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:1 margem paulista do rio

NParanapanen1a, a alguns
qui1c3n1c-trot; de Terra Rica,

no Noroc-are do Estado, vive um
animalzinho que por causa de
sun a?nidadc filogenética com 0
homem é disputado no mundo
inteiro. Tram-se do mioo—le2‘1opreto
(Leontopithecus chrysopygus).
que 3 ciéncia, urn dc seus persis-
tentes cagadorc-:5, pensava que jzi
havia sido extinto. Desaparecido
desde 1819, quando foi desce-
berto, ele sumju para 861' reen-
contrado Sc’) 83 anos depois e, em
seguida, vendo—se acossado,
escondeu—sc: novarnente.

O mico descrito Como o mais
importante sagui do mundo, con-
seguiu enganar a ciéncia e outros
perseguidores por mais 68 anos.
Novamente identificado, nzio
conseguiu repetir a fuga, sendo
agora protegido por um exército
de especialistas internacionais.
Mas apesar de todo esse Cuidado
comandado também pelo Pri-
mate Program, do World Wild-
life Fund — US, 0 mic(He2”1o~preto
ainda sofre 0 castigo do préprio
homem, que desmatou quase
dois mil hectares de seu “habi-
tat" para 21 construgiio da l-iidre—
létrica de Rosana.

Paranaenses cruzam o Para-
napanerna, sonhando encontmr
0 animalzinho e contar a faganha
aos amigos, porém voltam deso-
lados. O privilégio é reservado
aos pcsquisadores, que capture!-
ram alguns exemplares e 05 1e-

varam :10 Centro de P?rrzatologia

do Rio dc=_l:1ncir0. nu tentutivzl
dc rcpr0duzi—lo.x cm cutiwiro. A

c.1c_;1 no pasrsaclo c :1 ignor?ncia
sobre o seu vaior cram tantus.
qur foram encontradas cxem-
plares do sfmio cn1p;1lh:1d0.5 part:
rxponigiio.

0 local onde estiao Os Liltimor.
renmnescentes do "Lc0n[o~
pithecus chrysopygus“_ clmma-.se
Morro do Dizlbo, uma rt'S€1’V21 de
matas rcduzidzn dc 105 mil para
menos de 30 mil hectares. O
dcsequil?vrio ecologico ali 6 in-
tenso, jé que na prcssa dc subs-
Lituir 3 ?oresta pela: plzlntag?es
dc car1a—de—agL'1car na década dc‘
70, 05 explomdores aplimram até
0 desfolhante 2,40—2, 4,5-T, que
foi muito usado contra o inimigo
n11 Guerra do Vietnit.

Outra area reservada para
presenrag?o dz: natureza em 1941,
medindo 260 mil hectares, foi
totalmente aniquilada, su~pond0—
se que houve 0 sacriffcio de
gmndes grupos do mic0—le2§1o. O
Morro do Diabo, cujo topo a 600
metros do nivel do mar, teria sido
um cemitério dos indios
Caingangues, é separado do mu-
nicipio de Term Rica (PR), pelo
rio Paranapanemzl. N510 se sabe
exatamente quantos exemplares
do sagui estéo Conseguindo
sobreviver.

O ziltimo
reencontro

Sua juba se parece com a do
leio, o que originou o nome
mico~le§1o-preto. Pequeno, seu
peso nz"1o chega 21 um quilo. Para
Se ter idéia da imponfmcia desse
zmimalzinho, basta analisar 0

orgulho dos responséveis pelo
British Museum, em Londres, por
possuir urna pele do bicho ex-

MEIO AMBIENTE

Sagui, uma espécie sob ameaga
Os ?ltimos remanescentes do mico-ledo-preto vivem its margens do rio Paranapanema

posts .305 \‘i.s.it;1ntcs. O sagui res-
ponde £15. necessidzxdes dos pes-
quiszldores, princip-.1ln1entc no
wtor biomédicq o que cxplica
3 forte prcss?o contra clt‘.

Segundo 0 estudiom Coim-
l)r;L Filho. 0 furor que nuns difi—
cultou :1 :;0bre\'ivénci:1 cla espe-
cie nus Florcstas de 5310 Paulo e

Pztranai forum as dm/a5tacc‘)es.
E1215 atingimm “niveis inigu;1—
l:’1vei5", em rapidez e deseio
dc fortuna. Quando, deso1:1- da,
:1 Ciéncia jzi :1pre:sentava 0 ma-
caquinho Como extinto, 15] mos
depois do scu sumigo ele rea-
pareceu na regifio do Morro do
Diabo.

Coirnbra Filho, seu redesco~
bridor em 1970, comemorou
muito. Mais tarde houve uma
reuniélo em Front Royal, n21 Vir-
ginia (Centro-Oeste dos Estados
Unidos), para discutir :1 preser—
vagio da espécie Desde entzio
0s esforgos do mundo tém sido
permanentes. S6 que conforme
0 pesquisador, além dos in~
céndios florestais, a construgio
de hjdrelétricas nos rios Parana-
panema e Parané afetaram bas-
tante as comunidades biéticas,
um castigo para o sagui.

Uma campzmha internacional
realizada em Washington (EUA),
de 15 3 17 de fevereiro dc 1972,
reuniu especialistas de vérios
paises, que tentavam obter a re»

produgzio do macaquinho em
Cativeiro. E eles, os Liltimos
exemplares, estio all, In rnargem
paulista do rio Paranapanema, a

algumas centenas de metros da
margem do Noroeste do Parané.
Pouca genie sabe disso. Mesmo
assim é comum habitantes da-
quela érea sonharem ver pelo
menos de longe um desses bichi-
nhos procurados no mundo todo
e gabar-se com os amigos. I
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A luta é “ferrenha" para evitar que o mico—lez”1o-preto seja exterrninado da natureza,

disse o biélogo Cléudio Pédua que, ao lado de sua esposa Suzana, ?zeram tentativas para
ajudar a preservagrao na margern do Paranapanema. Os dois tmbalharam por coma de trés
nomes respeitados: Primate Program, do Word Wildlife Fund - US, Fundagr?o Bmsileira
para Conservacgio da Natureza e Centro de Prirnatologia do Rio de janeiro.

O casal de biélogos explicou que os micos clependem de érea bastante grande para
sobreviver, pois se alimentam de frutos e insetos encontrados nas plantas. Este é justamente
um dos problemas do “habitat” do Morro’ do Diabo. Na década de 80, embora
sabendo da presenga cle “Leontopithecus rosalia crhysopygus”, a Companhia Energética
de 520 Paulo (Cesp) desapropriou Izrés mil hectares e destruiu quase dois mil para construir
Rosana.

As éguas do reservatério da hidrelétdca invadjram a main, secando rnilhares de
in/ores, hoje apelidadas de “pal1'teiros”. 0 visual do macaquinho, que vive em constante
estado de alerta, faz lembrar o homem. Suas a?nidades ?logenéticas sio préximas. Com
:1 quase extingio desse mico—1e§to, o setor biomédico perdeu uma “cobaia de ouro” para
suas pesquisas. —
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2-» VEHBEM NESTA PBIMEIHA UIIIHZENA-HIJVEMBBO 94:
./Dia 3/qui; INSS/EMPRESASEGURADO ESPECIAL
/Dia 4/sex: |RRF[capilal, trabalho. e outros
/Dia 7/seg: SALAHIOS e FGTS

/Dia 14/seg; INSS/INDIVIDUAL e CAGED/Cadastro de Empregos

-=v> DIFHIEXEHBICIUS ANTEHIDHES A 1994: AD/COSIT 180 intorma que
as DFWDec|arat;Des de lnfomlao?es do Imposto some Propriedade Territorial

Rural referenles a exercicios anteriores a 1994 devem ser preenchidas no
'

fonnulério aprovado para o exercicio de 1992, observadas as Iespectivas
instmpées. FONTE: Diario O?cial da Uniéo

-:9’ LEG|Sl.Al;A? AMBIEHTAI: Portaria/IBAIVIA 96N resolve que todos os

débitos paracomo IBAMA ser?o inscritos em DividaAt'wa. Quando tais déhnos
forem de valor consolidado igual ou supen'or a 60 UFIR seréo cobrado5.-
adrninistlaijvayrrenteeexecutadosjudicialmente e. quando seuatar de devedt.
corn 2 nu mais débitos, as wlores ser?o acumulados, passando a constiluir
um so debiio. FONFE:

Diariop?ciai
da Uniéo

-r» LEITE: Portaria/MA 196 resolve que, tica proibida a

comercializag?o de Ieite/pakteuiizado reconstiluido. durante 4 meses
por ano, coincidente corn 0 perfodo de safta, obedecidas as

peculiaridades de cada regi?o/Eslado. No Estado do Parana,
considerada a sua divis?o em microrregi?es, nos meses de janeiro,
outubm, novembro e dezembro nas microrregi?es de Curitiba, Cam»

p0s— de Ponta Grossa , Lapa. Jaguariaiva, e Guarapuava, A|t0s- do

Ribeira, Rio Negro Paranaense, e Na] Liloral e Sudoeste Paranaense,
Médio Iguagu. Colonial de lrali, 330 Mates do Sul, e nas demais
microrregi?es em janeirn, tevereim, mango e dezembro. FONTE: Diane
Oficial da Uniéo

ca» HUTIDIAS Ellc?slll - IIHASIL, l.ll]En HAS E)(P£IHTAl;?Es
E IMPORT ES: Estaiis?m demonstra que o ngmo Pafsé Iider (dentro do

gmpo Mercosul) nas expormgées para a Europe, Asia, Na?a, Amen‘ do Sul,
Mercosui e resto do mundo, to1aIi2ando por ano (em US$ bilh?es); 1991 =

31]; 1992 = 35.9; 1993 = 38.7. Essas cifras representarn respec?vamente
45.11%, 40,67% e 39,53% das exoortag?es totais do gmpo. No que tange as

imporiag?es 0 Brasi|tota|iza(ern US$ bilh?es): 1991 am; 1992:2013; 1993
= 25.7 cujas citras representam respeclivamente54.24%, 87,85% 3 79 “:15
das

importag?es

totais do grupo cnnsfrtuido por Brasil, Argentina, Umgma
Paraguai.F ME: revisla MERCOSUL

Lela:

APRESENTADO EM nous FASCiCULOS, OFERECE ORIENIACAO
DETAIHADA PARA vocé MONTAR 0 seu mzcrruo NEGOCIO.

(PLANBAMENTO, ADMINISTRACAO, MARKETING, Fwxo DE CAJXA, R.H.]
Gusto pramacinnal: R3 10,00 cada fascicula

Reserve id o seu exemplar pe|o1eF.: (01 1) 259-8942 Fax:
(0! 1) 258-7625 ou escreva para Hifen Comunicuc?o

Editorial 1‘: Rue do Consolac?o, 21 - 9’ And.
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Rlo, Pescorlo, Cochoelrczs.
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Luiz Carlos Rizzo
(Maringd - PR)
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am obtcngflo dc cupineira
produtiva é necessairio

que haja cuidado Com
as condig?es dc solo, A par—
tir das anfllises de 5010 - com
amostms colhidas que repre
sentem toda 21 ?rea - eferuar 3

necessziria correg?o indiCa—
cla pela as-sisténcia técnica,
visando aplicagéo das quan-
tidades corretas dc calczirio
preferencialmente 60 dizls an-
tes do plantio. Por outro lado,
0 adubo quimico pode ser
aplicado parte sobre 0 5010 6

parte diretamente no sulco de
plantio.

Quando a capineira for
destinada a cone mecanizado,
os sulcos devem ser pro?mdos
(torno de 20 cm), colocando-
se a muda no fundo e usando-
se duas canas sentido pé com
ponta, enterrando—se 10 cm. A
disténcia entre linhas deve ser
de aproximadamente 90 cm. As
mudas devem ser de 90 21 100
dias de brotzlgilo para néo oc0r—
rer falhas no stand. Muclas
muito velhas ou muito novas

rmxnménnq

Massa verde para 0 ano todo
A silagem com capim elefante garante alimento para o gaclo na entresafra

podem acontecer fallms, sendo
necesszirio replantio apés 0 priv
meiro COFIE, Segundo aconselhzl
o zootccnista Edson Carlos
Poppi, dz: Encrgisul, de Maringzi.

Uma adverténcia: muito
cuidado com mudas queimadns
peia gcada. Normalmente estzlo
brotndas e improprias pan: plan-
no.

Gado Ieiteiro de alta produgdo:
Pasto abundante

e silagem assegurada.
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ATEN 3110 I..En..0m1{():
/-790/'0 I/océ _/‘c3 pode anunc/‘or

no pcigino I.eiI5¢-:5, do Nlulti?urcnl.

Alta produgdo
por drea

O capim elefzmte, Com suzls
diverms var1'ed21des. [em :1

capacidude dc
produzir gran-
des quzlntidzldcs
de massa verde
em jreas r¢:s~
trims. desde que
sua cuftura seja
conduzidu de
mzlneira Corre-
ta. No Noroeste
do Paran?, os
C1'i2ldO1‘€.'5 con-
seguem pro-
dugées acima
de 125 tonelz1~
das de massa
Verde/ha em
trés CO1’I€'S anu-
ais.

“Portanto. ba5c';1.ndo—5¢ que
L1m;1m'mz1I tcnha ncccasidadc de
me.» toncladus em 90 dia» de
confinamento <3 que urn alqucirc
de Czlpineirza produz 250 tonc1;1~
dzts dc silslgem. 5510 tratados 85
animzais com esta jrea dc capi-
neira. consume conaidera
anirrlais que entmm no confirm-
mento com peso em torno dc 550
Kg PV.

Suplementagiio
de inverno

A silzlgem de capim elefante,
quando destinada E1 manutenc?o
de animais a campo, é um ali-
mento extremamente eficiente
para ser evitada perda de peso e

baixa nos indices de produti—
vidzxde‘ Animais adultos a campo
poder?o ser ahmentados somenv
te com silagem de capim nas se-

Area necessciria
Gado de Leite

A silagem de capim elefante
é recomendada para vacas
leiteiras Com produg?o de no
m?ximo 15 Kg leite/dia. 0 con-
sumo desses animais gira em

guintes quantidades:

quando a pastagem fomecer boa
quzmtidade de rnassa Verde

quando a pastagem nio oferece
massa Verde

Baixa: 10 Kg/cabega/dia —

Média: 20 Kg/cabega/dia -

“Se levarmos em conta 0

5650 ‘I 25.000 are/77p/cires
cw coda quinzenc) e 0 sea crntinc/'0

seré I//‘sto em todo 0 terr/'to’r/'0
nac/Ono/, co/77 grande concentrogéo

no regicfio c'cantro-su/ do pa/'5.
CD5 p/‘egos 550 barn acessfveis

6 0 retorno é _gc:7rc7n£'/‘do.
Vocé contarét ainda com um espago

para divulgagéio do pré e pés evento.
Que-r mais?

Entéio é sé anunciar!!!
FOBIE (O41 ) 232-0439

FAX (041 ) 232-7227

torno de 35 Kg silagem/dia, com
L1m periodo de Eratamento no
invemo de 100 dias. Com um
alqueire de capineim ensilado no
ponto certo torna-se possivel o
trato de 71 vacas por 100 dias. O
Capim elefante destir1a—se a vams
de leite de baixa e média
produgtzio, obtendo-se nestes
casos étimos resultados. O Custo
da alimentag?o é reduzido de
forma substancial.

O capim elefante, segundo
Poppi, é 0 volume ideal para
con?namento pelo seu born va-
lor nutritivo e baixo custo. O pe-
cuarista interesszldo em formar
sua capineim pata uso em con-
?namento deve levar em coma
que um animal con?nado du-
rante 90 dias consome em média
trés toneladas de silagem, [evan-
do-se em conta de 10 a 15% co-
mo margem de segurangta.

nivel de suplementagéo baixo (10
Kg/Cabega dia), um alqueire de
capineim é su?ciente para manu-
tengéo de 250 vacas durante 100
dias 21 um custo de R3 10,00/ca-
begza.

Panto de corte
O capim elefante, quando

destinado 51 ensilagem, deve ser
Cortado entre 65 e 70 dias apés a

brotagzio, estzigio em que alia um
born valor nut.rit1'vo e um teor de
matéria seca idea] para conser-
vag?o. A maneira pnitica de se
reconhecer 0 ponto ideal de cor-
te é quando a capineira zxpresenta
as primeims folhas secas junto 30
5010.

Quando 0 material é cortado
no ponto certo, facilita 0 tmbalho
dz; ensiladeira, que consegue um
repique homogéneo sern maiores
desgastes. I
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