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ILL.*"» E Ex."o S B . 

. Em meu officio de 10 de Janeiro do correníe anno tive 
a honra de apresentar a V. Ex.* o Roteiro pormenori
zado da missSo agronómica em Espanlia, que o decreto 
<> a ordem de servigo n." 803-A, de 28 de outuíjro de 
1909, me determinaram, e que me cumpre relatar ainda 
a V. Ex.* sob o ponto de vista profissional, ou te-
c-linico. 

(lomquanto já tcnha quasi concluidos alguns dos capi
tules d'esse relatorio, os que reputo de mais interesse, 
nao vejo comtudo possibilidade de findar esse trabalho 
com a brevidade necessaria para ainda no corrente auno 
poder aproveitar, áe algum prestimo tem, aos viticulto
res portugueses que desejem dedicar-se á producgSo de 
uvas de mesa para exportagSo. 

E , lembrando-me de que algnmas das opera^Ses cultu-
raes d'ossa rendosa exploragao rural comegam a prati-
•car-se desde a floragao da vinha, que, em relaoao ao 
anno corrente, j á está próxima, julgo por isso do meu 
dever rogar a V. Ex.* se digne autorizar que, em^«epa-
rata, seja publicado o capitulo referente á provincia de 
•Almería, tSo celebre pelos seus parrales e pelas variadas 
operaqoes que nelles se praticam para a producgáo da 
uva de mesa para exportagSo, entre as quaes a fecunda-
cao artificial, ou engarpe, merece, como pratica vitícola 
corrente, especial menQao, e que se me afigura digna de 
ser principiada a experimentar no país, já no anno cor-
rente, pelos inesperados, mas benéficos resultados, que, 
por meio d'ella, se poderao obter, como é licito suppor. 

As notas, que nos serviram de baSe para a elaboraglo 
da parte vitícola d'este resumido trabalho foram toma
das em Benahadux, próximo de Almería, onde tivemos a 
bog, sorte de, ao acaso, deparar com os dois irmSos Srs. 
Francisco e José Ortega Góngora, os mais importantes 
parraleros d'aquella encantadora localidade, que nos 
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prestaram esdarecimcutos sobre a cultura dos parrcdeSf 
cuidados a ter com a uva de embarque, acondiciona-
incnto e presos, dignando-se ainda mostrar-nos os seus 
extensos parrales e levando a sua penhorantissima gen
tileza a ponto de nos ofterecerem uvas formosissimas, que 
levamos para Almería, despertando com elogio a attcu-
cao de quem as viu. 

Nao nos foi possivel descobrir em Almería e cm en
tres centros importantes de Espanha qualquer publieacao 
a respeito de pan-ales, excepto em Valladolid, onde, com 
{«ande surpresa nossa, encontramos em um livro, La 
filoxera y las vidss americanas (1894), do viticultor e me
dico Dr. Enrique Panlagua, algumas indicacoes sobre 
a cultura da Uva de Ohanez. 

Em Janeiro do corrente anno, depois do nosso re-
gresso de Espanha, tivemos conhecimento em Lisboa, 
pelo nosso collega e bom amigo Sr. José Joaquim dos 
Santos, de que a Revue de Vüiculture, tomo xxx, 15.* 
anno, n." 780, de 26 de novembro de liK)8, insoria, em 
pagina e meia, algumas informacoes a respeito da Uva 
de Almería. 

Nada mais conlieccmos publicado sobre tac interessante 
exploraQ&o vitícola, mas bastam as incompletas noticias 
apontadas para garantirem algumas praticas, que, com-
quanto possam talve/. afigurar-se idealizadas por imagi-
nacSo romántica, sHo apenas descritas com realidade e 
sem relevos de fascinante miragem. 

Em Almería, Emir 13, o comisionista Sr. Francisco 
O u z Ferrer, com quem talamos, acceden a encarregar-
se de satisfazer encommendas de varas de videiras da 
l^va de Embarque e de Uva de Casta. 

Deus Guarde a V. Ex.»—lU.""" e Ex.™» Sr. Conselhei-
ro Director Qeral da Agricultura. —Lisboa, em 10 de abril 
de 1910. = O Agrónomo, Joáo Ignacio Teixeira de Mene-
zes Pimentel. 
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A PROVINCIA DE ALMERÍA 

A decima regiSo agronómica, ou a Andalucía Oriental, 
comprehende as provincias de Granada, Jaén, Malaga e 
Almería. 

Ñas provincias de Malaga e Almena, podem conside-
rar-se duas zonas agricolas differentes: 

1." A maritima, desde o mar até 15 kilómetros para o 
interior, caracterizada pela temperatura mínima de 8 
graus positivos e por máximas ao sol de 44 graus, chu-
vas escassas e or\'alhos abundantes; esta zona está sob 
A influencia do Mediterráneo, que adoca a temperatura e 
favorece as orvalhadas. 

Predominara aqui as térras de alluviSo ou tarquines, 
arrastadas pelas chuvas das vertentes das montanhas, de 
muito fundo e de composigao muito variada, segundo as 
encostas d'onde procedem. 

2.° A interior, com temperaturas que desciem abaixo 
de zero nos pontos elevados, chuvas menos escassas, no
ves nos meses de dezembro e Janeiro. 

Esta zona subdivide-se em: 
a) vega, formada por valles e colinas pouco accidenta

dos, com solos de alluvjao de muito fundo e temperaturas 
suaves; 

b) monfMosa, formada por térras accidentadas e altas, 
<;om temperaturas mais extremas e terrenos menos fer
iéis, por vezes estepicos, esteréis. 

Xos valles predominara as térras argillosas, ao passo 
que nos pontos elevados as siliciosas, sendo pobrissimos, 
•e até esteréis, os terrenos esteparios da parte monta-
nbosa de Almería e de Malaga. 

* 
* « 

A provincia de Almería, cuja superficie territorial é 
computada em 870:379 hectares, assenta em grande parte 

Diputación de Almería — Biblioteca. Parrales, Los., p. 5



sobre terrenos estepicos, esteréis, utilizados por explora
dles mineiras. 

Contém urna popula^So de 359.013 habitantes em 
8.703,79 kilómetros quadrados, ou 41 habitantes por ki
lómetro quadrado. 

E considerada como a mais pobre em pastos das pro
vincias andaluzas, quer pelas suas grandes secas, que em 
alguns annos fazem morrer os gados de fome, como pelas . 
estepes, que ás vezes nem^roduzem esparto. 

As especies bovina, cavallar, asinina e muar encon-
tram-se ali reduzidas ao numero de cabegas estrictamente 
necessarias para os trabalhos agrícolas e para os servi
dos públicos, sendo alimentadas com palha e graos de ce-
vada, e, -quando as chuvas o permittem, tambem na pri
mavera com alcaceiras de cavada e aveia. 

As especies ovina e caprina sSo as que principalmente 
utilizam as pastagens naturaes e dos alqueives das térras 
de cevada, sendo comtudo necessario, nos meses de no-
vembro, dezembro e Janeiro, dar-lhes um supplemento de 
alimenta§So com a íigueira da India e com a piteira, por
que a estepe nao dá erva nessa época e os proprietarios 
nSlo permittem ali a entrada de gados, que prejudicariam 
os tenros espartaes. 

Os prados artificiaes encontram-se apenas limitados a 
urna ou outra parcela de luzerna. 

A palha dos cereaes é o mais valioso recurso para a 
alimentagao do gado de trabalho, nSo tendo importancia 
a das leguminosas. 

Os restolhos sao utilizados pelas especies ovina e ca
prina. 

Actualmente, a área aproximada dos terrenos irriga
dos é estabelecida pela seguinte forma: 

^ Hcetarts 

Rega constante com agua por pé 11:771 
llega com agua elevada 729 
Rega com agua temporaria ou eventual 5:750 

Superilcie total irrigada 18:250 

Pode dizer-se que todos os ríos e mananciaes da pro
vincia se utilizam máis ou menos completamente para ir-
rigacSes. 

O maior numero de canaes ou acequias existentes, re-
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gando as principaes vegas da provincia, data do tempo 
dos árabes. 

Ha annos, principiou-se a construir no termo de Sla-
cael, na Serra de Lucar, urna albufeira, que foi abando
nada antes da sua conclus3o. 

Outra, em Hijar, denominada de Isabel I I e construida 
por urna sociedade particular em tima garganta da Serra 
de Alhamilla, para beneficiar alguns milhares de hectares 
de terreno, está cheia de podras e fanenco, ao abandono, 
porque recebe tao escassa quantidade de agua, que ape
nas rega 10 hectares e ás vezes menos. 

As obras hydraulicas em construccao reduzem-se ape
nas a perfuracSo de minas c poQOs para irrigagáo dos 
parrales. 

Parece, comtudo, que se poderá tentar com éxito a 
pcrfuvagao de poqos artesianos no termo de Nijar e na 
zona comprehendida entre a Serra de Alhamilla e Cabo 
de Gata. 

Os terrenos de regadío sSio cin grande parte vegas, 
tendo como centro principal o termo de Almería e mais. 
setc contiguos, regados pelo rio Andarax. 

A quantidade do agua necessaria para rega é, enl me
dia, de 0,75 litros porsegundo e por hectare; a agua de 
rega paga-se por horas, variando o seu prego segundo o 
caudal de que se dispoe. 

A Junta Consultiva Agronómica recommenda, como 
mais benéfica para a agricultura das vegas almerianas, a 
introducQao do systema Solari, utilizando o trevo como 
planta inductora de azoto, pois que o estrume de curral é 
extremamente escasso, por falta de gados. 

Os adubos chimicos vao a pouco e pouco entrando ñas 
praticas agrícolas da provincia. 

A propriedade territorial ofFerece um notavel contraste: 
ou é de grandes extensSes em muitos termos municipaes, 
ou muito dividida, principalmente nos parrales. 

Ñas grandes propriedades é muito frequente o contrato 
de narceria. 

E difficil adquirir capital agrícola, dominando por isso 
a usura; comquanto existam na provincia 48 PósUos^, que 
emprestam a 6 '̂/o, raras vezes os seus beneficios alcan-
gam aquelles para que foram criados. 

' Celleiros communs. 
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NSo ha estabelecida nenhnma sociedade de crédito ou 
de segnros agricolas. 

Os operarios ruraes sSo, em geral, aptos para os tra-
balhos do campo; o jornal, com alimenta^So, varia entre 
0,50 a 1,25 pesetas. 

A corrente de emigraQSo é consideravel, devido á se
cura do clima e á pobreza do solo da maior parte da pro
vincia. 

Sio poucas as vias de communicagSo, encontrando-se 
os caminhos ruraes em pessimo estado. 

Os géneros mais necessarios á vida, como pío, azeite e 
vinho, sSo importados. 

Os 870:370 hectares da superficie territorial da provin
cia dividem-se pela forma seguinte : 

Hectates 

Montes c devesas 39'2.452 
Cereaes , 264.664 
Arvores, arbustos e huertas 27.(KX) 
Improduetivos para a agricultura 186.26;» 

Total 870.379 

Valor forraginoso de 392.452 liectares de montes e de-
vesas: 

^ Pesetas 

Pastos 490.565 
Bolota 125.(X)(-) 
Alcaceiras e pastos dos alqueives 380.<X)0 
Palhas e restolbos 4.8iK).000 

Total 5.885.565 

O rendjmento, em pastos, dos 392.452 hectares regula 
por 1,25 pesetas por hectare. 

A Inzerna e as alcaceiras de cevada e aveia occupam 
2:000 hectares, rendendo 200:000 pesetas, ou 100 pese
tas por hectare; os alqueives de cevada abrangem 45:000 
hectares, rendendo 180:000 pesetas, ou 4 pesetas por hec
tare. 

As sementeiras annuaes, que occupam urna superficie 
de 40:000 hectares, produzem 20 qumtaes de palha por 
hectare, ao prego de 6 pesetas o quintal; os restolhos, 
utilizados pelas especies bovina e caprina, s3o avallados 
em 90:000 pesetas. 
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•Valor das culturas regadas: 
II«ctar«s Pesetas 

Trigo 6:214 3.357:360 
Cevada 4:828 1.523:800 
Laranjaes e huertan. 1:458 3.300:600 
Parrcdes... 5:750. 26.315:788 

Totaes 18:250 34.497:548 

Exportam-se de esparto, para as papelarias ii^iesas, 
21:000 toneladas. 

O trigo, a cevada e o milho nao chegam para as ne-
cessidades da provincia, sendo por isso necessario impor
tar bastante quantidade de farinha de Barcelona e de 
Granada. 

As batatas delxam ainda um pequeño excedente para 
exportagao. 

As melhores uvas sSo exportadas para Liverpool, Lon
dres, New-York, Hambnrgo, Copenhague. Marsellia e ou-
tros pontos do estrangeiro. 

Los parrales 

Chamam-se parrales as videiras cultivadas em terreno 
de regadío, cujo tronco vertical se eleva dois a tres me
tros do solo e cujas varas se distribuem sobre fios de ferro 
zincado, sustidos horizontalmente, em malhas de 0",50 de 
lado, por tutores de madeira, ou ferro, assentes em pedra. 

Zona de cultura 

A zona de cultura dos parrales é a provincia de Alme
ría, em 5:750 hectares de superficie, até 60 kilómetros do 
mar e altitude nSo excedente a 800 metros, e ainda. um 
pouco as provincias de Granada e de Malaga. 

Os principaes parroZes estEo, comtudo, situados de 6 a 
30 kilómetros do mar, com altitudes de 10 a 200 metros. 

Videiras cultivadas 

As videiras cultivadas nos parrales sao principalmente 
as seguintes: 

1.» Uva de Ohanez, de barco, ou de embarque, branca, 
de bago grosso, de cor amarello verde, polpa firme e que-
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bradi^a adherindo fortemeute '& pelUcula dura e espessa, 
a cujas circunstancias de ve a qualidade de conservar-se 
fresca, desde a colbeita, que termina pela segunda qnin-
zena de novembro, até á Paschoa, sendo reputada por 
isso no mundo como a uva de guarda ou de conserva e 
de exportai;^o que pode supportar as mais penosas viagens 
e procurar os mais louginquos mercados. 

D. Simón de Roxas Clemente y Rubio, no seu classico 
Ensayo aohre las variedades de la vid común que vegetan 
en Andalucía (1882), descreve na sec^So II «Folia pilosa 
aut subnuda — Variedades aisladas», com o u " 118: 

Casta de Obanez 

Uva blanca en Obanez. 
Caáta de Obanez en Uxixar. 
Hojas amarillentas; uvas muy apiñadas, medianas, casi 

cilindricas, algo doradas, duras, algo agrias. 
Solo difiere de la anterior * por sus uvas de seis lineas 

ó poco mas de largo com quatro de grueso, muy desigua
les por lo común, aun mas carnosas, muy tardias (la criada 
en parras no madura basta después de noviembre). 

Observación.— Esta preciosa variedad se llevó á Obanez 
de un pueblecito inmediato, llamado Ragol, donde la cul
tivan en un sitio muy ameno que llaman la Daira. 

En Obanez Iva mejorado todavía su uva baciendo-se 
mas sabrosa y durable. Suelen dexarla en los parrales 
basta Navidad* y conducirla á Madrid y Cádiz sin que 
sufra sensiblemente en el transporte. 

Aguanta colgada' de um año para otro. 
Forma la cosecba principal de Obanez, que lo cultiva 

en parras con preferencia á todos los demás frutos, por-
qne ningún otro le da tanta utilidad. 

EÍ8 o que diz Eoxas Clemente e que ficou transcrito 
em andaluz, para melbor se apreciar a utilidade d'esta 
preciosa informa9So, que talvez seja ignorada pelo múor 
numero de parraleros de Almería, entre os quaes a pre
ciosa videira é tSo sementé conbecida pelo nome de Uva 
de Barco ou de Embarque. 

t Ciuti em Granada, Motril, Lanzaron, etc. 
»Natal. ' 
3 Dependunida. 
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Mas ha mais. 
C'om o nome de Uva de Barco on «íe Embarque, j á andam 

tambem chrismadas, por entre os parrales, as variedades 
brancas Jaén e Garnacha, o que demonstra que a preciosa 
uva j á passou a ser o symbolo das uvas de exportagSo. 

2.*̂  üou de Ceuta, nome que designa outraá uvas de mesa 
e de exporta9So, como a Molinera Gorda e a Rozada, 
com caracteres commnns á Uva de Ohanez, sob o ponto 
de vista do tamanho do bago, da firmeza da polpa que
bradiza e da pellicula dura e espessa, mas que se princi-
piam a colher em julho, para serem enviadas para Lon
dres e outros centros,consumidores importantes. 

PlantaQ&o 

O solo está em parte coberto por uma carnada de cal-
careo compacto, da espessura de 0"',25 a 1",25, que é 
preciso atacar por m^io de explosivos, para attingir umá 
antiga térra vegetal, mais ou menos pedregosa, mas rica 
em humus, 

Em covas, á distancia de 5 a 6 metros, piantam se, 
quer barbados de Riparia GKoire, na ptaaicie, e de Rapes-
tris du Lot ou de Aramon X Rupestris n." 1, ñas ences
tas, que s%o enxertados ao anno, quer barbados já enxer-
tados. 

O terreno é depois armado em táboleiros de dimensoes 
variaveis, mesmo de 1:000 a 1:500 metros quadrados, 
bem nivelados, com regueiros lateraes para serem rega
dos por inundado e com rebordo peripherico em cama-
IhSo, para nlU> deixarem fugir a agua. 

Amanbos do solo 

Lavoira de arado, com muarés, em Janeiro; redra em 
margo; lavoira de arado, on sacha, em abril; sacha de
pois da rega immediata á flora^So, qnando o terreno o 
permitte. 

Regas 

D3o-se geralmente duas a tres regas, por inundagSo, 
durante o» invernó; depois, uma pela rebenta^So, em 
mar^o, outra depois da floraqSo, pelo fim dé maio, e a 
ultima em julho, ao pintar do bago. 

Nfio é conveniente a rega durante a maturagSo da uva, 
porque amolleceria o bagOj tornandó-o menos resistente 
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para o transporte, excepto se, por efifeito de estiagem in
tensa, nSo se puder desenvolver o fruto conveniente
mente. 

I^da e ompa 

Os pat-ralet sSo podados em uvero, ou poda larga. 
Ko primeiro anno depois da plantagaó, dá-se á vara, 

que em regra attinge excepcional vigor, o comprimento 
necessario, de modo a tocar os fios de ferro zincado e 
a formar o tronco da parra. 

A fim de manté-la na posÍ9áo vertical e n3,o se inclinar 
sob o peso da vegeta93o, ou do impulso dos ventos vio
lentos reinantes, fixa-se a um tutor. 

No segundo anno, deixam-se únicamente os dois últi
mos sarmentos, podados em rela^So com o vigor da cepa, 
para formar os dois primeiros bragos. 

lío terceiro anno, bifurca-se um ou dois bragos. 
No qnarto anno, deve ficar formada a cepa com tres 

ou quatro bragos. 
O numero e o comprimento das varas, que devem ser 

em relagUo com o vigor da cepa, que é dependente da 
fertiKdade do solo, dos adubos, amanhos culturaes, com-
passo da plantagSo, etc., chega a ser, por cepa, de 10 a 
20 varas, do comprimento de 1 a l^.dO, sendo empadas 
sobre os fios de ferro zincado a distancias convenientes. 

Desladroamento 

Consiste esta operagao em snpprimir os rebentos que 
nascem'no tronco e nos bragos da parra, respeitando 
aquelles que, pela sua posig^o, convenham para a poda 
do anno seguinte. 

O desladroamento tem por fim concentrar, sobre os sar
mentos uteis e sobre os cachos, todos os elementos nutri
tivos de que a planta possa dispor. 

Praticase, em regra, antes da floragao e principalmente 
quando os rebentos teem o comprimento de 4 a 5 centí
metros, por ser a operagSo mais fácil e económica, bene-
ficiando-se tambem antecipadamente a vegetagáo útil. 

D«s pampa e desfolha ^ 

Com esta operagao, supprimem-se os pámpanos infru-
tiferos immediatamente inferiores aos cachos, com o fim 
de facilitar a fecnndag&o das flores, de evitar a fricg^o dos 
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pámpanos e das íiolhas com as cjiohos, e^ bem ássim, de 
antecipar a matura^So. 

Comeca-se a deispamp» antes da flora^So, qaando os 
parrala estSo maito enroapad&s, para ñioilUar a límpa 
dos cachos, especialmente «obre variedade» maito ex
postas ao aborto ds» ^ r e s , como sucóed« ae Moscatel de 
Jesús e de Alexandria, e á Uva de Ohanez, que necessi-
tam ser fecundadas artificialmente, sem o que quasi tod» 
o fruto se couverte em bagoinha, quando as flores nSo 
murcham e morrem. 

Esta operagSo tambem se pratica no mes de agosto, 
para antecipar a maturagSo do fruto pela a c ^ ^ directa 
dos raios solares. 

A fím de nSo expor os cachos ao esccdd&o ou gueima, 
resultante da passagem súbita da sombra para os raios 
directos ^do sol, executa-se tambem a despampa em tres 
épocas, rentadas pelo bom criterio dos parraleros, se
gundo as condigoes climáticas do anno. 

Esta operagío necessita ser feita com mnita pericia, 
para nilo prejudicar o fruto que se procura melhorar. 

Os bagos, tocados pelas folhas, fícam sempre com a 
pelle brilhante, o que muito desvaloriza as uvas aos olhos 
do consumidor, que deseja ver os cachos cobertos de te
nue polvilho, sinal de esmero na cultura e de perfeigSo 
ñas manipulagoes. 

Por taes motivos, que sSo de grande importancia eco
nómica, os cultivadores da Uva de Ohanez, da Uva de 
Aledo e do Albillo, destinadas ao consumo em fresco e ¿ 
exportagSo, teem o maior cuidado em ir tirando as folhas 
que tocam os cachos, para que estes se criem ao ar e se 
conservera com a pellicula polvilhada. 

O ar, a luz e o sol dSo cor aflS frutos e certa consis
tencia á pelle, requisitos muito importantes ñas uvas de ex-
portaglto. 

Liga^Eo dos pámpanos 

É urna operadlo complementar da despampa, que se 
pratica á medida que o fruto vae recebendo a luz pro-
gressivamente. 

Consiste em ligar aos fios de ferro zincado os pampa-
nos que se inclinem sobre os cachos e obstem á vontilágSo.' 

Esta operagSo tanlbem necessita de precaugSes, espe
cialmente pouco antes de principiar a maturagSo, para 
nSo dar logar á queima da uva, que se desenvolveu á 
sombra, oxpondo-a repentinamente ao sol. ' • 

'.:ÍS 
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Engarpe i on feoundaQio artlfloial 

Normalmente, em cada urna das florea da videira en-
contram-se reunidos os orgSos machos (estames) e o orgao 
femea (pistilo), que concorrem para a funcg^o sexual. 

No momento da floragSo, que comeifa quando a tempe
ratura sobe de 15° C , as cinco pétalas da flor, que eatao 
soldadas, formando urna especie de saco, que oncerra os 
estames e o pistilo, desprendem-se apenas pelo sen ponto 
de insergSo ao receptáculo e curvam-se para fura, ficando 
unidas pela sua extremidade superior, a formar capuz, 
que, por sua vez, se desprende e cae ao chao. 

Nesta occasiSo, os estames, que se encontram agrujia-
dos em redor do pistilo, separam-se do estigma ou ex
tremidade livre do mesmo pistilo. 

Alguns minutos depois, as antheras, ou cabesas dos es
tames, giram de modo a dcixar voltadapara tora a face 
que estava encostada ao estigma e sobre a qual se abrem 
as fendas que dSo saida ao poUen fecundante, que é le
vado, pelo vento ou pelos insectos, ao estigma, ncssa oc
casiSo próvido de urna gota de liquido transparente e vis
coso, que retem os orgSos poUinicos, para os conduzir ao 
ovario, onde se realiza a fecunda^fto. 

Esta fecundaQSo natural, ou auto-fecundagSo, cumpre-
se normalmente em flores que teem os estames compridos 
e que attingem toda a altura do pistilo; porem, se sSo 
mais curtos, de constituigao anormal, ou com pouco pol-
len, como na Uva de Ohanez, a fecundagSo natural é 
muito limitada ou nulla. 

Toma-se entfio necessario recorrer á fecundag^o arti
ficial, que se pratica em Almería, como operagáo cultural 
corrente, e com o nome de engarpe ou empole, ha mais 
de 40 annos, com os mais brilhantes resultados económi
cos. 

NSo deve comtudo este facto surprehender-nos, por
que, desde seculos, os arabos vilo cortar no deserto ra
mos de flores machos, que sacodem no meló da inflores
cencia femea da palmeira. 

Na floresta de 115:000 palmeiras, que se cstende até 
es muros da cidade de Elche, onde é celebre a Palmeira 
do Cura, planta macho com 2(X» annos, bem como em ou-

> Em Almería pronuncia se engalpe. 
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ti'as cidades de Espanha, onde se cultivam palmeiras, 
pratica-se tambem, desde seculos, a fecundagRo artificial. 

A Uva de Ohanez, quando se abandona á fecundaQÍo . 
natural, limpa desigualmente, tícando muitos poneos ba-
goa nos cachos, que entSc se cobrem quasi sementé de 
hagoinha, ou pequeños bagos, provenientes de orgStos fc-
meas de flores que abortaram por falta de fecnnda§So. 

Oomtudo, estes defeitos podem corrigir-se, quer adop
tando precauQ5es para facilitar a fecundagSo natural, ou, 
melhor, empregando a fecundagSo artificial, que se reduz 
a por, em contacto do orgSto femea do urna flor (pistilo), 
0 pollen procedente dos orgSos machos (antheras) da mes-
ma flor, ou do outra distincta. 

As precauQOos que se adoptam em Almería para faci
litar a foeundaQSo natural sSo de duas <»rdens: 

1." Intercalando na plantacSo, por entro as cepas da 
1 va de Ohanez, outras cepas chamadas flores, taes como 
a Molinera e o Aramon-Rupestris n." 1, que fornecem 
nma grande quantidado de pollen. 

2." Suspendendo, por entre os cachos da Uva de Oha
nez, cachos em plena floragSo das videiras intercaladas na 
plantacSo e mesmo de outras de fora, ou collocando esca-
deas de cachos fecundantes sobre os da Uva de Ohanez. 

Repete-se a opcragSo todas as manhas, depois de tor 
tirado os cachos da vcspora, até que a floracao esteja ter
minada. 

Como estas precaugoes sSlo ainda insufíicientes, recor-
re-se á fecundagSo artificial, que em Almería se pratica 
por dois procossos diflcrentes: 

1." Pela hrossagem, coín cachos fecundantes de outras 
videiras, sobre cachos em flor da Uva de Ohanez, ou fe
cundado artificia! c'bm o cacho. 

2." Pelo wdenho, ou dcslise suave da parte interna da 
mSo fechada por sobre os cachos em flor da Uva de Oha
nez, sem ou com pollen ostranho, ou fecunda§3lo artificial 
c<m a mao. 

Engarpe oom o oaobo 

Oolhe-se um cacho fecundante, que,se envolve em fo-
Ihas da videira. ou so coUoca em vaso internamente vi-
drado, para evitar as perdas do pollen, brossando se de
pois suavemente com elle, emquanto conservar vestigios 
de pó fecundante, os cachos da Uva de Ohanez. 

Este processo é ainda considerado deficiente pela ex
periencia em Almería, porque os cachos tratados com íi 
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brossagem poueas vests deixam de apresentar bagoinha, 
a nSo ser que o tempo tenha sido muito favoravel para a 
limpa. 

Engrarpe oom a mSo 

Este processo pratica-se por duas formas: 
1." Só com a mSo. 
2." Com a palma da man polvilhada do pollón. 
Na opoca tle plena flora9So, ou quando se oncontram 

abortas quasi todas as flores dc.nm caclio, abarca-so este 
muito suavemente pela parte superior, desusando com a 
mllo por todo o sou eoniprimento com os devidos cuida
dos e repetindo-so a oporagSo por tres ou quatro vezes 
successivas. 

No dia soguinte, ou mosmo ao tereoiro dia, proeedc-se 
a operagSo idéntica; se o tempo frió retardar a abertura 
de algumas flores do mesmo caobo, praticase mais nutra 
vez o engarpe. 

A gota do liquido viscoso que os pistilos apresentam 
no seu vértice humedece a palma da mío, a que adho-
rem muitos grSos poUinieos, que, em virtude tías repetidas 
passagens sobre o cacho, fli-ani por sua vez sobre os es
tigmas das flores, cumprindose assim a fecunda^So arti
ficial. • 

Quando o calor ó suflbcanto, muitas flores nSo se dos-
pojam do st'U cálice, que tica entSo sobre o pistilo for
mando capuz, que cobre o estigma, impossibilitando as
sim a fecunda^Sio: com aquellas manipulajoes, consegue-
se desviar o obstáculo. 

Para aproveitar a multidao Ae estamos, que se des-
prendem pelo deslise da m3o e que se perderiam no solo 
sem proveito, é preciso levar suspensa do pescogo, por 
uma correia, uma escudella de boca larga e de interior 
muito h'so, sem asperezas, que so colloca debaixo do ca
cho, para que receba os estanies, emquanto se está ope
rando sobre elle. 

De quando em quando, manuseiam-so estes estames, 
para que o poUen, que consorvam, passe á palma da mSo, 
onde nunca deve^ faltar uma camada amarella de pó fe
cundante. 

Tal é a maneira de proceder, quando as cepas teera 
cachos com pollen bastante. 

Quando o nSo teem, sacodem-se os cachos, abundantes 
em pollen, dentro do vaso ou escudella, e proccde-se como 
anteriormente. 
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Quando o& cachos femeas nSo estSo ainda em condigoes 
de ser fecundados, guarda-se o poUea em recipientes ao 
abrigo da humidade. 

Ha quem tenha lembrado appücar o poUen sobre os 
cachos como o enxofre; e decerto convirá proceder ¡, 
experiencias, que se afiguram dignas de interesse, prin
cipalmente sob o ponto de vista económico, caso a tc-
chnica seja efficaz *. 

Generalizarse do engarpe 

Para se nao entregar ao acaso a produccao das uvas 
de mesa, deverá a fecundaQSo artificial ser praticada so
bre todas as variedades selectas, em temp« chuvoso, o\». 
húmido, aproveitando-se os momentos em que a chuva 
cessa e sacudindo os cachos, para que desprendam as 
gotas de agua que possam conter. 

Pessoal para o engari>e 

A interessante e proveitosa pratica agrícola da fecun-
daQSo artificial é feita por mulheres e raparigas, por ser 
menos dispendiosa; mas, no dizer do ¡Ilustre medico e 
viticultor almeriano Dr. Enrique Paniagua, os benéfi
cos resultados que com ella se obteem compensam sem-
pre as despesas; as mulheres c raparigas sao tambem as 
mais competentes para operagao tao delicada, ^ue deixou 
o limitado ámbito experimental para entrar no largo 
campo da pratica agrícola. 

Suppressao dos cachos 

Se as parras contiverem maior numero de cachos do 
que o indispensavel ao seu mais perfeito desenvolvimento, 
supprimem-se os mais pequeños e os mais serodios. 

Esta operagSo, que se pratica immediatamente depois 
da limpa da flor, tem por fim aumentar o volume dos 
cachos que ficarem, dar-lhes mais regularidade e apressar 
a sua matura9ao, porque, quantos menos cachos contiver 

1 Convirá tambem ensaiar a íecundafSo artificial empreñando 
um pincel de agnarella, que se passa sobre o pollen, pincelando 
em seguida o cacho a fecundar, cu jo processo é recommendado por' 
Millardet (1891). 
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a videira em harmonia com o seu vigor, mais bem nutri
dos serao os existentes. 

Se houver equilibrio entre o fruto e o vigor da planta, 
será aquelle melhor alimentado, mais volumoso, de maio-
];es dimensoes, de maior peso e mais temporao, do que 
no caso contrario. 

Adorno dos oaotaos 

Pratica-se com tesoiras de folhas estreitas e pontas ar
redondadas, cortando a bagoinlia, os bagos pouco desen
volvidos, os apedrados e todos aquelles que, por qualquer 
circunstancia, devam ser sacrificados, para dar uniformi-
dade e belleza aos cachos. 

Se estiverem multo fechados, cortam-se-lhes algumas 
escadeas; se forem compridos, supprimem-se-lhes as qua-
tro ou cinco ultimas escadeas da extremidade, porque os 
bagos sao mais serodios na maturagSo e nem sempre ad-
quirem desenvolvimento igual aos superiores. 

Esta opera^ao deve executar-se quando o fruto houver 
attingido os dois tergos da sua grandeza normal, porque 
entao já os cachos apresentam a conformagao que bao de 
ter quando maduros; com uma pinQa, agarra-se a ponta 
do cacho, que deve ficar voltada para o ar, para facilitar 
o corte das escadeas e regularizar a sua distribuiQao pelo 
pedúnculo. 

Tratamentos antioryptogamioos 

O systema de parrales nao é dos mais proprios a faci
litar estes tratamentos, sendo por isso necessarios com
pridos tubos, fixados a canas de comprimento apropriado, 
ñas turpilhas e nos pulverizadores. 

D3ío-se tres a quatro enxofragoes, em abril, maio e ju-
nho, para combater o oidio, bem como tres a quatro pul-
veriza5oes de calda bordelosa, para prevenir as invasoes 
do mildio, sendo a primeira em maio, antes da floracao, 
a segunda em junho, depois da limpa da flor, e as outras 
em julho e agosto. 

Adubos ohimioos 

Empregam-se os fosfatados e potassicos, que produzem 
cachos de mais longa conservagao. 

O estrume de curral e os outros adubos, bem como as 
regas, aumentara multo a produccSo, mas prejudicam a 
conservagao dos cachos. 
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Colheita dos cachos 

Colhemse os cachos, nao completamente maduros, com 
tesoiras apropi'iadas e com os cuidados devidos, para os 
1)agos se nSo esmagarem e nSo perderem o polvilho, se-
gurando-os pelos pedúnculos, sem tocar nos bagos. Em-
quanto nao sao definitivamente acondicionados, coUocam-
se cuidadosamente os cachos sobre taboleiros contendo 
serrim de cortiga, procedendo-se em seguida á selecoSo 
por tamanho, uniformidade de bago e cor, sob um alpen-
dre dentro do parral. 

Embarrilamento dos cachos 

Os barris, de madeira de carvalho, pinho e tambem de 
diversas madeiras brancas, com arcos estreitos de casta-
nho, sao de dois tamanhos: 

a) Os que podem conter duas arrobas de uva, ou 23 
kilogrammas de fruto e mais o serrim de cortica neces-
sario para o conveniente acondicionamento, e que sSo des
tinados principalmente á grande exporta^ao; 

b) Os que podem conter apenas urna arroba de uva, ou 
11,.") kilogrammas de fruto e mais o serrim de acondicio
namento, e que sao principalmente destinados a encom-
mendas particulares, sobretudo para as festas da Pas-
choa. 

O prego de cada barril, sem serrim e sem uva, é em 
media de 170 réis. 

O serrim proveniente da cortiga macho e das aparas 
do fabrico de rolhas é o empregado, mas sem poeiras e 
sem humidade, nilo em pó fino, mas bastante grosseiro, 
para nao adherir aos bagos. 

As uvas, depois de seleccionadas por tamanho, unifor
midade de bago e cor, acondicionam-se dentro dos barris, 
em camadas separadas por serrim, de forma a que nao 
contactem umas com as outras, nem toquem na madeira 
do barril, que deve ficar contendo tanto quanto possivel 
cachos uniformes *. 

1 Conviria proceder a ensaios, acondicionando as castas do uvas 
de mesa, cultivadas uo país, em serrim de cortina, para se avallar 
do tempo da sua coaserva9ao e do gosto a serrim qae essas castas 
possam adquirir com tal processo de acondicionamento, bem como 
isolar os cachos com papel de seda no interior do serrim. 
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Importancia dos parrales 

A superficie cultivada de parrales na provincia de A1-
meri^ deve ser aproximadamente de 5.750 hectares, 
com a producQlto media de 10:(X)0 kiiogrammas de uva 
por hectare com 4(K) videiras, sendo de 5 metros o com-
passo de plantagao. 

A provincia exporta annualmente pelo seu ampio porto, 
com um movimento de 1:486 navios, 2.500:000 barris de 
uva, no valor approximado de 5:(J00 contos de réis, para 
Londres, Liverpool, New-York, Hamburgo, Copenhague, 
Jtlarselha e outros pontos do estrangeiro. 

A eotagao da Uva de Ohanez em 1909, na America 
do Norte, regulen, por barril, desde 1,75 doUars, o mí
nimo excepcional, a 8,12 doUars, o máximo tambem exce-
cional, segundo o respectivo Catalogo. 

A cotagSo da Uva de Casta regula por 4 a 6 shillings 
por barril. 

Regras de venda da uva de Almería na America 
do Norte 

Uesde26de setembro de 1887, as seg\iintes regras teem 
servido de norma, ñas arrematagoes em hasta publica, ao's 
importadores e compradores da uva de Almería. 

De cada marca de 15 barris, ou menos, 1 barril st'r-
vira para amostra. 

De cada marca de 16 a 50 barris, 2 barris, pelo menos, 
scrvirSo para amostra. 

De cada marca de 51 a 2(KI barris, .3 barris, pelo me
nos, servirao para amostra. 

De cada marca de mais de 200 barris, 6 barris, pelo 
menos, servirao para amostra. 

I I 

Os barris de amostras serao pesados segimdo o cos-
tume. I 

Os importadores nSo attender5o nenhuma reclamacSo 
para resarcir a differenja que houver no peso do fruto 
comprado, a nao ser que esta differenga seja, em media, 
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de cinco libras por cada barril de amostra de fruto que 
pese mais de 65 libras, e de quatro libras por cada 
barril de amostra de fruto que pese menos de 65 li
bras. 

Toda 3 diffe renga deverá ser communicada dentro do 
prazo de 48 horas da recepgSo do fruto pelos comprado
res. 

I I I 

El Fruto Almoneda Compañía nomeará inspectores, a 
quem deverao ser submettidas todas as questSes suscita-
díis pela, differenga de peso e pelo estado da uva á sua 
entrega, segundo o preceituado ñas suas disposigoes.: 

A decisao d'estes inspectores será definitiva, e cessará 
toda a responsabilidade e risco dos importadores depois 
da decisao dos inspectores, 

IV 

Considera-se em bom estado toda a uva cujo barril 
oontenha a quantidade primitiva de fruto: 

] . " Ainda quando falte parte do serrim de cortira, 
ou 

2." Estejam deterioradas as aduelas. ou 
3." Partidas as cabegas, ou 
4.° Hajam sido compostos os barris, ou 
5." Haja soíFrido, sem que tenha sido removida, a ca-

mada de fruto da cabeca, ou do fundo; 
G." Sempre que o fruto nao tenha sido damnificado. 
Nao se considera em bom estado a uva que se encon

tré ñas seguintes condigóes; 
1." Quando haja sido tirada do barril e de novo nelle 

collocada; 
2." Quando o barril se encontré muito deteriorado; 
3." Quando o barril contenha entra substancia que nao 

seja a uva. 

Na occasiao da venda, nSo será permittido tirar a uva 
do barril de amostra, a nao ser para a examinar. 

Aos compradores será concedido tempo sufficiente para 
examinar a uva, depois do que será esta collocada no 
barril. 
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* 

Na America do Norte ¡mprime-se um Catalogo, que é 
enviado aos parraleroa de Almería, e em que veem in
dicados os nomes e marcas dos prodiictores, numero de 
barris de amostras e de vendas, com os respectivos pe
sos e pregos por barris. 

Os preQOs impressos nesse catalogo sSo somente por 
uva entregue ao comprador em boa ordera e estado de 
conservagSo. 

Lisboa, em 10 de abril de IdíO. = Joao Ignacio Tei-
xevra de Menezes Pimentel, Agrónomo Director da Esta-
qSx) Transmontana de Fomento Agrícola. 
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