAL. 
ENTRE 4 5  A.60 D I A S  APOS O I N I C I O  DA REFORMA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BAIXA  PRODUTIVIDADE DAS PASTAGENS DO NORDESTE DO PARANA, QUE SE 
ENCONTRAM DEGRADADAS OU EM V I A S  DE DEGRADACAO COM O AGRAVANTE DE 
RESTRICOES ECONOMICAS QUE TEM IMPOSSIB IL ITADO A UT IL IZACAO REN,TAVEL 
DE INSUMOS. 

ABRANGEHCIA GEOGRAFICA 
PR MS SP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CUNHA, A.M. MESTRE 
MELLA. S.C. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 888.8103/7 

TITULO 
FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORMACA0 DE PASTAGEM NO NODESTE DO 
PARANA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO 
PARA D E F I N I R  ESPECIES FORRAGEIRAS PARA A REGIA0  NOROESTE DO PARANA, O 
IAPAR I N I C I O U  EM 1976, NO CENTRO DE PRODUCAO E EXPERIMENTACAO DE 
PARANAVAI. OS SEUS TRABALHOS DE INTRODUCAO E AVALIACAO DE PLANTAS 
FORRAGEIRAS. com BASE NAS PESQUISAS CONDUZIDAS ATE 1982, FORAM 
RECOMENDADAS A BRACHIARIA DECUNBENS, A BRACHIARIA HUMIDICOLA, A 
SETARIA ANCEPS C.V. KAZUNGULA E O ANDROPOGON-GAYANUS COMO SENDO AS 
MELHORES ESPECIES ALTERNATIVAS PARA O NOROESTE DO ESTADO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A BOVINOCULTURA DO NOROESTE DO PARANA BASEIA-SE FUNDAMENTALMENTE NA 
EXPLORACAO DE PASTAGEM CULTIVADAS DE CAPIM COLONIAO, QUE SE ENCONTRAM 
PARCIALMENTE OU TOTALMENTE DEGRADADOS, HAVENDO A NECESSIDADE DA 
EX ISTENCIA  DE FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA A FORMACAO DE NOVAS 
PASTAGENS. 

ABRANGENCIA SEOGRAFICA 
PR MS SP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 1 CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MELLA, S.C. I IESTRE 
CUNHA, A.H. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 088.8104/5 

TITULO 
CONTROLE DE CIGARRINHAS ATRAVES DE MANEJO DE PASTAGENS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUMO 
DENTRE AS ALTERNATIVAS VIAVEIS DE CONTROLE INTEGRADO DE CIGARRINHAS 
DAS PASTAGENS, O MANEJO DO PASTEJO PODE CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE AO 
CONSTATAR-SE QUE A MAXIMA UTILIZACAO DE UMA PASTAGEM (PRESSA0 DE 
PASTEJO AO REDOR DE 100%) DIMINUI SIGNIFICATIVAMENTE A QUALIDADE DE 
NINFAS DE CIGARRINHAS. ISSO OCORRE DEVIDO A EXPOSICAO TEMPORARIA DAS 
N1NFAS AS INTEMPERIES DO CLIMA E AOS EFEITOS DE INTENSO PISOTEIO, O 
QUE, CONSEQUENTEMENTE IMPLICA NUMA BAIXA DENSIDADE POPULACIONAL DESSA 
PRAGA NA AREA. DESSA FORMA, E POSSIVEL TAMBEM CONTROLAR-SE A 
POPULACAO DE ADULTOS, ALEM DE SE MINIMIZAR OS DANOS QUE ESTES EXERCEM 
SOBRE A PASTAGEM. ENTRETANTO AO ADOTAR-SE ESSE CRITERIO DE MANEJO, 
DEVEMOS TER EM CONTA QUE A PASTAGEM DEVERA SOFRER UM DESCANSO 
COMPATIVEL DE ACORDO COM AS ESPECIES UTILIZADAS, O SUFICIENTE PARA 
QUE RECUPEREM SUAS RESERVAS NA0 COMPROMETENDO SUA PRODUTIVIDADE E 
PERENIDADE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CIGARRINKAS DAS PASTAGENS TEM CAUSADO NOS ULTIMOS TEMPOS SERIOS 
PREJUIZOS A PECUARIA NACIONAL, ALEM DE CAUSAR DANOS SEVEROS AS 
PASTAGENS. EM FUNCAO DISSO BUSCA-SE ATRAVES DE TECEIICAS DE MANEJO DAS 
PASTAGENS, DAR SUBSIDIOS A UM PROGRAMA DE CONTROLE INTEGRADO QUE 
AUXILIE NA SOLUCAO DOS PROBLEMAS CAUSADOS POR ESSA IMPORTANTE PRAGA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CUNHA, A.M. MESTRE 
MELLA. S.C. MESTRE 
MOSQUEIRA, A.V. DOUTOR 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 8 8 8 . 8 1 8 5 / 2  

T I T U L O  
ESPECIES FORRAGEIRAS ANUAIS PARA PRODUCAO DE SILAGEM 

UNIDADE RESPONSAVEL : I A P A R  / PR 

RESUtiO 
O MILHO, CULTURA TRADICIONALMENTE UTILIZADA PARA PREPARO DE SILAGENS, 
PERMITE A OBTENCAO DE UM PRODUTO DE OTIPIA QUALIDADE. MUITO EMBORA COM 
BAIXO VALOR PROTEICO DE PEQUENA PRODUCAO POR AREA. TODAVIA, PODE SER 
SUBSTITUIDO SATISFATORIAMENTE PELOS SORGOS OU MILHETOS QUE 
APRESENTAM, PARA AS CONDICOES DO NORDESTE DO PARANA, MAIOR POTENCIAL 
DE PRODUCAO, DEVIDO A SUA RUSTICIDADE E AO MAIOR NUMERO DE CORTES 
POSSIVEL (2 A 3). O MILHETO MOSTRA-SE COMO OPCAO DEVIDO A SUA 
PRECOCIDADE POIS PERMITE O PRIMEIRO CORTE AOS 70 DIAS DE EMERGENCIA. 
O SORGO. ALEM DA ALTA PRODUCAO DE FORRAGEM (20-257. MS/HA), PERMITE 
ASSOCIACAO COM LAB-LAB. PROPORCIONANDO UMA SILAGEM DE VALOR PROTEICO 
MAIS ELEVADO. ESSA ASSOCIACAOPODE SER OBTIDA COM O PLANTIO DO SORGO 
N O  ESPACAMENTO DE o,aoM COM 20 A 30 SEMENTESIMETRO, E SIMULTANEAMENTE 
O PLANTIO DO LAB-LAB SOBRE O SORGO, EM LINHAS ALTERNADAS COM 5-10 
SEMENTES POR METROS LINEAR.0 SORGO APRESENTA OUTRA VANTAGEM,QUE PODE 
SER CULTIVADO COMPLEMENTANDO CICLOS DE OUTRAS CULTURAS ANUAIS. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
BAIXA PRODUCAO DE SILAGEM POR UNIDADE DE AREA.PROPORCIONA PELO MILHO. 
ESSA TECNOLOGIA PODE SUBSTITUIR COM VANTAGEM A CULTURA DO MILHO, ALEM 
DE PODER PROPORCIONAR O MELHOR APROVEITAMENTO DE AREAS OCUPADAS COM 
CULTURAS AGRICOLAS. 

ABRAHGEHCIA GEOGRAFICA 
PR RS SP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I I I C I P A I S  B E N E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ELLA, S.C. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B88.81B6/8 

TITULO 
MANEJO DE PASTAGEM MELHORADA DE CAPIM COLONIAÕ 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUNO 
NO IAPAR CPE - PARANAVAI, REGIA0 NOROESTE DO PR, O RESULTADO DE NOVE 
DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DE CAPIM COLONIAO REFORMADO, NOS MOSTRA 
QUE QUANDO O OBJETIVO E OBTER MAIORES GANHOS POR ANIMAL, E 
INPRESCINDIVEL QUE SE ADOTE UMA INTENSIDADE DE PASTEJO SUAVE COM A 
UTILIZACAO DE 50% DA M.S. DISPONIVEL COM LOTACOES NO VERAO VARIANDO 
DE 2 - 2.5 U.A/HA, COM GANHO MEDIO DIARIO EM TORNO DE 700G E COM 
PERIODO DE DESCANSO NA0 MAIOR QUE 30 DIAS.NO INVERNO (ABRIL-SETEMBRO) 
CONSEGUE-SE OBTER COM ESSE MANEJO, LOTACOES DE ATE 2 U.A/HA COM 
GANHO MEDIO DIARIO EM TORNO DE 2006. QUANDO O OBJETIVO E OBTER 
MAIORES LOTACOES (3,5 A 4 U.A/HA) DEVENDO MAXININAR A UTILIZACAO DA 
PASTAGEM AO ADOTARMOS UMA INTENSIDADE DE PASTEJO AO REDOR DE 100% DA 
MATERIA SECA DISPONIVEL, E COM ISSO AINDA CONSEGUINDO-SE OBTER GANHOS 
DE ATE 400G/ANIMAL/DIA. NESSE CASO, E HECESSARIO TANBEM PROPORCIONAR 
A PASTAGEM UM PERIODO DE DESCANSO EFl TORNO DE 15-90 DIAS, PARA NA0 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO INEFICIENTE DAS PASTAGENS GERA PROBLEMAS IRREVERSIVEIS, 
CAUSANDO PERDAS SIGNIFICATIVAS NO PROCESSO DE PRODUCAO ANIMAL. 

ABRAMGEHCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS i3ENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CUNHA, A.M. GRADUADO 
MELLA, S.C. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 088.8107/8 

TITULO 
PRODUCAO DE FORRAGEM NO INVERNO, ATRAVES DE ESPECIES FORRAGEIRAS 
ANUAIS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO 
O PROBLEMA DE FALTA DE FORRAGEM E DE FORRAGEM DE BOM VALOR NUTRITIVO, 
NO PERIODO DE INVERNO, PODE SER AMENIZADO COM O CULTIVO DE ESPECIES 
FORRAGEIRAS ANUAIS DE CLIMA TEMPERADO. DENTRE AS ALTERNATIVAS 
DISPONIVEIS NO MERCADO DE SEMENTES.DESTACAM-SE COM TOLERANCIA A SECA. 
A AVEIA PRETA E O CENTEIO E SOB CONDICOES ADEQUADAS DE UMIDADE, A 
AVEIA CORONADO. NESSAS CONDICOES, APRESENTAM POTENCIAL DE PRODUCAO DA 
ORDEM DE 4.500, 5.000 E 6.000KG DE MS/HA RESPECTIVAMENTE. O CULTIVO 
DESSAS FORRAGEIRAS PODE SER EFETUADO COMO APROVEITAMENTO DE AREAS 
OCUPADAS ANTERIORMENTE POR CULTIVOS DE VERAO. O PLANTIO DEVE SER 
EFETUADO DE ABRIL A JUNHO, UTILIZANDO-SE APENAS UMA DAS VARIEDADES OU 
A MISTURA CENTEIO-AVEIA. LEVANDO-SE EM CONTA QUE O CENTEIO E MAIS 
PRECOCE QUE AS AVEIAS, ESSA MISTURA PODE PROPORCIONAR UM PERIODO MAIS 
LONGO DE UTILIZACAO, INICIANDO-SE 40-50 DIAS DO PLANTIO. ATE SETEMBRO 
-OUTUBRO. A FORRAGEM PODE SER UTILIZADA SOB CORTES OU DIRETAMENTE SOB 
PASTEJO.DESDE QUE S E  ESTABELECA 1 MANEJO QUE EVITE PERDAS DEMASIADAS. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
NUTRICAO ANIMAL DEFICIENTE NO PERIODO DE INVERNO. ESSA TECNOLOGIA 
VIRIA PROVER AOS PRODUTORES, UM MELHOR APROVEITAMENTO DAS AREAS 
AGRICOLAS. ALEM DE FORRAGEM DE BOA QUALIDADE PARA COMPLEMENTAR AS 
FORRAGEIRAS TROPICAIS DE BAIXA QUALIDADE NESSA EPOCA DO ANO1 TANTO 
PARA A PRODUCAO DE LEITE QUANTO DE CARNE, NA ENTRE-SAFRA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR SP MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / C R I A ~ O R E S  
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MELLA. S.C. GRADUADD 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 888.8118/2 

TITULO 
PALHA DE ARROZ. COMO VOLUMOSO. NA ENGORDA EM CONFINAMENTO DE BOVINOS 
E BUBALINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EtiGOPA 

RESUHO 
BOVINOS E BUBALINOS, EM CONFINAMENTO. PODEM U T I L I Z A R  COM VANTAGEM O 
FENO DE PALHA DE ARROZ COMO VOLUMOSO EXCLUSIVO. A TECNOLOGIA 
DESENVOLVIDA CONSISTE EM FORNECER ESTE VOLUMOSO, A VONTADE E 
ACOMPANHADO DE UMA DAS SEGUINTES RACOES CONCENTRADAS: 70% DE QUIRERA 
DE ARROZ E 30% DE SOJA (GRAO MOID0)OU 97% DE QUIRERA E 3.02 DE UREIA 
AS RACOES SAO EQUIVALENTES E PODEM LEVAR A GANHO M E D I 0  D I A R I O  DE 
670G; A ESCOLHA DEPENDE DO MENOR CUSTO. OS BUBALINOS EM FASE DE 
ENGORDA PARA ABATE PODEM GANHAR EM TORNO DE 850G/CAB/DIA, QUANDO 
ALIMENTADOS COM UMA DAS DUAS RACOES APRESENTADAS E M A I S  A PALHA DE 
ARROZ A VONTADE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIYO 
A) CARNE; B)  O CUSTO ELEVADO DA ALIMENTACAO PODE I N V I A B I L I Z A R  A 
ENGORDA EM CONFINAMENTO; C> ENGORDA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM PA HA P I  P E  RN PB CE SE AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRIHCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MARGON, A.L. MESTRE 
VIANA. H.A. MESTRE 
MONTEIRO. L.A. MESTRE 
SANTOS, E.E. DOS GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MARGON, A.L; V IANA*  H.A.; MONTEIRO, L.A. L SANTOS, E.E. DOS. 
APROVEITAMENTO DA PALHA DE ARROZ, COMO VOLUMOSO, NA ENGORDA EM 
COHFINAMENTO, DE BOVINOS E BUBALINOS. I N :  REUNIA0 AIIUAL DE SBZ. XX. - - - - - - . 
PELOTAS. 1 9 8 3 .  ANAIS. PELOTAS. 1 9 8 3 .  P. 108-21;  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H88.8116/9 

TITULO 
HEMARTHRIA ALT ISS IMA CV. EMPASC 3 0 2  UMA NOVA FORRAGEIRA PARA O 
PLANALTO CATARINENSE 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPASC / LAGES 

RESUHO 
E UMA GRAMINEA PERENE DE CICLO ESTIVAL,  DE RIZOMAS CURTOS E COLMOS 
DECUMBENTES QUE ENRAIZAM NOS NOS, FORMANDO A I  TOUCEIRAS COM ALTURA 
ENTRE 3 0  E 1 0 0  CENTIMETROS. NA0 F O I  OBSERVADA A FORMACAO DE SEMENTES, 
E A PROPAGACAO E ATRAVES DE MUDAS. AS FOLHAS SAO DE COLORACAO VERDE 
VIVAZ,  APRESENTANDO, AS VEZES.NA SUA PARTE TERMINAL, UMA TONALIDADE 
AVERMELHADA TENDENDO PARA O FERRUGINOSO, PRINCIPALMENTE. NOS PERIODOS 
DE SECA E APOS GEADAS INTENSAS. MANTEM-SE VERDE DURANTE TODO O ANO1 
RESISTINDO AOS INTENSOS FRIOS. A PRODUCAO DE MATERIA SECA E ELEVADA. 
ULTRAPASSANDO A 1 2  TONELADAS POR HECTARE EM SOLOS FERTEIS. TEM BOA 
ACEITABIL IDADE POR PARTE DOS BOVINOS; SEU TEOR DE PROTEINA BRUTA E 
VARIADO 8.5% A 1 5 %  E A D I G E S T I B I L I D A D E  E SUPERIOR A 65%. PERMITE 
CONSORCIACAO COM LEGUMINOSAS, E TOLERANTE AO ENCHARCAMENTO OCASIONAL. 
PODE SER U T I L I Z A D A  COMO FORRAGEIRA D IFERIDA NO INVERNO. 

PRODUTO / PROBLERA E PROCESSO PRODUTIVO 
FORRAGEIRA PERENE PARA BOVIN0S.E VANTAJOSO O PLANTIO DESTA FORRAGEIRA 
EM SOLOS DE BOA F E R T I L I D D E  PARA A ALIMENTACAO DE BOVINOS DEVIDO A 
PRODUCAO E QUALIDADE DA MESMA. TEM APLICACAO TANTO NA PECUARIA DE 
CORTE COMO NA DE L E I T E .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR SP 

USUARIOS - - - . . - - - 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BRANDES. D. DOUTOR 
TCACENCO, F.A. MESTRE 
FREITA,  E.A.G. DE MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
TCACENC0,F.A. HEMARTRIA ALT ISS IMA UMA OPCAO FORRAGEIRA PARA O 

PLANALTO CATARINENSE. FLORIANOPOLIS. EMPASC. 1981 .  12P .  (EMPASC. 
COMUNICADO TECNICO. 5 0 ) .  ( 1 3  REF.). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B88.0117/7 

T X N L O  
CONTROLE DA COCHONILHA DA PALMA FORRAGEIRA ( D I A S P I S  CALYPTROIDES), 
COM O EMPREGO DE OLEO MINERAL. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE ARACAJU 

RESUIIO 
O CONTROLE DA COCHO:.IILHA DA PALMA FORRAGEIRA (DIASPIS CALYPTROIDES) 
PELO USO DE OLEO MINERAL NA CONCENTRACAO DE 1%, EM TRES PULVERIZACOES 

E 1 5  J I A S .  O PRODUTO QUIMICO E DE BA IXO CUSTO, NA0 
E OS I N I M I G O S  

UB NICRO HIMINOPTERi'I) QUE COLABORAM NO CONTROLE. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
COCHONILHA DA PALMA FORRAGEIRA. U T I L I Z A R  O OLEO MINERAL POR OCASIAO 
DA OCORRENCIA DA PRAGA DANIFICANDO A CULTURA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
S E  BA PE  AL RN CE 

USUARIOS 
I R E D I A T O S  => AGRICIILTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BEHEFIC IOS 
ECONOMIA DE  INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
DE L I N A ,  M. F. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
CONTROLE QUIMICO DA COCHONILHA DA PALMA FORRAGEIRA EM CONDICOES DE 
CANPO EM POCO REDONIJOI SERGIPE (NO PRELO). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H88.H118/5 

TITULO 
FORRAGEIRAS PARA PASTAGENS EM VERTISOL NA REGIA0  UMIDA DE  SERGIPE 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE ARACAJU 

RESUHO 
A BRACHIARIA HUMIDICOLA E A BRACHIARIA DICTYONEURA SE COMPORTARAM 
MUITO BEM NOS SOLOS CLASSIFICADOS COMO VERTISOL, TANTO EM PRODUCAO 
DE MATERIA SECA COMO EM COBERTURA DE AREA. SAO ESPECIES QUE SE 
PROPAGAM TANTO POR MUDAS COMO POR SEMENTES. NO ANO DE IMPLANTACAO 
DA PASTAGEM SAO LENTAS, MAS POSTERIORMENTE SE TORNAM BASTANTE 
AGRESSIVAS. 

PRODUTO / PROBLEIIA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS - MAIOR PRODUCAO POR AREA E AUMENTAR A PERSISTENCIA  DAS 
PASTAGENS NO SOLO VERTISOL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SE BA AL PE  PB RN CE P I  

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES 1 CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES 1 CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ARAGAO. W.M. ME5 TRE 
ALMEIDA, S.A. GRADUADO 
SOBRAL, L.F. DOUTOR 
BARRETO. A.C. MESTRE 
CARVALHO FILHO, 0.M MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO . ~ - 
ARAGAO, W.M.; ALMEIDA, S.A. S SOBRALI L.F. AVALIACAO DE ESPECIES 
DO GENERO BRACHIARIA EM SOLO DO T I P O  VERTISOL NA REGIA0  DE NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO. SERGIPE. ARACAJU, EMBRAPA - UEPAE DE  ARACAJU, 
1 9 8 3 .  5P. (EMBRAPA-UEPAE DE ARACAJU. PESQUISA EM ANDAMENTO.18). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 88&.8128/1 

TITULO 
CAPIM ANDROPOGON UMA OPCAO FORRAGEIRA PARA AREAS DE CERRADO m 
RORAIMA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT BOA VISTA 

RESUHO 
O CAPIM ANDROPOGON (ANDROPOGON GAYANUS) VAR. BISQUAMULATUS) E UMA 
GRAMINEA DE PORTE ERETO. PODENDO AT INGIR  M A I S  DE 2,5M DE ALTURA, 
FORMA TOUCEIRAS ROBUSTAS RESULTANTES DE ABUNDPbNTE PERFILHAMENTO, E 
ADAPTADO A SOLOS ACIDOS E DE BA IXA  FERTILIDADE,  TEM BOA RESISTENCIA 
A SECA, AO P ISOTEIO E AO FOGO. E IMUNE AO ATAQUE DE CIGARRINHAS E 
PRODUZ BASTANTE SEMENTES V I A V E I S  E FACILMENTE TRANSPORTADAS PELO 
VENTO FACILITANDO, COM ISSO,  O RESSEMEIO NATURAL. O REBROTE E RAPIDO 
VIGOROSO APOS AS PRIMEIRAS CHUVAS. O PREPARO DO SOLO E SEMELHANTE AO 
U T I L I Z A D O  PARA OUTRAS PASTAGENS. 

PRODUTO / PROBLEtiA E PROCESSO PRODUTIYO 
O REBANHO B~VINO DE RORAIMA'SOFRE UMA A C E N ~ U A D A  PERDA DE PESO DURANTE 
O PERIODO SEC0,MOTIVADA PELA BA IXA  PRODUCAO E QUALIDADE DAS PASTAGENS 
NATIVAS.  A FORMACAO DE PASTAGENS COM ANDROPOGUN E SUFIC IENTE PARA 
EVITAR A PERDA DE PESO DURANTE O PERIODO CRIT ICO E. ATE MESMO. ELEVAR 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RR 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GIANLUPPI ,  V .  GRADUADO 
CAMARGO. A.H.A. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : H88.H121/9 

TITULO 
QUICUIO DA AMAZONIA - UMA ALTERNATIVA PARA FORMACAO DE PASTAGENS 
NO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT BOA VISTA 

RESUMO 
AMPLAMENTE CONHECIDO NAS REGIOES CENTRAL E NORTE DO PAIS, O QUICUIO 
DA AIíAZONIA (BRACHIARIA HUMIDICOLA), TEM SE CONSTITUIDO EM EXCELENTE 
ALTERNATIVA PARA MELHORIA DAS PASTAGENS NATIVAS DE RORAIMA.DESTACA-SE 
COMO CARACTERISTICAS FAVORAVEIS: FACIL PROPAGACAO (SEMENTES E/OU 
MUDAS) BOA ADAPTACAO A SOLOS DE BAIXA FERTILIDADE, RESISTE BEM AO 
PERIODO DA SECA E AO PISOTEIO, PROMOVE BOA COBERTURA DO SOLO E 
APRESENTA ALTAS PRODUCOES DE FORRAGEM DE VALOR NUTRITIVO 
SATISFATORIO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
FACE AO ACENTUADO DECLINIO NA PRODUCAO E QUALIDADE DOS PASTOS NATIVOS 
NO PERIODU SECú, HA UMA PERDA DE PESO ACENTUADA DO REBANHO BOVINO DE 
RORAINA. A INTRODUCAO DO QUICUIO DA AMAZONIA, MELHORA A PASTAGEM 
PROPORCIONANDO AO REBANHO DE CRIA MANUTENCAO OU, ATE MESMO, GANHO DE 
PESO DURANTE O PERIODO SECO, ALEM DE AUMENTAR A LOTACAO DAS PASTAGENS 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RR 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTDRES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAMARGO, A.H.A. MESTRE 
GIANLUPPI. V. GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 888.8122/7 

TITULO 
GUANDU - UMA LEGUMINOSA FORRAGEIRA PARA O TERRITORIO FEDERAL DE 
RORAIMA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT BOA VISTA 

RESUHO 
O FE IJAO GUANDU (CAJANUS CAJAN) E UMA LEGUMINOSA ARBUSTIVA, BI-ANUAL, 
DE CRESCIMENTO VIGOROSO, GRANDE PRODUCAO DE BIOMbSSA, SEMENTES E 
ELEVADO TEOR DE PROTEINA NA MATERIA SECA. NODULA NATURALMENTE E 
APRESENTA BOA TOLERANCIA A SECA E A SOLOS DE BA IXA  FERTIL IDADE.  POR 
PRODUZIR GRANDE QUANTIDADE DE SEMENTES E DE F A C I L  PROPAGACAO. 
PODE SER U T I L I Z A D O  COMO BANCO DE PROTEINA PARA CEIFA  OU PARA PASTEJO 
DIRETO E, TAMBEM, COMO ADUBACAO VERDE. NO PRIMEIRO CASO O CORTE DEVE 
SER EFETUADO A UMA ALTURA MIN IMA DE 5 0  A 60CM ACIMA DO N I V E L  DO SOLO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
EM RAZAO DA ACENTUADA QUEDA DE PRODUCAO E QUALIDADE DAS PASTAGENS 
NATIVAS, DURANTE O PERIODO SECO, O REBANHO DOVINO PERDE PESO. BA IXA  A 
PRODUCAO DE LE ITE ,  ALEM DA MORTE DE MUITOS ANIMAIS .  A SUPLEMENTACAO 
COM FORRAGEM DE GUANDU DA CONDICOES PARA OS ANIMAIS  SE MANTEREM EM 
PRODUCAO E EVITAR A PERDA DOS ANIMAIS  FRACOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RR 

USUARIOS 
IMEDIATOS AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAMARGO, A.H.A. MESTRE 
GIANLUPPI ,  V. GRADUADO 



PRODUTO / RROBLEHA. E PROCESSO PRODUTIVO 
DEVIDO OS PRECOS ELEVADOS DOS CONCENTRADOS E A F A L T A  DE FORRAGEIRAS 
DE CORTE DE ALTA PRODUTIVIDADE ( INCLUSICE NA SECA) E BOM VALOR 
NUTRITIVO EM RONDONIA. O "CAMEROUN" F O I  SELECIONADO ENTRE 12 
CULTIVARES COM O OBJETIVO DE ELEVAR A PRODUCAO DE L E I T E  DA BACIA 
L E I T E I R A  DE PORTO VELHO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R0 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR' E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GONCALVES, C.A. MESTRE 
MENDONCA I J . F. B . GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
MENDONCA, J.F.B. 8 GONCALVES, C.A. COMPORTAMENTO PRDDUTIVD DE DOZE 

GRAMINEAS FORRAGEIRAS DE CORTE EM DIFERENTES t4:UEIS DE FOSFORO 
EM PORTO VELHO/RO. PORTO VELHO. EMBRAPA-UEPAE, 1982.8P. (EMBRAPA 
UEPAE PORTO VELHO. PESQUISA EM ANDAMENTO. 28). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 888.8127/6 

TITULO 
SUBSTITUICAO DA PASTAGEM DE B. DECUMBENS PELO B. HUMIDICOLA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE PORTO VELHO 

RESUHO 
EM PORTO VELHO. A PASTAGEM DE QUICUIO DA AMAZONIA (BRACHIARIA 
HUMIDICOLA) EM SUBSTITUICAO A BRACI I IARIA DECUPIBENS, MESMO SEM A 
UT IL IZACAO DE QUALQUER INSUMO. ELEVA DE 1.5  PARA 3 CAB/HA/ANO A 
CAPACIDADE DE SUPORTE DA PASTAGEM ORIGINAL,  MEiNTENDO-SE UNIFORME 
DURANTE O ANO TODO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AS PASTAGENS DE B. DECUMBENS TEM APRESENTADO GRANDE SENSIB IL IDADE 
AO ATAQUE DE "CIGARRINHA DAS PASTAGENS", ALEM DE CAUSAR PROBLEMA DE 
FOTOSSENSIBILIZACAO EM BOVINOS. A TECNOLOGIA GERADA PROPORCIONOU A 
SUBSTITUICAO DESSA PASTAGEM POR OUTRA COM MAIOR CAPACIDADE DE SUPORTE 
MAIOR TOLERANCIA A CIGARRINHA E MAIOR UESISTEEICIA A SECA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R0 

USUARLOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
GONCALVES, C.A. MESTRE 
OL IVE IRA,  J.R. DA C. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO ~ - 

GONCALVES, c.X-a i C ~ ~ v ~ ~ ~ ~ .  J.R. DA C.  RENOVACAO E MANEJO DE PASTAGEN 
EM PORTO VELHO-RO. PORTO VELHO, EMBRAPA-UEPAT, 1981. 5P. 
(EMBRAPA-UEPAT PORTO VELHO. PESQUISA EM ANDAMENTO* 1 0 ) .  



RECORENDACAO DE PESQUISA : 888.8132/6 

TITULO 
GRAMINEAS FORRAGEIRAS PARA OS CERRADOS DO AMAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAT RACAPA 

RESUHO 
AS ESPECIES QUE TEM APRESENTADO MAIOR POTENCIAL PARA A FORMACAO DE 
PASTAGEM EM AREA DE CERRADO DO AMAPA SAO: BRACHIARIA HUMIDICOLA 
( Q U I C U I O  DA AMAZONIA) E ANDROPOGON GAYANUS. ESSAS ESPECIES APRESENTAM 
CARACTERISTICAS DE SUMA IMPORTANCIA COMO ADAPTABILIDADE A SOLOS 
ACIDOS E DE BA IXA  FERTILIDADE.  ALTA CAPACIDADE DE PRODUCAO DE 
FORRAGEM, BOA RESISTENCIA A PERIODOS LONGOS DE ESTIAGEM, RESISTENCIA 
AO ATAQUE DE INSETOS. E DOENCAS. E BA IXO REQUERIMENTO NUTRICIONAL. 
PODEM SER U T I L I Z A D A S  TANTO EM PASTAGENS SOLTEIRAS QUANTO 
CONSORCIADAS. A PROPAGACAO PODE SER POR MUDAS E SEMENTES. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA SE REFERE A IDENTIF ICACAO DE ESPECIES DE GRAMINEAS 
FORRAGEIRAS RECOMENDADAS PARA OS CERRADOS DO AMAPA. ELA SE APLICA NA 
FASE DE PLANTIO. 

ABRAWGENCIA GEOGRAFICA 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SOUZA F. .A.P.DA S. GRADUADO 
DUTRA. S. MESTRE 
SERRAO. E.A.S. DOUTOR 
NEVES,M.DO P.H.DAS GRADUADO 
DANTAS, M. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAD 
SOUZA FILHO. A:P.DA s7; NEVES. N. DO P.H. DAS; DUTRA, S. & DANTAS. M. 

INTRODUCAO E AVALIACAO DE S E I S  GENEROS DE GRAMINEAS FORRAGEIRAS 
EM AREA DE CAMPO CERRADO DO AMAPA. MACAPA* EMBRAPA-UEPAT DE 
MACAPA. 1982.3P.(EMBRAPA-UEPAT MACAPA. PESQ. EM ANDAMENTO. 21). 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 088.0141/7 

TITULO 
NOVA ALTERNATIVA DE GRAMINEA PERENE DE ESTACA0 F R I A  PARA O RS 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPZFO / RS 

RESUHO 
EM ESTUDO DESENVOLVIDO EM VACARIA/RS CONSTATOU-SE QUE A CV. CLARINE 
DE FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB., O R I G I N A R I A  DA FRANCA, RENDE 67X  M A I S  
MATERIA SECA QUE A CV. KY31,  TRADICIONALMENTE USADA NO ESTADO. SEU 
PERIODO DE MAIOR CRESCIMENTO OCORRE NO OUTONO, EPOCA DE MAIOR 
D E F I C I E N C I A  DE ALTERNATIVAS FORRAGEIRAS.0 TEOR DE PROTEINA BRUTA E DE 
18X  E A D I G E S T I B I L I D A D E  l l IN VITRO" DE MATERIA SECA DE 5 8 %  (MEDIAS 
ANUAIS) .  

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
FORRAGEIRAS. CULTIVAR RECOMENDADA PARA REGIOES ONDE AS B A I X A S  
TEMPERATURAS DE OUTONO-INVERNO RESULTAM NA PARALIZACAO DO CRESCIMENTO 
DAS PASTAGENS NATIVAS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
RS SC PR 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
KOHMANN. C. MESTRE 
PAIM.  N.R. DOUTOR 
BASSOLS. P.A. MESTRE 
SAIBRO. J.C. DE DOUTOR 
S ILVA .  V. P. S. DA MESTRE 
COSTANZI, A. R. GRADUADO 
NABINGER, C. MESTRE 
C A L L I A R I ,  R.A. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
KOHMANNP C.; BASSOLS, P.A.; S ILVA ,  V. DE P.S. DA; NABINGERR C.;PAIMv 

N.R.; SA1BRO.J.C. DE; CONSTANZI,A.R.;CALLIARI,R.A.C JUARES.H.H.P. 
R.F.AVALIACA0 DE 1 4  INTRODUCOES DE FESTUCA (FESTUCA ARUNDINACEA 
SCHREB).ANUARIO TECNICO DO IPZFOPPORTO ALEGRE, 7: 205-52, 1 9 8 0 .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : B18.B143/1 

TITULO 
DUAS CULTIVARES DE CAPIM BUFFEL (CENDHRUS C I L I A R I S I E  UMA DE  UROCHLOA 
(UROCHLOA MOSAMBICENSIS) PARA FORMACAO DE P A S T A G M  NO SEPII-ARIDO 

UNIDADE RESPONSAVEL : IPA 

RESUHO 
RECOMENDAM-SE AS CULTIVARES DE  CAPIM BUFFEL AMERICANO E GAYNDAH E O 
CAPIM UROCHLOA PARA FORMACAO DE P A S T A G M  NA REGIA0  SEMI-ARIDA.  T A I S  
CULTIVARES PODERAO SER U T I L I Z A D A S  NA SUBSTITUICAO DOS PASTOS NATIVOS 
POUCOS PRODUTIVOS, DE MANEIRA GRADATIVA. AUMENTANDO O SUPORTE 
PECUARIO DA REGIA0  E PROPORCIONANDO UMA .MAIOR E S T A B I L I D A D E  AO SISTEMA 
PRODUTIVO. SOB PASTEJO CONTINUO A CAPACIDADE D E  SUPORTE IND ICADA E DE 
0.7 NOVILHO POR HECTARE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PROBLEFlA: B A I X A  E ESTACIONAL PRODUTIVIDADE FORRAGEIRA DA CAATINGA E 
nfl5 PASTOS NATIVOS. COM CONSEOUENTE D E F I C I T  NA PRODUCAO PECUARIA DA - - - . . . - . - - . . . . - - . - - . - - . - - . - - - - -. - - - - - - 

.REGIAO,  TORNANDO-A CPDA VEZ M A I S  VULNERAVgL AOS EFE ITOS DAS 
ESTIAGENS. NA0  COMPETITIVA E DEPENDENTE. 
PRODUTO: CARNE FASE: RECRIA E ENGORDA 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P E  P I  CE RN PB  AL S E  BA 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOÇ 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE D E  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
SILVA ,  V.M. GRADUADO 
ANDRADE, J .C. GRADUADO 
FERNANDESr A -P -M ,  MESTRE 
V I E I R A .  M.E.Q. GRADUADO 
FARIAS. I. PiESTRE 
PENIC, P. MESTRE 
L IRA ,  M.A. DOUTOR 

PRINCIPAL PUBLICACAO .- ~ 

FERNANDES~A .P .M. ET ALII .COMPARACAO DE DUAS CULTIVARES DE CAPIM 
BUFFEL (CENCHRUS C I L I A R I S )  E UMA DE  UROCHLOA (UROCHLOA 
MOSAMBICENSIS>EM RELACAO AO PASTO NATIVO.1N:EMP.PERN.PESQ.AGROP. 
ATUA.DO I P A  NO AMBITO POLONORDESTE.RECIFEt1981.~IPA DIVULGA,O24).  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 888.8158/8 

TITULO 
INTRODUCAO DA GRAMINEA GREEN P A N I C  NA R E G I A 0  DO PARAGUACU. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPABA 

RESUHO 
ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO E MANEJO DE PASTAGENS PROPASTO, 
F O I  INTRODUZIDO NA REGIA0  DE I P I R A  E SANTA TEREZINHA (MRH 1 3 9 )  O 
CAPIM GREEN PANIC (PANICUM MAXIMUM) V. TRICHOELUME E V. PETRIE ) .  
ESSA GRAMINEA COMPARADA COM AS U T I L I Z A D A S  NA REGIA0  (CAPIM BUFFEL. 
GUINEZINHO, SEMPRE VERDE, PANGOLA, ETC) APRESENTA COMPORTAMENTO 
SUPERIOR NO QUE TANGE A TOLERANCIA A B A I X A  PLUVIOSIDAPE.  
PALATABIL IDADE E RESISTENCIA AO P ISOTEIO ,  FLORESCE 3 A 4 VEZES 
DURANTE O ANO PROPORCIONANDO UMA MAIOR COMPETICAO COM INVASORAS. 
PRODUZ, EM MEDIA 6 T/MS/HA/ANO APRESENTANDO POUCOS TALOS. SENDO BEM 
ACEITA PELOS ANIMAIS,  MESMO DEPOIS DE COMPLETADO O CICLO.  E MENOS 
SUSCEPTIVEL AO ATAQUE DE CIGARRINHA QUE O CAPIM BUFFEL. CAPACIDADE 
DE SUPORTE EM TORNO DE 0 , 1  CAB/HA/ANO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
BOVINOS / ESCASSEZ DE ALIMENTOS DEVIDO AO PLAEITIO DE FDRRAGEIRAS 
POUCO TDLERANTES A SECA. ESTA TECNDLOGIA APLICA-SE AS FASES DE 
CRIA.  RECRIA E ENGORDA. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
BA 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItJCIPAIS BEt4EFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CAROSO. G.F. MESTRE 
F I L H O *  A.R. GRADUADO 
FONSECA, R.N.B.B. GRADUADO 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 898.8182/5 

TITULO 
CONTROLE DA MOSCA DAS FRUTAS. 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPASC / CACADOR 

RESUWO . - - - - . . - 
A DETERMINACAO DO I N I C I O  DE EPOCA DE APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  
NO CONTROLE DA MOSCA DAS FRUTAS ANASTREPHA FRATERCULUS E F E I T O  QUANDO 
OCORREM OS PRIMEIROS DIPTEROS NOS FRASCOS CACA MOSCAS. USANDO-SE CORO 
ATRATIVO O SUCO DE UVA A 25%. OS I N S E T I C I D A S  RECOMENDADOS SAO O 
PHOSMET (POUCO TOXICO PARA I N I M I G O S  NATURAIS E PREDADORES DE  PRAGAS 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
MACA. A MOSCA DAS FRUTAS DEVE SER CONTROLADA ANUALMENTE. EVITANDO 
A S S I N  PREJUIZOS S I G N I F I C A T I V O S  AO FRUTICULTOR. O CONTROLE E F E I T O  
NA FASE DE TRATOS CULTURAIS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR RS SP MG ES 

USUARIOS 
~ 

IREDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS DEFENSIVOS 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
ORTH. A. MESTRE 
RELZER, R. MESTRE 
BLEICHERs J.  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
BLEICHER. J.; GASSEN. D.N.; R IBE IRO,  L.G. TANAKA. H. & ORTH. A.I. 

A MOSCA-DAS-FRUTAS EM MACIE IRA  E PESSEGUEIRO.FLORIANOPOL1S. 
EMPASCp 1 9 8 2 .  28P. (ENPASC.BOLETIM TECNICO. 1 9 > ( 3 8  R E F - 1 -  



RECOMENDACAO DE PESQUISA : 098.8103/3 

TITULO 
PREPARO DO SOLO PARA C U L T I V O  DA M A C I E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EilPASC / VIDEIRA 

RESURO 
NO PREPARO DO SOLO PARA I N S T A L A C A O  DE UM POMAR DE M A C I E I R A  DEVE-SE 
FAZER A SUBSOLAGEM M A I S  LAVRA PROFUNDA. ESTA TECNOLOGIA AUMENTA 
A PRODUCAO EM 22%, QUANDO COMPARADA COM A LAVRA COMUM. 

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
MACA. A  LAVRA COMUM N A 0  P E R M I T E  UM BOM DESENVOLVIMENTO RADICULAR 
DA PLANTA, I N F L U E N C I A N D O  O SEU VIGOR E PRODUTIVIDADE.  P L A N T I O .  

ADRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR RS SP 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR U N I D A D E  DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LOSSO, M. MESTRE 
DUCROQUET, J .P .H.J  GRADUADO 



RECOUENDACAO DE PESQUISA : 090.0184/1 

TITULO 
CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM M A C I E I R A  

UNIDADE RESPONSAVEL : EtlPASC / VIDEIRA 

RESUtIn - - - - . . - 
O CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NOS POMARES E F E I T O  COM OS H E R B I C I D A S  
DIURON NA DOSE DE 2  A 4  KG DE I . A . / H A  COMO PRE-EMERGENTE OU 
PARAQUAT NA DOSE DE 0 . 6 2  KG DE I . A . / H A  OU G L I F O S A T E  NA DOSE DE 
0 , 8 2  KG I . A . / H A .  OBSERVOU-SE A OCORRENCIA DE 7 4  E S P E C I E S  DE PLANTAS 
DANINHAS, SENDO AS M A I S  COMUNS AS DA F A M I L I A  GRAMINAE ( M I L H A )  E 
B I D E N S  P I L O S A  ( P I C A 0  PRETO) NA CULTURA DE M A C I E I R A .  

PRODUTO / PROBLEflA E PROCESSO PRODUTIVO 
MACA. A FALTA DE CONTROLE DAS ERVAS DANINHAS D I M I N U I  A  PRODUCAO 
E PREJUDICA OS TRATOS CULTURAIS.  TRATOS CULTURAIS.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR RS SP MG ES 

USUARIOS 
I M E D I A T O S  => AGRICULTORES / CRIADORES 
P O T E N C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS N A 0  DE OBRA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
LOSSO, R .  MESTRE 
DUCROQUET,J.P.H.J. GRADUADO 

PRINCIPAL PUDLICACAO 
LOSSO, M. 8 DUCROQUET, J . P . H . J .  PLANTAS CANINHAS EM POMARES DE 

M A C I E I R A :  OCORRENCIA, DESCRICAO E CONTROLE. FLORIANOPOL1S.EMPASC. 
1983 .  2 4 P .  (EMPASC. B O L E T I M  TECNICO, 2 1 ) .  



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 891.8181/5 
Pessego 

TITULO 
PRIMEIRA SELECAO DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO PARA A REGIA0 DE CALDAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EPAHIG 

RESUtlO 
OS PESSEGUEIROS PEROLA DE ITAGUERA, REAL E TALISMA DESTACARAM-SE COMO 
AS CULTIVARES QUE, NUMA PRIMEIRA COMPETICAO DE ENTRE UM TOTAL DE 15, 
PROPORCIONARAM MAIOR PRODUTIVIDADE POR UNIDADE DE SUPERFICIE,  O QUE 
TRADUZ UMA ADAPTACAO CLIMATICA FAVORAVEL A SUA FUTURA EXPLORACAO. 

PRODUTO / PRODLEtlA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CULTURA DO PESSEGUEIRO. SOB REGIME CLIMATICO TROPICAL. EXIGE 
PRIMEIRAMENTE A SELECAO DE CULTIVARES QUE APRESENTEM UMA ADAPTACAO 
LOCAL CAPAZ DE RENTABILIZAR A SUA EXPLORACAO ECONONICA,RENTABILIZACAO 
QUE SE TRADUZ. EM PRIMEIRA MAO. NA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS ARVORES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MG 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
D.J.P.NOGUEIRA MESTRE 
E. ABRAHAO MESTRE 



Ameixa 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 102.8100/2 

TITULO 
TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE AMEIXA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUHO 
NO ESTADO DO PARANA. A REGIA0  METROPOLITANA DE CURIT IBA  APRESENTA 
TRADICAO NA EXPLORACAO DA AMEIXA PARA CONSUMO "IN-NATURA". A 
TENTATIVA DE BUSCA DE NOVAS CULTIVARES DE AMEIXA PARA AQUELAS 
CONDICOES, TEM SE BASEADO PRINCIPALMENTE NA AVALIACAO DE MATERIA IS  
INTRODUZIDOS DE DIFERENTES REGIOES E PAISES.  ALEM DAS CULTIVARES 
TRADICIONAIS - SANTA ROSA E SANTA R I T A  - AS PESQUISAS REALIZADAS 
ESSAS RECOMENDACOES REPRESENTAM ALTERNATIVAS AO PRODUTOR PARA SUPERAR 
OS DECRESCIMOS DE PRODUCAO E AMPLIAR O PERIODO DE COLHEITA. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
AMEIXA. SELECAO DE CULTIVARES. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
P R 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
TSUNETA. M. MESTRE 
MOHAN, S.K. DOUTOR 
L E I T E  JR.. R.P. MESTRE 
HAUAGGE. R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
FUNDACAO INST ITUTO AGRONOMICO DO PARANA. RELATORIOS TECNICOS ANUAIS 
1 9 7 9 . 1 9 8 0 1 1 9 8 1 .  LONDRINA. 



Goiaba 
RECOIIRIDACAO DE PESQUISA : 103.R180/0 

T I N L O  
RECOHEHDACAO DE CULTIVARES DE GOIABEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL : IAPAR / PR 

RESUIIO 
A GOIABEIRA TER APRESENTADO BOM DESENVOLVIRENTO.NA REGIA0  NORTE DO 
PARANA. SENDO QUE HOJE* NA REGIA0  DE CARLOPOLISr SEU CULTIVO ALCANCA 
CERTA EXPRESSA0 AO N IVEL  DE PEQUENA PROPRIEDADE. PARA AQUELA REGIA0 
FORAM PROCEDIDAS 1 2  SELECOES REGIONAIS ENQUANTO QUE NA REGIA0 DE 
LONDRINA FORAN EFETUADAS 2 7  SELECOES DAS CULTIVARES SANTA ALICE.  
R U B I  SUPREPIE. IAC-4,  EEFT. KUMAZAI, BRANCA ARREEIDONDADA. ROSA 
ARRMWNDADA.  CREME ARRENDONDADA E SIIPREME. 

PROJIUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
GOIABA. IMPLANTACAO DE POMARES. 

ABRAWMNCIA GEOGRAFICA 
PR 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
CARVALHO, S.L.C.DE MESTRE 
KISHINO.  A.Y. MESTRE 

PRiWCIPAL PUBLICACAO 
FUIlüACAO INST ITUTO AGRONONICO DO PARANA. RELATORIO TECNICO ANUAL 1 9 1 0  
LONDRINA. 1 9 8 0 .  270P .  



Alimentação animal 
RECOHENDACAO DE PESQUISA : 104.0180/8 

TITULO 
CAMA DE FRANGO COMO COMPONENTE NA D I E T A  DE  BOVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL : EHPASC / LAGES 

RESUHO 
U T I L I Z A C A O  DA CAMA DE  A V I A R I O  PENEIRADA NA ALIMENTACAO DE BOVINOS 
LEITEIROS DEVIDO A SEU ELEVADO TEOR DE PROTEINA BRUTA (iax). NAS 
CONDICOES EM QUE SE AVALIOU O MATERIAL.  O MESMO ENTROU NA COMPOSICAO 
DE UM CONCENTRADO P I R E C R I A  DE TERNEIROS L E I T E I R O S  A RAZAO DE 30X  DA 
MATERIA SECA TOTAL DO CONCENTRADO. OS ANIMAIS  RECEBIAM O CONCENTRADO 
COM CAMA DE FRANGO A RAZAO DE 3KG/ANIMAL/DIA lMAIS VOLUMOSO E TIVERAM 
UM GANHO DE PESO M E D I 0  D I A R I O  D E ' 0 . 7 3 5  KG. 
O MESMO MATERIAL F O I  AVALIADO TAMBEM COMO SUPLEMENTO NITROGENADO PARA 
BOVINOS MANTIDOS EM PASTAGENS NAT IVAS DURANTE O INVERNO. E SE MOSTROU 
E F I C I E N T E  NA MANUTENCAO DO PESO CORPORAL PERMITINDO AINDA PEQUENOS 
GANHOS'. F O I  OFERECIDO PURO A RAZAO DE 3 KG/ANIMAL/DIA PARA BOVINOS 
DE RECRIA COM APROXIMADAMENTE 20 MESES DE IDADE. 
VANTAGENS: BARATEAMENTO DOS CUSTOS DE CONCENTRADOS, E SUPLEMENTO 
PROTEICO DE BA IXO CUSTO PARA ANIMAIS  CRIADOS EXTENSIVAMENTE. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
CAMA DE A V I A R 1 0  OU ESCRETA DE POEDEIRAS. TECNOLOGIA APLICAVEL EM 
REGIOES ONDE A PRODUCAO AVICOLA E EXPLORACAO PECUARIA M I N I H I Z A N D O  OS 
CUSTOS DA ALIMENTACAO fOS BOVINOS. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SC PR SP 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => INDUSTRIA  DE TRANSFORMACAO ( AGROINDUSTRIA 1 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
JOSE J. DOS S.ABRAHA MESTRE 
EOISON A.G.DE FREITA  MESTRE 
CARLOS A.M.SILVEIRA MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ABRAHA0.J.J. DOS S. & GOMES DE FREITAS,E.A.CAMA DE FRANGO COHO FONTE 

PROTEICA PARA TERNEIROS L E I T E I R O S  E CAMA DE A V I A R 1 0  COMO 
SUPLEMENTO NITROGENADO PARA BOVINOS.IN: REU-ANUAL DA SOC.BRAS.DE 
ZOOTECNIA t X I X I  PIRACICABA.  1982. ANAIS. 



2.1 . Solos 

RECOHENDACAO DE PESQUISA : 868.8182/8 
Adubação 

TITULO 
USO DE MENOR QUANTIDADE DE F E R T I L I Z A N T E  EM FUNCAO DO EFEITO RESIDUAL 
DE FOSFORO NO SOLO. 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE ARACAJU 

RESUHO 
PARA AREAS QUE AINDA NA0 RECEBERAM ADUBACAO, RECOMENDA-SE A 
APLICACAO DE 40 KG DE P205/HA NO CULTIVO DE MILHO E F E I J A O  EM 
CONSORCIO. O ADUBO E APLICADO NO SULCO DE PLANTIO, DISTRIBUINDO-SE 
I G U A I S  QUANTIDADES POR SULCOS. INDEPENDENTE DA CULTURA E DO ARRANJO 
ESPACIAL UT IL IZADO.  EM FUNCAO DO EFEITO RESIDUAL DE FOSFORO NO SOLO, 
APOS DOIS ANOS DE UT IL IZACAO DA DOSE'DE 4 0  KGt RECOMENDA-SE O 
DECRESCIMO DA DOSE PARA 30 KG E APOS TRES ANOS PARA 2 0  KG DE 
P205/HA.  D A I  POR D IANTE MANTEM-SE A APLICACAO DESTA ULTIMA DOSAGEMI 
A F I M  DE REPOR O FOSFORO EXTRAIDO PELAS PLANTAS EM CADA ANO. AS 
PRODUTIVIDADES DAS CULTURAS SERIAM MANTIDAS, ENQUANTO O INVESTIMENTO 
NA AQUISICAO DE F E R T I L I Z A N T E  SERIA MENOR. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO - MILHO E F E I J A O  EM CONSORCIO. - USO PARA AGRICULTORES QUE U T I L I Z A M  ADUBACAO FOSFATADA. - APLICA-SE NA FASE DE PLANTIO.  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
SE 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTIL IZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
BARRETO. A. C MESTRE 
SERPA. J.E.S. MESTRE 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 668,0165/1 

TITULO 
PLANTIO DE SOJA SEM ADUBO NITROGENADO. 

RESUtiO 
ATE 1977 RECOMENDAVA-SE APLICAR 8 A 10KG/HA DE H DURANTE A OPERACAO 
DE PLANTIO DA SOJA, EM TODO O BRASIL.  NO ENTANTO. COM O CONHECIMENTO 
ADQUIRIDO POR PESQUISADORES DURANTE OS CURSOS DE POS-GRADUACAO E COM 
BASE EM REVISA0 DE LITERATURA VERIFICOU-SE QUE R APLICACAO DAQUELAS 
QUANTIDADES DE N NA0 CONTRIBUIAM PARA O AUMEHTO DO RENDIMENTO DE GRAO 
DA SOJA E ONERAVAM OS PRODUTORES.EM SETEMBRO DE i978, DURANTE REUNIAG 
PARA ELABORACAO DE SISTEMAS DE PRODUCAO PARA A SOJA* RECCIMENùOU-SE O 
USO DE FERTIL IZANTES SEM N, DESDE QUE HOUYESSE ADEQUADA INOCULACAO DA 
SEMENTES COM RHIZOBIUM JAPONICUM. DESDE EHTAO TEM D IMIHUIBO 
GRADATIVAMENTE O USO DE ADUBOS COll  N .  SEP1 SE TER CONSTATADO A REDUCAO 
DOS XEPDIMENTOS DA SOJA E HAVENDO CDNSIDERAVEL ECOKOMIA ?OR PARTE DOS 
PRODUTORES. 

PRODUTO / PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVO 
A TECNOLOGIA REFERE-SE A ADUBACRO DA SOJA . E  APLICA-SE t!A FASE DE 
PLANTIO. AO INVES DE USAR ADUBO NITROGENADO RECOHENDA-=E A IHOIULACAO 
DAS SEMENTES, O QUE REDUZ O CUSTO DE PRODUCAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => INDUSTRIA DE INSUMOS 

PRINCIPAIS BENEFICIO5 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTIL IZANTES 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
POTTKEP. D. MESTRE 
FABRICIO.  A.C. GRADUADO 
BARBO. C.V.S. GRADUADO 

PRIIICIPAL PUBLICACAO 
BARNI. N.A.; KOLLING, J.L MINOR. C. EFEITOS DE N I V E I S  DE XZTRCCENI3 

SOBRE O RENDIMENTO DE GRAOS, NODULACAO E CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS DA SOJA. AGRON. SULRIOGRANDENSE, PORTO ALEGRE, 
1 3  (1): 93-104 ,  1977 .  



PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
OS SOLOS DA REGIA0 SAO DE BA IXA  FERTIL IDADE NATURAL E DEFICIENTES EM 
MATERIA ORGANICA. A ESTRUTURA DO SOLO DEVE SER FAVORAVEL PARA 
ASSEGURAR UMA RELACAO OTIMA DE AR-AGUA DO SOLO. A PERDA DE AGREGACAO 
PROVOCA A DIMINUICAO DOS POROS E COM CONSEQUENTE REDUCAO DAS SAFRAS., 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
MS 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRI-ADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
FABRICIO,  A.C. GRADUADO 
BARBO. C.V.S. GRADUADO 
NAKAYAMA, L . H . I .  MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO - - - - - . - - - - - - . - - - - . . - - - - 
BARBO. C.V.S. ET A L I I .  EFEITO DA ADUBACAO VERDE SOBRE O RENDIMENTO 

DE GRAOS E OUTRAS CARACT.DA CULT.DA SOJA.IN:EIIPRESA BRAS.DE PESQ. 
AGR0PEC.-UEPAE DOURADOS. MS.RESULTADOS DE PESQUISA COM SOJA. 

UEPAE DOURADOSr MS. RESULTADOS DE PESQUISA COM SOJA - SAFRA 1 9 8 0 / 8 1  
SAFRA 1 9 8 0 / 8 1 .  DOURADOS r 1 9 8 1 .  P97-9. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 666.81i37/7 

TITULO 
A INOCULACAO DAS SERENTES DE FEIJAO CAUPI COM RHIZOBIUM SP CORO 
FATOR DE AUMENTO DO RENDIMENTO DAS PLANTAS 

UNIDADE RESPONSAVEL : INPA 

RESUtIO 
O RENDIMENTO DO FEIJAO CAUPI CVIGNA UNGUICULATA ( L - I W A L P )  
NO LATOSSOLO AMARELO ARGILOSO &A AMAZONIA PODE SER BEM MAIOR SE AS 
SEMENTES FOREM INOCULADAS COM ESTIRPES SELECIONADAS DE RHIZOBIUN SP. 
RECOMENDA-SE QUE SE FACA UMA ADUBACAO BASICA COM P, K, S. CA, NG E 
MICRONUTRIENTES. DEVIDO A BAIXA FERTILIDADE DESTE SOLO. A CALAGEM 
PODE SER DISPENSADA* APLICANDO-SE CALCARIO DOLOMITICO (2-3 TON/HA> 
APENAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PLANTAS QUANTO AO CA E NG. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A AOUBACAO COM MACRO E MICRONUTRIENTES E ESSENCIAL PARA UM 
BOM RENDIMENTO DO FEIJAO CAUPI NO LATOSSOLO DA AMAZONIA. NO ENTANTO. 
A ADUBACAO NITROGENADA PODE SER DISPENSAVEL DESDE QUE SE INOCULE AS 
SEMENTES, ANTES DA SEMEADURA, COM ESTIRPES SELECIONADAS DE RHIZOBIUH 
SP . 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
AM 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
ECONOMIA DE INSUMOS FERTILIZANTES 

COORDENADOR-€ PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
OLIVEIRA. L.A. MESTRE 
BONETTI. R. GRADUADO 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NA0 F O I  GERADA PUBLICACAO 



RECOHEWDACAO DE PESQUISA : 860.0110/1 

TITULO 
T I P O S  DE  MUDAS E ESPACAMENTO NA CULTURA DO INHAME (COLOCASIA 
ESCULENTA SCHOTT.). 

UNIDADE RESPONSAVEL : PESAGRO / ITAGUAI 

RESUHO 
O USO DO TUBERCULO CENTRAL E REBENTOS-LATERAIS DO INHAME E 
ESPACAtiENTO DE 0.50 X O.8OM, PERMITE MAIOR PROPUCAO POR AREA. 

PRODUTO / PROBLEilA E PROCESSO PRODUTIVO 
VERIF ICA-SE  A MAIOR PRODUCAO DE INHAME QUANDO SE U T I L I Z A  O 
ESPACANENTO DE 0,50 X 0,80MI PODENDO SER PLANTADOS REBENTOS 
LATERAIS  E TUBERCULO CENTRAL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
R J  

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 
PlAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES 
ALNEIDA. D.L. DE MESTRE 
LEAL. N.R. DOUTOR 
LIBERAL.  N.T. DOUTOR 
RIBEIRO.  i i.1.S.D. MESTRE 
VASCONCELLOS. H.DE0. MESTRE 
ARAUJO. N.I. GRADUADO 
OL IVE IRA ,  A.M. DE MESTRE 
PESSANHA. G.G. DOUTOR 

ENVOLVIDOS 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
ALflEIDA. D.L. DE; PESSANHA. G.G.r CARVALHO, S.C. & VASCONCELLOS. H. 
DE  O. EFE ITOS DO ESPACAMENTO E T I P O S  DE MUDAS NA PRODUCAO DE 
INHANE CCOLOCASIA ESCULENTA SCHOTT.).  I N :  CONGRESSO BRASILE IRO DE 
OLERICULTURA, 23 .R IO  DE  JANEIRO.  1 9 8 5 .  P .199.  RESUMOS ... 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 060.0111/9 

TITULO 
BALANCEAMENTO K/MG 

UNIDADE RESPONSAVEL : PESAGRO / HACAE 

RESUHO 
PODE-SE OBTER BOA PRODUCAO DE BANANA PRATA. 
SOB AS CONDICOES DE PLANTIO  EM TERRENO DE ENCOSTA, COM TEORES MEDIOS 
DE POTASSIO E BAIXOS DE MAGNESIO, PELA APLICACAO DE 6 0  KG DE K20/HA/  
C ICLO E DE 1 5 0  KG DE MGO/HA/CICLO. UMA APLICACAO BASICA DE  1 0 0  KG DE 
N/HA/CICLO,E TAMBEM NECESSARIA. ESTA FORMULA DE ADUBACAO DEVE SER 
USADA EM TERRENOS DE ALTA DECLIVIDADE,  COM TEORES MEDIOS DE POTASSIO 
(0 .25-0 .30 MEQ DE K / 1 0 0  G SOLO) E BAIXOS DE MAGNESIO (MENOS DE 1 MEQ/ 
1 0 0  G DE SOLO). AS APLICACOES SAO POR COBERTURA, D IV ID INDO-SE  O MG EM 
DUAS APLICACOES E O K APLICADO DE UMA 5 0  VEZ. 

PR.ODUTa / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
PROVOCAM-SE DISTURBIOS F IS IOLOGICOS EM BANANEIRAS, QUANDO SE APLICA 
UM EXCESSO DE POTASSIO EM TERRENOS POBRES DE MAGNESIO. O 
DESBALANCEAMENTO NUTRICIONAL CONDUZ AO AUMENTO DO NUMERO DE PLANTAS 
COM CRESCIMENTO RETARDADO. PRODUZINDO CACHOS RAQUITICOS E DE POUCO 
VALOR COMERCIAL. 

ABRANGENCIA GEOGRAFfCA 
R J  

+ USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

PRItICIPAIS BENEFICIO5 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE AREA 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MARTINEZ. M.J.F. MESTRE 
COSTA, R.A.DA MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NARTINEZ.  M.J.F. BALANCEAMENTO K/MG. NACAE, PESAGRO-RIO* 1983. 

(PESQUISA EM ANDAMENTO). NO PRELO. 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 878.8195/3 

TITULO 
CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COM TRIIODOETILATO DE GALAMINA 

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

RESUHO 
A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES PODE SER REALIZADA COM AGENTE 
CURARIZANTE COflO O TRIIODOETILATO DE GALAMINA CFLAXEDIL). COM 
DOSES DE 1 A ZMG/KG DE PESO VIVO. A INOCULACAO DEVE SER 
INTRAMUSCULAR E A IMOBILIZACAO OCORRE DE 7 A 1 2  MINUTOS APOS, COM 
DURACAO DE 30 MINUTOS EM MEDIA. 
O TRIIODOETILATO DE GALAMINA PODE SER NEUTRALIZADO TOTAL OU 
PARCIALNENTE POR ANTICOLINESTERASICOS COMO A PROSTIGMINA NA DOSE 
DE lMG PARA 4MG DE FLAXEDIL APLICADO CIML DE PROSTIGMINA PARA 2ML 
DE FLAXEDIL). ASSOCIADO A 0 ~ 0 5 M G  DE SULFATO DE ATROPINA (1ML). 

PRODUTO / PROBLEiiA E PROCESSO PRODUTIVO 
O USO DE ANTIDOTOS NA NEUTRALIZACAO DO AGENTE DE CONTENCAO TRAZ O 
BENEFICIO DE REPARAR DANOS DE APLICACAO POR DOSE EXCESSIVA OU RAPIDA 
RECUPERACAO DO ANIMAL APOS O TRABALHO EXECUTADO DECORRENTE DA 
CONTENCAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R0 
RR AL AM PA NA P I  PE RN PB C€ SE AP AC 

USUARIOS 
INEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES. A.P. MESTRE 
L A U E R I .  L. DOUTOR 
RAMADINHA. R.H.L MESTRE 
CASTILHO. L.M. IIESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 
NOVAES. A.P. DE; RAMADINHA, R.H.L.; LAZZERII R. 8 CASTILHO. R.M. 

CONTENCAO FARMACOLOGICA EM CAES MESTICOS. TRIIODOETILATO DE 
GALINHA. I N :  CONGRESSO FLUMINENSE DE MEDICINA VETERINARIA, 4. 
NITEROI. 1981. ANAIS... 



RECOHENDACAO DE PESQUISA : 878.8186/1 

TITULO 
CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COM CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  A 20% 
ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE KETAMINA A 2 5 Z  

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS 

RESUHO 
DESIDRATANDO-SE EM ESTUFA A 70.C AS SOLUCOES COMERCIAIS DE 
CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  A 2% (ROMPUM) E CLORIDRATO DE KETAMINA A 
5% (KETALAR) .  ATE ATINGIREM AS CONCENTRACOES DE 2 0 %  E 2 5 % .  
RESPECTIVAMENTE. PODE-SE OBTER A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES. 
INOCULANDO-SE PEQUENAS QUANTIDADES DESSAS SUBSTANCIAS ATRAVES DE  
DARDOS (SERINGAS AUTOMATICAS). 
ESSAS SUBSTANCIAS SAO USADAS ASSOCIADAS, COM DOSES I N D I S T I N T A S  DE 
2 . 5  A 5MG/KG DE PESO V IVO QUE TEM TERMOS PRATICOS PERMITE CONTER 
CAES DE QOKG, COM A INOCULACAO DE 1ML DESSA ASSOCIACAO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
A CONCENTRACAO DE SUBSTANCIAS PARA CONTENCAO DE ANIMAIS  PERMITE USAR 
DOSES MENORES FACIL ITANDO A APLICACAO. 

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR RJ SP RS SC BA NG ES GO D F  NS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  PE  RN PB CE S E  AP AC 

USUARIOS 
IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES 

- POTENCIA IS  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  BENEFICIOS 
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE  CAPITAL  INVEST IDO 

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
NOVAES. A.P. MESTRE 
LAZZERI .  L .  DOUTOR 
RAMADINHA. R.H.L MESTRE 
CASTILHO, L.M. MESTRE 

PRINCIPAL PUBLICACAO 



2.3. Processamento de dados 

RECOtiENDACAO D E  PESQUISA : 858.0100/6 

T I T U L O  
MAXIMIZACAO E M I N I M I Z A C A O  DE UMA FUNCAO O B J E T I V U  U T I L I Z A N D O  
PROGRAMACAO L I N E A R  EM MICROCOMPUTADOR - S I S P L I M  

UNIDADE RESPONSAVEL : CNPSA 

RESUHO 
O SISTEMA DE PROGRAMACAO L I N E A R  PARA MICROCOMPUTADOR.PERMITE GRAVACAO 
E ARQUIVAMENTO DE DADOS, RESOLVE O PROBLEMA DA MAXIMIZACAO OU DE 
M I N I M I Z A C A O  DE UMA FUNCAO O B J E T I V O  COM O USO DO SIMPLEX,  TRABALHA COM 
ATE 55 A T I V I D A D E S  E 45  RESTRICOES, I M P R I M I N D O  SULUCAO OTIMA ( S E  
HOUVER), CUSTO DE OPORTUNIDADE, PRECO SOMBRA E A T I V I D A D E  DE FOLGA. 
TOTALMENTE I N T E R A T I V O  COM O USUARIO. 

PRODUTO / PROBLEHA E PROCESSO PRODUTIVO 
OTIMIZACAO DE RECURSOS D I S P O N I V E I S .  U T I L I Z A V E L  POR EXEMPLO NA 
FORMULACAO DE RACOES DE CUSTO M I N I M O .  

ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
PR R J  SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT R 0  
RR AL AM PA MA P I  P E  RN P B  CE SE AP AC 

USUARIOS 
XNEDIATOS => I N D U S T R I A  DE INSUMOS 
P O T E H C I A I S  => AGRICULTORES / CRIADORES 

P R I N C I P A I S  B E H E F I C I O S  
MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE C A P I T A L  I N V E S T I D O  

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS 
MAZQUES. P.V.  DOUTOR 
LANZER, E.A. DOUTOR 
S E G 4 L I N ,  D.L.  GRADUADO 

P R I N C I P A L  PUBLICACAO 
SEGALXN. D.L. ;  LCNZER, E.A. & MARQUES. P.V. S I S P L I M  - SISTEMA DE 

PROGZAMACAO L I N E A R  PARA MICROCOMPUTADOR. CONCORDIAp SC., UIBRAPA- 
CNPSA, 1984.  SP. (EtlBRAPA-CNPSA. DOCUMENTOS* 8 ) .  



3. Listagem de tecnologias por produto 

* * H I I H ( I H * * I . * J ) * * H ~ * C H * + m H H m * * m  

* 0 0 1  - ARROZ 
****************************H)*H****i****Hi** 

CODIGO T I T U L D  - 001.0100/6  NOVAS VARIEDADES DE ARROZ 
001.0102/2  INFORMACOES SOBRE CONTROLE E USO DE ARROZ VERMELHO 
001.0103/0  BAIXAS TEMPERATURAS E ESTERILIDADE EM ARROZ IRRIGADO 
001.0104/8  CONSORCIO MILHO X ARROZ X MANDIOCA - Utí SISTEMA SUPERIOR AO 

RDNOCULTIVO DE ARROZ NA ?lRH MEDI0 PARNAIBA PIAUIENSE. 
0 0 1 . 0 1 0 7 / 1  CALIBRACAO DE ANALISE DE SOLO PARA ARROZ IRRIGADO 
001.0108/9  DENSIDADES E SISTEMAS DE SEMEADURA PARA ARROZ IORYZA SATIVA L.) 

IRRIGADO 
001.0113/9  CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO PARA O í'iARANliA0 
001.0116/2  ADVBACAO CVIMICA DO ARROZ EM AREA DE CERRADO DO A M P A  
001.0118/8  APLICACAO DE CALCARIO NA CULTL2A DO ARROZ I R R I G M O  NO R I O  GRANDE GO 

SUL 
001.0119/6 E F I C I E N C I A  DE F W G I C I D A S  NO CONTROLE DA BRUSME E OUTRAS DOENCAS 

FUNGICAS DO ARROZ I R R I G A 0 0  
001.0120/4 N I V E L  CRITICO PARA PREDICAC DA NECESSIDAOE DA ADUBACAO POTASSICA PARA 

O ARROZ IRRIGADO NO R I O  G R I F E  DO SUL 
001.0121/2  N I V E L  CRITICO PARA PREDICAO DA NECESSIDADE DA M U ô A U O  FOSFATMA 

PARA O ARROZ IRRIGADO NO R I O  GRANDE D 3  SUL 
001.0122/0 ADUBACAO NITROüENADA NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO NO R I O  6RANOE 

DO SUL 
001.0124/6  CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO E t l  SEQUEIRO 
0 0 1 . 0 1 3 1 / 1  E P M A  DF PLANTIO PARA ARROZ IRRIGADO EU) E S P I R I T O  S m  
001.0132/9  ESPACARENTD X DENSIDADE DE SEMEACURA 

H*********II********H*H*W*0*****H*HWW* 

* 0 0 2  - F E I J A O  z 
H * * . C * * * * ~ * * H * W * t W * * J ) * * * z I H W * * W X * * * * ~  

CODIGO TITULO .-.-- . -  .-- 
O O Z . O I G ~ / ~  CONTROLE QuInIco DA LAGARTA ENRDLAGEIRA DAS FOLHAS (HEDVLEPTA 

I N D I C A T A )  EM FEIJOEIRO 
002.0101/2  CONTROLE Q u I n I c o  DA CIGARRINHI VERDE I EMWASCA KRASHERI E n  FEXJOEI~C 
002.0102/0  CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DO F E I J D E I R D  

CONTROLE DO VIRUS DO MASAICD DOURADO DO-FEIJOEIRD (MQ)F) 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
CONTROLE QUIMICO DA FERRUGEM DO FEIJOEIRO 
CONTROLE Q u I n I c o  DO ACARO BRANCO IPOLYPHAGOTARSONEM~S LATTUS) 
ESPACAMENTO E DENSIDADE DE PLANTIO PARA A CULTURA DO F E I J A O  
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
ECONOMIA DE NITROGENIO PELA ADUBACAO FOLIAR 
B R - l  ( P O T I )  - NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  MCASSAR ( V I W  U N M n W U T A  
I L. WALP. PARA O P I A U I  
PRWUCAO DE F E I J A O  NO OUTONO-INVERNO 
ESPACAMENTO ENfRE COVAS DO MILHO NO CONSORCIO H I U O  X F E U A O  

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE TERESINA 

IRGA 
IRGA 

EHAPA 
UEPAT iíACAPA 
UEPAE PE LOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTCS 

UEPAE PELOTAS 

WiILtZDE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

IAPAR / Pa 
I A P 4 R  / PR 
IAPAR / FR 
IAPAR / PR 
IAPLR / FR 
ZAPAR / PR 
CWPAF 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
UEPAE TERESINA 

E P A i i I S  
E P A n I G  



002.0128/5  CONSORCIACAO DE SOJA E F E I J A O  PARA O RS E St: MANEJO E E F I C I E N C I A  DO 
SISTEMA 

002.0129/3 CULTIVAR DE F E I J A O  PARA O R I O  GRANOE 0 0  SUL 
0 0 2 . 0 1 3 ~ 9  CNCX 27-ZE LINHAGEM DE CAUPI con ALTA PRODUTIVIOME E RESISTENKIA 

W L T I P L A  A VIROSES 
002.0132/7  CNC 0 4 3 4  - CULTIVAR DE CAUPI  IMUNE AO MOSAICO SEVERO 
0 0 2 . 0 1 3 3 / 5  NETODO PARA AVALIACAO EM LARGA E X A L A  DE RESISTENCIA AO MANHOSO 

ICHALCOOERMIS SP. 
002.0134/3  UTIL IZACAO DE PLANTAS DE M I R A B I L I S  J A U P A  NO CONTROLE BIOLOGICO DE 

MOSCAS BRANCAS, EM CONDICOES DE LABORATORIO. 
002.0135/0 EPABA 01: CULTIVAR DE FEJAO RECOMENDADA PARA AREAS IRRIGAOAS 00 

ESTADO DA BAHIA. 

C X M l l * J H H I I I H T C U U t * H * H M H m C X U * H m  

0 0 3  - MILHO I) 

H m * * C X l l * * * * * N H T m r N * * + * O * N m m m + ~ -  

a J O I G 0  T I N L O  
003.0100/2  CON7ROLE DE INFESTACOES TARDIAS DE ERVA3 NA CULiüRA 0 0  MILHO 
0 0 3 . o i o i / o  DEFINICAO DA EPMA AOEWAOA PARA A COLHEITA DO nIwo 
o 0 3 . 0 1 0 ~ / ~  ADUBACAO POTASSICA EM nIwo NO ESTADO 0 0  PARANA 
003.0104/4  RACIONALIZACAO DA AOUBACAO NITROGENADA EM MILHO 
0 0 3 . 0 1 0 5 1 1  OBTENCAO OE HIBRIDOS INTERVARIETAIS 
003.0107/7 SELECAO MASSAL EM AMBOS OS SEXW PARA FROUFICIOADE EM nIuio. 
003.0109/3  OBTENCAO DE SINTETICOS DE H I L H O  
003.0116/8  COWSORCIO MILHO + ALGOOAO HERBACEO - E S T A B I L I O M E  CONTRA A ESTAGEII 
003.0119/2 USO DE FOLHAS DE E K A L I P T O  NA CONSERVACAO DE MILHO A R I W E N M O  EM 

P A I O I S  
003.0121/8  USO DE LONAS PLASTICAS PARA FUiíIGACAO DE MILHO E i í  PALHA 
003.oi22/6 USO DE BICO TIPO LEWE NO CONTROLE DA LAGARTA-DD-CARTUCHO tn 

MILHO . 
003.0123/4 HIBRIOO INTERVARIETAL OE MILHO BR-301 
00~.0124/2  HIBRIDO TOP-KROSS DE nruto BR-302 
003.0125/9  VARIEOAOE DE MILHO DE PORTE ALTO, ALTA PRODUCAO DE GRAOS E FORRAGEM 
003.0126/7  VARIEDADE DE H I L H O  DE COR DE G R A W  BRANCOS E PORTE B A I X O  
003.0127/5 VARIEOAOE DE MILHO DE PORTE BAIXO. C I C L O  SEMI-PRECOCE E RESISTENTE A 0  

M I L D I O  
003.0128/3  VARIEOAOE DE MILHO DE GRAOS DUROS E PORTE ALTO 
003.0129/1 HIBRIOO INTERVARIETAL DE MILHO BR-300 
003.0132/5 MILHO CONSORCIADO COti F E I J A O  DE PORCO ICANAVALIA ENSIFORMIS). 
003.0133/3  C M O R C I A C A O  MILHO-VERDE E F E I J A O  EM VARZEIS NA ENTRESSAFRA DO ARROZ 
003.0134/1 APLICACAO DE NITROGENIO PIRA A CULTUIA DO MILHO. DE ACORDO con A 

DISPONIBIL IDADE HIORICA 00 SOLO 
003.0135/8 HIBRIOOS DE MILHO ADAPTAOOS PARA A REGIAO SUL DO BRASIL 
003.0136/6 CONSORCIO H I L H W S O J A  - EFEITOS DA VARIACAO DA EPCCA DE SEMEMURA 

SOBRE OS RENüI t lENTW DE GRAO DAS DUAS CIJLWRAS 
0 0 ~ . 0 1 ~ 8 / 2  AVALIACAO DE SISTEMAS DE CONSORCIO DE nrwo E FEIJAO com VARIACAO 

DE EPOCAS DE ESTABELECIMENTO DAS DUAS ESPECIES. CULTIVOS W L T I P L O S  
003.0139/0 CONSUI10 DE AGUA DO M L H O  

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 
CNPAF 

CNPAF 
CNPAF 

I B  / S P  

W I O A O E  RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
FEALQ / S P  
FEALQ / SP 
UEPAE TERESINA 
CNm 

CNm 
CNM 
UAPNPBS / R J  
EPAMIS 
IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 



H**Zl**i*******H~H*~1(H*H(HHH*~H 

004 - TRIGO 
~ ~ * * * ~ ~ u X m w ~ ~ r n m C I , * ~ ~ ~ H X m  

CODIGO 
004.0100/0 
004.0101/8 

TITULO 
EWCA DE SEflEMURA DE TRIGO NO PARANA 
USO M E W A D O  DE FUNGICIDADAS PARA CONTROLE DAS DOENCAS FOLIARES DO 
TRIGO. 
CULTIVAR DE TRIGO CHARRUA 
CULTIVAR DE TRIGO flINUANO 82 
CULTIVAR DE TRIGO NHU-PORA 
CULTIVAR DE TRIGO PAT 7219 
CULTIVAR DE TRIGO PAT 7392 
CONTROLE DAS GRAflINEAS U E V E M  ( L O L I U i  MILTIFLORLJH L.) E AVEIA (AVENA 
SPP. NA CULTURA DO TRIGO. 
TRIGO RESISTENTE AO ALLMINIO PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA 
TRIGO RESISTENTE AO ALUi i INIO PARA O R I O  6R-E 0 0  SUL E SANTA 
CATARINA "VACARIA" 
TRIGO RESISTENTE AO ALLMINIO PARA O R I O  MANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA 'SANTIAGO' 
TRIGO RESISTENTE AO A L M I N I O  PARA O R I O  GRANOE DO SUL E SANTA 
CATARINA 'tiASCARENHAS 

004.0136/4 TRIGO RESISTENTE AO A L i M i N I O  PARA O R I O  6RANOE DO SUL E SANTA 
CATARXNA 'HULHA NEGRA' 

004.0137/2 TRIGO RESISTENTE AO ALLMINIO PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA, 'C-33' 

004.0138/0 TRIGO RESISTENTE AO A L U i I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA "JACUI" 

0 0 4 . 0 1 3 9 / ~  USO DA AVIACAO AGRICOU NO COEITROLE ~UInIco DAS DOENCAS DO TRIB) 
004.0140/6 CNT 8 CULTIVAR OE TRIGO PARA RS, SP, PR. 
004.0141/4 TRIGO BR B CULTIVAR RECOI~ENOAOA con AnPLo ESPECTRO DE ADAPTACAO 
004.0142/2 RECOMENOACAO DE NOVOS PRODUTOS PARA O CONTROLE DAS DOENCAS F W I U S  

nn roran -- ...--- 
004.0144/8 ROTACAO DE CULTURAS E PROOUCAO DE TRIGO 
004.0145/5 CULTIVAR DE TRIGO RESISTENTE AO NEUATOIDE FORiíAOOR DE GAMAS 

****H****H****HH***********CI,****U**H**** 

* 005 - SOJA 
H * * n ) * * U H * H H * * * ~ * * H * * r n H H H m m r  

COOIGO 
005.0111/4 
005.0112/2 
005.0113/0 
005.0114/8 

TITULO 
CULTIVAR DE SVJA CEP-10 
CULTIVAR DE SOJA COBB 
CULTIVAR DE SOJA DECAOA 
CULTIVAR DE SOJA W I A O  
CULTIVAR DE SOJA RECOflENOADA PARA O R I O  WANOE DO SUL 
CULTIVAR DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
CULTIVARES DE SOJA PARA O R I O  GRANOE DO SUL 
CULTIVAR DE SOJA PARA O R I O  GRANOE DO SUL 
CULTIVO DA SOJA Ei í  PLANOSSOLOS HIDRniORFICüS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

I P A W O  / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

CNPT 
CNPT 
CNPT 
CNPT 

CNPT 
CPAC 

WIDAOE R E S M A V E L  
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / RS 
FECOTRIGO / R3  
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 



005.0123/9 METODOLOGIA DE INMULACAO DA SOJA 
005.0125/4 CULTIVO DA SOJA EM LINHAS PAREADAS 
005.0126/2 ELIMINACAO DO ADVBO NITROGENAOO NA PRWUCAO DA SOJA 
005.0127/0 DIVERSIFICACAO DE CULTIVARES DE SOJA VISANDO A ESTABILIDADE DE 

PRODUCAO. 
005.0128/8 SISTEMA DE CULTIVO CONSORCIADO DE SOJA E MILHO 
005.0129/6 APLICACAO DE CALCARIO NA LINHA R€ SEnEADüRA PARA A CULTWA DA SOJA 
005.0131/2 CULTIVAR DE SOJA BR 8 - PELOTAS 
005.0132/0 CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES A MANCHA PARDA (SEPTORLA BLYCINES 

ncnnr 
005.0133/8 TRATAMENTO DAS OOENCAS FOLIARES EM SOJA 
005.0135/3 BR-10 [TERESINA) NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS BAIXAS LATITUDES 
005.0136/1 BR-11 (CARAJAS) NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS BAIXAS LATINDES 
005.0137/9 CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES PARA SOLOS INFESTADOS COM NEMATOIDES 
005.0138/7 ZONEAflENTO ECOLOGICO PARA PRODUCAO DE SEMENTES DE SOJA DE CULTIVARES 

PRECOCES NO ESTADO DO PARANA 
005.0139/5 O üSO DE CALAGEM COiíO UMA ALTERNATIVA PARA A REDUCAO DA QUEIMA FOLIAR 

DA SOJA 
005.0140/3 ESPACAMENTO E DENSIDADE DE PLANTIO PARA SOJA PRECME EU0 IRRIBADA 

NOS CERRAOOS DO DF 
055.0141/1 CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES AO NEMATOIDE FORPADOR UE GAMAS 
005.0142/9 PROOUCAO DE SEMENTES DE SOJA NA ENTRESSAFRA DOS CERRADO3 
005.0145/2 EFEITO DA ADU8ACAO ORGANICA SOBRE A PROOUKAO DE SOJA 
005.0146/0 REDUCAO DAS PERDAS NA COLHEITA DE SOJA 
005.0147/8 METODO DE PEROXIDASE PARA IDENTIFICACIO DE CULTIVARES DE SOJA 

I I ~ I H * C l l l l l l Z l * X l * O Z Z 1 ) Z ~ Z C Z 1 ~ Z C * ( w X 1 ) i Z Z l * Z * ~  

006 - GADO DE CORTE 4 t  
HZ**ZXXXIIX~IWIXIX*.X~Z1ZI(wiI*MlHZ~(Hi*l(H 

CODIGO TITULO 
006.0100/5 COMPARACAO ENTRE TRES FONTES DE WLlJNOSfB NA ENGORDA OE BOVINOS DE 

CORTE EM CONFINAMENTO 
006.0101/3 PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO - PRWUCAO E DISTRIBUICAO DE FORRA6EM NA 

REGIA0 DOS CAMPOS GERAIS - PR. 
006.0102/1 ADUBACAO DE PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO ESTABELECIDAS NA RESTEVA DE 

CULTURAS DE VERAO 
006.0103/9 COMPARACAO DE GRAMINEAS con NITROGENIO E GRMINEAS ASSOCIADAS A 

LEGUHINOSAS. 
006.0104/7 EFEITO DA AMAMENTACAO CONTROLADA SOBRE A EFICIENCIA REPRODUTIVA DE 

VACAS DE CORTE NO SUL DO PARANA 
006.0105/4 TRES FONTES DE PROTEINA PARA ENGORDA DE BOVINOS EM COI.(FINAMENTO 
006.0106/2 RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS EM PASTAGEM CULTIVADAS E NO CAMPO NATIVO 

NA REGIA0 DOS CAMPOS GERAIS - PR. 
006.0107/0 USO DE CAPIM ELEFANTE + FEZES DE &ALINHA PARA BOVINOS DE CORTE 

EM CONFINAMENTO 
006.0111/2 REDUCAO DO INTERVALO ENTRE PARTOS EM BOVINOS 
006.0112/0 MINERALIZACAO DE BOVINOS NO ESTA00 DO AMAZONAS 
006.0113/8 RACA IBAGE, UMA ALTERNATIVA PARA PRODUCAO DE CARNE BOVINA 
006.0114/6 UTILIZACAO DE PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO PARA VACAS 6ESTANiES EM 

PERIODOS REDUZIDOS, AUMENTA A PRODUCAO DE TERNEIROS 
006.0115/3 PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO E FENO CMIO SUPLEflENTO DO CAMPO 

NATIVO PARA REDUZIR A IDADE DE ABATE 

IPAGRO / R3 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
CNPT 

CNPT 
CNPT 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELDTAS 

UEPAE PELOTAS 
CNPS 
CNPS 
CNPS 
CNPS 

CPAC 

CPAC 
CP AC 
CNPS 
M P S  
C NPS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

EMGOPA 
UEPAE MANAUS 
UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 



DESMAME ANTECIPA00 AUMENTA PRWUKAO DE TERNEIROS NO SUL DO BRASIL 
PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROLE DAS VERMINOSES DOS BOVINOS DE CORTE 
ENGORDA DE MACHOS PARA ABATE EU PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO 
CONTROLE DA VERMINOSE DOS BOVINOS BASEADO NA CURVA EPIOEMIOLOGIU 
DESMAME PRECOCE DE TERNEIROS VISANDO MELHORAR A EFICIENCIA 
REPRODUTIVA DE VACAS DE CORTE. 
CONGELAMENTO DE EMBRIOES OE BOVINOS EM PERIGO DE EXTINCAO 
"BANCOS DE PROTEINA" DE LEUCENA PARA NOVILHOS DE CORTE EM PASTAGENS 
DE BUDOEL GRASS. 
ARMA PARA LANCAMENTO DE DARDO ANESTESICO 

006.0127/8 CONTEMAO FARMACOLOGICA E EXPOSICAO DE PENIS DE BOVINOS COn 
TRIIODOETILATO DE GALAMINA 

006.0128/6 TRATAMENTO DAS PODOOERMATITES PELO USO DE LIMAS FRESAS 
006.0129/4 ARMA PARA LANCAMENTO DE DARDOS ANESTESICOS DE 71 i í i i  X 1 0 h l  
006.0130/2 HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM BOVINOS DE CORTE NO ACRE 
006.0131/0 CONTROLE DA PALMEIRA "BACURI" EM PASTAGENS CULTIVADAS 
006.0134/4 DESEMPENHO REPRODUTIVO DE FEMEAS CRUZAS 
006.0135/1 CRUZAMENTOS EM GAOO DE CORTE 
006.0137/7 EFEITO DO DESMAUE INTERROMPIDO SOBRE O INTERVALO DO PARTO A PRIMEIRA 

OWLACAO EM VACAS DE CORTE E NO DESEMPENHO DOS TERNEIROS 
006.0140/1 RESPOSTA DE NOVILHOS NELORAOOS A SUPLEMENTACAO H~NERAL EM PASTAGENS 

CULTIVADAS DE CAPIM COLONIAO (PANICU~ nrxrmm JACQ.) 
006.0141/9 SALEIRO AUTOMATICO PARA BOVINOS 
006.0143/5 A "GIBATA", ARRABIOAEA BILABIATA,  A PLANTA TOXICA PARA BOVI- 

MAIS INFORTANTE DA VARZEA NA REGIA0 AMUONICA. 
006.0144/3 INTOXICACAO PELA "S1PAUBA"s THILOA GLAUCMARPA, A CAUSA DA "POPA- 

INCHADA" DOS BOVINOS NO P I A U I  E CEARA. 

H*H**X****X******WH*CX**i-*H***H*X* 

* 0 0 7  - GADO DE LE ITE  * 
H*****W******W***ZI****WCXrn****H*HH* 

CODIGO TITULO 
007.0101/1 ANTECIPACAO DA IDADE P/A 1. CRIA E P/O ABATE DE BOVINOS 1 / 2  SANGUE 

HOLANOES X ZEBU C/PASTAGENS DIVERSIFICADAS E ALIHENTOS SUPLEMENTARES 
007.0102/9 SISTEMA DE PROOKAO DE BEZERPOS E OE LE ITE  UTILIZANDO REBANHO 

AZEBUAOO, COM OIVERSIFICACAO DE PASTAGENS E SUPLEMENTACAO NA SECA 
007.0103/7 FABRICACAO DE QUEIJO A N IVEL  DE PROPRIEDADES 
007.0104/5 PARICOES MITONAIS AUFIENTAM A PRWUCAO DE LE ITE  
007.0105/2 GRAMINEAS PERENES DE CICLO ESTIVAL NA EXPLORACAO LEITEIRA 
007.0106/0 GRAMINEAS FMIRAGEIRAS DE CORTE PARA GAOO OE LE ITE  NO ACRE 
007.0107/8 CAPINEIRAS DE CORTE X PUERARIA PHASEOLOIOES SUPLEUENTO ENRIQUECIDO 

PARA VACAS DE LE ITE  
007.0112/8 DOIS NOVOS SOROVARES DE LEPTOSPIRA PERTENCENTES AO GRUPO JAVANICA 
007.0113/6 SORO ALGUTINACAO MICROSCOPICA COM LEPTOSPIRAS VIVAS PELA TECNICA DE 

COMBINACAO DE SOROS 
007.0114/4 METO00 PARA COLETA E IDENTIFICACAO DE GERHES CAUSADORES DE METRITES 

EH CONOICOES ADVERSAS. 
007.0115/1 CONTRIBUICAO AO DIAGNOSTICO DA TRICOMONOSE BOVINA. 

UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 
UEPAE TERESINA 
EMPASC / LAGES 

CENARGEN 
UEPAE ARACAJU 

UEPAE SAO CARLOS 
UEPAE SAO CARLOS 

UEPAE SAO CARLOS 
UEPAE 9 1 0  CARLOS 
UEPAE R I O  BRANCO 
EMPAER / m 
IPZFO / RS 
IPZFO / RS 
UEPAE PELOTAS 

CNPGC 

CNPGC 
RDERJ 

ROERJ 

UNIOAOE RESPONSAVEL 
Eff iOPA 

UEPAE HANAUS 
UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 
UEPAE R I O  BRANCO 
UEPAE R I O  BRANCO 

ROERJ 
RDERJ 

RDERJ 

ROERJ 



W***********************W**W***WrnH***W* 

0 0 9  - MANDIOCA 
............................................ 

CODIGO T I T U L O  
0 0 9 . 0 1 0 5 / 8  OBTENCAO DE MANIVAS SEMENTES DE i l A N D I O f A  ATRAVES DA POüA 
009.0106/6  PROPAGACAO RAPIOA DA MANOIOCA 
009.0107/4  ADUBACAO DA MAhll IOCA 
009.0108/z CONSORCIACAO DE MANDIOCA PLANTADA EM F. DUPLAS con n I u t o  E VIGNA 
0 0 9 . 0 1 1 4 / 0  CARACTERIZACAO DE CULTIVARES OE MANDIOCA QUANTO A RESISTENCIA,  

TOLERANCIA OU SVSCEPTIBIL IOADE A BACTERIOSE. 
009.0115/7  CARACTERIZACAO DE CULTIVARES QUANTO A RESISTENCIA W S W C E P T I B I L I -  

OADE AS DETERIORACOES F I S I O L U G I C A  E MICRUBIOLOGICA. 
009.0116/5  CONTROLE DE DETERIORACAO MICROBIOLOGICA DE W I O C A  DURANTE O 

ARMAZENAMENTO. 
009.0117/3  OBTENCAO OE MATERIAL PARA O PLANTIO OE M A N D I M A ~ I S E N T O  DE BACTERIOSE. 
0 0 9 . 0 1 1 8 / 1  INFLUENCIA 0 0  U 9 0  DE EnBALAGENS NA CONSERVACAO WS-COLHEITA DE R A I Z E S  

DE M N D I O C A .  
009.0119/9  SELECAO DE CULTIVARES DE MANDIOCA E E W C A S  M A I S  ADEWAüAS DE COLHEITA 

VISANDO APROVEITAMENTO DA PARTE AEREA. 

**********W************~****W***HoX**m* 

* 0 1 0  - CAPRINOS 
* m * * * * * * W * * * * * * W w H m i ~ H * W * * ) W I * .  

CODIGO T I T U L O  
010.0103/1  U T I L I U C A O  OE SISTEMA DE PROOUCAO ITELHORADO PARA CAPRINOS 
0 1 0 . 0 1 0 4 / 9  TRATAMENTO ESTRATEGICO DA VERMINOSE CAPRINA BASEADO NA C W V A  

EPIDEMIOLOGICA . 
010.0106/4  U T I L I Z A C A O  0 0  ABRIGO DE C H I O  BATIDO PARA C A P R I N W  

* * * t I * X l * * * * * * * * * * * W * * X I m * * W W *  

* 0 1 1  - SUINOS 
****1)***********X*W****.))*****W**WH***W** 

COOIGO 
011.0100/5  

T I T U L O  
USO DA ~ANDIOCA FRESCA NA ALIMENTACAO DE SUINOS E n  CRESCIMENTO E 
TERMINACAO 
LEVEDVRA SECA DE OESTILARIA DE A L C W L  ISACCHAROWCES CEREVISIAE)  NA 
ALIMENTACAO DE LEITOES EM RECRIA. 
LEVEDURA SECA DE OESTILARIA DE A L C W L  ISLCCHAROnICES CEREVISIAE)  NA 
ALIMENTACAO DE PORCAS EM GESTACAO E LACTACAO. 
ARRACOAMENTO DE LEITOES EM ALEITAMENTO 
TABELA PARA DETERMINACAO DO PESO O T I W  DE VENDA DE SUINOS A N I V E L  DE 
PROOUTOR EM F W A Q  DA RELACAO PRECO 0 0  SUINO/PREW 0 0  MILHO. 
CM1EDWRO CIRCULAR PARA SUINOS 
TABELA DE COMWSICAO W I M I C A  E VALORES M E R G E T I C W  DE ALII IENTOS PARA 
SUINOS. 

UNIDADE RESPONSAVEL 
EPACE 
CNPMF 
CNPMF 
CNPMF 
EPAMIG 

E P M I G  
EPAMIS 

EPAMIS 

LMIDADE RESWNSAVEL 
UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 

W I O A O E  RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

FEALQ / S P  

FEALQ / S P  

CNPSA 
CNPS A 

CNPSA 
CNPSA 



***w**************.II((*.*********m************** 
* 012 - SORGO * 
**************************H*H****W*******.II*** 

COD I G O  T I T U L O  
012.0100/3 SORGO H I B R I D O  PARA O ESTADO DO P I A U I  
012.0106/0 SUCESSAO SOJA - SORGO GRANIFERO NA R E G I A 0  DO TRIANGULO MINEIRO 
012.0108/6 U T I L I Z A C A O  OE AREAS DE VARZEAS EM PERIODOS DE POUSIO E ROTACAO 
012.0111/0 ESPACAMENTO X OENSIDADE DE SEflEADURA DO SORGO GRANIFERO 
012.0112/8 CONTROLE DAS FRAGAS DO SORGO 
012.0113/6 CULTIVARES DE SORGO RESISTENTES AS P R I N C I P A I S  DOENCAS 
012.0114/4 TRATAMENTO QUIMICO DE SEMENTES DE SORGO 
012.0116/9 CONTROLE DAS PRAGAS DO SORGO 
012.0117/7 CULTIVARES DE M R G O  SACARINO RESISTENTES AO NEi'iATOIDE F O R W O R  DE 

GALHAS 

********H*H******H***I(H****W*HH***H** 

* 013 - ALGODAO * 
+*****I**Z*XXXX*t**(H))+Z*.IIHH**m**HC****M 

CODIGO T I T U L O  
013.0100/1 NOVA K)DALIDADE DE CONSORCIO ALGODAO HERBACEO + F E I J A O  PARA O 

NORDESTE. 
013.0101/9 E F E I T O  DO ESPACAflENTO ALIMENTA A PROOUTIVIDADE DO ALGOOOEIRO HERBACEO 

NAS REGIOES DO AGRESTE E SERTAO 
013.0102/7 MANEJO DAS CAPINAS REDUZ OS CUSTOS DE PRODUCAO NA CULTWIA DO 

ALGODOEIRO HERBACEO 
013.0103/5 FRODUCAO MASSAL DE TRICHOGRAiüíA B R A S I L I E N S I S  E t i  CONOICOES DE 

LABORATORIO 
013.0104/3 CULTIVAR DE ALGODOEIRO HERBACE0,CNPA 3H, PARA O NORDESTE 
013.0105/0 CONTROLE DAS ERVAS DANINHAS NA CULTURA DO ALGODOEIRO 

ARBCREO 
013.0107/6 PODA DO ALGWOEIRD HERBACEO PARA OS VALES unroos oo SERTAO 

NORDESTINO 
013.0110/0 DETERiiINACAO DA EQUIVALENCIA ENTRE A LEITURA DO FIBRüGRAFO E A 

CLASSIFICACAO COMERCIAL DA F I B R A  DE ALGODAO 
013.0113/4 APTIDAO CLIMATICA DO ALGODOEIRO 
013.0116/7 REDUCAO DA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  PARA A C U L N R A  ALGODOEIRA NO 

ESTADO DE GOIAS. ~n FWCAO DO N. E rrnnwo DE LAGARTAS POR PLANTA 
013.0118/3 CULTIVAR DE ALGODA0 I A C  20 
013.0120/9 'EPAHIG 3' NOVA CULTIVAR DE ALGODAO PARA n I N A S  GERAIS 

********************w***m******************* 
* 014 - SERINGUEIRA 
*****************************.II**H******ilW**H 

CODIGO T I T U L O  
014.0103/3 CARACTERISTICAS DAS BORRACHAS NATURAIS BRASILEIRAS 
014.0104/1 REOUCAO DO I N D I C E  DE flORTALIDADE DE W D A S  DE SERINGUEIRA P L A M A D A S  

COM R A I Z  NUA. POR It iPERMEABILIZACAO COM PARAFINA. 
014.0106/6 ADAPTACAO DO PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA APLICACAO DE 

DEFENSIVOS E t i  SERINGAL. 

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE TERESINA 
EPAMIG 
IPAGRO / RS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
CPAC 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPA 

CNPA 

CNPA 

CNPA 
CNPA 

CNPA 

CNPA 

UNIDADE RESPWSAVEL 
CPATU 
CNPSD 

CNPSD 



014.0107/4 E S T I I W U C M  DA PRWüC*q DE U T E X  EM S E R I W A I S  NATIVO3 
014.0108/2 PREPARO 00 CVP EM PLACAS FINAS D E F W M A S  
014.0112/4 ABERTURA DE COVAS E PLANTIO COM ESPEWE 
0 1 4 . ~ 1 1 ~ 0  2 1 s c ~ m  DE WTA ENXERTO DE S~INGUEZRA w mn* V ~ E  rmm~ 

APLICACAO DE FWICIO*~ m vxv~rno OE SERIWUEIRA. 
014.0317/3 LI USO 00 TOCO ALTO AVANCADO Nâ RECüPERACAO DE S E R I W I S  DE 4 A 5 U109 

f f * * * * H I M Y i 1 * * I ) C O W * H * R H H H I ) * M H m  

* 015 - ERVILHA * 
M * * * H H * I U * I - * H H - H * * #  

COOIGO T I N W  
015.0100/6 IOENTIF ICACM DE FONES DE RESISTENCIA AO OIOIO (OIDIUI SP.) PARA 

ER'dI LHA 
015.0101/4 COTTiROLE OA PODRIDAO DO COLO DA ERVILHA (P ISUn SATIVLPI L.) ATRAVES 

DO TRATAitEMO DE SEHENTE 
015.0102/2 üS0  DE ZNOCtlLANiES FIRA ERVILHA NLTIVAOA NOS CERRAOW U B S T É M  m A  

A AOUBACAO NITROGENADA 

CODIGO TITULO 
C15.0100/4 MANEJO iNlEuPAD0 DA BROCA DA LARANJEIRA 
016.0:01/2 OBTEMAO DE CUIHÍS PIVCLEALIES DE LARANJA'FERA' 
016.0102/0 OBTENCAO DE CLONES MIEELARES DE LARANJAS 00 6RVPO 'BAJIU' . 
016.0103/8 SELECAO DE PORTA-ENXERTOS PARA C I T R W  
Ol j . 0104 /6  PRATlCAS CULTVRAIS NO COMROLE DE CliNCRCI CITRICO 
016.0105/3 U W E Z A  E PODA EM FQiiARES CITRICOS 
016.0106/1 DEFENSIVOS UTILIZADOS PARA O CONTROLE DO CMCRO C i l R I C O  
016.0109/5 SELECAO DE MATERIAIS EXISTENTES NOS 816, RESISTENTES A CANCRO UTRIUJ 

CAUSAC3 i'OR XANTHOMON.43 CAtiPESTRIS W. C I T R I  
OL6 .01 lW7 APLiCACAO DE TECNOLOGIA FORNECIDA POR PESGUISA EPIDERIOLOSICA H> 

SERVICO DE PREVISAO E A V I M  PARA O COHmOLE DE CANCRO CXTRICO 

H w m v - - * -  
* 0 1 7  - ABACAXI 
---(rH*mWHm(lw. 

C00160 T I N L O  
017.0101/0 USO 0 0  CONSORCIO NA CULTURA DO ABACAXI 
017.0102/8 ESCALONAMEMO DAS EPüCAS DE PLANTIO. DE FLORAL E DE p U I E T T A  

NA CULNRA DOABACAXI N. S1FOOTn U Y E W .  
017.0104/4 PERIODO MAIS ADEQUPOO PARA O PLANTIO DO AüAC*XUPIRO DA W L T I V I P  

PEROU NO R I O  6 R W E  DO SJL. 

LWIDME R E S W V E L  
E M P A  



............................................... 

* 018 - BANANA 
******C**************************************** 

CODIGO T I N L O  
018.0100/0 CULTURA DE MERISTEMA DE BANANA MACA VISANDO A 08TENCAO DE tlUDAS 

SADIAS 
018.0101/8 DESCRITORES PARA CARACTERIZACAO DE CULTIVARES DE BANANA 
018.0102/6 CLASSIFICACAO BOTANICA DAS BANANEIRAS EM COLECAD NO B R A S I L  
018.0103/4 SISTEMAS DE FRODUCAO PARA BANANA 'PRATA' 
018.0104/2  COBERTURA IIORTA con RESIOUOS DE BANANEIRA 
018.0105/9 SELECAO DE CULTIVARES DE BANANA RESISTENTES A BROCA-DA-BANANEIRA. EM 

LABORATORIO. 
018.0106/7 BANANA: CULTIVAR MYSORE 
018.0107/5 BANANA: CULTIVAR PRATA ANA 
018.0108/3 CONTROLE BIOLOGICO DA BROCA DO RIZOHA DA BANANEIRA COM FUNGO 

B E A W E R I A  BASSIANA. 
018.0109/1 EFEITOS DE NEMATICIDAS MAS POPULACDES DE NEMATOIDES E PROOUCAD DE 

BANANEIRA "NANICAO" 
018.0110/9 RESISTENCIA DE CULTIVARES DE BANANA A NEMATOIDES 
018.0112/5 PERDAS PRDVOCAOAS POR NEMATOIDES E N  BANANEIRA CV. MANXCAO 
018.0116/6 N I V E L  DE CONTROLE PARA BRUCA-DA-BANANEIRA COSHOPOLITES SORDIDVS EM 

BANANAL DA CV. PRATA. NO E S F I R I T O  SANTO. 
018.0117/4 NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA BANANEIRA 'PRATA' 

**************~******XZ********************Z** 

* 019 - MANGA I) 

................................................ 

COOIGO T I T U L O  . 
019.0100/8 CULTIVARES DE MANGUEIRA DE ALTA QUALIDADE ADAPTADAS A CONDICOES 

B R A S I L E I R A S  
019.0101/6 CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DA MANGUEIRA 

****************~*llX**************************W 

* 020 - V I T I V I N I C U L T U R A  M 
*********************************I************* 

COOIGO 
020.0100/6 
020.0103/0 

T I T U L O  
TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE UVA DE MESA 
OBTENCAD DE CLONES DE V I D E I R A  L I V R E  DO V I R U S  DD ENROLAMENTO DA FOLHA 
"LEAF ROLL" 
DETERMINACAO QUALITATIVA DA PRODUCAO DE SULFETO DE NITROGENIO POR 
LEVEDURAS V I N I C A S  
EFOCA RECOMENDAOA PARA A ENXERTIA DE INVERNO DA V I D E I R A  
USO DA CASEINA NO TRATAMENTO DE VIhWD BRANCO OXIDADO 
USO DE ACIDD GIBERELICO PARA GERMINACAO DE SEIIENTES DE UVA 
EXTRACAO COM ETER E T I L I C D  DE OLEO DAS SEMENTES DE UVA 
USO DA CALCIOCIANAMIDA NA V I O E I R A  CULTIVAR CABERNET FRANC 
CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DA V I O E I R A  
C R I T E R I O  PARA SELECAO S A N I T A R I A  DE MATERIAL VEGETATIVD DE V I D E I R A  
PARA PROPAGACAO 

UNIDADE RESFDNSAVEL 
CENARGEN 

CNPIIF 
CNPMF 
CNPtlF 
CNPHF 
CNFMF 

CNFHF 
CNFMF 
CNPiíF 

EMCAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNI'NF 

a I D A D E  RESPONSAVEL 
I A P A R  / PR 
EMPASC / V I D E I R A  

UEPAE B GDNCALVES 

UEPAE B GONCALVES 
UEPAE 8 GONCALVES 
UEPAE 8 GONCALVES. 
UEPAE B GONCALVES 
UEPAE B GONCALVES 
UEPAE 8 GONCALVES 
UEPAE 8 GONCALVES 



020.0112/1  TECNICA PARA PRODUCAO DE RATRIZES DE PORTA-ENXERTOS E PRODUTORAS DE 
V I D E I R A  LIVRES DE V I R M  

O20.0113/9 A CULTIVAR DE V I D E I R A  SEMILLON: CARACTERISTICAâ E COMPORTAMtfTO NO 
R I O  GRAWE DO SUL 

020.0114/7  CONTROLE DO V I L D I O  DA V I D E I R A  COM O EMPREGO D E  F W G I C I D A S  SISTEMICOS 
020.0115/4  SISTEiiA DE CONDUCAO PARA V I D E I R A  
020.0116/2  FOD& SECA PARA VIDEIRAS DAS CULTIVARES CkBERNET FRANC, CABERNET 

SAUVIGNON E R I E S L I N G  I T A L I C O  
020.0121/2  CULTIVAR DE V I D E I R A  MAPTAOA PARA O R I O  GRANOE DO SUL 
020.0122/0  CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTMA PARA O R I O  GRAKUE DO SUL 

OL2 - TECN3LOG AGROIND ALIMENTOS 
ff***ff***ffff****".****U**************OUUff**ff**ff*ff 

CODIGO TITULO 
032.0110/1  QUEIJO MOZARELA ELAüORADO CM1 L E I T E  DE BUFALA 
o : z . o i i i / 9  DOCE-DE-LEITE ELABORADO con LEITE DE BUFALA 
022.0112/7  QUEIJO PROVOLONE ELABORADO COM L E I T E  DE BUFALA 

REQUEIJAO nARAJOARA FABRICADO COEI L E I T E  DE BUFALA 
FROCESSAHENTO. EhVIWECIMENTO PROTEICO E CONSERVACAO DE NECTAR DE 
TUCUMA. 

0:2.0115/0 AVALIACAD E PADRONIZACAO DE OLEOS ESSENCIAIS DE FRUTOS CITRICOS 
0 2 2 . 0 1 1 6 / 8  OUTENCAO DE TEEPINEOL A PARTIR DE LIWDNENO 
022.0117/6  OBTENCAO DE HESPJRIOINA DE SUBFRODUTOS DA INOUSTRIALIXACAO DE CITROS 

*ff****ffIffffff**ff**********ff******ff************ff*ff 

* 0 2 3  - RECURSOS GENETICOS n 
. * w * ~ * f f ~ * * ~ * x ~ ~ * * ~ * n * * * * z * ~ f f * t * z * * ~ ~ ~ f f * f f f f * r n t f f  

CODIGO TITULO 
023.0100/0  TECNICAS DE QUARENTENA E LIMPEZA DE GERnOPLASMA 
023.0101/8  CONSERVACAO.DE GERHOPLAStlA A LONGO PRAZO 
023.0103/4  CONTROLE DE NEnATOIDES PARASITOS DE PANICUM M U I I R M  
023.0104/2  SISTEMA INTEGRADO DE COLETA DE RECURSOS GENETICOS VEGKTAIS 
0L3.0108/3  GERHINACAO DE AMEMOAS DE BABACU 

W~~I*YI*IIII*X*~I***L**O***W)I~I(*O*~~X**~~~N~X*I* 

ff 0 2 4  - PIMENTA0 
*ff****ff****I**l**ff*****ffff***ffff***ff*ffffff*****ffff** 

TITULO COOIGO 
024.0100/8  PIEIENTAO - DOENCAS 
024.0101/6  LINHAGENS DE PIMENTAO RESISTENTES A PHII'OPHTHORA CAPSXCI 

O25 - TECNOLOGIA DE SEMENTES 
"***.**********************ff*****w*******ff**** 

CODIGO TITULO 
025.0100/5 MELHORIA DA W A L I D .  m F O L O G I C A  DE W A S  DE A N G I t O  (PARAPIPT*DENIA 

R I G I D A )  ATRAVES DE COBERTIRA De C M T E I R O S  DE SErlEMURA 

UEPkE B GONCALVES' 

UEPAE B GONCALVES 

UEPAE B GWCALVES 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CPATU 
C P A N  
CPATU 
CPATU 
C P A N  

CTAA 
CTAA 
CT AA 

U N I D M E  RESPONSAVEL 
CENARGEN 
CENARGEN 
CENARGEN 
CENARGEN 
I E B  / I N E B  

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE W U S  
CNPH 

UNIDADE RESPONSAVEl 
IAPAR / PR 



O25.0102/1 EPOCA DE COLHEITA DE SEMENTES DE CAPIU-JARAGUA (HYPARRHENIA RUFA) EUGOPA 
025.0103/9 EFOCA DE COLHEITA DE SEMENTES DO CAPIM-COLONIAO (PANICUU ?lAXIIRR(, EUGOPA 

JACQ. ) 

025.0104/7 EFOCA DE COLHEITA DE SEMENTES DE CAPIM-BRAWIARIA IBRACHIARIA EUGOPA 
DECUíIBENS 

025.0105/4 FRODUCAO DE SEMENTES DE U E V E U  ( L O L I M  M I L T I F L O R M  LAU. ) CV. <xnun UEPAE BAGE 
D 9  ..- 

0~5.0106/2 PROOIXAO DE SEMENTES OE CORNICHAO ILOTUS CORNICUUTUS L.) CV. SAO UEPAE BAGE 
6ABRIEL 

025.0107/0 FROOUCAO DE SEUENTES DE T R E M  BRANCO ( T R I F O L I M  REPENS L. 1 CV.üR 1 UÉPAE BAGE 
B AGE 

IXII***XIII*l*tlZIIZZI*HI)I)**ZOZ****mUH**H* 

029 - S IST  DE PROO PARA O CERRADO 
*******H(*H*IIH***H****H********mH-* 

COOIGO TITULO 
029.0100/7 WLTIVARES DE AVEIA RESISTEHTES AO NEIUTOIDE FORNADOR DE ô A W  

********H***w****WHHH-**(WI*H**~*** 

030 - S IST  DE PROD PARA O S-AR100 
* * * ~ * i i m ~ * * i i i ~ i * * * ~ * i * ~ ( ~ ~ * ~ ) ~ ~ i ~ m i w * * *  

CODIGO T I N L O  
030.0101/3 POPULACOES DE CAUPI E UILHO NO SISTEMA DE CONSORCIO. 

H**********H**WH)***H**WH)H*HH*(H***HH* 

031 - SIST. DE PROD PARA O T W I D O  
I H X I I ) Z I H H M H H I I * H H H * * * * Z i * * X m W * W *  

CODIGO T I N L O  
031.0100/3 ENXERTIA DO UANGOSTAO (GARCINIA UANGOSTANA) 
031.0101/1 ADUBACAO DO UILHO COM FOSFATOS NATURAIS DA AUAZONIA ORIEHTAL 

WIOADE RESPONSA~~L 
CPAC 

W I D I D E  RESPONSAVEL 
EPAôA 

UHIDIDE RESPONSAVEL 
CPATU 
CPATU. 

*ZXX***I**XII(IHIt(r~HHIII*H***HHC-*UII 

032 - FLORESTAS 
****H****w*****o***uE**H********-H**** 

C O D I W  TITULO UNIDADE RESPONSAVEL 
032.0101/9 FROPAGACAO VEGETATIVA EU ALGAROBA POR ESTAWIA  CPATSA 
032.0102/7 BENEFICIAMENTO DE SEUENTES DE AL6AROBA POR MEIO DE UAPUINA FORRASEIRA CPATSA 

E/(>U iíQTNH0 iidhllll . -. -- ...-.- 
032.0103/5 DESENVOLVIMENTO DE INOCULANTES ESPECIFICOS E EFICIENTES PARA UAPNPBS / R J  

LEGUUINOSAS FLORESTAIS. 
032.0104/3 METODO DE PLANTIO EM LINHAS USANOO-SE QUARUBA-VERDADEIRA PARA C P A N  

CONVERSA0 DE CAPOEIRAS EU POVOAMENTOS UADEIREIROS - - - -  - -  

032.0109/2 ESPECIES E PROCEOENCIAS DE PINUS PARA REFLORESTMENTO Etí ARE& DE CPAC 
tERRU)O 



****(I(IIHI*WIHIzHI(*ZWMC*ZL)UOZ~*.HI****HN 

033 - ENERGIA a! 
* * * * * H * * * H H * * w * i * * W H O - -  

COOIGO T I N L O  
033.0102/5 BIOGAS, UiiA ALTERNATIVA DE ENERGIA NO MEIO RURAL NA REGIA0 DO TROPICO 

W I O O  BRASILEIRO 
033.0103B EMPREGO DE BIOOIGESTORES AEREW EM REGIOES COH LENCOL FREATICO 

SUFERFICIAL 
033.0104/1 EXTRACAO SEGUIDA DE TRANSESTERIFICACAO OE OLEOS VEGETAIS con ETANOL 

ANIDRO COMERCIAL. 
033.0105/8 D I F U S W  LIGEIRAMENTE I N C L Z M O  PARA H I C R W E S T I W I A S  DE ALCDOL 

W f f I M H X * I C H m ( H H H Z z H H z H ( H H 1 * O H i W I * z H  

034 - AVES C 
* * * * * W H Z * H H * H ~ W P ~  

CODIGO T I N U )  
034.0101/5 CARVAO CMQJ FONTE DE CALOR NA CRIACAO DE FRANGOS 

W***H*WW****H*&rn5W**H**HHHHW*W**** 

* 035 - BUBALINOS I 
W**H*****I)II*I**MH~WW*L)*U~HW~ff 

C W I G O  TITULO -.--.. 

035.0100/4 SUPLEHENTACAO ALIHENTAR DE BUBALINOS NA FASE DE CRESCIHEHTO CU4 
RESIOUOS DA AGROINOUSTRIA 

035.0101/2 ANEL DE PLASTICO PARA DESMAMA EH ELBALIEIOS 
035.0102/0 TRATAMENTO DE A R M E  DE CERCA CONTRA FERRUGW 

* * * * * * * * I I ) W ~ * I * * i H * H ~ i M I H I ~ ~ W ~ * ( I  

037 - CEVADA 
**************W**H*W**-m******H*w** 

COOIGO T I N L O  
037.0100/0 EPOCA DE SEMEADURA PARA O CULTIVO DE CEVADA CERVEJEIRA 
037.0101/8 ROTACAO DE CULNRAS PARA O CULTIVO DA CEVADA W SUL DO BRASIL 

M * H * * * * * H * * W * H m * * w * * * H * * M ~ * H o * * w  
* 038 - CIGARRIWA DAS PASTAGENS 
H i * * i * H * I * I W * W I W * Z I I W W i O z H 1 ~ * * I ) 1 i ~  

COOIGO TITULO 
038.0100/8 SRAMINEAS RESISTENTES A C16ARRIFDIA-DAS-PASTAGEM OEOIS INCOMPLETA 
038.0103/2 STRAIN DE i i E T A I H I Z W í  W I S O P L I A E  V A R . W I M P L I A E  COH POTENCIAL EM - -. - - -  - - 

C W R O L E  BIOLOGICO 

WIOADE RESFCNSAVEL 
C P A N  

UEPAE PELOTAS 

CTAA 

C T M  

WIOAOE RESPONSAVEL 
UEPAE PELOTAS 

W D A D E  RESPONSAVEL 
CPATU 

C P A N  
CPATU 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPT 
CNPT 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CPATU 
E K A P A  



H**H***W***H*****HH**IWH**************** 

044 - OVINOS O 
****************H********H*****m*M***H** 

C W I G O  TITULO 
044.0100/6 GASTOS DESNECESSARIOS NO USO DE ANTIHELt i INTICOS NO COMEATE DA TENIA 

DOS CORDEIROS IWONIEZIA ESPANXA) 
044.0101/4 EPOCAS DE PRODUCAO DE CORDEIROS I D E A L  E CORRIEOALE NA HICRO-REGIA0 DA 

CAMPANHA 0 0  RS 

H***X*****II.**********H**HH**ZI*********W 

* 045 - OVINOS DESLANAOOS 
H**H**H**********H******H*H******H***H* 

CODIGO T I T U L O  
045.0100/3 CRIACAO DE OVINOS DESLANADOS NO ESTADO DO AMAZONAS 
045.0101/1 POTENCIALIDADES DE OVINOS DESLANDADOS DA RACA BARRIGA NEGRA AS 

CONDICOES TROPICAIS DE RORAIWA. 
045.0102/9 RACOES ALTERNATIVAS PARA ENGORDA DE O V I N W  DESLANAROS 

H*****H*H****H****W******H*******H~** 

* 047 - GUARANA 
*(~*****************rn~*rn***o*rn*~~c****** 

CODIGO TITULO 
- -G*7.0100/9 IRRIGACAO POR NEBULIZACAO I N T E R ~ I T E N T E  PARA E M A I U I í E N T O  DE ESTACAS 

DE GUARANA 
047.0101/7 CONSORCIO GUARANA X WRACUJA 

****(HI****H*********(HIH**Hrn*Hrn*Hrn*** 
* 048 - PIWENTA-DO-REINO C 
H***************H********rn*********H****ZI 

C W I G O  T I T U L O  
048.0101/5 WETODO RAPIDO DE INOCULACAO DE F U S A R I W  SOLANI F.SP.PIPERIS EH 

GERtlOPL.DE PIWENTA-DO-REINO VISANDO SELECAO DE FONTES DE RESISTENCIA 
048.0102/3 WETWOS DE POLINIZACAO CONTROLADA EM PIWENTA-DO-REINO ATRAVES DE 

SUSPENSAO DE POLEN E n  AGUA. 
048.0103/1 FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA REQUEIMA DA PIWENTA-DO-REINO CAUSARA 

POR PHITOPHTHORA PALHIVORA - HF4.  

******************HH********U******JH)*****H* 

* O49 - PRODUTOS PESWEIROS z 
H****W*********H*H***rnWHH******H***** 

C W I G O  T I N L O  
049.0100/5 ALIWENTACAO ALTERNATIVA PARA OBTENCAO DE POS-LARVAS DE CAHAROES DE 

AGUA DOCE. 

UNIDAOE RESPONSAVEL 
UEPAE BAGE 

I P Z F O  / RS 

UNIDADE RESWNSAVEL 
UEPAE NANAUS 
UEPAT BOA VISTA 

CNPC 

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE WANAUS 

UEPAE MANAiJâ 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CPATU 

C P A N  

C P A N  

UNIDADE RESPONSAVEL 
PESAGRO / GUARATIBA 



H * * i * O * i i * l ) l ) * X l i H * Z i 1 ) * * * Z H I C I * ( H ( i W H * m i H H ) *  

052 - TRITICALE 
XIIIHHH*II*ZHIXW*ZHIW-I)#**O*H1)I*ZHI 

CODIGO TITULO UNIDADE RESPONSAVEL 
052.0100/9 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EH TRITICALE PELO CDNTRDLE DE DOENCAS E CNPT 

A F I D E W  
052.0102/5 PROCESSAHENTO 1 M ) M T R I A L  DO TRIT ICALE  COHO SUBSTITIJTO DO TR160 CNPT 

W H W * ~ * ~ H * ( I H N I ~ H I I M ~ I ) Z I U O ~ ~ *  

* 0% - CAFE 
H * ( I * H ( I Z l ) t * H I 1 ) H X O H ) Z * Z ~ * * W ( H H I ~  

CODIGD T I N L O  
054.0100/5 CONTROLE ü i J IM IC0  DA BACTERIOSE DO CAFEEIRO 
OM.0102/1 CULTURAS INTERCALARES EH U M V R A  U F E E I R A .  

UNIDADE RESWNSAVEL 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

H * * * M * * * W * * * * * * * W W f f * H f f * * * V * W  

055 - MICROBIOLOGIA DE SOLOS 1) 

HII*II(IH***Z*H***HHIZ*IIXZ**HIIHH)W*O)I*H 

CODIGO T I N L O  UNIDADE RESWNSAVEL 
055.0101/0 SUBSTIN ICAO DE ADESIVOS IMPORTADOS POR ADESIVOS CASEIROS NACION*IS UAPNPBS / R J  

NA INOCULACAO E REVESTIMENTO DE SEMENTES DE LEWHINOSAS. 
055.0102/8 FIXACAO BIOLOGICA DO NITROGENIO EM F E I J U )  SNLCS 

* 056 - MECANIZACAO AGRICOU 
*****1**MICZ*C*CI***i**O*HH(I*HH*-O**O*fi 

CODIGO TÍNLO 
056.0100/0 SISTEMA HECANICO PRWOCMMI  DE WEDA DE tlAI1ONA PARA F I I B  DE 

DESENVOLVIHENTD DE UM PROTOTIPO DE COLHEOMIA. 
056.0102/6 DISPOSITIVO PARA APLICACAO DE INSET IC IDAS GRAWLAOWS ADAPTADO A 

PLANTADEIRA DE TRACAO ANIMAL 
056.0104/2 IHPLEHENTO MANUAL OU A TRACAO ANIMAL PARA APUCACAO DE INSETICIDAS 

6RANULADOS NAS CULTURAS DE MILHO E SORGO 
056.0106/7 BOtlBA ACIONADA POR CORRENTEZA DE RIOS SEI* WEDA D'AGUA. 
056,0107/5 SISTEMA DE FACA con ROTDR DE LIMPEZA PARA RMPIMEMO DE SOLO E n  

PLANTIO DIRETO 
056.0108/3 OESCOMPACTACAO DO SOLO COH USO DE ESCARIFICAOOR 

***********ff*****************HH)*H*****W** 

* 058 - PRMESSWENTO DE DADOS i 
Z t * * Z I X * * 1 ) Z * * * l ( I ) * * * X 1 ( * Z O O i i Z * ~ H X i * 1 ) X * W * * H I ) X W  

CODIGO T I N L O  
058.0101/4 FORWUCAO DE RACOES DE CWTO H IN INO PARA SUINOS ü T I L I W 0  

MICRMOHPUTADDR - PROSUINO. 

UNIDADE RESPONSbVEL 
I A C  / SP 

INPA 
W P T  

CNPT 

WIDADE RESPONSAVEL 
CNPSA 



CODIGO T I T U L O  
059.0100/4 CULTURA DO AflENDOIfl COflO ALTERNATIVA PARA D I V E R S I F I C A R  A A G R I C U L N R A  

P I A U I E N S E  

.............................................. 

* 060 - ADUBACAO ff 
.............................................. 

CODIGO 
060.0100/2 
060.0101/0 

T I T U L O  
ADUBACAO VERDE E n  CAFEZAIS 
ADUBACAO DE PASTAGENS NATURAIS NO INCREMENTO DE PRODUCAO DE 
FORRAGEIRAS 
ADUBACAO FOSFATADA DE PASTAGEfl DE C A P I t i  BUFFEL, UMA ALTERNATIVA 
V I A V E L  PARA ENGORDA DE BOVINOS NA ZONA DO OESTE DE SERGIPE. 
U T I L I Z A C A O  DO ZINCO NA ADVBACAO DA SOJA E f l  AREAS DO CERRADO 
APROVEITAMENTO DA ADUBACAO VERDE NO A M E N T O  DO RENDIMENTO DAS 
CULTURAS. 
F E R T I L I Z A C A O  DE SOLO PELO USO DE B I O F E R T I L I Z A N T E  
MODOS DE ADUBACAO DO CONSORCIO MILHO-FEIJAO 
E F I C I E N C I A  DE ADUBO VERDE E ROTACAO DE CULTURAS NO CONTROLE DE 
NEflATOIDES E PROOUCAO 

............................................... 

* 063 - CONSERVACAO DE SOLOS ff 
............................................... 

CODIGO T I T U L O  
063.0100/6 USO DE PLANTAS E flETOOOS DE PREPARO PARA PROTECAO DO SOLO 
063.0101/4 USO DE PLANTAS PARA CEOTECAO DO SOLO 
063.0102/2 MAtUTENCAO DA RESTEVA E METOOOS DE PREPARO DO SOLO 
063.0104/8 A U T I L I Z A C A O  DE PUPUNHEIRA ( B A C T R I S  GASIPAES, H.B.K.) COflO 

SOMBREAflENTO D E F I N I T I V O  FARA CACAU 
063.0105/5 RECUPERACAO DE SOLOS DEGRADADOS E M I N I M I Z A C A O  DA EROSAO 

................................................. 
064 - IRRIGACAO * 

****************I****************************** 

COOIGO T I T U L O  
064.0101/2 IRRIGACAO DO ALGODOEIRO HERBACED PARA AS CONDICOES DE SOLO A L W I A L  

DO NORDESTE B R A S I L E I R O  

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE TERESINA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
I A P A R  / PR 
UEPAE BAGE 

UEPAE ARACAJU 

UAPNPBS / R J  
UAPNPBS / R J  

CPATU 
EPAf l IG 
CPAC 

UNIDADE RESPONSAVEL 
I A P A R  / PR 
I A P A R  / PR 
I A P A R  / PR 
CPATU 

FA / UFRGS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPA 



U ~ U U O m U ( H I U I H H H U U U ~ ~ 1 ) U U 1 ) ~ ~ U U U U U U U i U  

067 - BATATA 1) 

- H m * H H Z H H H I H I U H ) U * U 1 ) W U . H ) H H H H U *  

TITULO 
BASES TECNICAS PARA A IiíPLANTACAO DE PRODUCAO DE BATATA POR SEHENTE 
ASSEXUAOA DE PRIi iEIRA 6ERACA0 
WLTIVARES E CLONES DE BATATA COM RESISTENCIA A ALTA TEIIPERANRA 
E UIIDAOE 
CLOFIES DE BATATA con RESISTESIA A ~ C A  n I w o R A  (LIRIOUYZA 
HUIDOBRENSIS 1 
CLONES DE BATATA con ALTA RESISTENCIA AO VIRE DE EMIOMENTO DA 
FOLHA ( PLRV) 
CLONES DE BATATA PARA A REGIA0 DE CERRADO 
CONTROLE DO CAPIK IUR i íEUDA (BRACHIARIA PLANTABINEA) NA CULTWA DA 
BATATA 
MllLTIPLICACAO " I N  VITRO" E PRODUCAO DE BATATA ISENTA DE VIROSES 
CULTIVARES DE BATATA INI ICADAS PARA IHF'ORTACAO 
EPOCA DE PRWUCAO DE BATATA SEiiEHTE E i i  AREAS DO BRASIL CENTRAL 

H ) S I ) M W H H W W W U Z U P I I O U U H H ~ H . U U U U H . F U  

* 068 - ALHO 
uuuH-*IHMHm(Hm--m 

COOIW TITULO 
068.0102/1 USO DO TANWE CLISSE "A" NA DETERHINACAO DA M I N A  DE IRRIG*CAO PARA 

A CULTURA DO ALHO. 
068.0106/2 FONTE DE NITRff iENIO NA P R W U U O  DE ALHO 
068.010W t2KWiROi.E DA PM)RIDAO BRANCA I X L E R O T I I M  CEPIVORUI) DO ALHO 
068.0109/6 CONTROLE DA FERRUCEH (PiJCCINIA A L L I I )  DO ALHO 

U U t ~ H U I * H O U ~ 1 ) U U U H U U M H m U ( H ) H H ~ H *  

i 069 - CEBOLA 
M U M U H M ~ H H H M U U i H H H H H ( U H H H ) U ~ C  

C W I W  TITULO 
069.0101A REDUCAO DE ADUBACAO DE CEBOLA EI I  M L O S  WDZOLICOS 
069.0102/9 ERRAOICACAO DO NEfUTOIDE DITYLEMHUS SP. EH SEiiENTELE DE CEBOLA 

( A L L I M  CEPA L. ) 
069.0104/5 CONTROLE DE INVASORAS COIl HERBICIDASr NA CULTWA DA CEBOLA PARA 

SEHEKIE 
069.0105/2 CONTROLE W I i i I C D  DE DOENCIS W I C A S  DA CEBOLA 

CWIGO TITULO 
070.0100A i iEmDOS DE TWORAiiENm DO TOMATEIRO 
070.0101/9 CONTROLE DE PERDAS POR "REPUEIiíA" W TOilATICULiüRA 1 9  LITORAL DO 

FaRANA. 

WiOAOE RESPONSAVEL 
CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 
EtiCAPA 

CNPH 
C N m  
CNPH 

CNPFT 
I B  / SP 
I B  / SP 

UNIDADE RESPOWAVEL 
CNPH 
CENARIEN 

CNPFT 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
IAPAR / FS 



CONTROLE DA REQUEIUA NA CULTURA 00 TOHATE 
ADURACAO MINERAC NA CULTURA DO TOMATE 
USO DO TANQUE CLASSE "A" NA DETERHINACAO DA LAHINA DE IRRIGACAO PARA 
A CULTURA DO TOHATEIRO 
NOVA CULTIVAR DE TOMATE PARA UESA 
CALAGEM E CONTROLE DA -PODRIDAO ESTILAR" EM TOMATEIRO. E n  LITOSSOLO 
VERMELHO-ESCURO 
AOUBACAO ADEQUADA PARA PROOUCAO DE TOHATE EH SOLO OE CERRADO 
CONTROLE QUIHICO DE DOENCAS DE FOLHAGEM DO TMIATEIRO NA SERRA DA 
I B I A P A B A  
CONTROLE OA "REWEIMA" (PHYTOPHTHORA INFESTANS) DO TOMATEIRO 
DENSIDADE POWLACIONAL. ADVBACAO E CULTIVARES EH T W T E I R O  
INDUSTRIAL. 
IPA-4:UPU NOVA CULTIVAR DE T O M T E  INDUSTRIAL COM RESISTENCIA A 
STEHPHYLIU?i S O U N I .  

............................................... 
* 072 - ALFACE 
............................................... 

C W I G O  TITULO 
072.0100/7 NOVAS CULTIVARES DE ALFACE. 

*************************************C********* 

* 073 - BATATA-DOCE 
********************************Z*********W*** 

COOIGO TITULO 
073.0101/3 CULTIVO DE BATATA-DOCE NAS ENTRELINHAS DO GUARANA 
073.0102/1 BATATA-DOCE: TRATOS CULTURAIS - HANEJO 
073.0103/9 VARIEDADE DE BATATA-DOCE RESISTENTE A INSETOS DE SOLO 
073.0105/4 PRODUCAO DE BATATA DOCE PARA O TROPICO UNIDO BRASILEIRO 

UNIDADE RESPONSAVEL 
I A C  / S P  

CODIGO TITULO 
074.0101/1 CULTURA DA HArWN* COMO ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR A AGRICULTURA DO 

P I A U I  
074.010415 CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA MHONEIRA DE PORTE ANAO. 

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE M N A U S  
UEPAE HANAUS 
CNPH 
CPATU 

................................................ 
075 - CAJU * 

............................................... 
M D I G O  TITULO 
075.0100/0 CLONES DE CAJUEIRO ANAO PRECOCE 
075.0101/8 CONTROLE W I M I M  DA BROCA DAS PONTAS DO CAJUEIRO 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

I A C  / S P  
CNPH 

CNPH 
EPACE / I B I A P A B A  

18 / SP 
EPABA 

I P A  

UNIDADE RESPDNSAVEL 
UEPAE TERESINA 

EPABA 

M I D M E  RESPONSAVEL 
EPACE / LITORAL 
CPATU 



CII*****************H)Ht*(H)******.*****HHI***** 

076 - MARACUJA * 
.............................................. 

CWIGO TITULO 
076.0100/8 PROCESSOS DE CONDUCM E SISTEMAS DE PODA PARA O W A C U J U E I R O  

............................................ 

* 078  - MAWI .  APAR. INSTRUMENTOS * 
***********Y***********************H*H*H**** 

COOI60 TITULO 
078.0103/8 SETA PARA INOCUUCAO OE LIQUIDOS HEDICWENTOSOS NA MNTENCAO 

DE PEWENOS ANIMAIS 
078.0104/6 OGIVA PROTETORA DE DüRALUMINIO PARA DARDOS 

********W************H*****************H**** 

* 079  - MILHO DOCE i 
**********************1)*W*(UW*i**(WIMH*1)**** 

COOIGO TITULO I 
079.0100/2 VARIEDADE DE nruto DOCE PARA O BRASIL CENTRAL. 

*******WH*****HzHHNH*HW.(Hm*HW*****H 

* 080 - CENOüRA a 
**************Z***Ht*W**H**H*H****H**- 

CWIGO TITULO 
080.0100/0 METODO PARA PROPAGACAO " I N  VITRO" DE PLANTAS MACHO ESTEREIS DE 

CENOURA 
080.0101/8 CULTIVARES DE CENOURA RESISTENTES A NEHATOIDES 
080.0102/6 CRIACAO M S S A L  DE MOSCA DOMESTICA PARA UTILIZACAO COM3 INSETO 

POLINIZADOR 
080.0103/4 CONTROLE DE UI~IDADE E TEMPERATURA DO SOLO. con o uso DE PLASTICOS 

REFLECTIVOS En  CENOURA. 
080.0105/9 RECOMENDACAO OA UTILIZACAO DA CULTIVAR BRASILIA EM CULTIVOS DE VERAO 

NA REGIA0 DE VASSWRAS-RJ. 
080.0106/7 CONTROLE DE NEHATOIOE EM CENOURA, ATRAVIES DE WLTURAS DE PLANTAS 

ANTAGONICAS E DE PLANTAS ARWDILHA 
080.0131/5 COLHEDEIRA MANUAL DE SEMENTES DE CAPIU BUFFEL 
080.0140/6 CAPIU ANDROWGON ( A N U R O P W  GAYIENSIr UNA O R A 0  FORRAGEIRA PARA A 

At iAzONIA 

************W****HW**.********H*CII**W**** 

* 083  - COUA * 
***************H***H******H**H*****H****** 

COOIGO TITULO 
033.0102/0 CORRECAO E ADUBACAO DE W E N C A O  PARA A CULTURA DA COLZA. NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 
083.0103/8 EPOCA DE PLANTIO PARA A COLZA NO R I O  MIANOE DO SUL 

083.0104/6 ESPACAUENTOS E DENSIDADE PARA COLZA. NO ESTADO DO R I O  6RANDE DO SUL 

UNIDAOE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

IblIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE SAO CARLOS 

UEPAE SAO CARLOS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPUS 

UNIDME RESPüNSAVEL 
CNPH 

CNPH 
CNPH 

CNPH 

PESAGRO / ITAGUAI 

CNPH 

CPATSA 
CPATU 

WIDADE RESPONSAVEL 
CNPT 

CNPT 

CNPT 



............................................ 

0 8 6  - MELAO 
****c******************************+********** 

COD I G O  TITULO 
086.0100/7  CULTURA DE HELAO ORIENTAL DOURADIWO PARA TROPICO UMIDO BRASILEIRO 

**********************w******************** 
0 8 8  - CAJU 

.................................... 

COOIGO TITULO 
088.0111/0 PASTAGEM MELHORADA PARA BOVINOS 
088.0112/8  ADUBACAO FOSFATADA NA FORMACAO E RECUPERACAO DE PASTAGENS 

CULTIVAOAS 
066.0113/6  OESCONTAUINACAO PARASITARIA DAS PASTAGENS DE OVINOS PELO PASTOREID 

ALTERNADO COM BOVINOS ADULTOS 
088.0114/4  TREVO M A N C O  CV BR 1 BAGE, CULTIVAR ADAPTADA A REGIA0 SUL DO RS. 
088.0115/1  ADICAO DE VAGENS DE FAVEIRA (PARKIA P L A T I C E P H A U  BENTHI  A VOLUMOSO 

NA ALIUENTACAO DE BOVINOS 
088.0119/3  CAPACIDADE DE.SUPORTE DE PASTAGEM DE CAPIM W F F E L  NA ZONA DO OESTE 

DE SERGIPE. 
088.0123/5 NOVA TECNOLOGIA PARA FORMACAO DE PASTAGENS A B A I X O  CUSTO NOS CERRADOS 

DE B A I X A  FERTILIDADE DE RORAIUA 
086.0124/3 CULTIVO DA C W A  ASSOCIAOA A SORGO FORRAGEIRO EM MNOICOES 

DE S E W E I R O  
088.0125/0 BRACHIARIA H W I D I W L A  E PUERARIA PHASECLOIOES NA RECUPERACAO DE 

PASTAGENS DE CAPIM JARAGUA EM JI-PARANA/üO 
088.0133/4  ESTABELECIMENTO DE PASTAGENS EU CULTIVO MISTO COM ARROZ NOS CERRADOS 

DO AMAPA. 
088.0134/2  CONSORCIACAO DE CAPIM ELEFANTE ( P E N N I S E T M  PURPUREUM) COM LEGLiMINOSAS 

FORRAGEIRAS TROPICAIS. 
088.0135/9 LOTACAO ANIMAL DE PASTAGENS NATIVAS N A 0  HODIFICADA E RALEADA 

PARA RECRIA EXTENSIVA DE CAPRINDS 
0 8 8 . 0 1 3 6 / 7  RECUPERACAO DE PASTAGEM CULTIVADA EM A R E I  DE FLORESTA A M A Z O N I U  
088.0137/5  PUERARIA (PUERARIA PHASEOLOIDES), LEGWINOSA FORRAGEIRA PARA AMAZONIA 
088.0138/3  ADUBACAO FOSFATADA PARA O AUtiENTO DA LONGEVIDADE PRODUTIVA DE 

PASTAGENS CULTIVAOAS DA AMAZONIA 
088.0139/1  QUICUIO-DA-AUAZONIA (BRACHIARIA H U M I D I M L A I .  6RAMINEA FORRAGEXRA PARA 

A AMAZONIA 
088.0147/4 STYLOSANTHES GUIANENSIS "TARDIO" CV. BANDEIRANTE UiU LEGUPKWOSA 

FORRAGEIRA PARA OS CERRADOS 
088.0148/2 CULTIVARES DE ESTILOSANTES ImEâ AO NEMATOIDE. MELOIDOCYWL JILVINfCA 
088.0149/0  CAPIM MARANDU: W A  OPCAO PARA A REGIA0 0 0 5  CERRADW 

UNIDADE R E S V A V E L  
CPATU 

UHIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE MANAUS 
UEPAE M U S  

UEPAE BASE 

UEPAE BAGE 
UEPAE TERESINA 

UEPAE ARACAJU 

UEPAT BOA V I S T A  

EUPARN / URP rmSSORO 

UEPAE PORTO VELHO 

UEPAT M A P A  

UEPAE PORTO VELHO 

C P A N  
CPATU 
CPATU 

C P A N  



MR)IGO TITULO 
090.0100/9 IWICACAO DE CULTIVARES E PORTA-ENXERTOS DE WACIEIRA 
090.0105/8 CONTROLE QUIIIICO DA SARNA DA M C I E I R A  
090.0106/6 APLICACAO DE T E M L O G I A  FORNECIDA POR PESQUISA EPIOEWIOLOGICA Nâ 

PREVISAO. AVISO E CONTROLE wInIm DA SARNA DA MACIEIRA. 

~ u m ( c + ( H u u u * m u u ~ u u * M u u m r + * w u m ~ w * u  
091 - PESSEM 

inwuu*l l l l lmHH*MHm(mH**H***~* 

CODIGO TITULO 
091.0100/7 IWICACAO DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO 
091.0102/3 ALTERNATIVAS PARA CONIROLE POS COLHEITA DA POORIDAO PARDA DO 

PESSEGUEIRO 
091.0103/1 RALEIO DE F R W W  EW PESSEGUEIRO 

M D I G O  T I N L O  
093.0100B S I S T E M S  DE N L i i V O  FAVORECEWO O RU(DIHENT0 DE BETACILNINA EW 

RAIZES DE BETERRABA (BETA WLGARIS  L.). 

C O O I M  TITULO 
O%.0100/1 CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES DE R A K i  
0%.0102/7 COWPARACAO DE VARIEDADES DE RAWI 
094.0103/5 PRATICAS CULTURAIS PARA LAVOURA DE R M i i  

H l m r ( H * - l l l l l m U U * W ~ U i H H I ~ ~  

098 - P E P I M  
( H H H I I I I I . l p - * -  

UIIOADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
CNPFT 

CNPFT 

LNIDADE RESPONSAVEL 
PESAGRO / ITAGUAI 

M O A D E  RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

W O I M  TINLO WIDAOE RESPONSAVEL 
098.0100/2 N I V E I S  E E W  DE PARCELMEHTO DE MiTROGENIO NA C U L l W A  DO PEPINO Q(Pn 

PARA S I U D A .  



H H H U U U U U H H U U H U U U H U U U U U H H U ~ U U U U H W I I I U  

l 1 0 1  - PERA u 
H U U W U U U H H U U U H H m * H U H U ~ H * H H ) H  

T I N L O  
-TA-ENXERTOS PARA LARANJA PERA 

C00160 T I N L O  UNIOAOE RESWNSAVEL 
102.0101/0 IDENTIFICACAO E RECOMENDACAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DA ESCALOADUIA IAPAR / PR 

DAS FOLHAS DE AiiEIXEIRA 

H H U ( H H I ( I H ) o H C ( H H W m U U U H H U -  

l 105 - ABOBORA 
U U U M H H M U U ~ ~ m C m U P H  

C00160 T I i i l L O  
105.0100/5 U W A S  - 2 NWO H I D R I M  DE ABOBORA 
105.0101/3 UVRAS 1 - NOVO HIBRIDO DE -ORA 



por produto 

............................................... 

001 - ARROZ 
............................................... 

COOIGO TITULO 
001.0101/4 CULTIVAR DE ARROZ IRRIGADO PARA A REGIA0 DO B A I X O  5 1 0  FRANCISCO 
O01 0105/5 BR/IRGA 409 E BR/IRGA 410: CULTIVARES DE ARROZ RECOMENOAOAS PARA 

CULTIVO Ef l  VARZEA IRRIGAOA E NA0 1RRIGAOA.A PARTIR DE 1981/82 E 82/83 
001 0106/3 I A C  164 E I A C  165: NOVAS CULTIVARES DE ARROZ OE SEQUEIRO REC0MEM)AOAS 

PARA O MATO GROSSO 0 0  SUL. A PARTIR DE 1980/81. 
001.0109/7 CULTIVAR DE ARROZ IRRIGAOO PARA O R I O  GRAMIE 00 SUL 
001 0110/5 CULTIVAR DE ARROZ IRRIGAOO PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
001 0111/3 " IAC 165" - CULTIVAR DE ARROZ PRECOCE RECOWENOAOA PARA O CULTIVO 

OE SEQUEIRO EM RORAIMA 
001 0112/1 CULTIVARES OE ARROZ IRRIGAOO RECOPIENOAOAS PARA O VALE 0 0  B A I X O  ACU 
001 0114/7 CULTIVAR DE ARROZ AOAPTAOA AS VARZEAS UMIDAS DO M A P A  
001 0115/4 CULTIVAR OE ARROZ PARA AS CONOICOES DE SEQUEIRO 0 0  AMAPA 
001.0123/8 CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO COM IRRIGACAO CONTROLADA 
001.0125/3 CULTIVAR OE ARROZ PARA CULTIVO COM IRRIGACAO CONTROLAOA 
001.0128/7 I A C  164 - CULTIVAR INDICAOA PARA O CULTIVO OE S E W E I R O  NO CERRA00 

DA BAHIA.  
O01 0129/5 I A C  165 - CULTIVAR INOICAOA PARA O CULTIVO OE SEQUEIRO NO CERRADO 

DA BAHIA.  
001.0133/7 RECOflENOACAO OE UREIA PARA CULTIVARES OE ARROZ IRRIGADO 

............................................... 
002 - F E I J A O  * 

***************C******************************* 

C 0 0  IGO 
002.0105/3 
002.0114/5 
002.0117/8 , 
002.0118/6 
002.0119/4 

TITULO 
RECOWENDACAO DE CULTIVARES DE FEIJAO PARA O ESTA00 DO PARANA 
COMPETICAO OE CULTIVARES DE F E I J A O  
F E I J A O  MACASSAR: BR-2 (PARNAIBAINOVA CULTIVAR PARA O P I A U I  
CULTIVARES DE F E I J A O  DE METRO PARA O M M I C I P I O  OE TERESINA 
RECOMENDACAO DA CULTIVAR DE F E I J A O  EMPASÇ 201-CHAPECO PARA CULTIVO EU 
SANTA CATARINA 
"SERRANO" - A CULTIVAR DE CAUPI PARA CONDICOES DE S E W E I R O  OA ZONA 
OESTE RN 
NOVA CULTIVAR OE CAUPI  PARA A R E G I A 0  0 0  CARIRI-CE 
CULTIVAR OE ARROZ I A C  47 PARA A REGIA0 DE ABRANGENCIA DA RODOVIA 
TRANSAMAZONICA. 
CONTROLE QUIMICO OE INVASORAS NA CULTURA O 0  F E I J A O  PHA.SEOLUS 
W L G A R I S  L .  
CULTIVARES DE FEIJAO conun t a c ~ s e o ~ u s  WLGARI~ L.IMAPTMAS A ALTA 
TEflPERATURA - SUBMEOIO SA0 FRANCISCO. 
CAPIXABA PRECOCE. NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO* DE CICLO PRECOCE. 
AüAPTADA PARA O E S P I R I T O  SANTO. 
VITORIA.  NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO AOAPTAOA PARA O E S P I R I T O  SANTO 
IGUACU. NOVA CULTIVAR OE F E I J A O  PRETO. DE CICLO NORtlAL. AüAPTAOA PARA 
O E S P I R I T O  SANTO. 

UNIDADE RESPONSAVEL 
EPEAL / A L  
UEPAE OOVAAOOS 

UEPAE OMIRAOOS 

IRGA 
IRGA 
UEPAT BOA V I S T A  

EMPARN / W P  MSSORO 
UEPAT HACAPA 
UEPAT M C A P A  
CNPAF 
CNPAF 
EPABA 

EPABA 

UNIDAOE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
EUEPA / CRLS 
UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 
EUPASC / CPPP 

EflPARN / URP m s 0 R O  

EPACE / C A R I R I  
UEPAE ALTAMIRA 

I P A  



****~*H**~**~*~~I*******~*~*~***~***(H(*~**H** 

0 0 3  - MILHO 
............................................... 
COOIGO TITULO 
003.0110/1 RECOflENDACAO DE CULTIVARES DE MILHO HIBRIDO PARA A REGIA0 DE GOIAS 

COHPREENOIOA ENTRE AS LAT ITWES 11 .5  E 5.5 
003.0111/9 RECOflENLIACAO DE CULTIVARES OE MILHO HIBRIDO PARA A REGIA0 DE GOIAS. 

COtlPREENDIDA ENTRE AS LAT ITWES 19.S E 15.5 
003.0112/7 RECOPIEIDACAO DE CULTIVARES OE MILHO HIBRIDO PARA A REGIA0 DE GOIAS. 

COflPREENDIDA ENTRE AS LATITUDES 15.5 E 11.S 
003.0113/5 RECO~EM>ACAO DE VARIEDADES DE n I L n o  PARA -IAS 
003.0114/3 MILHO PRECOCE PARA O ESTADO DO P I A U I  
003.0115/0 MILHO HIBRIDO PARA O ESTMO DO P I A U I  
003.0117/6 VARIEDADE DE MILHO DE WLINIZACAO ABERTA PARA SANTA CATARINA 
003.0118/4 VARIEDADE DE MILHO DE POLINIZACAD ABERTA PARA SANTA CATARINA 
003.0120/0 CONTROLE DE PRAGAS EM MILHO ARMAZENADO - S I L O  DE ALVEHARIA 
003.0130/9 CULTIVAR DE MILHO PARA SOLOS DE TERRA F I R M  DO AMAPA 
003.0131/7 CULTIVAR DE MILHO PARA SOLOS OE VARZEAS DO AiiAPA 
003.0137/4 CULTIVAR DE PIPOCA MAPTADA AS CONDICOES DO ESTADO DO R I O  GRANDE DO 

SUL 
003.0140/8 CULTIVAR DE nIwo PRECOCE * m ~ ~ ~ ~ ~  DEL BAJIO" PARA O AGRESTE DE 

P E R N A r n r n .  
003-0141/6 CULTIVAR DE MILHO 8 R  1 0 5  MAPTADA AS MNDICOES ECOLOGICAS DO ESTADO 

DA BAHIA. 

*u*****************(H(************************w 
004  - TRIGO 

********W********************************H*** 

CODIGO TITULO 
004.0102/6 TRIGO BR 11: NOVA CULTIVAR DE TRIGO LANCMA PARA O MATO GROSSO DO SUL 

A PARTIR DE 1984. 
COCORAWE: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOHEMMA PARA O MATO GROSSO DO 
SUL. A PARTIR DE 1983.  
IAPAR 6-TAPEJARA: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDMA PARA O MATO 
GROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1983.  
ANAHUAC: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOPIENOADA PARA O MATO GROSSO DO SUI 
A PARTIR DE 1981 .  
IAC  18 - XAVANTES ' NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMEM)ADA PARA O 
MATO GROSSO DO SUL. A PARTIR DE 1 9 8 1  
ALONDRA 4546: NOVA CULTIVAR DE TRIGO U N C M A  NO MATO GROSSO DO W L .  
1980. 
JUPATECO F 73: NOVA CULTIVAR DE TR160 R E C O r m a M A  PARA O MATO GROSSO 
00 SUL. A PARTIR DE 1978. 
ITAPUA 5: NOVA CULTIVAR OE TRIGO. RECOHEWMA PARA O MATO GROSSO DO 
SUL, A PARTIR DE 1979. 
I N I A  F 66: NOVA CULTIVAR DE TRIGO R E C O M M M A  PARA O MATO GROSSO DO 
SUL, A PYYRR DE 1978.  
I A C  13: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMEMADA PARA O MATO GROSSO 00 SUL 
A PARTIR DE 1980. 

U I I O M E  RESPONSAVEL 
EUGOPA 

E m P A  
UEPAE TERESiNA 
UEPAE TERESINA 
EMPASC / CPPP 
EMPASC / CPPP 
CNm 
UEPAT W A P A  
UEPAT MACAPA 
DG / UFRGS 

I P A  

EPABA 

UNIDAOE RESPONSAVEL 
UEPAE DOLIRIOOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE D W R M O S  

UEPAE DOURAOOS 

UEPAE DWRADDS 

UEPAE OOURMOS 

UEPAE DOLIRADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOVRADOS 



004.0112/5 IAPAR 3-ARACAW: NüVA CULTIVAR DE TRIGO RECMIEWMA PARA O 
MATO GROSSO 00 SUL, A PARTIR DE 1982. 

004.0113/3 PAT 24: NOVA CULTIVAR OE TRIGO WIEAOA PARA O HATO GROSSO DO SUL* 
EM 1977. 

004.0114/1 PARAGUAI 281: MOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMEWMA PARA O 
MATO GROSSO O 0  SUL, A PARTIR DE 1980. 

004.0115/8 NAilBU: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMEWMA PARA O MATO GROSSO DO SUL* 
PARTIR DE 1980. 

004.0117/4 CONTROLE W I M I C O  DE SPODOPTERA FRUCIPEROA NA CULTURA DO TRIGO 
004.0118/2 CONTROLE DE OOENCAS NA CULTURA DO TRIGO. 
004.0126/5 CANDEIAS. NOVA CULTIVAR DE TRIGO PARA MINAS GERAIS 
004.0127/3 ANAHUAC E N W U ,  CULTIVARES DE TRIGO IRRIGADO PARA PLAUTIO A PARTIR 

DE 1982. NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
004.0128/1 BR 10 - FORMOSA, NOVA OPCAO DE TRIGO IRRIGA00  PARA MIEIAS GERAIS 

A PATIR [PO ANO DE 1983. 
004.0129/9 REDUCAO DE DOSAGENS DE ALGUNS INSET IC IDAS RECOMEWMOS PELA COMISSAO 

SUL BRASILEIRA DE PESWISAS DE TRIGO 
004.0131/5 N I V E I S  DE INFESTACAO 0 0  W L 6 A O  DA ESPIGA MACROSIPHLM AVENAE (F .1  

PARA I N I C I O  0 0  CONTROLE W I M I C O  
004.0146/3 RECCMEWACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O BRASIL CENTRAL 
004.0147/1 RECOHENOACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O BRASIL CENTRAL 

(IIIUIIIII*HIH*X1)I(HI*.W**-I~**HW**~ 

* 005 - SOJA O 
í~Il**II)XXIIIXIIIi*WI1)Hi(HHHmW(I~HWWH**~ 

CODIGO TITULO 
005.0100/7 RECOiiEWACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 SUL DE W I A S  NO 

PERIOOO DE ENTRESSAFRA 
005.0101/5 RECOMENDACAO DE E P O U S  DE PLAUTIO DE SOJA PRECOCE E TARDIA PARA Á 

REGIA0 SUL DE GOIAS 
005.0102/3 RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE =A PARA A REGIA0 NORTE DE GOIASi  

PERIODO OE ENTRESSAFRA 
005.0103/1 RECOHEWACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 SUL DE GOIAS. 

PERIODO DA SAFRA 
005.0104/9 SOJA BR 10 (TERESINA) 
005.0105/6 SOJA BR-11 ( C A R U A S I  
005.0106/4 CONTROLE wInIco DA LAGARTA DA SOJA EM CONOIMES DE CAMPO NO MATO 

GROSSO DO SUL 
005.0107/2 COKIROLE W I M I M  00 PERCEVEJO M R O M  DA S W A r  EUSCHISTUS HEROS, 

(FABR., 1794)  COM DIVERSOS INSET IC IDAS NO MATO GROSSO 0 0  SUL 
005.0108/0 RECOMENDACAO DA CULTIVAR BR-11 (CARAJASI 
005.0109/8 RECOflEbmACAO DA CULTIVAR BR-10 ( T E R E Z I W  I 
005.0110/6 RECMIENOACAO DA CULTIVAR BR-9 (SAVANAI PARA A REGIA0 CENTRO E NORTE 

O0 MATO GROSSO po SUL 
005.0116/3 CULTIVAR DE SOJA PARA O M A P A  
005.0117/1 FONTES DE FOSFORO DA FOSFATAGEH PARA O CULTIVO DA SOJA EM SOLO SOB 

CERRADO 
005.0124/7 RECOIIEMACAO DE ESTIRPES DE R H I Z W I l M  JAWNICLM A I W U S T R I A  DE 

IKOCULANTES 
005.0130/4 RECOHENDACAO DE ESPACAMEMO E DEIFjIDAOE DE SEMEAOURA PARA CULTIVARES 

DE SOJA 

UEPAE DOURMOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DMIRMOS 

UEPAE DOURADOS 
UEPAE DOURADOS 
EPAHIG 
E P M I G  

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

CPAC 
CPAC 

UNIDADE RESPONSAVEL 
EWGOPA 

EHGOPA 

EMGOPA 

UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 
UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURMOS 

EMAPA 
EHAPA 
EMPAER / MS 

UEPAT MACAPA 
EPAHIG 

IPAGRO / RS 

UEPAE PELOTAS 



005.0134/6 RECOnENOACAO DE FUNGICIDAS PARA TRATAMENTO OE SEMENTES DE SOJA 
005.0148/6 CULTIVAR DE S J A  I A C  8 INDICAOA PARA CULTIVO NO CERRADO DA BAHIA. 
005.0149/4 CULTIVAR DE SOJA PARANAGOIANA INOICAOA PARA CULTIVO NO CERRADO DA 

BAnIA. 

****ff*w************w***w**ff*w**w******w** 
* 006 - GADO DE CORTE * 
............................................. 

COOIGO TITULO 
006.0108/8 "PESO ADEWAOO PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS." 
006.0109/6 "DIFERENTES FONTES OE FENO PARA ARRACOAMENTO DE BOVINOS EM 

CONFINAMENTO". 
006.0110/4 SUPLEMENTACAO OE N W I W A S  
006.0123/7 FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORMACIO DE PASTAGENS NO ESTMO DE 

SERGIPE 
006.0124/5 COMENCM FARtiACOLOCICA DE WViNOS C a i  CLORIORATO DE X I L U I N A  

A eoz 
006.0126/0 CONTENCAO FARMAMLOGICA DE FELIOEOS SILVESTRES COM CLORIORATO 

DE X I L U I N A  A 20% ASSOCIA00 AO CLORIDRATO DE KETAMINA A 25% 
006-Q136/9 COtiPARACM DE TRES ESWEiiAS DE OOSIFICACAO ANTI-HELMIMICA NO 6 A W 0  

DE PESO DE BEZERROS DESMAHAOOS. 
006.0142/7 PREVENCAO DO B O N L I S i l ü  EPIZOOTICO DO BOVINO NA REGIAO DO CERRA00 00 

BRASIL-CENTRAL. 

* . * w * ~ * * * * * * - * ~ * * * * * ~ * * * w *  
007 - GADO DE LEITE I 

*ff*ff**ff***ff***ff*********U~******************** 

COOIGO TITULO 
007.0100/3 ECONM1ICIDME E EFICIENCIA DO L U W L  NO TRATAMENTO DAS ENOOMETRITES DE 

* BOVINOS 
007.0108/6 TRATAMENTO W I - H E L M I N T I C O  ESTRATEGICO PARA BOVINOS DE CANTAGALO/RJ 
007.0110/2 EHPREGO DA PANICUU DE SORGO SECO INTEGRAL TRITURADA, ENSILAOA U1IOA 

E GRAO SECO TRITURADO> NA ALIMENTACAO DE VACAS HESTICAS LEITEIRAS. 
007.0111/0 FORRAGEIRAS DE INVERNO PARA A REGIA0 SUL DO ESPIRITO SANTO. 
007.0116/9 INSTALACAO DE HINI-UBORATORIOS PARA O OIAGNOSTICO ETIOLOCICO DA 

MASTITE BOVINA NAS COOPERATIVAS DE LEITE. 
007.0117/7 AUTOMATIZACAO DA PROVA DO ANEL (RING TEST) NO DIAGNOSTICO DA 

BRUCELOSE NO LEITE NAS USINAS. 
007.0118/5 CONTROLE DA SAVWWLOSE DOS BEZERROS 

* *X**C** *~* * * * * * * * *~* * * *O** * * *~ f f * * * *~*H**~~*W 

008 -' üUIAü0 
(W**ff**~*~*~&*******~*~*~U~~~~***ff***~**OH~~U 

COD160 TITULO 
008.0143/1 DUAS CULTIVARES DE CAPIM BUFFEL (CENDHRUS C I L I A R I S t E  UU DE UROCHLOA 

(UROCHLOA PMS*MBICENSISI PARA FORMACA0 DE PASTAGEM NO SERI-AR100 

UEPAE PELOTAS 
EPABA 
EPABA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
UEPAE ARACUU 

UEPAE SAO CARLOS 

UEPAE SA0 CARLOS 

I P A  

RDERJ 

UNIDADE RESWNSAVEL 
CNPGL 

PESAGRO / LBA 
I PA 

EMCAPA 
ROERJ 

RDERJ 

RDERJ 

( H I D M E  RESPONSAVEL 
I P A  



.............................................. 
* 0 0 9  - MANOIOCA u 
.............................................. 

CODIGO T I T U L O  
0 0 9 . 0 1 0 0 / 9  CONTROLE QUIMICO DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DA M A W I M A  
0 0 9 . 0 1 0 1 / 7  CULTIVAR DE HANOIOCA PARA A MICRORREGIAO HOMOGENEA DE TERESINA 
009.0102/5  CULTIVAR DE MANDIOCA PARA A MICRORREGIAO HOMOGENIA DO M E D I 0  PARNAIBA 

PIAUIENSE 
009.0103/3  CULTIVAR DE HAHOIOCA PARA A HICRORREGIAO HOMOGENEA DO HEDIO 6lJRGUEIA 

(MARIA DOS ANJOS). 
0 0 9 . 0 1 0 4 / 1  NOVAS CULTIVARES DE HAHOIOCA PARA O CEARA 
0 0 9 . 0 1 1 0 / 8  PLANTIO DE MANOIOCA EM F I L E I R A S  DUPLAS CONSORCIADO Cm ARROZ 
009.0111/6  SISTEMA DE PLANTIO PARA MANDIOCA NO AiiAPA 
0 0 9 . 0 1 1 2 / 4  USO DE HERBICIDAS NA CULTURA DA HANDIOCA 
009.0113/2  AOUBACAO DE MANUTENCAO PARA A CULTURA DA M A N O I M A  EM SOLO SM) 

CERRADO. 
o09.0120/7 OBTENCAO DE MANIVAS PARA PLANTIO ATRAVES DA WOA E n  WLTIVOS DE 

DOZE ( 1 2 1  MESES. 

.............................................. 
* 0 1 0  - CAPRINOS 
*Z***********I**U*U*U*ZHIU**U***U****UW*(HIUUU 

CODIGO T I T U L O  
010.0102/3  CONTROLE IDA VERHINOSE DOS CAPRINOS 
0 1 0 . 0 1 0 7 / 2  CONTROLE DE VERHINOSE D E  CAPRINOS E WiKK NO ESTA00 0 0  CEARA 
010.0108/0  VACINA CONTRA O "MAL DO CAROCO" DOS CAPRINOS E OVINOS 

H * * ~ * * * W U * H M * H * N U H H H H * U U ~ M * * + ) I U * U U  

* 0 1 1  - SUINOS 
HX~***U******HU*X*UU**U****UU*UW**W**+)IUW 

C W I G O  T I T U L O  
011.0104/7  SEMI-CONFINAMENTO PARA PORCAS GESTANTES 
0 1 1 . 0 1 0 5 / 4  CAMA DE A V I A R I O  NA ALIHENTACAO DE SUINOS 
011.0109/6  U T I L I Z A C A O  DE FARELO DE TRIGO EH RACOES DE SUINOS 
011.0110/4  SUBPROOUTOS DO ARROZ NA NVTRICAO DE SUINOS 
011.0111/2  A R A I Z  DE MANDIOCA NA NVTRICAO DE SUINOS 

............................................... 
* 0 1 2  - SORGO u 
*********************************NH****+)I**** 

CODIGO T I T U L O  
012.0101/1  CULTIVAR DE SORGO FORRAGEIRO PARA AS VARZEAS DO AHAPA 
OLZ.0102/9 CULTIVAR DE SORGO SACARINO ADAPTADA AO CERRADO DO M A P A  
012.0103/7  CULTIVAR DE SORGO SACARINO ADAPTADAS AOS SOLOS DE MATA E VARZEA 0 0  

AMAPA. 
012.0104/5  CULTIVAR DE SORGO GRANIFERO PARA O M A P A  
012.0105/2  CULTIVARES DE SORGO GRANIFERO I W I C A D A S  PARA O PLANTIO E H  SUCESSAO A 

CULTURA DA SOJA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
EMCAPA 
UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 

EPACE 
EHAPA / BACABAL 
UEPAT MACAPA 
EPAMIG 
E P M I G  

UNIDAOE R E S W N f A V E L  
UEPAE TERESINA 
CUPC 
EPAôA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPS A 
CNPSA 
CNPSA 
I P Z F O  / RS 
I P Z F O  / RS 

I M I D A D E  RESPONSAVEL 
UEPAT MACAPA 
UEPAT M C A P A  
UEPAT HACAPA 

UEPAT MACAPA 
EPAHIG 



012.0107/8 SORGO GRANIFERO NA MITRICAO DE AVES 
012.0115/1 RECOHENDACAO DE CULTIVARES DE SORGO GRANIFERO PARA O RS 
012.0118/5 CULTIVARES DE SORGO FORRAGEIRO PARA O E S P I R I T O  SANTO. 

............................................... 
013 - ALGODAO 

* * I * I * X I X ~ I * í Z I I I I I * * I I i i M * * H * * O Z * * * 1 ( * * O * * H *  

CODIGO T I T U L O  
013.0115/9 ROTACAO DA CULTURA DO ALGODOEIRO HERBACEO COM LEGUMINOSAS EM SOLO DE 

CERRADO DE GOIAS. 
013.0117/5 RECOMENOACAO DA EPOCA DE PLANTIO DO ALGWOEIRO HERBACEO NAS REGIOES 

SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE 6 0 1 1 5  
013.0119/1 CONSORCIACAO DO ALGODOEIRO ARBOREO con nnno + FEIJAO + PAW 

FORRAGEIRA 
013.0121/7 PLANTIO SEM DESBASTE EM ALGWAO 

*I(I)*(I*(HIXI(II1í**X**H**O*I)**IZ*1)H1)I**:H*1)(HI*ZI)* 

* 014 - SERINGUEIRA 1( 

*+(OO)XXY1111111X*I***X*Hi*H1)(I*Z*I IH*O**C*I*1(* 

CODIGO T I T U L O  
014.0102/5 CONTROLE DE PLANTAS DAINHAS EM V I V E I R O S  DE SERINGUEIRA COM SETE MESES 

DE IDADE 
014.0105/8 TRATAMENTO DE FERIMENTOS NO CAULE DE PLANTAS DE SERINGUEIRA 
014.0110/8 CONTROLE DO APWRECIMENTO DA CASCA t B O T R Y O D I P L W I A  S P )  ACIUA DO COLO 

DA SERINGUEIRA 
014.0111/6 USO DE PORTA-ISCAS PARA CONTROLE DE S A W A S  EM SERINGAIS DE CULTIVO 
014.0113/2 "QUIAU" ADAPTADO. EXTRATOR DE MIOAS DE SERINGUEIRA 
014.0118/1 ESCALOAOUüA NO CAULE DE SERINGUEIRA JOVEM 

M+X*+*+X~ZI**Z*IH***iH(H)WZ*CI*OW*Y**(I1)OH 

017 - ABACAXI 
.............................................. 

CODIGO T I T U L O  
017.0100/2 CONTROLE W I M I C O  DA COCHONILHA 
017.0103/6 APROVEITAHENTO OE SOLOS DE RESTINCA (REGOSSOL) COM A CULTURA DO 

ABACAXI ATRAVES DA ADUBACAO W I H I C A  E ORGANICA. 
017.0105/1 CONTROLE DA FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO 

Z**I*II~2***.*II(C(i*1)1)*HO*H1(*ii*&**1(Z~i1(**iiI(*I* 

* 018 - BANANA (I 

*********H*II****H****M***********HH*~Z** 

I P Z F O  / RS 
UEPAE PELOTAS 
EMCAPA 

UNIDADE RESPMISAVEL 
EHGOPA 

EMGOPA 

UEPAE TERESINA 

EPAMI6 

UNIDADE RESPONSAVEL 
EMCAPA 

CNPSO 
CNPSD 

CNPSD 
CNPSD 
CNPSO 

UNIDADE RESWNSAVEL 
EMEPA 
PESAGRO / MACAE 

C W I G O  T I T U L O  UWIDADE RESPONSAVEL 
018.0118/2 REQUERIMENTO DE AGUA PELA CULTURA DA BANANEIRA (MJSA C A V E N D I S H I I  EPAMIG 

LAMBERT) CV. NANICA, NO VALE DO W)RUTUBA. 



******************W**WW***W***********W*** ' 

020 - V I T I V I N I C U L W R A  
*~*************WW****.*I)O*W**I*HU**M******H 

CODIGO T I T U L O  
020.0101/4 CULTIVAR DE UVA DE MESA 
020.0102/2 USO DE F W G I C I D A S  S I S T E H I C O S  NO CONTROLE DA PERONOSPORA DA V I D E I R A  
020.0118/8 PORTA-ENXERTOS OE V I D E I R A  PARA H I B R I D O S  FRANCESES 
020.0119/6 CONTROLE DA ANTRACNOSE DA V I D E I R A  
020.0120/4 TRATAiiENTO DE INVERNO E QUEBRA DE DORMENCIA DAS V I D E I R A S .  

n * * u * w W W * w * * * * * * H H ( * * W * * ~ * W * * * w *  
* 023 - RECURSOS GENETICOS 
*****************f*********W*****WW*****HH 

CODIGO T I T U L O  
023.0105/9 A PUP'JNHA CCiiO ALTERNATIVA PARA PRODUZIR A U M E N T O S I  FARIEQIAr RACAO 

ANIMAL, OLEO E PALMITO NA TERRA FIRME DA AMAZONIA. 
023.0107/5 AVALIACAO OE INTROüUCOES DE ARACEAS COTlESTIVEIS  

C W I G O  T I T U L O  
024.0102/4 INTROüUCAO E AVALIACAD DE CULTIVARES DE PIMENTA0 

~.*.*************(HI****Y*H******+**WW**WH~W 

025 - TECNOLOGIA DE SEMENTES . 
************~********uI*******HW***W****Z**** 

COOIGO T I T U L O  
025.0108/8 TRATAMENTO DE SEMENTES DE 3 0 J A  COM F U F N l C J D A  

*********************.M**********W*****W***** 

* 034 - AVES * 
HI****I*******W*****W************************ 

CCDIGO T I T V L O  
034.0100/7 PROTEINA E ENERGIA EM D I E T A S  PARA FRANGOS DE C ü R T E  

**********************1W****************W.*M 

040 - MILHETO 
~******************u***m***WI********W*WW 

CODIGO T I N L O  
040.0100/4 CULTIVAR DE MILHETO ORANIFERO S W E T I C - 1  PARA O SEMI-ARIDO DE 

PERNAiiBUCO. 

U N I D M E  R E S W N S A V E L  
IAPAR / PR 
EilPASC / V I D E I R A  
EPAMIG 
EPAMIG 
EPIVIIG 

UNIDADE' R E S W N S A V E L  
I N P A  

I N P A  

W I O A D E  RESPONSAVEL 
EPACE 

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE DOURADOS 

VNIDADE RESPONSAVEL 
I P Z F O  / R 3  

W I D A D E  RESPONSAVEL 
I P A  



******l*************H)HHI*W******H*MWW** 

* 044 - OVINOS 
***WU**CI**IIZ*****IIff******W**W*WiW******** 

COOIGO TITULO WIOAOE RESPONSAVEL 
044.0102/2 AVALIACAO 00 VALOR NUTRITIVO DE SUBPROOUTOS AGRICOLAS FIBROSOS - IPZFO / RS 

PALHAS - NO R I O  GRANOE DO SUL 

................................................ 

045 - OVINOS DESLANAOOS 
W****I***W**I**********)H)H**W***~**M** 

eM)IGO TITULO 
045.0103/7 TATUAGEM NA C A M A  EM OVINOS DESUNAüOS 

CCnIGO TITULO 
048.0100/7 USO DA COBERTURA HORTA EM PIMENTA-DO-REINO. 

UNIDADE RESPONSAVEL 
C P A N  

WIOAOE RESPONSAVEL 
UEPAE ALTAHIR I  

W****************W******W01***W***********W 

* 052 - TRITICALE 
W**W*************************WW********WW 

COOIGO TITULO WIOADE RESPONSAVEL 
052.0101/7 RECOMENDACAO DE ESPACAtiENTO E OENSIOAOE DE SEMEADURA PARA O CNPT 

TRITICALE 
052.0103/3 RECOMENDACAO DE EPOCA DE-PLA-NTIO E COLHEITA H A I S  APROPRIADOS AO CEIPT 

TRITICALE 

W**WH*************WW*****HH)H*W**WCH** 

* 054 - CAFE 
***********************WW*W*WW********* 

CODIGO TITULO 
054.0101/3 CULTIVAR DE CAFE PARA O LITORAL DO PARANA 

*I******WHI*WIW**H)W*(H)****W**H+**~*~* 

* 058 - PRMESSAMENTO DE DADOS 
**************W*****W***************W******* 

COOIGO TITULO 
o58.0100/6 ~AXIMIZACAO E ~INIMIZACAO DE unr FWAO OBJETIM UTILIZANDO 

PROGRAilACAO LINEAR EM HICROCOiiPiJiADOR - S I S P L I H  

W I D A D E  RESPONSAVEL 
IAPAR / Fn 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPSA 



* H I I I I Z I H I I X I * * I ) * O * Z * * * l ) l  

060  - ADUBACAO 
HI********************Q**********************W 

CODIGO TITULO 
060.0102/8 USO DE MENOR WANTIDADE DE FERTILIZANTE EH FUNCAO DO EFEITO RESIDUAL 

DE FOSFORO NO SOLO. 
060.0105/1 PLANTIO DE SOJA SEM ADiB0 NITROtENADO. 
060.0106/9 ADUBACAO VERDE 
060.0107/7 A INOCULACAO DAS SEMENTES DE FEIJAO CAUPI COM R H I Z M I I W  SP COm) 

FATOR DE AUHENTO DO RENOIHENTO DAS PLANTAS 
060.0110/1 TIPOS DE MIDAS E ESPACAUENTO NA CULTURA DO INHAME (COLOCASIA 

ESCULENTA SCHOTT. 1. 
060.0111/9 BALANCEAHENTO KMG 

**IOHI(XH+*ti****mW*iI)I)**HHliW*Z-**H 

* 0 6 7  - BATATA 
HIO*1ICI*Hl(rWOO**HHOHX+OCHI)*.WHHW* 

CDDIGD TITULO 
067.0100/7 CULTURA DA BATATA NA REGIA0 CENTRO-SUL DO PARANA 
067.0111/4 CULTIVARES DE BATATA (SOLANUM TUBEROSUPO PARA AS RE6IDES PRWWORAS 

DO ESTADO DO ESPIRITD SANTO. 

***********************W**H*********)o*W* 

* 068  - ALHO 
(HX*YYY+*t lO*OZI I * *WZ( I I i * I ) * * *X I ) * I )J )HH*HXiO+I  

CODIGO TITULO 
068.0100/5 RECOttENOACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA A REGIA0 CENl2D-SUL 
068.0103/9 RECOHENOACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA O SUL DE GOLAS 
068.0104/7 CALAGEH NA CULTURA 0 0  ALHO 
068.0105/4 ADAPTACAO DE CULTIVARES DE ALHO COM D USO OA FRIGORIFICACAO PRE- 

PLANTIO DOS BULBOS 
068.0107/0 CONTROLE QUIHICO DA PWRIDAO BRANCA/SCLEROTIUH CEPIVORLM) DO ALHO 

+**l l~Y*III*XII*I***1*1)**II*ItI iI*:****i**M***** 

* 069  - CEBOLA 
HIXIIXIIIIIIIIH*W*WS**I)O*HH*1)WI(iWHI**II 

CODIGO TITULO 
069.0100/3 RECONENOACOES DE EPOCAS DE SEMEADURA E CULTIVARES DE CEBOLA PARA A 

REGIA0 CENTRO-SUL DD PARANA 

++IIXII*.ZHIIIIIII*II)WiW~H)HI)I**i1(iI*L1i(rHI)*OOZ* 

070  - TOMATE 
************H******H*EW*W*W*********H*** 

CODIW TITULO 
070.0102/7 RECOHENOACOES DE ESPACAUENTO; DESBROTA E ADUBACAO. NA REGIA0 

METROPOLITANA DE C m I T I B A  

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE ARACAJU 

UEPAE DOURADOS 
UEPAE DOURADOS 
INPA 

PESAGRO / ITAGUAI 

PESAGRO / UACAE 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
EMCAPA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 
EtiüDPA 
EPAHIG 
EPAHIG 

CNPFT 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 



070.0104/3 RECOMENDACOES DE ADUBACAO MINERAL, ESPACAMENTO E COWUCAO DE PLANTAS 
PARA A CULTURA DO TOMATE NO LITORAL PARANAENSE 

070.0105/0 RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE TOMATEIRO PARA A R E G I A 0  METROPOLITANA 
DE C U R I T I B A  

070.0108/4 RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE TOMATE PARA CULTURA RASTEIRA DE 
SEMEADURA DIRETA 

070.0109/2 CONTROLE Q u I n I c o  DE PLANTAS DANINHAS NA SEMEADURA DIRETA DO TOMATE 
079.0110/0 CONTROLE DA TRACA DO TOMATEIRO, SCROBIPALPUU ABSOLUTA (MEYR.1 NO 

ESTADO DO E S P I R I T O  SANTO. 
070.0115/9 INTRODUCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE TOMATE 

*********H************H********H*M****M*** 

* 074 - MAMW 
* * * X I I * Y * * H * * I H I i . I ) ( H r m W * . * m H I I H * H M  

C W I G O  T I N L D  
074.0100/3 PRATICAS CULTURAIS PARA A C U L N R A  DA MAHONEIRA 
074.0102/9 S I P E A L  9 - CULTIVAR DE HAMONA I W I C A D A  PARA O ESTADO DA B M I A .  
074.0103/7 RECOMEWACAO DA CULTIVAR OE HAHONA S I P E A L  28 (BA 21. 

******M*****HW**rnH*~***rn*******Hrn 
* 076 - MARACUJA 
*******X**II******XXI**H**IZI****************** 

COOIGO T I N L O  
076.0101/6 NOVOS T I P O S  V A R I E T A I S  DE HARACUJAZEIRO PARA O PLANALTO DA I B I A P A B A  
076.0102/4 SISTEMA DE CONDUCAO DO MARACUJAZEIRO NO PLANALTO DA I B I A P A B A  

**********H**********XI*********(Hm)HH******* 

* 078 - M A W I .  APAR. INSTRUMENTOS O 
IJI****************XI************H****W***H** 

CODIGO T I N L O  
078.0105/3 CONTENCAO FARHACOLOGICA DE CAES COM TRI IOOOETILATO DE GALAHINA 
078.0106/1 CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COM CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  A 20% 

ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE KETAMINA A 25% 

H*****W*********HH************************* 

* 080 - CENOURA O 
(H(XIH****I***O*I***~*.Hi~RM****H*H*W** 

C W I G O  T I N L O  
080.0104/2 CENOURA KURONAN 

****H***XI**********************H****H****** 

081 - CANA-DE-ACUCAR * 
H*Y**H*********I****I)***(H-(HH*1)**II~**I) 

COOIGO T I T U L O  
081.0100/8 AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACWAR 
081.0101/6 INTRODUCAO E AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR 

IAPAR / PR 

EPACE 

UNIDADE RESPDNSAVEL 
IAPAR / PR 
EPABA 
EPABA 

UNIDADE RESPONSAVEL 

UNIDADE RESPONSAVEL 
UEPAE SAO CARLOS 
UEPAE SAO CARLOS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
CNPII 

CMIDAOE RESPMISAVEL 
EPACE / C A R I R I  
EPACE / C A R I R I  



***H****U****I+iHII**H)I***rn~MH)II*mIW 

* 084  - FEIJAO DE VAGEM 
* * * * * * * * * U U * * W H U U * ~ * * H X ~ H I * W I I * m r m  

COOIGO TITULO 
084.0100/2 RECOMENOACAO DA CULTIVAR DE FEIJAO-DE-VAGEM CASCADE. 

*******X*H****H*** .U***HH-IHIOH*WI 

* 088  - CAJU I 
* * * * * * * * * u * * * * * * * H * * * * * * w r n ~ I ~ ~ w *  

COOIGO TITULO 
oaa.oi00/3 CULTIVO DE BRACHIARIA HUIIDIMU En AREAS DE CARONAL NO PANTANAL 

NATO-GROSSENSE 
088.0101/1 BRACHIARIA D E C W E ü S  E ERACHIARIA DRIZANiHA CV. iíAR*M)U CULTIVADAS 

Eti CERRADOS DO PANTANAL MATO-GROSfENSE 
088.0102/9 REFORMA DE PASTAGENS DE6RMAOAS 
088.0103/7 FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA F Q R W A O  DE PASTAGEM NO NOOESTE DO 

PARANA 
088.0104/5 CONTRoLE.DE CIGARRIWAS ATRAVES DE MANEJO DE PASTAGENS 
088.0105/2 ESPECIES FORRAGEIRAS âNiJAIS PARA PRODUCAO DE S I U G E H  
088.0106/0 MANEJO DE PASTAGEM MELHORADA DE upzn COLONIAO 
088.0107/8 PRODUCAO DE FORRAGEM NO INVERNOS ATRAVES DE ESPECIES FORRAGEIRAS 

ANUAIS 
088.0110/2 PALHA DE ARROZ. MIQ M-I NA ENGORDA EM CCfFINAMENTO DE DOVINOS 

E BUBALIWS 
088.0116/9 HEHARTHRIA A L T I S I I U  CV. EiíPASC 302 UMA UOVA FORRAGEIRA PARA O 

PLANALTO CATARINENSE 
088.0117/7 CONTROLE DA COCHONILHA DA PALMA FORRAGEIRA (D IASPIS  CALYPTROIDESIr 

COii.0 EMPREGO DE OLEO MINERAL. 
088.0118/5 FORRAGEIRAS PARA PASTAGENS E t i  VERTISOL NA REGIA0 UtiIOA DE SERGIPE 
088.0120/1 CAPIM ANDROPOGüN UU OPCAO FQRRAGEIRA PARA AREAS DE CERRMO DE 

RORAIPIA 
088.0121/9 W I C U I O  DA A W O N I A  - U l A  A L T E R W V A  PARA FORHACAO DE PASTAGENS 

NO TERRITORIO FEDERAL DE RmAIMA 
088.0122/7 GUANOU - LIMA LEMMINDSA FORRAGEIRA PARA O TERRITORIO FEDERAL DE 

RORAIHA 
088.0126/8 CMERMM UI NWO U P I M  DE CORTE PARA R W W A  
088.0127/6 SUBSTITUICAO DA PASTAGEM DE 8. D E C W E N S  PELO 8. H W I D I C O U  
988.0132/6 GRAMINEAS FORRAGEIRAS PARA OS CERRADOS DO AHAPA 
088.0141/7 NWA ALTERNATIVA DE GRAMINEA PERENE DE ESTACA0 FRIA  PARA O RS 
088.0150/8 INTRODUCAO DA 6RCSUNEA GREEN PANiC NA REGIA0 DO PARAGUACU. 

*i***********r+****I*I*10I.H;r*HI-Hi~ 

* 090  - MACA 
* * * * * I * * * * Z I ~ * * * * o * . * * W * * * i M ~ H H  

CWIGO T I N L O  
OQ0.0102/5 CONTROLE DA MOSCA DAS FRüiAS. 
090.0103/3 PREPARO DO SOLO PARA CULTIVO DA WCXPIRA 
090.0104/1 CONTROLE DE ERVAS DuIINHIS Eti MACIEIRA 

UNIDADE RESPONSAVEL 
PESAGRO / ITAGUAI 

UNIDADE RESWNSAVEL 
UEPAE CORIMBA 

UEPAE CORUMôA 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

EtlPASC / U G E S  

UEPAE ARACAJU 

UEPAE ARACAJU 
UEPAT BOA VISTA 

UEPAT BOA VISTA 

UEPAT BOA VISTA 

UEPAE PORTO VELHO 
UEPAE PORTO VELHO 
UEPAT MCAPA 
IPZFO / RS 
EPmA 

WIOADE RESPONSAVEL 
EHPAK / CACAOOR 
EMPASC / VIOEIRA 
EMPASC / VIOEIRA 



CDDIGO TITULO UNIDADE RESPONSAVEL 
091.0101/5 P R I M I R A  SELECAO DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO PARA A REGIA0 DE CALDAS EPAtlIG 

CDDIW- TITULO 
102.0100/2 TECNOLDGIA DE PRWUCAO DE A i i E I W  

C O D I W  
103.0100/0 

TITULO 
RECMIEWACAO DE CULTIVARES DE W I A B E I R A  

CDDIGO . T I T U L O  
104.0100/0 CAMA DE FRANGD COiíD COMPONENTE NA D I E T A  DE BOVINOS 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

UNIDADE RESPONSAVEL 
IAPAR / PR 

IJNIDADE RESPONSAVEL 
ENPASC / U G E S  



5. Listagem de tecnologia por instituição 

.................................. 

* CNPA 
**1****U**~****C********HXX*ZI*** 

--------- ---------> ALGODA0 
013.0100/1  NOVA MODALIDADE DE CONSORCIO ALGWAO HVBACEO + F E I J A D  PARA O 

NORDESTE. 
013,0101/9  EFEITO DO ESPACAMENTO AUMENTA A PRODUTIVIDME DO ALG000EIRO HERBACEO 

NAS REGIOES DO AGRESTE E SERTAO 
013.0102/7  NANEJO DAS CAPINAS REDUZ OS CUSTOS DE PRODKAO NA CULTURA DO 

ALGODOEIRO HERBACEO 
013.0103/5  FROOUCAO MASSAL DE TRICHMiRAil t iA B R A S I L I E N S I S  EH CONOICOES DE 

LAPORATORIO 
013.0104/3  CULTIVAR-DE ALGODOEIRO HERBACL0,CNPA 3H. PARA O NORDESTE 
013.0105/0  CONTROLE DAS ERVAS D A N I W A S  NA CULTURA 0 0  ALGODOEIRO 

ARBDREO 
013.0107/6 PODA DO ALGODOEIRO HERBACEO PARA OS VALES UHIDOS DO SERTAO 

NORDESTINO 
013.0110/0  DETERPIINACAO DA EQUIVALENCIA ENTRE A LEITURA DO FIBROGRAFO E A 

C U S S I F I C A C A O  COMERCIAL DA FIBRA DE ALGODAO 

--------- ---------> IRRIGACAO 
064.0101/2  IRRIGACAO DO ALGODOEIRO HERBACEO PARA AS CONüICOES DE SOLO A L W I A L  

DO NORDESTE BRASILEIRO 

******************+I*H)HI*****u*uu 
* CNPAF 
**********+I*******HI**********ZI 

-e------- ---------> ARROZ 
001.0124/6  CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO EH SEPUEIRO 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0108/7  ESPACANENiO E DENSIDADE DE PLANTIO PARA A C U L T W A  0 0  F E I J A O  
002.0131/9  CNCX 27-ZE LINHAGEn DE CAUPI  COPI ALTA PRWUTIVIDAOE E RESISTENCIA 

MULTIPLA A VIROSES 
002.0132/7  CNC 0 4 3 4  - CULTIVAR DE CAUPI  IWLNE AO HOSAICO SEVERO 
002.0133/5 METODO PARA AVALIACAO EM LARGA ESCALA DE RESISTENCIA AO )UNHOSO 

(CHALCODERWS SP. I 

---------> CAPRINOS . 
010.0106/4  UTIL IZACAO DO A B R I 6 0  DE CHM BATIDO PARA CAPRINOS 

--------- ---------> OVINOS DESLANADOS 
045.0102/9  RACOES ALTERNATIVAS PARA ENGORDA DE OVINOS DESLANADOS 



***************C****************** 

* CNPGC * 
.................................. 
--------- ---------> GADO DE CORTE 
0 0 6 . 0 1 4 0 / 1  RESPOSTA DE NOVILHOS NELDRADOS A SUPLEMENTACAO MINERAL EM PASTAGENS 

CULTIVADAS DE CAPIM COLONIAO ( P A N I C W  N A X I M M  JACq.1 
006.0141/9  SALEIRO AUTOMATICO PARA BOVINOS 

--------- --------- > CAJU 
088.0149/0  CAPI f l  MARANOU: W A  DPCAD PARA A REGIAO DOS CERRADOS 

.................................. 

* CNPMF * 
**********CX*********ZI*w******** 

--------- ---------> WNDIOCA 
009.0106/6  PROPAGACAO RAPIDA DA W I O C A  
009.0107/4  ADUBACAO DA HANDIOCA 
009.0108/z CONSORCIACAO DE MANDIOCA PLANTADA EM F. DUPLAS con IIILHO E VIGNA 

- - - - - - - - - --- > CITRUS 
016.0100/4  MANEJO INTEGRA00 DA BROCA DA LARÀNJEIRA 
016.0101/2  OBTENCAO DE CLONES NUCLEARES DE LARANJA'PERA' 
016.0102/0  OBTENCAO DE CLONES NUCELARES DE LARANJAS 0 0  GRUPO 'BAHIA '  

- - - - - - - - ---------> ABACAXI 
017.0102/8  ESCALONAMENTO DAS E W C A S  DE PLANTIO. DE INDUCAO FLORAL E DE COLHEITA 

NA CULTURA DOABACAXI CV. SMOOTH CAIENNE. 

BANANA 
E S C R I T O R E S  PARA CARACTERIZACAO OE CULTIVARES DE BANANA 
CLASSIFICACAO BOTANICA DAS BANANEIRAS Efl COLECAO NO B R A S I L  
SISTEMAS DE PROOUCAO PARA BANANA 'PRATA' 
COBERTURA MORTA COM R E S I D W S  DE BANANEIRA 
SELECAO DE CULTIVARES DE BANANA RESISTEKIES A BROCA-DA-BANANEIRA, E f l  
LABORATORIO. 
BANANA: CULTIVAR MYSORE 
BANANA: CULTIVAR PRATA ANA 
CONTROLE BIOLOGICO DA BROCA DO RIZOI1* DA BANANEIRA COR FUNGO 
BEAUVERIA BASSIANA. 
EFEITOS DE NEHATICIOAS NAS WPULACOES DE NEMATOIDES E PRODUCAO DE 
BANANEIRA "NANICAO" 
RESISTENCIA DE CULTIVARES DE BANANA A NEMATOIDES 
PERDAS PROVOCAOAS POR NENATOIOES EM BANANEIRA CV. NANICAO 

--------- ---------> M A M A  
019.0100/8  CULTIVARES DE MANGUEIRA DE ALTA QUALIDADE ADAPTADAS A CONDICOES 

B R A S I L E I R A S  
019.0101/6  CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DA WNGUEIRA 

--------- ---------> PERA 

101.0100/4  PORTA-ENXERTOS PARA LARANJA PERA 



========i> n I m O  
003.Ol iC/2 USO DE FOLHAS DE E U U U P T O  NA COMSERVACIO DE n I W O  A R W E W O  EM 

PAIOIS  
oc3.0121/8 USO DE LONAS PLASTICAS PARA F~HIGACAO DE nnno E n  PALHA 
003.0122/6 USO DE BICO TIPO LEQUE NO CONTROLE DA LAGARTA-DO-CARTLRXO E n  

nit un . .* - .- 
003.0123/4 HICRIDO INTERVARIETAL DE nruío ~ ~ - s o l  
003.0124/2 HIERIDO MP-CROSS DE HILHO BR-302 
003.0125/9 VARIEDADE DE HILHO DE PORTE ALTO, ALTA PRODVCAO DE GRAOS E FORRA6En 
0 0 3 . 0 1 ~ 6 / 7  VARIEDADE DE nIwo DE COR DE GRAOS BRANCOS E PORTE BAIXO 
~ 0 3 . 0 1 ~ 7 / 5  V~IEDADE DE n I w  DE PORTE BAIXO, CICLO s~m-PRECOCE E RESISTENTE AO 

n I L D I 0  
003.0128/3 VARIEOAOE DE n I L H o  DE SRAOS OUROS E PORTE ALTO 
003 .0~29 /1  HIRRIDO INTERVARIETAL DE nIwo BR-300 

--------- ---------> nECANIZACAO AGGRZCOU 
056.0102/6 DISPOSITIVO PARA APLICACAD DE INSETICIDAS 6RAMJLMOS A O A M M O  A 

PLANTIOEIRA DE TRACAO ANIHAL 
056.0104/2 IflPLEiíENTO tiAtNAL OU A TRACAO M U U L  PARA APLICACAO DE INSETICIDAS 

6RANULADUS NAS CULTWAS DE t U W 0  ii SORW 

==:==:==r> SERINGUEIRA 
014.0104/1 KEDUCAO 0 0  IEIOICE DE KORTALIDADE DE WDAS DE SERINWEIRA PLANTMAS 

CDíl RA IZ  i n * ,  POR I H P E R t E A B I U Z K A O  COtl PARAFINA. 
014 .0106 i6  ADLPTACAO 0 0  PUCVERIZADGR COSTAL t.1OTORIWO PARA APLXACAO DE 

CEFENSIVOS EH SERIHCAL. 
014.0107/4 ESTIHUUCAO DA PRODVCAO DE U T E X  EH SERINGAIS NATIVOS 
014.0?08/2 PREPARO 0 0  CV? €H PLACAS FINAS DEFIR1ADAS 
014.0112/4 ABERTURA DE CWAS E P U H T I O  CM1 ESFEQUE 
C14.0114/0 RIXCDOR DE vTRTA ENXERTO DE SERINWEIRA NA EKXERTIA VERDE PRECOCE 
014.0115/7 ADUBACAO DE PORTA ENXERTOS DE SERINGUEIRA E n  SACOS DE P U S T I C O  
014.0116/5 COnPARACAO DE EFICIENCIA TECNICO-ECOt<OnICA DE EQUIPAlíEHTOS NA 

APLICACAO DE FUNGICIDAS E n  VIVEII~O DE SERINGUEIRA. 
014.0117/3 O USO DO 1 0 5 0  ALTO AVANCMO NA RECUPERACAO DE SERINGAIS DE 4 A 5 ANüS 



................................. 

CNPS 
**********HZ*******(HT************ 

--------- --------- > SOJA 
005.0135/3 BR-10 (TERESINA) MOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS BAIXAS LATITUDES 
005.0136/1 BR-11 (CARAJAS) NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS BAIXAS LATITUDES 
005.0137/9 CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES PARA SOLOS INFESTADOS COM NEMATOIDES 
005.0138/7 ZGNEAflENTO ECOLOGICO PARA FROOUC40 DE SEMENTES DE SOJA DE CULTIVARES 

PRECOCES NO ESTADO DO PARANA 
005.0130/5 O USO CE CALAGEU COMO UMA ALTERNATIVA PARA A REDUCAO DA QUEIMA FOLIAR 

DA SOJA 
005.0145/2 EFEITO DA ADU3ACAO ORGANICA SOaRE A PROOUCAO DE SOJA 
005.0146/0 REDUCAO DAS PERDAS NA COLHEITA DE SOJA 
005.0147/8 iíETODO DE PEROXIDASE PARA IDENTIFICACAO DE CULTIVARES DE M J A  

*****ií*********************wI***** 

* CNPSA (I 

**Z****t*W*****Z(H(*Z****X*******H* 

---v----- ---------> SUIK9S 
011.0103/9 ARRACOAflENiU DE LEITOES EU ALEITAMENTO 
011.0106/2 TABELA PARA DETERflINbCAO 0 0  PESO OTIKO DE VENDA DE S U I M S  A NIVEL DE 

PROOUTOR Ef l  FUHCAO DA RELACAO PRECO DO SUIHO/PRECO DO flILfi0. 
011.0107/0 COMEDOURO CIRCULAR PARA S U I W S  
011.0108/8 TABELA DE CMPOSICAO QUIUICA E VALORES ENERGETICOS DE ALIMENIUS PARA 

SUINOS. 

:==:==a:=> PROCESSAMENTO DE DADOç 
osa.0101/4 FORNLJLACAO DE RACOES DE cusm ninino PARA SUINOS UTILIZAMTO 

UICRMOHPUTADOR - PROSUINZ). 

................................. 
CNPT 

************+******H*********W** 

--------- --------- > TRIGO 
004.0139/8 USO DA AVIACAO AGRICOLA HO COMTWOLE wInIco DAS ooeiicrs DO TRIGO 
004.0140/6 CNT 8 CULTIVAR DE TRIGO PARA RS. SP. PR. 
004.0141/4 TRIGO BR 8 CULTIVAR RECOKEKIAOC COM AflPLO ESPECTR? DE ADAPTACAO 
004.0142/2 RECOMENDACAO DE NOVOS FRODUTGS FARA O CONTROLE DAS DOENCAS F W I C A S  

DO TRIGO 
004.0144/8 ROTACAO DE CULTURAS E PRODKAO DE i P I G O  

--------- --------- > SOJA 
005.0127/0 DIVERSIFICACAO DE CULTIVARES DE SOJA VISANDO A ESTABILIDADE DE 

PRODUCAO. 
005.0128/8 SISTEMA DE CULTIVO CONSORCIADO DE SOJA E H I N O  
005.0129/6 APLICACAO DE CALCARIO NA LINHA DE SEflEADUnA PARA A CULTURA DA SOJA 



--------- --------- > CEVADA 

037.0100/0 EWCA DE SEMEADiRA PARA O CULTIVO DE CEVADA CERVEJEIRA 
037.0101/8 ROTACAO OE CULTIRAS PARA O C U L T I W  DA CEVADA NO SUL DO BRASIL 

--- ------ ---------> TRITICALE 
052.0100/9 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM TRITICALE PELO CONTROLE DE DOENCAS E 

AFIDEOS 
05z.o ioz/s  PROCESSAMEEITO INDUSTRIAL DO TRITICALE com suasriíoro oo TRIGO 

--------- ---------> MECANIZACAO A G R I M U  
056.0107/5 SISTE~A DE FACA com ROTOR DE LIMPEZA PARA R o n P I n E m  DE SOLO EM 

PLANTIO DIRETO 
056.0108/3 DESCOflPACTACAO 00 SOLO COW USO DE ESCARIFICADOR 

--------- 
-------v- > M L U  
083.0102/0 CORRECAO E ADVBACAO DE MANUiENCAO PARA A CULTURA DA COU*. NO ESTADO 

DO R I O  6R-E DO SUL 
083.0103/8 EPOCA DE PLANTIO PARA A COLL* NO I I I O  S R M E  DO SUL 
083.0104/6 ESPACAMNTOS E DENSIDADE PARA COLLA, NO ESTADO 0 0  R IO GRANDE DO SUL 

* * X I I X I I I ( H ~ X X X . Z I I f X C I H U ~ M ~ ~ U  

CNPH 
X X X I ~ I X U ~ ~ ~ ~ ~ ~ O U O ~ * I ) ~ ~ U ~ W ~ * I )  

--------- ---------> ERVILHA 
015.0100/6 IDENTIFICACAO DE FONTES DE RESISTENCIA AO 01010  (OIDIUU SP.1 PARA 

ERVILHA 
015.0101/4 CONTROLE DA PORIDAO DO COLO DA ERVILHA (PISUW S A T I M M  L. I ATRAVES 

DO TRATAMENTO DE SEMENTE 

--------- ---------> PIflENTAO 
024.0101/6 LIIMAGENS DE PJMNTAO RESISTENTES A WYTOPHTHMIA CAPSICI  

- - - - - - - - - ---------> BATATA 
067.0101/5 BASES TECNICAS PARA A IMPLANTACAO DE PRWUCAO DE BATATA POR SEMENTE 

ASSEXUADA DE PRIUEIRA SERACAO 
067.0102/3 CULTIVARES E CLONES DE BATATA COM RESISTENCIA A ALTA TEMPERANRA 

E UHIDAOE 
067.0103/1 CLONES DE BATATA COI RESISTENCIA A MOSCA MINADORI (LIRIOMYZA 

HUIDOBRENSIS 1 
067.0104/9 CLONES DE BATATA COI ALTA RESISTEEICIA AO VIRUS DE EEIROLMENTO DA 

FOLHA (PLRVI 
067.0105/6 CLONES DE BATATA PARA A REGIA0 DE CERRADO 
067.0107/2 MULTIPLICACAO " I N  VITRO" E PRWUCAO DE BATATA ISENTA OE VIROSES 
067.0108/0 CULTIVARES DE BATATA INDICALIAS PARA IMPORTACAO 
067.0109/8 EPOCA DE P R a U U O  DE BATATA SEMENTE EM AREAS 00 BRASIL CENTRAL 

--------- --------- > ALHO 
068.0102/1 USO DO T A W E  CLASSE "A" NA DETER?IINACAO DA LAHINA DE IRRIGACAO PARA 

A CULTURA DO ALHO. 

--- ------ ---------> CEBOU 
069.0101/1 REOUCAO DE ADUBACAü DE CEBOLA E n  SOLOS WDLOLICOS 



--------- ---------> TOUATE 

070.0112/6 CALAGEU E CONTROLE DA "POORIOAO ESTILAR" EU iUUATEIR0.  EU LATOSMLO 
VERMELHO-ESCURO 

070.0113/4 ADUBACAO ADEQUAOA PARA PRMUCAO DE TOUATE EU SOLO DE CERRADO 

--------- ---------> BATATA-DOCE 
073.0103/9 VARIEDADE DE BATATA-DOCE RESISTENTE A INSETOS DE SOLO 

--------- ---------> CEk4UJRA 
080.0100/0 METO00 PARA PROPAGACAO " I N  VITRO" DE PLANTAS UACHO ESTEREIS DE 

CENOURA 
080.0101/8 CULTIVARES DE CENWRA RESISTENTES A NEUATOIOES 
080.0102/6 CRIACAO UASSAL DE iíOSCA Da<ESTICA PARA U T I U Z A C A O  .O INSETO 

POLINIZADOR 
080.0103/4 CONTROLE DE M I D A O E  E TEUPERATURA DO SOLO. M U  O USO DE P U S T I M S  

REFLECTIMS E n  CENOURA. 
080.0106/7 CONTROLE DE NEUATOIDE EU CENOURA. ATRAVES DE CULTURAS DE PLANTAS 

ANTAôONICAS E DE PLANTAS ARIUDILHA 

--------- ---------> PEPINO 
098.0100/2 N I V E I S  E EPOCAS DE PARCELAUEHm DE NITROGENIO NA CULTURA DO PEPINO 

PARA SALADA. 

--------- > ALHO 
068.0106/2 FONTE DE NITROGENIO NA PROOUCM DE ALHO 

--------- ---------> CEBOLA 
069.0104/5 CONTROLE DE INVASORAS COU HERBICIDAS. W CULTUIA DA CEBOLA P M A  

SEUENTE 

--------- ---------> PESSEM) 
091.0102/3 ALTERNATIVAS PARA CONTROLE POS COLHEITA DA PODRIOAO PARDA DO 

PESSEWEIRO 
091.0103/1 RALEIO DE FRUTOS EU PESSEGUEIRO 

--------- ---------> TECNOLOS AGROINO ALIUENTOS 
022.0115/0 AVALIACAO E PADRONIZACAO OE OLEOS ESSENCIAIS DE FRUTOS C I l R I t O S  
022.0116/8 OBTEWAD DE TERPINEOL A PARTIR DE LIUONENO 
022.0117/6 OBTENCAO DE HESPIRIDINA DE SVBPROOUTOS DA INOUSTRIALI iACAO DE CITROS 

--------- ---------> ENERGIA 
033.0104/1 EXTRACAO S E W I D A  DE TR*NSESTERlFICACM DE O L E M  VESETAIS CUU E T W O L  

ANIDRO COUERCIAL. 
033.0105/8 DIFUSOR LISEIRAUENTE INCLINADO PARA UICROOESTILARIAS DE ALCOOL 



H*********H**H*t********H*HH 
CENARGEN O 

................................. 

--------- ---------> GADO OE CORTE 
006.0121/1 CONGELAMENTO OE EUBRIOES OE BOVINOS EPI PERIGO OE EXTINCAO 

--------- ---------> BANANA 
018.0100/0 CULTURA DE PIERISTEPIA DE BANANA UACA VISANDO A OBTENCAO DE UWAS 

SADIAS 

--------- ---------> RECURSOS GENETICOS 
023.0100/0 TECNICAS DE QUARENTENA E UUPEZA DE GERtlOPLASiiA 
023.0101/8 CONSERVACAO OE GERMOPLASUA A LONGO PRAM 
023.0103/4 CONTROLE OE NEMATOIOES PARASITOS OE PANICUM UAXIMM 
023.0104/2 SISTEUA INTEGRADO DE COLETA DE RECURSOS CENETICOS VEGETAIS 

--------- ---------> CEBOLA 
069.0102/9 ERRAOICACAO 0 0  NEIUTOIOE DITYLENCHUS SP. EH SEPIENTES DE CEBOLA 

(ALLIUU CEPA L. 

................................. 

* CPAC * 
******XUH******H***H***Hí**i(IW 

--------- ---------> TRIGO 
004.0145/5 CULTIVAR DE TRIGO RESISTENTE AO NEHATOIDE FORNAOOR DE 6ALHAS 

--------- ---------> SOJA 
005.0140/3 ESPACAUENTO E DENSIDADE DE PLANTIO PARA SOJA PRECOCE NA0 IRRICADA 

NOS CERRAOOS DO OF 
005.0141/1 CULTIVARES OE SOJA RESISTENTES AO NEMATOIOE FORMAOOR DE GALHAS 
005.0142/9 PROOUCAO DE SEMENTES OE SOJA NA ENTRESSAFRA DOS CERRAOOS 

-------a- ---------> SORGO 
012.0117/7 CULTIVARES DE SXGO SACARINO RESISTENTES AO NEMATOIOE FORWOR OE 

GALHAS 

--- ---- -- --------- > ERVILHA 
015.0102/2 USO OE INOCULANTES PARA ERVILHA CULTIVADA NOS CERRADOS SUBSTITUI TOLIA 

A AOUBACAO NITROGENADA 

--------- ---------> S IST  DE PROO PARA O CERRADO 
029.0100/7 CULTIVARES OE AVEIA RESISTENTES AO NERATOIOE FORRADOR DE 6ALHAS 

------- -- ---------> FLORESTAS 
032.0109/2 ESPECIES E PROCEDENCIAS DE P I W  PARA REFLORESTAMENTO EU AREA DE 

CERRADO 

-v------- ---------> AOUBACAO 
060.0114/3 EFICIENCIA DE ADUBO VERDE E ROTACAO DE CULNRAS NO CONTROLE DE 

NEMATOIDES E PROOUCAO 



088.0147/4 STYLOSAHTHES GUIANENSIS "TARDIO" CV. BANDEIRANTE üUA LEGWINOSA 
FORRAGEIRA PARA OS CERRADOS 

088.0148/2 CULTIVARES DE ESTILOSANTES I M l E S  AO NERATOIDE, UELOIDOGYNE JAVANICA 

................................. 
CPATSA i 

*****************LH***W********** 

---------> --------- FLORESTAS 
032.0101/9 PROPAGACAO VEGETATIVA EU ALGAROBA ESTAQUIA 
032.0102/7 BENEFICIAHENTO DE SEUENTES DE ALGAROBA POR UEIO DE M W I N A  FORRAGEIRA 

E/OU IKIINHO M A L .  

========:> C E U &  
080.0131/5 COLHEDEIRA RANUAL DE SEHENTES DE CAPIM BUFFEL 

W W U U U Y I . W U U ~ ~ ~ ~ H H ~ U U ~ X I H m 1 (  

C P A N  
*********UU****UUU***********(r**w 

--------- ---------> SERINGUEIRA 
014.0103/3 CARACTERISTICAS DAS BORRACHAS NATURAIS BRASILEIRAS 

=====:===> TECNOLOG AGROIND ALIUEMOS 
OZZ.O110/1 QUEIJO UOZARELA ELABORADO COH LEITE UE BUFALA 
022.0111/9 DOCE-DE-LEITE ELABORADO CM1 LEITE DE BUFALA 
022.0112/7 QUEIJO PROVOLONE ELABORADO COM LEITE DE BUFALA 
022.0113/5 REQUEIJAO MRAJOARA FABRICADO M U  LEITE DE BUFALA 
022.0114/3 PRMElSAHENTO. ENRIWECIUENTO PROTEICO E CONSERVACAO DE NECTAR DE 

NCW. 

-v------- ---------> S IST  DE PROD PARA O T VnIDO 
031.0100/3 ENXERTIA 0 0  HANGOSTAO (GARCINIA HANGOSTANAI 
031.0101/1 AOUBACAO DO nrwo con FOSFATOS NATURAIS DA ~ O N I A  ORIENTAL 

as=======> FLORESTAS 
032.0104/3 HETODO DE PLANTIO EM LINHAS USANDO-SE QVARUBA-VERDADEIRA PARA 

CONVERSA0 DE CAPOEIRAS EU WMAUENTOS MADEIREIROS 

---v----- --------- > ENERGIA 
033.0102/5 BIOGAS. UUA ALTERNATIVA DE ENERGIA NO H E I 0  RIRAL NA REGIA0 DO TROPICO 

UM100 BRASILEIRO 

--------- ---------> BUBALINOS 

035.0100/4 SUPLEHENTACAO ALIHENTAR DE BUBALINOS NA FASE DE CREXINENTO u#r 
RESIDWS DA AGROINOUSTRIA 

035.0101/2 ANEL DE PLASTICO PARA DESHAUA EH BUBALINOS 
035.0102/0 TRATAUENTO DE ARAME DE CERCA CONTRA FERRUGEM 

--------- ---------> CIGARRINHA DAS PASTAGENS 
038.0100/8 GRAHINEAS RESISTENTES A CIGARRINHA-OAS-PASTAGENS DEOIS INCOVPLETA 



048.0101/5 PIEiUOO RAPIDO DE II(OCULâCA0 DE FUSARIüiq SOLANI F.SP.PIPERIS EH 
6ERldOPL.DE P I m M A - W - R E I N O  VISANDO SELECAO DE FONTES OE RESISTENCIA 

048.0102/3 PIETODOS DE P O L I N I Z A W  CONTROLMA EH PXHENTA-DO-REINO ATRAVES DE 
SUSPENSAO DE POLEN E t i  AGUA. 

048.0103/1 FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA REPOEIn* DA PIHEMA-DO-REINO CAUSADA 
POR PHYTOPHTHORA PAWMRA - n ~ 4 .  

------v-- ---------> *DUüACAO 
060.0112/7 FERTILIZACAO DE SOLO PELO VSO OE B I O F E R T I U Z A M E  

--------- ---------> MNSERVACAO DE SOLOS 
063.0104/8 A UTILIZACAO DE -EIRA (BACTRIS GA3IPAESi H.8.K.) CWP3 

SM(BREMENT0 OEFINITWO PIRA C A W  

--------- ---------> BATATA-DOCE 
073.0105/4 PROOUCAO DE BATATA DOCE PARA O TROPICO W I D O  BRASILEIRO 

======i==> UJU 
075.0101/8 CONTROLE W I H I W  OA BROCI DAS PONTAS DO CUUEIRO 

---- ----- - ----- -- - > rn LAO 
086.0100/7 CULTUIA DE HEUO ORIENTAL DOüRAOIM10 PARA TROPICO W I D O  BRASILEIRO 

--------- ---------> CAJU 

088.0136/7 RECWERACAO DE PASTAGm CIJLTIVAOI EPI ARE* DE FLORESTA AHMONICA 
088.0137/5 PUERARIA (PUERARIA PHISEOLOIDESI. L E w n I t a s A  FORRAGEIRA PARA -IA 
068.0138/3 M U ü A C M  FOSFATADA PARA O AUI1EMO DA LONGEVIDME PRODUTIVA DE 

PASTAGENS CüLTIV*OAâ DA UUZONIA  
088.0139/1 WICUIO-DA-AMAZONIA (ERACHIARIA WUnIOICOUI. GRAHINEA FORRAGEIRA PARA 

A *CWONIA 

((l*****m***CII**HEIl**HHmm 

SNLCS 
*WW**(HIHH***IHHHmmt**Hli 

--------- ---------> HICROBIOLOGIA DE SOL- 
055.0102/8 FIXACAO B I O L O S I U  DO HTTRSENIO EN FEXJAO 

~ ~ ( l f * ~ ~ * ~ ~ H ~ W H * C H I ~ ~ I ( I W H H . i  

UEPAE ARACUU 
H*******uuHWW***Ci****- 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0122/9 "BANCOS DE PROlEIHIi" DE LEUCENA PARA EIOVILHW DE CORTE EH PASTAGENS 

DE BUDDEL GRASS. 

------ ------z==> u)VBACAO 
060.0103/6 ADVBACAO FOSFATMA DE Pl fTAGEH DE CAPI:H BUFFEL. UMA ALTERNATIVA 

VIAVEL PARA ENGORDA DE BOVINOS NA ZONIi 00 OESTE DE SERGIPE. 



------ --- ---------> CAJU 

OIX..OII~/~ CAPACIDADE DE SUPORTE DE P A S T A G ~  OE cwrn BUFFEL NA mu 00 O E ~  
DE SERGIPE. 

H*...m*H****(Hl(HlH*-H*** 

U E P E  BA6E l 
H H H U I U H Z U * * * I * * - * H W U * H H U  

----- ---- - ---- ----> GADO DE CORTE 
006.0113/8 RACA IBAGE. WU ALTERNATIVA PARA PROOüCAO DE CARNE BOVINA 
006.0114/6 UTILIZACAO DE PASTASEM CULTIVADA DE INVERNO PARA VACAS GESTANTES EU 

PERIOOOS REDUZIDOS. AWíENTA A PROOVCAO OE TERNEIROS 
006.0115/3 PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO E FENO CQW SUPLEMENTO DO CAUPO 

NATIVO PARA REDUZIR A IDADE DE ABATE 
006.0116/1 DESRAME ANTECIPADO AüiíENTA PRMIüCAO DE TERNEIROS NO SUL DO BRASIL 
006.0117/9 PR06RAiíA INTEGRADO DE CONTROLE DAS VERMINOSES DOS BOVINOS DE WRTE 
006.011W7 ENGORDA OE HAUMS PARA A6ATE EU PASTAGEU CULTIVADA DE INVERNO 

--------- ---------> 6AD0 DE LEITE 
007.0104/5 PARICOES DUlDNAIS AUlENTISI A P R W U W  DE LEITE 
007.0105/2 6RUINEAS PERENES DE CICLO ESTIVAL NA EXPLORACAO LEITEIRA 

===-===i, TEWU#;U.  DE S m W E J  
025.0105/4 PROOUCAO DE SEMENTES DE U E V E U  ( L O U U I  MJLTIFLOR11)( M. 1 W.  Ca'Wl 

RS 
025.010612 PRWUCM OE SEMENTES DE CORNIQIAO ( L O N S  CORNICULANS L.) W.  SA0 

6ABRIEL 
025.0107/0 PROOVUO DE SEUENTES DE TREVO.BRINCX) ( l R I F O U U I  REPENS L.) W.BR 1 

BAGE 

-------- --------- > 
044.0100/6 6AS iüS  D E M C E S S A R I M  f f l  VSO DE ANTIHELUINTICOS f f l  -TE OA TENU 

DOS CORDEIROS (NONIELIA ESPANXA) 

------- --------> 
OdB.O l lY6  OESCONTIIIINACM PARASIT*RIA DAS PASTAGENS DE WIMS PELO PASiüREiO 

A L T E R W O  COH BOVINOS ADULTOS 
081).0114/4 T R E M  BR-0 CV BR 1 -E. CULTIVAR ADAPTADA A REGIA0 SUL DO RS. 

H M W W U U U S U U U H I I I H U U H U U * H H I I  

UEPAE B 6ONCALVES 
H M U * - U U U H H ~ H m U  

--------- ---------> V I T N I N I C U L N R A  
020.0104/8 DETERMINACAO QUALITATIVA DA PRDüUCAO DE SJLFETD DE NITR06ENIO POR 

LEVEDMAS VINICAS 
020.0105/5 E P M *  RECOtlENOADA PARA A EFMERTIA DE INVERNO DA VIDEIRA 
020.0106/3 USO DA CASEINA NO TRATIMNTO DE VINHO BRANCO OXIDADO 
020.0107/1 USO DE ACIDO B IBERELIW PARA 6ERMINACAO DE SEMENTES DE W A  



020.0108/9 EXTRACAO COM ETER ETILICO DE OLEO DAS SEMENTES OE UVA 
020.0109/7 USO DA CALCIOCIANAMIOA NA VIOEIRA CULTIVAR CABERNET FRANC 
020.0110/5 CONTROLE QUIMICO DA ANTRACNOSE DA VIDEIRA 
020.0111/3 CRITERIO'PARA SELECAO SANITARIA DE MATERIAL VEGETATIW OE VIOEIRA 

PARA FROPAGACAO 
020.0112/1 TECNICA PARA PRODUCAO DE MATRIZES DE PORTA-ENXERTOS E PRODUTORAS DE 

VIOEIRA LIVRES OE VIRUS 
020.0113/9 A CULTIVAR DE VIDEIRA SEMILLON: CARACTERISTICAS E COflPORTAMENlU NO 

RIO GRANDE DO SUL 
020.0114/7 CONTROLE 0 0  MIL010 DA VIOEIRA CUH O EMPREGO OE FüNüICIOAS SISTEMICOS 

***#**w*****************x*z***me 
* UEPAE MANAVS I) 

**************li***li**lilili**HI) 

=====i===> GMO DE CORTE 
006.0112/0 MINERALIZACAO OE BOVINOS NO ESTADO 0 0  AMAZONAS 

---------> GADO DE LEITE 
007.0103/7 FABRICACAO DE QUEIJO A NIVEL DE PROPRIEDADES 

--------- ---------> PIMENTA0 
024.0100/8 PIMENTA0 - DOENCAS 

---------> OVINOS OESLUUDOS 
045.0100/3 CRIACAO DE OVINOS DESUNADOS NO ESTADO DO APIAZONAS 

=.:215===> GUARANA 
047.0100/9 IRRIGACAO POR NEBULIZACAO INTERflITENTE PARA EMIAIZAMENTO DE ESTACAS 

OE GUARANA 
047.0101/7 CONSORCIO GUARANA X MARACUJA 

--------- --------- > BATATA-OOCE 
073.0101/3 CULTIVO OE BATATA-DOCE NAS ENTRELIMIAS 00 GUARANA 
073.0102/1 BATATA-OOCE: TRATOS CULTURAIS - MANEJO 

--------- --------- > CAJU 
088.0111/0 PASTAGEM MELHORADA PARA BOVINOS 
088.0112/8 MUBACAO FOSFATMA NA FüRMACAO i RECUPERACAO DE PASTAGENS 

CULTIVMAS 

*************************w*wli** 
* UEPAE PELOTAS 
.................................. 

--------- --------- > ARROZ 
001.0102/2 INFORMACOES SOBRE CONTROLE E USO DE ARROZ VERIIELHO 
ooi .0103/0 BAIXAS TEMPERANRAS E ESTERILIDI~OE E n  ARROZ IRRIGADO 
001.0118/8 APLICACAO DE CALCARIO NA CULTURA 0 0  ARROZ IRRIGADO NO RIO GRANDE 0 0  

SUL 
001.0119/6 EFICIENCIA DE FüNüICIDAS NO CONlROLE DA BRUSONE E OUTRAS OOENCAS 

FUNGICAS 0 0  ARROZ IRRIGA00 



001.0120/4  N I V E L  C R I T I C O  PARA PREOICAO DA NECESSIOAOE DA MUBACAO W T A S S I C A  PARA 
O ARROZ IRRIGAOO NO R I O  GRANDE 0 0  SUL 

001.0121/2 N I V E L  C R I T I C O  PARA PREOICAO OA NECESSIOME DA MUBACAO FOSFATAOA 
PARA O ARROZ IRRIGAOO NO R I O  GRANOE 0 0  SUL 

001.0122/0  AOUBACAO NXTROGENADA NA CULTURA 0 0  ARROZ IRRIGAOO NO R I O  GRANOE 
00 S U L  

==e====== > SOJA 
005.0131/2  CULTIVAR DE SOJA BR 8 - PELOTAS 
0 0 5 . 0 1 3 2 / 0  CULTIVARES OE SOJA RESISTENTES A MANCHA PAROA (SEPTORIA GLYCINES 

HEMMI 
005.0133/8  TRATAHENTO DAS OOENCAS FOLXARES EM SOJA 

=====I===> GADO OE CORTE 
006.0137/7  EFEITO 0 0  OESMAME INTERROflPI00 S08RE O INTERVALO DO PARTO A PRIMEIRA 

O W U C A O  E n  VACAS OE CORTE E NO DESEMPENHO DOS TERNEIROS 

r========> SORGO 
012.0111/0 ESPACAHENTO X DENSIDADE DE SEMEAOUIA 0 0  SORGO GRANIFERO 
012.0112/8  CONTROLE OAS PRAGAS 0 0  SORGO 
012.0113/6  CULTIVARES DE SORGO RESISTENTES AS P R I N C I P A I S  OOENCAS 
012.0114/4  TRATAMENTO QUIMICO OE SEMENTES DE SORGO 
012.0116/9  CONTROLE DAS PRAGAS 0 0  S O R M  

--E---=S- -- --- -> ENERGIA 
033.0103/3 EMPREGO DE BIOOIGESTORES AEREOS EM REGIOES con LENCOL FREATICO 

SUPERFICIAL 

r r r r i i s i = >  AVES 
0 3 4 . 0 1 0 1 / 5  CARVAO COMO CONTE DE CALOR NA CRIACAO OE FRANGOS 

.................................. 
,UEPAE PORTO VELHO u .................................. 

ir==z:eo=> CAJU 
088.0125/0 BRACHIARIA HVP(IDIC0LA E PUERARXA PHASEOLOIOES NA RECUPERACAO DE 

PASTAGEIB OE CAPIM JARAGUA EM JI-PARANA/RO 
088.0135/9  LOTACAO ANIMAL DE PASTAGENS NATIVAS NA0 HOOIFICAOA E RALEAOA 

PARA RECRIA EXTENSIVA DE CAPRINOS 

.................................. 

II UEPAE R I O  BRANCO 
................................ 

======r==> GAOO DE CORTE 
006.0130/2 H E W I N T O S  G A S T R I M E S T I N A I S  EM BOVINOS DE CORTE Ml ACRE 

aniXrt===> GAOO OE L E I T E  
007.0106/0 GRAMINEAS FORRAGEIRAS DE CORTE PARA G M O  OE L E I T E  NO ACRE 
007.0107/8  CAPINEIRAS OE CORTE X PUERARIA PHASEOLOIOES SUPLEMENTO ENRIQUECIDO 

PARA VACAS DE L E I T E  



.................................. 
UEPAE SA0 CARLOS 

**************************H****** 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0125/2  ARtlA PARA LANCAMENTO DE DARDO ANESTESICO 
006.0127/8  CONTEMAO FARMACOLOGICA E EXPOSICAO DE P E N I S  DE BOVINOS COM 

TRI IODOETILATO DE GALAMINA 
0 0 6 . 0 1 2 8 / 6  TRATAMENTO DAS PODWERt iATITES PELO USO DE L IMAS FRESAS 
006.0129/4  ARtiA PARA LANCAMENTO DE DARDOS ANESTESICOS DE 7 1 t m  X 1 0 W  

v-------- ---------> M A W I .  APAR. IHSTRWENTOS 
0 7 8 . 0 1 0 3 / 8  SETA PARA INOCULACAO DE L I Q U I D O S  MEDICulENTOSOS NA C W E N C A O  

DE PEQUENOS A N I M A I S  
078.0104/6  OGIVA PROTETORA DE D U R A L M I N I O  PARA DARDOS 

******************(HIII************* 

* UEPAE TERESINA u 
W**************W*****MH******* 

--------- ---------> ARROZ 
0 0 1 . 0 1 0 4 / 8  CONSORCIO MILHO X ARROZ X MANDIOCA - M SISTEMA SUPERIOR A 0  

MONOCULTIVO DE ARROZ NA M7H M E D I 0  PARNAIBA PIAUIENSE.  

--------- ---------> FEIJAO 
002.0116/0  BR-1 I P O T I )  - NOVA CULTIVbR DE CEIJAO HACASSAR I V I W  W G U I C U U T A  

( L .  I WALP. PARA O P I W I  

--------- --------- > MILHO 
0 0 3 . 0 1 1 6 / 8  CONSORCIO MILHO + ALGODAD HERBACEO - ESTABIL IDADE CONTRA A ESTAGEM 

:rnr::o:r>'GADO DE CORTE 
006.0119/5  CONTROLE DA VERHINOSE DOS BOVINOS BASEADO NA CIRVA EPIDEUIOLOGICA 

--------- --------- > CAPRINOS 
0 1 0 . 0 1 0 3 / 1  U T I L I Z A C A O  DE SISTEMA DE PRRWUCAO MELHORADO PARA CAPRINOS 
010.0104/9  TRATAUENTO ESTRATEGICO DA VERMI1X)SE CAPRINA BASEADO NA CURVA 

EPIOEMIOLOGICA 

--------- --------- > SORGO 
012.0100/3  SORGO H I B R I D O  PARA O ESTADO DO P I A U I  

--------- ---------> AMENDOIM 
059.0100/4  CULTURA DO AMENDOIM C O W  ALTERNATIVA PARA D I V E R S I F I C A R  A AGRICULTCIRA 

PIAUIENSE 

--------- ---------> MAMONA 

0 7 4 . 0 1 0 1 / 1  CULTURA DA iíAMONA COMO ALTERNATIVA PARA D I V E R S I F I C A R  A AGRICULTWA DO 
P I A U I  



--------- ---------> CAJU 

088.0115/1  AOICAO DE VAGENS OE FAVEIRA (PARKIA PUTYCEPHALA BWTHI A VQLU%OSO 
NA ALIMENTACAO OE BOVINOS 

................................ 

UEPAT BOA V I S T A  *. 
III*~*I****HIM******~)(I*~I*I(U*X*~(* 

--------- ---------> OVINOS OESLANAOOS 
045.0101/1  POTENCIALIDAOES DE OVINOS OESUWAOOS OA RACA BARRIGA NEGRA AS 

CONOICOES TROPICAIS OE RORAIMA. 

i========> CAJU 
088.0123/5  NOVA TECNOLOGIA PARA FORMACAO OE PASTAGENS A BAIXO CUSTO NOS CERRAOOS 

DE B A I X A  FERTILIOAOE OE RORAIMA 

m*** *WCH**mH)* -WH*  

* UEPAT MACAPA 
****x*Ix**z**zI+***u*****m**iw* 

--------- ---------> CAJU 
0 8 8 . 0 1 3 3 / 4  ESTABELECI t lENm DE PASTAGENS EM CULTIVO MISTO COfl ARROZ NOS CERRADOS 

O 0  AtíAPA. 

H i O l * I I I I * i ) l * * * * i * H i H ~ H i  

UAPNPBS / R J  * 
U I * * X I I I X X U I * H ( U X I H H Z * H M - *  

--------- --------- > ~ L H O  
003.0132/5  MILHO CONSORCIA00 COM F E I J A O  DE PORCO (CANA'IALIA ENSIFORMISI. 

--------- ---------> FLORESTAS 
032.0103/5  DESENVOLVIMENTO DE INOCULANTES E S P E C I F I C W  E EFICIENTES PARA 

LEGUHINOSAS FLORESTAIS. 

--------- ---------> ~ICR@8IOLOGIA DE SOLOS 
055.0101/0 S U B S T I N I C A O  OE AOESIVOS IMPORTADOS POR AOESIVOS CASEIROS NACIONAIS 

NA INMULACAO E REVESTIMENTO OE SEMENTES OE LEbUMINOSAS. 

==i=.====> U ) W A U O  
ot.0.0108/5 UTILIZACAO 00 ZINCO EU AOUBACAO DA SOJA E n  AREAS DO CERRADO 
060.0109/3 APROVEITAMENTO OA ADUôâCM VEROE NO UMENTO 00  RWDIUENTO DAS 

CULTURAS. 

--------- ---------> CAJU 
088.0134/2  CONSORCIACAO OE c A P I n  ELEFANTE (PENNISE~JII PURPUREUPII con LEGUPIINOSAS 

FORRAGEIRAS TROPICAIS. 



U U U U U U U U U U 1 . H H H U H U ~ H H U U U H U H  

E RDERJ 
E U U ~ U U U U U U i ) ~ H U U U U * U U U H  

=======L=> OE CORTE 
006.0143/5 A "6IBATA"'. ARRABIDAEA BILA6IATA. A PLANTA TOXICA PARA BOVINOS 

t íAIS IUPORTANTE DA VARZEA NA REGIA0 AUUONICA. 
006.0144/3 INTDXICACM PELA "SIPAUBA", M I L O A  GLAUCOCARPA. A CAUSA DA "POPA- 

IMHAOA" 0 0 5  BOVINOS NO P I A U I  E CEARA. 

--------- ---------> G*00 DE LE ITE 
007.0112/8 DOIS NOVOS SOROVARES DE LEPTOSPIRA PERTEtõENTES AO GRUPO JAVANICA 
007.0113/6 SORO ALGTINACAO UICROSCOPICA C011 LEPTOSI'IRAS VIVAS PELA TECNICA DE 

COIIBINACAO DE SOROS 
007.0114/4 fíEnlOO PARA COLETA E IDENTIFICACAO OE GERUES CAUSADORES DE UETRITES 

EU CONDICOES AOVERSAS. 
0 0 7 . 0 1 l 5 A  COKIRIBUIUO AO DIAGNOSTICO DA TRICOIMNOJE BOVINA. 

***uuu**-H--**Hrm 
l UFV l 
U U U * H U t U ) ) i ~ ~ M * W 1 U H H U U U U I  

---------> --------- AEiOmRA 
105.0100/5 UVRAá - 2 NOW HIORICO DE ABOBORA 
105.0101/3 LAVRAS 1 - NOM HIBRIDO DE AEOBORA 

H ~ ~ X ~ U U U ~ ~ ~ ~ ~ ~ U Y X Y U N  
FA / UFRGS (I 

- H I H U U H ~ U . H H H I H U U U I  

--------- ---------> CONSERVACM DE SOLOS 
063.0105/5 RECUPERACM DE SOLOS DEGRADADOS E flINIU1;UCAO DA EROSAO 

* * * * H H * * * * ~ - H * * * * * * o . c  
IRGA l 

U U U * H M U H U S U U - . ~ ~ H * U u i  

--------- 
------v-- > #!= 
001.0107/1 CAUBRâCA0 DE *NALISE DE SOLO PARA ARROZ IRRIGADO 
001.0108/9 DENSIDADES E S I S T E M S  DE SEUEAOIIRA PARA ARROZ (ORYZA SATIVA L.) 

IRRISAO0 

-------- ---------> ~ U S A O  AGRICOLA 
056.0106/7 8(ã89* ACIaUOA POR CORRENTEZA DE RIOS SEM W D A  D'AWA. 



U U U U U U U i i U U U U U U U U U U H U 1 ) ~ H M W  

l I E B  / INEB l 
H X U U U U U U U U X U U H H U U U U U U ~ H  

--------- ---------> RECURSOS GENETICOS 
023.0108/3 GERI(INACA0 DE AMEWOAS OE B * 8 A W  

~ H - * I H * ~ * ~ r n  

l FEALQ / SP 4 
H U U U U X X U U U U U U U U S U U U U U - M H H  

--------- --------- > n I L H 0  
003.0107/7 SELECAO M S A L  R1 M ô O S  W SEXOS PARA P R O U F I C D M E  R1 I l I u i O .  
003.0109/3 OBTENCM OE S I M E T I C W  DE HXWO 

--e ------ ---------> SUINOS 
011.0101/3 LEVEDURA SECA DE DESTILARIA DE ALCOOL (SACCHAROmCES CERLVISIAEI  HL 

A L I n E w u A o  DE LEITOES E n  RECRIA. 
011.0102/1 LEVEDURA SECA OE DESTILARIA DE ALCWL (SACCHARUíYCES CEREVISIAEI HL 

A L x n E m u A o  DE PORCAS E n  GESTUAO E LACTACAO. 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0135/0 EPABA 01: W L T I V I R  DE FEJAO REC0HEH)MA PARA AREAS I R R I O M A S  00 

ESTADO DA BN i IA .  

--------- ---------> TOMATE 
070.0 i ia /3 DENSIDADE WWLACIOH*L. MIWACAO E WLTIVARES E n  TOUTEIRO 

INDUSTRIAL. 

--------- ---------> M m A  
074.0104/5 CONTROLE DE PLANTAS DAMIMNAS NA nuXMEIRA DE PORTE AüAO. 

H H H H U U U H H H P  
EKAPA 

m*H*H**H***(HHIm*- 

::===i===> ARROL 
001.0131/1 EPDCA DE PLANTIO PARA ARROZ IRRIGMO NO ESPIRLTO S*Hm 
001.0132/9 ESPACIIIENTO X OENSIDME DE SEHEMURA 

--------- ---------> BANANA 
018.0116/6 NIVEL DE C ~ O L E  PARA BRO~A-DA-BANANEIRA m s r n w u T E s  SOROILIUS m 

BANANAL DA CV. PRATA. NO ESPIRITO SANTO. 
018.0117/4 NECESSIDMES H I T R I C I W I S  OA BANANEIRA 'PRATA' 



=======si> CIGARRIWA DAS PASTffiE* 

UM.OlOVt STRAIN DE UETARHIZIW W I S O P U A E  VAR.WISPPL1AE COH POTENCIAL EU 
CWTROLE BIOLOGICO 

--------- ---------> BATATA 
067.0106/4 CONTROLE 0 0  CAPIU-UARUEWA (BRACUIARIA PUNTAGINEA) NA C U L W A  DA 

BATATA 

UMUU.HI*HH*MIHUUUU*UUHUUU*UU 

* E P U E  u 
U H U * f f H I H * W H U H U U U U U U H U * M  

r========> W I W *  
009.0105/8 OBTENCM DE UANIVAS SEUENTES DE W I O C A  ATRAVES DA POOA 

~ U U H ~ ~ H U H H U U U H U U U ~ U U i H l  
EPACE / I B I A P I B A  u 

n1uu*HI.HHHHm.H(H.uIXumuuHun 

--------- ---------> T m T E  
070.0116/1 CONTROLE W I U I C O  DE OOEKAS DE FOLHAGEU DO TWATEIRO EU SERRA OA 

IBIAPABA 

M1uHIHHH~WHHmuu*uu I *Hu 
* EPACE / LITORAL u 
* U U U U U U W H 6 t W W + H ~ U ~ * U ~ ~ U H ~ U  

--------- -------- > 
075.0100/0 CLONES DE CA.IüEIR0 uU1) PRECOCE 

--------- ---------> 6AD0 DE CORTE 
006 .O l lY t  RrrmCIO 00 INTERVALO ENTRE PARTOS EU BOVINOS 

======i==> -0 DE LEITE 
007.010lA U m C I P A C A O  DA IDADE P/A 1 .  CRIA E P M  ABATE DE BWIIEIM 1/2 SANGUE 

HOLIWES X ZEBU C/PASTAGENS DIVERSIFICADAS E ALIUENTOS SUPLEUENTARES 
007.010Y9 S I S n U ,  DE PRODVCAO DE BEZERROS E DE LEITE UTILIZANO0 REBANUO 

UEBUMO.  COU OIVERSIFICACAO DE PASTAGENS E SUPLEUENTACM UA SECA 

--------- ---------> AL-AO 
013.0116ff REOUUO DA APLICACAO DE INSETICIDAS PARA A CULTURA AL60DOEIRA HO 

ESTMO OE 60IASs EU FüNCAO DO N. E TWUSIO DE LAGARTAS POR PLANTA 

--------- ---------> TECMLOGIA DE SEMENTES 
025.0102/1 EPOCA DE COLHEITA DE SEMNTES DE CAPIM-JARAGUA (HYPARRHENIA R W A )  
025.0103/9 EPOCA DE COLHEITA DE SEUENTES 0 0  CAPIM-COLONIAO (PANICW U A X I M .  

JACQ. 1 
025.0104ff E P O U  DE COLHEITA DE SEMNTES DE CAPIU-BRAWIARIA (BRACHIARIA 

OEQIIBENS I 



............................... 

EMAPA 
O~*XN*******N**~NI((I*X********i*H* 

======i==> ARROZ 
001.0113/9  CULTIVARES DE ARROZ DE SEQUEIRO PARA O IIARANHAO 

................................... 

* EPAMIG 
***N**************W***********W* 

- - = = = - - - - -- ----> F E I J A O  
002.0126/9  PRODUCAO DE F E I J A O  NO OUmFIO-INVERNO 
o o z . 0 1 ~ 7 / 7  ESPACAUENTO ENTRE COVAS DO nIwo NO CONSORCIO MILHO x FEIJAO 

=========> MILHO 
003.0133/3  CONSORCIACAO MILHO-VERDE E F E I J A O  EM VARZEAS NA ENTRESSAFRA 0 0  ARROZ 

009.0114/0 CARACTERIZACAO OE CULTIVARES OE RANOIOCA QUANTO A RESISTENCIAr  
TOLERANCIA OU SUSCEPTIBILIDADE A BACTERIOSE. 

009.0115/7  CARACTERIZACAO DE CULTIVARES WANTO A R E S I S T E M I A  W SUSCEPTIBIL I -  
DADE AS OETERIORACOES FISIOLOGICA E MICROBIOLOGICA. 

009.0116/5  CONTROLE DE OETERIORACAO MICROBIOLOGICA DE MANDIOCA DURANTE O 
ARUAZENAUENTO. 

009.0117/3 OBTENCAO O€ MATERIAL PARA O PLANTIO DE t4ANDIOCA~ISENTO OE BACTERIOSE. 
009.0118/1  INFLUENCIA DO USO DE EnBALAGENS NA CONSERVACAO POS-COLHEITA DE RAIZES 

DE MANOIOCA. 
009.0119/9  SELECAO DE CULTIVARES DE MANDIOCA E EWCAS M A I S  ADEQUADAS DE COLHEITA 

VISANDO APROVEITAMENTO DA PARTE AEREA. 

--------- ---------> S m G o  
012.0106/0 SUCESSAO SOJA - SORGO úRANIFERO NA REGIA0 DO TRIANüULO MINEIRO 

--------- ---------> ALGWAO 
013.0120/9  'EPAMIG 3 '  NOVA CULTIVAR DE AL600A0 PARA NINAS GERAIS 

--------- ---------> AOmACAO 
660.0113/5  RODOS DE AOUBACAO 00 CONSORCIO MILHO-FEIJAO 

--------- ---------> ABACAXI 
017.0101/0  USO DO CONSORCIO NA CULTVRA 0 0  AüACAXI 



H N H ~ U U U U H U U U U U U U U U U U U U U  
I P A  l 

UUHUUUHUUUUUUHZI-UUUUUUU 

--------- ---------> TOMATE 
070.0121/7 I P A - 4 : W  H W A  CULTIVAR DE T W T E  I W O J T R I A L  UW RESISTENCIA A 

STEHPHYLIW S O U N I  . 
UUUUUUUUUUUUSUUUUUHU-UUUUUHU 

l PESAGRO / WARATIUIA l 
U ~ U U U Z Z U H U U U U U U U X H m m ~ U U ( C U U U U  

--------- ---------> PRODüiOS PESQUEIROS 
049.0100/5 A L I H E N T U M  ALTERNATIVA PARA OBTENCU) DE WS-LARVAS DE CI)(*ROES DE 

A W A  DOCE. 

w * * * w Z m * - m ~ * m m *  
l PESAGRO / I T A W A I  l 
U U U U U U U U U U U U U U U U i ~ U U U U U U U H  

--------- --------- > CENOURA 
080.0105/9 RECOHEIQACAO DA UTILIZACAO OA CULTIVAR DRASILIA EU CULTIVOS DE VERAO 

NA REGIA0 OE VASSOURAS-RJ. 

--------- ---------> BETERRA5A 
093.0100/3 SISTEI1AS DE CULTIVO FAMRECEWO O R E W I t i E M  DE BZTACIANINA EU 

RAIZES OE BETERRABA (SETA WLGARIS L. 9. 

U U U U U U U U ~ H U U ( H l ~ U ~ X U U U  
EUPAX / U G E S  l 

H U U H U I H H U U U U O W H H H H H W U U U U  

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0120/3 DESUAUE PRECOCE DE TERNEIRM V I S M O  tIELHORAR A E F I C I E N C U  

REPRWUTIVA DE VACAS DE CORTE. 

--------- --------> n*u 
090.0105/8 UZ(TR0l.E QUIIUCO DA SARNA DA W C I E I R A  

H m ) U H U U U U U ~ N ~ U U U U U U U U U U  
EWASC / VIDEIRA l 

HHI**WHUUUUUU-- 

--------- ---------> V IT IV IN IWLTURA 
020.010VO OCTEMIM DE CLONES DE VIDEIRA LIVRE DO VIRiJâ 00 E I R O L A U E M  DA FOLHA 

"LEAF ROLL" 



~ u u u u u u u o o u u * ~ u m u u u u ~ u ~ u * u ~ u u  
l EHPAER / HS l 
HUUCUIUUIIUUUI1U~UUUU*HUH~WZIU 

--------- ---------> GADO OE CORTE 
006.0131/0 CONTROLE OA PILHEIRA "BACURI" EH PASTAGENS CULTIVMAS 

*XUUUIUUUCIUIUUUUUU*U**HUOUUI.HU* 

l EtíPARN / URP HOSSORO l 
................................ 

--------- ---------> CAJU 
088.0124/3 CULTIVO DA C W A  ASSOCIAOA A UWlW FORRAGEIRO EH COMICOES 

DE SEWEIRO 

m***m**ww****wH**w**Hm 
I A C  / SP l 

H * * u u * * * * H * * H ~ ~ *  

---- - ---- ---------> ALGODA0 
013.0118/3 CULTIVAR OE ALGOOAO I A C  20 

--------- ---------> HECANIZACAO AGRICOU 
056.0100/0 SISTEHA HECANfCO PRMIOCMOR DE WEOA DE nu(M(* PARA F I N S  OE 

OESENWLVIHENTO DE üti PROTOTIPO DE COLHEOORA. 

- - - - - - - - - ---------> TOMATE 
070.0111/8 NOVA CULTIVAR DE M A T E  PARA HESA 

--------- ---------> ALFACE 
072.0100/7 NOVAS CULTIVARES DE ALFACE. 

- - - - - - - - - ---------> FEIJAO 
002.0134/3 UTILIZACAO DE PLANTAS DE H I R A B I L I S  JALAPA NO CONTROLE BIOL06ICO DE 

WSCAS BÍIANCAS, EH CONOICOES OE LABORATORIO. 

-- ------- --------- > CITRiJS 
016.0104/6 PRATICAS CULLTIRAIS NO CONTROLE O€ CANCRO CITRICO 
016.0105/3 LIHPEZA E WOA RI POMARES CITRICOS 
016.0106/1 DEFENSIVOS U T I L I Z M O S  PARA O CONTROLE 0 0  CANCRO CITRICO 
016.0109/5 SELECAO OE HATERIAIS EXISTENTES NOS BAG. RESISTENTES A CANCRO CITRICO 

CAUSA00 POR XANTHOHONAS CAHPESTRIS PV. C I T R I  
016.0113/7 APLICACAO OE TECNOLOGIA FORNECIOA POR PESüüISA EPIOEHIOL06ICA NO - - - - - - - - - - - 

SERVICO DE PREVISAO E AVISO PARA O CONTROLE OE CANCRO CITRICO 

- - - -- - - - - --------- > ALHO 
068.0108/8 CONTROLE 01, PODRIOAO ERAM3 <SCLEROTIUi CEPIVORUII DO AUIO 

068-0109/6 CONTROLE DA FERRU6EH (PUCt IN IA  A L L I I )  00 



--------- ---------> CEBOLA 
069.0105/2 CONTROLE suInIco DE DOENCAS FUNGICAS DA 

------ --- ---------> TOnATE 
070.0117/5  CONTROLE DA " R E W E I t U "  (PHYTOPHTHORA INFESTANS) DO TDiiATEIRO 

----v---- ---------> MACA 
090.0106/6  APLICACAO DE TECNDLOGIA FORNECIDA POR PESQUISA EPIDEnIOLOGICA NA 

P~IEVISAO, AVISO E CONTROLE Q u I n I t o  DA SARNA DA MCIEIRA 

***I********I***********Y*****ZI** 

IPAGRO / RS * 
* l * * * ) r C W i i l i l ( Z * * i ~ * * ~ i * i i * i H W i H  

------ --- ---------> FEIJAO 
C02.0128/5 CONSORCIACAO DE SOJA E F E I J A O  PARA O RS E SC: MANEJO E E F I C I E N C I A  DO 

SISTEHA 
002.0129/3  CULTIVAR DE F E I J A O  PARA O R I O  G R W E  DO SUL 

--------- ---------> ~ ~ L H O  
oc3.0134,/1 APLICACAO DE NITROGENIO PARA A C u L n - a A  00 MILEO, DE ACMIDO con A 

DISPONIBIL IDADE H I D R I C A  DO SOLO 
003.0135/8  H iBRIDOS DE MILHO ADAPTADm PARA A REGIA0 SUL DO B R A S I L  
003.0136/6 CONSORCIO nIL%O/SOJA - EFEITOS DA VARIACAO DA EPOCA DE SEMEADURA 

SOBRE OS RENDItlENTOS DE GRAO DAS DUAS C U L N R A S  
003.0138/2  AVALIACAO DE SISTEi iAS DE CONSORCIO DE MILHO E F E I J A O  COM VARIACAO 

DE EPOCAS DE ESTABELECIHENTO DAS DUAS ESPECIES, CULTIVOS W L T I P L O S  
003.0139/0 CONSUIIJ DE AGUA DO MILHO 

--------- ---------> TRIGO 
004.0130/7  TRIGO RESISTENTE AO A L W I N I O  PARA O R I O  GRANOE 0 0  SUL E SANTA 

CATARINA 
0 0 4 . 0 1 3 3 / 1  TRIGO RESISTENTE AO ALVNINIO PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA "VACARIA" 
004.0134/7  TRIGO RESISTENTE AO A L W I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA 'SANTIAGO' 
0 0 4 . 0 1 3 5 / 6  TRIGO RESISTENTE AO A L W I N I O  PARA O R I O  G R k W E  DO SUL E SANTA 

CATARINA 'HASCARENHAS' 
004.0136/4  TRIGO RESISTENTE AO A L W I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO W L  E SANTA 

CATARINA 'HULHA NEGRA' 
004.0137/2  TRIGO RCSISTEhTE AO A L W I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA* 'C-33 '  
C 0 4 . 0 i 3 3 / 0  TRIGO RESISTFNTE AO A L W I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO SUL E SANTA 

CAiARi? iA "JA=UI" 
.I L* . IX I .- .I * . ". v. i . r  r -. - %. *..-.r i..... i... .,.~ *r.. r .  - ,.., ---- SOJA 

005.0116/9  CULTIVAR DE f 3 J A  RECOMENDADA PARA O R I O  GRANOE DO SUL 
0 0 5 . 0 1 1 9 / 7  CULTIVA2 DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
0 0 5 . 0 1 2 0 / 5  CULTIVAQES DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
005.0121/3  CULTI'JAP DE SOJA PARA O R I O  GRANilE DO SUL 



005.0122/1 CULTIVO DA SOJA EH PLANOSMLOS HIDROIIORFICOS 
005.0123/9 HETODOL061A DE I N X U L A C A O  DA SOJA 
005.0125/4 CULTIVO DA SOJA Ei í  L INHAS PAREADAS 
005.0126/2 ELIHINACAO DO *DUBO NITROGENADO NA PROWCU) DA SOJA 

--------- ------- --> SDRGO 
012.010W6 U T I L I i A C A O  DE AREAS DE VARZEAS E H  PERIOOOS DE POVSIO E ROTACAO 

--------- ---------> CITRUS 
016.0103/8 SELECAO DE PORTA-ENXERTOS PARA CITROS 

--------- ---------> ABACAXI 
017.0104/4 PERIODO M A I S  ADEQUADO PARA O PLANTIO DO A B A W X I Z E I R O  DA CULTIVAR 

P E R O U  NO R I O  GRANDE DO SUL. 

==i======> V I T I V I N I C U L T U R A  
020.0115/4 SISTEHA DE C W U C A O  PARA V I D E I R A  
020.0116/2 PODA SECA PARA V I D E I R A S  DAS CULTIVARES CABERNET FRANC, CABERNET 

S A W I 6 N O N  E R I E S L I N G  I T A L I C O  
020.0121/2 CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTADA PARA O R I O  G R M E  DO SUL 
020.0122/0 CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

(H)*HHH*~H)HHI.ii*HHHW*O* 

I P Z F O  / R S  
(HI*mO(HI.HIHo-- 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0134/4 DESEHPENHO REPRODUTIVO DE FEHEAS C R U A S  
006.0135/1 CRUZAHENTOJ E H  6ADO DE CORTE 

--------- --------- > W I N O S  
044.0101/4 E W C A S  DE PRODUCAü DE CORDEIROS I D E A L  E CORRIEDALE NA nICRO-REGIA0,DA 

CAHPANHA DO RS 

--------- --------- > ARROZ 
001.0100/6 NOVAS VARIEDADES DE ARROZ 

- -==-- --- -- -----> FEIJAO 
o02.0100/4 CONTROLE wrnIco DA LAGARTA ENROLADEIRA DAS FOIJUS (HEDYLEPTA 

I N D I C A T A )  EM F E I J O E I R O  
002.0101/2 CONTROLE wInIco DA CIGARRIW VERDE tEnmASC* KRAEHERI) E n  FEIJOEIRO 
002.0102/0 CONTROLE QUIHICO DA ANTRACNOSE DO FEIJOEIRO 
002.0103/8 CONTROLE DO VIRUS DO HASAICO UWRADO DO FEIJOEIRO i W F )  
002.0104/6 CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
002.0106/1 CONTROLE QUIHICO DA FERRUGEH DO FEIJOEIRO 
002.0107/9  CONTROLE Q u I n I c o  DO ACARO BRANCO ~POLYPHAGOTARSONE~US UTTUS) 
002.0109/5 CRIACAO DE N W A S  VARIEDADES 



002.0110/3  CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
002.0111/1  CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
002.0112/9  ECONOMIA DE NITROCENIO PELA AüUBACAO FOLIAR 

====----- -----> n I L H o  
003.0100/2  CONTROLE DE INFESTACOES TARDIAS DE ERVAS NA CULTURA DO MILHO 
0 0 3 . 0 1 0 1 / 0  DEFINICAO DA EPOCA ADEQUADA PARI. A COLHEITA DO MILHO 
0 0 3 . 0 1 0 3 / 6  ADUPACAO POTASSICA EM MILHO NO ESTADO DO PARANA 
0 0 3 . 0 1 0 4 / 4  UACIONALIZACAO DA ADUBACAO NITROGENAOA EM MILHO 
0 0 3 . 0 1 0 5 / 1  OBTENCAO DE HIBRIDOS INTERVARIETAIS 

=zr==:rn=> TRIGO 
O04 0 1 0 0 1 0  EPOCA DE SEMEADURA DE TRIGO NO PARANA 
0 0 4 . 0 1 0 1 / 8  USO ADEQUADO DE FUNGICIDADAS PARA CONTROLE DAS DOENCAS FOLIARES DO 

TRIGO 

-------e- ---------> 6 1 9 0  DE CORTE 
0 0 6 . 0 1 0 0 / 5  COHPARACAO ENTRE TRES FONTES DE MLUP1OSOS NA ENGORDA DE BOVINOS DE 

CORTE EM COIIFINAMENTO 
006.0101/3  PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO - PROOUCAO E DISTRIBUICAO DE FORRAGEM NA 

REGIA0 DOS CAHWS GERAIS - PR. 
0 0 6 . 0 1 0 2 / 1  ADUBACAO DE PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO ESTABELECIDAS NA RESTEVA DE 

CULTURAS DE VERAO 
006.0103/9  COMPARACAO DE GRAHINEAS COn NITROGENIO E GRAMINEAS ASSOCIADAS A 

LEGUTIINOSAS. 
006.0104/7  EFEITO DA A ~ i l E N T A C A O  CONTROLADA SOBRE A E F I C I E N C I A  REPRODUTIVA DE 

VACAS DE CORTE NO SUL DO PARANA 
006.0105/4  TRES FONTES DE PROTEINA PARA ENGORDA DE BOVINOS EM CONFINAMENTO 
006.0106/2  RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS E n  PASTAGENS CULTIVADAS E NO CAMPO NATIVO 

NA REGIA0 DOS CAMPOS GERAIS - PR. 
006.0307/0  USO DE CAPIM ELEFANTE r FEZES DE G A L I M I A  PARA BOVINOS DE CORTE 

EM CONFINAMENTO 

--------- ---------> SUINOS 
0 1 1 . 0 1 0 0 / 5  USO DA MANDIüCA FRESCA NA ALIMENTACAO DE SUINOS EM CRESCIMENTO E 

TERMINACAO 

- ------- - ---- - - - - -> ALGODA0 
013.0113/4  APTIDAO CLIMATICA DO ALGODOEIRO 

--------- ---------> V I T I V I N I C U L T U R A  
020.0100/6  TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE W A  DE MESA 

- ------- - ---------> TECNOLOGIA DE SEMENTES 
0 2 5 . 0 1 0 0 / 5  MELHORIA DA QUALID. HORFOLOGICA t lE  W O A S  DE ANGICO (PARAPIPTAOENIA 

R I G I D A I  ATRAVES DE COBERTURA DE CANTEIROS DE SEMEADURA 

---------> CAFE 
054.0100/5 CONTROLE wInIco DA BACTERIOSE DO CAFEEIRO 
054.0102/1  CULTURAS INTERCALARES EM LAVOURA CAFEEIRA. 

= = n i = = = = i D  ADUBAWO 

060.0100/2  ADUBACAO VERDE EH CAFEZAIS 



- - - - - - - - - ---------> CONSERVACAO DE SOLOS 
063.0100/6 USO DE PLANTAS E HETODOS DE PREPARO PARA PROTECAO DO SOLO 
063.0101/4 USO DE PLANTAS PARA PROTECAO DO SOLO 
063.0102/2 HANUTENCAO DA RESTEVA E HETOOOS DE PREPARO DO SOLO 

r========> TOnATE 
070.0100/1 HETODOS DE TUTORMENTO DO TOMTEIR0  
070.0101/9 CONTROLE DE PERDAS POR "REQUEIHA" EH TO?iATICULTWIA NO LITORAL DO 

PARANA. 
070.0103/5 CONTROLE DA REQUEIHA NA CULTURA DO TOMATE 
070.0106/8 ADUBACAO HINERAL NA CULTURA DO TOnATE 
070.0107/6 USO DO TANQUE CLASSE "A" NA DETERHINACAO DA LAHINA OE IRRIGACAO PARA 

A CULTURA DO TOMATEIRO 

--------- ---------> W A C U J A  

076.0100/8 PROCESSOS DE COM)VUO E S ISTEWS DE PODA PARA O HARACUJUEIRO 

--------- --------- > n*u 
090.0100/9 INDICACAO DE CULTIVARES E PORTA-ENXERTOS DE W C I E I R A  

--------- ---------> PESSEW 
091.0100/7 INDICACAO DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO 

--------- --------- > R A n I  
094.0100/1 CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES DE R M I  
094.0102/7 CONPARACAO DE VARIEDAOES DE RAIU 
0%.0103/5 PRATICAS CULTURAIS PARA LAVOURA DE RANI 

--------- --------->. M E I X ) .  
102.0101/0 IDENTIFICACAO E RECOnEMlACAü DE HEDIOAS PREVENTIVAS DA ESCALDADURA 

DAS FOLHAS DE AHEIXEIRA 

****II***********H********rn**** 

* FECOTRIGO / RS +i 
ZI~IIXZ+IXIIZII*I*~**I***H~*i* 

------ --- --------- > T R I W  
004.0119/0 CULTIVAR DE TRIGO CHARRUA 
004.0120/8 CULTIVAR DE TRIGO HINUANO 8 2  
004.0121/6 CULTIVAR DE TRIGO NHU-PORA 
004.0122/4 CULTIVAR DE TRIGO PAT 7219 
004.0123/2 CULTIVAR DE TRIGO PAT 7392 
004.0124/0 CONTROLE DAS 6RAHINEAS AZEVEI1 (LOLICM WLTIFLORLIM L. 1 E AVEIA (AVEHI 

SPP. NA CULTURA DO TRIGO. 

-v------- -- ---- --- > SOJA 
005.0111/4 CULTIVAR DE SOJA CEP-10 
005.0112/2 CULTIVAR DE,SOJA COBB 
005.0113/0 CULTIVAR DE SOJA DECAOA 
005.011418 CULTIVAR DE SOJA UNIA0 



6. Listagem de recomendações 
por instiaikão 

H*H*mo***HWmXH****HHH 

CNPAF u 
~ t W U U U H I U I - U H H U H U U U U U U U U *  

-- --------- > ARROZ 
001.0123/8 CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO COW IRRIGACAO CMSTROLADA 
001.0125/3 CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO CDU IRRIGACAO WNiROLADA 

H************HH*H*H*H*+mW 

CNPC 
****IHHIUX*H-*H*****m*** 

-e------- ---------> CApRINOS 
010.0107/2 CONTROLE DE VERMINOSE DE CAPRIMIS E OVINOS NO ESTADO DO CEARA 

--------- ---------> 6 M 0  DE LE ITE 
007.0100/3 ECONOiíICIDME E EFICIENCIA DO LUGOL NO TRATAUEMO DAS Et0OUETRITES OE 

BOVINOS 

--------- --------a M I M  
o03.0120/0 CONTROLE DE PRAGAS m nIuio *PnurcnAoo - SILO DE ALVENARIA 

--------- - - - - - - - - - > SERINGUEIRA 
014.0105/8 TRATAMEMO DE FERIMENTOS NO CAULE DE PLANTAS DE SERINWIEIRA 
014.0110/8 -ROLE DO AWDRECIMEMO DA CASCA (BOTRYWIPLOOIA SP) ACINA DO COLO 

DA SERINGUEIRA 
014.0111/6 U M  DE PORTA-ISCAS PARA CONTROLE DE SAWAS EM SERINGAIS DE CULTIVO 
014.0113/2 "PUIAU" MAPTADOs EXlRATOR DE -AS DE SERINGUEIRA 
014.011(V1 ESCAUIADLIRA NO CAULE DE SERINCIUEIRA JWEM 

=====r===> SUINm 
011.0104/7 SEUI-CONFINAMEMO PARA PORCAS G E S T M E S  
011.0105/4 crn* DE AVIARIO NA A u n E w A c A o  DE SUINOS 
oii.0109/6 UTILIZACAO DE FARELO DE TRIGO E n  RACOES DE SUINOS 



058.0100/6 M I U I Z A C A O  L UINIUIL*CAO DE un* FUNCAO OBJETIVO U T I L I Z A W  
PROGRAUACAO LINEAR EU ~ ICROCMIPUTuIW - SISPL IH  

.................................. 

* CNPT 
.................................. 
= i r r i = = = = >  TR1TICAI-E 
052.0101/7 RECMIENDACAO DE ESPACMENiü E DENSIDkDE DE SEIIEADüRA PARA O 

TRITICALE 
052.0103/3 RECOHEMLIACAO DE EWCA DE PLANTIO E COLHEITA M I S  APROPRIADOS AO 

TRITICALE 

********(H******(H********M***(H* 

* CNPH 
*(H****(H*(H*********Hm-M(H* 

========r> CENOURA 
080.0104/2 CENOURA KLRONAN 

*****(I*(O**I(O*****OH****Oi(I(I**(H(H 

CNPFT ' 
******************************H** 

=r===.===> *U(O 
068.0107/0 CONTROLE Qü1UICO.DA POORIDAO üRANCUSCLEROTIUU CEPIVORUUI DO ALHO 

CI*~)~*****~)I(~*MI(*XC~I)**(H(I~(I*.**~ 

*, 'CPAC * 
................................. 

r=======:> TRIGO 
',004.0146/3 RECOUEEOACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O BRASIL CENTRAL 

004.0147/1 RECOUENDACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA 0 BRASIL CENTRAL 

=E=======> OVINOS DESUNADOS 
045.0103/7 TANAGEU NA CAUDA EM OVINOS DESUNADOS 

**********H*********O**(H***H* 

UEPAE ALTAUIRA a 
* w * * i * i ~ * * * o * * * * * * ( ~ ~ ) m ( ~ * ( ~ ( ~ * w i * .  

=====i===> FEIJAO 
002.0123/6 CULTIVAR DE ARROZ I A C  4 7  PARA A RE6IAO DE ABRANGENCIA DA RODOVIA 

TR*NSAWOHICA. 



H U U H H U * U U U U U U U U H U U U U H H U H U U U  

* UEPAt  ARACAJU 
~ ~ u ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ u u u u u u u u m u ~ u u u  

======s==> 6AO0 OE CORTE 
006.0123/7 FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORMACA0 DE PASTAGENS NO ESTA00 DE 

SERGIPE 

===I=====> AOWACAO 
060.0102/8 USO OE MENOR QUANTIDADE DE FERTILIZANTE E H  F W C A O  0 0  EFEITO RESIDUAL 

OE FOSFORO NU SOLO. 

--------- --------- > CAJU 
088.0117/7 CMJTROLE DA COCIIONILHA DA PALMA FORRA6EIRA ( D I A S P I S  CALYPTROIOESlr 

C08 O EMPREGO DE OLEO HINERAL. 
080.0110/5 FORRAGEIRAS PARA PASTAGENS EH VERTISOL H* RE6IAO W I D A  DE SER6IPE 

--------- ---------> CAJU 
Ob0.0100/3 CULTIVO DE BRACHIARIA H W I O I C O U  EM AREAS D E  W M U L  NO P A N T U U L  

MATO-GROSSENSE 
Oôô.OlOl/l BRACHIARIA DECIMBENS E BRACHIARIA B R I Z I N T H A  CV. tUR*Eã)U CULTIVADAS 

EM CERRADOS DO PANTANAL HATO-GROSSENSE 

H ~ U U H U H U U U U U U U U H . i . ( H ~ U U ~ U  

UEPAE DOVRAOOS * 
H U U U H U U U U U I C U U U U ~ U U U C U U U W H U U H  

i==+=====> A R W Z  
001.0105/5 BR/IRGA 409 E BR/IRGA 410: CULTIVARES DE ARROZ REMnENDADAS PARA 

CULTIVO EM VARZEA IRRIGADA E N A 0  1RRIGAOA.A PARTIR DE 1981/82 E 82/83 
001.0106/3 I A C  164 E I A C  165: NOVAS CULTIVARES DE ARROZ OE SEPUEIRO RECMEMIAOAS 

PARA O MATO GROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1980/81. 

--------- ---------> TRIGO 
004.0102/6 TRIGO BR 11: NOVA CULTIVAR DE TRIGO W A D A  PARA O RATO 6ROSSO DO SUL 

A PARTIR DE 1984. 
004.0l0V4 CMORAQUE: NOVA CULTIVAR DE T R I 6 0  RECOtlENOADA PARA O RATO úUOâS0 DO 

SUL. A PARTIR DE 1983. 
004.0104/2 IAPAR 6-TAPEJARA: NOVA CULTIVAR DE l l R I G 0  RECOHEMADA PARA O MATO 

6ROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1983. 
004.0105/9 ANAHUAC: NOVA CULTIVAR DE TRIGO REC(X(ENDAOA PARA O MATO GROSSO DO SUL 

A PARTIR OE 1981. 
004.0106/7 I A C  18 - XAVANTES : NOVA CULTIVAR DE T R I M )  RECOMENDADA PARA O 

MATO GROSSO DO WLI A PARTIR DE 1981. 
004.0107fi ALOWRA 4546: NOVA CULTIVAR DE TRIGO UMADA NO nrm GROSSO oo SUL, 

1980. 
004.010W3 JUPATECO F 73: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOWEWADA PARA O M T O  GROSSO 

DO SUL. A PARTIR DE 1978. 



004.0109A ITAPUA 5: NOVA CULTIVAR DE TRISO. RECOIENüADA PARA O MATO 6R05#) DO 
SUL, A PARTIR DE 1979. 

004.0110/9 I N I A  F 66: NOVA CULTIVAR OE T R I W  REMITEWADA PARA O MATO 6ROSSO DO 
SUL. A PARTIR DE 1978. 

009.0111/7 I A C  13: NOVA CULTIVAR DE T R I W  RECOHENOADA PARA O RATO GROSSO DO SUL 
A PARTIR DE 1980. 

004.0112/5 IAPAR 3-ARACATU: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RE-MA PARA O 
MATO 6ROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1982. 

00Q.OllV3 PAT 24: NOVA CULTIVAR DE TRIGO UNCAOA PARA O HATO SROSSO DO SUL. 
EIT 1977. 

004.0114/1 PARAGUAI 281: NOVA CULTIVAR DE T R I W  R E M M W A D A  PARA O 
tiATO GROSSO DO SUL. A PARTIR DE 1980. 

004.0115/8 NAl.(BU: MOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOUENOMA PARA O KATO SROfSO W SUL, 
PARTIR DE 1980. 

004.0117/~ CONTROLE aiInIco DE S P ~ P T E R A  FRUGIPEROA NA CULTUU w TRIGO 
004.0118/2 CONTROLE DE DOENCAS NA CULTURA 00 TRIGO. 

--------- ---------> SOJA 
005.0106/4 CONTROLE WIHICO DA LAGARTA DA SOJA E n  CONDICOES DE atm MO nrm 

GROSSO DO SUL 
005.0107/2 CONTROLE QlJmICO DO PERCEVEJO UARROH DA SOJA. MOI ISTUS HEROS. 

(FABR.. 17%~ con  DIVERSO^ INSETICIDAS NO nrm saos+o oo SUL 

--------- ---------> TECNOLOGIA DE SEITENTES 
625.0108/8 TRATAUENTO DE SEUENTES DE SOJA COH F W I C T O A  

--------- ---------> MuBACLx) 
060.0105/1 PLANTIO DE SOJA SEU M W  N I T R O G W O .  
060.0106/9 ADUBACM VLRDE 

(rH-lWW*H-(Im*I 

UEPAE PELOTAS 
HIH*H**I*HH-H- 
--------- ---------> SOJA 
oos.0130/~ R E ~ E M A C M  DE ESPAC~ENTO E DENSIDADE DE SEREMURA PARA C u L r n m E s  

DE SOJA 
005.0134/6 RECOHEWACM DE FUNICIDAS PARA TRATAfiENTO DE S D m m S  DE 5QIA 

--------- --------- > SORw 
Olt.0115/1 RECOMEWACM DE CULTIVARES DE SORW 6RANiFERO P#RA O RS 

H+*m*m-.Hmrm 

UEPAE PORTO VELHO 
HHWHH*****f -- 
--------- --------- > C U U  
OM).Ol26/8 CAtlEROU( U( NOW CAPIM DE CORTE PARA R- 
088.0127/6 â ü ô S T I W I C A ü  DA PAST l tEn  DE I). DECU(8LNf PELO B. m i W L 4  



*W*~~*UUU**UU*QU*W*U~*UH**~U*U 

* UEPAE SAO CARLOS 
***t**U*UU**U**It*UUHU*UUU**UU*UW 

--------- ---------> GAOO DE CORTE 
006.0124/5  CONTENCAO FARBACOLOGICA DE BOVINOS COR CLORIORATO OE X I L A Z I N A  

A 20% 
006.0126/0  CONTENCAO FARMACOLOGICA DE FELIOEOS SILVESTRES COM CLORIORATO 

DE X I L A Z I N A  A 20% ASSOCIA00 AO CLORIORATO DE KETAMINA A 25% 

--------- ---------> H A W I .  APAR. INSTRWENTOS 
078.0105/3  CONiENCAO FARHACOLOGICA DE CAES COtl TRI IODOETILATO DE GALAMINA 
0 7 8 . 0 1 0 6 / 1  CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COPI CLORIORATO OE X I L A Z I N A  A 20% 

ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE KETAMINA A 2 5 %  

***************ff**I**X******U***** 

* UEPAE TERESINA r ................................ 
--- ----- - ---------> F E I J 4 0  
0 0 2 . 0 1 1 7 / 8  F E I J A O  NACASSAR: BR-2 (PARNA1BA)tlOVA CULTIVAR PARA O P I A U I  
002.0118/6  CULTIVARES DE F E I J A O  DE METRO PARA O K U N I C I P I O  DE TERESINA 

--------- ---------> H I C H 3  
003.0114/5  H I L H 0  PRECOCE PARA O ESTAOO 0 0  P I A U I  
003.0115/0  MILHO H I B D I D O  PARA O ESTAOO 0 0  P I A U I  

--------- -------- - > S 0 2 A  
005.0104/9  SOJA BR 1 0  (TERESINA)  
005.0105/6  SOJA 6R-11 (CARAJASI  

--------- ---------> MAN3IOCA 
0 0 9 . 0 1 0 1 / 7  CULTIVAR DE VANOIOCA PARA A H I W O R R E G I A O  NOHOGENEA DE TERESINA 
009.0:02/5 CULTi t fAR DE NANDIOCA PARA A MICRORREGIAO HOHOGENIA 0 0  HEOIO PAkNAIBA 

PIAUIENSE 
CC9.01C3/3 CULTIVAR DE MANDIOCA PARA A HICRORREGIAO HOmGENEA 0 0  M E D I 0  GURGUEIA 

( HARIA 00s ANJOSI. 

---------, CACR:!ICS 

010.010:/3 CCNTÜDLC DA VíR i i INOSE DOS CAPRINOS 

--------- ---------> ALGODAO 
0:5.0119/1 CO1iSCRtIbCA3 0 0  ALGODOEIRO ARBO2EO CM( flILHO * F E I J A O  PALMA 

FORRAGEIRA 

******'(**********I***********W*UU 

* UEPAS BOA V I S i A  .................................. 
---e----- ---------> ARROZ 
001.01?1/5  " I A C  165"  - CULTIVAR DE ARROZ PRECOCE RECOMENOAOA PARA O CULTIVO 

CE SEQUEIRO EM RORAIMA 



--------- _------- -> CAJU 

0 8 8 . 0 1 2 0 / 1  CAPIM ANDROWGON UP(A O R A 0  FORRAGEIRA PARA AREAS DE CERRADO DE 
RORAINA 

088.0121/9  QUICUIO DA AUAZONIA - UUA ALTERNATIVA PARA FORMACAO DE PASTAGENS 
NO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA 

0 8 8 . 0 1 2 2 / 7  GUANOU - W A  LEGWINOSA FORRAGEIRA PARA O TERRITORIO FEDERAL DE 
RORAIMA 

................................. 

* UEPAT MACAPA .* .................................. 
- - - - - - - -- ---------> ARROZ 
0 0 1 . 0 1 1 4 / 7  CULTIVAR DE ARROZ ADAPTACA AS VARZEAS W I D A S  0 0  APUPA 
001.0115/4  CULTIVAR DE ARROZ PARA AS CONDICOES DE S E W E I R O  DO AUAPA 

--------- ---------> MILHO 
0 0 3 . 0 1 3 0 / 9  CULTIVAR DE MILHO PARA SOLOS DE TERRA FIRME DO AMAPA 
0 0 3 . 0 1 3 1 / 7  CULTIVAR DE MILHO PARA SOLOS DE VARZEAS DO AiiAPA 

--- ------ ---------> SOJA 
0 0 5 . 0 1 1 6 / 3  CULTIVAR DE SOJA PARA O AMAPA 

--------- ---------> H A N D I M A  
009.0111/6  SISTEMA DE PLANTIO PARA MANDIOCA NO AMAPA 

---------> SORGO 
0 1 2 . 0 1 0 1 / 1  CULTIVAR DE SORGO FORRAGEIRO PARA AS VARZEAS DO ANAPA 
012.010?/9  CULTIVAR DE SORGO SACARINO ADAPTADA A 0  CERRADO DO AtiAPA 
0 1 2 . 0 1 0 3 / 7  CULTIVAR DE SORGO SACARINO ADAPTADAS AOS SOLOS DE HATA E VARZEA DO 

AIIAPA. 
012..0104/5 CULTIVAR DE S O R W  CRANIFERO PARA O A M P A  

--------- ---------> CAJU 
0 8 8 . 0 1 3 ? / 6  GRAii INEAS FORRAGEIRAS PARA OS CERRADOS DO M A P A  

.................................. 

* RDERJ 
********C************************* 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0142/7  PREVENCAO DO BOTULISI10 EPIZOOTICO DO BOVINO NA R E G I A 0  DO CERRADO DO 

BRASIL-CENTRAL. 

--------- ---------> GADO DE L E I T E  
0 0 7 . 0 1 1 6 / 9  INSTALACAO DE MIM-LABURATORIOS PARA O DII .GNOSTIC0 ETIOLOGICO DA 

MASTITE BOVINA NAS COOPERATIVAS DE L E I T E .  
007.0117/7  AUTOMATIZACAO DA PROVA 0 0  ANEL ( R I N G  T E S T I  NO DIAGNOSTICO DA 

BRUCELOSE NO L E I T E  NAS USINAS. 
0 0 7 . 0 1 1 8 / 5  CONTROLE DA SALiiONELOSE DOS BEZERROS 



) . U ~ H ~ * ~ * * ~ * H N * ~ * * * f f * * ~ ~ f f * H ~ ~  

06 / UFRGS 
............................... 

--------- ---------> Mimo 
003.0137/4 CULTIVAR DE PIPOCA A0APTAOA AS CONOICOES 0 0  ESTA00 DO R I O  GRANDE DO 

SUL 

--------- ---------> ARROZ 
001.0109/7 CULTIVAR DE ARROZ IRRIGADO PARA O R I O  GRANDE 0 0  SUL 
001.0110/5 CULTIVAR OE ARROZ IRRIGADO PARA O R I O  GRANOE 0 0  SUL 

--------- ---------> RECURSOS GENETICOS 
023.0105/9 A PUPUNHA C O M  ALTERNATIVA PARA PRODUZIR ALIMENTOS, FARINHA, RACAO 

A N I t U L ~  OLEO E PALMITO NA TERRA FIRME OA AMAZONIA. 
023.0107/5 A V A L I X A O  DE INTRODUCOES DE ARACEAS C:OMESTIVEIS 

--------- ---------> AOUBACAO 
060.0107/7 A INOCULACAO DAS SEUENTES DE F E I J A O  CAUPI  COU R H I Z O B I U I I  SP C O M  

FATOR DE AUMENTO DO RENOIMENTO DAS PL.ANTAS 

................................. 

EPABA 
*W***).*********~**************** 

--------- ---------> ARROZ 
001.0128/7 I A C  164 - CULTIVAR INOICAOA PARA O CULTIVO OE S E W E I R O  NO CERRAOO 

OA B I H I A .  
001.0129/5 I A C  165 - CULTIVAR INDICADA PARA O CULTIVO OE S E W E I R O  NO CERRAOO 

DA BAHIA. 

--------- ---------> R I L H O  
003.0141/6 CULTIVAR DE UILHO BR 105 ADAPTADA AS CONDICOES ECOLOGICAS O 0  ESTADO 

OA BAHIA. 

--------- --------- > SOJA 
005.0148/6 CULTIVAR DE SOJA I A C  8 INDICAOA PARA CULTIVO NO CERRA00 DA BAHIA.  
Q05.0149/4 CULTIVAR DE SOJA PARANAGOIANA 1Iú)ICAOA PARA CULTIVO NO CERRADO 01, 

BAHIA. 

--------- ---------> CAFRINOS 
010.010WO VACINA CONTRA O "MAL 0 0  CAROCO" OOâ CAPRINOS E OVINOS 



074.010Y9 SIPEIL 9 - NLTIVAR DE iiARON4 INDICIDA PARA O ESTADO DA BWIA. 
074.010Y7 REíXHEH)ACM DA CULTIVAR DE nuioNA SIPEAL 28 IM 2). 

--------- --------- > 
001.0133/7 RECUiEidIACM DE UREIA PARA CULTIVARES DE ARROZ IüRIôADO 

------- -- ---------> FEfJM 
OOt.0136/8 CAPWB* PRECOCE. NOVA CULTIVAR O€ FEIJAO mET0. M CICLO PRECOCE, 

ADAPTADA PARA O ESPIRiiD SANTO. 
002.0137/6 VIIQIIA. NOVA CULTIVAR DE FEIJAO PRETO ADAPTADA PAüA O ESPIRITO SANTO 
002.0138/4 IWAW.  NOVA CULTIVAR DE FEIJAO PRETO. DE CICLO -L. ADAPTADA PARA 

O ESPIRITO SANiO. 

-------e- ---------> MM) DE LEITE 
007.0111/0 FDRüA6EIRAS DE IMVERNü PARA A RE6IAO SUL DO m X l 0  S W .  

-------e- --------- > 5oRw 
012.0118/5 WLTIVARES DE SOU60 FORRAGEIRO PARA O ESPiRI7U Ynm. 

-------e- ---------> SER-IRA 
014.0102/5 m L E  DE PLANTAS D M A S  Ei i  VIVEIROS DE sa iDRJEiRA COH SETE NESES 

DE IDADE 

--------- ---------> BATATA 
067.0111/4 CULTIVARES DE BATATA (SüLAMJfi TUBEROSLM) PARA Aâ RESiOES PRODUTORAS 

W ESTAW W ESPIRiiD SUITO. 

-------- ---------> mnr,z 
070.0109/2 CtYNlR0LE WI i i ICO DE PLANTAS DANIMIAS NA S M E I D U U  DIRETA 00  TONATE 
070.0iio/o CONTROLE DA TRACA DO TWTEIRO, SCROBIPALRILA ABSOLUTA (nEm.1 NO 

ESTIW) DO ESPIRITO SUITO. 

--------- --------- > WI- 
009.0104fl NWAS CULTIVARES DE )UH)IüCA PARA O CEARA 



024.0102/4 INTROOVCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE PIMENTA0 

==5021===> TmATE 
070.0115/9 INTRODUCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE TOn*TE 

.................................. 
EPACE / CARIRI  (I 

UCXCUU*UUUUUUUUEUWUUU~*******W 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0122/8 NOVA CULTIVAR DE CAUPI PARA A REGIA0 DO CARIRI-CE 

--------- ---------> CANA-DE-ACVCAR 
081.0100/8 AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUÇAR 
081.0101/6 INTRWUCAO E AVAUACAO DE VARIEDADES DE C W - D E - * C U W  

======r> W A C U J A  
076.0101/6 NOVOS TIPOS VARIETAIS DE MARACUJAZEIRO PARA O PUNALTO OA IBIAPABA 
076.0102/4 SISTEHA DE CONOUCAO 0 0  MARACUJAZEIRO NO PLWALTO DA IB IAPIOA 

--------- ---------> MILHO 
003.0110/1 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE MILHO HIBRIOO PARA A REGIA0 DE 6 0 I M  

COflPREENOIDA ENTRE AS LATITWES 11.5 E 5.9 
003.0111/9 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE MILHO HIBRIOO PARA A REGIA0 DE =IAS. 

COttPREENOIOA ENTRE AS UTITUOES 19.5 E 15.5 
003.0112/7 RECOMENOACAO DE CULTIVARES OE MILHO HIBRIOO PARA A REGIA0 DE GOIAS, 

COHPREENOIDA ENTRE AS LATINDES 15.5 E 1 l . S  
003.0113/5 RECOMENOACAO DE VARIEOAOES DE MILHO PARA 6 0 I A S  

--------- ------ ---> SOJA 
005.0100/7 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 SUL DE GOIAS MO 

PERIWO DE ENTRESSAFRA 
005.0101/5 RECOHENOACAO DE EPMAS DE PLANTIO DE SOJA PRECOCE E TAROIA PARA A 

REGIA0 SUL O€ GOIAS 
005.0102/3 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 NORTE DE M I A S >  

PERIOOO OE ENTRESSAFRA 
005.0103/1 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 SUL DE W I A S I  

PERIODO DA SAFRA 

--------- ---------> ALGOOAO 
013.0115/9 ROTACAO OA CULTURA 00 ALGOOOEIRO HERBACEO COn LEMmINoSAS E i i  SOLO DE 

CERRADO DE GOIAS. 
013.0117/5 RECaC(ENOACA0 DA EPOCA DE PLANTIO 0 0  ALGWOEIRO HERBACEO NAS REGIOES 

SUL E SVDOESTE 0 0  ESTADO DE GOIAS 



..:..E.=:> ALHO 

068.0103/9 RECONEWACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA O SUL DE GOIAS 

--------- ---------> TOMATE 
070.0108/4 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE TOHATE PARA CULTURA RASTEIRA DE 

SEMEADURA DIRETA 

--------- -------- -> CAJU 
088.0110/2 PALHA DE ARROZ. COHD M L W O M .  NA ENGORDA EM C O N F I W E M  DE BOVINOS 

E BOBALINOS 

-------- - ---------> SOJA 
005.010W0 RECOMENDAUO DA CULTIVAR ôR-11 (CARAJAS) 
005.0109/8 REC0MEH)AUO DA CULTIVAR BR-10 (TEREZINA) 

U U C I U ~ I I U X I U U X U I I I U * i U U * * U U H H U C U  

EMPA / BACABAL I) 

X*II**(HHHH*o***-mr~ 

--------- ---------> n4NLlIOcA 
009.0110/8 PLANTIO DE MNIOU E n  FILEIRAS DUPLAS CONSORCIADO COH ARROZ 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0125/1 CONTROLE wInIco DE INVASORAS NA CULTURA DO FEIJAO PHASEOLUS 

VULGARIS L. 

--------- --------- > TRIGO 
004.0126/5 CANOEIAS, NOVA CULTIVAR DE TRICQ PARA MINAS GERAIS 
004.0127/3 ANAHUAC E NAtBU, CULTIVARES DE TRIGO IRRIGA00 PARA P M I O  A PARTIR 

DE 1982. NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
004.012W1 BR 1 0  - FORrtOSAe NOVA OPCAO DE T R I W  IRRIGADO PARA NINAS SERAIS 

A PATIR DO ANO OE 1983. 

--------- - ------- -> SOJA 
005.0117/1 FONTES DE FOSFORO DA FOSFATAGEH PARA O CULTIVO DA SOJA EM SOLO SOB 

CERRADO 

--------- ---------> MANDIOCA 
009.0112/4 USO DE HERBICIDAS NA W L T W A  DA )UMIOCA 
009.0113/2 AOMACAO DE HANUTENCAO PARA A CULTIRA DA MANDIOCA EM SOLO SOB 

CERRADO. 

--------- ---------> SORGO 
012.0105/2 CULTIVARES DE SORGO ~ANIFERO IMICAOAS PARA O PUNTIO tn SIKESSAO A 

C U L W A  DA SOJA 



013.0121/7  PLANTIO SEM DESBASTE EM ALGOOAO 

--------- ---------> BANANA 
018.0118/2  REQUERIMENTO DE AGUA PELA C U L T M A  DA BANANEIRA t W S A  CAVENOISHI I  

LAMBERTI CV. NANICAr NO VALE 0 0  t O R U I l B A .  

--e------ - - - - - - - - - > VITIVI IJ ICULTVRA 
020.0118/8  PORTA-ENXERTOS DE V I D E I R A  PARA HIBRIDOB FRANCESES 
OL0.0119/6 CONTROLE OA ANTRACNOSE OA V I D E I R A  
020.0120/4  TRATAMENTO OE INVERNO E QUEBRA DE DORMENCIA DAS VIDEIRAS. 

--------- > ALHO 
068.0104/7  CALAGEM NA CULTURA DO ALHO 
068.0105/4  AOAPTACAO OE CULTIVARES DE ALHO COU O USO OA FRIGORIFICACAO PRE- 

PLANTIO 0 0 s  BULBOS 

--------- ---------> PESSEGO 
091.0101/5  PRIHEIRA SELECAO DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO PARA A REGIA0 DE CALDAS 

************II*II******W(***O***** 

EMEPA 
* * * w * * * ~ ( w H H l m * * * ~ ~ ~ r n * ~ a  

---------> ABACU<I 
017.0100/2  CONTROLE QUIMICO DA COCHONILHA 

II****I*XIIC*H************~*I.H** 
EMEPA / CRLS 
................................. 

--------- ---- - ---- > F E I J A O  
002.0114/5  COMPETICAO DE CULTIVARES DE F E I J A O  

********************************W( 

r I P A  s 
*************************C******** 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0130/1  CULTIVARES DE F E I J A O  COJWtl (PHASEOLUS W L G A R I S  L.)AD*PtADAS A ALTA 

TEMPERANRA - HIBMEDIO SAO FRANCISCO. 

---------> --------- MILHO 
003.0140/8  CULTIVAR DE N I L H O  PRECOCE " A M R I L L O  OEL BAJIO"  PARA O AGRESTE DE 

PERNAMBUCO. 

--------- ---------> 6AD0 DE CORTE 
006.0136/9  COMPARACAO DE TRES ESQUEMAS DE D M I F I C A C A O  ANTI-HELf l INTICA NO G A W O  

DE PESO DE BEZERROS OEV(MADOS. 

--------- > GADO DE L E I T E  
007.0110/2 EMPREGO DA PANICULA OE SORGO SECO I N T E M I A L  TRINRAOA,  E N S I U D A  W I D A  

E GRAO SECO TRITURADO> NA ALIflENTACItO OE VACAS M E S T I M S  LEITEIRAS.  



0 0 8 . 0 1 4 3 / 1  DUAS CULTIVARES DE CAPIM BUFFEL (CENLYHRUS C I L I A R I S I E  UMA DE UROCHLOA 
(UROCHLOA MDSAHBICENSIS) PARA FORMCAO DE PASTAGEM NO SEMI-ARIDO 

- - - - - - - - - ---------> MANDIOCA 
009.0120/7  OBTENCAO DE M N I V A S  PARA P U N T I O  ATRAVES DA PODA EM CULTIVOS DE 

DOZE í 1 2  I MESES. 

--------- ---------> MILHETO 
040.0100/4  CULTIVAR DE M I L H E m  GRANIFERO SYNTHETIC-1 PARA 0 SEMI-ARIDO DE 

PERNAMBUCO. 

*I********H***********U**U***(HH* 

* PESAGRO / I T A G U A I  
********************wm*******o 

--------- ---------> ADUBACAO 
0 6 0 . 0 1 1 0 / 1  T IPOS OE W A S  E ESPACAMENTO NA C U L I I R A  DO I W A M E  (COLOCASIA 

ESCULENTA SCHOTT.). 

- - - - - - - - - ---------> F E I J A O  DE VAGEM 
084.0100/2  RECOnENDACAO DA CULTIVAR DE FEIJAO-DE-VAGEM USCADE. 

*************************owa*m 
PESAGRO / MACAE 

********u*******u*****u******xm 

- - - - - - - - - ---------> ABACAXI 
017.0103/6  APROVEITAMENTO DE SOLOS DE RESTINüA (REGOSSOLI COH A C U L T W A  DO 

ABACAXI ATRAVES DA M U B A U O  Q U I M I U  E ORGANIU.  

----- ---- ---------> ADMACAO 
060.0111/9  BALANCEAMENTO KMI. 

**********************CI***rn*~* 

PESAGRO / LBA 
.............................. 
--------- ---------> GADO DE L E I T E  
007.0108/6  TRATAMENTO ANTI-HELMINTICO ESTRATEGICO PARA BOVINOS DE U N T A G A L O í R J  

U****************~***H****UHH** 
* EMPASC / CACADOR 1( 

*~*************c*******wrn*rn** 

- - - - - - - - - ---------> MACA 
090.0102/5  CONTROLE DA HOSCA DAS FRUTAS. 



***************m*w**HUII****** 
* EMPASC / CPPP 
*********H******XH*rn**H**rn 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0119/4 RECOMENDACAO DA CULTIVAR DE FEIJAO EMPASC 201-WPECO PARA N L T I M  EM 

SANTA UTARINA 

--------- ---------> MILHO 

003.0117/6 VARIEDADE DE MILHO DE POLINIZACAO ABERTA PARA SANTA UTARINA 
003.0118/4 VARIEDADE DE MILHO DE POLINIZACAO ASERTA PARA SANTA CATARINA 

************H*W*.H***HH*****H 
EMPASC / LAGES 

*U****U***************CI**rn*HH 

--------- > CAJU 
088.0116/9 MIURTHRIA  ALTISSIMA CV. EIIPASC 3 0 t  UrU. NOVA FORRAGEIRA PARA O 

PLANALTO UTARINENSE 

--------- ---------> ALIMENTACAO ANIMAL 
104.0100/8 CAIU DE FRANGO COFIO COMPDNENTE IU DIETA DE BOVINOS 

*********uuH*1)**I,***H*rn*(Hm** 

EMPASC / VIDEIRA 
~ C ~ l l ~ t ~ ~ * i * ~ * ~ * H X ~ ~ C * ~ H H ~ * H  

--------- ---------> VITIVIMICULTURA 
020.0102/2 U M  DE F W I C I D A S  S I S T N C O S  ED CONTROLE DA PERONOSPORA DA VIDEIRA 

--------- --------- > m C A  
090.0103/3 PREPARO DO SOLO PARA CULTIVO DA MACIEIRA 
090.0104/1 CONTROLE DE ERVAS DANIWAS EM MACIEIRA 

~ X ~ U * Z I C * I ~ ~ ~ ~ H * U ~ i ~ ~ ~ ~ H ~ Z H ~  

EMPAER / MS 
***ll***H***H*H,**H~**W**H 

--------- ---------> SOJA 
005.0110/6 REMMtQACAO OA CULTIVAR BR-9 i?uVANAI PARA A REGIA0 CENTRO E LQRlT 

DO MATO 6ROSSO DO SUL 

H U H U U U U U U U U r n H N H H U H U I I H H H  

EMPARN / URP MOSSORO 
***H****rn*****E***HuII.***U** 

i========> ARROZ 
001.0112/1 CULTIVARES DE ARROZ I R R I M O  RECOWWADAS PARA O VALE DO BAIXO ACU 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0121/0 "SERRM"  - A CULTIVAR DE U U P I  PARA W W I C O E S  DE SEWEIRO DA ZDNA 

OESTE RN 



*************CIT*mcmc**w-**H 
* EPEAL / AL C 
H * * X * * * * * * * * H H * * H H M W M * *  

--------- ------e--> ARROZ 
001.0101/4  CULTIVAR DE ARROZ IRRIGADO PARA A R E G I A 0  DO BAIXO SAO FRANCISCO 

******************H*******H***H 

IPAGRO / RS w 
H***************HH**H**H*m* 

===E=====> TRIGO 
004.0129/9  REDU-O DE DOSAGENS OE ALCUNS I N S E T I C I D A S  RECWiENOADOS PELA COHISSAO 

SUL PRASILEIRA DE PESQUISAS DE TRIGO 
004.0131/5  N I V E I S  OE INFESTACAO DO PULGA0 DA ESPIGA MACROSIPHVn AVENAE í F . 1  

PARA INICIO DO CONTROLE wInIco 
----v---- ---------> SOJA 
005.0124/7  RECM1EM)ACAO DE ESTIRPES DE R H I i O B I V n  JAPONICWI A I M U S T R I A  DE 

INOCULANTES 

H***********W****H*~UHHa*W**H 

* I P Z F O  / RS 
H * * * . ( C * ( I * * * * H * * ~ * W W * * H  

--------- ---------> SUINOS 
011.0110/4  SLIBPRODUTOS DO ARROZ NA NUTRICAO DE SUINOS 
011.0111/2  A R A I Z  DE MANOIOCA NA NUTRICAO DE SUINOS 

--------- ------v--> SORGO 
012.0107/8  SORGO GUANIFERO NA NUTRICAO DE AVES 

--------- ---------> AVES 
0 3 4 . 0 1 0 0 / 7  PROTEINA E ENERGIA EH DIETAS PARA FRANüOS DE CORTE 

--------- --- ----- - > OVINOS 
044.0102/2 AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE SUBPROOUTOS AGRICOUS FIBROSOS - 

PALHAS - NO R I O  G R A M E  DO SUL 

--------- ---------> CAJU 
088.0141/7  NOVA ALTERNATIVA DE GRAnINEA PÈRENE DE ESTACA0 F R I A  PARA O RS 

................................ 

* IAPAR / ?R 
* * * * * * * * * * * * * * * ( H I * H * W ~ M  

--------- ---------> FEIJAO 
002.0105/3  RECOnENOACAO DE CULTIVARES DE F E I J A O  PARA O ESTADO DO PARANA 



--------- --------- > GADO DE CORTE 

006.0108/8 "PESO ADEQUADO PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS." 
006.0109/6 "DIFERENTES FONTES DE FENO PARA ARRACOAMEMO DE BOVINOS EN 

CONFINAHENTO". 
006.0110/4 SUPLEMENTACAO DE NOVILHAS 

--------- ---------> VITIVINICULTVRA 
020.0101/4 CULTIVAR DE UVA DE MESA 

--------- ---------> CAFE 
054.0101/3 CULTIVAR DE CAFE PARA O LITORAL DO PARANA 

---------> BATATA 
067.0100/7 CULTURA DA BATATA NA REGIA0 CENTRO-SUL DO PARANA 

--------- ---------> ALHO 
068.0100/5 REC0MEM)ACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA A REGIA0 CENTRO-SUL 

--------- ---------> CEBOLA 
069.0100/3 RECOMENDACOES DE EWCAS DE SENEADVRA E CULTIVARES DE CEBOLA PARA A 

REGIA0 CENTRO-SUL DO PARANA 

. . . - . - 
070.0102/7 RECOMENDACOES DE ESPACAMENTOv DESBROTA E ADLBACAO. HI, REGIA0 

METROPOLITANA DE CVRITIBA 
070.0104/3 RECOMENDACOES DE AOUBACAO MINERAL, ESPACAMENTO E COWUCAO DE PLANTAS 

PARA A CULTURA DO TOMATE NO LITORAL PARANAENSE 
070.0105/0 RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE TOMATEIRO PARA A REGIA0 METROPOLITAK4 

DE CURITIBA 

:==zz====> nArmNA 
074.0100/3 PRATICAS CULTURAIS PARA A CULTVIIA DA MMONEIRA 

--------- ---------> CAJU 
088.0102/9 REFORMA DE PASTAGENS DEGRADADAS 
088.0103/7 FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORPUCAO DE PASTAGEH NO EIODESTE DO 

PARANA 
088.0104/5 CONTROLE DE CIGARRIEMAS ATRAVES DE MNEJO DE PASTAGENS 
089.0105/2 ESPECIES FORRAGEIRAS ANUAIS PARA WODUCAO DE SILAGLGM 
088.0106/0 MANEJO DE PASTAGEM MELHORADA DE CAPIM COLONIAO 
088.0107/8 PRODUCAO DE FORRAGEM NO INVERNO. ATRAVES DE ESPECIES FORRAGEIRAS 

ANUAIS 

--------- ---------> M E I m  
102.0100/2 TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE AMEIXA 

---------> GOIABA 
103.0100/0 RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE GOIASEIRA 



Listagem de tecnologias por estado 

................................ 
* ACRE I( 

................................ 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0130/2  HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM BOVINOS DE CORTE NO ACRE 

- - - - - - - - - ---------> GADO DE L E I T E  
0 0 7 . 0 1 0 6 / 0  GRAti INEAS FORRAGEIRAS DE CORTE PARA GADO DE L E I T E  NO ACRE 
007.0107/8  CAPINEIRAS DE CORTE X PUERARIA PHASEOLOIDES SUPLEMENTO ENRIQUECIDO 

PARA VACAS DE L E I T E  

--------- ---------> ARROZ 
001.0116/2  ADUBACAO QUIMICA DO ARROZ EM A R E I  DE CERRADO DO A M P A  

--------- ---------> CAJU 
0 8 8 . 0 1 3 3 / 4  ESTABELECIMENTO DE PASTAGENS EM CULTIVO MISTO COM ARROZ NOS CERRADOS 

DO AnAPA. 

H**H**************H********H 

* AilALONAS * 
.............................. 

--------- - ---- ---- > SERINGUEIRA 
0 1 4 . 0 1 0 4 / 1  REDUCAO DO INQICE DE MORTALIDADE DE H W A S  DE SERINGUEIRA PLANTADAS ' 

COM R A I Z  NUA, POR IMPERMEABILIZACAO COM PARAFINA. 
0 1 4 . 0 1 0 6 / 6  AOAPTACAO DO PULVERIZADOR M S T A L  MOTORIiADO PARA APLICACAO D E  

DEFENSIVOS EM SERINGAL. 
014.0107/4  c ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ o  DA PRODUCAO DE LATEX E n  SERINGAIS NATIVOS 
014.0108/2 PREPARO DO CVP E n  PLACAS FINAS DEFUMADAS 
014.0112/4  ABERTURA DE COVAS E PLANTIO con ESPEQUE 
014.0114/0  RISCADOR DE PORTA ENXERTO DE SERINGUEIRA NA ENXERTIA VERDE PRECOCE 
0 1 4 . 0 1 1 5 1 7  ADCiB4CAO DE PORTA ENXERTOS DE SERINGUEIRA EM SACOS DE PLASTICO 
0 1 4 . 0 1 1 6 / 5  COXPARACAO DE E F I C I E N C I A  TECNICO-ECONOtiICA DE EQUIPAMENTOS NA 

APLICACAO DE FUNGICIDAS E n  VIVEIRO DE SERINGUEIRA. 
0 1 4 . 0 1 1 7 / 3  O USO DO TOCO ALTO AVANCAOO NA RECUPERACAO DE SERINGAIS DE 4 A 5 ANOS 

------e-- ---------> VECANIZACAO AGRICOLA 
0 5 6 . 0 1 0 6 / 7  BOMBA ACIONADA POR CORRENTEZA DE R I O S  SEM QUEDA D'A6UA. 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0112/0  MINERALIZACAO DE BOVINOS NO ESTADO DO AMAZONAS 

--------- ---------> GADO DE L E I T E  
0 0 7 . 0 1 0 3 / 7  FABRICACAO DE QUEIJO A N I V E L  DE PROPRIEDADES 

UEPAE R I O  BRANCO 

UEPAE R I O  BRANCO 
UEPAE R I O  BRANCO 

UEPAT M C A P A  

UEPAT W C A P A  

CNPSD 
W P S D  
W P S D  
CNPSD 
CNPSD 
CNPSD 

CNPSD 

I N P A  

UEPAE MANAUS 

UEPAE W N A U S  

--------- > --------- PIMENTA0 
0 2 4 . 0 1 0 0 / 8  PIMENTA0 - DOENCAS UEPAE WNAUS 



----=--E=- ---- -> OVINOS DESLANADOS 

045.0100/3 CRIACAO DE OVINOS DESLANADOS NO ESTADO DO A H A Z ~ N A S  

v-------- ---------> GUARANA 
047.0100/9 IRRIGACAO POR HEBULILACAO INTERMITENTE PARA ENRAIZAMENTD DE ESTACAS 

DE 6UARANA 
047.0101/7 CONSORCIO GUARANA X MARACUJA 

---- ----- ---------> BATATA-OOCE 
073.0101/3 CULTIVO DE BATATA-DOCE NAS ENTRELIFIHAS DO GUARANA 
073.0102/1 BATATA-DOCE: TRATOS CULTURAIS - MANEJO 

--------- ---------> CAJU 
088.0111/0 PASTAGEM HELHORAOA PARA BOVINOS 
088.0112/8 ADURACAO FOSFATAOA NA FORHACAO E RECUPERACAO DE PASTAGENS 

CULTIVADAS 

................................ 
* B A H I A  
................................ 
--------- ---------> MANDIOCA 
009.0106/6 PROPAGACAO RAPIOA DA MANDIOCA 
009.0107/4 AOUBACAO DA MANDIOCA 
009.0108/2 CONSORCIACAO DE MANDIOCA PLANTADA EM F. DUPLAS COM MILHO E VIGNA 

------- -- ---------> CITRUS 
016.0100/4 MANEJO INTEGRADO DA BROCA DA LARANJEIRA 
016.0101/2 OBTENCAO DE CLONES NUCLEARES DE LARANJA'PERA' 
016.0102/0 OBTENCAO DE CLONES NUCELARES DE LARANJAS DO GRUPO 'BAHIA '  

- - - - - - - - - ---------> AB4CAXI  
017.0102/8 ESCALONAMENTO DAS EPOCAS DE PLANTIO, DE INDUCAD FLORAL E DE COLHEITA 

NA CULTURA OOABACAXI CV. U100TH CAYENNE. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - > BANANA 
018.0101/8 DESCRITORES PARA CARACTERIZACAO DE CULTIVARES DE BANANA 
018.0102/6 CLASSIFICACAO BOTANICA DAS BANANEIRAS EM COLECAD NO B R A S I L  
018.0103/4 SISTEMAS DE PROOUCAO PARA BANANA 'PRATA' 
018.0104/2 COBERTURA MORTA COM R E S I D M S  DE BANANEIRA 
018.0105/9 SELECAO DE CULTIVARES DE BANANA RESISTENTES A BROCA-DA-BANANEIRA, E I i  

LABOR ATOR 10. 
018.0106/7 BANANA: CULTIVAR n r s o R E  
018.0107/5 BANANA: CULTIVAR PRATA ANA 
018.0108/3 CONTROLE BIOLOGICO DA BROCA DO RIZMCL DA BANANEIRA C ü i i  FüNGO 

BEAUVERIA BASSIANA. 
018.0109/1 EFEITOS DE NEMATICIOAS NAS POPULACOES DE NEHATOIOES E PRMIUCAO DE 

BANANEIRA "NANICAO" 
018.0110/9 RESISTENCIA DE CULTIVARES DE BANANA A NEHATOIOES 
018.0112/5 PERDA3 PROVOCAOAS POR NEMATOIDES E I i  1)ANANEIRA CV. M I C A O  

---------> ).IANGA 
019.0100/t3 CULTIVARES DE MANGUEIRA DE ALTA BUALEDADE AüAPTADAS A C O W I C O E S  

BRASILEIRAS 

019.0101/6 ' CONTROLE W I M I C O  DA ANTRACNOSE DA I i A N W E I R A  

UEPAE MANAUS 

UEPAE HANAUS 

UEPAE MANAUS 

UEPAE MANAUS 
UEPAE HANAUS 

UEPAE PIANAUS 
UEPAE HANAUS 

CNPMF 
CNPHF 
CNPMF 

CNPMF 
CNPMF 
C N W F  

CNPnF 

CNPtlF 
CNPUF 
CNPnF 
CNPnF 
CNPnF 

CNPnF 
CNPMF 
CNPnF 

CNPnF 

CNPnF 
CNPMF 



---- ----- --------- > FERA 
101.0100/4 PORTA-ENXERTOS PARA LARANJA PERA 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0135/0 EPABA 01: CULTIVAR DE FEJAO RECM(EN0ADA PARA AREAS IRRIGADAS DO 

ESTADO DA BAHIA. 

--------- ---------> SIST DE PROO PARA O S-ARIDO 
030.0101/3 POPULACOES DE CAUPI E MILHO NO SISTEMA DE CONSORCIO. 

- - - - - - - - - ---------> TOMATE 
070.0118/3 DENSIDADE POPUUCIONAL, ADUBACAO E WLTIVARES EH TOMATEIRO 

INDUSTRIAL. 

- - - - - - - - - ---------> nAnONA 
074.0104/5 CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA MAiiONEIRA DE PORTE AMO. 

............................... 

CEARA 
**************************O***** 

- - - - - - - - ---------> CAPRINOS 
010.0106/4 UTIUZACAO DO ABRIGO DE WAO BATIDO PARA CAPRINOS 

--------- ---------> OVINOS DESUNADOS 
045.0102/9 RACOES ALTERNATIVAS PARA ENGORDA DE WINO!5 DESUNADOS 

- - - - - - - - - ---------> HANDIOCA 
ó09.0105/8 OBTENCAO DE W I V A S  SEHENTES DE 1UNOIOU ATRAVES DA WOA 

. - . . . . - 
070.0116/7 CONTROLE W I H I C O  DE DOENCAS DE FOUIAGEH DO TOMATEIRO NA SERRA DA 

IBIAPABA 

--------- ---------> CAJU 
075.0100/0 CLONES DE CAJUEIRO ANA0 PRECOCE 

*.*I*O***.I**CIHi(O**1)*Xi(r*i**ii*O 

* DISTRITO FEDERAL 
XZ**OII~OII*I*Z*IC***O1)i*HO*C*O 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0121/1 CONGELAHENTO DE EtIBRIOES DE BOVINOS EM PERIGO DE EXTINCAO 

--------- ---------> BANANA 
018.0100/0 CULNRA DE HERISTEMA DE BANANA MACA VISANDO A OBTEMAO DE IUDAS 

SADIAS 

--- ------ ---------> RECURSOS GENETICOS 
0 2 ~ . 0 i o o / o  TECNICAS DE QUARENTENA E LInPEZ* DE G E R ~ O P U ~ ~ A  

CNPtlF 

EPABA 

EPABA 

EPABA 

EPABA 

CNPC 

EPACE 

EPACE / IBIAPABA 

EPACE / LITORAL 

CENARGEN 

C Z W 6 W  

CENARGEN 



023.0101/8 CMERVACAO DE GERPlOPLASilA A LONGO PRAZO 
023.0103/4 CONTROLE DE NEMATOIDES PARASITOS DE PANICUii HAXIMM 
023.0104/2 SISTEHA INTEGRADO DE COLETA DE RECURSOS GENETICOS VEGETAIS 

--------- ---------> CEBOLA 
069.0102/9 ERRADICACAO DO NEMATOIDE OITYLENCHVS SP. E n  SEMENTES DE CEBOLA 

i ALLIUPI CEPA L. ) 

--------- ---------> ERVILHA 
015.0100/6 IDENTIFICACAO DE FüNTES DE RESISTENCIA AO 01010  (OIOILM SP.1 PARA 

ERVILHA 
o i s . o i o i / 4  CONTROLE DA WDRIDAO DO COLO DA ERVILHA ( P I s u n  SATIW~ L.) ATUAVES 

DO TRATAMENTO DE SEMENTE 

--- ------ ---------> PItlENTAO 
024.0101/6 LINHAGENS DE PIHENTAO RESISTENTES A PHYTOPHTHORA CAPSICI 

--------- ---------> BATATA 
067.0101/5 BASES TECNICAS PARA A IMPLANTACAO DE PRODUCAO DE BATATA POR SEMENTE 

ASSEXUAOA DE PRIMEIRA GERACAO 
067.0102/3 CULTIVARES E CLONES DE BATATA con RESISTEMIA A ALTA TEMPERATURA 

E URIDADE 
067.0103/1 CLONES DE BATATA COM RESISTENCIA A PtWCA MINADWA ( L I R I O M Y U  

HUIDOBRENSIS 
067.0104/9 CLONES DE BATATA COM ALTA RESISTENCIA AO VIRUS DE EMOLAHEKTO DA 

FOLHA (PLRV) 
067.0105/6 CLONES DE BATATA PARA A REGIA0 DE CERRADO 
067.0107/2 WLTIPLICACAO " I N  VITRO" E PRODUCAO DE BATATA ISENTA DE VIROSES 
067.0108/0 CULTIVARES DE BATATA INDICADAS PARA IMPORTACAO 
067.0109/8 EPOCA DE PRODUCAO DE BATATA SEMENTE E n  AREAS DO BRASIL CENTRAL 

--------- --------- > ALHO 
068.0102/1 USO 0 0  TANPUE CLASSE "A" NA DETERHINACAO DA LAMINA DE IRRIGACAO PARA 

A CULTURA DO ALHO. 

--------- ---------> CEBOLA 
069.0101/1 REDLKAO DE ADUBACAO DE CEBOLA En  SOLOS P O D Z O L I ~  

--------- ---------> T m T E  
070.0112/6 CALAGEM E CüNTROLE DA "PW)RIDAO E S T I U R "  EM TOMATEIROI En  LATWSOLO 

VERNELHO-ESCURO 
070.0113/4 AOUBACAO ADEQUADA PARA PRODUCAO DE TOMATE En  SOLO DE CERRAOO 

--------- ---------> BATATA-DOCE 
073.0103/9 VARIEOAOE DE BATATA-DOCE RESISTENTE A INSETOS DE SOLO 

--------- --------- > CE-A 
080.0100/0 METODO PARA PROPAGACAO " I N  VITRO" DE PLANTAS MACHO ESTEREIS DE 

CENCURA 
080.0101/8 CULTIVCRES DE CENOURA RESISTEIJTES A NEHATOIDES 
080.0102/6 CRIACAO MASSAL DE HOSCA DOMESTICA PARA UTILIZACAO COMO INSETO 

WLINIZADOR 

CENARGEN 
CENARGEN 
CENARGEN 

CENARGEN 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 
CNPH 
CNPH 
CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

MPH 
CNPH 



080.0103/4 CONTROLE DE WIDAOE E TEMPERATURA DO SOLO. COM D USO DE PLASTICOS - - ~  - - . -  - - - - - -  -.-... 
REFLECTIVOS EM CENOURA. 

080.0106/7 CONTROLE DE NEMATOIDE EM CENOURA. ATRAVES DE CULTURAS DE PLANTAS 

--------- ---------> PEPINO 
098.0100/2 NIVEIS E EWCAS DE PARCEUMENTO DE NITROGENIO NA CULTURA DO PEPINO 

PARA SALADA. 

--------- ---------> m I G 0  
004.0145/5 CULTIVAR DE TRIGO RESISTENTE AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS 

--------- ---------> SOJA 
005.0140/3 ESPACAMENTO E DENSIDADE DE PLANTIO PARA SOJA PRECOCE NA0 IRRIGADA 

NOS CERRADOS DO DF 
005.0141/1 CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES AO NEMATOIDE FORMADOR DE GALHAS 
005.0142/9 PRODUCAO DE SEMENTES DE SOJA NA ENTRESSAFRA DOS CERRADOS 

-- 
012.0117/7 CULTIVARES DE SORGO SACARINO RESISTENTES AO NEMATOIDE FORMDDR DE 

GALHAS 

--v------ ------- --> ERVILHA 
015.0102/2 USO DE INOCULANTES PARA ERVILHA CULTIVADA NOS CERRADOS UrBSTITUI TODA 

A ADUBACAO NITROGENAOA 

- - - - - - - - - ---------> SIST DE PRM) PARA O CERRADO 
029.0100/7 CULTIVARES DE AVEIA RESISTENTES AO NEMATOIDE FORMOOR DE SALHAS 

- - - - - - - - - ---------> FLORESTAS 
032.0109/2 ESPECIES E PROCEDENCIAS DE PINUS PARA REFLORESTAMENTO EM ARE* DE 

CERRADO 

- ------ -- ---------> ADUBACAO 
060.0114/3 EFICIENCIA DE ADUBO VERDE E ROTACAO DE CULTURAS NO CONTROLE DE 

NEPIATOIDES E PRODUCAO 

--------- --------- > CA Ju 
088.0147/4 STYLDSANTHES GUIANENSIS "TARDIO" CV. BANDEIRANTE U M  LE6WINOSA 

FORRAGEIRA PARA OS CERRADOS 
088.0148/2 CULTIVARES DE ESTILOSANTES IMUNES AO NEMATOIDE, MELOIOOGYNE JAVANICA 

***I**************************** 

ESPIRITO SANTO * 
................................. 

- - - - - - - - - ---------> ARROZ 
001.0131/1 EPOCA DE PLANTIO PARA ARROZ IRRIGADO NO ESPIRITO SANTO 
001.0132/9 ESPACAMENTO X DENSIDADE DE SEMEADURA 

--------- ---------> BANANA 
018.0116/6 NIVEL DE CONTROLE PARA BROCA-DA-BANANEIRA COSHOPOLITES SORDIOLiS EH 

BANANAL DA CV. PRATA, NO ESPIRITO SANTO. 

018.0117/4 NECESSIDALIES NLTRICIONAIS OA BANANEIRA 'PRATA' 

CNPH 

CNPH 

CNPH 

CPAC 

CPAC 

CPAC 
CPAC 

CPAC 

CPAC 

CPAC 

CPAC 

CPAC 

CPAC 

CPAC 



--------- ---------> CIGARRIPUU DAS PASTAGENS 
0 3 8 . 0 1 0 3 / 2  STRAIN DE HETARHIZIUn ANISOPLIAE VAU-ANIXIPLIAE C m  POTENCIAL E n  

CDNTROLE BIOLOGICO 

---------> BATATA 
0 6 7 . 0 1 0 6 / 4  CONTROLE DO CAPIH-MRilELADA IBRACHIARIA PLuFrAGINEAI  NA CULTLIRA DA 

BATATA 

--------- ---------, * R u m  
0 0 1 . 0 1 2 4 / 6  CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO EM SEQUEIRD 

--------- -- ------- > FEIJAO 
0 0 2 . 0 1 0 8 / 7  ESPACAIIEMO E DENSIDADE DE PLANTIO PARA A W L W A  DO F E I J A O  
0 0 2 . 0 1 3 1 / 9  CNCX 2 7 - 2 E  LINHAGEH DE CAUPI COH ALTA PRODUTIVIDADE E RESISTENCIA 

I W L T I P U  A VIROSES 
0 0 2 . 0 1 3 2 / 7  CNC 0 4 3 4  - CULTIVAR DE CAUPI IHWE AO r(05*ICD SEVERO 
0 0 2 . 0 1 3 3 / 5  I IETWO PARA AVALIACAO EM LARGA ESCALA DE RESISTENCIA AO MANHOSO 

CtlALCDDERWS S P .  I 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
0 0 6 . 0 1 1 1 / 2  REDUCAO DO INTERVALO ENTRE PARTOS EM BOVINOS 

--------- ---------> SADD DE LEITE 
0 0 7 . 0 1 0 1 / 1  AHTECIPACAO DA IDADE P/A 1. CRIA I: P m  ABATE DE B W I N O S  1 / 2  SANWE 

HOLANDES X ZEBU C/PASTAGENS D1VER:iIFICADAS E ALIHENTDS SUPLEilENTARES 
0 0 7 . 0 1 0 2 / 9  SISTEi íA DE PRWUCAO DE BEZERROS E DE LEITE UTILIZANDO R E B M O  

UEBUADO. CDM DIVERSIFICACAO DE PASTAGEM E WPLEIIENTACAO NA SECA 

--------- ---------> ALGWAO 
0 1 3 . 0 1 1 6 / 7  REDUCAD DA APLICACAO DE I N S E T I C I D A S  PARA A CULNRA ALWDOEIRA NO 

ESTADO DE GOIXS. Eil  F- DO H. E TAMNiiD DE LAGARTAS POR PLANTA 

--------- ---------> TECNDLWIA DE SERENTES 
0 2 5 . 0 1 0 2 / 1  EPDCA DE COLHEITA DE S E I I E W E S  DE CAPIH-JARAüUA (HYPARRHENIA RUFA1 
0 2 5 . 0 1 0 3 / 9  E P O t l  DE CUUIEITA DE S E M N T E S  DO CAPIII-COLONIAO ( P A N I U R I  W M 1  

JACQ. I 
0 2 5 . 0 1 0 4 / 7  EPDCA DE COLHEITA DE SEtlENTES DE C A P I I I - B R M I A R I A  ( B R * U I W I A  

DECUP(BENS1 

------V-- ---------, ARROZ 
0 0 1 . 0 1 1 3 / 9  CULTIVARES DE ARROZ DE S E W E I R O  PARA O M R A W A D  

--------- ---------> RECIIRSOS GENETICOS 

CNPAF 

CNPAF 
M P A F  

CNPAF 
CNPAF 

E M P A  

I E B  / I N E B  



******************************a* 
MATO GROSSO DO SUL 

***********C******************.** 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0140/1  RESPOSTA DE NOVILHOS NELORAOOS A SUPLEMENTACAO MINERAL E H  PASTAGENS 

CULTIVADAS DE CAPIM COLONIAO IPANICUM M A X I i W i l  JACQ.) 
006.0141/9  SALEIRO AUTOMATICO PARA BOVINOS 

--------- ---------> CAJU 
088.0149/0  CAPIM HARANOU: UMA OPCAO PARA A R E G I A 0  DOS CERRAOOS 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0131/0  CONTROLE DA PALHEIRA "BICIIRI" EM PASTAGENS W L T I V A D A S  

................................. 

MINAS GERAIS (I 

***********************.**O***.*** 

. ----- 
USO DE LWS PLASTICAS PARA FLPIIOACAO DE nIwo E n  PALHA 
USO DE B I C O  T I P O  LEQUE NO CONTROLE OA LAGARTA-DO-CARTUCHO Eii 
MILHO 
H I P R I D O  INTERVARIETAL DE H I L H O  B R - 3 0 1  
H I B R I O O  TOP-CROSS DE MILHO BR-302 
VARIEDADE DE MILHO DE PORTE ALTO, ALTA PROOUCAO DE GRAOS E FORRAGEM 
VARIEOAOE DE H I L H O  DE COR DE GRAOS BRANCOS E PORTE B A I X O  
VARIEDADE DE MILHO DE PORTE BAIXO, CICLO SEM-PRECOCE E RESISTENTE AO 
M I L 0 1 0  
VARIEOAOE DE MILHO DE GRAOS OUROS E PORTE ALTO 
H I P R I O O  INTERVARIETAL OE MILHO BR-300 

HECANIZACAO AGRICOLA 
D I S P O S I T I V O  PARA APLICACAO DE I N S E T I C I O A S  GRANULADOS ADAPTADO A 
PLANTADEIRA DE TRACAO ANIMAL 
IMPLEMENTO MANUAL OU A TRACAO ANIMAL PARA APLICACAO DE I N S E T I C I O A S  
GRANULADOS NAS CULTURAS OE E SORGO 

--------- ---------> nIwo DOCE 
079.0100/2  VARIEOAOE DE MILHO DOCE PARA O B R A S I L  CENTRAL. 

- - - - - - - - - ---------> FEIJAO 
0 0 2 . 0 1 2 6 / 9  PROOUCAO DE F E I J A O  NO OUTONO-INVERNO 
0 0 2 . 0 1 2 7 / 7  ESPACAMENTO ENTRE COVAS DO MILHO NO CONSORCIO MILHO X F E I J A O  

--------- ---------> MILHO 
003.0133/3  CWSORCIACAO MILHO-VERDE E F E I J A O  E H  VARZEAS NA ENTRESSAFRA DO ARROZ 

W P G C  

CNPGC 

CNPGC 

EMPAER / iS 

CNPnS 
CNPMS 
W P I P  
CNPMS 
wpns 

CNPMS 
CNPMS 

CNPHS 

CNPMS 

CNPnS 

EPAHIG 
E P A t i I G  



--------- ---------> )CIEIDIrnA 

009.0114/0 CARACTERIZACAD DE CULTIVARES DE IiAiJDIOCA W A N T O  A RESISTENCIA. EPAt l IG 
T O L E R A M I A  W SUSCEPTIBIL IDADE A BihCTERIOSE. 

009.0115/7  CARACTERIZACAO DE CULTIVARES QUANTO A R E S I S T E M I A  OU S U S C E P T I B I L I -  EPAMIG 
DAüE AS DETERIORACOES FISIOLOGICA E MICROBIOLOGICA. 

009.0116/5  CONTROLE DE DETERIORACAO MICROBIOLOGICA DE MANDIOCA DURANTE O EPAHIG 
ARMAZENAMENTO. 

009.0117/3  OBTENCAO DE MATERIAL PARA O PLANTIO DE ~UNDIOCAI ISENTO DE BACTERIOSE. EPAMIG 
009.0118/1  INFLUENCIA 0 0  USO DE EMBALAGENS NA CCWSERVACAO POS-COLHEITA DE RAIZES EPAMIG 

DE HANOIOCA. 
0 0 9 . 0 1 1 9 / 9  SELECAO DE CULTIVARES DE MANDIOCA E EPOCAS M A I S  ADEQUADAS DE COLHEITA E P M I G  

VISANDO APROVEITAMENTO DA PARTE AEI?EA. 

--------- ---------> SORGO 
012.0106/0 SUCESSAO SOJA - SORGO GRANIFERO NA REGIA0 DO TRIANGULO MINEIRO EPAt i IG 

-= ------- - -------> ALGO010 
013.0120/9  'EP,AMIG 3' NOVA CULTIVAR DE ALGM)AO PARA MINAS GERAIS 

------v-- ---------> ADUBACIO 
060.0113/5  MODOS DE ADUBACAO DO CONSORCIO MILHO-FEIJAO 

--------v ABOBORA 
105.0100/5  L A M A S  - 2 NOVO H I D R I C O  DE ABOBORA 
105.0101/3  U W A S  1 - NOVO H I B R I D O  DE ABOBORA 

FIIXI*I*%II*C*ZII*1(****W***.I**Oi 

PARA 
****************n*************** 

---- ----- ---------> SERINGUEIRA 
014.0103/3  CARACTERISTICAS DAS BORRACHAS NATUIfAIS BRASILEIRAS 

--------- ---------> TECNOLOG AGROINü ALIMENTOS 
0 2 2 . 0 1 1 0 / 1  QUE:IJO MOZARELA ELABORADO Cai L E I T E  DE BUFALA 
022.0111/9  DOCE-DE-LEITE ELABORADO COM L E I T E  UE BUFALA 
0 2 2 . 0 1 1 2 / 7  QUE:IJO PROVOLONE ELABORADO COM L E I T E  DE BUFALA 
0 2 2 . 0 1 1 3 / 5  REQUEIJAO MARAJOARA FABRICADO COM L E I T E  DE B U F A U  
022.0114/3  PROCESSAMENTO. ENRIWECIMENTO PROTEICO E CONSERVACAO DE NECTAR DE 

TUCLM*. 

e====:===> S I S T  IDE PRW PARA O T W I D O  
031.0100/3  ENXERTIA DO PiAtiGDSTAD (GARCINIA MANGWTANA) 
031.0101/1  ADMACAO DO MILHO COM FOSFATOS N A n R A I S  DA A K A Z W I A  ORIENTAL 

E P M I G  

EPAMIG 

W V  
UFV 

C P A N  

C P A N  
C P A N  
CPATU 
C P A N  
CPATu 

C P A N  
C P A N  

--------- ---------> FLOREiSTAS 
032.0104/3  METO00 DE PLANTIO EM L I W A S  USANDO-SE QUARVBA-VERDADEIRA PARA C P A N  

CONVERSA0 DE CAPOEIRAS EM POVOAMENTOS MADEIREIROS 

======E==> ENERG:IA 
033.0102/5 BIOiüAS. iJMA ALTERNATIVA DE E M R G I A  NO M E I O  R W A L  NA R E G I A 0  DO TWOPICO CPATU 

W I D O  BRASILEIRO 



035.0100/4  SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE BUBALINOS NA FASE DE CRESCIIIENTO C m  
R E S I D W S  DA AGROINOUSTRIA 

035.0101/2 ANEL DE PLASTICO PARA DESMAMA EI I  BUBALINOS 
035.0102/0 TRATAMENTO DE ARAME DE CERCA CONTRA FERRUGEM 

- - - - - - - - - ---------> CIGARRIEMA DAS PASTAGENS 
038.0100/8  GRAMINEAS RESISTENTES A CIGARRIWA-DAS-PASTAGENS DEOIS INCOMPLETA 

--------- ---------> PIMENTA-DO-REINO 
048.0101/5  METWO RAPIDO DE INOCULACAO DE F U S A R I W  SOLANI F.SP.PIPERIS EM 

GERtlOPL.DE PIMENTA-DO-REINO VISANDO SELECAO DE FONTES DE RESISTENCIA 
048.0102/3  HETODOS DE POLINIZACAO C O N T R O W A  E I I  PIMENTA-DO-REINO ATRAVES DE 

SUSPENSAO DE POLEN EM AGUA. 
048.0103/1  FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA REQUEIMA DA PIMENTA-DO-REINO CAUSADA 

POR PHYTOPHTHORA PALIIIVORA - n F 4 .  

===i===m=> ADUBACAO 
060.0112/7 FERTILIZACAO DE SOLO PELO USO DE BIOFERTILIZANTE 

--------- ---------> CONSERVACAO DE SOLOS 
063.0104/8  A U T I L I Z A C A O  DE P U P W E I R A  (BACTRIS M S I P A E S .  H.B.K.) C m  

SOtíBREAMENTO D E F I N I T I V O  PARA CACAU 

:r===:===> BATATA-DOCE 
073.0105/4  PRODUCAO DE BATATA DOCE PARA O TROPICO M I D O  BRASILEIRO 

:========> CAJU 
075.0101/8  COWTROLE W I M I C O  DA BROCA DAS =AS DO CAJUEIRO 

:===E=:==> CEN-A 
080.0140/6 CAPIM ANDROPOGON ANDROPOGON ~ A Y A ~ I S ) ~  UPU OPCAO FORRAGEIRA PARA A 

M A Z D N I A  

+=I===:==> MELAO 
086.0100/7 CULTURA DE MELAO ORIENTAL DMIRADINHO PARA TROPICO I M I D O  BRASILEIRO 

:=r======> CAJU 
088.0136/7  RECUPERACAO DE PASTAGEM CULTIVADA EH AREA DE FLORESTA AIIAZONICA 
088.0137/5 PUERARIA (PUERARIA PHASEOLOIDES). LEGWINOSA FORRAGEIRA PARA U I U W A  
0 8 8 . 0 1 3 W 3  ADUBACAO FOSFATADA PARA O AUHENTO DA LONGEVIDADE PRODUTIVA DE 

PASTAGENS CULTIVADAS DA A M U O N I A  
088.0139/1  WICUIO-DA-AMAZONIA (BRACHIARIA H W I D I C O L A ) ,  MIAMINEA FORRASEIRA PARA 

A AHAZONIA 

****W******H*W****H********* 

* PARAIBA 
**uuu****.** .................... 

r========> A L w A O  
013.0100/1  N W A  ilODALIDADE DE CONSORCIO ALWDAO HERBACEO + F E I J A O  PARA O 

NORDESTE. 
013.0101/9 EFEITO DO ESPACAMENTO AMENTA A PRODUTIVIDADE DO ALGüDOEIRO HERBACEO 

NAS REGIOES DO AGRESTE E SERTAO 

C P A N  

CPATU 
C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  

C P A N  
C P A N  
C P A N  

C P A N  

CNPA 

CNPA 



013.0102/7  i iANEJO DAS CAPINAS REDUZ OS C U S T W  DE WODUKAO NA C U L t l R A  DO CNPA 
ALGODOEIRO HERBACEO 

013.0103/5  PRODUCAO IIASSAL DE T R I C H ü G R A W  B R A S I L I E N S I S  E I I  COWICOES DE W P A  
LABORATORIO 

0 1 3 . 0 1 0 4 / 3  CULTIVAR DE ALGODOEIRO HERBACEOpCNPA 3Hp PARA O NORDESTE M P A  
013.0105/0  CüNTROLE DAS ERVAS DANINHAS NA C U L N R A  DO ALGODOEIRO W P A  

NIBOREO 
013.0107/6  PODA DO ALGODOEIRO HERBACEO PARA OS VALES W I D W  DO SERTAO CHPA 

NORDESTINO 
013.0110/0  DETERIIINACAO OA E W I V A L E N C I A  EHTRE A L E I t l R A  DO FIBROGRAFO E A W A  

CIASSIFICACAO C W E R C I A L  DA FIBRA DE ALGODAO 

---------> IRRIGACAO 
064.0101/2  IRRISACA0 DO ALbWOEIRO HERBACEO PARA AS C O M I C O E S  DE SOLO A L W I A L  CNPA 

DO NORDESTE BRASILEIRO 

--------- ---------> *e*C*XI 
017.0101/0  USO DO C O N S ~ C I O  NA C U L T W A  DO AüACU(1 

*************HHH*w******w** 
PARANA 

*************************M.o*** 

--------- ---------> SOJA 
005.0135/3  BR-10 (TERESINA) NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS B A I X A S  L A T I N D E S  
005.0136/1  BR-11  ICARAJAS) NOVA CULTIVAR DE SOJA PARA AS B A I X A S  L A T I T ü ü E S  
0 0 5 . 0 1 3 7 / 9  CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES PARA SOLOS INFESTADOS CDií NEiiATOIDES 
005.0138/7 ZONEAIIENTD ECOLDGICO PARA PRWUCAO DE SEtiENTES DE SOJA DE CULTIVARES 

PRECOCES NO ESTADO DO PARANA 
>05.0139/5 O USO DE CALAGEII COrX) UMA ALTERNATIVA PARA A REDOCAO DA W E I i i A  F O U A R  

DA SOJA 
005.0145/2 EFEITO DA ADUBACAO O R G A N I U  SOBRE A PRODUCAO DE SOJA 
005.0146/0  REDUCAO DAS PERDAS NA COLHEITA DE SOJA 
005.0147/8  METODO DE PEROXIDASE PARA IOENTIFICACAO DE CULTIVARES DE SOJA 

- - - - - - - - - ---------> ARROZ 
001.0100/6  NOVAS VARIEOADES DE ARROZ 

002.0100/4 CONTROLE WIIIIW DA L A U T A  ENROLADEIRA DAS FOLIIAS IHEDYLEPTA 
I N D I C A T A )  E n  F E I J O E I R O  

002.0101/2  CONTROLE W I M I C O  DA CIGARRIFIHA VERDE I E n P M S C A  KRAEHERI) E H  F E I J O E i R O  
002.0102/0  CONTROLE WInIco DA ANTRACNOSE DO FEIJOEIRO 
002.0103/8 CONTROLE DO VIRUS DO HASAICO DoliRAOO DO F E I J O E I R O  I W F )  
002.0104/6 CRIACAO DE NOVAS VARIEOAOES 
0 0 2 . 0 1 0 6 / 1  CONTROLE PUIMICO DA FERRUGEH DO F E I J O E I R O  
002.0107/9  CONTROLE PUIMICO DO ACARO BRANCO lWLYPHA60TARSOEIEMUS UTTUS) 
002.0109/5  CRIACAO DE NOVAS VARIEOAOES 
002.0110/3 CRIACAO DE NOVAS VARIEDADES 
002.0111/1  C R I A U O  DE NOVAS VARIEDADES 
002.0112/9  ECONWIA DE NITR06ENIO PELA AOUBAWO FOLIAR 

CNPJ 
CNPS 
CNPS 
CNPS 

CNPS 

CNPS 
CNPS 
CNPS 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 



--------- ---------> n I L H 0  

003.0100/2  CONTROLE DE INFESTACOES TARDIAS DE ERVAS NA CULTURA DO MILHO 
0 0 3 . o i o i / o  OEFINICAO OA EPOCA AOEWAOA PARA A COLHEITA DO nIwo 
003.0103/6  ADUBACAO POTASSICA EM MILHO NO ESTADO DO PARANA 
003.0104/4 RACIONALIZACAO DA ADVBACAO NITROGENAOA EM nnno 
003.0105/1  OBTENCAO DE HIBRIDOS INTERVARIETAIS 

--------- ---------> TRIGO 
004.0100/0  EPOCA DE SEHEAOWA DE TRIGO NO PARANA 
004.0101/8  USO AOEWAOO DE FUNGICIDAOAS PARA CONTROLE DAS D O E N U S  FOLIARES DO 

TRIGO. 

===r=====> M D O  DE CORTE 
006.0100/5  COMPARACAO ENTRE TRES FONIES DE W L W O S  NA ENSORDA DE BOVINOS DE 

CORTE EM CONFINAMENTO 
006.0101/3  PASTAGENS ANUAIS DE INVERNO - P R M W A O  E DISTRIBUICAO DE FWRAGEH NA 

REGIA0 DOS CAMPOS GERAIS - PR. 
006.0102/1  ADUBACAO DE PASTAGENS AMJAIS DE INVERNO ESTABELECIDAS NA RESTEVA DE 

CULTURAS DE VERAO 
006.0103/9  COMPARACAO DE GRAMINEAS CUii NITROGENIO E GRAIIINEAS A S M t I A D A S  A 

LEGUMINOSAS. 
006.0104/7  EFEITO DA AMAMENTACAO CONlROLAOA SOBRE A E F I C I E N C I A  REPRWUTIVA DE 

VACAS DE CORTE NO SUL DO PARANA 
006.0105/4  TRES FONTES DE PROTEINA PARA ENGWDA DE ~ W I N O S  EM CONFINAMENTO 
006.0106/2  RECRIA E ENGORDA DE BOVINOS EM PASTAGENS CULTIVADAS E NO CAMPO NATIVO 

NA REGIA0 DOS CAMPOS GERAIS - PR. 
006.0107/0  USO DE CAPIM ELEFANTE + FEZES DE OALINHA PARA BOVINOS DE CORTE 

EM CONFINAMENTO 

--------- ---------> SUIN,JS 
01 l .Ó100/5  USO DA MANDIOCA FRESCA NA ALIMENTACAO DE SUINOS E n  CRESCIMENTO E 

TERMINACAO 

--------- ---------> ALGODA0 
0 1 3 . 0 1 1 3 / 4  APTIOAO CLIPUTICA DO ALGODOEIRO 

--------- ---------> V I T I V I N I C U L T U R A  
020.0100/6  TECNOLOGIA DE PROOKAO DE W A  DE i i E U  

-------v- ---------> TECNOLOGIA DE SEMENTES 
025.0100/5  MELHORIA DA QUALID. MORFOLOGICA DE r O A S  DE AN6ICO IPARAPIPTADENIA 

R I G I O A )  ATRAVES DE COBERTURA DE CANTEIROS DE SEMEADURA 

--------- ---------> CAFE 
o 5 ~ . 0 1 0 0 / 5  CMSTROLE wInIco DA BACTERIOSE DO CAFEEIRO 
0 5 4 . 0 1 0 2 / 1  CULTURAS INTERCALARES EM LAVOUIA U F E E I R A .  

--------- ---------> ADIJBACAO 
060.0100/2  AOUBACAO VERDE EM CAFEZAIS 

--------- ---------> CONSERVACAO DE SOLOS 
063.0100/6  USO DE PLANTAS E METWOS DE PREPARO PARA PROTECAO DO SOLO 
063.0101/4  USO DE PLANTAS PARA PROTECAO DO SOLO 

063.0102/2  MMITENCAO DA RESTEVI  E METODOS DE PREPARO D o  SOLO 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / PR 



--------- ---------> T m T E  
0 7 0 . 0 1 0 0 / 1  METODOS DE TUTORMEMO DO T W T E I R O  IAPAR / PR 
0 7 0 . 0 1 0 1 / 9  CONTROLE DE PERDAS POR ' "REWEIIU" Etl  TOUTICULTURA NO LITORAL DO IAPAR / PR 

PARUW. 
0 7 0 . 0 1 0 3 / 5  CUNTROLE DA R E W E I I U  NA CULTURA DO TDMATE IAPAR / PR 
0 7 0 . 0 1 0 6 / 8  AOVB.hCAO MINERAL NA CULTURA DO TOSCITE IAPAR / PR 
0 7 0 . 0 1 0 7 / 6  USO IDO T W E  CLASSE "A" NA DETERMItWCAO DA M N A  DE IRRISACA0 PARA IAPAR / PR 

A CULTURA DO TDIUTEIRO 

--------- ---------> M A c U J A  

0 7 6 . 0 1 0 0 / 8  PROCESSOâ DE COWUCAO E SISTEMAS DE P W A  PARA O MARACUJAZEIRO IAPAR / PR 

--------- --------- > p u a  
0 9 0 . 0 1 0 0 / 9  1 H ) I C A U O  DE CULTIVARES E P O R T A - M R T O S  DE W I E I R A  

--------- ---------> P E S S E 6 0  
0 9 1 . 0 1 0 0 / 7  I W I C A C A O  DE W L T I V A R E S  DE PECJtEWEIRO 

----v---- --------- > RIE(1 
0 9 4 . 0 1 0 0 / 1  CRIACAO DE NOVAS VARIEDAOES DE RAHI 
0 9 4 . 0 1 0 2 / 7  CMIPARACAO DE VARIEDADES DE R M I  
0 9 4 . 0 1 0 3 / 5  PRATICAS CULTVRAIS PARA U V W A  DE R M I  

--------- ---------> M E I m  
1 0 2 . 0 1 0 1 / 0  IDENTIFICACAO E R E t O n E W A U O  DE HEDIOAS PREVENTIVAS DA ESCALüADWA IAPAR / PR 

DAS FOLiiAS DE AMEIXEIRA 

--------- ---- ----- > FLORESTAS 
0 3 2 . 0 1 0 1 / 9  PROPAGACAO VEGETATIVA E n  ALSARmA POR E S T A W I A  CPATSA 
0 3 2 . 0 1 0 2 / 7  BENEFICIMENTO DE SERENTES DE A L W O D A  POR MEIO DE W W I N A  FORRAGEIRA CPATSA 

E / W  MOINHO MANUAL. 

CPATSA 

--------- ---------> TOn*Te 
0 7 0 . 0 1 2 1 / 7  IPA-4:WA NOVA CULTIVAR DE TOPUTE XNDUSTRIAL COH R E S I S T E W I A  A I P A  

STEMPHY L I M  SOLANI. 

i i l l U * * l l i * * * 1 * U W I * * * I * H Z I N I I * O  

P I A U I  
**XUI**********,*HU*HH**Om*Y 

--------- ---------> ARROZ 
0 0 1 . 0 1 0 4 / 8  CONSORCIO MILHO X ARROZ X MANDIOCA - IM S I S T E M  SUPERIOR AD 

PlONOCULTIVO DE ARROZ NA tRH MEDI0 PARPI*IBA PIAUIENSE. 
UEPAE TERESINA 



002.0116/0  BR-1 I P O T I )  - NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  HACASSAR I V I G N A  UNWICULATA 
I L. 1 WALP. ) PARA O P I A U I  

--------- ---------> MILHO 
0 0 3 . 0 1 1 6 / 8  CONSORCIO MILHO + AL6M)AO NERBACEO - ESTABILIDADE CONTRA A ESTAGEM 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0119/5  CONTROLE DA VERMINOSE DOS BOVINOS BASEADO NA CURVA EPIDEMIOLOGICA 

--------- ---------> CAPRINOS 
0 1 0 . 0 1 0 3 / 1  U T I L I Z A U O  DE SISTEMA DE PROOUCAO MELHORADO PARA CAPRINOS 
010.0104/9  TRATAMENTO ESTRATEGICO DA VERRINOSE CAPRINA BASEADO NA CURVA 

EPIDEMIOLOGICA 

--------- ---------> M R G O  
012.0100/3  SORGO H I B R I D O  PARA O ESTADO DO P I A U I  

---------> A n E m o I n  
059.0100/4  CULTURA DO AMENDOIM COMO ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR A AGRICULTURA 

PIAUIENSE 

--------- --------- > WnoN* 
074.0101/1  CULTURA DA MAMONA C a i 0  ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR A AGRICULTURA DO 

P I A U I  

--------- ---------> CAJU 
088.0115/1  ADICAO DE VAGENS DE FAVEIRA I P A R K I A  PLATYCEPHAU BENTH) A W L W O  

NA ALIRENTACAD DE B W I N O S  

*********W********M****zi*I1C* 

R I O  DE JANEIRO 
****i)***H**IX***I*i)*******W** 

--------- ---------> TECNOLOG AGROIND ALIMENTOS 
022.0115/0  AVALIACAO E PAORONIZACAO DE OLEOS ESSENCIAIS DE FRUTOS CITRICOS 
022.0116/8  OBTENCAO DE TERPINEOL A PARTIR DE LIHONENO 
022.0117/6  OBTENCAO DE HESPIRIDINA DE SUBPROOUTOS DA INOUSTRIALIZACAO DE CITROS 

--------- ---------> ENERGIA 
0 3 3 . 0 1 0 4 / 1  EXTRACAO SEGUIDA DE TRANSESTERIFIUCAO DE OLEOS VEGETAIS COM ETANOL 

ANIDRO COHERCIAL. 
033.0105/8  D I F U S M I  LIGEIRAMENTE IHCLINAOO PARA HIKRODESTILARIAS DE ALCOOL 

--------- ---------> PRODUTOS PESQUEIROS 
049.0100/5  ALIMENTACAO ALTERNATIVA PARA OBTENCAO DE WS-LARVAS DE CAHAROES DE 

AGUA DOCE. 

--------- ---------> CENOURA 
080.0105/9  RECOMENDACAO DA U T I L U A C A O  DA CULTIVAR B R A S I L I A  EM CULTIVOS DE VERAO 

NA REGIA0 DE VASSOURAS-RJ. 

UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESiNA 

UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 

CTAA 
CTAA 
CTAA 

CTAA 

CTAA 

PESAGRO / 6iJARATIBI  

PESAGRO / I T A W A I  



--------- ---------> BETERRABA 

093.0100/3 SISTEMAS DE CULTIVO FAVORECENDO O RENDIMENTO DE BETACIANINA EM PESAüRO / ITAWAI 
RAIZES DE BETERRABA I BETA VULGAR13 L. 1. 

---------> GADO DE CORTE 
006.0143/5 A "GIBATA", ARRABIOAEA BILPBIATA. A PLANTA TOXICA PARA B W I W S  RDERJ 

MAIS IMPORTANTE DA VARZEA NA REGIA0 AMAZONICA. 
001.0144/3 INTOXICACAO PELA "SIPAUBA", THILOA GLAUCOCARPAt A CAUSA DA "POPA- ROERJ 

INCHADA" DOS BOVINOS NO PIAUI E CEARA. 

--------- ---------> GADO DE LEITE 
007.0112/8 DOIS NOVOS SORWARES DE LEPTOSPIRA PERTENCENTES AO GRUW JAVANICA ROERJ 
007.0113/6 SORO ALGUTINACAO MICROSCOPICA con LEPTOSPIRAS VIVAS PEU TECNICA DE ROERJ 

COtlBINACAO DE SOROS 
007.0114/4 METODO PARA COLETA E IOENTIFICACAO DE GERMES CAUSADORES DE METRITES RDERJ 

EM CONDICOES ADVERSAS. 
007.0115/1 CONTRIBUICAO AO DIAGNOSTICO DA TRICOPKIFIOSE BOVINA. RDERJ 

---------> HICROBIOLOGIA DE SOLOS 
055.0102/8 FIXACAO BIOLOGICA DO MTRMIENIO EM FEIJAO 

======si=> MIW0 
003.0132/5 MILHO CWORCIAOO COH FEIJAO DE PORCO (CANAVALIA ENSIFORHIS). UAPNWS / RJ 

--------- ---------> FLORESTAS 
032.0103/5 DESENVOLVIMENTO DE INOeULANTES ECJPECIFICOS E EFICIENTES PARA UAPNPBS / RJ 

LEGUtlINOSAS FLORESTAIS. 

--------- ---------> HICROBIOLOGIA DE SOLOS 
055.0101/0 SUBSTITUICAO DE ADESIVOS IMPORTADOS POR ADESIVOS CASEIROS NACIONAIS UAPNPBS / RJ 

NA INOCULACAO E REVESTIMENTO DE SEMENTES DE LE6iRiINWAS. 

---------> ADUBACAO 
060.0108/5 UTILIZACAO DO ZINCO NA ADUBACAO DA SOJA EM AREAS DO CERRADO UAPNPEIS / RJ 
060.0109/3 APROVEITAMENTO DA AOUBACAO VERDE NO AMENTO DO RENDIMENTO DAS UAPNPBS / RJ 

CULTUR&S. 

--------- ---------> CAJU 
088.0134/2 CONSORCIACAO DE CAPIM ELEFANTE IPEWISETUH PWPLRElMl COH LEGWNOSAS W P N W S  / RJ 

FORRAGEIRAS TROPICAIS. 

I * H H I I * X I I I I I I I I I I H M * 1 ) * ~ i U ü  

RIO GRANDE DO NORTE a 
*******************U***HW**** 

===--I--- -- ---> CAJU 
086.0124/3 CULTIVO DA C W A  ASMCIADA A SORW FORRAGEIRO EH tM.WIMES 

DE SEWEIRO 



................................ 
R I O  GRANDE DO SUL 

.............................. 

--------- --------- > ALHO 
068.0106/2  FONTE DE NITROüENIO NA PRODUCAO DE ALHO 

----- ---- ---------> CEBOLA 
069.0104/5  CONTROLE DE INVASORAS COM HERBICIOAS, NA CULTURA DA CEBOLA PARA 

SEMENTE 

---------> PESSEGO 
091.0102/3  ALTERNATIVAS PARA CONTROLE POS COLHEITA DA PODRIOAO PARDA DO 

PESSEGUEIRO 
0 9 1 . 0 1 0 3 / 1  R A L E I O  DE FRUTOS EM PESSEGUEIRO 

--------- ---------> TRIGO 
0 0 4 . 0 1 3 9 / 8  USO DA AVIACAO AGRICOLA NO CONTROLE QUIMICO DAS OOENCAS DO TRIGO 
00+.0140/6  CNT 8 CULTIVAR DE TRIGO PARA RS, S P t  PR. 
004.0141/4  TRIGO BR 8 CULTIVAR RECOtíENDAOA COM AMPLO ESPECTRO DE AOAPTACAO 
004.0142/2  RECOMENDACAO DE NOVOS PRODUTOS PARA O CONTROLE DAS OOENCAS FUNGICAS 

DO TRIGO 
0 0 4 . 0 1 4 4 / 8  ROTACAO DE CULTURAS E PRODUCAO DE TRIGO 

--------- ---------> SOJA 
005.0127/0  DIVERSIFICACAO DE CULTIVARES DE SOJA VISANDO A ESTABIL IDADE DE 

PRODUCAO. 
0 0 5 . 0 1 2 8 / 8  SISTEMA DE CULTIVO CONSORCIADO DE SOJA E MILHO 
005.0129/6  APLICACAO 0E.CALCARIO NA L INHA DE SEMEADURA PARA A C U L N R A  DA SOJA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - > CEVADA 
037.0100/0  EPOCA DE SEMEADURA PARA O CULTIVO DE CEVAOA CERVEJEIRA 
0 3 7 . 0 1 0 1 / 8  ROTACAO DE CULTURAS PARA O CULTIVO DA CEVAOA NO SUL DO B R A S I L  

- - - - - - - - - ---------> T R I T I C A L E  
052.0100/9  AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM T R I T I C A L E  PELO CONTROLE DE DOENCAS E 

AFIDEOS 
052.0102/5  PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DO T R I T I C A L E  COMO SUBSTITUTO 0 0  TRIGO 

--------- ---------> MECANIZACAO AGRICOLA 
056.0107/5  SISTEMA DE FACA COM ROTOR DE LIMPEZA PARA ROMPIMENTO DE SOLO EM 

PLANTIO DIRETO 
056.0108/3  OESCOHPACTACAO DO SOLO COM USO DE ESCARIFICAOOR 

v-------- ---------> COLZA 
083.0102/0  CORRECAO E AOUBACAO DE MANüTENCAO PARA A CULTURA DA COLZA. NO ESTADO 

DO R I O  GRANDE DO SUL 
083.0103/8  EPOCA DE PLANTIO PARA A COLZA NO R I O  GRANDE DO SUL 
683.0104/6  ESPACAMENTOS E DENSIDADE PARA COLZA, NO ESTADO DO R I O  GRANOE DO SUL 

CNPFT 

CNPFT 

CNPFT 

CNPFT 

CNPT 
CNPT 
CNPT 
CNPT 

CNPT 

CNPT 

CNPT 
CNPT 

CNPT 
CNPT 

CNPT 

mm 

CNPT 

CNPT 

CNPT 

CNPT 
CNPT 



--------- --------> CONSERVACAO DE S O L O S  

063.0105/5 RtCUPERACAO DE SOLOS DEGRADADOS E H I N I M I Z A C A O  DA ERO- 

--------- --------- > T R I G O  
004.0119/0 CULTIVAR DE T R I G O  CHARRUA 
004.0120/8 CULTIVAR DE T R I G O  PIINUANO 82 
004.0121/6 CULTIVAR DE T R I G O  N U - P W A  
004.0122/4 CULTIVAR DE T R I G O  PAT 7219 
004.0123/2 CULTIVAR DE T R I G O  PAT 7392 
004.0124/0 CONTROLE DAS GRAflINEAS AZEVEM I L O L I M  MILTIFLORUII  L.)  E AVEIA IAVENA 

S P P .  NA CULTURA DO TRIGO.  

--------- ---------> SOJA 
005.0111/4 CULTIVAR DE S O J A  C E P - 1 0  
005.0112/2 CULTIVAR DE S O J A  COBB 
005.0113/0 CULTIVAR DE S O J A  DECADA 
005.0114/8 CULTIVAR DE S O J A  LRJIAO 

-----=--- ----- ---> FEIJAO 
002.0128/5 CONSORCIACAO DE S O J A  E F E I J A O  PARA O R S  E SC: M N E J O  E E F I C I E N C I A  DO 

SISTEMA 
002.0129/3 CULTIVAR DE F E I J A O  PARA O R I O  G R A M E  DO S U L  

--------- --------- > MILHO 
003.013411 APLICACAO DE NITRDGENIO PARA A C U L l W A  DO UILHOI  DE A-DO A 

D I S P O N I B I L I D A D E  H I D R I C A  DO SOLO 
003.0135/8 H I B R I D O S  DE MILHO ADAPTADOS PARA A R E G I A 0  SUL DO B R A S I L  
003.0136/6 CONSORCIO MILHO/SOJA - E F E I T W  DA VARIACAO DA E W C A  DE SEMEADURA 

S O P P E  O S  RENDIMENTOS DE GRAO DAS DUAS CULTURAS 
003.0138/2 AVAL.IACA0 DE S I S T E M S  DE CONSORCIO DE r U W O  E F E I J A O  CW VARIACAO 

DE EPOCAS DE ESTABELECIMENTO DAS DUAS E S P E C I E S ,  C U L T I V O S  H U L T I P L O S  
003.0139/0 CONSIRK) DE AWA DO n1uo 
--------- ---------> T R I G O  
004.0130/7 T R I G O  R E S I S T E N T E  AO A L I M I N I O  PARA D R I O  GRANDE DO S U L  E SANTA 

CATARINA 
004.0133/1 T R I G O  R E S I S T E N T E  AO A L I M I N I O  PARA O R I O  GRANDE DO S U L  E - M A  

CATARINA "VACARIA" 
004.0134/9 T R I G O  R E S I S T E N T E  AO A L I M I N I O  PARA O R I O  G U M E  DO S U L  E U N T A  

CATARINA 'SANTIAGO' 
004.0135/6 T R I G O  R E S I S T E N T E  AO A L M I N I O  PARA O R I O  GRAiQE DO SUL E SANTA 

CATARINA 'WSCARENHAS'  
004.0136/4 T R I G O  R E S I S T E N T E  AO A L U I I N I O  PARA O R I O  @ M E  DO S U L  E S W A  

CATARINA 'HULHA NEGRA' 
004.0137/2 T R I G O  R E S I S T E N ~  AO A L W I I N I O  PARA El R I O  M I M E  DO S U L  E S M l A  

CATARINA. 'C-33' 
004.0130/0 T R I G O  R E S I S T E N T E  *O ALLMINIO PARA 0 R I O  üRAiQE DO S U L  E M A  

CATARINA "JACUI" 

--------- ---------> SOJA 
005.0118/9 CULTIVAR DE S O J A  RECOHENDADA PARA O R I O  6RANDE DO SUL 
005.0119/7 CULTIVAR DE S O J A  PARA O R I O  GRANDE DO S U L  
005.0120/5 CULTIVARES DE S O J A  PARA O R I O  GRANDE D O  S U L  

FA / UFRGS 

FECOTRIGO / R S  
FECOTRIGO / R S  
FECOTRIGO / R S  
FECOTRIGO / R S  
F E C ü T R I G O  / R S  
FECOTRIGO / R S  

FECOTRIGD / R S  
F E C O T R 1 6 0  / R S  
FECOTRIGO / R S  
FECOTRIGO / R S  

IPAGRO / R 9  

IPAGRO / R S  

IPAGRO / R S  
IPAGRO / R S  

IPAGRO / R S  

I P A S R O  / R S  

I P A S R O  / R S  

IPAGRO / RS 

IPAGRO / R3 

IPAGRO / R S  

IPAGRO / R S  

IPAGRO / R S  

I P A 6 R O  / R S  

I P A õ R O  / RS 
IPAGRO / R S  
I P A 6 R O  / R S  



005.0121/3  CULTIVAR DE SOJA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
005.0122/1  CULTIVO DA SOJA EM PLANOSSOLOS HIDRMIORFICOS 
005.0123/9  METODOLOGIA DE INOCUUCAO DA SOJA 
005.0125/4  CULTIVO DA SOJA EM LINHAS PAREADAS 
005.0126/2  ELIHINACAO 00 ADUBO NITROGENADO NA PRODUCAO DA SOJA 

--------- ---------> SORGO 
012.0108/6  UTIL IZACAO DE AREAS DE VARZEAS EH PERIODOS DE P W S I O  E ROTACAO 

--------- ------ --- > CITRUS 
016.0103/8  SELECAO DE PORTA-ENXERTOS PARA CITROS 

- - - - - - - - - ---------> ABACAXI. 
017.0104/4  PERIODO M A I S  ADEWADO PARA O PLANTIO DO ABACAXZEIRO DA CULTIVAR 

P E R O U  NO R I O  GRANDE DO SUL. 

--------- ---------> V I T I V I N I C U L T U R A  
020.0115/4  SISTEMA DE COWUCAO PARA V I D E I R A  
020.0116/2  PODA SECA PARA VIDEIRAS DAS CULTIVARES CABERNET FRANCi CABERNET 

S A W I G N W  E R I E S L I N G  I T A L I C O  
020.0121/2  CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
020.0122/0  CULTIVAR DE V I D E I R A  ADAPTADA PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

----- ---- ---------> GADO DE CORTE 
006.0134/4  DESEHPEWO REPROüUTIVO DE FEIIEAS CRUZAS 
0 0 6 . 0 1 3 5 / 1  CRUZAMENTOS EM GADO DE CORTE 

--------- ---------> OVINOS 
044.0101/4  EPOCAS DE PRODUCAO DE CORDEIROS I D E A L  E CORRIEOALE NA HICRO-REGIA0 DA 

CAMPANHA DO RS 

---------> ARROZ 
001.0107/1  CALIBRACAO DE ANALISE DE SOLO PARA ARROZ IRRIGADO 
001.0108/9  DENSIDADES E SISTEMAS DE SEHEIDURA PARA ARROZ IORYZA SATIVA L.) 

IRRIGADO 

--------- ---------> V I T I V I N I C U L T U R A  
020.0104/8  DETERMINACAO W A L I T A T I V A  DA PRODUCAO DE SULFETO DE NITROGENIO POR 

LEVEDURAS V I N I C A S  
020.0105/5  EPOCA RECMIENDADA PARA A ENXERTIA DE INVERNO DA V I D E I R A  
020.0106/3 USO DA CASEINA NO TRATAMENTO DE VINHO BRANCO OXIDADO 
0 2 0 . 0 1 0 7 / 1  USO DE ACIDO GIBERELICO PARA GERMINACAO DE SEMENTES DE WA 
020.0108/9  EXTRACAO COM ETER E T I L I C O  DE OLEO DAS SEMENTES DE W A  
020.0109/7  USO DA CALCIOCIANAMIDA NA V I D E I R A  CULTIVAR CABERNET F R M  
020.0110/5  CONTROLE W I M I C O  DA ANTRACNOSE DA V I D E I R A  
020.0111/3  CRITERIO PARA SELECAO SANITARIA DE MATERIAL VESETATIVO DE V I D E I R A  

PARA PROPAGACAO 
020.0112/1  TECNICA PARA PRWUCAO DE MATRIZES DE PORTA-ENXERTOS E PRODUTORAS DE 

V I D E I R A  LIVRES DE VIRUS 
020.0113/9 A CULTIVAR DE V I D E I R A  SEMILLON: CARACTERISTICAS E COiiWRTAHENTO NO 

R I O  GRANOE DO SUL 
0 2 0 . 0 1 1 ~ 7  CONTROLE DO HILDIO DA VIDEIRA con o EMPREGO DE FWICIDAS S I s T E n I c o s  

IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / R S  

IPAGüD / RS 
IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 
IPAGRO / RS 

I P Z F O  / RS 
I P Z F O  / RS - 
I P Z F O  / R S  

IRGA 
IRGA 

UEPAE B GONCALVES 

UEPAE B GONCALVES 
UEPAE B GONCALVES 
UEPAE B GONCALVES 
UEPAE B GONCALVES .- - - 
UEPAE B GONCALVES 
UEPAE B G@NCALVES 
UEPAE B G M A L V E S  

UEPAE B GONCALVES 

UEPAE B SONCALVES 

UEPAE B G M A L V E S  



--------- ---------> GADO DE CORTE 

0 0 6 . 0 1 1 3 / 8  RACA If3AGE. UMA ALTERNATIVA PARA PRODUCAO DE CARNE BOVINA 
006.0114/6  U T I L I Z A C A O  DE PASlAGEM CULTIVADA DE INVERNO PARA VACAS GESTANTES E H  

PERIODOS REDUZIDOS. AUMENTA A PRODKAO DE TERNEIROS 
006.0115/3  PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO E FENO COMO SUPLEMENTO DO CAMPO 

NATIVO PARA REDUZIR A IDADE DE ABATE 
0 0 6 . 0 1 1 6 / 1  DESMAME ANTECIPADO AUMENTA PRODUCAO DE TERNEIROS NO SUL DO B R A S I L  
006.0117/9  PROGRAIIA INTEGRADO DE CONTROLE DAS VERMINDSES DOS PDVINOS DE CORTE 
0 0 6 . 0 1 1 8 / 7  ENGORDA DE MACHOS PARA ABATE EM PASTAGEM CULTIVADA DE INVERNO 

---- ----- ---------> GADO DE L E I T E  
0 0 7 . 0 1 0 4 / 5  PARICOES OUTONAIS AUMENTAM A PRODUCAO DE L E I T E  
007.0105/2  GRAMINEAS PERENES DE C I C L O  E S T I V A L  NA EXPLORACAO L E I T E I R A  

--------- 
--e------ > TECNOLOGIA DE SEMENTES 
0 2 5 . 0 1 0 5 / 4  PRODUCAO DE SEMENTES DE AZEVEM I L O L I U M  MILTIFLORUM LAM.) CV. C O W  

RS 
025.0106/2  PRODUCAO DE SEMENTES DE CORNICHAO ILOTUS CORNICULATUS L.) CV. SAO 

GAGRIEL 
025.0107/0  PRODUCAO DE SEMENTES DE TREVO BRANCD I T R I F D L I W  REPENS L.) CV.BR 1 

B AGE 

--------- ---------> OVINOS 

0 4 4 . 0 1 0 0 / 6  GASTOS DESNECESSARIOS NO USO DE ANTIHFLMINTICOS NO COMBATE DA T E N I A  
DOS CM?DEIROS I M O N I E Z I A  ESPANXA) 

--------- ---------> ADUBACAO 
060.0101/0  ADUBAClhD DE PASTAGENS NATURAIS NO INCREMENTO DE PRM)UCAO DE 

FORRAGEIRAS 

--------- ---------> CAJU 
088.0113/6  DESCONTAMINACAO PARASITARIA DAS PASTAGENS DE OVINOS PELO PASTOREI0 

ALTERNADO con BOVINOS ADULTOS 
088.0114/4  TREVO IjRANCO CV BR 1 BAGE. CULTIVAR ADAPTADA A R E G I A 0  SUL DO RS. 

--------- ---------> ARROZ 
001.0102/2  INFORMACOES SOPRE CONTROLE E USO DE ARROZ VERMELHO 
001.0103/0  B A I X A S  TEMPERATURAS E ESTERILIDADE EM ARROZ IRRIGADO 
0 0 1 . 0 1 1 8 / 8  APLICACAO DE CALCARIO NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO NO R I O  GRANDE DO 

SUL 
001.0119/6  E F I C I E N C I A  DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA BRUSONE E OUTRAS DDENCAS 

FUNGICAS DO ARROZ IRRIGADO 
001.0120/4  N I V E L  C R I T I C O  PARA PREDICAO DA NECESSIDADE DA ADUBACAO W T A S S I C A  PARA 

O ARROZ IRRIGADO NO R I O  GRANDE DO SUL 
001.0121/2  N I V E L  C R I T I C O  PARA PREDICAO DA NECESSIDADE DA ADUBACAO FOSFATADA 

PARA O ARROZ IRRIGADO NO R I O  GRANDE DO SUL 
001.0122/0  ADUBACAO NITROGENADA NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO NO R I O  GRANüE 

DO SUL 

--------- ---------> SOJA 
005.0131/2  CULTIVI\R DE SOJA BR 8 - PELOTAS 
005.0132/0  CULTIVARES DE SOJA RESISTENTES A W H A  PARDA I S E P T W I A  GLYCINES 

H E t t i i I  

UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 
UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE BAGE 

UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 



005.0133/8  TRATAMENTO DAS OOENCAS FOLIARES EH SOJA 

=====r===> GADO DE CDRTE 
0 0 6 . 0 1 3 7 / 7  E F E I T O  DO OESHAHE INTERROPIPIDO SOBRE O INTERVALO DO PARTO A PRIMEIRA 

OVULACAO EH VACAS DE CORTE E NO OESEHPENHO DOS TERNEIROS 

- - - - - - - - - ---------> SORGO 
012.0111/0  ESPACAHENTO X DENSIDADE DE SEHEAOWA DO SDRGO GRANIFERO 
012.0112/8  CONTROLE DAS PRAGAS DO SORGO 
012.0113/6  CULTIVARES DE SORGO RESISTENTES AS P R I N C I P A I S  OOENCAS 
012.0114/4  TRATAMENTO QUIHICO DE SEMENTES DE SORGO 
0 1 2 . 0 1 1 6 / 9  CONTROLE DAS PRAGAS DO S O R W  

--------- ---------> ENERGIA 
033.0103/3  EMPREGO DE BIOOIGESTORES AEREOS EH REGIOES COM LENCOL FREATICO 

SUPERFICIAL 

--------- ---------> AVES 
034.0101/5  CARVAO COP#) FONTE DE CALOR NA CRIACAO DE FRANGOS 

................................ 

* RONOONIA 
*****X***HI************ZH*HI*** 

088.0125/0  BRACHIARIA H U n I O I C O U  E PUERARIA PHASEOLOIOES NA RECUPERACAO DE 
PASTAGENS DE CAPIM JARAGUA EH JI-PARANA/RO 

088.0135/9  LOTACAO ANIHAL DE PASTAGENS NATIVAS N A 0  HOOIFICAOA E RALEADA 
PARA RECRIA EXTENSIVA DE CAPRINOS 

................................ 
* RORAIHA ' 1) 

*************************w**HI* 

--------- ---------> OVINOS OESLANADOS 
0 4 5 . 0 1 0 1 / 1  POTENCIALIOAOES DE OVINOS OESUNDAOOS DA RACA BARRIGA NEGRA AS 

CONDICOES TROPICAIS DE R O R A I M .  

--------- ---------> CAJU ' 

088.0123/5  NOVA TECNOLMi IA PARA FORHACAO DE PASTAGENS A B A I X O  CUSTO NOS CERRADOS 
DE B A I X A  FERTIL IDADE OE RORAIHA 

**X*****H***********Y****1)****1) 

* SANTA CATARINA * 
................................ 

--------- ---------> SUINOS 
011.0103/9  ARRACOAHENTO DE LEITOES EI í  ALEITAHENTO 
011.0106/2  TABELA PARA OETERHINACAO DO PESO OTIHO OE VENDA DE SUINOS A N I V E L  DE 

PRODUTOR EM FUNCAO DA RELACAD PRECO 0 0  SUINO/PRECO DO MILHO. 
011.0107/0  COHEOOURO CIRCULAR PARA SUINOS 
011.0108/8  TABELA DE CDHPOSICAO Q U I H I C A  E VALORES ENERGETICOS DE ALIHENTOS PARA 

SUINOS. 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 
UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELDTAS 

UEPAE PORTO VELHO 

UEPAE PORTO VELHO 

UEPAT BOA V I S T A  

UEPAT BOA V I S T A  

CNPSA 
CNPSA 

CNPSA 
CNPSA 



--------- ---------> PROCESSAMENTO DE DADOS 

058.0101/4 FORtUJUCAO DE RACOES DE CUSTO MINIMO PARA SUINDt UTILIZANDO 
MICRMMPUTADOR - PROSUIND. 

===LEEEZ:> DE CmTE 
006.0120/3 DESMAHE PRECDCE DE TERNEIROS VISANDO MELHORAR A EFICIENCIA 

REPRODUTIIVA DE VACAS DE CORTE. 

---------> MACA 
090.0105/8 CONTROLE W I H I C O  DA SARNA DA MACIEIRA 

--------- ---------> VITIVINICULTURA 
020.0103/0 OBTENCAO DE CLONES DE VIDEIRA LIVRE DO VIRUS DO ENROLMENTO DA FOLHA 

"LEAF ROLL" 

H U U U U l U X U U U * U U ~ U U U ~ E X U U U X U U U U U  

!?AO PAULO 
U U U U U W U U U U U ~ ~ R H H m U H H  

--------- --------- > MILHO 
003.0 ior / r  SELECAO MSSAL tn os sexos PARA PROLIFICIDADE EM MILHO. 
003.0109/3 OBTENCAO DE SINTETICOS DE MILHO 

--------- ---------> SUINcss 

0 1 1 . 0 1 0 1 B  LEVEDURA SECA DE DESTILARIA DE ALlXOL t !WCutARWCES CEREVISIAE) NA 
ALIHENTACAO DE LEITOES EM RECRIA. 

011.0102/1 LEVEDURA SECA DE DESTILARIA DE ALCDOL (SAiACCHAROWCES CEREVISIAE) NA 
ALIHENTACAD DE PORCAS EM 6ESTACA0 E UCTACAO. 

--------- ---------> ALGODA0 
013.0118/3 CULTIVAR DE AL6DDAO I A C  2 0  

- - - - - - - - - ---------> MECANIZACAO AGRICOLA 
056.0100/0 SISTEHA HECANICO PROVOCADOR DE QUEDA DE HAHüM PARA F I N S  DE 

DESEWOLVIHENTO DE UM PROTOTIPO DE COLHIEDORA. 

--------- ---------> T W E  
070.0111/8 NOVA CULTIVAR DE T W T E  PARA MESA 

--------- ---------> ALFACE 
072.0100/7 NOVAS CULTIVARES DE ALFACE. 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0134/3 UTILIZACAO DE PLANTAS DE MIRABIL IS  J A U P A  NO C W R O L E  BIOLOGICO DE 

MOSCAS MANCAS. EM CoraiICOES DE LABORATORIO. 

--------- ---------> C I T R m  
016.0104/6 PRATICAS CULTURAIS NO CONTROLE DE CANCRO CITRICO 
016.0105/3 LIHPEZA E PODA EH POMARES CITRICDS 
016.0106/1 DEFENSIVOS UTILIZADOS PARA O CO)JiROLE DO CANCRO CITRICO 
016.0109/5 SELECAD DE MATERIAIS EXISTENTES W S  BAG, RESISTENTES A CANCRO C I T R I m  

CAUSADO POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. C I T R I  
016.0113/7 APLICACAO DE TECNOLOGIA FORNECIDA POR PESWISA EPIDEMIOLDGICA NO 

SERVICO DE PREVISAO E AVISO PARA O CONTROLE DE CANCW CITRICO 

EMPASC / U G E S  

EHPASC / SAO JOAQUIM 

EMPASC / VIDEIRA 

FEALQ / SP 
FEALQ / SP 

FEALQ / SP 

FEALQ / SP 

I A C  / SP 

I A C  / SP 

I A C  / SP 



0 6 8 . 0 1 0 8 / 8  CONTROLE DA POORIDAO BRANCA (SCLEROTILM CEPIVORLM) 00 ALHO 
068.0109/6  CONTROLE DA FERRUGEM I PUCCINIA A L L I I  1 DO ALHO 

----- -----===e> CEBOLA 

ob9.0105/2 CONTROLE wInIco DE DOENCAS FUNGICAS DA CEBOLA 

- - - - - - - - - ---------> TOMATE 
0 7 0 . 0 1 1 7 / 5  CONTROLE DA " R E Q U E I W '  IPHYTOPHTHORA INFESTANS) DO TOHATEIRO 

--------- ---------> MACA 
090.0106/6  APLICACAO DE TECNOLOGIA FORNECIDA POR PESQUISA EPIOEMIOLOGICA NA 

PREVISAO, AVISO E CONTROLE QUIMICO DA SARNA DA MACIEIRA 

======E== > GADO DE CORTE 
0 0 6 . 0 1 2 5 / 2  ARMA PARA LANCAMENTO.DE DARDO ANESTESICO 
006.0127/8  CONTENCAO FARiiACOLOGICA E EXPOSICAO DE P E N I S  DE BOVINOS CüR 

TRI IOOOETILATO DE GALAMINA 
006.0128/6  TRATAMENTO DAS PODODERMATITES PELO USO DE L I I I A S  FRESAS 
0 0 6 . 0 1 2 9 / 4  ARMA PARA LANCAMENTO DE DARDOS ANESTESICOS DE 71Mn X 1 0 H H  

====e====> MAQUI. APAR. INSTRUIIENTOS 
0 7 8 . 0 1 0 3 / 8  SETA PARA INOCULACAO DE L IQUIDOS MEDICAMENTOSOS NA CONTENCAO 

DE PEQUENOS A N I M A I S  . 
0 7 8 . 0 1 0 4 / 6  OGIVA PROTETORA DE DURALLMINIO PARA DAROOS 

................................. 

SERGIPE u 
................................ 
--------- ---------> GADO DE CORTE 

"BANCOS DE PROTEINA- DE LEUCENA PARA NOVILHOS DE CORTE E n  PASTAGENS 
DE BUDOEL GRASS. 

UEPAE SAO CARLOS 
UEPAE SAO CARLOS 

UEPAE SAO CARLOS 
UEPAE S A 0  CARLOS 

UEPAE S A 0  CARLOS 

UEPAE SAO CARLOS 

UEPAE ARACAJU 

------- -------==> ADUBACAO 
060.0103/6  AOUBACAO FOSFATADA DE PASTAGEM DE CAPIM BUFFEL. vn* ALTERNATIVA UEPAE ARACAJU 

V I A V E L  PARA ENGORDA DE BOVINOS NA ZONA 0 0  OESTE DE SERGIPE. 

----- ---- - ------- - > CAJU 
088.0119/3 CAPACIDADE DE %PORTE DE PASTAGEH DE CAPIM BUFFEL NA ZONA DO OESTE UEPAE ARACAJU 

DE SERGIPE. 



8. Listagem de recomendações 
por estado 

******X***X******~B*******H***** 

* ALAGOAS 
*****************~u*****H***sW* 

--------- ---------> ARROZ 
001.0101/4 CULTIVAR DE ARROI IRRIGADO PARA A REGIA0 DO BAIXO SAO FRANCISCO 

****i***t*W*****<~**I*****H)*WU 

* AWAPA 
.............................. 

--------- ---------> ARROZ 
001.0114/7 CULT:[VAR DE ARROZ ADAPTADA AS VARZEAS iRiIDAS DO AWAPA 
001.0115/4 CULT:iVAR DE ARROZ PARA AS MMI ICOES DE SEBUEIRO DO AMPA 

--------- ---------> UILHO 
003.0130/9 CULT:[VAR DE U I W O  PARA SOLOS DE TERRA FIRNE DO AMPA 
003.0131/7 CULTIVAR DE nIwo PARA SOE DE VARLEAS DO AMPA 

--------- ---------> SOJA 
005.0116/3 CULTIVAR DE SOJA PARA O AMPA 

- - - - - - - - - --------- > U A M ) I O U  
009.0111/6 SISTEMA DE P U N T I O  PARA MM) IOCA NO AIUPA 

EPEAL / Ai. 

UEPAT MCAPA 
UEPAT MCAPA 

UEPAT MACAPA 
UEPAT UACAPA 

UEPAT NACAPA 

UEPAT MCAPA 

--------- ---------> SORGO 

012.0101/1 CULTIVAR DE SORGO FORRAGEIRO PARA AS VARZEAS DO AMPA UEPAT HACAPA 
012.0102/9 CULT:IVAR DE SORGO SACARINO ADAPTAOA AO CERRADO DO AUAPA UEPAT MCAPA 
012.0103/7 CULTIVAR DE SORGO SACARINO ADAPTADAS AOS SOLOS DE MATA E Vb.RZEA DO UEPAT MCAPA 

AWAPA. 
012.0104/5 CULTIVAR DE SORGO SRANIFERO PARA O AMPA UEPAT MCAPA 

--------- ---------> CAJU 
088.0132/6 GRANINEAS FORRAGEIRAS PARA OS CERRADOS DO AUAPA UEPAT MCAPA 

--------- ---------> SERINGUEIRA 
014.0105/8 TRATAHENTO DE FERIUENTOS NO CAULE DE PLANTAS DE SERINGUEIRA CNPSD 
014.0110/8 CONTROLE DO APODRECIWENTO DA CASCA (BOTRYOOIPLODIA S P I  A C I M  DO COLO CNPSD 

DA SERINGUEIRA 
014.0111/6 USO DE PORTA-ISCAS PARA CONTROLE DE SAWAS EW SERINGAIS DE CULTIVO CNPSD 
014.0113/2 "WIAU"  ADAPT~DOP EXTRATOR DE WOAS DE SERINGUEIRA CNPSD 
014.0118/1 ESCALDADURA NO CAULE DE SERINGUEIRA JOVEU CNPSD 

--------- ---------> RECURSOS GENETICOS 
023.0105/9 A PiJPüNtiA COtlO ALTERNATIVA PARA PROIDUZiR ALIUENTOSI FARIMiA. RACAO INPA 

ANItUiL. OLEO E PALMITO NA TERRA FIRME DA AMZüNIA.  

023.0107/5 AVALIACAO DE INTRODUCOES DE ARACEAS COHESTIVEIS INPA 



--------- ---------> ADUBACAO 
060.0107/7 A INOCULACAO DAS SEUENTES DE FEIJAO CAUPI COII RHIZOBIW SP cono 

FATOR DE AUMENTO DO REWIHENTO DAS PLANTAS 

******w********************HH 
* BAHIA 
****C******i******H****(I***HH 

--------- ---------> HARACUJA 
076.0101/6 NOVOS TIPOS V A R I E T A I S  DE HARACUJAZEIRO PARA O PLANALTO DA I B I A P A B A  
076.0102/4 SISTEHA DE COWUCAO DO HARACUJAZEIRO NO PLANALTO DA I B I A P A B A  

--------- ---------> ARROZ 
001.0128/7 I A C  164 - CULTIVAR INDICADA PARA O CULTIVO DE S E W E I R O  NO CERRADO 

DA BAHIA. 
001.0129/5 I A C  165 - CULTIVAR INDICADA PARA O CULTIVO DE S E W E I R O  NO CERRADO 

DA BAHIA. 

r========> n I L H O  
003.0141/6 CULTIVAR DE H I L H O  BR 105 ADAPTADA AS CONDICOES ECOLOGICAS DO ESTADO 

DA BAHIA. 

n=rz=====> SOJA 
005.0148/6 CULTIVAR DE SOJA I A C  8 INDICADA PARA CULTIVO NO CERRADO DA BAHIA. 
005.0149/4 CULTIVAR DE SOJA PARANAGOIANA I N ü I C A ü A  PARA CULTIVO NO CERRADO DA 

BAI i IA .  

--------- ---------> CAPRINoS 
010.010W0 VACINA CONTRA O "UAL O 0  CAROCO" DOS CAPRINOS E OVINOS' 

--------- ---------> WHONA 
074.0102/9 S I P E A L  9 - CULTIVAR DE HAUONA I W I C A D A  PARA O ESTADO DA BAHIA. 
074.0103/7 RECOtfENDACAO DA CULTIVAR DE UAUONA S I P E A L  28 (BA 21. 

--------- ---------> CAJU 
058.0150/8 INTROOVCAO DA üRAHINEA 6REEN PANIC NA R E 6 I A 0  DO PARAGUACU. 

....................... 

* CEARA 
************H*********CIH*(H(I* 

--------- ---------> CAPRINOS 
010.0107/2 CONTROLE DE VERHINOSE DE CAPRINOS E OVINOS NO ESTADO DO CEARA 

--------- ---------> HANDIOCA 
009.0104/1 NOVAS CULTIVARES DE HANüIOCA PARA O CEARA 

--------- ---------> PIHENTAO 

024.0102/4 INTRODVCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE PIHENTAO 

I N P A  

EPABA 

EPABA 

EPABA 

EPABA 
CPABA 

EPABA 

EPABA 
E PABA 

EPABA 

CNPC 

EPACE 

EPACE 



--------- ---------> T O M T E  
070.0115/9  INTRDDVCAO E AVALIACAO DE CULTIVARES DE T M U T E  

--------- ---------> FEIJAO 
0 0 2 . 0 1 2 2 / 8  NOVA CULTIVAR DE CAUPI PARA A REGIA0 UO CARIRI -CE 

0 8 1 . 0 1 0 0 / 8  AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR 
081.0101/6  INTRODUCAO E AVALIACAO DE VARIEDADES DE CANA-DE-ACUCAR 

................................. 

* D I S T R I T O  FEDEIPAL 
*******************,I**********#* 

--------- ---------> TRIGO 
004.0146/3 RECOPIEMACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O B R A S I L  CENTRAL 
004.0147/1  RECOPIENOACAO DE CULTIVARES DE TRIGO PARA O B R A S I L  CENTRAL 

*****************XI.****HI****** 

* E S P I R I T O  SANTQ * 
***********~***o***n*****rnrrw, 

--------- -e-------> ARROZ 
001.0133/7 RECOHEREDACAO DE UREIA PARA CULTIVARES DE ARROZ IRRIGADO 

EPACE 

EPACE / C A R I R I  

EPACE / C A R I R I  
EPACE / C A R I R I  

C P U  
CPAC 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0136/8  C A P I X A I A  PRECOCE. NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO, DE C I C L O  PRECOCE, EIlCAPA 

AOAPTA'DA PARA O E S P I R I T O  SANTO. 
002.0137/6 VITORIA.  NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO ADAPTADA PARA O E S P I R I T O  SANTO E K A P A  
002.0138/4  I W A C U .  NOVA CULTIVAR DE F E I J A O  PRETO. DE C I C L O  NORIUL, AOAPTAOA PARA E K A P A  

O ESPIIRITO SANTO. 

--------- ---------> GADO DE L E I T E  
007.0111/0  FORRAGEIRAS DE INVERNO PARA A REGIA0 W L  DO E S P I R I T O  SANTO. EMCAPA 

--------- ---------> SORGO 
012.0118/5  CULTIVARES DE SORGO FORRAGEIRO PARA O E S P I R I T O  SANTO. ERCAPA 

-- - - - - - - - ---------> SERINGUEIRA 
014.0102/5 CONTROLE DE PLANTAS DAINIIAS Eii  V I V E I R O S  DE SERINGUEIRA C a i  SETE W S E S  ERCAPA 

DE IDADE 



--------- ---------> ABACAXI 

017.0105/1  CONTROLE DA FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO 

--e------ ---------> BATATA 
067.0111/4 CULTIVARES DE BATATA (SOLAENn TUBEROSUMI PARA AS REGIOES PRODUTORAS 

DO ESTAOO DO E S P I R I T O  SANTO. 

---------> - - - - - - - - - TOMATE 
070.0109/2 CONTROLE wInIco DE PLANTAS DANINHAS NA SEMEADURA DIRETA DO TOMATE 
070.0110/0 CONTROLE OA TRACA DO TOMATEIRO, SCROBIPALPULA ABSOLUTA (MEYR.) NO 

ESTAOO 00 E S P I R I T O  SANTO. 

******I****I******(HHI***(HmH* 

GOIAS 
+*tHH*I**CI***IIOCXI)*ii***ii**U 

--------- ---------> ARROZ 
001.0123.4 CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO COn IRRIGACAO CONTROLADA 
001.0125/3 CULTIVAR DE ARROZ PARA CULTIVO COM IRRIGACAO CONTROLADA 

- - - - - - - - -. ..e-.- 

003.0110/1 RECMIENOACAO DE CULTIVARES DE n I L H o  HIBRIDO PARA A REGIAO DE WIAS 
COMPREENOIDA ENTRE AS LATITUDES 1 l . S  E 5 . 5  

003.0111/9  RECOHENOACAO DE CULTIVARES DE MILHO H I B R I D O  PARA A RE6IAO DE GOIASs 
CM1PREENOIOA ENTRE AS LATITUDES 1 9 . 5  E 15.S 

003.0112/7  RECOMENOACAO DE CULTIVARES DE U I L H O  H I B R I D O  PARA A REGIA0 DE GOIAS, 
COMPREENDIDA ENTRE AS LATITUDES 15.5 E 11.5 

0 0 3 . 0 1 1 ~ 5  RECOMENDACAO DE VARIEDADES DE n I L H o  PARA GOIAS 

--------- ---------> SOJA 
005.0100/7 RECOnENOACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIAO SUL DE GOIAS NO 

PERIODO OE ENTRESSAFRA 
005.0101/5  RECO?iENOACAO DE E P M A S  DE PLANTIO DE SOJA PRECOCE E TARDIA PARA A 

REGIA0 SUL DE GOIAS 
005.0102/3 RECCIIENOACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 NORTE DE GOIAS. 

PERIODO DE ENTRESSAFRA 
005.0103/1  RECOnEtfDACAO DE CULTIVARES DE SOJA PARA A REGIA0 SUL DE GOIAS. 

PERIODO DA SAFRA 

--------- ---------> ALGODA0 
013.0115/9 ROTACAO DA C U L W A  DO ALSOOOEIRO HERBACEO COM L E t l M I N W A S  E n  SOLO DE 

CERRADO DE GOIAS. 
013.0117/5  RECOnEWACAO DA EPOCA DE PLANTIO DO ALGODOEIRO HERBACEO NAS REGIOES 

SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE GOIAS 

--------- --------- > ALHO 
068.010319 RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA O SUL DE 6 0 I A S  

--------- ---------> TfJHATE 
070.0108/4 RECDMEWACAO DE CULTIVARES DE TOnATE PARA CULTURA RASTEIRA DE 

SEMEADURA DIRETA 

EtlCAPA 
EMCAPA 

CNPAF 
CNPAF 

EPI60PA 

EIIGOPA 

EHGOPA 

EHGOPA 

EHGOPA 

EINOPA 

EnGOPA 

EHGOPA 

EHGOPA 

EMGOPA 



---- ----===== > CAJU 

088.0110/2  PALHA DE ARROZ, CORO VOLIMOSOI NA ENGOZIOA EM CONFINAMENTO DE BOVINOS 
E BUBALINOS 

**X***I*****I**.U****W********HI 

MARANHAO +I 
***************************..**a* 

- - - - - - . --v- 

005.0108/0  RECORENDACAO DA CULTIVAR B R - 1 1  ICARAJAS)  
0 0 5 . 0 1 0 9 / 0  RECOHENDACAO DA CULTIVAR BR-10 I T E R E Z I N A )  

--------- ---------> MANDIOCA 
009.0110/8  PLANTIO DE MANDIOCA EM F I L E I R A S  DUPLAS CONSORCIADO iXii ARROL 

*****************wa************ 
r M T O  GROSSO DO SUL * 
................................. 

--------- > SOJA 
005.0110/6  RECOMEEIOACAO DA CULTIVAR BR-9 (SAVANA) PARA A REGIA0 CENTRO E NORTE 

DO RATO GROSSO DO SUL 

--------- ---------> CAJU 

0 8 8 . 0 1 0 0 / 3  CULTIVO DE BRACHIARIA H W I D I C O L A  EM AREAS DE C A R M L  NO PANTANAL 
MATO-GFIOSSENSE 

088.0101/1  BRACHIARIA DECUMBENS E BRACHIARIA BRIZAETTHA CV. MARANDU CULTIVADAS 
EM CERRADOS DO PANTANAL MATO-GROSSENSE 

---i ---- - ---------> ARROZ 
001.0105/5  BR/IRGit 4 0 9  E BR/IRGA 410:  CULTIVARES DE ARROZ RECOMENDADAS PARA 

CULTIVO EM VARZEA IRRIGADA E NA0 1RRIGADA.A PARTIR DE 1 9 8 1 / 8 2  E 8 2 / 0 3  
001.0106/3  I A C  1 6 4  E I A C  1 6 5 :  NOVAS CULTIVARES DE ARROZ DE S E W E I R O  RECOMENDADAS 

PARA O RATO GROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1980/01.  

--------- ---------> TRIGO 
004.0102/6 TRIGO BR 11: NWA CULTIVAR DE TRIGO LANCADA PARA O mrn GROSSO DO SUL 

A PARTIR DE 1 9 8 4 .  
004.0103/4  COCORAQUE: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECONEWADA PARA O MATO GROSSO DO 

SUL, A PARTIR DE 1 9 8 3 .  
004.0104/2 IAPAR 6-TAPEJARA: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O IrATD 

GROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1983.  
0 0 4 . 0 1 0 5 / 9  ANAHUAC: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO SUL 

A PARTIR DE 1 9 8 1 .  
004.0106/7  I A C  1 8  - XAVAMES : NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECMIENDADA PARA O 

MATO GROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1 9 8 1 .  
004.0107/5  ALONDRA 4546: NOVA CULTIVAR DE TRIGO LANCADA NO MATO GROSSO DO SUL. 

1 9 8 0 .  
004.0108/3  JUPATECO F 73: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO 

DO SUL. A PARTIR DE 1978.  
004.0109/1  ITAPUA 5: NOVA CULTIVAR DE TRIGO, RECOHENDADA PARA O MATO GROSSO DO 

SUL, Ii PARTIR DE 1979.  

EHAPA 
EMAPA 

EMAPA / M C A S A L  

EMPAER / HS 

UEPAE C O R W A  

UEPAE CORLMBA 

UEPAE DOIRADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DMIRADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 



I N I A  F 66: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO 
SUL, A PARTIR DE 1978. 
I A C  13: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O MATO GROSSO DO SUL 
A PARTIR DE 1980. 
IAPAR 3-ARACATU: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O 
MATO GROSSO DO SUL. A PARTIR DE 1982. 
PAT 24: NOVA CULTIVAR DE TRIGO LANCADA PARA O MATO GROSSO DO SUL, 
EM 1977. 
PARAGUAI 281: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENDADA PARA O 
MATO GROSSO DO SUL, A PARTIR DE 1980. 
NAHBU: NOVA CULTIVAR DE TRIGO RECOMENOADA PARA O MATO GROSSO DO SUL, 
PARTIR DE 1980. 
CONTROLE QUIMICO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA NA CULTURA DO TRIGO 
CONTROLE DE DOENCAS NA CULTURA DO TRIGO. 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOWADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 
UEPAE DOURADOS 

------- -- ---------> SOJA 
005.0106/4 CONTROLE QUIMICO DA LAGARTA DA SOJA EM CONOICOES DE C M P O  NO MATO UEPAE DOURADOS 

GROSSO DO SUL 
005.0107/2 CONTROLE W I M I C O  DO PERCEVEJO MARROM DA SOJA. EUSCHISTW HEROS* UEPAE DOURADOS 

(FABR., 17941 COM DIVERSOS I N S E T I C I D A S  NO MATO GROSSO DO SUL 

------- -- ---------> TECNOLOGIA DE SEMENTES 
0~5.0108/8 TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA con FUNGICIDA 

--------- ---------> ADUBACAO 
060.0105/1 PLANTIO DE W A  SEM ADIE40 NITROGENADO. 
060.0106/9 ADUBACAO VERDE 

UEPAE DOURADOS 

UEPAE DOURADOS 
UEPAE DOURADOS 

.............................. 

MINAS GERAIS * 
.............................. 

--------- ---------> GADO DE L E I T E  
007.0100/3 ECONOMICIDAOE E E F I C I E N C I A  DO LUGOL NO TRATAMENTO DAS ENDOMETRITES DE CNPGL 

BOVINOS 

--------- --------- > MILHO 
003.0120/0 CONTROLE DE PRAGAS EM MILHO ARMAZENADO - S I L O  DE ALVENARIA CNPMS 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0125/1 CONTROLE W I M I C O  DE INVASORAS NA C U L N R A  DO F E I J A O  PHASEOLUS EPAMIS 

W L G A R I S  L. 

--------- ---------> TRIGO 
004.0126/5 CANDEIAS, NOVA CULTIVAR DE TRIGO PARA MINAS GERAIS EPAMIG 
004.0127/3 ANAHUAC E NAMBU, CULTIVARES DE TRIGO IRRIGADO PARA PLANTIO A PARTIR EPAMIG 

DE 19829 NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
004.0128/1 BR 10 - FORM~SA, NOVA OPCAO DE TRIGO IRRIGADO PARA MINAS GERAIS EPAHIG 

A P A T I R  DO ANO DE 1983. 



ooE.o i i 7 /1  FOHTES DE FOSFORO DA FOSFATAGEH PARA O CULTIW) DA SOJA EM SOLO SOB EPMIG 
CERRADO 

---- ----==i==> 1(UIDIOC& 

009.0112/4 USO DE HERBICIDAS NA CULTURA DA K I W X M A  EPUI IG  
009.0113/2 AOUBACAO DE tUNUiENCA0 PARA A CULlUtA DA W I O C A  EM SOLO SOô EPUI IG  

CERRNID. 

--------- ---------> SmGO 
012.0105/2 CULTIVARES DE SORGO GRANIFERO I W I C M A S  PARA O PLANTIO ER SUCESSAO A E P M I G  

CULTURA DA SOJA 

= ---- -----> ALGODAD 
013.0121/7 PLANTIO SEH DESBASTE EM ALGOOAO E P M I G  

= s r r r r = t i >  B m m  
018.011WZ REWERIHENW DE AGUA PELA CULTURA Oh BANANEIRA (rV9* C A V E W I S H I I  E P M I G  

LAtiBLçRTl CV. N W I C A r  NO VALE DO üOUUTUt3A. 

--------- ---------> VITIVIHICULTL#?A 
020.011818 PORTA-ENXERTOS DE VIDEIRA PARA H I B R I D W  FRMCESES 
020..0119/6 CONTPOLE DA ANTRACNOSE DA VIDEIRA 
020.0120/4 TRATMENTO DE INVERNO E WEPRA DE DORMENCIA DAS VIDEIRAS. 

E P W I G  
EPAnIG 
E W I G  

==--- ---- -------, *mo 
068.0104/7 CALAGEM -NA CULTURA DO ALHO EPAHIG 
068.0105/4 ADAPlACAO DE CULTIVARES DE ALHO COM O USO DA FRIGORIFICACAO PRE- EPAMI6 

PLANTIO DOS BULI303 

i-------- --------> PESSEC;O 

091.0101/5 PRInEIRA SELECAO DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO PARA A REGIA0 DE CALDAS E P W I G  

HIIU****USUCSUU*U1*11SSSSSUSUU(I91UiU 

PARA * 
................................ 

===irri==> OVINOS DESUNADOS 
045.0103/7 TATUIiJEH N* CAMA M OVINOS DESLANAOO? 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0123/6 CULTIVAR DE ARROZ I A C  47 PARA A REGIA0 DE AüUANGENCIA DA RODOVIA 

TRAN-iAHUONICA. 

*=====L==> PIHENTA-DO-REIHO 
048.0100/7 USO DA COBERTURA -TA EM PIUEIJTA-DO-REINO. 

CPA lu  

UEPAC ALTIIURA 



mm*******HmHl((*-H*H 

* PARAIBA 
******CC************************ 

--------- ---------> ABACAXI 
017.0100/2  CONTROLE üiJIMICO OA COCHONILHA 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0114/5  COMPETICAO DE CULTIVARES DE F E I J A O  

................................ 
PARANA * 

*********************C********** 

----- ---- ---------> FEIJAO 
002.0105/3  RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE F E I J A O  PARA O ESTADO DO PARANA 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0108/8  "PESO ADEQUADO PARA CONFINAMENTO DE BWINOS." 
006.0109/6 "DIFERENTES FONTES DE FENO PARA ARRACOAMENTO DE BOVINOS m 

CONFINAMENTO". 
006.0110/4  SUPLEMENTACAO DE NOVILHAS 

--------- ---------> V I T I V I N I C U L T U R A  
0 2 0 . 0 1 0 1 / 4  CULTIVAR DE UVA DE MESA 

--------- - - - - - - - - - > CAFE 
054.0101/3  CULTIVAR DE CAFE PARA O LITORAL DO PARANA 

--------- ---------> BATATA 
067.0100/7 CULTURA DA BATATA NA REGIA0 CENTRO-SUL DO PARANA 

--------- - - - - - - - - - > ALHO 
068.0100/5  RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE ALHO PARA A REGIA0 CENTRO-SUL 

- - - - - - - - - ---------> CEBOLA 
069.0100/3  RECOMENDACOES DE EPOCAS DE SEMEADURA E CULTIVARES DE CEBOLA PARA A 

REGIA0 CENTRO-SUL DO PARANA 

--------- ---------> TOHATE 
070.0102/7 RECOMENDACOES DE ESPACAMENTOI DESBROTA E ADUBACAO. NA R E 6 I A 0  

METROPOLITANA DE C L R I T I B A  
070.0104/3  RECOMENDACOES OE AOUBACAO MINERAL. ESPACAWENTO E CONDUCAO DE PLANTAS 

PARA A CULTURA DO TOMATE NO LITORAL PARANAENSE 
070.0105/0  RECOHENDACAO DE CULTIVARES DE TOHATEIRO PARA A REGIA0 METROPOLITANA 

DE C W I T I B A  

EMEPA 

EUEPA / CRLS 

--------- ---------> MAHONA 
074.0100/3  PRATICAS CULTURAIS PARA A CULTURA DA MARONEIRA 

IAPAR / PR 
IAPAR / PR 

IAPAR / FR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 

IAPAR / PR 



088.0102/9 REFORMA DE PASTAGENS DEGRADADAS 
088.0103/7  FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORUACAO DE PASTAGEU NO NDDESTE DO 

PARANA 
088.0104/5  CONTROLE DE CIGARRI IMAS ATRAVES DE MANEJO DE PASTAGENS 
088.0105/2  ESF'ECIES FORRAGEIRAS A N A I S  PARA FRWUCAO DE SILAGEU 
088.0106/0  UAEIEJO DE PASTAGEM UELHORADA DE C A P I N  CDLONIAO 
088.0107/8 PRCmUCAO DE FORRAGEU NO INVERNO. ATRAVES DE ESPECIES FORRAGEIRAS 

M I A I S  

:=====:I=> M E f y A  
102.0100/2 TEC.NOLOGIA DE PRODUCAO DE M E I X A  

=E==.=:==> =1*81* 
103.0100/0  RECOIIENDACAO DE CULTIVARES DE GOIABEIRA 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0130/1  CULTIVARES DE F E I J A O  C M W i  IPHASEOLUS W L G A R I S  L.)ADAPTADAS A ALTA 

TEUPERATURA - SUBUEDIO SAO FRANCISCO. 

--------- --------- > H I L H O  
003.0140/8  CULTIVAR DE MILHO PRECOCE "AMARILLO DEL BAJIO"  PARA O AGRESTE DE 

PERNAUBUCO. 

--------- ---------> 61100 IDE CORTE 
006.0136/9 COUPARACAO DE TRES ESWEUAS DE DDSIFICACAO M I - H E L U I M I C A  NO MW0 

DE IPESO DE BEZERROS DESUAUADOS. 

--------- ---------> GADO DE L E I T E  
007.0110/2 EMPI?EGO DA PANICULA DE SORGO SECO INTEGRAL TRI 'NRADAP ENSILADA UMIDA 

E GUAO SECO TRITURADO, NA ALIMENTACAO DE VACAS MESTICAS LEITEIRAS.  

--------- ---------> @JIW 

008.0143/1 DUA:: CULTIVARES DE CAPIM BUFFEL (CENOHRUS C I L I A R I S I E  UUA DE URDCHLOA 
(UROCHLOA UOSAHSICENSIS) PARA FORnACAO DE PASTAGEU NO SEUI-ARIDO 

--------- > W I ( X A  
009.0120/7 OSTENCAO DE UANIVAS PARA PLANTIO ATRAVES DA W D A  EU CULTIVOS DE 

DOZE ( 1 2 )  MESES. 

------- -------==> ~ I L H E ~  

040.0100/4 CULTIVAR DE UILHETO 6RANIFERO S Y M X E T I C - 1  PARA O SEUI-ARIDO DE 
PEREIAWOCO. 

IAPAR / PR 

IAPAR / R1 

I P A  

I P A  

I P A  

I P A  

I P A  

I P A  

I P A  



HSS*S**HS**SS*SSSSSS~Hm(Hm 

P I A U I  
**m****************w**mH* 

--------- --------- > F E I J A O  
002.0117/8  F E I J A O  MACASSAR: BR-2 IPARNAIBAINOVA CULTIVAR PARA O P I A U I  
002.0118/6  CULTIVARES DE F E I J A O  DE MEiRO PARA O l . N N I C I P I 0  DE TERESINA 

--------- --------- SOJA 
005.0104/9  SOJA BR 1 0  (TERESINA) 
005.0105/6 SOJA BR-11 ICARAJAS) -. _, --------- ---------> MANDIOCA 
009.0101/7  CULTIVAR DE H A M I O C A  PARA A MICRORREGIAO HOC(OGENEA DE TERESINA 
009.0102/5  CULTIVAR DE (WIOIOCA PARA A MICRORREGIAO HOMOGENIA DO MEDIO PARNAIBA 

PIAUIENSE 
009.0103/3 CULTIVAR DE MAtmIOCA PARA A MICRORREGIAO HOnOGENEA DO MEDIO GURGUEIA 

- - - - - - - - - ---------> CAPRINOS 
010.0102/3  CONTROLE DA VERMINOâE DOS CAPRINOS 

--------- ---------> ALGOOAO 
013.0119/1 CONSORCIACAO 00 ALGODOEIRO ARBOREO cor( nIwo + FEIJAO + PALMA 

FORRAGEIRA 

*SXH***i)**S***I******~OS*SSSS* 

* R I O  DE JANEIRO 
************+**I**********W**** 

--------- ---------> mIJBACA0 
060.0110/1  T I P O S  DE MIOAS E ESPACAMEMO NA CULTURA DO INHAME ICOLOCASIA 

ESCULENTA SCHOTT. ). 

--------- ---------> F E I J A O  DE VAGEM 
084.0100/2 RECOnENOACAO OA CULTIVAR DE FEIJAO-DE-VAGEM USCAOE.  

--------- ---------> GADO DE L E I T E  
007.0108/6  TRATAMENTO ANTI-HELnINTICO ESTRATEGICO PARA B W I N O â  DE CANTASALO/RJ 

- - - - - - - - - ---------> ABACAXI 
017.0103/6 APROVEITAMENTO DE SOLOS DE RESTINSA (RE60SSOL) COH A CULTURA DO 

ABACAXI ATRAVES DA AüUBACAO QUIMICA E ORGANICA. 

UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESIHA 

UEPAE TERESINA 
UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESIH). 

UEPAE TERESINA 

UEPAE TERESINA 

PESAGRO / I T A W A I  

PESAGRO / I T A 6 U A I  

PESAGRO / LBA 

PESAGRO / M C A E  



060.0111/9 BALANCEAUENTO K m G  PESAGRO / HACAE 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0142/7 PREVENCAO DO BONLISMO EPIZOOTICO DO BOVINO NA REGIA0 DO CERRADO DO 

BRASIL-CENTRAL. 

v-------- - - - - - - - - - > GADO DE LE ITE  
007.0116/9 INSTALACAO DE HINI-LABORATORIOS PARA O DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DA 

M S T I T E  BOVINA NAS COOPERATIVAS DE LEITE.  
007.0117/7 AUTOUATXZACAO DA PROVA DO ANEL IR ING TEST) NO DIAGNOSTICO DA 

BRUCELOSE NO LE ITE  NAS USINAS. 
007.0118/5 CONTROLE DA SALUONELOSE DOS BEZERROS 

******I***(HT******U*U*********H 

* RIO  GRANDE DO NORTE I 
********************1c**********.n 

--------- ---------> ARROZ 
001.0112/1 CULTIVAUES DE ARROZ IRRIGADO RECOtlEWADAS PARA O VALE DO BAIXO ACU 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0121/0 "SERRANU" - A CULTIVAR DE CAUPI  P,ARA CPNDICOES DE SEWEIRO DA ZONâ 

OESTE RI4 

U*******************I******~**U 

* RIO  GRANDE DO SLUL u 
********************U****I***(HTU 

--------- --------- > ALHO 
068.0107/0 CONTROLE WInIco DA PODRIDAO BR*N~USCLEROTIM CEPIMRW) DO ALHO 

-- ------- 
---v----- > TRITICALE 
052.0101/7 RECOUENPACAO DE ESPACAHENTO E DENSIDADE DE SEHEADURA PARA O 

TR1TICAL.E 
052.0103/3 RECOMENDACIO DE EPOCA DE PLANTIO E COLHEITA MAIS APROPRIADOS AO 

TRITICALE 

-------- --------a> nIwo 
003.0137/4 CULTIVAR DE P I W C A  ADAPTADA AS MEIDICOES DO ESTADO DO R I O  GRANDE DO 

SUL 

--------- ---------> TRIGO 
004.0129/9 REDUCAO DE DOSAGENS DE ALGUNS INSETICIDAS RECOMENDADOS PELA COMISSAO 

SUL BRASILEIRA DE PESQUISAS DE TRIGO 
004.0131/5 N I V E I S  DE INFESTACAO DO PULGA0 DA ESPIáL  HACROSIPHLM AVEME í F . 1  

PARA INICIO DO CONTROLE Q u I n I c o  

---------> SOJA 
005.0124/7 RECOHENOACAO DE ESTIRPES DE R H I Z O B I W  JAPONICW A INOVSTRIA DE 

INOCULANTES 

RDERJ 

RDERJ 

RDERJ 

ROERJ 

EHPARN / URP MOSSORO 

EHPARN / URP HOSSORO 

CNPFT 

CNPT 

CNPT 

DG / UFRGS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 

IPAGRO / RS 



--a=----- -- -----> SUINOS 

011.0110/4  SVBPRDDUTOS DO ARROZ NA NUTRICAD DE SUINOS 
011.0111/2  A R A I Z  DE MAMIIOCA NA NUTRICAD DE SUINOS 

-v------- -- ------- > SORGO 
0 1 2 . 0 1 0 7 / 8  SORGO GRANIFERD NA NUTRICAO DE AVES 

--------- -- ------- > AVES 
034.0100/7  PROTEINA E ENERGIA EM D I E T A S  PARA FRANGOS DE CORTE 

--- ------ ---------> OVINOS 
044.0102/2  AVALIACAO DO VALOR N U T R I T I V O  DE SVPPRODUTOS AGRICDLAS FIBROSOS - 

PALHAS - NO R I O  GRANDE DO SUL 

====E.=::=> CAJU 
088.0141/7  NOVA ALTERNATIVA DE GRAMINEA PERENE OE ESTACA0 F R I A  PARA O RS 

- - - - - - - - - ---------> ARROZ 
001.0109/7  CULTIVAR DE ARROZ IRRIGAOO PARA O R I O  GRANDE DO SUL 
001.0110/5  CULTIVAR DE ARROZ IRRIGAOO PARA O R I O  GRANDE DO SUL 

--------- --------- > SOJA 
005.0130/4  RECOMENDACAO DE ESPACAMENTO E DENSIDADE DE SEMEADURA PARA CULTIVARES 

DE SOJA 
005.0134/6  RECOMENDACAO DE FUNGICIDAS PARA TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA 

---------> SORGO 
0 1 2 . 0 1 1 5 / 1  RECOMENDACAO DE CULTIVARES DE SORGO GRANIFERO PARA O RS 

................................ 
* RONDONIA ~t ................................ 
--------- ---------> CAJU 
088.01e6/8  CAMEROUN vn NOVO c m n  DE CORTE PARA RONDONIA 
088.0127/6  SUBSTITUICAO DA PASTAGEM DE 8. DECUNBENS PELO 8. H W I D I C D L A  

*+************************Y***** 

* RORAIMA z 
************W****************C* 

sirrs:=sn> ARROZ 
001.0111/3  " I A C  1 6 5 "  - CULTIVAR DE ARROZ PRECOCE RECOMENDADA PARA O CULTIVO 

DE SEQUEIRO EM RORAIMA 

--------- --------- > CAJU 
088.0120/1  CAPIM At.IDROPDGON UMA DPCAO FORRAGEIRA PARA AREAS DE CERRADO DE 

RORAIMA 
088.0121/9  QUICUIO DA AMAZONIA - UMA ALTERN4TIVA PARA FORMACAO DE PASTAGENY 

NO TERRITORIO FEDERAL CE RORAIMA 
088.0122/7  GUANDU - LMA LEGUNINOSA FORRAGEIRA PARA O 7ERRITORID FEDERAL DE 

RORAIMA 

I P Z F O  / RS 
I P Z F D  / RS 

I P Z F D  / RS 

I P Z F O  / RS 

I P Z F O  / RS 

I P Z F O  / RS 

I R G  A 
IRGA 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PELDTAS 

UEPAE PELOTAS 

UEPAE PORTO VELHO 
UEPAE PORTO VELHO 

'iEFAT BOA V I S T A  

UEPAT BOA V I S T A  

UEPAT BOA V I S T A  

UEPAT BOA V I S T A  



**HHIZ(rl**CHI**HCC*(HHIiU(C*W 

SANTA CATARIHh 
*C1Z*Z**ZI*******ZCC*ZN**X*HYX. 

--------- ---------> SUINOS 
011.0104/7  SEHI-CWFINAHENTO PARA PORCAS BESTANTFS 
011.0105/4  C M A  DE AVIARIO N d  ALIHENTACAO DE SlJINOii  
011.0109/6  UTILIZIZCAO DE FARELO DE TRIGO EH RACOLS DE SUIWOS 

CNPSA 
CNPSA 
CNPSA 

--------- ---------> PRMESSAIfENTO DE DADOS 
058.0100/6 IIAXIWILACAO E H I N I M I Z d C A O  DE U1.U F W A O  OBJETIVO UTILIZANDO CNPSA 

PROGRAIIACAO LINEAR EI I  HICRMOnWTADOR - S I S P L I I I  

--------- ---------> MACA 
090.0102/5  C0NTRDI.E DA HOSCA DAS FRUTAS. EHPASC / CAUDOR 

--------- ---------> FEIJAO 
002.0119/4 RECOMEIOACAO DA CULTIVAR DE F E I J A O  EIIPASC 201-CHAPECO PARA M I L T I V O  EM EHPASC / CPPP 

SANTA CATARINA 

r;=======> MILHO 
003.0117,'6 VARIEDADE DE HILHO DE POLINIZAUO ABERTA PARA SANTA CATARINA EHPASC / CPPP 
003.0118/4 VARIEDADE DE HILHO DE POLINIZACAO ABERTA PARA SANTA CATARINA EHPASC / CPPP 

---v----- --------- > CAJU 
088.0116/9 HEHARTHRIA ALTISSIMA CV. EHPASC 3 0 2  WU NOVA FORRAGEIRA PARA O EHPASC / LAGES 

PLANALTO CATAR INENSE 

--------- ---------> ALIHENTACAO ANIMAL 
1 0 4 . 0 1 0 0 / 8  CAMA DE FRANGO COMO COMPONENTE NA D I E T A  DE BOVINOS EMPASC / LAGES 

--------- ---------> V I T I V I N I C U L T U R A  
020.010212 USO DE F W G I C I D A S  SISTEHICOS NO CONTROLE DA PERONOSPORA DA V I D E I R A  EHPASC / V I D E I R A  

--------- 
--------v > MACA 
090.0103/3  PREPARO DO SOLO PARA CULTIVO DA MACIEIRA 
090.0104/1  CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EH W C I E I R A  

EHPASC / V I D E I R A  
EHPASC / V I D E I R A  

******************i(l~*HW(****wi* 

* SAO PAULO i 
*************I****W~*i****~****C 

--------- ---------> GADO DE CORTE 
006.0124/5  CONTENCAO FARHACOLOGICA DE BOVINOS CO?i CLORIDRATO DE X I L A Z I N A  UEPAE SAD U R L O S  

A 20i .- 
006.0126/0 CONTEMAO FARIIACOLOGICA DE FELIDEOS SILVESTRES COií CLORIDRATO UEPAE SAO CARLOS 

DE X I U Z I N A  A 20% ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE KETdI l INA A 25% 



--------- --------- > H A W I .  APAR. INSTRUMENTOS 

078.0105/3 CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COH T R I I W O E T I U T O  DE GALARINA UEPAE SA0 CARLOS 
078.0106/1 CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COM CLORIDRATO DE X ILAZ INA  A 20% UEPAE SAO CARLOS 

ASSOCIA00 AO CLORIORATO DE KETAiUNA A 25% 

*iw36********************IW)****** 

SERGIPE 
.................................. 

--------- GADO DE CORTE 
006.0123/7 FORRAGEIRAS ALTERNATIVAS PARA FORMACA0 DE PASTAGENS NO ESTA00 DE UEPAE ARACAJU 

SERGIPE 

--------- > --------- ADlJaACAO 
060.0102/8 USO DE MENOR QUANTIDADE DE FERTILIZANTE EH FüNCAO DO EFEITO R E S I W A L  UEPAE ARACAN 

DE FOSFORO NO SOLO. 

-- - - - - - - - --------- > CAJU 
088.0117/7 CONTROLE DA CMHONILHA DA P A V U  FORRAGEIRA I D I A S P I S  CALYPTROIDES). UEPAE ARACAJU 

COM O EMPREGO DE OLEO MINERAL. 
088.0118/5 FORRAGEIRAS PARA PASTAGENS EM VERTISOL NA REGIA0 UHIOA DE SERGIPE UEPAE A R A W U  



9. Quadro de tecnologias por produto, 

por instituição e por estado 
1  QUADRO COM T C C H O L O G I A S  P O R  P R O D U T O  1  I  
1 P R O D U T O S  I  T O T A L  1  
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) - - - - - - - - - !  
1  A R R O Z  
1  F E I J A O  
1  U I L H O  
1 T R I G O  
1  S O J A  
1 GADO D E  C O R T E  
1 GADO D E  L E I T E  
1 U A N D I O C A  
1 C A P R I N O S  
1  S U I N 0 3  
1 S O R G O  
1  ALGODAO 
1  S E R I N G U E I R A  
I  E R V I L H A  
I  CITRU, 
1 A B A C A X I  
1  BANANA 
1 MANGA 
I  V I T I V I N I C U L T U R A  
1  T E C N O L O G  AiGROIND A L I U E N T O S  
1  R E C U R S O S  G E N E T I C O S  
1  P I M E N T A 0  
I  T E C N O L O G I A  D E  S E M E N T E S  
1 S I S T  D E  P R O D  P A R A  O  C E R R A D O  
1  8181' D E  P R O D  P A R A  O  6 - A R I D O  
I  S I S T  D E  P R O D  P A R A  O T  U U I D O  
1  F L O R E S T A S  
1 E N E R G I A  
I  A V E S  
I  B U B A L I N O S  
I  CEVADA 
i CFGA~GINHA DAS PASTAGENS 
I  O V I N O S  
1  O V I N O S  D E U A N A D O S  
I  GUARANA 
1  P I M E N T A - D O - R E I N O  
1  P R O D U T O S  P E S Q U E I R O S  
I  T R I T I C A L E  
1 CAPE 
i ~ I C R O B I O L O ~ ~ I A  DE SOLOS 
I  U E C A N I Z A C A . 3  A G R I C O L A  
I  PR0CESSAIIE:MTO D E  D A D O S  

1 ADVBACAO 
1  CONSERVACA(0 D E  6 0 L O I B  
I  I R R I G A C A O  
1 B A T A T A  
1 ALHO 
1  C E B O L A  
I  TOMATE 
1 A L F A C E  
I  BATATA-DOCE 

I  C A J U  
1  I IARACUJA 
I  I A Q U I .  APAIR. 
I  U I L H O  D O C E  
1  CENOURA 
I  C O L Z A  

1 I A C A  
1 P E S S E G O  
1  B E T E R R A B A  
I  R A n 1  
I  P E P I N O  
I  P E R A  
I  AI1EIXA 
I ABOBORA 
I - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . t - - - - - - - - -  1  
I  T O T A L  I 4 2 6  1  
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 



i QUADRO con TECNOLOGIAS 
U N I D A D E S  r - - - - - - - - - -  

1 C N P A  
1  C N P A F  
I  C N P C  
I  C N P G C  
1  C N P H F  
1  C N P l % Ç  
1  C N P C D  
1  C N P S  
1 C N P S A  
1  C N P T  
1 C N P H  
1 C N P F T  
1  C T A A  
I  C E N A R G E N  
I CPAC 
I  C P A T S A  
1  C P A T U  
1  S N L C S  
1  U E P A E  A R A C A J U  
1  U E P A E  B A G E  
1  U E P A E  B  GONCALVEQ 
1 U E P A E  HANAUS 

i ÚEPAT UACAPA 
1 U A P N P B S  / R J  
I  R D E R J  
1 "I?" 

i TA-/ UFRGS 
1 I R G A  
I  I N P A  
I  I E B  / I N E B  
1  F E A L Q  / 0P 
I  E P A B A  
1 ElgCAPA 
I  E P A C E  
1  E P A C E  / I B I A P A B A  
I  E P A C E  / L I T O R A L  
I  E H G O P A  
1 EHADA i EPAEIIG 
I  E I I E P A  
1  I P A  
1  P E S A G R O  
I  P E S A G R O  
1  E Y P A S C  / 
I  E H P A S C  / 
1  E H P A S C  / 
I  E Y P A E R  / 
1  EMPARN / 
1  I A C  / 8P 
I ra  / ev 

/ G U A R A T I B A  
/ I T A G U A I  

L A G E S  
QAO J O A Q U I M  
V I D Z I R A  
n s  
URP nosaono 

I  ~ P A G R O  / RI3 
I  I P Z F O  / R8 
I  T A P A R  / P R  
I  P E C O T R I G O  / R8 

P O R  

---- 
U N I  

---- 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + -  
I  T O T A L  1 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

T O T A L  
. - - - - - - -  

9 
5 
2 
3 

2 1  
1 3  
9 
e 
5 

17 
22 

4 



l----------.------------------------------------f 
I QUADRO COM TECNOLOGIAS POR ESTADOS 1 I 
I E S T A D O S  I TOTAL I 
I - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - l  

ACRE 
A I A P A  
AIAZONAS 
IBAHIA 
ICEARA 
D I S T R I T O  I%DERAL 
IESPIRITO SANTO 
IGOIAS 
IUARANHAO 
I A T O  GROSSO DO S U L  
IMINAS G E R A I S  
IPARA 
IPARAIBA 
IPARAXA 
IPERWAIBUCO 
IPIAUI 
!RIO DE JANEIRO 
IR10 GRANDE DO NORTE 
IR10 GRANDE DO 8 U L  
ROHDONIA 
IRORAIIA 
IBANTA CATARINA 
IBAO PAULO 
IBERGIPE 

!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+---- - - - - -I  
I TOTAL 1 426 1 
I----------------------------------------------l 



i ióo 0, ,, 
GADO DE LEITE 
WI.80 .. 
HAWIOCA 
C A F R I W  
N1t.m 
UIPGO 
A L O W M  
S E I I N M r n A  

v r r i v r ~ ~ c u ~ n r ~  
DEWE 
TLCNOLOS AW>OI!W A L m R n m  
RLCWYOS O E N E T I M  
PIHENTAO 
TECML061A OE SEN€NT€S 
APRW R H I T  =-EU) CERR*DO 
a m w  P NAT sa-EU) s-iamo 
AFQW P NA1 m - E C O  T m o 0  
SIST DE PRm PARA O CERRA00 
S I 1 1  DE PARA O I-ARIDO 
SIST DE PRW PARA O T M O 0  
PLWESTAS 
ENERGIA 
AVES 
LIUBALIKIS 
t a o  
CEVADA 



---------- --- - ~ ~ X U V ~ ~ W D V ~ W R I Y I Y P A U W ~ ~ ~ R C I ¶ C A L  - 
llmcALe 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
V E m l x M I T A  0 8 ~ ~ 0 # 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
WI t ~ 0 8 1 0 0 0 ~ 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 O 0 0 ~ 0 0  
mcpmxo~rm DC s ~ o a  z z t t z z ~ ~ t ~ t t z t ~ ~ ~ z z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
I I L C W U I I l O  KarmU 1 4 4 S S 1 3 5 1 S b ~ b 4 4 b b 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
U l A T I S T I C A  8 # ~ ~ ~ 0 0 # 0 # # ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
mc€z¶WDRD rn D.DoI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
-0m 0 ~ 8 # # 8 0 ~ # 0 # # 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ) 0  
AmeIUO 2 3 1 t 3 4 t 2 2 a t t 2 2 t t 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
UNMIIII(TD ~ * ~ ~ ~ * ~ D 8 8 # ~ ~ # 0 0 I 0 0 0 0 0 8 0 0 0  
D C i M I b a X A  rrwmu * * * * m 0 0 0 8 0 * * . 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
a W R V I O D  DC SOLM 4 3 3 1 3 1 1 1 1 4 2 t 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
IllfIU00 # ~ # * 8 1 0 0 * U ~ # D * 0 # 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
a- ~ e ~ ~ o o o n o a ~ o ~ ~ o o m o o o o o o o o ~ o  
~ L D . W I D D i U R a U l  0 0 8 ~ @ 8 @ # 0 8 i # # ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
M T A T A  3 3 3 3 3 6 S O O ~ S Z l 2 t l l 3 2 2 3 2 4 t 2 2  
AlJm ~ 1 ~ 0 ~ 8 0 ~ 0 ~ 0 # ~ 0 0 ~ # 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CQOU 1 ~ 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
T W T E  7 3 3 3 4 S 3 5 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3  
0nu.u m ~ U X L  o o m ~ ~ o o m o a o ~ o o o o o ~ o ~ o o o o ~ o  
A U I S L  * * * ~ l # 0 0 0 ~ * 0 0 0 0 * 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0  
M T A T A ~  1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
rYitDHI 8 0 0 ~ @ 0 8 0 8 D 8 0 t 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ~ 0 0 0  
DJU * * # 0 @ 0 0 8 0 a 0 0 * 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0  
W I C U J A  1 8 * # * # 0 # * ~ # 0 * 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
IULVA ~ # 0 * 0 8 0 # 0 ~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
l U O l R . U U . W 1 U O I i O I  Z i ~ t 2 t 2 2 2 I : 2 t 2 2 2 D 2 2 2 2 2 t 2 2 2 2  
mua wa * * * 1 * 1 * 1 ~ x o * * o # o * * # 0 o o O I o O  
-A 3 1 3 4 3 ~ 3 1 5 ! l 4 4 ~ 4 4 4 4 b S 4 4 ~ 4 4 + 4  
U I - O C - A C U U  ~ # Q t O ~ O O # O I # O O O l O O O O O O 8 O O O  
CDEU(O a ~ ~ o ~ ~ o ~ a ~ o ~ ~ o o ~ a ~ o o a o o o ~ o  
tOU* * 3 0 0 8 * 0 0 8 U 0 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
I t I J M  01 VICO) # 0 0 D 0 0 ~ 0 0 U 0 0 ~ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
1bl0n ~ ~ ~ o a ~ o o o ~ o ~ ~ o ~ o o o o o ~ o ~ o ~ o  
nEUD 0 * * * 0 0 * D * 0 * * * 0 * * l * 0 * ~ 0 0 0 0 0  
nEUICI l  : : : ~ : : : ~ : ~ ~ ~ ~ U 0 8 # 0 0 ~ 0 0  
CUU 7 * * 7 * b 9 7 a S S 5 4 b 4 4  
FICO ~ 8 # ~ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 @ 0 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0  
)UU ~ z t ~ ~ z ~ o a n o ~ ~ o ~ o a o o o o o e o o ~  
mmm 2 t l o l l l o a n 0 * o o o o * * 0 o o o o o o o  
IURtleW ~ 8 8 0 ~ 0 8 ~ 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0  
BLTRPIDI ~ ~ o ~ ~ ~ e ~ a o o o a o o o o o o o o a o ~ o ~  
IM 3 # 0 ~ 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

,-A * 8 0 # 0 # 0 * 0 a 0 0 * 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0  
lQUUbO O D O 8 ~ # O O O % O 8 O I O O O O O O ~ O O O O O  
CRNL-CU. ~ 0 # 0 ~ 0 0 ~ # 1 V 0 8 ~ 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CLPW ~ ~ ~ n ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ m o o a o o o o o o o o o 0 o  
UPLPDD 0 * 0 8 # # 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0  
UQmU ~ # D * 0 8 0 U 0 b ~ ~ 8 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 ~ 0 0  
mi ~ # D D 0 ~ 8 ~ 0 ~ 0 ~ # 0 8 ~ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  
L%DU 1  t o  0 # # o @.A--# O * e 8 o o # o O * o o 
SOWI ~ * 0 * * * * * 8 @ * 8 * 0 0 # . # 0 0 0 0 0 0 0 0  
A L X m N l . c 1 0  Y(DYL 8 8 ~ 8 8 l O o o @ ~ ~ ~ a o o o ~ o o a o 0 o o o  
-A 8 0 8 ~ ~ 2 0 # # ~ 0 0 ~ ~ 8 # 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0  ---- 

~ T A L  i n  m ia* ur IM i n  1x6 u2 m lar 1% izi 1x1 1x9 i n  l u  l u  lei 120 its 120 li. iir lu 10s ioa ---------- 



PUMO DE n t ~ 1 c o c 1  o t  maum n. ~mvmr s u ~ i ~ ~  lu, uuenru u o c n u r o  ou r c c a w r c l n  ---- ----------------------------- 
-0s R ~ ~ R J V N ~ W D P ~ ~ ~ R Y M A P P A U N ~ R R I ~ C E U A L  

----------V------ 

mo2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1  
P E I J M  1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0  
n l u i 0  1 2 l 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1  
TRIGO 1 3 3 0 1 6 0 5 5 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
SOU 3 3 2 0 1 1 1 5 4 3 1 0 0 0 2 1 2 4 4 4 1 0 2 0 0 2  
6400 DE C- 5 2 2 2 b 3 2 > 3 6 2 2 2 2 2 2 2 * 2 3 4 3 ~ 3 4 4  
GADO OE LEITE 2 2 2 b 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
GUIAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1  
WIDU 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1  
OPRIMO¶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 2 2 0 0  
M X D S  b S 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
SOU60 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
ALWDAO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
S C R I ~ I R A  4 4 4 ~ 1 5 S 4 4 4 5 6 b 6 b 6 6 6 1 4 S 4 4 4 4 4  
U1VIWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CITPUII 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
M4CAXI 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0  
O 1 W A  0 0 0 w 0 1 w 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
NNGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Y I T I V I N I W L M A  2 1 1 0 1 6 0 0 1 W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
DEWE O O O O O O O O O O O O O O O I O O O O O O O W O O  
~ ~ ~ ~ ~ ~ f f i ~ s a o x m ~ u r r r m a  o o o o o ~ o o i o o o o o o o o o o o o o o o o o  
PECLíUIS ôENCTICM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
PInLNTAo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
TECNOLOGIA DE S€KENl€S l l l O 1 l W l l l l O O O O O O O O O O O O O O " ~  
IPRWIWT9DC-6COCERRAM i O  O  O  O  1 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  @ O  O  O  O  O  O  O  
A P P W R U l 9 D C - K C D S - 4 R I W  O  o  O  o  O  o  o  o  0  o  o  O  O  o  o  o  o  O  o  O  O  O  O  o  o  O  
A P U W R H I T U X - E C O T W I O O  O  o  o  o  O  O  o  e o  o o  O  o  O  o o  O  o o  o o  O o  o o  I 
SISTOEPRmPARAOCERRAüO O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  
S l s T D E m m P ~ A O s - ~ m  o  O  o  O  o  O  o  o  O  o  o  O  o  O  O  o  o  o  o  O  O  O  O  o  O  O  
S I S T D t P r ( m P 4 R A O T U n D O  o  O  o  O  o  o  O  o  o  O  o  o  O o  O  O  o  0  O  o  o  o  o  o  o  o  
FLPESTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ENERGIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AVES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
DmAuHDI 1 0 0 0 0 ~ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CDU> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C N M A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CTGiRRImADASPASlASW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
F R U T I N L M A  WOPICAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ilILHET0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1  
SISAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
T I I E m M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
LlXU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - WINOS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OVINOS DLSWUCaS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
EOJIWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
WARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PIeENTA-DO-REIND 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
PPWUT0s PESWEiWüS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
RECUrlm U M A I S  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CLINTOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  



.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
r n I T I C A L E  2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0  
vKRnIml.ITA e o o o o o o o o o o o o o o e o o o e o o o o o ~  
U I K  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
t l I C R ~ I D L O O I A  DE WLm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
RCCANIUCAO bGRICOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
LSTATISTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
~ K I Y -  m o r n a  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
m r n o x n  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e ~ o o ~ o  
AOWACM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
ARNUKNISD(ID o o o o o o o o e e o o o o o o o o o o o o o o ~ o  
KWiEMlARXA GENkTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C M f R V I C I O  DK som¶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
I R P I G U A O  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
DRKHLbKI! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
n E T W c 4 . m P N A W o H L l t l O U  0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
M T A l A  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AUIO 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C m L A  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
l c ! U T  C 5 2 2 2 2 2 2 J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2  
USTUHA DO UUIL o o o o o o o o o e o o o o ~ o o o o o ~ o o o o o  
ALIUK o o o o o o o o o e o o o o e o o e o o o ~ o o ~ o  
MTATAW e o o o e ~ o o o ~ o o o o o o o o o o o ~ o o ~ o  
n A m  1 0 0 0 e 0 0 0 0 1 0 0 0 0 e 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
um 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
W A C I U A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
WLVA o o o o o o o o o o e o o e o o o o o o o o o o o o  
f U W I . A P N . I W I T I M I M O )  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2  
~ILHO DOCE o o o o o o o o o ~ o o o o o o o o o o o o ~ ~ o  
CLN[XI)A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
CW-DC-AW~R o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o z ~ o  
MUIO e o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o  
COUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0  
I L I J A O  DE VASEM 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ADACATK o o o o o o e o e o o o o o e o o o o e o o o o o o  
m LM o o o o o o e o o e o o e o o e o o o e o o ~ e o o  
m- o o o o o e o o o e o o o o e o o o o o o o e o o o  
C U U  9 3 3 1 b 1 1 1 1 b 3 J 4 1 1 2 1 4 1 C 1 3 2 J 3 3  
PICO o o o o e o o o e o o o o o o o o o e o o o e o o o  
W J 3 J 0 3 2 2 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 0  
PZSSCeD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
W m L O  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
I K T r n A D A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PA~ I  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e ~ o o ~ o  

_AIIOUA o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o  
m*NSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 ~ 0 0 0 0 0  
~ - I U I I )  e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e e o o  
PKPXND o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o  
ASPARM ~ o o e ~ o o o o ~ o ~ o o ~ e e ~ o e o o o ~ o o  
DIU~HU o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o e o o o o  
PLPA o 0 0 e 0 0 0 o e o o o o o o o o ~ o o O o o o o o  
UalXI a-.-. Q O O O O O O O O O @ O O O O O O O O O O O  
S O I l d A  
A L m L N T A W  W I U L  

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

-A 
1 0 1 e 1 0 0 0 0 0 0 ~ 0 e 0 0 * 0 0 0 0 0 0 e 0 0  
o o o o o o O O o o I e o o o o e O e o ~ o o o o o  ----------------------- -------- -_ 

IOTIL *O bã *o 32 47 58 Y 49 Y U 29 W 26 29 Y W 4'4 L9 60 Y 29 U 39 19 32 
-------I--------- ---------- 



10. Quadro de recomendaç6es 
por produto 

l------------------------------------------------ I 
1 QUADRO COM RECUilENoACUES POR PRODUTO I I 
I P R O D U T O S  I TOTAL I 
I--------------------------------------+--------- I 
I ARROZ 1 14 1 
I FEIJAO I 13 I 
I HILHO I 14 I 
I TRIGO 1 23 1 
I SOJA 
I GADO DE CORTE 
I GADO DE LEITE 
I QUIABO 
1 HANoIOCA 
I CAPRINOS 1 3 1  
I SUINOS 1 5 1  
I SORGU 1 S I  
I A L W A O  1 4 1  
I SERINütJEIRA 1 6 1  
I ABACAXI 1 3 1  
1 BANANA 1 1 1  
1 VITIVINICULTURA 1 5 1  
I RECURSOS GENETICOS 1 2 1  
I PIHENTAO 
I TECNOLOGIA DE SEHENTES 
I AVES 
I HILHETO 
I OVIEIOS 
I OVINOS OESLANADOS 

l l l  
l 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
l 1 1  
I 1 1  

i PIMENTA-DO-REINO 1 1 1  
I TRITICALE 1 2 1  
i CAFE 
I PZOCESSAMENTO OE DADOS 
I ADUBACAO 
1 BATATA 1 2 1  
I ALHO 1 5 1  
I CEBOLA 1 1 1  
1 TONATE 1 7 1  
I nbnorrn 1 3 1  
1 iiARACUJA 1 2 1  
I HAPOI. APAR. INSTRWENTOS 1 2 1  - .  
I CENOVi?A 1 1 1  
I CANA-DE-ACVC:AR 1 2 1  
1 FELAO DE VAGEH 1 l i  
i CAJU I 20 I 
I HACA 1 3 1  
1 PESSEGU I ,I  I 
I AMEIXA 1 1 1  
I GOIABA 1 1 1  
I ALIMENTACAO ANIMAL 1 1 1  I--------------------------------------+--------- I 
I TOTAL 1 215 1 
I------------------------------*----------------- I 



1 - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
I QUADRO COX RSCOWEMDACOOS POR VNIDADDO! I 
1 V N I D A D O B  I TOTAL 1 
1--------------------------------------+---------1 
I CNPAt' 1 2 1 
I CNPC 1 1 I 
1 CHPGL I 1 I 
I CNPWS I 1 1  
1 CNPSD I 5 1 
1 CNPSA I 4 1 -  
1 CNPT 1 2 1 
I CMPH 1 1 1  
I CNPFT I 1 1  
I CPAC I 2 1 
1 CPATU I 1 I 
I UEPAC ALTAUIRA I 2 1 - 
1 UEPAE ASWCLJU I 4 1 
I UEPAE CORVUBA I 2 1 
1 UEPAC DOURADOS 1 23 1 
I VEPAE PELOTAS I 3 1 
I VEPAE PORTO VELHO I 2 1 
1 UEPAE SAO CARLO8 I 4 1 
I VEPAE TERlSINA I 11 I 
I UEPAT BOA VISTA I 4 1 
I UEPAT XACAPA I 11 1 
I RDERJ I 4 1 
1 DG / VFR5B I 1 1  
1 IRGA 1 2 1 
1 INPA I 3 1 
I EPABA I 9 1 
I EXCAPA 1 1 2  1 
1 EPACO 1 3 I 
I EPACE. ./ amzE4f ! 3 I 
I EUGOPA 1 13 I 
1 EUAPA I 2 1 
1 EUAPA / BACAEAL I 1 I 
I EPAUIG I 1 6  I 
I EUEPA 1 1 1  
I EUEPA / CRLS I 1 1  
1 IPA I 7 1 
I PESAGRO / ITAGUAI 1 2 I 
I PESAGRO / UACAE I 2 1 
1 PESAGRO / LBA I 1 I 
I EUPASC / CACADOR I 1 I 
I EXPASC / CPPP I 5 1 
1 EHPAÇC / LAGES I 2 1 
I EUPASC / VIDEIRA 1 3 I 
1 EUPAER / xs I 1 1  
I EUPARN / VRP UOSSORO 1 2 1 
I EPEAL / AL I 1 I 
I IPAGRO / RS 1 3 I 
1 IPZFO RB 1 6 1 
I TAPAR / PR 1 21 1 
I--------------------------------------i---------f 
1 TOTAL I 1 1 
I------------------------------------------------l 



1------------------------------------------------1 
1 QUADRO COM RECOHENDACOES POR ESTADOS 1 I 
I E S T A D O S  I TOTAL 1 
1----,---------------------------------+---------1 
I ALAGOAS I 1 I 
1 AIAPA I 1 1 
1 AHAZONA8 1 8 1 
1 BAHIA 1 1 1 
1 CEARA r 7 1 
1 BI6TRXTO PEBIRIIL I 3 1 
1 ESPIRITO SANTO 1 12 1 
1 GOTAS 1 1 5  1 
1 IARANHAO I 3 1 
I IATO GROSSO DO BUL 1 2 6  1 
1 MINAS GERAIS 1 1 8  1 
1 PARA I 3 1 
1 PARAIBA 1 2 1 
1 PARANA 1 21 1 
1 PERHAIBUCO I 7 1 
1 PIAVI I 11 1 
I RIO DE JANElRO I 9 1 
I RIO GRANDE DO NORTE 1 2 1 
1 RIO GRANDE DO SUL I 1 8  1 
1 RONDOXIA 1 2 1 
1 RORAIIA 1 4 1 
I SANTA CATARINA 1 13 1 
I 8AO PAULO I 4 1 
I SERGIPE 1 4 I 
I--------------------------------------i---------l 
1 TOTAL 1 215 1 
I------------------------------------------------l 



1 1. Endemps das unidades/irmstituiç&s 

-AIA - BEDL 
E D I F I C I O  BUPKR C E N T E R  V E l ( A N C I 0  2.000 
OUADRA OS - =.OCO -e- - 14. so - ace 
C A I X A  P O S T A L  0 4 . 0 3 1 5  
7 0 . 3 1 2  - B R A S I L I A - D F  
DDD 061 / P A S X  225-3870 
TELEGRAHAE / EUBRAPA 
T E L E X  0611620 - 0 6 1 1 5 2 4  

R L P ~ K N T A C O E I I  
D I R K T O R I A  E X E C U T I V A I R 1 0  D E  J A N E I R O  
AV. B E I R A  MARI N.  200, 11. ANDAR 
C A I X A  P O S T A L  8 6 2 0  
20.021 - R I O  I>E J A N E I R O  - R J  
T E L E F O N E S :  <O;!*> - 220.Y236 - 262-8136 
TELEX:  0 2 1 . 2 3 1 3 2 4  

PROJETO DE P r c r o L o c x A  ANIMAL 
ANTIGA RODOVIA RIO/BAO PAULO, K n  47 < I ~ A ~ U A X I  
2 3 . 4 6 0  - E E R O P E D I C A  - R J  
T L L E F O N P I :  <821> 7 8 8 . 1 3 9 0  - 768-1324 

PARAHA 
RUA P R O F E S S O R  ARTXUR LOYOLA - 98 
B A I R R O  CABRAL 
C A I X A  P O S T A L  1 7 7  
80.000 - C U R I T I S A  - PR 
TELEPONES: <er l>  - 252.s924 / z52.05er 
T E L E X :  0 4 1 5 8 3 5  < U R m C S >  

R I O  GRANDE DO S U L  
C A I P U O  U N I V E R S I T A R I O  
C A P A 0  DO LEAO,  S / N  
C A I X A  P O S T A L  553 
96.100 , P E L O T A S .  R 6  
TELEFOXEQ:  <0532> - 2 1 . 1 2 4 0  - 21 . a 9 3 3  
T E L E X :  8532369 C S P B S I  
E S C R I T O R I O  DE A P O I O  DA E t fPRESENTACAO 
RUA GONCALVES D I A S ,  575 - I l E N I H O  D E U S  
98.000 - P O R T O  ALEGRE - R S  
TELEFONE:  <0512> 3 3 . 5 4 1  1 

IIAO PAULO 
AV. F R A N C I S C O  O L I C E R I O ,  957 . 8. ANDAR 
CONJUNTO Y l / Y 2 ,  CENTRO 
13.100 - C A I I C I N A S  - SP 
YVZLEPOMES: <0192> - 2.7048 - 2.7044 
T E L E X :  8191066 <O-> 

E S C R I T O R 1 0  DI: A P O I O  DA A D H I N I B T R A C A O  DA EWBRAPA Cli S A O  PAULO 
AV. S R I G A D C I R O  F A R I A  L I I i A ,  1.390, T O O C t I R O  ANDAR, C O W J . 3 1  
J A R D I M  P A U L I Q T A X O  
01.452 - S A O  PAULO - SP 
TELCFOHE:  < 0 % 1 >  / 212.0539 
T E L E X :  011.935 - < C O f W I O >  

S.*.**....** lI**..***.**mS.*x*..**.**x****. 
CEHTROI? N A C I O N A I S  D E  P C B Q U I S A  

* * * x * * * * * * * * ~ ~ * s x * * * * * * * ~ * * * * * ~ * * a * * t * * * * s  

ALGODAO ÇYUA 
RUA OSRAÍ.DO CRUZ,  1 1 4 3  
P A I R R O  C E H I E M A R I O  
C A I X A  W S T A L  1 7 4  
58.100 - CAIIIPINA ORANDC - FO 
T E L E r O N E B :  <IDY3> - 321.3608 - 321.1458 
T E L E X :  0332256 

ARROZ E F E I J I O  , C I B A P  
RODOVIA GYH 12, ni 10 
FAZENDA C A P I V A R A  
7 6 . 6 9 7  - G O I A U I R A  - I0  
C A I X A  W B T A L  179 
7 4 . 0 8 0  - GOXANIA -I0 
T E L E F O N L 8 :  (062) 2 6 1 . S Q 2 2  - 261.3149 
TELEX:  0622241 

C A P R I N O S  r C N P C  
LETRADA D E  S O S R A L / G R O A l R A O  , KII 4 
FAZEIIDA T R K S  LAGOAS 
C A I X A  POUTAL D - 1 0  
62.100 - SOBRAL - C E  
TELEF?HEB:  (0851 611.2224 - 6 1 1 . 1 0 7 7  
T E L E X .  0 8 5 1 4 1 7  

D E F E N S I V O S  II iGRICOLAB - CWPDA 
AV. r R A n c x s c o  GLICERIO, 9 5 7  
1 3 / 1 4  ANDARF.8, C O N J .  Y 2 ,  CENTRO 
C A I X A  POUTAL. 1261 
13.180 - C A H P I N A S  - 8P 
TELEFONES: < o i s ~ >  - 31.8080 - 31.8914 
TELEX:  019.¶066<SPSS> 



FRUTEIRAS . CNP CANTIGA 
BR 392, Kn 16 
IONTE BONITOI 9. DISTRITO 
DICTRITO DE PELOTAD 
CAIXA POETAL 403 
96.100 - PELOTAE - RS 
TELEFONES: <0532> 21.2121 
TELEX: 0532301 

GADO DE CORTE . CNPGC 
RODOVIA BR 262 , KI 4 
VILA POPULAR 
CAIXA POETAL 154 
79.100 - CAHPINA GRANDE 
TELEFONES: <067> 382.3101 
TELEX: 067.21 53 

UEPAE DE CAOCATA> 

DE PELOTAS 

HORTALICAS , CHPH 
BR 060, KH9 
RODOVIA BRASILIA/ANAPOLIS 
FAZENDA TAIANDUA 
CAIXA PODTAL 11.1316 
70.000 - ERASILIA-DF 
TELEFONE: <061> 556.5022 - 556.5011 
TELEX: 061.2445 

IILHO E EORGO r CNPLIB 
RODOVIA IC 424 . KI 45 
'CAIXA POSTAL 151 E 285 
35.700 - SETE LAGOAS - IG 
TELEFONES: (031 > 921.51 51 - 921 - 5644 
TELEX: 0312099 

SERINGUEIRA L DENDE CXPSD 
RODOVIA AI/010, KI 2; 
CAIXA POSTAL 319 
69.000 - IANAUS - Ali 
TELEFONE: <092> 233.5398 - 233.5568 
TELEX: 0922440 
ESCRITORIO DE APOIO 
RUA IACEIO, 460 
HINI8TERIO DA AGRICULTURA EI XANAUB 
69.000 - IANAUS - sn 
TELEFONE: <092> - 233.7824 
BOJA CNPS 
R O D O V ~ A  CELSO GARCIA CID . KH 375 
CAIXA WITAL 1061 
86.100 - LONDRINA - PR 
TCLEFONEE: <0432> - 23-1830 - 23.971 
TELEX: 0432208 

BUINOS'E AVCS r CNPSA 
BR 153 - KI 110 - VILA TAIAXDUA 
CAIXA POSTAL D-3 
e9.700 - CONCOROIA - SC 
TELEFONES: <0499> 44.0681 - 44.0070 
TELEX: 0492271 

TRIGO , CNPT 

CExX85wsFAL'22s 
99.100 - PABSO FUNDO - RS 
TELEFONES: <054> 313.1845 - 313.1244 
TELEX: 05421 69 



FEAC 

I IODOVIA S IAOIL lA / r011TALCZA 
C A I X A  POBTAL 7 0 . 0 2 3  
7 3 . 3 8 0  - P L A ~ L T X W A  - D r  
TCLErOWECI ( 0 6 1  > 5 9 6 .  S E 5 7  - 5 9 6 .  1 1 2 1  
5 9 6 . 2 2 3 6  - 5 9 6 . 1 4 5 2  - 5 9 6 . 1 1 7 1  
TCLCX I O 6 1  1 6 2 1  

CLWTIO NACIONAL DC I C C U M O B  OCMIXXCOS , CCNARECN 
AV. YIS WOITC . r z n A L  
PARPUC I V M L  
C a I X A  W B T A L  I E . 2 3 7 Z  
7 0 7 7 0  - W M S I L l A  - DF 
r a c r o u c n a  (06s > ~ 7 z . m ~ ~  - 2 7 z . u e o x  
TCLCXs E 6 1 1 6 2 2  

ECIVXCO NACIONAL DE LCVAMTAl(LWZ0 COWECIIVACAO DI SOLO- . -C. 
RVA JARDIM SOTAl#lCOi I E 2 4  
C A I T C  
2 2 . 4 6 0  - 110 DC JANCXIIO - 1J 
T c L c r o u c n :  <OZI> 2 7 + . ~ 8 9 6  - 2 7 4 . 5 1 9 ~  
TCLCXt  E 2 1 3 3 2 6 7  <CTAA> 

SNLCS, RCGIAQ WORDC#TC 
UVA ANTOHXO TALCAO, 4 0 2  

SULCO, I C O I A O  WUL 
AV. IIunnox DA IOCM, 4- 
S A I I D O  C L W T M L  
8 0 . 0 E O  - C V I I X 7 l i A  - rii 
T u C r o n c s  < o 4 1  > 2 5 2 ' 9 9 2 4  

SCIVXCO D e  m o o v c ~ o  DC ccncnsco 8 n c x c A r  , SRS 
SCDCt CD. P N A C I O  DO DC8CHVOLVIYIE>CIO 
WLOCO 70.057"C"wU~V::A33 BT9. ANDAR . CWM 

TCLCFOWCSI C061  > 2 2 : l . 0 6 9 8  - 2 2 4 .  5 9 3 0  
TELEX: 0 6 1  1 7 3 8  

OCIICNCIA LOCAL DC WNASILXX 
rAZC>lDA E U C V P X U ,  
WR 6 0  - I O D .  S M E I L X A - A N A W L X W  
T c L c r o n c S  e 0 6 1  > 3 6 3 .  1 5 1  5 

OCICPICXA LOCAL DC CI\WOXWnA# 
RODOVIA 81 zeo rn  3 - m r x l r o  r c w r  vcnnc 
C A I X A  POCTAL 3 1 7  
e 9 . 4 6 0  - CAI(0IYWAE - *C 
T c L c r o n c *  C E U ~ ~ >  2 2 . 0 1 2 7  
TELEX: m 4 7 4 3 s 2  

OCIICUCXA LOCAL DC DOUMDOC 
I O D O V I A  D O U M D O C I C A l b M W ,  111 0 6  
C A I X A  CQCTAL 6 6 1  
7 9 .  e w  - D o u m o o n ,  i ra  
T c L c r o n c :  C O B ~ >  4 2 1 . 5 1 6 5  - 4 2 1 . ~ 9 2 1  

GCICUCIA LOCAL DC 0 0 I A n I A  
IODOVIA SI 1 5 1  - rn o* 
C A I X A  W C 7 A L  1 7 9  
7 4 . 0 0 0  - I O I A N I A  - 0 0  
r c L c r o * c ~  ~ot.z> 2 6 1 .  suo0 
TELCX: O 6 2 P t l .  



CERCHCIA LOCAL D e  rnrcrnn\xr 
RODOVIA 0 1 - 1 0  x n  1 3 * s  
6 5 . 9 0 0  - 111PEMTIIXZ - NA 
TcLcrovtc :  < o g a >  7 2 a . 3 ~ 8 6  

OCRCNCIA LOCAL DC FA0DO rV11OO 
IOOOVXA R I  2 8 5  - 111 1 7 4  
C A I X A  W S T A L .  5 6 9  
99.100 - P A ~ S O  r v n w  - u 
TCLCTOWC0: <OS*> 3 1 2 . 1 3 1 2  - 3 1 3 . l b C 1  
TCLCXI  0 S 4 2 1 6 9  

SCRCNCIA LOCAL DC PCLOTAD 
CANPVS UMIVZRCXTAIXO. SI11 
9 6 . 1 0 0  - CACAO W L U O ,  IU 
TLLLTOIICI  < 0 5 I P >  2 1 . 1 3 3 1  - 2 1 . 0 9 3 3  
TCbCXi  S 3 3 2 3 6 9  

SCI I *CXA LOCAL Dc r c T R o L I N A  
A I C  CPATSA - RUA C I T S . D U T M  100 
s 6 . 3 e e  - ~ T R O L X B I A  - rc 
TCLCTOMCI < 0 7 S >  R l I . P S 8 S  

OCICNCXA LOCAL D L  W M A  OROSSA 
RODOVIA DO TALCO. X11 9 3  
D I D t R X T O  111DVSTRIAL 
CAIXA W m r A L ,  9 7 s  
a b . ~ o o  - WNTA OUOSDA - m 
T C U r o * r r  < 0 4 2 2 >  zu .SSS3  
T C L I X I  0 *2220 .  

OCICNCXA LOCAL D E  0CTC L A I O A S  
I O W V I A  110 b2*  
C A I X A  WSTAL,  1 5 1  
3 5 . 7 S O  - SCTC LAOOAS - ¶I0 
TCLCCODICI < 0 3 1 >  9 2 1 . 9 3 0 0  
TCLCX1 0 3 1 2 0 9 9  

AV. AMCiiXRA, 173 - 5911J- 5 1  
1 3 . ¶ W  - CANFINAS - S P  
TCLCTONi.1 < O l 9 2 >  P.*a - 3 2 . % S S S  
T C U X S  . I 9 1 0 6 6  

CSCIITORXO DC VD(DA. DC B a n i  
T M V C D S A  D I .  CWCAS P I I#RCXIO,  D/*  
.A1110 DO RAIICO 
CAIXA W D T A L  4 S  
66.OBQ - SCCcn - PA 
T c L c r o n c s  < s 9 1 >  2 z a . 6 6 ~ 2  
TCLCXI S 9 1 1 2 1 *  

OCVAC DC A L T A n I I U  
RUA 1. DC JANCXllO.13S6 
C A I X A  W R T A L  e 0 6 1  
6 8 . 3 7 0  - A L T A M I M  - PA 
TCbCrONCS: < 0 9 ¶ >  5l5.1.0S - S l L . l m 3 S  
TCLCXr S 9 1 2 5 4 9  

WLTAC DC ARACAJU 
AV. D C I M  NAU. 3 .2 -  
0C I tCt lTCXM 
C A I X A  W C T A L  4- 
b 9 . 0 0 0  - ARACAJU - #C 
TCLCrOl(CS1 < 0 7 9 >  2 2 b . 6 6 1 9  - 222.R-7U 
TCLCX8 S 7 9 2 3 I S  

SCCAC DC EAOC 
SR 1 3 3  . 1 M  1 4 1  V I L A  XHDVSTRIAL 
SOMA 1 V M L  
C A I X A  W S T A L  2 5 2  
96.bOO - RAOC - R 0  
TCLGPO~~C: < 0 5 3 3 >  2 . 3 8 0 ¶  - 2 . 3 S O t  
TCLSX1 0 5 1 9 9 1 S  < C O I I C I O >  

UCPAC DC RCNTO SOWCALWCS 
RVA LXVIAHEHTO. 5 1 5  
D A I 1 1 0  CCNTDO 
CAIXA W E T A L  1 3 0  
9 5 . 7 0 0  - DCWTO GOWCALVZS - 18 
TCLcroncE:  <OS*>  2 5 2 . 2 6 1 3  - 2 5 2 . 2 1 * *  
TCLCXZ s s b ~ e 7 s  



UEPAC DE CACCRCS 
EUTRADA DO POUTO AOROPSCUARIO 
ZONA RURAL - B A I R R O  DO R O D S I O  
C A I X A  POSTAL 1 9 1  
78.700 - CACERSS - n r  
TELEFONE:  <065> 221.2032 
TELEX:  065935 < C O R R S I O >  

DC--CASCATA (ATUAL C N P  D S  F R U T E I R A S >  UCPAC 
OR 392. Kn l o  
I O N T C  D O N I T O ,  9. D I S T I I T O  
D I S T R I T O  D E  PELOTAB 
C A I X A  P O S T A L  4 0 3  
96.100 - P E L O T A B  - R S  
T E L E F O N E S :  <0532> 21.2121 
T E L r X :  0532301 

UEPAC D E  C0RUI.h 
RUA 21 DE SCTEHDRO,  1880 
B A I R R O  N.S .  DE P A T I I A  
C A I X A  P O S T A L  109 
79.380 - CORUIBH - na 
T E L E F O N E S I  (067) - 2 3 1 . 1 7 7 5  
TELEX:  0673198 

UEPAE D E  DOURADCbB 
RODOVIA DOURADOR/CMRAPO , 
C A I X A  P O S T A L  6 6 %  
79.808 - DOURADOS - na 
T E U F O H E B :  <067> 4 2 1 . 5 5 2 1  
TELEX:  0 6 7 2 3 1 0  

UEPAC D C  IANAU. 
RODOVIA A U / 0 1 8  
C A I X A  P O S T A L  45!5 
69.080 - LIANAUS - r n  
T E L E F O N E S 1  <092> 2 3 3 . 5 3 %  5 
T E L E X :  0 9 2 2 4 4 0  
E S C R I T O R I O  D E  A P O I O  
RUA I A C C I O ,  4 6 0  
I I N I S T E R I O  DA AGRICULTURA 
69.000 - IANAUS - i r n  
TELEFOWE: (092) 2 5 3 - 7 8 2 4  

U L P A L  D E  PELOTA-  
CAHPUB U I I V L R 8 I ' r A R I O i  
C A P A 0  DO LEAO,  I B / M  
C A I X A  P O S T A L  553. R8 
96.100 - P E L O T N B  -R8 
T E L E r O H E E :  < 0 5 3 : Z >  2 1 . 1 2 4 8  
T E L E X :  W 5 3 2 3 6 9  < S P P B >  

U I P A E  DE PORTO VELHO 
SR 3 6 4 ,  K I  5,s 
C A I X A  W S T A L  4 0 6  
7 8 . 9 0 0  - PORTO VELHO - 10 
TELEFOHEB:  <069> 222.2891 - 222.2279 
TELEX:  0692258 

UEPAE DE RIO emnco  
RUA S C R G I P E ,  216, ¶.ANDAR 
C A I X A  P O S T A L  392 
69.900 - R I O  BRANCO - A C  
T E L E F O N E S :  < 0 6 8 >  - 224.3933 - 2 2 4 . 3 9 3 2  - 
TELEX:  0692589 
ARCA D E  A P O I O  T E C N I C O - C I L I ~ T I F I C O  
S A S E  F I S I C A  E CAHPOB E X P E I \ I I E N T A I ~  
BR 3 6 4 ,  KU 12 
ESTRADA R I O  SRI iNCO/PORTO x - O  
69.980 - RIO smnco - & c  
Tu.Cro>(E: <068> 224.3931 

U E P A E  DE EAO CILRLOa 
RODOVIA UASHINGTOW L u x a  . XI 2 3 4  
C A I X A  P O S T A L  339 
13.560 - S A O  CILRLOII - 
TELEFOXE:  < W 1 6 2 >  7 1 . 1 2 6 )  - 71 .a123 
T E L E X I  019935 I C O l l t I O >  

UEPAT D E  BOA V I S T A  
AV. C A P I T A O  J U L I O  BEZS-, 353 
C A I X A  P O S T A L  133 
69.308 - a01 V I S T A  - R1 
T ~ L S F O W E U :  <095> 224.3802 - 224.3981 
T E L E X :  0 9 1 . 2 3 3 7  

UCPAT D T  I A C A P A  
AV.GENERAL GURJAO,  ESQYINA COM A R .1HOCPENDP.NCIAi  
C A I X A  PODTAL 10 
6e.900 - VACAPA - A P  
T c L s r ? n e s .  < 0 9 l b >  2 2 2 . 3 4 7 1  - 2 1 2 . 3 4 9 2  
f U E X .  8 9 1 2 U b l  



* * ~ * X X ~ ~ ~ . * X  * . ~ X . ~ X X X * * * * * * * *  
UHIDADEC ESPECIAIS 

**x..x.** x * ~ x x x x * . . * * x x x * * x * *  

UMIDADE DE APOIO A0 PROGRAIA MACIOIWI DE PESQUISA 
EM OIOLOGIA DO SOLO - UAPHPBQ 
AHTIGA RODOVIA RIOIBAO PAULO. KII 47 <ITAGUAI> 
23.460 - ECROPEDICA - RJ 
TELLFOIES: <O211 788.1327 
TELEX: 02123824 <RDERJ> 

UMIDADE RLGIOHAL DE PEQQU18A PLOILOTAL CENTRO-SUL , URPPCS 
ESTRADA DA RIBEIRA, KII 111 
*l. *',R - CaLaIBe - P I  - - . - - - - - - - . - - - - - 
CAIXA POSTAL 3.319 
88.000 - CURITISA - PR 
TELEPOICB: <041 > 252.1544 - 256.2233 
TELEX: 841 5835 

. .***~**..*~ x* .x*x .x**xxx****xx**x*xx**x***  
EIIPRSSAS EDTADUAIS DE PESQUISA 

AGROPECUARIA ~*~**~*.~*~.*...*..** x * x * * x x t x * * x * * x * x * x x * *  

EIPREBA DE PEBQUIBA AGROPECUARIA DE ALAGOAB r LPEAL/SA 
RUA IARQUES DE ABRA-, 8/H 
GRANJA COXCEICAO 
BAIRRO SEDSDOURO 
CAIXA POSTAL 99 
57.000 - ?ACCIO - AL 
TELTPOHES. (8821 245.1835 - 241.1038 
TELEX: 0822935 <CORRZXO> 

WPREBA DE PSOQUISA AGROPSCUARJA DA 8AHIA . CPAM/SA 
AV. ADEIAR DE BARRO8, 967 
OHDIHA 
CAIXA PORTAL 1.222 
sm;ooe i-é~Lv~óòIL-- EA 
TELEPOHEB: <O71 > 247.9867 - 247.5874 
TELEX: 0717148 

EIIPREBA DE PESQUISA AGROPECUARIA DO C E A M  , EPACE 
AV.RUZ 8AR808A. 1246 
BAIRRO ALDEOTA 
60.000 - FORTALEZA - CE 
TELEFOIDS: (0551 224.3119 - 224.4571 
TELEX: 8851195 

EIPRSBA nr ~ ~ S Q U I S A  A G R ~ P ~ ~ U A R I A  DE nxwire Gtiurxe 
EPAIIG 
AV. AMAZOHAS, 115 . 3.5/7 AHDARSB 
CAIXA POSTAL 515 
30.088 - BELO HORIZOHTE - WG 
TELEPOHLB: <O311 226.4748 - 222.5463 
TELEX: 8312487 L 0312366 

EIPREBA DL PSSQUI8A AGROPECUARIA DO RIO GRANDE 
DO MORTE EMPARN/SA 
AV. PRUDEWTE DE IORAIS. e36 
BAIRRO TIROL 
CAIXA POSTAL 188 
59.000 - HATAL - RN 
TELCFOXL8: <084> - 222.1572 - 222.9024 
TELOX: 884 2389 

EIPRLBA DE PESOUIEA AGROPECUARIA DO EPIADO 
DO IATO GROSBO EIPA/IIT 
AV. PROJETADA "é" B/H. CPA 
ED. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 2.AXDAR 
CAIXA POSTAL 235 
78.000 - CUIAQA - IT 
TELCFONES: C0651 322.2196 - 322.2187 
TELEX: 8652198 <DIRETO> 

CIPRSBA DE PZEQUISA AGROPECUARIA DO SETADO DO 
R10 DE JANEIRO Pt2SAGRO/RIO 
ALAMEDA 8AO BOA&MTUIUL, 778 
24.000 - NITEROI - RJ 
TELEPOHEB: (0211 722.1709 - 719.5560 
TOLEX: 0217935 <CORREIO> 

EIPREDA DE PEDOUXBA, ABSIGTEXCIA TECWICA E SX7LHDAO RURAL 
DE IATO GROBEO DO BUL r EnPAER 
RUA 26 DE AGOSTO, 113 
CAIXA POBTAL 472 
79.180 - CAMPO GRANDE - I(B 
TELEPOHEB: <067> 393.3791 - 382.2351 
TELEX: 0672416 

LIIPRESA EBTAOUAL DE PCEQUIEA AGROPECYAUIA 
DA PARAIBA EHEPA/Pii/DA 
AV. EPITACIÓ PESSOA, de83 
TAIISAUZXNIIO 
CAIXA PODTAL 275 
5e.000 - JOAO PEDE0A - Pü 
TOLCFOHEO: <OZ?3> 224.8590 - 224.218E 
TCLCX: 8-32308 



EMPRESA CATARIMENBE D E  PEBOUXSA AGROPCCUARIA 
c n P A s c / s A  
ESTRADA GERAL D E  I T A C O R U S I ,  # / H  
C A I X A  POSTAL 0 - 2 0  
8 8 . 0 0 8  - FLORIAXOPOLIO - SC 
TELEFOMEB: < 0 4 9 2 >  3 3 . 8 8 5 7  - 3 3 . 1 6 7 1  
TELEX:  8 4 8 2 2 4 2  

En-sa GOIANA DE P c e a u x e A  n s r o r c c v A r x r  , eneora 

Ez:F:&ó :tL%nftiiCDV% 
C A I X A  M T A L  4 9  
7 4 . 0 8 0  - G O I A M I A  - GO 
TCLEFOMCE! ( 8 6 2 3  2 2 5 . 4 7 5 5  - 2 2 5 . 4 4 2 3  
TELEX3 8 6 2 2 9 3 5  <CORRCIO> 

E n P I ç S A  nARAMMEMBC DE PCEOUIOA AGROPCCUARIA , EIIAPA 
RUA HEMRIOUE ?=L, 1 4 9  r CENTRO 
C A I X A  -"-L. 

6 5 . 8 0 8  
T E L E r O  
TCLEX t 

LII-BA PCRMAn8UCAMA D E  M a U X l A  AOROPECUARIA , I P A  
AV. OEMCRAL BAX H A R T I H .  1 3 7 1  

BONJI  
C A I X A  W S T A L  1 0 2 2  
s a . 0 ~ 0  - RCCIFE - n 
TELEFONES: < 8 8 1 >  2 2 7 . 1 8 8 3  - 2 2 7 . 3 1 6 9  
T U E X :  8 8 1 2 2 8 3  

S * . . ~ S * . * .  sss.s.lssSsss~sssasSssssssssssslsslssss 
PROGRAMA I M T E G M D O  DO R I O  GRANDE DO D U L  

~SSSSSSSSSSlSSSSXS*SS*lSS*S1SS*SSSSSSl=SSlSSlSS8S 

I M 8 T I T U T O  D C  P E B O U I 8 A  AOROXOHICA - XPAGRO 
RUA GOMCALVCS D I A S ,  5 7 8  
MEWIWO DEUB 
9 0 . 8 0 0  - PORTO ALEGRC - R8 
TELEFONES: < 8 5 1 2 >  3 3 . 5 4 1 1  - 33.S3.4 
TELEX:  8 5 1 1 2 1 1  

I N S T I T U T O  D E  P W Q U I B A  D E  E C U R S O I I  W A N M I U  
RSXOVAVEIB ATALII~A PAZ - I P R W M P  
RUA GOMCALVCS DZAS, 5 7 0  
HEMINO DEUS 
9 8 . 8 8 0  - PORTO i.1-CGRC - U 
TELEFONES: < 8 5 1 2 >  3 3 . 5 4 1 1  - 3 3 . 5 8 3 4  
TELEX: e s l 1 z * s  

I M E T I T V T O  D E  I E S U V I I I A  Y T T L I X N M I A  DESIDERXO 
FIMAnOR - I W D F  
E R  1 1 6  K n  1 6  
C A I X A  W B T A L  4 5  
9 2 . 5 0 8  - GUAISA - R 8  
E L E T O M E S :  < 8 5 1 2 >  8 8 . 1 3 3 7  - 8 8 . 1 7 1 1  
T E L L X r  8 5 1 1 2 1 1  

I M S T I T V T O  R I O G M N D E W 8 E  DO M I O 2  - 1-A 
AV. JULIO D E  CASTII-HO, 5 8 5 ,  1 -  ANDAR 
C A I X A  W F T A L  1 . 9 2 7  
9a.000 - W I T O  A L S G E  .- M 
TELEFOML8: < E 5 1 2 1  2 4 . 1 7 5 5  - 7 8 . 1 5 7 7  
TELEX:  8 5 1 1 1 6 5  

I M S T I T U T O  AGROXO~MICO D E  CANPINAn - I A C  
AV. BARAO D E  I T I S V R A ,  1 . 4 8 1  
C A I X A  POSTAL 2 9  
1 3 . 1 0 0  - CAI iP IHl lB  - 8 P  
TELCFOMLS: < 0 1 9 2 >  3 1 . 1 1 4 4  - 3 1 . 5 4 2 2  
TELEX:  8 1 9 1 0 5 9  

I M E T I T V T O  BIOLOOICO D E  D A 0  PAULO - I B e P  
AV. CONBEL8IEIRO RODRIGUES ALVCB, 1 . 2 5 2  
V I L A  HARIAXA 
C A I X A  POBTAL 7 . 3 1 9  
8 4 . 0 1 4  - 8AO PAULO - B P  
TELEFOMEB: < 8 1 1 >  5 7 0 . 4 2 3 4  r 5 7 2 . 9 3 2 2  
TELEX.  8 1 1 9 3 5  < C O W I O >  



INSTITUTO DE ECOHOMIA AGRICOLA - IEA 
AV. UIGUEL STEFAWO, 3.900 
AGVA FUNDA 
CAIXA POCTAL 8.114 
04.301 - SA0 PAULO - S P  
TEL&F?NES: (011) 276.5052 - 276.4062 
TELEX. 81122484 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE A L I M ~ T O S  - ITAL 
AV. BRASIL, 2.8e0 
CAIXA POSTAL 139 
13.100 - CAMPINAS - S P  
TELEFONES: <0192> 4 2 . 0 6 ~ 8  - ~ 1 . 5 2 2 2  
TELEX: 0191009 

INSTITUTO DE ZOOTECWIA DE SA0 PAULO - IZSP 
RUA HEITOR PEHTEADO. 56 
CAIXA POSTAL 60 
13.460 - MOVA ODESSA - S P  
TELEFONES: <0194> 66.1410 - 66.1411 
TELEX: 01 94935 <CORRK10> 

s.....*s.....s.ssss s s a s s a s s ~ ~ a s s l s s ~ s s  
PROGRAUA IWTEGRADO DO PARANA 

1.s.s ~.....*.ssssl.~~ssl~s~s~~ssslssss 

INSTITUTO AGROWOMICO DO PARAWA - IAPAR 
RODOVIA CELDO GARCIA CIDi KM 375 

&i;ise I-iOH~Riiii - n 
TELEFOWES: <U432> 22.9388 - 23.2525 
TELEX: 0432122 

EBCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QVCIROZ" - EBALO 
CAUPUS UNIVERDITARIO 
13.400 - PIRACICASA - S P  
TELEFONES: <0194> 33.0011 - 33.0911 
TELEX:. 0191141 

FACULDADE DE CIEWCIAS AGRARXAB E WTERIXARIAS DE 
JAEOTICASAL - FCAVJ 
RODOVIA C A W O S  TONANI. SIM 
CANPUS UNIVERDITARIO 
i * . e70  I JABOTICASAL - BP 
TELEFONES: <0163> 22.0814 - 22.0914 
TCLEX: 8163935 <CORREIO> 

FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA - FCAP 
AV. PERINETRAL. SIN 
CAIXA POSTAL 917 
66.000 - BELEU - PA 
mLCFOWES: <091> 226.3493 - 226.1922 
TELEX: 091.1892 

VHIVEROIDADE ESTADUAL DE CAMPINA0 - UNICAMP 
CIDADE UHIMRBITARIA 
EARAO GERALDO 
CAIXA POSTAL 1.170 
13.100 - CANPINAS - S P  
TELEFoWE: <0192> 39.1301 
TELEX. 0191 150 

UWIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE NES&XTA 
FILHO" - UNESP 
PRACA DA SE, 108 
01.001 - SAO PAULO - E P  
TELEFOWES: <011> 35.8171 
TELEX: 01131870 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO C U R A  - VFC 
AV. DA UNIVERCIDADE, 2.853 
60.000 - FORTALEZA - C E  
TELEFONE: <085> 223.0249 
TELEX: 0851077 

CENTRO DE CIEWCIAS AGRARIAS DA VFC 
AV. nR. NULL. SIW 
60.000 - FORTALEZA - C E  
TELEFOWES: <8S5> 223.1088 - 223.1514 
TELEX: 0851077 

UNIVERSIDADE FEDZRAL DA PARAISA - UíPD 
c A n w =  UNIVCRIIITARIO 
5S.000 - JOAO PESSOA - PD 
TCLETONED: <083> 22k.7200 - 224.7209 
TELEX: 0332187 



U N I V I R S I D A D E  TCUERAL D E  P F L O T A 8  - U T P E L  
CAUPUE U N I V E R D I T A R I O  
C A I X A  P O D T h L  3 5 4  
96.100 - P E L O T A S  - R6 
T E L E Í O N E S :  (0532) 21.0117 - 2 1 . 0 7 8 l 4  
TELEX:  0532302 

U N I V E O E I D A D E  TEOERAL DO R 1 0  GRANDC DO S U L  - U T R B  
AV. PAULO C A I A ,  B / N  
90.000 - P O R T O  ALEGRE - R9 
T E L E Í O W E :  <0512> 21.0733 
TELCX:  0511055 

UNIVTRSIDADC P E ~ K R A L  DE ~ A W T A  IARIA - uren 
C A n p u o  UHIVTRB~TARIO 
C A I X A  P O S T A L  27í!  
9 7 . 1 0 0  - IIAUTA U A R I A  - RS 
TELETOXED:  (0522) 21 -1616 - 21 1222 
TXLEX: 0522935 < C O R R K I O >  

U N I V E R C I D A D E  D E  B R A B I L I A  -. VXI)  
CAUPUE UNIVERPI 'CARIO 
70.000 - E R A S I M A  - D F  
T C L E T O N E t  <061> 2 7 4 . 0 0 2 2  
TELEX:  0611083 

U N I V E R S I D A D E  D E  S A O  PAULO - U O P  
C I D A D E  U N I V E R S I ' I A R I A  
05.568 - 8 A O  PAIULO - M P  
TELEF'OUEQ: <011> 2 1 1 . 4 8 9 6  - 212.0011 
7-X: 81121519 






