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fflrofessov fittove Onovato 

Por ter de regressar a Real Universidade de Roma, 
onde eram reclamados os seus servigos, deixou a direcao 
do Departamento de Mineralogia e Petrografia, ao ter- 
minar o ano letivo de 1939, o pvof. Ettore Onorato. 

As homenagens que pro[essores e alunos da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras, associados a todas 
as altas autoridades do ensino paulista a quem ele esteve 
ligado, prestaram ao prof. Onorato, nos ultimos dias de 
sua permanencia em S. Paulo, consagraram a obra do 
notavel mestre na nossa Universidade. 

Ao prof. Ettore Onorato devemos toda a organi- 
sagao do Departamento, em suas linhas gerais e nos seus 
menores detalhes. Em quasi seis anos de trabalho creou, 
gragas as verbas consignadas em orgamento e a outros 
recursos obtidos extraordinariamente, um Departamento 
modelar, com biblioteca especialisada, laboratorios e mu- 
seus, cujo unico problema atual e um maior desenvolvi- 
mento. 

Todos os auxiliares de ensino, tanto docentes como 
tecnicos, [oram exclusivamente formados por Ettore Ono- 
rato, que os instruiu, orientou e animou. Didata perfeito, 
cientista ilustre e homem de rara cultura, foi para os alu- 
nos um exemplo de amor a ciencia e um modelo de jus- 
tiga. Aos seus assistentes desvendou horizontes nouos 
no campo das pesquisas, creando uma verdadeira escola 
mineralogica brasileira. 

Ao registrar o afastamento do nosso mestre da di- 
regao do Departamento, lamentamos que nao tenha po- 
dido permanecer aqui por muito anos, completando a 
propria obra. No futuro, porem, nosso trabalho sera 
unicamente seguir as diretrizes por ele tragadas e manter 
vivo o alto espirito de colaboragao que implantou em 
nossos laboratorios. 

Ettore Onorato, organizador do Departamento de 
Mineralogia e Petrografia da Faculdade de Filosofia. 
Ciencias e Letras, continua sendo o sen orientador e o 
mestre respeitado por todos os que nele trabalham. 

REYNALDO SALDANHA. 





Homenagem 
do PROF. ETTORE ONORATO 

Organizador do Departamsnto de Mineralogia c Petrografia 
Faculdade de Filosolia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo 



Nascido em Lucerna (Italia) a S de Fevereiro de 
1899. 

Laureou-se em Ciencias Naturais na Universidade 
de Roma, em 1924, obtendo a nota maxima. Em Outu- 
bro do mesmo ano foi nomeado assistente encarregado 
no Instituto de Mineralogia da Universidade de Roma 
em 1925, em seguida a concurso, assistente efetivo. Em 
1927 tomou parte no concurso aberto pelo Ministerio da 
Educagao Nacional da Italia para obtengao de uma bolsa 
de estudos no exterior; saindo vencedor destinou-se ao 
Instituto de Mineralogia da Universidade de Leipzig, na 
qualidade de pesquizador, para aperfeigoar-se na tecnica 
da aplicagao dos raios X ao estudo da materia cristalina. 
Ao mesmo Instituto voltou, nas ferias do ano seguinte, 
em comissao do Conselho Nacional de Pesquisas. 

Em 1930 obteve a livre docencia em Mineralogia, 
por unanimidade de votos. Em 1931 [oi primeiro classi- 
ficado, tambem por unanimidade, no concurso para pro- 
fessor extraordinario de Mineralogia na Universidade 
de Cagliari. 

Em 1933 foi distinguido com o premio Volta da 
Real Academia da Italia, gragas ao qual embarcou para 
a Inglaterra, indo frequentar o Laboratorio de Fisica da 
Universidade de Manchester, dirigida pelo professor 
Bragg — ideiador do metodo roentgenografico para o 
estudo da estrutura dos cristais. Durante alguns outros 
meses visitou os laboratorios de Londres, Paris, Bruxe- 
las e Genebra. 

Em 1934 voltou a Cagliari e, logo apos, foi provide 
no cargo de professor ordinario, por decisao unanime. 

Em Junho do mesmo ano embarcou para o Brasil, 
vindo ocupar na Universidade de S. Paulo a cadeira de 
Mineralogia e Petrografia da nossa Faculdade. Em 
1935, o Ministerio da Educagao Nacional da Italia co- 
municou a sua transferencia da Universidade de Cagliari 
para a de Geneva. 

Em fins do ano de 1938 foi nomeado catedratico de 
Mineralogia na Universidade de Roma e membro do 
Conselho Nacional de Pesquisas. 

Deixou a diregao do Departamento de Mineralogia 
e Petrografia, em S- Paulo, ao terminar o ano letivo de 
1939. 



^Jtoiad pcirogrdj-icad 6obre a Serie ^Ribeira, 

do Sul do &6iado de Sao ^Raulo 

O. H. LEONARDOS 

Encontramos, em 1932, nas vizinhangas de Iporanga, no sul de Sao 
Paulo, um banco de conglomerado com cimento sericitico, que acompa- 
nhamos desde o rio Iporanga ate a barra do rio Pardoi { 1 ). Em 1933, o 
engenheiro Teodoro Knecht deparou com a mesma camada no rio Piloes, 
no caminho de Iporanga para o bairro das Andorinhas, e nas corredeiras 
do Caracol e do Poqro Grande, no rio da Ribeira. Em 1938, T. Knecht e 
Jesuino Felicissimo Jor. (2) assinalaram novos afloramentos da mesma 
serie na estrada de Pariquera-Assii para Iguape. 

Esses conglomerados acham-se na parte superior da serie S. Roque- 
Assungui latu sensu, a qual tem sido considerada pelo Servigo Geologico 
federal (3) como siluriana superior. Juntamente com Djalma Guima- 
raes (4) temos preferido correlaciona-la ao algonquiano. Nela nao fal- 
tam siquer os caracteristicos termos ferriferos, como sejam os itabiritos 
com porfiroblastos de magnetita que ocorrem nos municipios de Rio Bran- 
co, Cerro Azul e Bocaiuva, no Parana (5). L. F. Moraes Rego (6) julga 
que "a serie S. Roque, com verossimilhanga, e algonquiana ou cambriana". 

A exemplo do que fez D. Guimaraes (7), separando do topo da serie 

1 — OTHON HENRY LEONARDOS: "Chumbo e Prata no Estado de Sao Paulo"; 
Bol. 6, Serv. Fom. Prod. Mineral, 1934 (pp. 11-12). 

2 - TEODORO KNECHT e JESUINO FELICISSIMO JOR,: "Contribuicao para 
o conhecimento geologico da bacia do rio Ribeira de Iguape"; Bol. Inst. Engenha- 
ria de Sao Paulo, vol. 28, n. 137, pp. 20-21, julho 1938 . 

3 — EUZEBIO P. OLIVEIRA: "Atlas Geologico do Brasil"; 1939. 
4 — DJALMA GUIMARAES: "Relatorio da Dirctoria do Servigo de Fomcn'.o da 

Produgao Minerail"; 1936 (pp. 21-22) . 
5 — OTHON HENRY LEONARDOS: "Ferro no Parana"; Bol. 25, Serv. Fomento 

Produgao Mineral. 1938. 
6 — LUIZ FLORES DE MORAES REGO: "Contribuigao ao cstudo das formagoes 

predevoncanas de S. Paulo"; Publ. do Institute Astronomico e Geographico de Sao 
Paulo, 1933. 

7 — DJALMA GUIMARAES: "Contribuigao a Geologia do Estado de Minas Geraes"; 
Boletim 55, Servigo Geologico e Mineralogico do Brasil, 1931 . 
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de Minas latu sensu a serie Itacolomi, destacaremos tambem da serie S. 
Rcque a formagao superior, que descreveramos sob o nome de Iporanga, 
mas que" devido a sen grande desenvolvimento agora verificado, ao longo 
do rio Ribeira, propomos seja designada serie Ribeira, para facilidade dos 
estudantes de geologia, 

A serie Ribeira engloba conglomerados poligenos, provavelmente 
gladais (tilitos), arcosios, quartzitos com feldspato detritico, arenitos com 
cimento grafitoso e os filitos assetinados e ardosianos que formam o canal 
do alto-Ribeira em todo o distrito de Iporanga. 

Aproveitamos a oportunidade para reproduzir as descriqoes petrogra- 
ficas ineditas de algumas rochas dessa serie, que devemos a gentileza do 
professor Djalma Guimaraes e que datam de 1933-1934. Vao reunidas 
as nossas notas de campo. 

No prolongamento da serra das Bombas, entre Lagoa e Descalvado, 
na margem esquerda do Ribeira, a montante de Iporanga, o conglomerado 
revelou fragmentos e seixos de rochas graniticas e gnaissicas e massa in- 
tersticial quartzo-feldspatica cimentada por sericita microcristalina. A 
massa principal e constituida de granules de quartzo e oligoclasio fratu- 
rados e penetrados por finos veios de sericita. Nao so a extinqao ondu- 
lante como tambem o estado de esmagamento destes elementos revelam 
energica cataclase sofrida pela rocha. Os elementos ferro-magnesianos 
que poderiam ter existido foram recristalizados em massa microcristalina 
de hematita, quartzo e sericita. Tambem os seixos de rochas graniticas 
e gnaissicas foram sericitizados, notando-se aqui e ali algum cristal reco- 
nhecivel de plagioclassico, geralmente oligoclasio. 

No morro Descalvado, em frente a barra do rio F'ardo, alem dos con- 
glomerados ha espesso banco de arcosios com textura cataclastica. 

No km. 1 da estrada de Iporanga para Apiai, acompanhando o rio 
Betari, os conglomerados se acham muito empinados e encerram seixos 
das mais variadas rochas — quartzo de vieiro, quartzitos, filitos, clorita- 
xistos, granitos, gnaisses, eruptivas laminadas, etc. — com dimensoes 
desde as de pequenos graos ate alguns decimetros. Na maior parte os 
seixos se mostram bem rolados ou com faces planas e bordos arredonda- 
dos, Neles se observam com frequencia estrias devidas a fric^ao tetonica. 
Impossivel se torna, por isso, identificar estrias glaciais preexistentes. A 
forma em ferro-de-engomar observada em muitos dos seixos parece de- 
correr, na maioria dos caSos, da deforma^ao energica sofrida pela rocha. 
O aspecto do conglomerado sugere deposito de moraina, pelo que ousa- 
mos classifica-lo como tilito. 

Proximo a barra do Betari, a camada conglomeratica tern uma es- 
pessura da ordem de 50 metros e esta cortada por um dique com um palmo 
de espessura de uma rocha granitoide intensamente decomposta. A orien- 
tagao geral das camadas varia entre 65° e 70° NE e o mergulho entre a 
vertical e 45" NW. O contato sul do conglomerado com o filito ardo- 
siano mostra discordancia flagrante. a-pesar-das duas formagoes terem 
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sido laminadas simultaneamente. Tem-se a impressao de que a camada 
de conglomerado se acha invaginada numa dobra isoclinal. Para norte, 
o tilito passa gradativamente a filonito conglomeratico e filito, nao sendo 
possivel verificar, devido ao estado de decomposi^ao das rochas ao longo 
da estrada cavaleira, o limite da tormaqao. 

No baixo Iporanga, entre o km. 1 e o km. 3 da estrada de Iporanga 
ao Banhado Grande, as camadas conglomeraticas revelam grande espes- 
sura e se mostram muito esmagadas, com seixos fortemente deformados e 
alongados na diregao da xistosidade. Os seixos sao de rochas das mais di- 
versas origens, grandes e pequenos, angulosos e rolados, semeados com 
irregularidade na pasta sericitica. O adiantado grau de decomposi(;ao das 
rochas a superficie do solo e a falta de cortes artificials nao nos permitiram 
o exame condigno desses interessantes sedimentos psefiticos. No km. 1 
a contar da barra do rio Iporanga, o leito da estrada tropeira esta juncado 
de seixos de uma rocha xistosa arroxeada, por vezes salpintada de bran- 
co, os quais parecem provir do conglomerado. Sob o microscopio, verifi- 
cou o dr. Guimaraes que a rocha original era um hialobasaltito. As 
manchas brancas correspondem a fenocristais de plagioclasio caolinizado. 

Em Freixo, no km. 3 da mesma estrada, conseguimos amostras menos 
alteradas do conglomerado, que puderam ser examinadas ao microscopio. 
A massa intersticial e de composigao filitica e os seixos principalmente de 
filito e arenito com cimento sericitizado. "Em certos aspectos — diz o dr. 
Djalma Guimaraes — esta rocha se identifica com o conglomerado Sopa, 
de Minas Gerais." 

Os conglomerados das corredeiras do Caracol e do Pogo Grande a 
jusante de Iporanga, estudados por Knecht e Felicissimo, "compoem-se 
na maior parte de seixos pouco arredondados de quartzo cristalino e al- 
guns fragmentos de calcedonia parda, no meio de cimento silicoso de cor 
esverdeada. O residue pesado destes conglomerados contem. alem de 
raros cristaizinhos de rutilo e zirconio, pirita em abundancia, porem dis- 
tingue-se pela ausencia de magnetita e ilmenita". Estes conglomerados 
acham-se quasi horizontals e capeados por um arenito com cimento silico- 
grafitoso. 

No lugar Fonte-Branca, a 3 km. de Sabauma, na estrada de F'ari- 
quera-Assii para Iguape, sao visiveis perto da rodovia paredoes de con- 
glomerado. "No meio de um cimento silico-cloritoso de cor verde-claro, 
acham-se embutidos seixos alongados e sub-angulares de quartzo cinzento 
ou negro, assim como em abundancia fragmentos lenticulares de dolomito 
cinzento microcristalino. Carateristica nesta rocha e a forma alongada 
dos seus seixos orientados conforme as juntas dos bancos de conglome- 
rado: esta orientaqao seguramente foi provocada por esforqos tectonicos 
posteriores a deposigao. A posigao dos bancos e quasi horizontal ou pos- 
sue um mergulho leve para NE; entretanto e mais provavel aqui, do que 
na regiao de Iporanga, a existencia de uma discordancia destes conglome- 
rados com os xistos metamorficos da serie S. Roque, que se acham ex- 
postos em diversos pontos da estrada." 
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A serie Ribeira e cortada por varias1 eruptivas, algumas metamorfo- 
seadas, outras nao. 

No sitio Romualdo, no rio Piloes, aparece uma rocha xistosa que, 
com probabilidade e uma rocha alcalina filoniana alterada. 

Nos cascalhos da barra do Piloes encontramos muitos seixos de anfi- 
bolitos diabasoides com tonalidades e texturas variadas. Uma destas rochas 
mostrava granulagao grossa (2mm), quasi essencialmente formada de 
anfibolio actinolitico e quartzo, encerrando restos de feldspato indetermi- 
navel, zoisita, magnetita e pirita. Outra, deixava perceber um tecido de 
fibras e cristais de anfibolio aluminoso, pouco pleocroico, e tremolita mas- 
sa intersticial de zoisita granular, alguma titanomorfita e ausencia de 
quartzo residual. Estes mesmos anfibolitos diabasoides foram encontra- 
dos in situ, no alto Pilbes, pelo eng. Knecht. 

Na base do morro Descalvado junto ao rio Ribeira, a serie deste nome 
e cortada por um dique de grorudito rico em pirita. Conforme descrigao 
de D. Guimaraes, e uma rocha microgranitoide, constituida de anortocla- 
sio (soda-microclina) tabular, geralmente com envoltorio mais ou menos 
completo de albita-oligoclasio e albita, quartzo intersticial e fenocristais 
de um mineral ferromagnesiano alterado, substituido por dolomita e mos- 
covita. Estes pseudomorfos sao em parte de biotita, que e encontrado 
ocasionalmente em restos frescos. Entretanto algumas massas pseudo- 
morfas de fenocristais parecem ter pertencido a cristais de piroxenio ou 
anfibolio. A rocha esta impregnada de carbonates (dolomita) que se 
teriam formado durante o processo de piritiza^ao. Como o feldspato esta 
fresco, e provavel que a piritizagao da rocha seja contemporanea de sua 
consolida^ao (metamorfismo endogeno). 

E' possivel que os numerosos diques de diabasio, que cortam a se- 
rie S. Roque no alto da serra de P'aranapiacaba, cortem tambem a serie 
Ribeira. Sao rochas mais modernas que os anfibolitos diabasoides e com 
toda probabilidade correspondem aos diabasios da serie S. Bento (retico). 
Tern textura ofitica ou semi-ofitica e sao constituidos essencialmente de 
grandes cristais de labradorita zonada, diopsidio magnesiano, magneto- 
ilmenita e apatita, com minerais secundarios endo-metamorficos: horne- 
blenda, biotita e clorita. 

No rio Batatal, a 1 km. da margem direita e a 6 km. de sua barra no 
rio Ribeira ,corta os filitos cloriticos um dique de limburgito: rocha verde- 
escura, porfiritica, constituida de fenocristais de olivina e augita, e massa 
fundamental formada por um tecido de microlitos de augita, lepidomelana 
e uma base desvitrificada de feldspato alcalino, rica em magnetita. 

Nos rios que descem da serra das Minas e se vao lan^ar no Guarati, 
encontramos seixos de eruptivas basicas: essexitos, jacupiranguitos, ba- 
saltos com olivina, etc.. Os diques destas rochas atravessam a serie S. 
Roque e provavelmente tambem a serie Ribeira, 

Quanto aos diques de quartzo piritoso que cortam a serie Ribeira, com 
probabilidade se relacionam com as apofises graniticas intrusivas na serie 
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S. Roque. Os pequenos depositos de pirolusita encontrados no morro 
Descalvado a montante de Iporanga e os depositos de limonita fronteiros 
a barra do Sapatii, entre Iporanga e Xiririca, estao relacionados com esses 
vieiros. Sao concentraijoes superficiais sem interesse economico. 

Knecht e Felicissimo julgam prematuro discutir-se a posigao estrati- 
grafica dos conglomerados do Ribeira; mas notam que petrograficamente 
eles muito se assemelham aos conglomerados da formagao Macaubas, des- 
critos por Djalma Guimaraes. 

Sem duvida e cedo ainda para se estabelecer com seguranga a corre- 
lagao da serie Ribeira com as series da serra do Espinhaqo. Ousaremos 
unicamente afirmar que ela parece ser mais nova que a serie de Minas 
(alonquiano inferior) e mais velha que a serie Bambui (siiuriano?). 
Em outras palavras: ela podera corresponder a serie Itacolomi (algon- 
quiano superior) ou a serie Lavras (cambriano?). Quando ao grau de 
metramorfismo, os conglomerados de Iporanga sao absolutamente iden- 
ticos as rochas congeneres da base do pico do Itacolomi, em Minas Ge- 
rais. Apenas nessa serra dominam os termos arenosos, enquanto no Ri- 
beira os sedimentos argilosos prevalecem, 

Se aceitarmos a correla^ao da serie Ribeira, que assenta sobre a se- 
rie S. Roque, com a serie Itacolomi, que se sobrepoe a serie Minas, esta 
equiparada a segunda, teremos que admitir a existencia de uma glaciagao 
anterior a glaciagao Lavras. Como esta parece marcar o comeqo da era 
paleozoica na serra do Espinhago, aquela seria forqosamente proterozoica. 
Embora, em principio, nada se possa objetar a isto, porque na America 
do Norte e em outros continentes se julga ter havido duas glaciaqoes nes- 
sas mesmas epocas, e para salientar que nao foi descoberto ainda, em 
Minas Gerais, vestigio algum de glaciaqao na serie Itacolomi. Apenas, 
na Baia, encontramos um conglomerado com cimento cloritico intercalado 
na serie Jacobina, que talvez seja glacial e mais antiga que a serie Lavras. 

Com mais facilidade se podera correlacionar, talvez, a serie Ribeira 
a serie Itajai, criada pelo engenheiro Eugenio Bourdot Dutra (8), em 
1919. Esta ultima encerra tambem arcosios e conglomerados poligenos 
com cimento argilo-arenoso-calcareo, os quais igualmente podem ter tido 
origem glacial. 

Possivel e, ainda, que se possa destacar entre a serie S. Roque e a 
formaqao Iporanga uma serie intermediaria, constituida essencialmente de 
calcareos negros e filitos com arenitos subordinados, correspondente cro- 
nclogicamente a serie Itacolomi. Neste caso haveria forte argumento 
estratigrafico em favor da correlaqao da serie Ribeira com a serie Lavras. 
E, como ocorrem tilitos nas series Ribeira (S. F'aulo e Parana), Itajai 
(Santa Catarina) e Lavras (Minas Gerais e Baia) (.9), ficaria positivado 

8 — EUGENIO BOURDOT DUTRA: "Reconhecimcntos topographico e geologico 
no Estado de Santa Catharina" (1920); Bob 21, Serv. Geol. do Brasil, pp. 28-56. 
1926. 

9 — OTHON H. LEONARDOS: "Tilito metamorfico de Carandaf, Minas Gerais'',• 
An. Academia Brasileira de Ciencias, 1940. 
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que a glaciagao eocambriana corresponde a um verdadeiro inlandsis. A 
capa de ge!o deveria se estender, entao, ate o extreme sul do pais e para 
oeste ate a Bolivia, como parecem demonstrar os conglomerados arcosia- 
nos que se exibem nos cortes da Ferrocarril Brasil Bolivia, pouco alem 
de Corumba. 

Com a abertura das novas rodovias na regiao de Apiai e Iporanga, 
os prcblemas estratigraficos da serra de F'aranapiacaba ate agora tao 
obscures pela dificuldade de acesso a zona, ficarao muito mais faceis d^ 
resolver. 

NOTA DOS EDITORES — O presente trabalho foi-nos entregue pelo autor em ja- 

boleUmC 6 SO a90ra' 6 dad0 ^ Publicidade Por ter sido retardada a impressao do 
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PETROGRAPHIC NOTES ON THE RIBEIRA SERIES IN THE 
STATE OF SAO PAULO. 

The author proposes that the tilted and epimetamorphic rocks oc- 
curring in the upper Riebira River, composed mainly of argillaceous sedi- 
ments, should be detached from the top of the Sao Rogue series, under 
the name of Ribeira series. 

In an isoclinal fold of this series near Iporanga, he discovered, in 
1932, a 50-meter bed of a polygenic conglomerate whit sericitic cement, 
that he found to be a tillite. This formation was called Iporanga. In 
the following year, the writer and Dr. T. Knecht observed the great 
extent of the conglomerates, which were seen from the P'iloes River up 
to the Pardo River, in the limits of the Sao Paulo and Parana States. In 
1938, the geologists T, Knecht and |. Felicissimo Jor. described the same 
conglomerates at Pariquera-Assii, in the Lower Ribeira. 

The Ribeira series joins phyllites, slates, graphitic sandstones, ar- 
koses and tillites, and has been traversed by, quartz veins, and dikes of 
grcrudite and basic rocks. 

The author suggests the correlation of the Ribeira series (Sao Paulo 
and Parana) with the Itajai (Santa Catarina), Lavras (Minas Gerais e 
Baia) and Corumba (Mato Grosso) series, supposed to be Upper Algon- 
kian or more likely Eocambrian. In all these series arkoses and tillites 
have been found, proving the existence of an inlandsis in South America 
at teh Early Paleozoic time. 





O "Diamanic Coromandei 

R. SALDANHA 

(2 quadros) 

No municipio de Coromandei, estado de Minas-Gerais, fica situada 
a regiao dos garimpos de diamante do rio Santo-Antonio. Os diamantes 
ocorrem em jazidas aluvionares, ou nos leitos atuais dos rios ou nas ro- 
chas detriticas antigas — provavelmente cretaceas; muito embora na re- 
giao dos garimpos de Coromandei existam rochas igneas basicas do tipo 
quimberlitico, nao temos ate hoje noticias da ocorrencia de diamantes 
nessas ultimas rochas. 

Os garimpos do rio Santo-Antonio, embora so nos ultimos anos ve- 
nham sendo trabalhados, sao ja afamados pelos grandes exemplares dali 
provenientes. 

Pouco depois do "Minas-Gerais" (172,5 quilates) (1), em 27 de 
junho de 1938, descrito por O. Barbosa (2), foi encontrado o "Pre- 
sidente-Vargas" (726,6 quilates). em 13 de agostoi do mesmo ano, estu- 
dado por V. Leinz (3); um pouco mais tarde, em 8 de julho de 1939, 
provinha do rio Santo-Antonio um rovo grande diamante, o "Darcy Var- 
gas" (465 quilates), que O. H. Leonardos e R. Saldanha (4) descre- 
veram. 

No comeqo do ano de 1940, novamente a regiao diamantifera de Co- 
romandei inscrevia-se na relaqao dos maiores diamantes do mundo. A 
14 de Janeiro os garimpeiros irmaos Botelho encontraram no riacho Santo- 
Inacio, afluente do rio Santo-Antonio, uma pedra de 400,65 quilates e ven- 
deram-na ao sr. Carl Gutwirth no proprio garimpo; foi, a seguir, adqui- 

(1) - Referimo-nos sempre a quilates metricos. 
(2) - O. BARBOSA — O diamante "Minas Geracs". Mineraqao e Metalurgia — 

Vol. III. N. 14 - 1938. 
(3) - V. LEINZ ^ Der Diamant "Presidente Vargas" — Zcntralblatt f. Min. etc. 

Jahrg. 1939 - Abt. A. N. 4. S. 99-102. 
O Diamante "Presidente Vargas" — Mineracao e Metalurgia — 

Vol. III. N. 21 - 1939. 
(4) - O. H. LEONARDOS e R. SALDANHA — Diamante "Darcy Vargas" e outios 

grandes diamantes brasileiros — Boletim de Mineralogia N. 3. da Fac. Fil. 
Ciencias e Let. da Un. de S. Paulo — 1939. 
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rida por 1.837 contos de reis pelo sr. Harry Winston, de New-York, por 
intermedio do sr. Angelo Sa, sen comprador no Brasil. 

A convite da Diretoria da Casa da Moeda, participamos da reuniao 
em que foi avaliada a pedra. para os efeitos de exporta^ao (5). Em dias 
consecutivos, com autorizagao dos srs. Seroa da Motta (diretor da Casa 
da Moeda) e dr. Renato Willington (chefe da Secgao de Classificagao e 
Avaliagao de Pedras Preciosas), foi-nos possivel, gramas a boa vontade 
do sr. Angelo Sa, estudarmos mais detidamente o belo exemplar. 

Com o peso de 400,65 quilates, o diamante "Coromandel" figura em 
vigesimo primeiro logar na lista dos maiores diamantes ate agora assina- 
lados e estudados, de acordo com a tabela organizada por O. H. Leonar- 
dos e R. Saldanha (6): 

1 — CULLINAN, Africa do Sul .... 3.106 quilates metricos(7) 
2 - EXCELSIOR, Africa do Sul .... 993,74 
3 _ GRAO-MOGOL, India  807,17 
4 - FRESIDENTE VARGAS, Brasil 726,60 
5 - JONKER, Africa do Sul  726,00 
6 - JUBILEU, Africa do Sul  649,85 
7 - GOIAS, Brasil   600,00 
8 - PREMIER 2.", Africa do Sul... 523,77 
9 - DE BEERS 1.°, Africa do Sul . . 515,83 

10 - PREMIER 3.°, Africa do Sul .. 499,33 
11 - PREMIER 4.", Africa do Sul. . . . 470,22 
12 - VIT6RIA, Africa do Sul   468,94 
13 - DARCY VARGAS, Brasil   460,00 
14 - NIZAM, India   451,20 
15 — DE BEERS 2.°, Africa do Sul .. 439,21 
16 - GRANDE MEZA, India   ? 
17 - ORLOFF, India   ? 
18 - REGENTE, India   420,25 
19 — DE BEERS 3.°. Africa do Sul. . . 419,22 
20 - PREMIER 5.°, Africa do Sul... 401,29 
21 — COROMANDEL, Brasil   400,65 

O diamante "Coromandel" apresenta um habito octaedrico bem acen- 
tuado, faltando apenas uma das oito faces. Duas delas sao naturais e as 

(5) - Na reuniao acima rcferida, com o comparecimcnto do professores, tecnicos espc- 
cialisados e altos funcionarios fiscais, foi avaliado o diamante "Coromandel 
para efeitos de exportaqao em 1.800;000$00l0 (mil e oitocentos contos de reis) . 

(6) - O. H. LEONARDOS e R. SALDANHA — Obra citada. 
(7) - Na tabela foram feitas as correcoes necessarias na transformagao rsos ti- 

pos de quilates cm quilates metricos unicamente. Tambem alguns d nie.- 
lapidados foram incluidos na tabela em rclacao com o peso aproximaa m, >, 
veriam ter em bruto. 
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outras cinco de clivagem relativamente recente, muito limpidas e sem ne- 
nhuma corrosao ou desgaste. A existencia de cinco faces de clivagem, 
tres das quais de grandes dimensoes, demonstra que a pedra possuia ori- 
ginalmente muito mais peso, embora nao haja elementos para fazer o cal- 
culo aproximado da perda sofrida. 

As maiores dimensoes, em diregdes aproximadas das diregoes dos tres 
eixos de simetria £2(4), deram as seguintes medidas: 

O exemplar e de boa agua, com uma coloraqao cabo-prata ou "extre- 
mely-slight" conforme a classificagao dos tecnicos da Casa da Moeda. 
Em cor pode ser considerada superior, ou pelo menos igual, ao "Presi- 
dente Vargas". 

Somente em uma das extremidades apresenta pequena mancha ama- 
rela, a cerca de 2 mm da superficie, que se acentua quando observada 
sob certos angulos, pelos efeitos da reflexao interna. 

O aproveitamento devera ser feito com muita precaugao. de prefe- 
rencia serrando a pedra, para evitar os perigos da clivagem que nela e 
muito acentuada. Fossivelmente dara um brilhante de mais de cento e 
cincoenta quilates, de alto valor, alem de varies outios menores. 

Confirmando a pureza da gema obteve-se, quando colocada sob a 
lampada de quartzo, uma bela luminecencia azul violacea. 

O habito octaedrico como o do "Coromandel" esta hoje verificado 
ser tambem frequente entre os diamantes brasilciros. O fato sobre que 
V. Leinz (8) chama a aten^ao, baseado nas conclusoes a que chegaram 
Fersmann e Goldschmidt (9), nao tern hoje a mesma significagao, gra- 
gas ao trabalho de novos garimpos onde ocorrem lindos diamantes octae- 
dricos. De fato, em grande ntimero de jazidas predominam os exempla- 
res de habito rombododecaedrico. Entretanto, nos estados de Mato- 
Grosso, Parana e mesmo no proprio estado de Minas Gerais, sao muito 
frequentes os individuos de habito octaedrico, pela geminagao de tetrae- 
dros direitos e esquerdos. A localidade de Piiii (Minas Gerais), nas ca- 
beceiras do rio S. Francisco, ja e celebre, entre os estudiosos e comprado- 
dores de gemas brasileiras, pelos sens admiraveis diamantes perfeitamente 
octaedricos. 

Das sete faces que o exemplar possue, pertencentes as duas formas 
<{111}- e {HI}-, as duas naturais, encurvadas e com um crescimento irre- 

Comprimento 
Largura 
Espessura .. 

— 53 mm 
— 44,7 mm 
— 25 mm 

(8) - V. LEINZ — Obra citada. 
(9) - A. FERSMANN u. V. GOLDSCHMIDT - Der Diamant - Heidelberg, 1916. 
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gular, podem na realidade nao ser consideradas como faces de tetraedro, 
pois em cada uma delas se desenham arestas curvas, definindo faces de 
triacistetraedros ■{hi 1 }• e hi 1 com desenvolvimento anormal (fig. 
e "a.-,") . 

As faces de clivagem sao na sua maioria bem planas e perfeitas 
(fig. l-"a2", fig. 2-"a1", "ao" e "a.,", figs. 3 e 4-"a," e "34"), permitindo 
ver no interior a pureza da gema. Pode-se observar tambem uma clivagem 
nao muito profunda. 

As outras duas faces (fig. S-'W e "37") tern uma clivagem irregular, 
em pianos sucessivos, mostrando um detalhe sobremodo interessante sob 
o ponto de vista morfologico. Emquanto em uma das extremidades a 
aresta por elas formada e muito pronunciada e viva, na outra a concor- 
dancia das duas faces e da da por uma super ficie curva resultante do^ apa- 
recimento de iniimeras faces vicinais (fig. 5-assinalado): s'obre a super- 
ficie curva, como consequencia de um provavel concrescimento ocilatorio de 
tais faces ,exis(em fortes estrias paralelas a [101], 

Alem das faces de tetraedro e triacistetraedro, encontra-se sobre o 
"Coromandel" uma face de cubo bem desenvolvida (fig. 2), em alternan- 
cia com a face "ao", produzindo estrias paralelas a [101]. E' a unica 
da forma (lOO^ existente no cristal. 

Sobre as faces de clivagem, especialmente "a,", observam-se ao mi- 
croscopic pequenas figuras resultantes da combinagao de clivagens se- 
gundo tres das diregoes. Belas microfotografias foram obtidas (figs. 6 
e 7), mostrando uma delas o pcrfeito contorno losangular das figuras. As 
dimensdes destas sao, em geral, inferiores a 0,1 mm. 

Em uma das faces naturais, com forte aumento, conseguimos distin- 
guir pequenissimas inclusoes (fig. 8) muito superficiais, jagas diminutas 
que desaparecerao quando a pedra for lapidada. For via otica foi possi- 
vel identifical-as como grafita. 

A determinagao do peso especifico, feita a temperatura de 27° centi- 
grados, deu como resultado 3,530; ou finalmente, com a corregao necessa- 
ria, 3,518 com uma diferenga de apenas 0,001 para o que foi encon.trado 
no diamante "Darcy Vargas". 
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Q U A D R O 

i'ig. 2 

Fig 4 
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Q U A D R O 

Fig. 5 Fig. 6 
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Fig. S 
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THE "COROMANDEL" DIAMOND 

The "Coromandel" diamond proceeds from the city of Coromandel, 
source of other large and well-known brazilians diamonds. 

It presents octaedric "habitus", with two natural and five clivage 
faces. It also shows a cube face. 

Dimensions according to the cristallographic axis, are: 

53,00 mm; 39,00 mm; 26,60 mm. 

Weight: 400,65 metrics carats, a little less than Premier 5.° (South 
Africa) Color extremely-slight, without flairs which could decrease its 
value. 

Microphotographic pictures were taken from the rhombic figures of 
clivage. 





l^oia Sobre o ^uclddio cle Gacboeiro clc 

Saniadeopoldina (Gdiado do Gdp.Sanio) 

R. SALDANHA 

(1 figura no texto) 

For gentileza do Sr. A. Roberto Feitosa e proveniente de um veio 
de pegmatico que e explorado em Cachoeiro de Santa Leopoldina, Estado 
do Espirito Santo, foi-nos trazido ao Rio de Janeiro um cristal de bela 
transparencia e forte brilho, com perfeita cristalisa^ao, que pela primeira 
vez encontravam no local, e de que desconheciam a classificagao. 

A simetria monoclinica e a clivagem facil e perfeita tornaram evi- 
dente estarmos diante de um cristal de euclasio, como foi confirmado 
por outras provas experimentais. 

Tratando-se, no Brasil, de uma nova ocorrencia de mineral bastante 
rano, julgamos interessante publicar os resultados do seu estudo morfo- 
logico. E', alias, um exemplar digno de especial mengao pelo seu desen- 
volvimento e pela sua pureza. 

O cristal de euclasio mede 26,5 mm segundo o eixo dos "z", 20,2 mm 
segundo o eixo dos "y" e 12,9 mm normalmente ao piano "yz • E' abso- 
lutamente limpido e incolor, com um crescimento quasi regular das suas 
faces em relagaoi ao piano de simetria (010) . 

Sao muito raros os cristais brasileiros da especie tao puramente hia- 
linos. Os provenientes de D. Bosco (antiga estagao de Hargreaves), 
Municipio de Ouro Preto, a mais rica e conhecida das jazidas nacio- 
nais (1), so excepcionalmente nao sao coloridos embora muito levemente 
na maior parte das veses. 

(1) - M. GUYOT — Ueber eincm ungcwohnlich grossen Euklas krystall — Zt. f. 
Krystallographie. 5 Bd. pg. 250 1881. 
A. KENNGOTT — tlber Euklas, Topas, Diamante und Pyrrhotin — Neues 
Jahrbuch f. Krystallographie — 1884 — pgs. 187 e 188. 
V. DQRRFELD — Euklas aus Bracikn — Zt. f. Krystallographie, 47 Bd. pg. 
376 — 1910. 
M. PIAZZA — Studio cristallografica di alctuii cristalli di Eudase del Brasile 
— Mem. d. R. Acc. dei Lincei, Vol. II pgs. 18 a 29 — 1926. 
D. GUIMARAES e H. C. ALVES DE SOUZA — Estudos sobre o Euclasio 
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Outro fato que chama a atengao no nosso exemplar e o de propor- 
cionar, em geral, otimas medidas goniometricas, ao contrario do que ha- 
viamos observado na localidade de D. Bosco. 

O habito do euclasio de Cachoeiro de Santo Leopoldina e prisma- 
tico, com simples terminagao, a outra extremidade apresentando fratura 
curva e um pouco irregular. Mostra clivagem interna proximo a essa ex- 
tremidade. 

O habito prismatico e comum no euclasio brasileiro, embora nao 
predominante. Os exemplares bem desenvolvidos sao sempre, porem, 
de habito prismatico carateristico. 

No cristal em estudo determinamos as seguintes formas: 

{100^ ^110[. {120}- ^130}-<{140}. <{430}-**? <{870}-? {11,12.0}.*? 
{7,26,0}-* {9,37,0}-* {10,43,0}-* 

{010}- {011 }- {021 [- {031}- {041}- {0,11,2}-*? {0,11,3}-* {0,11,4}- 
{0,13,6}- {0,19,5}-* {0,33,16}-* 

{102}-** 

{Ill }- {121}- {131 }■ {141 }- {151 }- {171 }-* {4,21,4}-* 

Oiu U2Ud3if 

<2n}<- ^221 
*) Nova para a especie 

**) Novcj para o euclasio do Brasi! 

Dada a possibilidade de obter a leitura dos angulos com maior apro- 
ximagao, pudemos determinar as constantes com resultados bem precisos. 
Para a determinagao de "0" calculamos o triangulo (120), (010), 
(021) e para "c" e "a" resolvemos os triangulos (111), (111), (100) 
e (100), (111), (001), respectivamente. 

Os valores obtidos confirmaram os de Schabus (2) e Diirrfeld (3), 
estes ultimos referentes a material brasileiro: 

de Trino, Hargreaves, Munidpio de Ouro Preto — Annaes da Ac. Bras, de 
Sciencias, Tomo IV pgs. 33 a 37 ^— 1932. 
R. SALDANHA — Sobre o Eudasio dc D. Bosco (Municipio de Ouro Preto) 
— Bol. da Fac. Fil. — Ciencias e Let. de S. Paulo, Mineralogia n." 3 pgs. 29 
a 37 _ 1939. 

(2) - SCHABUS — Handbuch der Mincralogie (Carl Hintze) — Bd. 2 pg. 180. 
(3) - V. DURREFELD — Ubcr die Aufstdlung und optische Orientierung dcs Eukla- 

ses von San Isabel de Paraguassu und von Epprcchsteini — Zt. f. Krystallogra- 
phie 47 Bd. pgs. 372 e 373 - 1910. 
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a : b : c — 0.3236 : 1 : 0,3332 
/? = 79° 44' 

A zona predominante no cristal c, como dissemos anteriormente, a 
zona prismatica vertical, com maior desenvolvimento de ^120}- em faces 
limpidas e brilhantes. A forma {110[- tern desenvolvidas apenas duas 
faces largas, fortemente estriadas segundo [001], emquanto ]130]-, em- 
bora em facetas finas e alongadas, proporciona melhores medidas go- 
niometricas e esta completa com as suas quatro faces. O prisma vertical 
]140j> enocntramo-lo com duas faces bem largas, de reflexes fracos por- 

021 iii i|| Jit 

11120 

que naturalmente corroidas, algumas das figuras de corrosao mostrando 
o contorno triangular escaleno assinalado sobre as faces de ■[670]- no 
material de D. Bosco (4). Tanto {130}- como -{HO}-, nao encontrados 
no euclasio de D. Bosco, foram determinados, entretanto, nos exempla- 
res do Estado da Baia por E. Hussak (Sincora, Lenqoes) (5) e V. Diirr- 
feld (Santa Izabel de P'araguassii) (6). As demais formas dessa zona, 
] 430 [, ] 870 [, ]11,12,0[ <j 7,26,0 [, ] 9,37,0 [ e ]10,43,0 [, sao pequenissi- 
mas; a primeira e nova para o euclasio do Brasil; a segunda foi encon- 
trada por M. Piazza (7) em cristais de D. Bosco; as tres ultimas sao 
novas para a especie e podem ser consideradas como formas vicinais de 

(4) - M. PIAZZA, R. SALDANHA - Obs. citadas. 
(5) - E. HUSSAK — Mincralogisdie Notizien aus Brasilien — Zt. f. Krystallogra- 

phie, 24 Bd. pg. 430 — 1895. 
(6) - V. DURRFELD — Ob. citada. 
(7) - M. PIAZZA - Ob. citada. 
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{HO}-; o prisma ^jll.lZ.O}' foi determinado duas veses, com uma diferenqa 
angular de 1029' para -{llOl-. 

Dos tres pinacoides que correspondem aos pianos coordenados ape- 
nas -{001 nao ocorre no euclasio de Cachoeiro de Santa Leopoldina. 
<jl00}- apresenta-se com uma so face, muito larga e fortemente estriada; 
^010}- ocorre com as suas duas faces naturals, nltidas e brilhantes. 

As tres zonas mais comuns no euclasio brasileiro, [101], [101] e 
[100], mostram o mesmo aspecto no material agora estudado. Na pri- 
meira predomina •[111]', sucedendo-se, em fumjao do seu desenvolvimen- 
to, •] 121 ]-, ] 131 [, •{ 141 ]■ e ] 151 }■. Tern todas as faces da zona corrosao 
natural acentuada. Duas formas novas para a especie estao assinaladas; 
<jl71[ e ]4,21.4[-. A primeira com uma pequena faceta triangular, de 
reflexo fraco porem nitido. A segunda em faceta finissima e alongada, 
com reflexo de dificil leitura ao goniometro; o controle foi feito por meio 
da zona [140 : 031]. 

Os prismas obliques caracterisam-se pela predominancia de ^031 [, 
embora -{011 [, ■{021[> e "{041}- sejam bem desenvolvidas. Uma serie de 
finissimas facetas ocorrem ainda na zona : -{0,13,6[ e ^0,33,16 proxi- 
mas a ] 021 }■; ] 0,11,4 [, proxima a -{ 031 [; -j 0,19,5 [ e] 0,11,3[, proximas a 
<{041[. Uma outra forma <{0,11,2 [, nova para a especie, damo-la sob 
interrogagao por nao termos absoluta seguranqa na sua determina^ao. 
As faces pertencentes a <{031 }■ sao as unicas de todas as zonas nao para- 
lelas a "z" que nao apresentam corrosao natural. 

Na zona [101] as formas {11 1 [ e -{Idl}- mostram desenvolvimento 
mais acentuado, emquanto { 121 [ possue apenas uma face alongada. 

Fora das tres zonas carateristicas do cristal existe o pinacoide 
<{102}-, forma nova para o euclasio do Brasil, em face bem desenvolvida e 
dando imagem nitida ao goniometro, perfeitamente definida pelas zonas 
<{211 [ e <{2Tl }-. 

Pertencendo a uma nova zona, ausente nos cristais de D. Bosco e 
de outras jazidas brasileiras, encontram-se as duas maiores faces do 
exemplar, pertencentes a <{211}-; sao elas que emprestam ao cristal um 
habito modificado em relagao ao euclasio de outras localidades do pais. 
As duas faces estao em concrecimento oscilatorio com as correspondentes 
de {221}-, de maneira tao perfeita que foi necessario recorrer as zonas 
[011] e [011] para identificar as faces que preponderavam. 

No quadro constante do texto registramos as medidas angulares 
obtidas, fazendo as leituras para cada face em duas zonas, sempre que 
possivel. Quando nao foi encontrada uma segunda zona para controle 
das faces, efetuamos o calculo dos indices por meio da formula de Gauss. 
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Angulos Numero 
de 

Medidas 

V A L O R E S VALORES 
CAL- 

CULADOS Medidos Maximo Minimo Mcdio 

(430) (010) 1 76"48' 76°34' 
(870) (010) 1 74022' 74°253^' 
(HO) (010) 1 72"20' 72°20' 

(11.12,0) (010) 2 70053. 70o49' 70o5r 70o50H, 

(120) (010) 4 57032' 57o30' 57"30H' 57°30, 

(130) (010) 4 46"22' 46" 14' 46"19' 46" 18' 
7.26,0) (010) 3 40o21' 40° 11' 40" 15' 40"12H' 

(140) (010) 2 38" 15' 38" 10' 38" 123/2' 38" 8' 
9,37,0) (010) 2 37023' 37"2r 37"22' 37"22' 

(10,43,0) (010) 1 36" 7' 36° T 
(111) (111) 1 23°48' 23"46' 
(111) (120) 2 41024' 41022' 41"23' 41"22' 
(121) (HI) 2 iioir 10"49' 11" ]0"57' 
(121) (010) 1 67" 16' 67°10' 
(131) (121) 1 9" 3' 9"26' 
(131) (120) 1 32"43' 32"43' 
(141) (131) 1 7°54, 7°50' 
(151) (HI) 1 6° 12' 
(151) (010) 1 43°37' 43°32, 

(4,21,4) (010) 1 42° 2' 42" 9' 
(171) (010) 1 34° 15' 34" 10' 
(171) (151) 1 9" 17' 9"22' 
(041) (010) 2 37° 19' 37015' 37° 17' 37"19J^' 

(0,19,5) (010) 1 38°44' 38°47' 
(0,11,3) (010) 1 39"39' 39"47- 

(031) (041) 2 8n24' 8° 2' 8" 13' 8° m 
(031) (131) 2 3305r 33043' 33°47' 33°40M' 
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Angulos Numtro 
de 

Medidas 

V A L O R E S VALORES 
CAE- 

CULADOS Medidos Maxiiiro Minimo Mcdlo 

(0,11, 4) (010.) 1 47"54' 47"59'3' 
(0,13, 6) (010) 1 54"40' 54"39' 
(0,33.16) (010) 1 55"57' 55"57H' 
(0,11, 2) (010) 1 28"44' 29" 2' 

(021) (031) 2 11"27' 11"14' 11-19' irie'/z' 
(021) (010) 2 56"46' 56"43' 56"441^' 56"44 
(021) (120) 1 65" 10' 65" 83^' 
(Oil) (0:21) 2 15" 6' 15" 4' 15" 5' 15" 6H' 
(Oil) (011) 1 36"25' 36"18' 
(Oil) (111) 2 39"35' 39"35' 39"35' 39"36' 
(011) (131) 1 39-91/■ 39" 2H' 
(011) (120) 1 71"521^' 71"55^' 
(011) (102) 2 34032' 34" 2' 34" 17' 33"54H' 
(102) (111) 2 25"59' 25"58' 25"58H' 25"57' 
(HI) (011) 2 49" 14' 49" 13' 49" 1315' 49" 8' 
(111) (111) 1 27"54' 28"18' 
(111) (120) 2 48" 14' 48" 8' 480ir 48" 9' 
(Til) (T21) 1 13" 8' 12"36' 
(121) (131) 1 10"17' 10-203^' 
(121) (031) 1 44-31' 44-21' 
(131) (010) 2 52"57' 52"55' 52"56' 52-544' 
(131) (Til) 1 23" 22"564' 
(211) (iT 1) 2 21 "45' 21 "45' 21"45' 21-44' 
(ill) (100) 2 28-53' 28"52' 28"52j/2' 28-52 3-2' 
(211) (T21) 1 27" 8' 27" 94' 
(211) (2iT) 1 17-42' 17-34' 
(211) (221) 2 8" 14' 8" 10' 8"12' 8-23' 
(221) (010) 2 73" 72"54' 72-57' 72-50' 
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NOTA ABOUT THE EUCLASE OF THE CACHOEIRO DE 
SANTA LEOPOLDINA (STATE OF ESPIRITO SANTO). 

Note about a crystal of euclase found in the State of Espirito Santo, 
Brazil, perfectly ircoloured and of large size: 26,5 mm according the "z" 
axis: 20,2 mm according the "y" axis; 12,9 mm normally to plane "yz • 

Vertical prismatic "habitus", with single ending. 
Observed forms: 

^100^110^120^ {130[• (140^430[-**? ^870^? 11, 12, 0}-*? 
\7, 26. 0^* ^9, 37„0y (10, 43, 0[* 

(010}- (011 [- (021 [^(031 ^ (041}. (0, 11,2}.*? (0, 11,3}.* (0. 11.4}. 
(0, 13, 6[.'0, 19, 5}.* (0. 33, 16^ 

(102 }.* * 

(111}- (121^ (131^ (141^ (151}. (171}.* (4,21,4}.* 

(Ill}- (121 }■ (131 }■ 

(211 }■** (221 y* 

Axes: : a:b:c = 0,32369 : 1 : 0,33324 
= 79° 44a 4' 

* — New for the species 
** — New for the Brazilian euclase. 





^Piromorrfiia cm sAraQariguama 

R. R. FRANCO 

(1 quadro e 1 figura no texto) 

O mineral que faz objeto deste estudo foi colhido por nos, em 1936, 
na antiga mina de ouro de Aragariguama (Sao P'aulo-Brasil) explorada 
a dois seculos atraz pelos jesuitas. 

A piromorfita encontra-se nao muito comumente nos fildes ramifi- 
cados de quartzo aurifeno que invadem as formagoes metamorficas paleo- 
zoicas desta regiao. 

Os cristais sao na maior parte inteiramente perfeitos nao parecendo 
terem sofrido alteragao quimica apreciavel. Encontram-se tanto em pe- 
quenos geodos, como esparsos indistintamente pelos filoes. Com ta- 
manho oscilando entre 3-5 mm ate os de tamanho microscopico, os cris- 
tais acham-se agrupados em formagoes radiais diversas, apresentando- 
se entretanto na maioria, biterminados. Os cristais de cor verde-amarelo, 
com a extremidade geralmente amarela apresentam brilho tipicamente 
resinoso. O habitus que predomina e o prismatico, como se pode ver 
nas figuras 1, 2, 3, (Quadro), sendo encontrado raramente o de habitus 
piramidal da fig. 4. 

Os cristais mostram traqos perfeitos de clivagem segundo {1011}- e 
alguns tragos paralelos ao pinacoide que nao sao de clivagem. As faces 
de prisma apresentam-se ligeiramente estriadas indistintamente e nao 
muito raro e o fato das faces das bipiramides acharem-se curvas (faces 
vicinais) dando ao cristal a aparencia de um pequeno tonel alongado. 

F'ara algumas medidas goniometricas os resultados foram satisfato- 
rios mas para as faces curvas as medidas foram feitas com grande dificul- 
dade. 

As formas que pudemos assinalar sao as seguintes: 

ojOOOl m<{10l0[>, x-j 1 Oil y-j2021 }% p^4041 [■, 5^1121}-, 

sendo que destas a 1." e a 2.:i se acham sempre presentes. A -{ 1121 }■ nos 
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diversos cristais estudados foi encontrada duas vezes e muito mal desen- 
volvida, apresentaudo-se muito pequena e sem brilho. 

Utilisando o anguio entre as faces -{0001 }- e {1011 40o22', pudemos 
calcular a relagao parametrica fundamentai, 

a:c = 1 : 0.7362 

Segue-se a tabela dos angulos medidos e calculados. 

Angulos medidos calculados 

-{oooi }■ {ion \ 40o22' 40o22' 
-{0001 f -{2021 [ 59o30'30" 59029' 
-{0001}- -{4041 i- 73035' 73037' 
-{0001 [■ {1121}. 55o48'30" 55049' 
{1120}- {1121}- 3408' 340ir 
{lOlof {4041 [ \6°26'30" 16023' 
{ion}- {oiii}- 37o47'30" 37047.30" 
{2021 }- {0221 } 51° 1 "30" 51o3'30" 
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PYROMORPHITE OF ARAgARIGUAMA 

Crystals of pyromorphite were found in the old gold mine of Araga- 
riguama (State of Sao Paulo), as an unusual component in veins of auri- 
ferous quartz. They are perfect, double-ended, not altered crystals, 
measuring from a few millimeters to microscopic sizes. The habitus 
prevailing is prismatic, rarely pyramidal. Color yellowish green and 
typical resinous luster. 

Observed forms: 

c-{0001), m^lOlO^. x-jlOll}., y<{202] pH041 ^ s^ll21}> 

Axes • a : c = 1 : 0,7362 





^yiota 6obrc o Cridoberilo de Sania Zlereza, 

De um pegmatite, lavrado na localidade de Santa Tereza, Estado do 
Espirito Santo, Brasil, nos foram doados pelo garimpeiro sr. Gregorio 
Azevedo, dois lindos exemplares de crisoberilo. 

Este mineral tem sido encontradc no Brasil, nos estado de Baia, Mi- 
nas Gerais, Espirito Santo, Goias, Mato Grosso e Sao Paulo ( 1 ). 

Neste Estado, T. Knecht, encontrou-o nos corregos que descem da 
serra de Taquaxiara, e desaguam no M'Boy Mirim (2). Frequente e 
a sua ocorrencia, segundo E. Hussak (3), nas areias do Fatrocinio de 
Sapucai, onde se encontra o crisoberilo, em seixos (ate dois centimetres 
de diametro), rolados, transparentes, de cor amarela ao verde: tambem 
se encontram fragmentos de cristais geminados em forma de coraqao. 

No estado da Baia, E. Hussak (4), identificou o crisoberilo, em graos 
rolados, nas areias dos rios Paraguassu, Bandeira de Melo, Lengoes e 
Camassari, sendo os desta localidade incolores, apresentando irisagdes ca- 
rateristicas da variedade "cimofana", incluindo-o como "satelite" do 
diamante. 

Quasi todo o crisoberilo destinado a joalheria, como pedra semi-pre- 
ciosa, provem da regiao de Arassuai, Teofilo Ottoni, e vale do Rio Doce, 
acompanhando os topazios, aguas marinhas, turmalinas, andaluzitas, com 
a designagao comum de "pedras coradas". 

Tratando-se de exemplares bem cristalisados e sendo rara a ocorren- 

(1) ■— HUSSAK, E. — "Os satelites do diamante" (tradusido por Jorg1 B. A. Fer- 
raz), Min. Agric., 1917, p. 44. 

(2) — KNECHT, T. — "Oj minerals c minerios do Estado de Sio Pau!o". Sep. 
Bol. Agrio., 1934, p. 75. 

(3). (4) — HUSSAK, E. — obra citada em (I) 

A. WOHLERS 

( I figura no texto) 
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cia de perfeitos cristais de crisoberilo, julgamos interessante publicar os 
resultados de um estudo morfologico. Ainda mais, um dos individuos 
apiesenta-se nao geminado o que sabemos ser raro na especie. O fato 
foi observado por E. Hussak (4), nos crisoberilos encontrados nas areias 
diamantiferas de Diamantina, e na A, do Norte por C. Palache (5) 
paxa "The chrysoberill Pegmatite de Harford, Maine, U.S.A.", em 
que assinala o fato de se encontrarem apenas dois individuos nao gemi- 
nados numa co'eqao de centenas de exemplares provenientes daquele peg- 
matito. 

O cristal que passaremos a descrever e simples, de cor verde-esme- 
ralda, dureza 8,5, peso especifico 3,79, medindo 8,4 mm, 6,8 mm e 6,2 mm 
para os eixos do "x", "y" e "z", respectivamente. 

Das tres clivagens que o crisoberilo apresenta, o cristal acha-se cliva- 
do segundo -{010}-, com uma fratura quasi plana na parte negativa do eixo 
do "z". O cristal apresenta as faces planas, com perfeito desenvolvi- 
mento, de modo a permitir boas medidas ao goniometro. 

Na zona [001] achamos as faces (110), (120), (010), (110), 
(120), (110), (010). Predominam em desenvolvimento as faces dos 
prismas verticais sobre o pinacoide (010), sendo porem a face de cliva- 
gem (010) a de maior tamanho; todas estas faces apresentam um leve 
estriamento paralelo ao eixo de zona. 

Na zona [100] dos prismas horizontais de tipo ]0kl}-, estao presen- 
tes as faces (011 ), (011), (021), (021 ), esta muito pouco desenvolvida. 
Sobre (011) encontramos leves figuras de corrosao (etching), sem con- 
torno e orientagao definidas. 

Estao presentes as bipiramides rombicas (121) e (111), bem desen- 
volvidas: sobre a primeira ha ligeiro estriamento paralelo ao eixo de zona 

Formam a zona [101], predominando em desenvolvimento as faces 
(121) e(121), desenvolvidas as faces (111) e (111): nesta zona en- 

0/0 

\y 

[ioi]. 

(5) — PALACHE, C. — "The Americari Mineralogist", vol. 9, II, 1924, p. 220. 
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contramos o prisma horizontal (101), com muito pouco desenvolvimento 
e unico deste tipo encontrado. 

As formas encontradas sao em numero de oito: 

^010}-, ^110^, (120}-, <!01iy, ■{021 [, ^jlOl}-, <(111^ 

Segue a tabela dos valores angulares medidos e calculados. 

 SO'^' 50u32' 
  46049'H  46039, 

  17057'  1805' 
  59046'  59048' 
 40o38,  30o39' 
 60o24'3/2 60°24'y2 

  1907'   1908' 
  53046'1/2  52045' 
  1607'   1607' 
  3608,^  36° 15' 
 72'12r 72o30' 
  19052' 20o8' 

(110) (HO) 
(010) (120) 
(120) (HO) 
(010) (011) 
(010) (021) 
(011) (011) 
(011) (021) 
(010) (121) 
(121) (111) 
(HO) (111) 
(121) (121) 
(111) (101) 

Partindo dos an 
a seguinte relaqao parametrica: 

a:b:c = 0,4720 : 1 : 0,5821 

que difere da calculada por Haidinger (7) 

a:b:c = 0,47006 : 1 : 0,58002 

e se aproxima mais da calculada por Melczer (8) 

a:b;c = 0,4707 : 1 : 0,5823 

Nota — O outro exemplar e geminado, segundo uma face do prisma 
-{031 [•, e constituido de tres individuos de aspecto tipicamente 
pseudo-hexagonal: a geminagao ja foi observada por MEL- 
CZER, para o crisoberilo do Brasil (6) . 

(6) — MELCZER. G. — "Uebcr einige Minieralien ,vorwiegend von Ceylon. Groth" — 
Zts. f. Krist, 33, p. 248, 1900,. 

(7) — DANA, E. S. — "A System of Mineralogy" — 74 cdicao, p. 228. 
(8) — HINTZE, C. — "Handbuch de Mineralogie", Tomo I, p. 75. 
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NOTE ABOUT CRYSOBERYL IN SANTA THEREZA, 
STATE OF ESPIRITO SANTO. 

Chrysoberyl occurs in the place named Santa Thereza (State of Es- 
pirito Santo) in veins of pegmatite. 

The samples analysed are perfect : one of a single crystal is emerald- 
green and nearly about one centimeter in its larger dimension. 

Observed forms: 

^010^, ^110^, -{\20\-. ^{011 J", \02l\, {101^, {111}-, {121}-. 

Axes ; a;b;c = 0,4720 : 1 : 0,5821 
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