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A Dora, Janaina e Jugara. 
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I — INTRODUQAO 





1. A ORIGINALIDADE GEOGRAFICA DO SITIO URBANO 

DE SAO PAULO 

A originalidade geografica principal do sxtio urbano de Sao 

Paulo reside na existencia de um pequeno mcsaico de colinas, terra- 

gos fluviais e planicies de inundagao, pertencentes a um comparti- 

mento restrito e muito bem individualizado do relevo da porgao 

sudeste do Planalto Atlantico Brasileiro. 

De tal forma o esqueleto urbano e suburban© da aglomeraqao 

paulistana se justapos a bacia sedimentar do alto Tiete, que o es- 

tudo do sitio atual da Metropole equivale, sob mu'tos aspectos, a 

um estudo da propria regiao fisiografica, restrita e individualizada, 

conhecida pela designagao de bacia de Sao Paulo. Forgado por essa 

(circunstancia, o presente trabalho compreendera o estudo daquele 

patamar do Planalto Atlantico que se estende desde os "altos" con- 

tinentais da Serra do Mar ate os scpes da Cantareira, do Jaragua e 

do Itapeti, envolvendo a bacia sedimentar pliocen'.ca e uma boa 

parte da bacia hidrografica do Alto Tiete, 

Se e que a Metropole e seus suburbios atuais abrangem toda 

uma regiao geografica, a cidade propriamente dita, ccmo nao pcde- 

ria deixar de ser, abrange uma area mais limitada, Dai, impor-se, 

apos uma revisao dos tragos mais gerais do relevo e das estruturss 

regionais, uma analise detalhada dos elementos topograficos da pe- 

quenina regiao onde a cidade nasceu a cresceu, 

Na realidade a area de relevo que interessa ao estudo do sitio 

urbano de Sao Paulo fi(ca praticamente restringida ao sistema de 

colinas, terragos e planicies do angulo interno de confluencia dos 

rios Tiete e Pinheircs. Apenas algumas descontinuas indentagoes do 

orgariismo urbano conseguiram transpor a faixa da grandes planicies 

de inundagao dos dois cursos d'agua e enraizar-se nos outeiros e 

colinas do angulo externo de confluencia. 

O sistema de colinas que asilou o organismo urbano de Sao Pau- 

lo influiu profundamente na forma de expansao e no arranjo geral 
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S1TI0 URBANO DE SAO PAULO 15 

das mas, avenidas e radiais da Metropole. Preferidas para a loca- 

lizagao de "habitat" urbano, atraves de todas as epccas da historia, 

da cidade, as (colinas de Sao Paulo caracterizam sobremodo a pai- 

sagem metropolitana. A elas se devem, par outro lado, solugoes^ 

urbanisticas especiais, tais como as nossas tradicionais ladeiras e- 

escadarias, os grandes viadutos, galerias e tuneis. Pode-se dizer 

que toda a suntuosidade urbamstica que tao bem caracteriza a 

paisagem do centro da cidade de S. Paulo esta ligada as condigdesL 

de detalhe do relevo das colinas regionais. A despeito da onda imen- 

sa do casario que mascarou o assoalho topografico original, as co-- 

linas constituem o trago marcante da paisagem urbana, exigindo do. 

pesquisador cuidados especiais. 

Os estudos de sitio txsrhano de grandes cidades permitem verda- 

deiros trabalhos de campo, ja pela extensao abrangida pelas aglo- 

meragoes metropolitanas, como pelo detalhe com que sao realizados . 

e o sem numero de angulos geograficos e urbanisticos passiveis de 

consideragao. Quando bem conduzidos, esses estudos podem repre— 

sentar verdadeiros trabalhos de microgeograiia, de algum valor uti- 

litario. Kntretanto, nao e bem essa a preocupacao do presente es- 

tudo. Aqui, tentamos tao somente apresentar um estudo morfologi- 

co do sitio urbano de Sao Paulo, explorando a pequenina regiao sob 

o prisma da moderna Geomorfologia. 

Atendendo aos objetivos do presente trabalho, a expressao sitio 

urbano foi tomada em seu sentido geografico mais simples, ou seja,, 

o de um pequeno quadro de relevo que efetivamente aloja um or- 

ganismo urbano. Em outras palavras, ao inves de estudar todos:. 

os elementos naturais que, em conjunto, participam da condigao de 

sitio urbano, analisaremos apenas o assoalho topografico sob o qual 

se assentou a Metropole. Tratando-se, porem, de um' estudo geo- 

morfologico, esta claro que o nosso trabalho nao se poderia limitar- 

apenas aos quadros rigorosos dos espagos inbanos ocupados atual- 

mente pela cidade. Muito pelo contrario, para atender as necessi-- 

dades especificas da Geomorfologia, nao tivemos duvida em esten- 

der nossas pesquisas e consideragoes, a todas as areas contiguas que 

nos puderam esclarecer fatos importantes sob o ponto de vista da. 

evolugao do relevo regional. 
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FOTO n.0 2. — A avenida Nove de Julho, principal arterin de /undo de vale' da cidade 
de Sao Paulo. Ao fundo o Espigao Central. A fotografia e um belo documento das 
relagoes entre o relevo e a estrutura urbana na Metropole paulistana p"ois demonstra 
bem o esquema da circula^ao interna, em pianos intercrurados, doir.inantes na cidade. 

Postal (1950). 
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FOTO n.0 3. — O vale do Anhangab'a na porgao central da cidade. Outrora.; ponlto 
de separa^ao entre dois nucleos da aglomeragao urbana, o vale do Anhangabau e hoje 
a veia mestra da circulagao metropol t_na. Trata-se da area maxima de urban'zegao 
funcional apresentada pela Metropole. Postal (1954). 
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Por ultimo, deve-se assinalar que a regiao de Sao Paulo, segun- 

do entende o autor, a despeito de sua area relativamente pequena, 

e suficientemente variada e esquematica para comprovar a coexisten- 

cia de relevos policiclicos e epiciclicos no Planalto Atlantico brasi- 

leiro. Julgamos que muito embora os epiciclos erosivos estejam mal 

representados nos relevos pre-pliocenicos, eles estao muito bem 

expresses nas formas e nos compartimentos menores do relevo, oriun- 

dos da evolugao pos-pliocenica. Desta forma, utilizandose da Bacia 

de Sao Paulo como baliza geologica, pensamos demonstrar, atraves 

de uma documentagao retirada de estudos sobre o terreno, a valida- 

de da interpretagaoi que adotamos. 

Devido a orientagao que imprimimos a elaboragao da presente 

tese, podemos dizer que, ao seu termino, o trabalho realizado e uma 

pesquisa de geomorfologia regional e, subsidiariamente, uma con- 

tribuicao ao estudo morfologico do sitio urbano que asila a Metro- 

pole paulistana. Pensamos, assim, ter sido coerento com a especia- 

lizagao que escolhemos para nossos estudos, sem ter sido inteira- 

mente ingrato para com a formagao geografica que a Universidade 

de Sao Paulo nos deu. 

Contacto visual com O primeiro contacto que o observador 

o relevo da regiao de toma com as formas de relevo da regiao de 

Sao Paulo Sao Paulo ocasicna invariavelmente uma 

impressao de uma topografia modesta, tan- 

to na mcvimentagao gefal do terreno quanto na variedade de as- 

pectos morfologicos. 

De inicio, devemcs salientar que a regiao de Sao Paulo, mesmo 

em sua periferia e confins, longs esta de apresentar as formas bi- 

zarras e movimentadas das velhas formagoes arqueozoicas que con- 

formam as montanhas e os blocos rochosos da Guanabara ou das 

regioes serranas do Estado do Rio de Janeiro. Faltam, per outro 

lado, formas de relevo que pessam ser equiparadas as velhas mon- 

tanhas rejuvenescidas de Minas Gerais. 

Transpostas as abas da Serra do Mar, a altura do Cubatao, on- 

de estao presentes alguns dos mais tipicos paredoes e esporoes 

oriundos do gigantesco festonamento recente do sistema de escarpas 
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SfTlO URBANO DE SAO PAULO 19 

de falhas ccsteiras que limitam o Planalto Atlantico, penetra-se em 

uma area de topografia suave, onde dominam cuteiros, morros bai- 

xos e ligeiros espigoes amorreados de pequena expressao hipsome- 

trica e mediocre saliencia. 

Na realidade, para o interior, o relevo paulista descai suave- 

mente, atraves dos grandes patamares do Planalto, e, por meio das 

sinuosos corredores dos vales que, a partir das abas continentals 

da Serra do Mar, demandam longinquas regi5es da Bacia do Para- 

na. Uma flagrante e extremada desproporgao, expressa por grande 

assimetria entre a vertente maritima e a vsrtente continental, mar- 

ca o limite entre o relevo dos paredoes costeiros e os extensos pa- 

tamares internos, fracamente inclihados do Planalto. Dos altos da 

Serra do Mar, a 80(M100 metres de altitude, ate as praias do lite- 

ral paulista, existem apenas alguns quilometros de distancia; ao 

contrario, dos alto da mesma Serra, ate os confins do Planalto, em 

territorio paulista, na calha do rio Parana (250-300m), medeiam 

de 650 a 700 quilometros, atraves de uma declividade media de 

apenas 60 centimetres por quilometro (Washburne, 1930, p. 7)^, 

Frente a regiao de Sao Paulo, o reverse continental da Serra do 

Mar, muito em,bora ladeado por altitudes maiores, possui um nivel 

topografico que oscila em torno de 77f0 e 800 metres. Trata-se de 

uma esplanada ondulada, relativamente extensa, que e um dos 

campos atuais de interferencia da drenagem atlantica em relagao 

a drenagem centnpeta do interior da Bacia do Parana. Essa su- 

perficie, composta de" oiiteirds esbatidds e morfos baixos, apresen- 

ta-se, em seu conjunto, como uma especie de colo de vasta ampli- 

tude, seccionando a cumiada geral da Serra do Mar e facilitando a 

circulagao natural entre a baixada santista e a regiao de Sao Paulo. 

Pierre Denis (1910, p. 105), teve sua atengao voltada para esse 

aspecto local do relevo da Serra do Mar, referindo-a como "une le- 

gere enchacrune qui en abaisse la crete"; identicamente Pierre 

Deffontaines (1935, p. 135), refere-se a uma enseladura que "re- 

baixa a altitude da serra do Mar para menos de 800 metros". 

As paisagens observaveis imediatamente apos a subida da Ser- 

ra, quer pela Via Anchieta, pela Estrada Velha do Mar, ou pela 

E.F. Santos-Jundiai, deixam entrever um relevo de morros e ou- 
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teiros amorreados, cujos topos estao, em media, de 15 a 40 metres 

acima do nivel das estreitas e achatadas varzeas dos pequenincs 

vales que os sulcam. Tais morros baixos e outeiros amorreados 

apresentam perfil marcadamente convexo, com trains daquele arre- 

dondamento peculiar ao modelado dos terrenes granitico-gnaissicos 

do Brasil Atlantic©. Na realidade, enquanto os pontos mais eleva- 

dos se encontram entre 770 a 800 metres, na enseladura regional 

do Alto da Serra, oi fundo dos vales locals acham-se a 735 ou 740 

metres, no maximo. Por vastas areas, portanto, na regiao, a am- 

plitude maior do relevo local, e da ordem de 60 metros; fato que 

demonstra bem a intensa usura a que o antigo relevo serrano da 

regiao foi sujeito, dentro de um ciclo de erosao, provavelmente pos- 

pliocenico. Pode-se dizer mesmo que, localmente, no reverse con- 

tinental da Serra do Mar, desde o divisor das aguas ate os sopes do 

Macigo do Bonilha (850-1050m), 15 quilornetros para o interior, 

existe uma especie de peneplano parcial, esculpido diretamente em 

micaxistos e gnaisses das formagoes pre-cambrianas regionais. Em 

verdade, trata-se de um mosaico simples de baixos niveis de terra- 

ceamento (tipo "straths"), levados sucessivamente ate a maturidade, 

atraves de multiplas retomadas de erosao, de carater epiciclico. 

E somente apos alguns ligeiros e mmto dissecados espigoes 

divisores secundarios, de granitos e micaxistos (regiao do morro 

do Bonilha 850-1050 m), que se seguem as colinas e os espigoes 

tabuliformes da bacia de Sao Paulo, entrecortadas pelas largas 

calhas de fundo achatado das planicies de inundagao o Tiete e 

seus afluentes. Pode-se dizer que o M^cico do Bonilha separa a 

superficie cristalina esbatida do Alto da Serra, em relagao as co- 

linas tabuliformes da bacia sedimentar paulistana. Desta forma, ao 

norte das cristas dissecadas do Macigo do Bonilha, a altura das 

altas colinas de Sao Bernardo, inicia-se a mais homogenea subuni- 

dade geomorfica do Planalto Atlantic© em Sao Paulo, balizada 

extensivamente pela cota de 780-820 metros, De Sao Bernardo 

ate os sopes da Serra da Cantareira e do Morro do Jaragua, assim 

como de Mogi das Cruzes ate as proximidades do pequeno Macigo 

de Cotia e da Serra da Taxaquara, estende-se a regiao de Sao 

Paulo, caracterizada pela presenga de uma topografia de colinas 
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e espigoes tabuliformes, de mveis escalonados, e pot extensas bai- 

xadas contendo terraces fluviais descontinuos e alongadas e largas 

plamcies de inundagao. E exatamente a meia centetia de quilome- 

tros alem da cumiada das escarpas cosrteiras, que aparecem novos 

macigos montanhosos, alinhados e dotados de certa continuidade, 

salientando-se, macigamente, 300 metros acima do mvel geral da 

topografia da regiao de Sao Paulo. Trata-se da'Serra da Canta- 

reira (850-1100 m) e seus contrafortes de morfologia relativamen- 

te variada. 

A observagao aerea acentua, ainda mais, para o conjunto, o 

carater suave da topografia regional, pondo em evidencia o aspecto 

de compartimento, que tao caracteriza a bacia de Sao Paulo em 

face dos quadros de relevo do Planalto Atlantico no sudeste do Bra- 

sil. Terminado o voo sobre os terrenes cristalinos antigos da peri- 

feria da bacia — onde, a despeito da modestia geral das altitudes 

(850-900 m, em media) e do relevo relative, a movimentagao das 

formas e sobremaneira acentuada — o pesquisador toma contacto 

direto com as formas suavemente aplainadas e altamente humani- 

zadas da regiao paulistana. 

Seria quase desnecessario insistir sdbre a gigantesca assime- 

tria das vertentes da Serra do Mar, entre Santos e Sao Paulo, em 

face das observagoes aereas, por meio das quais se tern uma ex- 

trordinaria perspective esquematica para a compreensao das linhas 

do relevo da borda costeira do Planalto Atlantico. Contentemo- 

nos com a descrigao das observagoes em torno das areas onde exis- 

tem contrastes menos espstaculares, por isso mesmo, menos conhe- 

cidos. 

Quern, por exemplo, penetra na cidade, pela sua area sudeste, 

pressente a transigao de uma regiao de morros baixos e espigoes 

amorreados, de forma tendencialmente mamelonares, para um re- 

levo nitidamente tabuliforme, de fraca movimentagao topografica, 

denotando extremada suavizagao em alguns pontos. Imprressao 

um tanto diferente, entretanto, tera o observador que provier do 

ncroeste; isto porque, ai, o contraste de formas e paisagens e muito 

mais brusco, completamente isento de transigoes graduais. Passa- 

se, diretamente, de uma area de formas de relevo vigorosas e re- 
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FOTO n.0 5. — Aspectos do relevc- e da urbartizacao na regiao de Sao Paulo. Nascida 
nas colinas de nivel interfnediario (745-750 m), a cidade se expandiu segundo um eixo 
leste-oeste, na vertente esquerda do Tiete, saltando de colina em colina e, eventualmente 
incorporando baixos terragos (725-730 m) e varzeas dos afluentes. Aos poucos a 
cidade conquistou algumas das colinas da vertente direita do Tiete, enquanto a Can- 
tareira (900-1100 m), por diversas razoes, restou a esrapo da onda urbanj;, da mesma 
forma que a grande planicie do Tiete. Postal (1949) 
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FOTO n.0 6. — Cabeceiras da drenagem do ribeirao da Agua Branca, a Oeste do Su- 
mare. Regiao de altas colinas ac!dentadas, da extremidade ocidental do Espigao Central, 
onde as variances de resistencia das camadas terciarias responderam por anomalias locais 

na escultura das vertentes. Foto Ab'Saber (1953). 
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lativamente variadas, ccrrespondente a velhos macigos xistosos 

rejuvenescidos, para a ampla plamcie do Tiete e as colinas pau- 

listanas. O Morro do Jaragua (1135), na forma de grande lente 

de quartizitos, enoravada em extensas formagoes xistosas menos 

resistentes, da o ar de sua presenca saliente, destacando-se entre as 

ultimas lombadas do macigo granitico da Cantareira e os primeiros 

alinhamentos de xistcs prcterozoicos. Logo depois, apos os morros 

baixos e outeiros graniticcs amorreados de Pirituba, segue-se o 

Tiete, enccstado aos terrenos antigcs pela sua margem direita e 

limitando varzeas, terragcs e colinas suaves da bacia de Sao Paulo, 

pela sua margem esquerda. 

A transposigao da Serra da Cantareira, em viagens aereas de 

norte para sul, possibilita, talvez, as observagoes mais interessan- 

tes para a pesquisa geomorfologica, em torno da regiao de Sao Pau- 

lo. £sse primeiro degrau mais saliente e continuo do Planalto, 

que e a Cantareira, apresenta uma assimetria pronunciada: enquan- 

to o seu reverse setentrional e constituido por um macigo granitico, 

sujeito a um amplo rejuvenescimento regional, a sua fape sul des- 

cai em frentes escarpadas, demonstrando sensivel rejuvenescimento 

local recente. A vertente norte, drenada para a bacia do rio Ju- 

queri, apresenta uma escultura granitica maciga e suave, com for- 

mas de maturidade moderada. A frente sul do macigo, que da pa- 

ra o Tiete e a bacia de Sao Paulo, denota aspectos de um verda- 

deiro escarpamento, nos sopes do qua!, 300 metres abaixo, engai- 

xados em uma especie de depressao, iniciam-se os terrenos da bacia 

de Sao Paulo. E scmente desse angulo de visao que pode ser 

percebida plenamente a asimetria marcante da Serra da Cantareira 

e o aspecto de ccmpartimento embutido que a regiao de Sao Paulo 

possui em face des macigos antigos que a circundam. 

De qualquer lado, porem, que se atinja a cidade pelo ar, o 

grande espetaculo, que nos e dado observar, e a justaposigao quase 

que absoluta da area urbanizada e efetivamente ocupada da Me- 

trqpole a essa extensa area de relevo golinoso da bacia de Sao 

Paulo. E' fato sabido que a cidade nasceu e cresceu dentro dos 

dominios da psquena bacia sedimentar fluvio-lacustre regio- 

nal, e quq, ate hoje, sente dificuldades em adaptar partes de 
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sua tentacular estrutura urbana as areas de relevo mais acidenta- 

dos dos terrenes antigos que a circundam. 

Na realidade, grandes diferengas morfologicas separam o re- 

levo dos morros, outeiros e espigoes amorreados da periferia, quando 

comparados aos tipos de relevos dominantes da bacia sedimentar 

paulistana. Apenas capoeiras, pastagens neduzxdas, assim como 

restos de matas degradadas, eucaliptais e algumas raras quadras 

de culturas itinerantes, granjas e sitios de hortaligas, recobrem as 

zonas de relevo amorreado que envolvem a bacia. Pelo contrario, 

as colinas tabuliformes da regiao constituem o sitio urbano eleito 

para a expansao do casario imenso da Metropole. A cidade soube 

escolher e selecionar as areas do compartimento de Planalto onde 

foi implantada, orientando o seu desenvolvimento e extraordinario 

crescimento recente pelas insinuagoes e diretrizes mais logicas do 

meio geografico regional. 





2. A EVOLUgAO DOS CONHECIMENTOS SOBRE O RE- 

LEVO E A ESTRUTURA DA REGIAO DE SAO PAULO 

Os Andradas, Mawe O numero de trabalhos e informacoes 

e Casal: as primeiras bibliograficas que um pesquisador podera 

observagoes geologi- encontrar para realizar um estudo de maicr 

cas e geograficas folego a respeito do relevo e estrutura da 

regiao de Sao Paulo e relativamente dimi- 

nuto. Reduz-se a bibliografia a um conjunto de referencias espar- 

sas, cujo valor e desigual e quase sempre indireto. Por outro lado, 

a maior parte dos trabalhos publicados, alem de incompletos, ja 

foram ultrapassados em muitos setores, devido a pesquisas recentes, 

em grande parte ineditas. 

Em relagao ao relevo e estrutura da regiao de Sao Paulo nao 

restou praticamente nada de aproveitavel dos tres primeiros secu- 

los da vida brasileira. Eis um setor em que os relates dos cronis- 

tas, as cartas jesmticas e as informagbes dos sertanistas se reves- 

tem de uma utilidade realmente precaria. Apenas a partir da pri- 

meira metade do seculo XIX, informagoes fisiograficas e geologi- 

cas se revezaram, atraves de referencias esparsas de viajantes, geo- 

grafos e geologos. 

Infelizmente a historia cronologica das primeiras pesquisas e 

observagoes nao coincide com a ordem historica da publicagao dos 

trabalhos pioneiros. E' assim que as primeiras observacoes sobre 

o terreno parecem estar ligadas as pesquisas pioneiras de Martim 

Francisco Ribeiro de Andrada, cujas primeiras excursoes cienti- 

ficas na Provincia de Sao Paulo foram feitas entre 1803 e 1804, 

antecedendo de alguns anos a todos os viaj antes e naturalistas que 

por aqui passaram, Somente em 1882, porem, foram publicados tais 

estudos, enquanto as outras observagoes con juntas de Martim Fran- 

cisco e Jose Bonifacio, ligadas as "viagens mineralogicas" de 1805, 

somente vieram a lume em Paris, e em idioma frances no ano 

de 1827. Essa demora na publicagao das primeiras pesqui- 
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sas deram ensejo fortuito para que os trabalhos de John Mawe 

(1812) e Aires do Casal (1817) viessem a constituir as primeiras 

fontes de referencias sobre o relevo e a estrutura da regiao de Sao 

Paulo. Vagas referencias topograficas na "Corogtfafia"-tie Casal 

e solidas observagoes geologicas nos escritos do minucioso Mawe, 

descobridor inconteste das camadas de Sao Paulo. 

Coube a Aires do Casal (1817) publicar uma das primeiras 

des^rigoes do contraste e da grande assimetria existente entre as 

escarpas da Serra do Mar e o relevo moderado dos planaltos inte- 

riores. Apesar de nao ter documentado suas observagoes com 

quaisquer cotas de altitude uteis e com maiores referencias topo- 

nimicas, percebe-se claramente que a descrigao feita tinha por mo- 

tivo central a imagem da regiao de Sao Paulo e arredores, em opo- 

sigao as escarpas da Serra do Mar na regiao de Santos. Senao, 

vejamos a descrigao singela do paciencioso padre geografo: 

"Este pais nao e montuoso, se excetuarmos a parte 

oriental, onde em todo o sen comprimento, ao longo do 

mar, tern a cordilhcira geral, a que as vezes dao o nome 

de Cubatao. Esta Serra nao e em toda a parte de uma 

mesma altura, nem corre sempre em igual distancia da 

praia. Tern muitas quebradas, por algumas das quais des- 

cem torrentes para o oceano, e curvidades para o inte- 

rior, deixando alguns peda^os de terreno medio; e e em 

toda a parte coberta de mato. Sendo quase geralmente al- 

ta para a banda do mar, tern pouco declivio para o poen- 

te: e e o terreno mais alto da j^rovincia, depois de ex- 

cetuarmos alguns montes disperses no interior; pois que 

os mais caudalosos rios que a regain, tern nela suas ori- 

gens, e correm para o poente." 

Alem dessas rapidas pinceladas a respeito da topografia geral 

da entao Provincia de Sao Paulo, provavelmente feitas a base de 

observagoes de viagem de Santos a Sao Paulo, devemos a Casal 

uma referenda rapida ao sitio urbano e a posigao geografica da 

aglomeragao paulistana. "Sao Paulo, Paulopolis, cidade mediocre, 

vistosamente assentada em terreno pouco levantado, no angulo da 

confluencia do rio Tamanduatei com o ribeiro Anhangabau, que 

a banham, este pelo lado ocidental, aquele pelo oriental, meia le- 
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gua arredada do Tiete, que Ihe passa ao norte; 12 leguas ao noroes- 

te de Santos, que e o seu porto, 2 ao sul do tropico, e 350 bra^as 

acima do nivel do oceano". Com essas poucas palavras, intercaladas 

no meio de frase longa, tivemos a primeira slntese sobre o sltio e 

a situagao gecgrafica de Sao Paulo de Piratininga, ao iniciar-se o 

seculo XIX. 

Casal, que sacrificou "os melhores anos" de sua vida, escre- 

vendo e compilando sua Corografia Brasilica, deve ter reunid^ 

informes ou feito observagoes proprias num pencdo bem anterior 

ao da data da publicagao de seu trabalho, levada a efeito em 1817 

nas oficinas da recem-instalada Impressao Regia do Rio de Janeiro. 

Ao contraries o geologo e mineralogista ingles John Ma we, 

com apenas dois anos de viagens e pesquisas pelo interior do Bra- 

sil (1809-1810) e outras tantas pelos portos meridionais (1807- 

1809), pode escrever um arguto e altamente informativo relate de 

observagoes sobre o terreno, conseguindo colocar sua obra as maos 

do publico europeu em 1812, em um tempo verdadeiramente re- 

corde, por muitas razoes. Tendo visitado a regiao de Sao Paulo, 

e estudado a constituigao local das rochas sobre as quais se assen- 

tou a cidade, Mawe foi o primeiro pesquisador a identificar as ca- 

madas sedimentares da pequena bacia regional, assim como foi o 

primeiro a descreve-las com relative criterio e publicar os fatos ob- 

servados; nao exagera Aroldb de Azevedo (1945, p. 41) ao dizer 

que "ha mais de um seculo John Mawe fez delas uma detalhada 

descrigao, que ainda hoje pode ser aceita como inteiramente exata". 

Nao escapou a Mawe a grande assimetria das vertentes da 

Serra do Mar. Apos a subida da Serra, da qual nos deixou sugestivas 

informagoes, alinhou suas impressdes e obervagoes sobre o Planalto, 

nos seguintes termos: "Avangando cerca de milha e meia, chega- 

mos a parte da estrada ccrtada profundamente atraves de varios 

pes de rocha, e observamos neste trecho, inumeros riachos, que, 

embora proximos ao mar, dirigiam, por imensa distancia, o curso 

para sudoeste, e, unindense, formam o grande rio Corrientes (sic), 

que desemboca no Prata. Esta circunstancia explicara suficiente- 

mente a forma desta poderosa cadeia de montanhas, mais alta e 

mais escarpada do lado do mar e cujas demais faces abrem gradual- 
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mente, e com freqiiencia, passagens para as planicies do interior"* 

(Mawe, 1812; 1944, pp. 72, 73 e 81). Pela leitura desse pequeno 

trecho nota-se que Mawe nao se contentou apenas em descrever a 

assimetria das vertentes; mais do que isso, procurou de certa forma 

interpretarlas. 

Embora muito rapida e sucinta, a descrigao de Mawe sobre o 

sitio urbano de Sao Paulo e sujestiva, incluindo informes sobre a 

pavimentagao e o escoamento das aguas superficiais. 

"Sao Paulo, sitnada num agradavel planalto, com cer- 

ca de duas milhas de extcnsao, e banhamla, na base, por 

dois riachos que, na cstagao das chuvas, quase a transfor- 

mam em ilha; ligando-sc ao planalto por um caminho es- 

treito. Os riachos desembocam em largo e belo rio, o 

Tiete, que atravessa a cidadc, numa milha de extensao, 

tomando a dire^ao sudoeste."   

"As mas de Sao Paulo, devido a sua altitude (cerca de 

cinqiienta pes acima da planicie), e a agua, que quase 

a circunda, sao, em gcral, cxtraordinariamente limpas; 

pavimcntadas com gres, cimentado com oxido de ferro, 

contendo grandes seixos de quartzo redondo, aproximan- 

do-se do conglomerado. fiste pavimento e uma formagao 

de aluviao, contendo ouro {sic) de que se encontram mui- 

tas particulas em fendas e buracos, depois das chuvas 

pesadas, quando sao diligentemente procuradas pelos po- 

hres.' 

Do que se depreende das informagoes de John Mawe sobre 

a pavimentagao da cidade, percebe-se que suas ruas eram calga> 

das ccm lajes de crostas limoniticas e conglomerados com cimen- 

to ferruginoso, com certeza retirados das colinas dos arredores. 

Mas, as informagoes mais importantes de John Mawe sao as 

que se referem ao subsolo da colina central da cidade. Embora 

nao muito longas e ligadas a uma area restrita de observagaoi, elas 

valeram pela identificagaoi pioneira das camadas de Sao Paulo, co- 

mo ja aludimos. Transcrevemo-las na Integra, incluindo duas no- 

tas complementares de valcr geologico: 

"Nos meus passeios pela cidade tive multiplas oca- 

cioes de examinar a estranha sucessao de stratus horizon- 
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tais, que formam a eminencia, sobre a qual ela se eleva. 

Oispdem-se na seguinte ordcm: a primeira, de terra ver- 

melha, vegetal de profundidade variavel, impregnada de 

oxido de ferro; em seguida, areia e substancias adventi- 

cias, de varias cores, tais como vermelho-ocre, marrom, 

amarelo fosco, juntamente com blocos redondos de cris- 

tal de rocha, o que indica ser de forma^ao recente; a sua 

espessura varia de tres a seis pes, ou talvez sete, e a par- 

te inferior e toda amarela: sobe esta ha leito de argila, 

extraordinariamente boa, de cores diversas, mas na maior 

parte vermelha; a branca e a amarela sao as mais puras 

em qualidade; esta entremeada de delgadas camadas de 

areia, em diregoes variadas. Segue-se um stratum de terra 

de aluviao, que e muito ferruginosa, depositada sobre uma 

substancia semidecomposta, aparentemente resultante do 

granito, em que a proporgao de feldspato excede a de 

quartzo e a de mica (1) . O todo repousa sobre granito 

compacto. Os lados do monte sao escarpados e, em alguns. 

lugares, quase perpendiculares (2). 

(1) — Provavelmente a substancia corante se origi- 

na da decomposi^ao da mica; observei, varias vezes, uma 

massa de granito tendo asuperficie decomposta em argi- 

la vermelha (sic), onde quase nao se percebiam as parth 

culas de mica, enquanto a rocha compacta, abaixo, con- 

tinha uma quantidade minima daquela substancia. 

(2) —- Numa parte da cidade encontram-se belas es- 

pecies de granito decomposto, formado de feldspato ex- 

tremamente branco, quartzo e muito pouca mica." 
I 

Esta claro que a descrigao geologica de Mawe, feita nos prL 

meiros anos do seculo XIX, apesar de precisa, era bem incompleta. 

Feita na base da observagao de parcos afloramentos superficiais pa- 

ra a extensao dos fatos observados e para a identificacao da exis- 

tencia da bacia de Sao Paulo. Pot outro lado nao se fez acompa- 

nhar de um corte ou d© quaisquer outras referencias sobre os pon- 

tos de observagae. As citagoes sobre os afloramentos de rochas do 

embasamento, por exemplo, ficaram muito vagas, nao nos permi- 

tindo de modo algum identificar os pontos de suas ocorrencias, 

fato que as valorizaria perenemente. 

Nao escapou, entretanto, a Mawe, o carater relativamente re- 

cent© do con junto, sendo que em sua descrigao da "estranha su- 
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cessao de stratus", ha documentagao suficiente para a avalia^ao 

faciologica dcs mesmos, os quais se situam nas esferas da sedtmen- 

tagao fluvio-lacustre, como hoje sabemos. 

Embcra menos importantes cientificamente que as de John 

Mawe, a Martim Francisco e a Jose Bonifacio de Andrada e Silva 

(1827), devemcs tambem rapidas informagoes sobre o subsolo de 

Sao Paulo^ em conjunto, entre firis ce margo e principios de abril de 

1820, ha referencias sobre a natureza argilocracea da planicie do 

Tiete, assim como uma rapida anotagao sobre os sedimentos e pigar- 

ras da colina de Sao Paulo, provavelmente correspondentes a hori- 

zontes arenosos decompostos das camadas de Sao Paulo (1). Nao 

Ihes escapou, por outro lado, a existencia de uma rocha a que deno- 

minaram mina de ierro argiloso, referencia que vale pela identifica- 

gao no terreno, pela primeira vez, das crostas limoniticas que tao bem 

caracterizam a constituigao local das altas colinas paulistanas. Anota- 

ram, ainda, os irmaos geologos, a existencia generalizada de uma co- 

bertura de turfa herbacea, da qual "os habitantes nao se servem por- 

que nao conhecem o seu uso, e tambem pela abundancia que tern de 

lenhas". Trata-se, evidentemente, daquele solo turfoso escuro super- 

ficial que acoberta grande parte das formagoes arenosas holoceni- 

cas das varzeas paulistanas. 

(1) Das observagoes geologicas dos Irmaos Andradas, as que guardam maior impor- 
tancia em relagao a caracterizagao da natureza do sub-solo regional, se resumem 
nas seguintes notas de campo: "Descendo do Convento do Carmo para o lado 
que vai para o r:o Tamanduatet, observatros por baixo da terra vegetal um banco 
de pedra) de areia grosseira, disposto em camadas delgadas, e por cima uma 
pigarra, parte arroxada e parte vermelha, contendo debaixo dela uma camada 
de holo, ora branco, ora arroxado. Ibste terreno e sujeito a desmoronamentos, 
que rjmeagam destruir o Convento". (1827; 1954, p. 68). 

Anteriormente, em sua viagem isolada, de 1803 e 1804, Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada ja havia atinado com a natureza dos terrenos da regiao de 
Sao Paulo, posto que o relate de suas observag5es so tenham sido dado a lume em 
1882, na Revista do Inst. Hist. Geogr, e Etnogr. do Brasil (tomo XLV, part I, 
pp. 5-47) . E' assim que nos "Jornaes das viagens pela Capitania de Sao Paulo" 
(1803-1804) ao tecer comentarios sobre os terrenos situados a saida da antiga 
cidade, na diregao de oeste, diz Martim Francisco: "logo na sahida algum tanto 
adiante da ponte do Angabau aparece unm terreno denegrido arenotio com todos 
os vizos de turfaceo; depois predomina a formagao observada em todos os arre- 
dores da cidade, isto e, um terreno argilozo, siliciozo em partes, com alguns 
se'xos de quartzo; esta parte srgilozo-siliciosa parece ser devida a decomposigao 
do schisto argilozo primitivo. . .". Estas observagoes pioneiras antecederam em al- 
guns anos as do proprio Mawe, tendo sido publicadas, porem, somente em 1882. 
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Reftrencias das gran. spix e Martius (1823-31), que ja pos- 

des natnralistas: suiam conhecimentos dos escritos de John 

Vamhagea, Erclie- Mawe, deixaram-nos tambem uma peque- 

wege, Spix e Mar- na sintese sobre a constituigao do subsolo 

tins, Saint Hilaire paulistano, atraves dos seguintes termos: 

"As condi^oes geologicas oferecem, nos arredores da 

cidade, pouca variedade. A qualidade dominante de mon- 

tanha e o arenito, no qual aparecem, nao raro, fragmentos, 

em parte redondos, em parte angulares, de quartzo branco, 

e que porisso apresenta trecha. Em profundeza pouco 

consideravel, jaz esse minerio no granito gnaissificado, 

que so raras vezes aparece fora, e com o qual sao em par- 

te cal?adas as ruas da cidade. Entremeadas e acima dele, 

aparecem dlversas camadas de tabatinga cor de tijolo, 

parda, vermelha, amarela de oca e azulada, tal como se 

ve ao longo das ruas do Rio de Janeiro (sic) num e nou- 

tro ponto, por exemplo em Paranangaba. Estas camadas 

pertencem a uma forma^ao muito comum, que encontra- 

mos de novo em muitos lugares de Minas Gerais, e que 

por toda a parte contem ouro (sic)." (Spix e Martius, 

1823; 1938, p. 214). 

As observagoes de Spix e Martius guardam um valor especial 

pelas ccmparagoes ou tentativas de comparagoes que encerram. 

De resto nada de maior valia conseguiram acrescentar aos trabalhos 

de John Mawe. Alias, tal proeza (cientifica estaria reservada ape- 

nas ao geologo frances A. Pissis que por aqui passou duas decadas 

apos os dois grandes naturalistas alemaes. 

Auguste de Saint Hilaire em seus relates sobre a Capitania de 

Sao Paulo, publicadas trinta anos depois da realizagao de suas via- 

gens, teve oportunidade de incorporar em sua monografia as infor- 

ma^oes mais importantes colhidas de outros viajantes, seus coevos 

na exploragao do interior brasileiro. Dotado de particular e relati- 

vamente injustificavel aversao pelos trabalhos de John Mawe, Saint 

Hilaire ao escrever seu livro, em 1851, deu pouco credito as infor- 

macoes do pioneiro ingles, baseando-se em outras fontes, sempre 

que Ihe foi posslvel. Na bibliografia de Saint Hilaire figuram duas 

obras de Wilhem Ludwig von Eschwege (1818 e 1830) e uma de 

Friedrich Varnhagen (1818), as quais possuem referencias sobre 
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o relevo da regiao de Sao Paulo. Trata-se de estudos nao traduzi- 

dos e de diflcil consulta, devido a raridade dos exemplares origi- 

nals. Merecem citagao no estudo retrospsctivo da evolugao dos 

conhecimentos sobre o relevo e a estrutura da regiao de Sao Paulo, 

mesmo porque os trabalhos de Eschwege e Varnhagen (1818) ante- 

cedem a de todos os cutros viajantes, naturalistas e geografos que 

por aqui passaram, excetuados os de Mawe e do padre Casal (2) . 

Dois pequenos trechos da "Viagem a Provincia de Sao Paulo", 

de Saint Hilaire, merecem particular referenda: o primeiro dizendo 

respeito a dissimetra dos bordos do Planalto Atlantco, e, o segundo, 

apresentando uma tentativa pioneira de descrigao do sitio urbano 

de Sao Paulo. 

"A cordilheira (s/c) que, como ja se disse em outro 

ponto desta narraliva, se prolonga sempre proxima da 
oceano, por grande extensao do territorio hrasileiro (Ser- 

ra do Mar), divide a provincia de Sao Paulo em duas par- 

tes assaz desiguais — o litoral (Beira-Mar) e o planalto 

(Serra a ciraa). Esta utima expressao quase que bastaria 

para indicar que, a oeste da cordilheira maritima, nao 

e encontra o mesmo nivel que a beira-mar. Dcpois de 

transposta a cordilheira, atinge-se o imenso planalto que 

forma tao grande parte do Brasil e cuja altura media e, 

segundo ESCHWEGE, de 761-72 m (2.500 pes ingleses); 
por conseqiiencia, nao ha tanto para subir do lado do o- 

cidente, quanto do lado oposto. E' mesmo evidente que. 

(2) Seria injustiga deixar de referir as anotagoes de Luiz d'AIincourt que por aqui 
passou em 1818, realizando uma serie de observa<;5es perspicazes sobre o quadro 
natural da regiao de Sao Paulo, incluindo-as em seu livro de viagens que somente 
veio a lume em 1830. Vindo de Santos, apos transpor a ssrra do Mar e penetrar 
na regiao serrana da borda do planalto, anota d'AIincourt: "...depois de ter-se 
passado pelas fraldas de alguns morros, chega-se a largas e vistosas ca^npinas, que 
se estendem a perder de vista; alguns montes se descortinam". . . Sao Paulo "'esta 
situada em um terreno um pouco elevado e cercado de belos dilatados cam- 
pos". . . "debaixo de um sol sereno, 350 bragas acima da superficie do Oceano"... 
A regiao "e muito farta d'aguas, e as do rio Tamanduatei sao excelentes; este 
corre ao Oriente, e o ribeiro Hynhanga^au ao Odidente; os quais unindo-se vao 
confluir no Tiete, que passa a meia legua de distancia, pela parte do Norte". . . 
"O invemo faz-se ali demasiadamcnte sensivel; pode ser que o que para isto :u- 
flui niais seja a grande alltura do local, o ser piano o terreno, e a fresquidao da 
atmosfera, assaz lavada dos ventos. E' esta cidade inteiramente aberta; todavia 
a Serra do Cubatao Ihe serve de um form.davel baJuarte", (d'AIincourt, 1825; 
1954, pp. 33-34) . 
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acima da cidade dc Santos, a serra e, apenas, rampa mui- 

to acidentada e muito escarpada do planalto, pois que^ 

alcan^ando o sen ponto culminante, nao se encontra, nnm 

espa^o de 7 a 8' leguas, isto e, ate Sao Paulo, mais do que 

uma planlcie ondulada, cuja rampa e, apenas, sensivel."' 

(Saint Hilaire, 1851; 1945, pp. 68-69)  

"A cfdade de Sao Paulo e situada, como ja disse, a 

23o33,10', de latitude sul, sotre uma eminencia que ter- 

mina a planicie elevada que se percorre quando se vem 

das montanhas do Jaragua e que a mesma planicie so es- 

ta ligada por um dos lados. Abaixo se estendem vastos 
terrenos pianos e pantanosos {varzeas)\ e muito irregu- 

lar em seus contornos, que tern forma um tanto alongada,. 

e ocupa o delta {sic) formado pelos ribeiroes Hinhanga- 

bahu e Tamanduatahy; os quais, depois de reunidos, de- 

saguam no Tiete. Se, para ter uma ideia justa da exten- 

sao e da posi^ao da cidade de Sao Paulo, se fizer um 

passeio em seu derredor, ver-se-a que, do lado do norte, 

o horizonte e fechado, pouco mais ou menos de oeste a 

leste, por uma cadeia de pequenas montanhas ,em meio 

das quais se destaca o pico do Jaragua, que da seu nome 

a toda a cadeia (sic); mais elevado do que os morros vi~ 

zinhos, esse pico apresenta, de um de seus lados, um in- 

tervale sensivel e, visto de longe, parece terminar por 

uma ciipula arredondada, em cuja extremidade se ergues- 

se uma pequena ponta. Do lado de leste, o terreno, mais 

baixo do que a cidade, estende-se, sem desigualdade, ate 

a vila de Nossa Senhora da Penha, que se avista no hori- 

zonte. Em outros lugares notam-se no terreno movimen- 

tos mais ou menos sensiveis, e, para o sul e o oe^te, o 

mesmo se eleva acima da cidade". (Saint Hilaire, 1851; 

1945, pp. 172-173).     

Tendo oportunidade de utilizar-se dos trabalhos de outros via- 

jantes, que o antecederam ou que Ihe foram posteriores. Saint Hi- 

laire enriqueceu sua pequena sintese, publicada em 1851, com o 

maior numero de informagoes geograficas, ate entao realizadas. 

Nao teve em maos, aparentemente, o trabalho de seu compatricita 

Pissis (1842) a respeito da geologia do sitio de Sao Paulo, como 

tambem nao deu maior importancia as referencias geologicas pio- 
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neiras de Mawe. Dai o silencio completo do grande viajante no que 

diz respeito a constitui^ao do subsolo regional. 

A contribui^ao de Estaria reservado ao geolcgo A. Pissis, 

Pissis a geologia da que nos visitou algumas decadas depois de 

regiao de Sao Paulo Mawe, a oportunidade de identificar a exis- 

tencia da bacia terciaria de Sao Paulo. 

Pissis foi, alem disso, o pioneiro na identificagao do carater conti- 

nental mcderno daqueles sedimentos, assim como o responsavel 

pela primeira tentativa da datagao dos mesmos. Desde a publica- 

cao de seu trabalho em 1842, as camadas de Sao Paulo vem sendo 

atribuidas ao plioceno, a despeito de nao existirem bases paleon- 

tol6gicas suficientes para uma datagao definitiva. 

Pissis distinguiu perfeitamente os dois dominios de terrenos ter- 

ciarios modernos do Brasil: o da zona costeira do Leste e Nordeste 

e o das pequenas bacias isoladas do interior, que se encontram 

alojadas em compartimentos dos planaltos cristalinos do Brasil 

Atlantic©, Reproduzimos, na Integra, as felizes observa^oes do 

arguto geologo frances, escritas ha pouco mais de um seculo. 

"Les terrains tertiaircs doivent se diviser en deux 

groupes: les uns, places le long de la cote, a rembouchure 

des fleuves (sic) ou dans le fond des golfes, sont presque 

entierement formes de couches marines (sic), les autres, 

occupant quelques plaines de I'interieur, ne presentet 

que des couches argileuses et sableuses, dans lesquelles 

il m'a ete impossible jusqu'a present de reconnaitre aucun 

fossile". (Pissis, 1842, p. 288)   

"Les terrains du second groupe forment deux bassins 

places sur le prolongement Fun de Fautre, et separes par 

un intervalle qui n'a plus de 4 a 5 liens. Le premier ocupo 

la vallee superieure de la Parahiba, a une hauter absolue 

de 500 a 600 metres sentendant depuis les environs de Re- 

sende jusqu'a Jacarahi. II se compose d'argiles panachees, 

rouges e blanches, alternat avec des couches de galets 

quarzeux, et quelques couches beaucoup plus minces d' 

argile jaunes; le tout dans une position sensiblement ho- 

rizontale. Ge terrain parait n'avoir eprove d'autre altera- 

tion que des denudations partielles; il occupe le font de 
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la vallee comprise entre la Serra de la Mantiqueira et les 

divers groupes de la cordiliere maritime. 

Le second bassin est un pen plus large, mais beaucoup 

moins long; il commence a TE. de Magi-Vdas-Crusas (sic), 

dans des marais ou le Tiete prend sa source (sic), et, 

longeant la base des montagnes, s'etend un peu au-dela 

de Saint-Paul. II a ete ocupe par le Tiete, et presente de 

part et d'autre d cette riviere des escarpements de 40 a 

50 metres. La coupe la plus complete s'observe sur le 

plateau meme ou se trouve la ville de Sain-tPaul; a la 

partie la plus basse et jusq'au-dessous d'une riviere que 

va se jeter dans le Tiete, on remarque une couche d'argi- 

le jaune tres fine, dont la partir visible a une apaisseur 

de 5 a 6 metres. Elle est recouverte par une argile lie- de- 

vin, legerement sableuse, dans laquelle ont voit de min- 

ces couches d'un gres ferrugineux a gross grains. Get 

esemble de gres et d'argile a 14 a 18 metres. Enfin, une 

puissante couche d'un sable legerement argileux, gris ver- 

datre, vient terminer ce terrain. Malgre de minutieuses 

recherches, et les promesses qui j'avais faites aux ouvriers 

qui exploitent ce sable je n'ai pu me procurer aucune tra- 

ces des restes organises. Ces terrains se trouvent done en- 

tieremente indetermines sous le point de vue paleontolo- 

gique; toutefois leur analogic avec les sables ou gres ferru- 

gineux qui recouvrent les plateaux de Bahia me fait penser 

qui ils sont d'une epoque posterieure au terrain marin 

qui se trouve a la base de ce memes plateux". (Pissis, 

1842, pp. 289-290). 

Pioneiro inconteste da identificagao das psquenas bacias ter- 

ciarias anichadas em compartimentos do Planalto Atlantico, Pissis 

foi, ainda, particularmente feliz na distingao que esbc^ou entre as 

provincias de sedimentagao cenozoicas da costa e do planalto . Dis- 

pondo de recursos cartograficos reduididos e precarios, conseguiu, 

apesar disso, sobrepor-se a enganadora perspectiva dos viajantes 

isolados e vislumbrar fatos de carater geral, atinentes a uma boa 

parte do Planalto Atlantico brasileiro. Seu metodo de pesquisa 

parece ter sido mais semelhante ao dos modernos geomorforlogistas 

que propriamente ao dos ditames da geologia pura. Desta forma, 

enquanto John Mawe se limitou apenas ao estudo das ocorrencias 

de sedimentcs modernos na regiao de Sao Paulo, Pissis procurou 



•38 AZIZ NAGIB AB'SABER 

enquadrar as ocorrencias sedimentares regionais no quadro das 

areas de sedimentagao cenozoica no Brasil, agrupando-as em um 

dominio a parte, em face das zonas sedimentares costeiras. 

E extremamente dificil acompanhar ou tentar acompanhar a 

bibliografia que possa ter sido utilizada por A. Pissis. Escrevendo 

em 1842, poderia ter feito referencias acs trabalhos pioneiros de 

Mawe (1812), Varnhagen (1818), Eschewege (1818 e 1830), 

Spix e Martins (1823-31). E possivel que tenha consultado, pelo 

menos, o trabalho de Mawe, como ja observara Orville Derby (1895; 

1900, p. 321) ao historiar a evolugao dos estudos geologicos no 

Brasil. Sendo um especialista em ciencias geologicas, Pissis em 

seus relates a Sociedade Geologica da Franga ou a Academia de 

Ciencias de Paris, ateve-se ao setor geologico e de certa forma geo- 

morfologico, evitando consideragdes marginals como aquelas que 

tao bem caracterizam a tecnica de noticia e redagao dos sabios 

viajantes que o antecederam no Brasil (3). 

Os informes de O. C. As observa^oes de Hartt sobre a pro- 

James sintetizados vincia de Sao Paulo foram resultantes, par- 

por Hartt. Derby e te de compilagao e parte de informagoes 

a caracterizacao da de seu amigo engenheiro ferroviario O. C. 

bacia de Sao Paulo James, que participcu dos trabalhos de 

construgao da Sao Paulo Railway. Conhe- 

cendo bem a constituicao superficial dos terrenes compreendidos 

entre Santos e Jundiai, ao longo da estrada de ferro, o Major Ja- 

mes forneceu algumas informagoes interessantes a Hartt, pecando 

muito, porem, no que diz respeito as suas constantes referencias a 

ocorrencias absclutamente erroneas de drift para quase todos os 

recantos aludidos. 

A titulo de documentagao, transcrevemos alguns dos trechos 

mais interessantes dos escritos de Charles Frederick Hartt (1870; 

(3) Uma pequena referenda cabe a Machado de Oliveira que em sua "Geografia da 
Provincia de Sao Paulo", publicada em 1862 sintetizou o sitio urbano de Sao 
Paulo, numa unica e expressiva frase (pag. 79): "Assentada sobre o tabuleiro de 
uma colina pouco elevada, tern ao redor de si extensas planuras com o nome de 
varzeas, aderentes a margem esquerda do Tiete, que a banha pelo lado norte, 
ocupando integralmente o delta que e desenhado pelo rio Taffnanduatei, pelo ribeirao 
Anhangabau e pelo Lavapes, afluente daquele". 
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1941, 11-543-4 e 547), mais diretamente relacionadas com a re- 

giao de Sao Paulo: 

"A chamada Serra do Mar, vista quando se navega 

ao longo da costa das Provincias de Sao Paulo e do Pa- 

rana, e o bordo do grande planalto brasileiro, que no 

trecho da costa de Sao Paulo tem uma altura de 2.500 a 

3.000 pes. Do lado do mar apresenta uma declividade 

muito escarpada, mas ao lado oposto nao ha declive cor- 

respondente. Subindo a serra em Santos, achamo-nos so- 

bre um imenso tabuleiro de gnais, encrespado por uma 

linha de consideraveis morros a algumas milhas de seu 

bordo, mas tornado-se gradualmente mais baixo para oes- 

te, ate que, em Campinas, largas planicies (sic) sao al- 

can^adas, que se estendem com maior ou menor interrup- 

Qao ate o Parana, unindo-se com as grandes planicies do 

Paraguai e da Republica Argentina (sic) . As provincias 

de Sao Paulo e Parana estao ambas situadas, como Ohio 

em Norte America, no declive oeste do bordo da grande 

bacia continental interior da America do Sul. Quando o 

bordo eri^ado do planalto coincide de perto com a linha 

da costa, a drenagem nestas duas provincias se da prin- 

cipalmente para oeste, no Parana, enquanto que os rios 

correndo para leste sao de muito pouca importancia 

"Alcan^ando-se o topo da serra, encontra-se em uma 

elevada regiao, um tabuleiro entremeado de morros e va- 

les, os morros sendo geralmente baixos e arredondados, 

os vales largos e com uma vegeta^ao exuberante que flo- 

resce nos fundos pantanosos (sic)". 

"Perto do Tamanduatei o terreno estende-se entre os 

morros como um lago, com cerca de duas milhas de lar- 

gura, coberto de profundas camadas de solo escuro, que 

o Major James descreveu como "fibroso e lenhoso como 

turfa". file informou-me que a estrada de ferro foi cons- 

truida sobre a superficie deste pantano, e nao sabia que 

especie de solo estava por baixo, mas admitia que ocupas- 

se um vale pouco profundo no drift (sic), que acreditava 

estender-se por baixo". 

A maioria dos depositos superficiais que o Major James pro- 

curou identificar com sendo drift nao passava, provavelmente, de 
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meres depositos de terragos (iill terraces), ou, quando nao, de de- 

tritos de piemonte e depositos eluviais. As ideias glaciologicas de 

Agassiz tinham-se enraizado fundo demais nos estudiosos menos 

avisados. Dai a falta completa de distingao entre forma^oes super- 

ficiais de genese muito aiversa, tal como se pode observar nas in- 

formagoes que O. C. James forneceu a Harct, 

Apqs as pesquisas de Pissis, apenas as de Orville Derby pare- 

cem ter obedecido a demorados e criteriosos estudos de campo. 

Derby, porem, nunca redigiu a publicou um trabalho especifico 

sobre o subsolo da regiao de Sao Paulo. Uma amostra de seu co- 

nhecimentos e pesquisas sobre a geologia local, da cidade em que 

residiu por mais de 10 anos, e dada pelo teor dos dizeres de alguns 

Oijicios dirigidos ao Secretario da Agricultura de Sao Paulc, em 

principios de 1898. Tais documentos que permaneceram ineditos 

per muitos anos, dormindo nos arquivos da extinta Comissao Geo- 

grafica e Geologica, foram copiados e dados a publicidade (1953) 

pelo Dr. Jesuino Felicissimo Jr., geolcgo do Instituto Geografico 

e Geologico de Sao Paulo. Transcrevemos um dos principals tre- 

chos da valiosa serie de ofilcios-relatorios enviados aos seus superio- 

res pelo incansavel diretor fundador da antiga Comissao Geografica 

e Geologica da Provincia de Sao Paulo. 

"Xa constitui^ao do solo da cidade de Sao Paulo e 

sous arrcdores imediatos entrain tres formagoes gcologi- 

cas. Destas a mais importante pela area que ocupa no 

distrito urbano e suburbano e pela sua rela^ao mais ime- 

diata com a questao presentc e a rcfcrida na classificagao 

geologica ao terreno terciario cujos caracteres sao magni- 

ficamente expostos nos barrancos escarpados da Rua da 

Gloria e Lavapbs. Esta formacao, consistindo de cama- 

das horizontalmente dispostas de areias e argilas, ocupa 

quase cxclusivamente a area elevada da cidade c grande 

parte do territorio atras em diregao de Santo Amaro, Sao 

Bernardo e Penha, e, transpondo o Tiete entre Penha e 

Casa Verde, forma as primeiras colinas de Sant'Ana e seus 

arredores. 

A superficie da forma^ao acima descrita acha-se ca- 

vada pelos vales do rio Tiete e Tamanduatei, sendo o 

fundo destas largas depressoes ocupado por um segundo 
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terreno geologico de forma^ao mais moderna e igualmen- 

te disposto horizontalmente. Lste e constituido por ca- 

madas argilosas, arenosas e especialmente turfosas, a bem 

conhecida "Serra da Yarzea". Em parte este terreno jaz 

sotre o acima descrito caracteristico da cidade alta; mas 

da Penha para cima e da Casa Verde para baixo no vale 

do Tiete e de um ponto em cima do Ipiranga no do Ta- 

manduatei, sobre o terreno descrito cm baixo. 

0 terceiro terreno e o dos xistos antigos em posi^ao 
inclinada e cortados por granitos que caracteriza as mon- 

tanhas em redor da cidade e passa, pela maior parte sub- 

terraneamente por baixo do distrito urbano. Dentro deste 

distrito este terreno se apresenta na superficie do leito do 

Tiete, na Penha e na Casa Verde; no fundo do vale do 

Anhangabaii no Piques; no alto do Pacaembu {sic), e nos 

Campos Eliseos na pequena lombada em frente da Lavan- 

daria. Estes pontos definem proximamente a margem 

{sic) de uma bacia na qual a superficie superior deste 
terreno e subterranea estando nos dois pontos em que 

tern sido reconhecida (nos po^os da Rua Florencio kle 

Abreu e ad Fabrica Bavaria) a cem (100) metros apro- 

ximadaraente abaixo do nivel dos rios. E' a existencia 

desta bacia que determina a de aguas subterraneas, em 

condi^oes aproveilaveis para o uso particular e, quiga, 

para o atastecimento publico". 

O objetivo dos pequenos elatorios de Orville Derby enviados a 

Secretaria da Agricultura em 1898, estava ligado as esferas da geo- 

logia aplicada, on, para ser mais preciso, ao campo dos problemas 

geo-hidrolog^cos. Tratava-se de um resumo da estrutura do sitio 

urbano de Sao Paulo feito para documentar suas consideracoes de 

ordem pratica, referentes as possibilidades locals em materia de 

aguas subterraneas. Dai suas preocupagoes em delimitar a bacia, 

avaliar a espessura maxima dcs depositos e determinar o contacto 

entre as formagoes terciarias e o embasamento, zona por excelencia 

da acumulagao de aguas. Note-se, porem, que a zona tomada por 

Derby como sendo a dos bcrdos da bacia, era na realidade a de- 

pressao central da mesma, ja que suas margens se situam num raio 

de muitos quilometros em derredor, como e bem sabido. 

Com as observagces de Derby tivemos um acrescimo razoavel 

em relagao aos conhecimentos provindos das pesquisas de Pissis; 
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nao mais se tratava de identificar a formagao geologica sedimentar 

da regiao ou de discutir sobre sua cronogeologia. Tratava-se agora 

de estudar a propria bacia, sua area de extensao, a posicao do em- 

basamento, tanto espacialmente ccmo em profundidade. Infeliz- 

ments, pcrem, muitcs anos levariam ainda para que tais estudos 

fossem reatadcs e intensificados. 

Apos a publicagao das pesquisas de Pissis ate os fins do seculo 

XIX e primeiro quartel do atual, pouco ou quase nada se fez de 

aproveitavel no estudo da estrutura da regiao de Sao Paulo. Ape- 

nas as consideragoes de Orville Derby, atras aludidas, constitui- 

ram uma excegao e um acrescimo ponderavel em relagao as infor- 

magoes preexistentes. 

Entretanto, ncs primeircs anos do presente seculo, foram rea- 

lizados pela Ccmissao Geologica e Geografica do Estado de Sao 

Paulo excelentes trabalhos cartograficos que redundaram na ma- 

peagao da regiao paulistana e da maior parte de seus arredores, 

na escala de 1:100.000 (folhas de Sao Paulo, Jundiai, Sao Ro- 

qque e Jacarei) . Essas folhas topograficas garantem-nos uma exce- 

lente documentagao tanto em relagao ao nucleo central da regiao 

de Sao Paulo, como para a maior parte dos quadrantes contiguos 

(WNE, NNE e SSW) . Faltou apenas a folha correspondente ao 

quadrante ESE, a qual teria grande importancia ja que incluiria 

a documentacao cartografica das nascentes do Tiete e de um bom 

trecho da linha de divortium aquarum (Alto Tiete-Alto Paraiba). 

De qualquer forma, porem, a heranga cartografica que nos foi le- 

gada pela operosa Comissao Geografica e Geologica, organizada 

e por muitos anos supervisionada por Orville Derby, constituiu 

um dos melhcres documentos da realidade regional sob o ponto de 

vista da morfologia e da drenagem. Realmente, nas folhas topo- 

graficas referidas foram representadas, pela primeia vez, com a 

precisao e a fidelidade peculiares a cartografia modernae alem das 

principals linhas do relevo, os quadros de drenagem de uma boa 

parte do alto Tiete, retratados em uma fase anterior as grandes 

obras de canalizagao, retificagao e represamento de aguas que hoje 

se observa. 
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Teodcro Sampaio e o Muito embara a expressao sitio urba- 

primeiro estudo to- no nao tenha sido utilizada em seus eseri- 

pografico do sitio ur- tos, e ao engenheiro-geografo baiano Teo- 

bano de Sao Paulo doro Sampaio que se deve o primeiro es- 

tudo de maior detalhe sobre a topcgrafia 

da cidade de Sao Paulo. A aludida expressao de geografia urbana 

e posterior ao estudd do grande pesquisador brasileiro e nao pode- 

ria, por essa razao mesma, estar incorporada ainda a momencla- 

tura geografica usual da epoca. 

O estudo de Teodoro Sampaio, a que nos referimos, foi trans- 

crito por Alfredo Moreira Pinto no verbete sobre a cidade de Sao 

Paulo, inserto no terceiro volume de seus "Apontamentos para o 

Diccionario Historico e Geographico Brasileiro", que veio a lume 

em 1899. O enciclopedico dicionarista brasileiro, entretanto, co- 

meteu serio deslize na indicagao bblicgrafica, fato que dificulta a 

um tempo a verificacao da fonte original de procedencia do estudo, 

assim como a data de sua feitura e, ate mesmo, a extensao do tra- 

balho, ja que as aspas abertas no^ inicio da transcrigao nao possuem 

fecho em qualquerponto no decorrer do texto. Devido a uma re- 

ferenda cronologica de Teodoro Sampaio, feitas nos seguintes 

termos — "S. Paulo, conquanto fundada ha mais de 330 anos" 

... — e de supor que suas observagoes tenham sido escritas entre 

1885 e 1893, no maximo. Existindo na bibliografia do conjunto 

de sua obra uma referencia a um trabalho inedito, intitulado "Coro- 

graphia Geral do Estado de Sao Paulo", dado como tendo sido 

elaborado em 1896, e possivel que os seus estudos sobre a cidade 

de Sao Paulo tenham sido- incluidos nesse seu trabalho de carater 

mais geral. 

No meio das observagoes de Teodoro Sampaio ha trechos co- 

mo os que se segue : 

"Assentada a margem esquerda do Tiete e estenden- 

do-se pelas encostas dos morros que mevieiam entre esse 

rio e o seu pequeno afluente o Tamanduatehy, a cidade 

de Sao Paulo mostra um relevo cheio de acidentes, has- 

tante desigualdade de nivel enlre suas differentes partes 

e grandes extensoes vasias, dentro de um perimetro irre- 
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gular e incerto. S. Paulo, conquanto fundada ha mais de 

330 anos e uma cidade nova, cujo aspecto geral assigna- 

la-se por uma constante renova^ao das edifica^oes an- 

tigas, as quaes desapparecem rapidamente e pelas cons- 

truc^oes que constituem os bairros novos, Seguramente 

duas terras partcs da cidade actual sao de data muito re- 

cente. Examinada em globo, Sao Paulo A uma cidade 

moderna com twlos os defeitos e qualidades inherentes as 

cidades que se desenvolvem rapidamente. Desigualdade 

nas edifica^oes e nos arruamentos, desigualdade de nivel 

muito sensiveis, todas as irregularidades de uma construc- 

^ao sem piano premeditado, todos os defeitos das largas 

superficies edificadas sem os indispensaveis melhoramen- 

tos reclamados pcla hygiene, grandes espa^os desocupados 

ou muito irregularmente utilisados, grande movimento, 

muito commercio, extraordinaria valoriza^ao do solo e 

das edifica^oes e clima naturalmente bom." 

A simples leitura dessas frases iniciais de seu trabalho nos 

mostra que o pesquisador baiano, que bem conhecia os problemas 

singulares de sitio e estrutura urbana da velha capital da Bahia, 

impressionou-se com a cidade de Sao Paulo da epoca (1880-1890), 

a qual se agitava para entrar em sua primeira grande crise de cres- 

cimento dos fins do seculo'. Pode-se observar, perfeitamente, atra- 

ves do rumo que Tecdoro Sampaio procurou dar as suas observa- 

gbes, o carater embrionario da natureza de seu trabalho, inteira- 

mente voltado para as questoes das rela^oes entre o sitio e a es- 

trutura urbana. 

Ha no estudo de Teodoro Sampaio informagoes valiosas que 

dizem respeito a quase todos os quesitos fundamentais dos bons 

estudos de sitio urbano, a saber: os nucleos do aglomerado urbano 

em relagao a topografia local, a altitude das colinas paulistanas em 

pcntos diversos, a declividade das rampas, a natureza superficial do 

solo e a prcfundidde do lengol d'agua nos pogos. 

Com relagao aos nucleos do organismo urbano paulistano, na 

decada de 1880-1890, sao as seguintes as observagoes do autor: 

"0 rio Tamanduatehy, que dentro do perimetro da 

cidade tern o curso de sul a norte, divide-se em duas par- 

tes desiguaes: a parte occidental, ou da esquerda, que 
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comprehende a cidade propriamente dita, ou o centro co- 

mercial, os bairros da Luz, Santa Iphigenia, Consola^ao, 

Santa Cecilia, Campos Elyseos, Bom Retiro; e a parte 

oriental ou dir. em terreno mais baixo, que comprehende 

o importante bairro do Braz e os seus prolongamentos em 

direc^ao a Mooca, ao Pary e a Penha. A parte occiden- 

tal e ainda dividida pelo ribeiro Anhangabahu, afluente 

do Tamanduathey, em duas partes desiguaes: a parte ve- 

Iha, a antiga Sao Paulo, de funda^ao jesuitica, hoje trans- 

formada em centro commercial, construida sobre o espi- 

gao intermedio aquelles dous rios, desde a ponte de Mi- 

guel Carlos, na altitude de 731m294 ate o fim da ma da 

Liberdade na altitude proximamente de 788m200 e a mais 

densa em edifica^oes e abrange uma area de 89 hectares e 

meio; a parte nova para alem do ribeiro Anhangabahu, 

comprehendendo os bairros de Santa Cecilia, Consola^ao, 

ocupando uma area de 2.074.078,2 m ou quasi 200 hecta- 

res e meio, mais do dobro da antiga cidade e, conquanto 

mostre muitas falhas e largos trechos de rua sem construc- 

^ao alguma e ja a parte mais interessante da cidade. A al- 

titude ahi e na Luz 737m6 e na Consola^ao, que e o ponto 

mais alto, 788m. Nao contando sinao esses bairros, que 

podem hoje ser incorporados a cidade, deixando de parte 

a vastissima superficie que a especula^ao tern feito amar 

e baptisar com os nomes mais respeitaveis, a cidade den- 

tro de seu irregular perimetro comprehende hoje: Cida- 

de Velha, 89,5 hectares; cidade nova, 207,4; Braz, 185,0; 

Ponte Grande, 18,0; Pary etc., 94,0; total 593,9". 

Ao descrever minuciosamente os nucleos principals dn cida- 

de na epoca, o autor exagerou o tratamento das questoss atinentes 

a area de ocupa^aoi efetiva do solo urbana, deixando excelente do- 

cumento historico para a fixacmo da area da cidade em determina- 

do momento dcs fins do seculo XIX. Para cada um dos grandes 

nucleos em que dividiu a aglomeragao urbana, o autor referiu o 

ponto mais baixo e o ponto mais alto, deixando base para a per- 

cepgao da amplitude altimetrica da parcela de sitio urbano que 

jcabia a cada uma delas. A precisao das referencias altimetricas 

nos faz pensar que o autor possuia acesso facil aos dados topogra- 

ficos oriundos dos minucioscs trabalhos de campo da Comi&sao 

Geograpfuca e Geologica de Sao Paulo, a qual por esse tempo ja 
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iniciara as pesquisas de campo para a confecgao das folhas topogra- 

ficas sobre a regiao de Sao Paulo e seus arredores (Jundiai, Sao 

Rcque, Itu e Campinas). E curioso notar que algumas das infor- 

ma^oes altimetricas de Teodoro Sampaio se tornaram depois do- 

minio comum, sendo repetidas por diversos outros autores, entre 

os quais Afonso A. de Freitas, saudoso historiador que, pouco 

mais de 30 anos depois, escreveu outras notas importantes referen- 

tes ao sitio urbano de Sao Paulo. 

Sao as seguintes as informagoes altimetricas e de certa forma 

morfometricas, existentes no trabalho de Teodoro Sampaio: 

"Separando a cidade do bairro do Braz esta a exten- 

sa e humida varzea do amanduatehy que desde a ponte de 

Luiz Gama ao sul ate o rio Tiete ao norte, em 3.890 nie- 

tros e uma largura media de 480 metros. Esta planicie,. 

susceptivel vde innundagdes na epoca das chuvas e reta- 

Ihada transversalmente por varios aterrados, tern no seu 

ponto mais baixo no Tiete a altitude de 718m837 e na 

ponte Luiz Gama 722nilll, o que equivale a um differen- 

ga total de nivel de 3m273. O terreno da varzea cahe, 

pois, para o Tiete com uma declividade de 0m846 por 
kilometro  

0 espigao, sobre que esta a velha Sao Paulo, levanta-se 
muito rapidamente do lado desta varzea e as rampas 

accusam-lhe quasi sempre forte porcentagem nas mas ta- 

Ihadas nas encostas: na ludeira Tabatinguera, G-S^/c; na 

do Garmo, 9.7%; na do Gonselheiro Joao Alfredo, 7%; 

na do Porto Geral, 15.6%; na da Constituigao, 21.2%; na 

de Vinte e Cinco de Margo (travessa), 7.8%. Gontinuan- 

do pela varzea encontram-se ainda ligando a parte baixa 

a parte alta da cidade os aterrados seguintes: Aterrado 

da estagao de carga, 2%; rua do Dr. Joao Theodoror 

1.6%; Commercio da Luz, 1.6% Donde se comprehende 

que a cidade desenvolve-se por um terreno inclinado, cujas. 

encostas voltadas para a varzea, ingremes a principio, 

declinam gradualmente a medida que se desce a plani- 
cie na diregao de sul para norte (1 — A diferenga de 

nivel entre o fundo dessa depressao e o alto do espigao e 

em media de 18 ms. ) —    



Smo URBANO DE SAO PAULO 

0 bairro de Villa Mariana e o ponto culminante da cidade^ 

a 828 metres sobre o mar e portanto a 105 metres acima 

da varzea do Tamanduatehy e pouco mais de 109 acima 

das aguas do rio Tiete, na esta^ao secca. Dessa altura 

desce o terrene sobre que se edificou a cidade, em rampa 

mais ou menos variavel ate o nivel das varzeas, quer pa- 

ra o N, em diregao ao Tiete; quer para o S, para a extensa> 

varzea do Canguassu ou de Pinheiros. Do ponto culmi- 

nante ao Tiete, a mais curta distancia e de 5.500 metros,. 

o que daria uma declividade uniforme de 1.88%. Desse 

mesmo ponto a mais curta distancia ao Tamanduatehy e 

de 2.200 metros, equivalendo a uma declividade unifor- 

me de 4.77%". 

^ste conjunto de informagoes referidas por Teodoro Sampaia 

constituiu o primeiro trabalho serio sobre a topografia do sltio 

urbano de Sao Paulo, flepresentando um extraordinario avango 

sobre tudo o que, nesse setor, ja se fizera no passado. evident© 

que uma mentalidade nova presidiu a sua feitura, e nesse sentido 

a gloria do estudo tern que ser estendida a Comisisao Geographica 

e Geologica de Sao Paulo, que efetivamente era a grande colmeia 

de pesquisa, a qual na epoca vinha abrindo rumos novos as cien- 

cias da terra, no Brasil. 

No que concerne as infermagdes sobre o subsolo, as observa- 

goes contidas no trabalho de Teodoro Sampaio, posto que valiosas, 

so se referem a geologia da superftcie, carecendo um tanto de vi- 

sao geologica. Sabemos hoje, gragas a publicagao recente de al- 

guns oficios ineditos da Comissao Geographica e Geologica de Sao 

Paulo, que Orville Derby ja efetuara, mais ou menos a esse tem- 

po, estudos na bacia de Sao Paulo, e possuia dades muito mais 

completos sobre a constituigao geologica da regiao de Sao Paulo. 

No entanto, as observagoes de Teodoro Sampaio tem valor especial, 

exatamente pelo seu criterio, que, sem favor, foi dos mais geogra- 

ficos que se poderia desejar. Tanto no que diz respeito ao rsolo, co- 

mo as questoes de lengol d'agua no subsolo, minucias important 

tes foram registradas e expestas em linguagem marcadamente geo- 

grafica. Dai o particular interesse dessas anota^oes para o conhe^ 

cimento das condigoes do sitio urbano de Sad Paulo; sem -nos es- 
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quecer, naturalmente, que algumas dessas informagoes se referem a 

areas da cidade, cnde hoje, dada a urbanizagao intensa e extensi- 

va, e praticamente impossivel realizar pesquisas identicas. A ti- 

tulo de documentagao, transcrevemos na Integra a parte do estudo 

do notavel geografo baiano, sobre o solo e a agua do subsolo da 

cidade de Sao Paulo. 

"A natureza do solo sobre quc assenta a cidade, e 

variavel: na cidade velha, a massa do espigao e de um 

barro vermelho, pouco permeavel e oriundo do gres ar- 

gilloso decoinposto, que parece ter formado nas immedia- 

goes de Sao Paulo um manto mais extenso e conlinuo. 
Na parte nova, desde Santa Iphigenia ate a Luz e Santa 

Cecilia e ainda a inesma camr.ia de argila vermelha, mais 

ou menos com boa dose de area, mas com fraca permea- 

bilidade, Conquanto nao sejam essas as melhores condi- 

goes do solo para uma cidade, pela abundancia de humi- 

dade que acarreta, em virtude de drenagem difficil, e 

entretanto a parte mais concorrida e procurada pelas 

classes abastadas. Apos as chuvas, as ruas nao calgadas 

e de solo pouco absovente, cobrem-se ahi de lama fluida, 

que so desaparece com a evaporagao, A humidade e tao 

excessiva e o aspecto dessas largas faixas lamacentas en- 

tre os predios de apparencia, e de certo desagradavel. 

A camada liquida do sub-solo e ahi pouco profunda, nos 

Campos Elyseos ella emerge das pequenas depressdes do 

terreno: na Luz, regulando pelos pogos de agua potavel 

esta a pouco mais de tres metros (2) : — (2 — Em San- 

ta Ephigenia, nas depressdes do terreno entre a rua Du- 

que de Caxias e rua Victoria o lengol d'agua fica a menos 

de tres metros do nivel do solo) — em Santa Cecilia, ja 

a meia encosta dos morros, a camada liquida passa a cin- 

co metros abaixo da superficie do solo. No alto do Pa- 

caembu, quasi no cimo do espigao a camada liquida ja 

fica a 1() metros de profundidade. Esse lengol d'agua sub- 

terranea perdura longamente e so por excepgao, nas gran- 

des seccas diminue ou desapparece nos sitios mais eleva- 

dos. Nar varzeas do Tiete e Tamanduatehy o solo e tur- 

foso, com bastante dose de areia e cascalho, mas si o 

terreno e mais permeavel, o lengol d'agua e ahi porem 

muito chegado a superficie. Em algumas sondagens feitas 

na varzea do Carmo, defronte do Porto Geral, observou-se 
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a principio uma camada constituida de argilla escura e 

muito carregada de detritos em decomposi^ao e boa do- 

se de areia de lmc>0 de espessura; abaixo dessa camada 

vem um deposito de areia mais ou menos lavada, a ca- 

racteristica ao leito dos rios, com 0,45 ae espessura; abai- 

xo disso a camada do terreno e sempre mais ou menos 

arenosa e o len^ol d'agua come^a a emergir a lm80 ou a 

2m000 de profundidade. Frequentemente porem elle se 

mantem em nivel mais elevado. Na varzea inteira do Ta- 

manduatehy, e essa a constitui^ao do solo ate a profundi- 

dade de dous metros, depois come^a uma especie de pis- 

sarra que em alguns pontos e uma areia branca lavada 

e acompanhada de seixos miudos de quartzo ou quartzito. 

Na parte canalisada do Tamanduatehy, abaixo da estra- 

da de ferro de Santos a Jundiahy, o terreno da varzea e 

da mesma conformagao, mas a pissarra comega a aparecer 

a menor profundidade, sendo colhida no leito do rio em 

grande abundancia para negocio no centro da cidade. 

No leito do Tiete, acima da barra do Tamanduatehy ate 

alguns kilometros acima, o leito do rio mostra o mesmo 

deposito abundante de cascalho e areia grossa e tudo 

faz presumir que e essa a constituigao de toda a bacia 

do Tiete e seus affluentes dentro do perimetro das var- 

zeas. Ha pois, subjacentes a camdda argillo turfoso mais 

ou menos permeavel das superficies das varzeas, uma ca- 

mada bastante permeavel que muito deve concorrer para 

a drenagem desses terrenes baixos, drenagem que provo- 

cada e bem mantida ha de tornar os bairros ahi siluados 

mais seccos e menos doentios. No bairro do Braz o solo 

tern o mesmo caracter acima descripto, por quanto a 

varzea e a mesma ainda que se elevando gradualmente 

0.55% em diregao a Mooca ao Marco de Mcia Legua. O 

len^ol d'agua ahi permanece no sub-solo a 1,20 e 1,50 da 

superficie. A permeabilidade do sub-solo dessa parte da 

cidade e portanto o que a torna menos doentia do que 

pela simples apparencia se suppoe, attenta sua fraca ele- 

vagao e as ameagas de inunda^ao periodicas". 

A seguranqa das informagoes que nos foram deixadas por Teo- 

doro Sampaio nos possibilita correlacionar hoje a diversas posigoes 

do nivel hidrostatico em face dos niveis de terragos fluviais do sis- 

tema de colinas paulistano. Mas sao sobretudo as observagoes 
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geograficas sobre a relativa impermeabilidade do solo de Sao Paulo 

que merecem especial destaque. Na verdade, trata-se de um fate 

ainda hoje passivel de ser comprovado em inumeraveis pontos da 

cidade onde o calgamento ainda nao chegou. A despeito da grande 

dominancia de areias no material constituinte da bacia de Sao Pau- 

lo, a porcentagem de argila associada as areias e suficiente para 

dificultar a infiltragao e produzir uma lama fina e pegajosa duran- 

te as chuvaradas mais fortes e prolongadas. Notavel foi a acuida- 

de da observagao de Teodoro Sampaio sobre a repercussao dessa 

impermeabilidade relativa na paisagem urbana dos bairros aristo- 

craticos da cidade de Sao Paulo dos fins doi seculo. 

As observacoes de Apos o trabalho de Teodoro Sampaio, 

Afonso de Freitas o estudo mais completo escrito sobre a to- 

sobre o sitio urba- pografia do sitio urbano de Sao Paulo foi 

no de Sao Paulo ode Afonso A. de Freitas (1930, pp. 101- 

112). Inserido um tanto desproporcional- 

mente em um Diccionario de estilo e estrutura ja ultrapassados, 

Afonso de Freitas elaborou uma sintese minuciosa e esclarecida 

do relevo que asila a cidade de Sao Paulo.O titulo do verbete que 

encima o trabalho "Altitudes da Cidade de Sao Paulo", nao corres- 

ponde em absolute ao valor e criterio das observagoes ali reunidas. 

As observagoes do saudoso historiador paulista faltaram apenas 

uma dose de interpretagao geomorfologica, fatoi que nao poderia- 

mos pretender ou esperar de um homem de letras nao preparado 

para tanto. Fato injustificavel, entretanto, no trabalho de Afonso 

de Freitas e o de nao ter citado o estudo de Teodoro Sampaio, de 

cujas observagoes muito se aproveitou, adotando, inclusive, o pro- 

prio metodo de observagao e redagao. 

Encontram-se esparsos por esse trabalho minucioso uma se- 

rie de referencias que, juntamente com as de Teodoro Sampaio, 

por longo tempo, foram as unicas existentes na bibliografia do re- 

levo da cidade de Sao Paulo. Uma pequena amostra do valor de 

suas informagoes pode ser demonstrada atraves dos trechos que 

se seguem: 
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"A topografia da regiao hoje ocupada pela cidade de 

Sao Paulo reve-la-se, parte, em planicies que se estendem 

desde o sope da colina do Ipiranga ate a foz do Taman^ 

duatei e pelas margens direita do Pinheiros contornan- 

do as elevaQoes da futurosa metropole, desde as encostas 

do espigao divisor das aguas do Tamanduatei e Anhanga- 

bau, extremos da derradeira proje^ao da Serra do Mar 

(sic) sobre a regiao de Piratininga, ate os outeiros da 

Penha e de Sant'Ana e parte, no chamado planalto onde 

a Cmpanhia de Jesus fundou seu colegio, relevo topogra- 

fico desdobrado numa sucessao de morros que nivela- 

mentos posteriores transformaram em disfargadas ladei- 

ras. 

A parte baixa da cidade formava ao longo do Taman- 

duatei extenso vargedo contando, a partir da rua Luis Ga- 

ma ate a jun^ao do rio, 3.900 metros com a largura me- 

dia de 480." 

"Das varzeas, davam subida ao planalto, a leste, a la-r 

deira do Garmo na declividade de 9,7%; a do General 

Carneiro na de 7%; a do Porto Geral na de 15,6%; a da 

Constitui^ao na de 21,2%, havendo tambem o "caminha 

das sete voltas", trilho em zigue zague pela encosta, quase 

a prumo da montanha {sic) em que esta assente a rua Flo- 

rencio de Abreu, interrompida abrutamente junto ao rio 

Anhangabau que, em diagonal, corria 5 metros abaixo 

do seu nivel. 

Nao menos ingremes apresentavam-se as ladeiras do 

Falcao, do Ouvidor, de Sao Francisco, do Riachuelo e 

tambem a de S. Joao e rua Florencio de Abreu que comu- 

nicavam a cidade como fundo do vale do Anhangabau, e 

as de Santo Amaro, Santo Antonio, Quirino de Andrade, 

7 de Abril, as quais, daquele ponto, conduzem a avenida 
Carlos de Campos, ao bairro da Bela Vista, ao alto da 

Consolagao e a Pra?a da Repiiblica. 

Na zona da primitiva cidade o relevo aspero e agres- 

te do terreno obstou a regular constitui^ao do nivelamen- 

to e arruamento da povoa^ao que snrgia. O vale profun- 

dissimo que ao dobrar dos seculos, as nascentes do Anhan- 

gabau cavaram bipartindo e, pelo seu afluente Saracura 

Grande, tripartindo o maci^o projetado pela Serra do Mar 

{sic) entre os rios Pinheiros e Tamanduatei ate a mar- 
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gem 'do Ticte, obrigou o paulista a construir os viadutos 

do Cha e Santa Tfigenia. A rua 15 de Novembro delineou- 

se em curva pela necessidade de sua ala direita evitar. 

contornando-a, a barroca que desde o quintal do Golegio, 

hoje rua General Garneiro, se estende ate a extremo da 

rua 3 de Dezembro, exigindo a construcao de mais um 

viaduto de ligagao entre o largo S. Bento e o Palacio, e em 

prolongamento da rua Boa Vista". 

E facil perceber-se pela leitura do trabalho de Afonso de Frei- 

tas que o historiador nao tinha nogao da existencia da hacia de 

Sao Paulo e, por essa razao mesma, exagerava em demasia a area 

de extensao dos contrafortes continentais da Serra do Mar. Suas 

observagoes foram feitas, em sua maior parte, na base de cotas de 

altitudes e de caminhamentos superficiais ao longo das ruas 

de perfil mais acentuado, existentes na capital paulista. As al- 

titudes da linha Norte-Sul da cidade, tal como as definiu o au- 

tor (1930, p. 106), transpostas para um perfil topcgrafico nos 

dariam os niveis escalonados do flanco setentrional do Espigao 

Central das colinas paulistanas, mostrando-ncs o indisfargavel terra- 

ceamento de suas encostas. 

"A altitude minima cncontrada em 1900, no planalto 

paulistano, acusa 730 metros acima do nivel do mar, to- 

mada na ponta do espigao da rua Florencio de Abreu, jun- 

to ao rio Anbangabau e a maxima, de 818,880 m no largo 

13 de Maio. 

Percorrendo a linha norte-sul representada pela ave- 

nida Tiradentcs, rua Florencio de Abreu, largo e rua de 

Sao Bento ate a pra^a Antonio Prado, rua 15 de Novembro, 

rua Gapitao Salomao, rua da Liberdade, rua Vergueiro 

ate o largo Guanabara e Vila Mariana, encontramos a di- 

ferenga entre os pontos extremos, de 95 metros, assim dis- 

tribuidos: avenida Tiradentes junto a Ponte Grande, 720 

metros; pra(^a Roberto Penteado, 725; esquina da rua 

Ribeiro de Lima, 735; rua Florencio tie Abreu, esquina da 

rua Washington Luis, 735; leito do rio Anbangabau sob 

a ponte da rua Florencio de Abreu, 725; rua Florencio de 

Abreu junto a ponte sobre o Anbangabau, 730; largo de 

Sao Bento, 740; rua 15 de Novembro, esquina da do Ro- 

sario, 745; rua 15 proximo ao largo do Tesouro, 745; Pra- 
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9a da S- junto a rua Wenceslau Bras, 750; Morro da Forca, 
presentemente arrasado para amplia^ao do largo da Li- 

beddade, 765; rua da Liberdade junto a rua de Sao Joa- 

quim, 770; rua Yergueiro acima da rua Castro Alves, 795; 

mcsma rua acima da Joao Juliao, Largo Guanabara, 815, 

A planicie (sic) de Vila Mariana e o espigao da ave- 

nida Carlos de Campos que se estende ate o alto da Con- 

sola^ao e a Municipal, marcam a eleva^ao maxima da 

cidade de Sao Paulo, 

No largo Guanabara encontramos, em 1900, a altitu- 

de de 815 metros, comegando desse ponto para o sul a 

'deprimir-se o terreno, ainda que brandamente, de modo 

a acusar em frente a rua Joao Antonio Coelho a altitude 

de 810 metros e no largo da primitiva estagao de bondes, 

hoje Teodoro de Carvalho, 807 metros e 101 mm." 

A despeito de sua momenclatura erronea e da falta absoluta 

de interpretagao propriamente geomorfclogica, o trabalho de Afcn- 

so de Freitas constituiu o melhor e mais exaustivo trabalho sobre 

a topografia do. sitio urbano de Sao Paulo ate ha poucos anos. Num 

surpreendente rasgo de observaqao, o autor, ao confrontar as alti- 

tudes dos dois flancos do Espigao Central, percebeu a existencia e 

repetiqao do nivel de 740-750 m na vertente do Pinheiros, documen- 

tando morfometricamente aqiplo que mais tarde seria interpretado 

como um "strath terrace" de importancia para a estrutura da Me- 

tropole. A seu tempo, voltaremos a esse aspecto das observaqoes 

de Afonso A. de Freitas. 

Estudo de publicagaoi relativamente recente e, entretanto, an- 

tigo pela sua feitura e pelos parcos recursos analiticos, no setor da 

morfologia moderna, revelados pelo seu autcsr. Pode ser conside- 

rado um trabalhoi fonte, ocupando um lugar a parte na bibliografia 

do sitio urbanoi de Sao Paulo. 

Os estudos modernos Estando incrustada num entroncamen- 

e as pesquisas ine- to dos maeicas antigos da porgao sudeste 

ditas do P?analto Brasileiro, a regiao de Sao Pau- 

lo restou de certo modo dentro dos limites 

da area melhor estudada pelos geomorfologistas modernos, estran- 

geiros ou brasileiros. A existencia de uma cobertura cartografica^ 
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na apreciavel escala de 1:100.000, em Sao Paulo e Minas Gerais, 

facilitou cs estudos gerais e o reconhecimento das principals linhas 

do relevo regional, evidenciando o carater policiclico da escultura 

do Planalto Atlantico. 

Na realidade, os trabalhos de Chester Washbume (1930 e 

1939), Otto Maull (1930), Morais Rego (1932, 1933), Morais Rego 

e Sousa Santos (1938), Preston E. James (1933, 1933a, 1942 e 

1946), Emmanuel de Martonne (1933, 1940, 1943-44), garanti- 

ram-nos um grupo de informagoes e referenda gerais, de regular 

valcr cientifico, embora nenhum deles tenha tratado especifica- 

mente do relevo e da estrutura da regiao de Sao Paulo. Ao contra- 

rio, na maioria dos casos, foram dedicadas apenas poucas linhas 

a morfologia da regiao de Sao Paulo e de seus arredores. Apenas 

se salienta o trabalho de Morais Rego e Sousa Santos (1938) que 

ate hoje constitui o mais importante estudo geologico e geomorfo- 

logico de uma parte da regiao de Sao Paulo, ou seja de seus qua- 

drantes setentrionais. 

O geologo norte-americano Chester Washburne, a despeito de 

ter realizado seus estudos geologicos em Sao Paulo visando preci- 

puamente a geologia do petroleo, fez uma pequena revisao dos 

conhecimentos geologicos gerais exislentes sobre as bacias sedi- 

mentares do medio Paraiba e Alto Tiete. Provindo de um pais 

onde a geomorfologia alcangou um desenvolvimento particularmen- 

te notavel, Washburne tinha recursos analiticos suficiente para tra- 

tar de problemas fisiograficos, ainda que de modo ligeiro e ocasio- 

nal. Em seu trabalho, aventou pela primeira vez a hipotese de os 

terrenos terciarios paulistancs terem-se depositado em uma bacia 

de angulo de falha, fazendo figurar o fato na secgao geologica que 

tra^ou atraves da Bacia do Parana. Alem disso, teceu consideragoes 

sobre a hipotese da captura do primitivo alto Tiete pelo atual me- 

dio Paraiba, referindo a grande curva do rio Paraiba na regiao de 

Guararema como um tipico cotovelo de captagao. Em frases ra- 

pidas referiu-se acs depositos pleistocenicos dos flancos e encostas 

dos vales, identificando-os como depositos de terragos, fato que pos- 

sibilitou depois, a Morais Rego e Sousa Santos (1938), a primeira 

tentativa de classificagao dos aludidos depositos superficiais re- 
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centes. Tratou Washburne, tambem, das crostas limoniticas dos 

altos das colinas paulisstanas, e, ao mesmo tempo, demonstrou a 

existencia de minusculas falhas secundarias cortando os sedimen- 

tos terciarios. 

Otto Maull (1930), cujas pesquisas no Sudeste do Brasil fo- 

ram quase contemporaneas das de Washburne, referiu-se ao "Pa- 

rahybagraben" e teceu consideragoes ligeiras a respeito da hipo- 

tese da captura do primitive alto Tiete pelo medio Paraiba. 

Coube, porem, ao geografo norte-americano Preston E. Ja- 

mes (1933), iniciar os estudes sobre os relevos policiclicos regio- 

nais, atraves da identificagao de uma serie de superficies de ero- 

sao nos macigos antigos do Brasil Sudeste. A primeira referencia 

sobre a superficie dos 800 metros na regiao de S. Paulo se deve 

a Preston James, de acordo com suas observagoes publicadas em 

1933, a despeito de os brasileiros Morais Rego e Sousa Santos 

(1938), aparentemente sem ter conhecimento do trabalho ante- 

rior, terem chegado a identica constatagao. Mais tarde, Emmanuel 

de Martonne (1940) voltou longamente ao pfoblema dos relevos 

policiclicos do Brasil Atlantico, esmiugando a questao das velhas 

superficies de erosao do Brasil Sudeste, mas dedicando apenas li- 

geiras observag5es a regiao de Sao Paulo. 

Rui Osorio de Freitas (1951), em um pequenoi trabalho com- 

plementar dos longos estudos que efetuou sobre os relevos poli- 

ciclicos e relevos tectonicos no Brasil Atlantico, teve cportunidade 

de tratar do problema da origem da bacia de Sao Paulo. Trata-se 

no caso de um artigo em que se volta a discussao da origem 

tectonica da bacia de Sao Paulo, emb^ra na base de consideragoes 

geomorfologicas gerais, devido a deficiencia dos estudos de cam- 

poi. Em comentarios criticos feitos aos trabalhos de Rui Osorio de 

Freitas, Fernando Flavio Marques de Almeida (1951) contribuiu 

com maior numero de argumentos para a comprovagao da origem 

tectonica da bacia sedimentar paulistana. 

Josue Camargo Mendes, a quern cabe um lugar especial no 

prcsseguimento dos estudos sobre a bacia de Sao Paulo, publicou, 

entretanto, muito pouco de suas pesquisas de campo. Em 1943 deu 

a publicidade algumas anotagoes sobre "As pseudo-estruturas li- 
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moniticas do plioceno de Sao Paulo", e, em 1950, teceu considera- 

^oes a respeito de "O problema da idade das camadas de Sao Pau- 

lo". 

De nossa parte, contribuimos com pequenos estudos sobre a 

regiao do Jaragua e quadrante noroeste da bacia de Sao Paulo 

(Ab'Saber; 1948 e 1952), e estudamos os terragos fluviais da re- 
.i 

giao de Sao Paulo (1952-53). Neste ultimo trabalho geomorfo- 

logico focalizamos o carater epiciclico do relevo regional, docu- 

mentando-o pelo estudo dos terragos estampados nos flancos da 

platafcrma interfluvial Tiete-Pinheiros. 

Por parte dos tecnicos do Institute de Pesquisas Tecnologicas 

de Sao Paulo esta-se avolumando um novo setor da bibliografia so- 

b^e a regiao de Sao Paulo, de grande utilidade cientifica e pratica, 

ligada a questao da mecanica do solo e geologia aplicada. Nesse 

caso, enquadram-se os trabalhos de Milton Vargas e G. Bernardo 

(1945), Milton Vargas (1950, 1951 e 1953), Ernesto Pidhler 

(1950), Lauro Rios e F. Pacheco Silva (1950), Karl Terzaghi 

(1950), Mario Custodio de Oliveira Pinto e Marcelo Kutner (1950) 

e Telemaco van Langendqck e outros (1950). 

Em diverso trabalhos geograficos recentes, versando sobre a 

geografia urbana de Sao Paulo, tern aparecido referencias importan- 

tes ao relevo do sitio urbano local, a despeito de se tratar de con- 

tribuigoes geormorfologicas por demais sinteticas e gerais. Dignos 

de anctagao bibliografica especial, nessa ordem de consideragoes, 

sao os trabalhos de Caio Prado Junior, Pasquale Petrone, Aroldo 

de Azevedo e Pierre Monbeig. Caio Prado Junicjr (1941) tratou 

criteriosamente de problemas do sitio urbano relacionados com a 

estrutura urbana, atacando pela primeira vez esse importante pro- 

blema geografico da Metropole paulistana. Aroldo de Azevedo» 

(1945), em sua tese sobre os "Suburbios Orientals de Sao Paulo", 

dedica algumas paginas ao relevo e a estrutura da regiao' de Sao 

Paulo, mormente no que tange a parte oriental da bacia sedimen- 

tar paulistana. Nesse trabalho teve op3rtunidade de focalizar a 

questao das falsas silhuetas de cuestas, apresentadas pelas p'ata- 

formas interfluviais das colinas paulistanas da regiao de Sao Mi- 
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guel e Estagao Quinze de Novembro, assunto que teremas ocasiao 

de rever no decorrer do presente estudo. 

Pierre Mcnbeig, que por muitos anos esudou a regiao de S. 

Paulo e arredores, publicou recentemente dois estudos^de ^eografia 

urbana sobre a capital paulista (1953 e 1954), os quais incluem 

importantes consideragoes sobre o sitio urbano de Sao Paulo. Mcr- 

mente em "La Croissance de la Ville de Sao Paulo", existem inte- 

ressantes observa^oes sobre o sitio urbano, atraves de todo um ca- 

pitulo do trabalho. Nac eqcapou a observagao arguta de Pienle 

Monbeig a existencia de baixos terraces fluviais, tanto na verten- 

te do Pinheiros como na vertente do Tiete, embora nao tenha pro- 

cedido a estudos geomorfologicos sobre os mesmos. Nesse traba- 

lho recente, ccmo em outros mais antigos e gerais (1941), Pierre 

Monbeig focalizou alguns aspectos marcantes das relagoes entre 

o sitio topografico e a estrutura urbana de Sao Paulo. 

Os engenheiros urbanistas Francisco Prestes Maia (1930) e 

Mario Lopes Leao (1945) realizaram estudos para remodelagao 

da estrutura urbana e do sistema de circulagao interna da Metro- 

pole, os quais ir^cluem diversas observagoes sobre o sitio da ci- 

dade. Embora se trate de trabalhos tecnicos e especializados, tais 

estudos constituem elementos bibliograficos indispensaveis para o 

conhecimento do sitio e estrutura urbana da aglomeragao paulis- 

tana. 

Em relagao a cartografia moderna merece destaque especial 

o "Mapa Topografico do Municipio de Sao Paulo" (1930),, executa- 

do na base de trabalhos aerofotogrametricos pela Empresa Sara 

Brasil, S. A., para a Prefeitura Municipal de Sao Paulo', em folhas 

de 1:20.000 e 1:5.000. Trata-se no caso da maig importante base 

cartografica para estudos geograficos e urbanisticos que a Metro- 

pole contou nos ultimos 30 anos. Tais series de cartas constituem 

a documentagao mais importante existente para estudos geomorfo- 

logicos de pormenor, ja que apresenta escala suficientemente gran- 

de para que se possam referir e delimitar detalhes do relevo regio- 

nal que forgosamente escapariam a representagao em cartas die es- 

cala menor, tais como niveis de baixos terrages fluviais. Alem disso, 

trata-se de cartas topograficas que guardam especial interesse para 
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a analise das relagoes entre os elementcs topograficos e a estrutura 

do organismo urbane. 

No setor da mapea^ao geologica, lembramos que o unico es- 

bogo publicado ate hoje, abrangendo toda a regiao de Sao Paulo, 

e o que se encontra na "Carta Geologica de Sao Paulo" (1947) or- 

ganizada e editada pelo Institute Geografico e Geologico do Estado 

de Sao Paulo, na escala de 1:1.000.000. Trata-se de uma contri- 

buigao cartografico-geologica devida aos esfcrgos des geologos que 

operam no I.G.G., tendo participado ativamente em sua confeccao 

os tecnicos Tecdoro Knecht, Plinio de Lima e Jesuino Felissimo. 

Nesses cinqlienta anos de estudos geologicos, geomorfologicos 

e cartograficos, apenas os estudos de Morais Re go e Sousa Santos 

(1938) sobre a parte norte da regiao de Saa Paulo tiveram o ca- 

rater de obra de folego, adquirindo posigao de estudo classico, nao 

so pela minucia com que foram realizadas as pesquisas de campo, 

como pelo valioso material de cartografia geologica e secgoes topo- 

grafico-geologicas que incluem. Tendo como objetivo principal a 

analise dos granites da Serra da Cantareira, esse estudo ultrapas- 

sou muito o seu campo de ccgitagoes, passando a interessar a uma 

bca parte do sitio e estrutura urbana dos bairros e suburbios dos 

quadrantes setentrionais da Metropole. Entre outrcs fatos de im- 

portancia, o trabalho de Morais Rego e Sousa Santos inclui uma 

excelente documentagao sobre cts contactos entre os sedimentos 

terciarios em relagao ao embasamento cristalino criptozoico que a 

circunscreve pelo lado setentrional. 

* ^ * 

No que diz respeito acs problemas geomorfologicos da regiao 

de Sao Paulo e seus confins mais distantes, o Prof. Fernando Fla- 

vio Marques de Almeida, da Escola Politecnica de Sao Paulo, es- 

creveu recentemente um trabalho de folego, que automaticamente 

passa a ser um dos mais impcrtantes ate hoje elaborados sobre a 

regiao de Sao Paulo. Muito embora ainda continue inedito o alu- 

dido estudo, que sera parte integrante da obra A cidade de Sao 

Paulo: estudo de geografia urbana, planejada e dirigida pelo Prof. 
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Aroldo de Azevedo, ele foi lido integral||iente na Associagao dos 

Qeografos Brasileiros, Secgao Regional de Sao Paulo, em junho de 

1953. O merito principal desse trabalho advem de uma revisao 

completa das questoes do tectonismo responsavel pela genese da 

bacia e da analise das superficies pre-pliocenicas da regiao de Sao 

Paulo, as quais o autor reagrupa sob dois txtulos: a super fide do 

Alto-Tiete (cenozoica) e a do Japi (cretacico-eocenica) . Por su~ 

perficie do Japi, o Professor Almeida entende a porgao paulista da 

superftcie das cristas medias, de Emmanuel De Marotnne (1940), 

ou o peneplano eocenico de Luis Flores de Morais Rego (1932). 

Entretanto, nao se trata de mera mudanga de nome, mas da criagao 

de um titulo regional, nos moldes usuais da geomorfologia, para 

designar uma superficie de ha muito ja identificada. Precede, sem 

duvida, a designagao pela qual o Professor Almeida vem propugnan- 

do, pois e na serra quartzitica do Japi que a superficie das cristas 

medias esta melhor conservada em territorio paulista (4) . Com 

relagao a superficie do Alto-Tiete, teceremos comentarios especiais, 

em seu devido lugar, ja que nao estamos inteiramente de a>c6rdo 

com a interpretagao de Fernando de Almeida. 

No setor das pesquisas em andamento, e, portanto, inteiramen- 

te ineditas, os mais importantes trabalhos provavelmente sao os 

estudos que o Professor Viktor Leinz e sua assistente, D. Ana 

Maria Vieira de Carvalho, do Departamento de Geologia e Pa- 

leontologia da Faculdade de Filosofia da U.S.P., vem realizando 

nos ultimos anos. Enquanto o Dr. Leinz esta revendo a faciolo- 

gia dos sedimentos da bacia de Sao Paulo, D. Ana Maria Vieira 

de Carvalho reviu e correlacionou centenas de perfis de sondagens 

des arquivos do Institute de Pesquisas Tecnologicas da Escola Po- 

litecnica da U. S. P. . Ao seu termino esse sera, sem duvida, o 

mais minucioso estudo sobre os contactos basais mais profundos 

(4) A Fernando de Almeida se deve, ainda, a elaboragao do primeiro mapa geomorfo- 
logico sobre a regiao de Sao Paulo. Tendo por base a excelente documentagao car- 
tografica na escala de 1:100.000, representada pelas folhas topograficas da an- 
tiga Comissao Geografica e Geologica, e auxiliado pelos seus conhecimentos de 
campo, Almeida construiu um mapa pioneiro de gmnde valor cientifico. Indepen- 
dentemente da aceita^ao de sua cronologia de superficies de aplainamento, aquele 
documento inedito e uma grande honra para a Geomorfologia paulista. 
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entre os cristalino e os sedimentcs da bacia de Sao Paulo. Com 

relagao ao problemas da agua subterranea na regiao de Sao Paulo, 

o Dr. Viktor Leinz ja nos deu, atraves de um comunicagao feita 

a Sociedade Brasileira de Geologia, Secgao Regional de Sao Pau- 

lo (1954), uma serie de observagoes preliminares que acrescem 

sobremaneira o conhecimento dos problemas da agua subterranea 

na bacia de Sao Paulo. 



3. TRAQOS GERAIS DA MORFOLOGIA E DRENAGEM DA 

REGIAO DE SAO PAULO 

A rcgiao de Sao Pau- A partir das abas continentais da Ssr- 

lo na divisao regio- ra do Mar no Estado de Sao Paulo, em 

nal do Estado de Sao diregao do interior, sucedem-se quadros da 

Paulo relevo, em geral amorreados e acidentados, 

correspondentes a terrenos pre-cambrianos da 

por^ao oriental do Escudo' Brasileiro (Austro-Brasilia de Kenneth 

E. Caster ou Escudo Atlantico de Aroldo de Azevedo) . Alinha- 

mentos de escarpas e cristas sublitoraneas (Serra do Mar e Serra 

de Quebra-Cangalhas), planaltos em blocos (Bocaina, Campos do 

Jordao) e extensas areas de morros mamelonares ("meias-laran- 

jas" da bacia do Paraiba), destacam-se no dorso do Planalto, auxi- 

liando a compartimentagao desse conjunto macigo de terrenes an- 

tigos. Nessa parte do relevo brasileiro, a despeito da existencia de 

niveis de erosao escalonados, dominam formas de maturidade me- 

dia e^culpidas dentro dos ditames das condigoes de climas tropi- 

cais umidos imperantes na regiao. 

Esse conjunto sul-oriental do Planalto Atlantico brasileiro cor- 

responde a uma faixa de terrenos arqueanos e proterozoicos que se 

estende desde os altos da Bocaina (1800-2100 m) ate a Serra de 

Paranapiacaba (800-1000 m), ao lengo de uma regiao que corta o 

Estado de Sao Paulo, de nordeste para sudoeste, paralelamente a 

linha de costa. 

A essa fachada de altas terras amorreadas do territorio paulis- 

ta, que faz transigao entre o Brasil Leste e o Brasil Meridional, a 

Secgao Regional de Sao Paulo da Associagao dos Geografos Brasi- 

leiros reservou o titulo altamente expressive de suh-regiao serrana 

do Planalto Atlantico. 

O oriterio de divisao geografica em regioes, sub-regi6es e zonas, 

que serviu de base para classificagao da Associagao dos Geografos 
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Brasileiros (Monbeig, 1949, p. 20), foi inspirado numa redefini- 

^ao da terminologia oficial do Conselho Nacional de Geografia. Os 

geografos paulistas, ao tomar a iniciativa de fazer a sua divisao re- 

gional do Estado de Sao Paulo, estabeleceram o seguinte criterio 

para a conceituagao daqueles termos: 1.° — "as resides correspon- 

dem a vastas unidades fisiograficas; 2.° — as sub-regioes sao delimi- 

tadas levando-se em conta, essencialmente, a paisagem geografica; 

por isso mesmo, sua nomenclatura devera, tanto quanto possivel, 

fazer resaltar o trago dominante dessa paisagem; 3.° — as zonas 

sao encaradas sobretudo tendo-se em vista os fatos economiccs e, 

particularmente, as relagSes regionais que se organizam em fungao 

de um centro urbano". 

Atendendo ao fato de que existem varies compartimentos, bem 

individualizados dentro do Planalto Atlantico, uma das quatro gran- 

des regioes do Estado de Sao Paulo (in Monbeig, 1949), os geogra- 

fos da Associagao dividiram o quinhao paulista do Planalto Atlan- 

tico Brasileiro em tres sul>regi6es: 1. — sub-regiao serrana; 2. — 

a planicie do Paraiba»; 3. — a sub-regiao da Mantiqueira. Feita 

essa divisao inicial em sub-regioes paisagisticas, passou-se a uma 

divisao em zonas. A sub-regiao serrana, que e a de nosso particular 

interesse, foi repartida em quatro zonas: a) — zona da Bocaina; 

b) — zona do Alto Paraiba; c) — zona de Sao Paulo; e, d) — zo- 

na da Serra de Paranapiacaba. 

Lembramos que esta classificagao pode prescindir do criterio 

mais largo previamente estabelecido, porque na realidade aquilo 

que se designou por zonas, no caso particular da sub-regiao serrana 

coincidia com de uma serie de pequeninas unidades geomorficas de 

facil identificagao e delimitagao. Alias, lembramos que a unica re- 

giao paulista onde as sub-regioes e as zonas podem corresponder a 

legitimas unidades geomorficas, de proporgoes menores, e a regiao 

do Planalto Atlantico. Excepcionalmente, nesse caso, os comparti- 

mentos gecmorficos da grande regiao fisiografica sao tao bem indi- 

vidualizados, que podem constituir a base para a dvisao em sub- 

regioes e zonas, sem que se tcrne necessario usar outros criter^os 

complementares para sua identificagao e delimitagao. 
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Na realidade, qualquer revisao do assunto, ainda que rapida, 

conduz a identificagao de quatro pequenas unidades geomorficas no 

conjunto das areas serranas paulistas: a distingaoi da Bocaina como 

planalto em bloco e um fragmentc das mais altas superficies de 

erosao dos macigos antigos do sudeste do Bnasil; a existencia da 

regiao serrana do alto vale do Paraiba, na categoria de vastas areas 

de espigoes e cristas residuals de niveis escalcnados e de escultura 

mamelonar, com seus mares de morros; a caracterizagao da super- 

ficie de erosao, pouco reentalhada dos altos da 5erra de Paranapia- 

caba, que descai para o interior, em transigao suave com o relevo 

dos terrenos paleozoicos da periferia oriental da bacia sedimentar 

do rio Parana. Exatamente no entroncamento entre os quadros de 

relevo serrano do Alto Paraiba e as areas de macigos altamente des- 

gastados da Serra de Paranapiacaba, destaca-se sobremaneira o 

compartimento de relevo no qual se estende a bacia sedimentar 

paulistana, dominio extensive das cotas hipsometricas de 800 m. 

Espremida entre as areas de relevo relativamente acidentado 

do Planalto Atlantico e colocada em posigao de patamar de relevo 

suave, em relagao a gigantesca ruptura de declividade da Serra do 

Mar, a regiao> de Sao Paulo se com port a como um compartimento 

especial das terras altas do sudeste do Brasil. Fato tanto mais 

importante, porque a esplanada de relevo correspondente a regiao 

de Sao* Paulo, encontra na regiao litoranea fronteiriga condigoes 

portuarias invejaveis e excepcionais, dentro da fachada costeira 

atlantica paulista. O sistema regional de festonamento da Serrra do 

Mar, desfeita em escarpas e esporoes subparalelos, representa por 

seu turno um complemento geografico para a circulagao dos ho- 

mens e das riquezas, pois possibilitou tradicionalmente as ligagoes 

entre o literal e o planalto. 

Distingue-se, portanto, a ijegiao de Sao Paulo, como pequeno 

compartimento de relevo e pequena unidade geomorfica, tantc dos 

macigos e cristas da serie de Sao Roque (850-1275m), como dos 

contrafortes ocidentais da Mantiqeuira (1000-1800m), das regioe^ 

serranas do Alto Paraiba (750-1100m), das cabeceiras do Tiete 

(850-950m), como, enfim, das areas pouco rejuvenescidas da Serra 

de Paranapiacaba (850-1050). Por alguns tragos de sua morfolo- 
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gia e estrutura, pcssui feigoes familiares com as colinas da bacia se- 

dimentar do medio vale superior do Paraiba, muito embora, por 

sua posigao geografica, foi^ma da bacia e genese de seus terrenes, 

guarde diferengas de variada natureza. 

Somos de cpiniao que existe uma regiao de Sao Paulo na Geo- 

grafia Brasileira, da mesma forma que existe um Reconcavo Baiano, 

uma regiao da Guanabara, uma regiao do medio vale superior do 

Paraiba, ou uma Baixada do Ribeira de Iguape. Trata-se de pe- 

quenos quadrc/s regionais tipicos que formam compartimentos fi- 

siograficos distintos no meio das grandes extensoes das terras pouco' 

diferenciadas e monotonas que caracterizam a maior parte do terri- 

torio brasileiro. Inegavelmente, essas pequeninas regioes de facil 

individualizagao fisiografica possuem uma ordem de grandeza di- 

minuta quando comparadas aos extensos tratos de terras que ate 

ha bem pouco eram tornados como regioes geograficas do Brasil. 

Se pudessemos nomear o grau de sua ordem de grandeza, diria- 

mos que se trataria de unidades geomorficas de terceira ordem, 

nao muito comuns na territorio brasileiro. 

Por uma questao de simplificagao, imposta por questoes de 

tecnica de redagao, nao repetiremos o titulo da oiidem de grande- 

za geomorfica regional, no decorrer do presente tabalho. Para quais- 

quer referencias indicaremos sempre o pequeno quadro geografico 

regional como sendo a regiao de Sao Pavlo. Preterimos, assim ou- 

tras denominagoes geograficas, tais como zona de Sao Paulo, bacia 

de Sao Paulo ou planalto paulistano, tal como recentemente foi „ 

proposto pelo. nosso colega Fernando Flavio Marques de Almeida. 

Entenderemos por bacia de Sao Paulo exclusivamente o con- 

junto de terrenes pliccenicos fluvio-lacustres da bacia sedimentar 

paulistana, reservando portanto para aquela designagao apenas a 

acepgao geol6gica do termo. Enquanto que, por bacia do alto Tie- 

te, entenderemos o quadro de geral de todos os terrenos drenados 

pelo Tiete desde as nascentes do rio, na regiao de Salesopolis, ate 

a regiao de Salto de Itu, onde se inijeia o medio vale superior do 

tradicional rio paulista. 

A regiao de Sao Paulo inclui-se totalmente na bacia hidrogra- 

fica do Alto Tiete, muito embora nao abranja toda a regiao drena- 
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da pela bacia superior do referido rio. Existem, pelo contrario, 

tres seccoes hidrcgraficas, bem diferenciadas, no Alto Tiete: a 

serrana, correspondente a area granitico-gnaissica de Salesopolis; 

a paulistana, porrespondente a regiao em que o rio secciona e atra- 

vessa morosamente os terrenes aedimentares da bacia de Saoi Paulo, 

na categoria de curso antecedente; e, finalmente aquela que pode- 

riamos chamar de apalachiana, situada entre Barueri e Salto, onde 

o Tiete secciona os macigos e as cristas da serie Sao Roque, na 

categoria de curso consequente epi^enfeo, trecho esse dnde ele cons- 

truiu uma "fall zone" e possui uma ativa "fall line" na area de con- 

tacto com os terrenes paleozoicos da periferica paulista (James, 

1942; Ab'Saber, 1953) . 

Um compartimento Em termos de fisiografia geral brasi- 

do Planalto Atlanti- leira, a regiao de Sao Paulo e um pequeno 

CO Brasileiro compartimento topografico, de grande in- 

dividualizagao morfologica no extenso con- 

jiinto de macigos antigos que constituem a porigao sudeste do Pla- 

nalto Atlantico. Pela sua situagao geografica e por seu quadro de 

relevo, a uma das areas onde melhor se destaca a grande assime- 

tria observavel entre o Planalto e os panedbes abruptos das escar- 

pas costeiras atlanticas do pals. Per outro lado, separa-se perfei- 

tamente da area geomorfica serrana do alto vale do Paraiba, pos- 

suindo diversos colos de acesso para atingir a porgao mediana su- 

perior do referido vale, onde se situa em piano altimetrlco biem 

mais baixo, a bacia sedimentar de Taubate. 

Inicia-se alguns quilometros apos a cumiada continental da 

Serra do Mar, numa area de relevo contigua as abas intemas da 

Serra do Cubatao e numa faixa de territorio postada frontalmente 

a Baixada Santista (Ab'Saber, 1952-53, p. 87). Comporta-se como 

um dos reverses continentals mais suaves do Planalto Atlantico, em 

face do gigantesco alinhamento de escarpas da Serra do Mar, resi- 

dindo, nisso, um dos principals fatores de sua originalidade geograr 

fica. 

Trata-se de uma area drenada pelo Alto Tiete, rede hidrogra- 

fica que nascendo nos macigos antigos das abas continentais da Serra 



66 AZIZ NACIB AB'SABER 

REBORDOS DO PLANALTO ATLANTICO AO SUL OA REGtAO DE SAO PAULO 
COM OS PERFl'S OA SERRA 00 MAR NA REG)AO OE SANTOS 
 uii Nwfe Ab'satar  

 t « 9 |  

'Itl'l'll 
> ,III' ' I 

I S€«U 00 OJeATAO 

m 
! 

O BAIXAOA SAffTtSTA 
* 
Hi  

AKCA AHOMttADA 
SCnTAO Oi SAMTOAMAMO uU MARIA 

Figura n.0 2. 
1. — Depositos fluviais, marinhos e fluvio-marinhos. 2. — Camadas fluviais e fluvio-Ia- 
custres da bacia de Sao Paulo. 3. — Filitos e outras rochas crist^lofilianas. 4. — Quart- 
zitos. 5. — Calcareos cristalinos. 6 — Mvraxistos. 8. — Gnaisses. 9. — Granitos. 

do Mar, da costas ao oceano, descaindo para o interior do Planalto, 

atraves de um gradient© bastante fra^o, em busca do eixo hidro- 

grafico da bacia sedimentar do Ric Parana. Ja lembramos que a 

regiao de Sao Paulo, embora esteja muito proxima do reverse con- 

tinental da Serra do Mar, e drenada por uma rede hidografica cujo 

nivel de base geral se localiza a alguns milhares de quilometros de 

distancia, apos perfazer vasto roteiro pelo interior do continente 

(Ab'Saber, 1952-53, p. 90) . Toda a historia pos-cretacea da regiao 

de Sao Paulo esteve ligada a essa bacia hidrografica, quer por fases 

erosivas responsaveis pelo reentalhamento do peneplano das cristas" 
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medias (De Martonne, 1940), quer poi4 fases deposicionais no plio- 

ceno e rejuvenesicimjentos ligeiros, epidclicos, pos-pliocenicos, res- 

ponsaveis pela elaboragao das linhas atuais do relevo. 

A topografia regional se traduz por um relevo ondulado e co- 

linoso, onde se sucedem colinas tabuli^ormes de diversos niveis, 

terracos fluviais descontinuos e alongadas plamcies de inundagao,. 

ficando as altitudes regionais compreendidas entre cs limites de 

720-730 metres (nivel dos talvegues, plamcies e baixos terragos flu- 

viais) e 790-830 metres (nivel das plataformas interfluviais prin- 

cipais e colinas mais elevadas) . 

Muito embcra pertenga, sob o ponto de vista geologico, ao 

quadro de terrenos criptozoicos do escudo Austro-Brasilia, a regiao 

de Sao Paulo tern a singularidade de possuir uma pequena e pouca 

espessa bacia sedimentar fluvio-lacustre pliocenica, entalhada na 

forma de colinas tabulares suavizadas. Esse fato guarda excepcio- 

nal importancia geografica devido as conseqiienpias intrinsecas que 

acarrtetou para o estabelecimento da vida urbana na regiao. Foi, 

sem duvida, a existencia dessa pequena bacia pliocenica, alojada 

noi dorso do embasamento cristalino regional, que veio criar o re- 

levo pouca movimentado e homogeneo do sistema de colinas que 

servem de sitio urbano para a Metropole paulistana. Com efeito, 

as colinas da bacia de Sao Paulo, pela sua extensao e pelas suas 

fcrmas de relevo, deram opcrtunidade para o icrescimento de uma 

grande cidade, em pleno centro de uma vasta regiao serrana, re- 

lativamente acidentada. 

No pequeno quadro topografico da regiao de Sao Paulo, as 

altitudes variam de 720 a 1100 metros, distribuidas por niveis in- 

termediaries de arranjo complexo, devido ao seu carater basico de 

relevo a um templo poli e epiciclico e devido a interferencia de- 

prcoesscs na elaboragao geral do relevo (Ab'Saber, 1952-53, pp. 

90-94). Dominam, entretanto, na regiao de Sao Paulo, de modo 

altamente generalizadoi, cotas hipsometricas de 790-825 metres, em 

relagao as plataformas interfluviais principais do Tiete-Pinheiros 

e seus afluentes principais, Trata-se da superficie de erosao de Sao 

Paulo, identificada pela primeira vez, com maior precisao, sob o no- 

me de peneplano pleistocenico, pelos esludos de Morais Rego e Sousa 
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Santos (1938, p. 134). Essa superficie permanece embutida, em 

pleno sentido da palavra, dentro do nivel de 11000-1200 metros, 

conhecido por pleneplano eocenico (Morais Rego, 1932) ou super- 

ficie das cristas medias (De Martonne, 1940) . 

Dentro dessa ordem de fatos, torna-se facil especificar as razoes 

da originalidade do quadro de relevo da negiao de Sao Paulo. 

Em primeiro lugar, estamos em face de uma pequena bacia 

sedimentar fluvio-lacustre, anichada nas bcrdas de um velho bio- 

co de planalto soerguido, cuja hidrografia da costas a fachada cos- 

teira atual, dirigindo-se para a drenagem altamente centripeta su- 

perimposta a uma gigantesca bacia sedimentar gondwanioa do in- 

terior do continente. Por outro lado, nao se trata apenas de uma 

pequena bacia lacustre anichada no dorso de um planalto, mas de 

todo uma superficie de erosao de extensao regional embutida niti- 

damente nos desvaos de um nivel de erosao mais antigo e elevado. 

E e exatamente esse aspecto duplice de pequena bacia sedimentar 

encaixada e de superficie de erosao regional embutida em antigo pene- 

plano recortado que define e caracteriza a regiao de Sao Paulo, sob 

o ponto de vista geomorfologico, imprimindo-lhe feicoes de um pe- 

queno compartimento de relevo de um vastissimo Planalto. 

Geograficamente, o importante a assinalar e que a Metropole 

paulistana, cidade tipica de planalto, encontra-se justapbsta ao 

mosaico de colinas e espigoes tabuliformes esculpidos depois do 

plioceno pelo Tiete e seus afluentes, atraves de sucessivas retomadas 

de erosao epiciclicas. Para uma compreensao razoavel dos ele- 

mentos que constituem o sitio urbano da grande cidade, indispen- 

savel se torna uma analise minuciosa das formas de detalhe do 

relevo regkmal. 

A rede de drenagem A drenagem do alto Tiete, na regiao 

regional e seus tra- de Sao Paulo, apresenta uma tendencia 

50s essenciais bem marcada para concentragao, exata- 

a altura da bacia sedimentar paulistana. 

Das fraldas meridionais da Serra da Cantareira ate as fraldas se- 

tentrionais do macigo do Bonilha, atraves de uma faixa de 30 a 

35 km, os cursos d'aguas controlados pelo Tiete sao grosseiramen- 
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te centnpetos a porgao central da bacia de Sao Paulo, e, indiscuti- 

velmente pos-cedent&s em relagao a gedimentagao pliocenica. Ape- 

nas ao nort© da Cantareira e ao sul do Bonilha, encontram-se tra- 

^ados hidrograficcs que antecederam ao ciclo deposicional regional, 

•e, por essa razao mesma, possuidores de cursos mais diretamente 

relacionados com a estrutura dos macigos antigos rejuvenescidos 

da regiaa. 

Analisando-se com mais cuidado o tragado dos principais rios 

da regiao de Sao Paulo, percebe-se que ao norte do macigo do^ Bo- 

nilha de Sao Bernardo para Santo Andre e Ipiranga cs cursos d'a- 

gua se orientam de sul para norte, infletindc-se para noroeste ja 

nos ultimos quilometros que precedem sua barra com o Tiete. Ao 

contrario, ao sul do macigo do Bonilha, dominam tragados tipica- 

mente direcionais, orientados de leste para oeste, sentido princi- 

pal dos rios que antecederam a deposigao terciairia no comparti- 

mento d© planalto da regiao de Sao Paulo. Tais cursos leste-oeste, 

bem representados pelo Jurubatuba e Pequeno, constituem as ca- 

beceiras do rio Pinheixos, o qual possui, como se sabe, um tragado 

sul-norte © sul-sudeste nor-nordeste, em seus ultimos 30 quilome- 

tros de curso. Desta forma o rio Pinheiros apresenta a caracteris- 

tica de possuir um baixo e medio vale pos-cedente e as cabeceiras 

nitidamente antecedentea a deposigao fluvio-lacustre pliocenica do 

Alto Tiete. 

De certa forma, os rics Juqueri, ao norte da Cantareira e os 

rios Grande ou Jurubatuba e o Pequeno, situados ao sul do macigo 

do Bonilha, sao os unicos elementos denunciadores da diregao geral 

pre-pliocenica da drenagem da regiao de Sao Paulo. Tais rios re*- 

fletem bem de perto a orientagao regional das faixas de xistos, gnais- 

ses e micaxistos, enigravadas entre granites. Todos eles sao oriun- 

dos da fase pos-cretacica e pre-pliocenica do entalhamento regio- 

nal, repetindo um pouco do tragado que os altos formadores do Pa- 

raiba do Sul (Paraitinga e Paraibuna) possuem nas abas continen- 

tals da Serra do Mar, na regiao serrana do Alto Paraiba. Tal como 

seus vizinhos do Alto Paraiba, eles sao cursos subseqiientes, orien- 

tados segundo o eixo principal dos dobramentos laurencianos do 

Brasil Atlantico, possuindo notavel paralelismo geral entre si (De 
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Figura n.0 5. 
Rede de drenagem da regiao de Sao Paulo (Basesda na (Folh- do Municipio da Capital" 

—1 Com. Geogr. e Geol de S. P., s-d). 

Martonne, 1940), justificado pela sua categoria de parsas direcio 

nais tipicos. £les confluem atraves de sucessivos tracadcs em haio- 

neta, oriundos do entalhamento ciclico e epiciclico tradicional que 

dirigiu o encaixamento da drenagem na regiao (Ab'Saber, 1953). 

Tem-se evidencias, no case dos rios Grande e Pequeno, na regiao 

de S. Paulo, que os mesmos foram capturados pela area de in- 

fluencia da sedimentagao pliocenica da Bacia de Sao Paulo, passan- 

do a fornecer sedimentos para a referida bacia, a pai>tir de um cer- 
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to: momento no decorrer do ciclo deposicional da regiao. No passa- 

do, antes da formagao da bacia sedimentar do Alto Tiete, cs rios 

Grande e Pequeno prosseguiam ainda para oeste ou oeste-sudoeste, 

indo ter aoi Tiete apos sucessivos desvios para o norte, em um pon- 

to situado bem a jusante da atual confluencia Tiete-Pinheiros, 

posto que em posicao altimetrica relativa, superior a uma centena 

de metros do seu talvegue atual. 

Hoje, quando se observam cs cursos que melhor definem a 

irregular hidrografia do Alto Tiete, a altura da regiao de Sao Pau- 

lo, destaca-se bem o quadrilatero grosseiro formadoi pelo cutso les- 

te-oeste do Tiete, ao centro da regiao, e pelo Grande e Pequeno, 

igualmente leste-oeste, ao sul, unidos entre si pelo Pinheiros, com 

seu tragado sul-norte no flanco ocidental da porgao central da Ba- 

cia de Sao Paulo. Ao norte da Cantareira, por outro lado, o rio 

Juqueri relembra a diregao tradicional leste-oeste da drenagem das 

vizinhagas da bacia de Sao Paulo. 

Enquanto os grandes tragos da rede hidrografica regional nos 

poem em contacto com problemas que interessam a propria geo- 

morfogenese da bacia sedimentar fluvio-lacustre de Sao Paulo, o 

estudo dos padroes locais de drenagem, ou seja, da morfologia da 

drenagem, nos poem em contacto com minuciosas questoes de re- 

lagao entre a rede de drenagem e as rochas e estruturas regionais. 

No caso, o estudo geral da rede hidrografica e o particular dcs pa- 

droes de drenagem sao complementares, interessando igualmente a 

melhor compreensao da geomorfologia regional. 

Padroes de drenagem Devido a relativa heterogeneidade 

na regiao de Sao das rochas e estruturas da regiao de Sao 

Paulo Paulo, e possivel dis,criminar-se, na trama 

dos cursos d'agua que percorrem a regiao, 

uma serie de padroes de drenagem tipicos. 

A forte pluviosidade da regiao, que gria em torno dos valores 

medics de 1200 a 1800 mm, foi suficiente para determinar uma 

densa ramificagao de drenagem, na forma geral dendritica. Entre- 

tanto, cs cursos d'agua, mormente cs de tamanho medio, escava- 

ram seus vales obedecendo a imposigoes das rochas e estruturas. 
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criando uma serie de padroes individualizadc« e anomalias locals de 

drenagem. 

A presenga da bacia sedimentar do Alto Tiete, com rios oriun- 

dos de uma superimposigao pos-pliocenica, e a existencia de maci- 

qos antigos, de variada constitui^ac litologica, envolvendo a bacia 

de Sao Paulo, por todos os quadrantes, sao fatos que muito influl- 

ram na diversificagao dos padroes de drenagem regicnais. Acresce 

a isso o fato de o entalhamsnto da regiao ter sido marcadamente 

epictctico (Ab'Saber, 1952-53) e o fato de possuirem os vales prfm- 

cipais, noi momento atual, extensas e largas plamcies de inundagao, 

com meandros divagantes. £sses foram outros tantos fatores que 

modificaram a padrcnagem geral da hidrografia da regiao, criando 

tipos especiais de rede de drenagem. 
r 

Por ultimo, haveira a acentuar algumas questoes de anomalias 

locals no tra^ado da rede hidrografica da regiao, as quais sao en- 

contradas principalmente nas zonas perifericas da bacia sedimen- 

tar. Tais anomalias, representadas por cotovelos bruscos e mean- 

dros encaixados, constituem verdadeiros pequenos problemas geo- 

mofologicos Iccais, estando rel^cionados principalmente com os 

diferentes arranjos antigos das estruturas na periferia da bacia se- 

dimentar e com a marcha dos processes de superimposigao pos-plio- 

cenicos da regiao. 

Procurando sistematizar os padroes de drenagem da regiao de 

Sao Paulo, chegamos a conclusao de que havia a necessidade de 

se estudar as redes peculiares a quatro areas geograficas e geolo- 

gicas da regiao: 

1. Padroes de drenagem da por^ao central da bacia se- 

dimentar paulistana. Zona de predominio de padroes 

dentriticos e parolelos. 

2. Padroes de drenagem dos macigos antigos que envol- 

vem a bacia sedimentar paulistana. Zona de predomi- 

nio do padroes dendriticos, retangnlares, e, eventual- 

mentc, radiais. 

3. Padroes de drenagem das grandes planicies aluviais 

regionais. Zona de predominio de drenagem labirin- 

ticas simples. 
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4. Padroes de drenagem e drenagens anomalas da far 

xa marginal da bacia, oi|de os fenomenos epigenicos 

foram mais complexes. 

Entalhando as colinas da porgao central da bacia de Sao Paulo, ao 

longo do grande angulo interno de confluencia do Tiete e Pinheiros, 

vamos encontrar uma drenagem que associa padroes dendriticos e 

paralelos em sua nervura geral. Nas cabeceiras dos pequenos cor- 

regos que sulcam a regiao, domina uma padronagem dendritica es- 

pagada. Os retalhamentos mais acidentados do Espigao Central 

das colinas paulistanas se devem exatamente a esses pequenos cur- 

se® de cabeceiras mais ramificadas (alto Aclimagao, alto Itororo, 

alto Pacaembu, alto Agua Branca) . Ao contrario, no medio vale 

dos aludidos corregos e mormente no trecho onde eles seccicnam 

o nivel de 740-750 m, existe uma drenagem tipicamente paralela. 

Ai, os riachos foram obrigados a funcionar Icicalmente como cursos 

conseqiientes estendidos, tendo realizado sua extensao ao longo 

das abas baixas do Espigao Central, a partir da retomada de erosao 

posterior a formagao do nivel de 740-750 m. Como o Tiete e o 

Pinheiros, nessa ocasiao, tenderam a abrir o seu atual angulo in- 

terno de confluencia, os corregos se estenderam ate a posigao nova 

da calha dos dois rios principais da regiao. Os trechos paralelos ou 

subparalelos do Aricanduva,. Tatuape, Tamanduatei, Anhangabau, 

Pacaembu e Agua Branca, traduzem bem esse curioso aspecto da 

drenagem dos pequenos rics que seecionam as colinas medias e bai- 

xas da regiao de Sao Paulo. Trata-se, alias, dos vales de maior im- 

portancia para a estrutura e as paisagens urbanas de porgoes essen- 

ciais da Metropole paulistana. 

De modo geral e nas regioes cristalinas, granitico-gnaissicas 

dos arredores de Sao Paulo que a drenagem se torina mais tipica- 

mente dendritica. fesse e, alias, o tipo de padronagem hidrografica 

que aparenta possuir maior generalizagao em todo o Brasil tropi- 

cal atlantico. As fortes precipitagoes recebidas pela regiao, aliada 

a profunda e generalizada decomposigao das rochas e as formas 

de maturidade dominantes nos altos macigos antigos da regiao, fa- 

voreceram realmente o desenvolvimento de densas redes dendriti- 

cas. Entretanto, essa dendritificacao, que e universal para a regiao, 
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serve assim como que apenas de pano de fundo para a padronagem 

geral da rede hidrografica regional. Ela e composta apsnas de mi- 

nusculos cursos d'agua das cabeceiras da drenagem cu sulcos de 

enxurradas, nem sempre permanentes das encostas dos espigoes 

amorreados. Trata-se de inumeraveis psquenos corregos insequen- 

tes, desenvolvidcs em pleno manto de decomposigao devido a exis- 

tencia de precipitagoes fortes na regiao. ^les existem, porque exis- 

te agua suficiente para alimentar uma densa rede de canais e ca- 

naletes fluviais e porque a infiltragao das aguas e nelativamente 

pequena nas regioes cristalinas e cri^talofilianas regionais. 

Fazendo-se, entretanto, abstragao desses inumeraveis peque« 

nos cursos inseqiientes dendriticos, resta um esqueleto de drena- 

gem mais influenciado pela estrutura. Na realidade muitos sao os 

exemplos de pequenos rios e corregos de tamanho razoavel que 

possuem trechcs inteiros de seus cursos, orientados por imposcgoes 

tectonicas (rede de diaclases dos granites e diregao da xistosidade 

dos gnaisses) . Dai existir nas zonas granitico-gnaissicas da regiao 

um padrao de drenagem que assQcia uma fina trama dendritica a 

um mosaico bem marcado de rios orientados segundo angulos retos. 

Ela e per excelencia uma rede dendritco-retangular, por essa razao 

mesma. 

No caso das regioes xistosas, possuidoras de grandes varieda- 

des de rochas, e comum, por outro lado, a existencia de trechcs 

bem marcados de rios direcionais, de padronagem retangular, a 

despeito da tendencia dendritica das cabeceiras de drenagem e 

dos sulcos de enxurrada. Devido as precipita^oes acentuadas, po- 

rem, a padronagem retangular da drenagem regional esta muito 

longe de apresentar aqueles caracteristicos observaveis nas regioes 

xistosas proterozoicas de Minas Gerais e da Bahia, para nao falar 

dos padroes de drenagem peculiares as regioes semiaridas do Bra- 

sil Nordeste. 

Nas regioes cristalinas que envolvem a bacia de Sao Paulo e 

ccmum observar-se pequenos cursos que se orientam pelo contacto 

de xistcs com bossas graniticas, como e o caso de alguns vales das 

proximidades da estagao de Taipas, na E.F. Santos-Jundiai. Co- 

muns, tambem, sao os casos de pequeninos corregos situados no 

contacto de gnaisses e granites, como se pode observer nos arredo- 
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nes da estagao de Itapevi, na E.F. Scrocabana, assim como nos 

arredores do vilarejo de Embu. Em ambos os cases, os detalhes 

morfologicos das duas vertentes dos vales podem ser facilmente 

observados na paisagem: de um lado, ende dominam granitos, sao 

comuns as grandes cicatrizes de matagoes gmniticos aflorantes, 

enquanto, na vertente oposta, o manto de decomposigao de xistos 

e gnaisses e mais profundo e homogeneo, escondendo inteiramente 

o bed rock. 

A segao de batolito constituida pela Serra da Cantareira (Re- 

go e Santos, 1938), que, em seu con junto, possui drenagem dendri- 

tica, apresenta porem, em zonas de contacto ccm xistos e em areas 

de diaclasamento muito acentuado, aspectos dendritico-retangula- 

res. A Cantareira, por outro lado, em sua porgao granitica princi-^ 

pal, mais saliente e isolada, apresenta um caso local de irradiagao 

de drenagem. Realmente ha all como que um ponto de fuga para 

inumeros pequenos corregos e riachos, os quais nascendo em por- 

coes internas elevadas do macigo granitico rejuvenescido, caminham 

para a periferia, atraves de sinucsos tragados dendritico-retangula- 

res. No conjunto, e iniludivel a presenga local de um tipo especial 

de drenagem radial, perfeitamente expli,cavel em face do corpo 

intrusive saliente e rejuvenescido all existente. 

Por seu turno, a grande lente rejuvenescida dos quartzitos do 

Jaragua (Ab'Saber, 1948, 1952), forgcu a existencia de um qua- 

dro local de drenagem radial bem mais definido que o proprio 

caso da Cantareira. Tem-se, portanto, que lentes macigas de ro- 

chas resistentes, encravadas em extensas massas de rochas bem 

menos resistentes funcionam exatamente comn se fossem bossas 

de rochas intrusivas, domos, aparelhos vulcanicos ou .corpos intru- 

sivos restritos, criando quadros locais de drenagem radial. Fato 

valido, entretanto, principalmente para a fase de maturidade de 

macigos antigos rejuvenescidos, como e o caso do Jaragua e da 

Cantareira. Por ultimo, haveria a dizer que os dois casos citados 

de drenagens radiais dos arredores de Sao Paulo sao expressoes 

dos complexes rearranjamentos de drenagem assistidos pela re- 

giao apos o entalhamento e a dissecagao da antiga superiicie das 

cristas medias. 
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Nas grandes e largas calhas aluviais do Tiete e Pinheiros,. 

assim como ao longo de alguns de seus afluentes principais, exis- 

tiam, antes dcs servigos de retificagao, redes de drenagem tipicas de 

planicies de soleira, fortemente submersiveis. Dominava de Osasco 

a Mcgi das Cruzes, no vale do Tiete, assim como no Pinheiros, 

drenagem extremamente sinuosa, com meandros divagantes labirinti- 

cos. Em varies pontos, devido a profusao de meandros, lagoas de 

meandros, ilhas fluviais estabelecidas em antigos meandros de pe- 

dunculos cortadcs, assim como ligeiros trechos de drenagens anas- 

tcmosadas, era pesdvel reconhecer-se uma drenagem divagante la- 

birintica. Entretanto, comparadas com a bizarra morfologia das 

drenagens labinnticas brasileiras da Amazonia e do Pantanal, as 

planicies aluviais paulistas poderiam enquadrar-se num terceiro 

tipo, correspondente ao mais simples dos padroes de drenagens la- 

binnticas do Brasil. 

Ancmalias e casos A despeito de ser oossivel maior nu- 

particulares de re- mero de exemplos, julgamos especialmen- 

de de drenagem na te dignos de mengao os seguintes cases 

regiao de Sac de anomalias de drenagem, observaveis nos 

Panic arredores da cidade de Sao Paulo, em a- 

reas margmais da ba^ia sedimentar paulis- 

tana, onde os fenomenos epigenicos pos-pliocenicos em geral foram 

mais complexes: 

1. o nieandro encaixado do morro de Sao Joao, ao nor- 

te de Osasco; 

2. o cotovelo brusco, absolutaniente anomalo do rio 

Embu (M'bov), proximo do vilarejo de Embu; 

3. as anomalias de drenagem dos cursos do rio Piqneri 

e Cabu^u-de-Cima, nos sopes norte-orientais da Serra 

da Gantareira; 

4. a drenagem apalachiana local dos outeiros e mor- 

ros baixos de zona pre-Serra da Gantareira, ao nor- 

te de Cumbica; 

5. os cotovelos de capta^ao encaixados das cabeceiras 

de pequenos rios do planalto, capturados depois do 

plioceno para o lagamar santista e a baixada de Ita- 

nhaem. 
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O meandro encaixado que envclve o mcrro de Sao Jose, ao 

norte de Osasco, e uma das mais curiosas anomalias da drenagem 

paulistana. Ali, o Tiete, que ate entao apresentava tao somente 

largas planicies, com meandros divagantes, bruscamente contoma 

um morro gnaissico, formando um meandro encaixado tipico. A(con- 

tece, porem, que o pedunculo do meandro esta seccionado, apresen- 

tando um largo vao aparentado com: os wind gap. Nesse vale mor- 

to, situadbi entre as colinas de Osasco, e morro de Sao Joao, obser- 

vam-se espessas e continues cascalheiros na forma de terragos flu- 

viais, indiscutivelmente perter^centes a uma drenagem antiga do 

proprio Tiete. Trata-se de depositos de terragos, exatamente si- 

milares aos que se encontram mais para leste-sudeste, no bairro de- 

Presidente Altino; todos eles intimamente ligados ao eixo geral do 

vale do Tiete. Conclui-se, portanto, que o Tiete, ao tempo dos de- 

positos terragos de Osasco e Presidente Altino, possma um brago 

d'agua mais direto, grosso modo cruzando o pedunculo cb atual 

meandro encaixado do morro de Sao Joao. Havia, a esse tempo, 

segundo tudo leva a crer, um anastomosamento complexo em tor- 

no do morm de Sao Joao, drenagem bipartida que depois s:e des- 

fez, tendo o rio preferido seguir o caminho mais longo, correspon- 

dente a grande curva do proprio meandro^ inciso. Dai a grande ano- 

malia, ali obserVavel. 

Tudo leva a crer que o meandro se encaixou, ou. mais preci- 

samente, iniciou o seu processo de encaixamento a partir do nivel 

de 750-760 m, nivel das porgoes mais elevadas do atual morro de 

Sao Joao . Tratava-se, na epoca, de um meandro divagante, simi- 

lar a muitos outros que devem ter existido ao tempo em que se 

formaram os niveis mais elevados dos terragos fluviais do Tiete e 

Pinheiros, na regiao de Sao Paulo. O fato de o anfiteatro de es- 

cavagao do meandro ter correspondido a uma area de gnaisses for- 

temente diaclasados, obrigou o rio a se guiar pelas diregoes dupli- 

ces da xistosidade dos gnaisses e da rede de diaclases que os fra- 

turavam. Por outro lado, o fato e estar o psdunculo do meandro 

situado mais ou menos ao longo de linha de contacto entre o em- 

basamento gnaissico irregular e as formagoes terciarias, favoreceu 

o entalhamento) concomitante do pedunculo do meandro, durante 

a fase de maior dendritificagao da rede de drenagem regional. & 



Figura n.0 7. 
Meandro encaixado do Tiete no morro de Sao Joao, em Osasco. Terragos fluviais de 
Presidente Altino e Osasco. (Fragmento do "Mapa Topograhco do Munxcipio de Sao 

Paulo", da SARA Brasil, S.A., 1930). 
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possivel que bem antes da deposigao dos seixos fluviais dos casca- 

Jheiros dos terragos de Osasco e Presidente Altino, o Tiete tenha 

corrido pelos dois leitos que ilhavam o morro de Sao Jcao. Curies 

so notar, entretanto, que, exatamente apos a formagao des baixos 

terragos fluviais do nivel de 722-728 m, o Tiete teve dificuldade 

em manter seu curso pelos dois leitos, restringindo-se a grande 

curva que contorna o mcrro de Sao Joao . Uma vez mais, temos 

um exemplo regional de cascalheiros funcionarem como rochas 

mais resistentes do que as rochas cristalinas, sujeitas a decompo- 

sigao mais rapida e profunda. No encaixamento e na manutengao 

do meandro inciso, papel importante, por seu turno, deve ter ca- 

bido as diaolases sul-norte, que ai orientam o leito do rio, na ver- 

tente leste do morro de Sao Joao (5) . 

No quadrante sudeste da regiao de Sao Paulo, nas proximi- 

dades do vilarejo de Embu (M'boi) existe uma das mais comple- 

xas anomalias de drenagem de toda a rede do Alto Tiete; os ribei- 

roes da Ressaca e Ponte Alta, apos caminharem de SSW para N 

N£, passando por Embu, infletem bruscamente para o S, e, de- 

pois, para L ate encontrar o rio Guarapiranga na regiao do Santo 

Amaro. Trata-se de riachos de vales matures, perfeitamente defi- 

nidos e hierarquizados, sendo que o cotovelo situado a 2 km a NE 

de Embu se encontra encaixado atraves de epiciclos erosivos ini- 

ciados a partir do nivel de 800-830 m. Trata-se da superficie da 

regiao de Sao Paulo que ali possui sensivel expressao topografica 

ate os altos patamares do Morro do Vento (900-950), grande bossa 

(5) Repetindo o curioso caso do meandro encaixado do morro de Sao Joao em que 
lobulo interne foi isolado por um encaixamento feito a partir de um alto nivel de 

terra^o {strath terrace), existe no bairro de Vila Anastacio uma miniatura ex- 
pressiva do mesmo processo genetico. Aqui, entretanto, o encaixamento que de- 
terminou o insulamento de um largo e raso lobulo interno de meandro, foi executa- 
do a partir de um nivel de baixos terra^os de 725 tn. Nos mapas antigos pode-se 
observar o nucleo central de Vila Anastacio circundado por varzeas alagaveis em 
todos os seus quadrantes, restando a seco apenas aquilo que correspondia ao lo- 
bulo interno do meandro encaixado. Apos a ligeira incisao do antigo meandro, 
liouve esrtangulamento do pedunculo e o Tiete nai regiao adquiriu o tracado que 
ate hoje possui. A lagoa em forma de ferradura correspondente ao antigo brago 
morto do rio foi colmatada parcialmente e hoje aterrada para possibilitaiT a amplia- 
gao dos atuais espagos industrials da Lapa e Vila Anastacio. Destruiu-se pratica- 
mente todo um outeiro, da rruygem direita do Tiete, proximo a ponte da E. j?. 
Santos-Jundiai, a fim de aterrar a area onde hoje se situam os Armazens Gerais 
da Lapa. 
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gramtica, que pode ser compreendida como um resxduo rebaixado 

da superfxcie das cristas medias na regiao. Tem-se, portanto, qu© 

o tragado altameixte irregular da drenagem regional nada tem a 

ver com capturas recentes mas com anomalias originais da drena- 

gem que se superimpos ao nxvel da regiao de Sao Paulo durante 

a peneplanizagao regional plio-plestocenica. 

Ei bem possivel que a fase de peneplanizacao que marcou o 

fecho da sedimentagao na bacia de Sao Paulo se tenha estendido 

ate as abas superiores dos macigos de Cotia, Itapecerica da Serra 

e Morro do Vento. A sedimentagao nesse quadrante era pouco es- 

pessa e descontxnua, a nao ser localmente, ao longo das indenta- 

goes correspondentes acs eixos dos vales do Pirajugara, Guara- 

piranga e IVTboi Guagu, Frente a esse quadro estrutural preterito, 

ao se processor a superimposigao hidrografica pos-pliocena na re- 

giao, os cursos d'agua adaptaram-se ao mosaico de terrenos sedi- 

mentares e crxstalinos ali existentes. Por um lado procuraram se- 

guir as indentagoes dos terrenos terciarios, e, por outro, as linhas 

de maior fragilidade dos terrenos cristalinos regionais (contactos 

entre granites, gnaisses e micaxistos e areas de xistos menos resis- 

tentes) . A medida que o rio Pinheiros se encaixava, as ondas de 

erosao regressiva percorriam tdda a regiao, obrigando ao aprcfun- 

damento dos vales segundo o tragado inicial herdado da superim- 

posigao pos-pliocenica. Desta forma ter-se-xa fixado no terreno o 

cotovelo do rio Embu-mirim, sendo ilusorios os aspectos de captura 

recente que a rede de drenagem anomala da regiao parece sugerir 

quando observados apenas planimetricamente. Nao haveria razoes, 

alias, para que se processasse uma captura para o SSE, se e que 

os rios de nxvel de base mais baixos na regiao sao exatamente os 

que se dirigem para o baixo Pinheiros. 

Lembramos, por ultimo, que o conjunto da rede de drenagem 

do quadrante sul-sudoeste da regiao de Sao Paulo, a despeito das 

anomalias que vimos de estudar, orienta-se para leste e nordeste, 

correspondendo a uma orientagao geral herdada da superimposi- 

gao pos-pliocenica, de carater marcadamente centripeta em rela- 

gao a bacia sedimentar paulistana. 
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REDE OE DRENAGEM 00 QUADRANTE SUDOESTE DA REGIAO OE SAO PAULO 
———— ZONA OE SANTO AMARO- EMBU (M'boy)-ITAPECERICA 
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-■ Anomalies de drenagem no area de conlacto entre os ferrenos cristolinos e o bacia sedimeniar paulistano — 
  Exlroido do Folho de Soo Roque da Com Geogr. e Geol. S.R U908)  

Figura n.0 9. 

Das anomalias de drenagem apresentadas nos diversos qua- 

drantes da regiao de Sao Paulo, a unica que mereceu um estudo 

criterioso por parte de pesquisadores do passado foi a dos sopes 

norte-orientais da Serra da Cantareira. Nessa area o rio Cabugu 

possui em sua porgao supeiror um tragado SW-NE e W-L para de- 

pois correr no sentido N - S, ate atingir o Tiete. Por seu turno, o 
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TOPOGRAFIA DA RE6IA0 ITAPECERICA-EMBU 

(M'BOV) 
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Com. Geogr. e Geol. (1908) 

Figura n.0 10 

rio Piqueri, situado no nresmo alinhamento geral do Cabugu de Ci- 

ma, um tanto mais para sudoeste, repete exatamente o tragado 

anomalo de seu vizinhq«. Morais Rego e Sousa Santos (1938, pp. 

136-138), que muito bem estudaram a .regiao, mostraram a tenden- 

cia direcional dos vales situados mais proximos dos sopes da Can- 
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tareira eo carater conseqiiente dos ribs afluentes e dos baixos cur- 

ses que vem ter diretamente ao Tiete. Os rios Piqued e Cabugu, 

em suas cabeceiras, sao cursos que seguem a odentagao das linhas 

de contacto entre as intrusoes graniticas e os xistos e quartzitos 

da zena pre-Serra da Cantareira. Em seu medio e baixo curso, po- 

rem, eles se ccmporam como meros afluentes centripetos da bacia 

de Sao Paulo, fugindo as injungoes estruturais devido ao seu cara- 

ter epigenico. Pequenas interferencias de drenagens e readapta- 

goes as condigoes estruturais sao referidas por Morais Rego e Sou- 

sa Santos (1938), p. 137), quando se referem ao atual arranjo da 

drenagem do rio Cabugu de Baixo. 

Em toda a regiao de Sao Paulo aponta-se apsnas um caso 

tipico de drenagem apalachiana local. Trata-se da zona xistisa si- 

tuada ao norte da Base Ae.rea de Cumbica, nas fraldas norte-orien- 

tais da Serra da Cantareira. Ali, uma sehe de pequenos corregos 

paralelos, orientados do norte para o sul, seccionam normalmente 

feixes de xistos orientados grosso modo segundo a diregao W - L. 

Desta forma, originou-se uma treliga nitidamente apalachiana nessa 

area, posto que de modo restrito e em carater de excecao. Trata- 

se de um caso de superimposigao local pos-pliocenica, tendo cs 

riachos da regiao entalhado por epigenese o embasamento xistoso, 

a partir de uma delgada capa de sedimentos terciarios, que outrcra 

se estendia em piano ate o nivel dos outeiros e patamares de morros 

de zona pre-Serra da Cantareira. Desta forma, ali, ao inves de 

encontrar-se rios subseqiientes, como e o caso do Cabugu de Cima 

e do Piqueri, encontramos uma serie de riachos conseqiientes su- 

perimpostos ao nivel da regiao de Sao Paulo. Trata-se de um curk> 

so caso de drenagem, que vem enriquecer, ainda mais, com seu 

exemplo, a grande variedade de aspectos ofrecida pela drenagem do 

Alto Tiete na regiao de Sao Paulo, 

Nao poderiamos deixar de nos referir, por ultimo, aos diver- 

sos cases de capturas fluviais observaveis nas abas continentais da 

Serra do Mar, em areas contiguas a da regiao de Sao Paulo. 

De todas as anomalias da drenagem ali existentes, a mais im- 

portante e a mais berrante sob o ponto de vista planimetrico, e a 

das cabeceiras do Rio Branco da Conceigao, curso isolado da ver- 
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tente atlantica paulista, que vai ter a Baixada Itanhaem atraves de 

complicado roteiro. Tem-se nogao da complexidade da drenagem 

regional quando se observa o tragado anomalo do Alto Capivari, 

nome local das cabeceiras do rio Branco. Em seus primeiros 10 

km de curso, o rio Capivari e S-N; apos o cotovelo de captagao, 

situado a 4 km ao S SW de Eengenheiro Marsilac (estagao da E. 

F. Sorocabana — ramal Mairinque-Santos), passa a correr de W 

para L, por alguns quilometros. Proximo da estagao de Evangelis- 

ta de Sousa, o aludido curso se inflete para o S, ate seccionar os 

gnaisses da borda da Serra do Mar, por meio de um tragado niti- 

damente obseqiiente. Dai, por diante, apos uns 15 km de curso 

ele passa a correr para S SW, com o nome de rio Branco da Concei- 

cao, apertado entre a escarpa da Serra do Man, ai localmente in- 

teriorizada, e o espcrao costeiro destacado da mesma, conhecido 

por serra do Guaperuvu e Serra do Barigui. Finalmente, na Baixa- 

da de Itanhaem, o coletor principal da planicie de nivel de base da 

regiao, possui um tragado N S, que e exatamente o oposto daque- 

le que nos e apresentado pelas cabeceiras do rio Capivari. 

Nao e preciso grande esforgo de interpretagao para se con- 

cluir que os trechos superiores S-N do rio Capivari e do ribeirao da 

Ponte Alta constituem bragos de uma drenagem antecedente que 

ia ter a bacia de Sao Paulo durante o plioceno e ate uma boa parte 

do quaternario antigo . Pcsteriormente, com a marcha regressiva 

do rio Capivari na diregao do planalto, houve uma interferencia na 

drenagem do Alto Capivari e no ribeirao da Pcnte Alta, que ns- 

dundou num desvio dos mesmos para L. Desta forma, o curso que 

capturou o rio antecedente da regiao foi uma ramificagao subseqiien- 

te do Alto Capivari. Observando-se a rede de drenagem do rio 

Cubatao de Cima, pode-se perceber a existencia de uma signifi^ca- 

tiva ramificagao em forma de treliga frouxa, e, a nosso ver, foram 

essas trelgas frouxas das cabeceiras das drenagens que vao ter di- 

retamente ao Atlantico, que possibilitaram capturas complexas co- 

mo as do Alto Capivari e ribeirao da Ponte Alta. Tais interferen- 

cias de drenagens entre cursos d'agua de gradientes extremamente 

desiguais, invertem gradtialmente a diregao das drenagens antece- 

dentes do planalto, criando um rejuvenescimento extensivo na bor- 
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REDE DE DRENAGEM DA AREA NOROES1E DA SERRA DA CANTAREIRA 

Rede mixto de tipo dendritico - reronguiar com anomalios locais 

Cachoeiro 

de 

a4 

Figura n.0 11. 

da do mesmo. AH, o encaixamento da drenagem ainda nao foi 

tao grande como aquele que se observa nos vales do Cubatao e do 

rio Branco, exatamente devido ao volume d'agua exiguo dos rios 

capturados, a resistencia relativa das rochas regionais e a juventu- 

de sensivel do processo de captura, que pode ser tido com toda 

certeza como pds-pliocenico. 

Estudando a regiao onde se processou a captura, percebe-se 

que o ribeirao da Ponte Alta e o Alto Capivari eram tributarios de 

uma das indentagoes meridionals da bacia sedmentar fluvio-lacus- 

tre de Sao Paulo. Com a decaptagao por eles sofrida, os testemu- 

nhos terciarios da extremidade sul-ocidental da bacia de S. Paulo 
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ficaram como que em piano suspenso, em area bem proxima dos 

divisores atuais da drenagem continental em relagao a drenagem 

itlantica. 

V Q 0 

\ 

i 

-i 

Rio dla Bran CitnO CO UP 

Figura n.0 13. 
Rede de drenagem anomala da area sudoeste da regiao de Sao Paulo, denotando capturas 

fluviais de rios do planalto pelos cursos d'aguas litoraneos. 
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4, OS SlTIOS URBANOS NAS REGIOES SERRANAS DO 

PLANALTO ATLANTICO 

Os problemas dos si- As regioes serranas do Planalto Atlan- 

tios urbanos no Pla- tico brasileiro, com sua paisagem de mor- 

nalto Atlantico ros mamelcnares e pequenos macigos mon- 

tanhcsos, acidentados e irregulares, cria- 

ram serios problemas para a localizagao das aglcmeragoes urbanas. 

Nelas dominam enormes extensoes de velhos terrenos de topografia 

movimentada, em que se alternam rrmrros de vertentes convexas, 

macigos descontmuos de rochas mais resistentes, um ou outro bloco 

de planaltos soerguidos e, por toda parte, vales de perfis tranversais 

bem marcados, pertencentes a redes hidrogrtaficas excessivamente 

densas. 

Tais condigoes naturals, no que tange ao relevo, obrigaram 

muitas cidades a adaptar sua estrutura urbana as imposigoes da 

topografia local, a fim de pcderem apresentar um sitio urbano re- 

iativamente piano. Dai, tambem, os numerosos exemplos de pe- 

quenos centres urbanos alojados no fundo de vales estreitos cu em 

ccmpartimentos alargados de planicies aluviais, {Com suas varzeas 

e baixos terragos, em disposigao marcadamente alveolar. 

No Estado do Rio de Janeiro, as regioes serranas de Petro- 

polis, Teresopolis e Nova Friburgo apresentam apenas minusculas 

planicies de soleira, de conformagao alveolar, onde as cidades se 

anicharam incomodamente, comprimidas entre a planicie rasa e os 

sopes relativamente ingremes dos morros de griandes blocos de es- 

foliagao, Excegao feita das planicies ©streitas e alongadas, somente 

alguns raros patamares de morros ou ligeiras encostas de declive 

mais suave deram asilo as edificagces urbanas. Neste particular, 

a cidade de Petnopolis apresenta-nos um belo exemplo de sitio 

urbano que forgou a interpenetragao do sistema de ruas e pequenas 

pragas por entre a trama dos vales que desembocam na planicie 

alveolar principal da regiao. 
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A sclugao intentada, nos tempos coloniais, pelas ricas cidades 

mineiras da zona aurifera foi bem outra; apos a ocupagao das es^ 

treitas plamcies do fundo dos vales, onde estavam as aluvioes au- 

riferas, passou-se a ocupar os morros, atraves da incorporagao de 

seus patamares intermediaries e encostas de topografia menos aoi- 

dentada. Ingremes ladeiras e ruas transversais tortuosas puseram 

em ligagao os diverscs nucleos dos pequenos e complexes organis- 

mcs urbanos ali desenvolvidos. As cidades, que nao chegaram a 

possuir riqueza e forca economica suficientes para construir e man- 

ter igrejas, pragas e grandes edificios nos altos patamares de mor- 

ros, cresceram acanhadas, acompanhando o eixo sinuoso dos vales 

e dos caminhos principals. 

Assim sendo, se para pequenas aglomeragoes se torna dificil 

encontrar-se, no Planalto Atlantico, o indispensavel espago geogra- 

fico favoravel, imagine-se o teor das dificuldades em relagao aos 

problemas de sitio urbano quando se trata de grandes cidades. Na 

verdade, no interior desse acidentado planalto, raros sao os com- 

partimentos de relevo suficientemente amplcs para alojar, sem 

maiores complicagoes, organismos metropolitanos de populagao su- 

perior a meio milhao de habitantes. 

Tres tipos de excegoes locals, entretanto, podem ser reconheci- 

dos: 

1. os compartimentos de relevo praticamente nulo, situados 

a montante de soleiras rcchosas, sob a forma de planicies e baixos 

terragos de extensao excepcionalmente ampliada; 

2. as superficies de erosao locals, de relevo suave, situadas 

em areas de antigas planicies e baixos terragos destruidos por ligei- 

ro rejuvenescimento; 

3. as bacias sedimentares de formagao recente, de origem flu- 

vio-lacustre, localizadas em ccimpartimentos especiais do planalto, 

resultantes de complicagoes tectonicas e paleo-lhidrcgraficas dos 

fins do terciario. 

O sitio urbano da cidade de Juiz de Fora ilustra bem c tipo 

geografico de espago urbano do primeiro caso, passivel de ser en- 

contrado em raros pontos do Planalto Atlantico. Quern demanda 

aquela cidade de Minas Gerais, vindo de sul ou de sudeste, perce- 
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ESBOCO GEOLOGICO DA AREA NORDESTE » 

DA SERRA DA CANTARE1RA 

 SERRA PIRUCAIA  

[Extr do levoirt. geoi de Moraes Rego e Souso Sontos (1936)] 

JOiO 
toOO 

IOOO ISOOm 500 

m 

lOZP 

mi IC06 Va 

r. V: 
m. 

n m 
k tl 

•c. Y/tA/sfK-' ep/C30/d 
QtJ(^a0 " mvsi 

I / ^ 

til£ 
#- 

m YX^/yAYtAi 

ArgiScs.Argias 
e Cfcscol^cs 

-h + + Grcni'os ■A "istos e Fuitos Ouortzitos 

Figura n.o 14 A 



90 AZIZ NACIB AB'SABER 

ESBOCO GEOLOGICO DA REGI&O DO HORTO FLORESTAL E TREMEM3E 

[Extr. do levant, geol.de Moraes Regoe Souse Santos {1933)] 
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be logo a grande dificuldade existente para a localizagao de nucleos 

no meio da morraria arredcndada que caracteriza a Zona da Mata 

mineira. Bruscamente, entretanto, entra-se em contacto com uma 

larga planicie situada a montante de uma resistente soleira rocho- 

sa, que faz parte de um pequeno macigo residual a SE da cidade. 

Trata-se do unico compartimento de relevo relativamente piano, 

que se pode encontrar, desde as raias de Minas Gerais com o Estado 

do Rio de Janeiro, passivel de asilar uma aglomeragao urbana da 

importancia de Juiz de Fora. Inegavelmente, trata-se de um pe- 

queno quadro geografica de excegao, no conjunto do relevo Serra- 

no regional, cuja explicagao geomorfologica, alias, esta ainda a pe- 

dir uma interpretagao acurada. 

Por seu tumo, Belo Horizonte exemplifica o segundo tipo de 

sitio urbano de grande cidade, que pode ser enccntrado no Pla- 

nalto Atlantico. No caso, nao se trata de uma simples planicie de 

soleira, mas de todo um nivel de erosao local (a "superficie de Be- 

lo Horizonte", de Francis Ruellan), desenvolvida a montante de 

um blcco macigo de velhas montanhas rejuvenescidas. A cidade 

permaneceu embutida em um compartimento de relevo muito sua- 

ve, situado apos um dos blocos mais acidentados das formagoes 

proterozoicas de inas Gerais. O assoalho urbano da moderna capi- 

tal mineira e ccnstituido, quase exclusivamente, por formagoes ar- 

queozoicas, rebatidas a um baixo nivel de erosao local, que ficou 

como que encaixado profundamente no meio das formagoes prote- 

rozoicas dcminantes na porgao centro-sul do Estado. 

O terceiro tipo de sitio urbano pode ser encontrado em pe- 

quenas bacias sedimentares, de origem fluvio-lacustre, formadas 

em fins do teiciario, em que um sistema de colinas e plataformas 

interfluviais acaba por construir pequenas unidades geomorficas^ 

de topografia suave e homogenea. Tais areas de excegao do Pla- 

nalto Atlantico oferecem as maiores e as mais bem situadas areas 

para a localizagao de centres urbanos, no conjunto de terras altas 

do pais. Por isso mesmo, a bacia do medio Paraiba, pela sua prcM 

pria forma e extensao, pode asilar um rosario de cidades de tama- 

nho razoavel, quer em terras paulistas, quer no territorio flumi- 

nense. Em condigoes notavelmente semelhantes, duas outras ba- 



FOTO n.0 8. — Estrutura urbana da Mctropolc entre o Tiele (al- 

to da foto) e o Pinhciros (base da foto) . Ao centro, a csquerda, ve-se 

a extremidades ocidental do Espigao Central, com os caprichosos 

arruamentos oitavacios do bairro do Sumare. As estradas dc ferro (So- 

rocabana e Santos-Jundiai), situadas entre os baixos terrains e as 

planicies alagaveis do Tiete, limitam sensivelmente a area de cxpansao 

mais continua do organismo urbano na dire^ao daquelc rio (mar- 

gem esquerda) Em contraposigao, como a aerofoto bem o demonstra, 

as planicies do Pinheiros, apos a retifica^ao do rio e as obras de ur- 

baniza^ao ali levadas a efeito pela Companhia CJty (Alto de Pinhei- 

ros), foram incorporadas aos espa?os urbanos utilizaveis, dentro de 

padrdes invejaveis. Entre a area de urbanizayao mediana de Cer- 

queira Cesar e a moderna de Alto de Pinheiros, o nucleo antigo do 

tradicional bairro dos Pinheiros restou isolado e expremido atraves 

de acanhado sistema de ruas tortuosas, apoiando-se no sitio favoravel 

de um retalho dc baixo terrain fluvial. (Foto dos Services Aerofoto- 

grametricos Cruzeiro do Sul — Esc. aprox. de 1:25.000 — Levant, 

cm nov. de I0;)2 —- Gentileza da Associa^ao dos Cedgrafos Brasilciros). 
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cias sedimentares viram nascer e desenvolver duas metropoles es- 

taduais: Curitiba, capital do Parana, em plena fase de crescimen- 

to, e a cidade de Sao Paulo, o mais importante centre urbano de 

todo o Planalto Brasileiro. 

Traces essenciais do As colinas, que movimentam o rele- 

sitio urbano de Sao vo dos ultimos quilometros que precedem 

Paulo a confluencia do Tiete com o Pinheiros, 

constituem o dominio geografco que sus- 

tenta o corpo principal da capital paulista. 

Trata-se de uma area de cerca de 300 km2, onde exatamente 

se encontram representadas as mais diverges formas de relevo da 

bacia sedimenar de Sao Paulo; ali se escalonam niveis topograficos 

e formas de relevo dotadas de feigoes muito proprias e de uma 

diversifica^ao bastante grande para uma bacia relativamente restrita, 

como e o caso da que veio center a metropole bandeirante. Disso 

resulta que a sua estrutura urbana teve de se adaptar a um sitio 

urbano de amplitude altimetrica absoluta relativamente fraca, mas 

variada nos detelhes do relevo e no numero de elementos topogra- 

ficos que comporta. 

Do fundo dos principais vales da regiao (Tiete-Pinheiros, 720 

m) ate as colinas mais elevadas do espigao divisao (810-830 m) 

existe uma amplitude de pouco mais de uma centena de metros. 

Entretanto, a despeito dessa diferenga entre valores altimetricos ex- 

tremes, os maiores desniveis entre as colinas e os vales que as sul- 

cam raramente vao alem de 40 ou 60 metros. 

Quern, de aviao, deixa o aeroporto de Congonhas, situado ao 

sul da cidade, em demanda do norte, tern oportunidade de obser- 

ver um dos mais caracteristicos elementos do^ sitio urbano de Sao 

Paulo: trata-se do que denominamos de Espigao Central, alongado 

e estreito divisor de aguas entre as bacias do Tiete e do Pinheiros. 

Nada mais e do que uma plataforma interfluvial, disposta em forma 

de uma irregular aboboda ravinada, cujos flancos descaem para 

NE e SW, em patamares escalonados, ate atingir as vastas calhas 

aluviais, de fundo achatado, por onde correm as aguas do Tiete e 

do Pinheiros. A avenida Paulista superpos-se exatamente ao eixo 
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principal desse espigaoi, enquanto o interminavel casario dos bair- 

jos recobre seus dois fiances. Nos patamares tabulares medios, 

constituidos pelas baixas colinas da margem esquerda do Tiete, a 

bloco de quarteiroes compactos da area central da cidade torna-se,. 

muitas vezes, ainda mais macigc', projetando verticalmente a si- 

Ihueta dos arranha-ceus e dos grandes edificios. Neste trecho, mais 

do que noutros, os elementos do relevo encontram-se inteiramente 

mascarados pelas linhas quebradas e irregulares das grandes cons- 

trugoes urbanas. 

Um contraste relativamente sensivel existe entre as duas ver- 

te,ntes do Espigao Central. Na do Tiete, os flancos do importante 

divisor apresentam um escalonamento e um espagamento de niveis 

intermediaries, muito mais pronunciados do que na vertente do 

Pinheiros. £ facil perceber-se que, da avenida Paulista para o sul 

e sudoeste (vertente do Pinheiros), existe uma serie de ladeiras, 

de rampas acentuadas, dotadas de certo alinhamento e continuidade- 

Esta face do Espigao Central e pouco festonada e os declives sao 

rapidos e diretos, desde os altos rebordos ate o nlvel tabular sua- 

vizado do Jardim Paulista e do Jardim Europa. Pelo contrario, a 

face norrte e nordeste do espigao (vertente do Tiete) descai atraves 

de uma serie de espigoes secundarios, separados pelos sulcos bem 

marcados de pequenos vales paralelos e pouco ramificados. O topo 

desses espigoes secundarios e caracterizado por altemancias de 

rampas ligeiramente inclinadas e patamares aplainados escalona- 

dos, de extensao variavel. O mais extenso e importante deles cor^ 

responde ao nivel das colinas do "Triangulo" historico e da Praga 

da Republica (745-750 m), que e uma replica exata do nivel ta- 

bular suavizado do Jardim Paulista e do Jardim Europa (745- 

750 m). Trata-se de esplanadas tabulares de grande significagao 

para o sitio urbano, j,a que asilam o corpo principal do organismo ur- 

bano. 

A posigao desse nlvel tabular intermediario, cclocado entre 

as altas colinas e as areas de planlcies e baixos terragos fluviais 

("fill terraces"), dos dois principais cursos d'agua paulistanos, nao 

deixa duvidas quanto a sua natureza genetica: constitui um nlvel de 
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terrace amento antigo, ou seja, um nivel de "strath terrace" do Tiete 

e do Pinheiros. 

Nas porgoes enxutas da plamcie do Tiete, assim como nos 

terracos aluviais marginals e nas z.onas de transigao entre os terra- 

go-s e os flancos mais suaves das colinas terciarias (seguindo "grosso 

mcdo" a orientagao E-W do Tiete), alinham-se as instalagoes ferro- 

viarias e as areas industriais principals da cidade. As ferrovias se- 

guiram as zonas de transigao entre as planicies aluviais e as colinas 

mais suaves, superpondo-se, muitas vezes, nos principals tratos de 

terragcs fluviais que a regiao de Sao Paulo apresenta. Essas areas 

baixas e mal drenadas, que por muito tempo permaneceram aban- 

donadas, isolando as principals colinas urbanizadas, constituem, 

hoje, o sitio basico do parque industrial paulistano. Nota-se, ime- 

diatamente, que a maior porcentagem dos bairros residencias coin- 

cide oom os diversos niveis das olinas, ao passo que a grande maioria 

dos bairros industriais e operarios justapoe^se aos terr'agos e pla- 

nicies aluviais do Tiete e alguns de seus afluentes. 

Ao centre da larga e continua planicie do Tiete, seccionando 

indiferentemente meandros abandonados, diques marginals antigos 

e ligeiras depressoes alagaveis, destaca-se a silhueta inconfundivel 

do canal de retiicacao. Desta forma, esboga-se a recuperagao geral 

do unico elemento do relevo regional que ainda nao participara da 

area urbanizada; e chega a ser impressionante a extensao dos es- 

pagos urbanos passiveis de recuperagao, nesse trecho de baixadas 

aluviais. 

As colinas, os outeircs e morrcs baixos, que se alinham nao lon- 

ge da ccnfluencia do Tiete com c Pinheiros, caracterizam-se por seus 

perfis abruptos e dissmetricos em relagao as baixadas, os terragos 

e patamares intermediaries escalonadcs, existente no angulo in- 

terno da referida ccnfluencia. Faltam, ali, principalmente, os ni- 

veis intermediarios que tao bem caracterizam as margens opostas. 

As encostas dos pequenos outeiros e morros aproximam-se muito da 

planicie aluvial, descaindo rapidamente atraves de perfis convexos: 

fato que se observa tanto na vertente do Pinheiros, como na do 

Tiete. Dai uma flagrante disimetria nos perfis transvertsais dos 

dois principals vales regionais. 
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Cumpre observar que, a despeito dessa dissimitria generalizada^ 

os niveis dos topos das altas cclinas e outeiros da margem direita do 

Tiete e da esquerda do Pinheiros estao nivelados a altitudes grosso 

modo equivalentes as do Espigao Central. Com efeito, dominam na 

regiao altitudes que oscilam entre 770 e 820 m, que correspondem 

aos testemunhos geombrficos do que poderemcs chamar a supeiit- 

cie de Sao Paulo. Tal superficie secciona, indiferentemente, for- 

magoes cristalinas antigas as mais diversas e camadas sedimenta- 

res dos testemunhos e das indentagoe locais da bacia de Sao Paulo. 



5. OS ELEMENTOS TOPOGRAFICOS DO SlTIO URBANO 

DE SAO PAULO 

Os elementos topo- Para a melhor compreensao das ca- 

graficcs racteristicas do sitio urbano de Sao Paulo, 

nada mais util do que a discriminagao dos 

elementos topcgraficos que participam da condicao de base das 

edificagoes urbanas. Um perfil topografico, orientado de SW para 

NE, transversalmente ao Espigao Central, constitui taxefa indis- 

pensavel para a compreensao dos niveis de altitudes e das formas 

de relevo da principal porgao do sitio urbano da capital. Em ambos 

os flancos daquele espigao divisor definem-se patamares escalona- 

dos, que descaem ate cs baixos terragos fluviais e planicies de 

mundagao dos dois cursos d'agua que drenam a bacia da Sao Paulo. 

Tomando por base tal criterio, poderemos reconhecer os seguin- 

tes componentes do sitio urbano do trecho principal da metropole 

paulista: 

1. Alias colinas de topo aplainado do Espigao Central. — 

Areas tipicas: trechos percorridos pela rua Domingos de Morais e 

avenidas Paulista e Dr. Arnaldo. Altitude media: 805-830 m. 

2. Alias colinas dos rehordcs dos espigces principals. — Den- 

tro delas, cumpre distinguir: a) altos esporoes dos espigoes princi- 

pals (colinas do Sumare); b) altas colinas isoladas ou ligeiramente 

isoladas em relagao aos rebordos dos espigoes principals (colinas da 

Aclimagao) . Trata-se das regioes relativamente acidentadas, onde 

se localizam as cabeceiras dos pequenos afluentes da margem es- 

querda do Tiete e direita do Pinheiros. Altitudes variando cntre 

780 e 830 m, com desniveis absolutes de 60 ate 110 m, em relacao 

ao talvegue dos rios principals. 

3. Patamares e rampas suaves escalonados dos flancos do Es- 

pigao Central. — Trata-se de patamares elevados e relativamente 
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FOTO n.0 9. — Alias cclir.as da exirerr.ki des ccider.t-1 do Espigdo Central, ao sul do 
Sumaro. Ar; a de urcan.iac'o e circulacio d'ficil, onde estao se mult'plicando bairros 
de clacse ir.^d.a, hab.tzigoes assobradadas construSicas em apciiados lotes de 

encost.s. Fcto Ab'Saber, 1953. 
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FOTO n o 10. — Altas colinas do Para/so (815-820 m), no trecho em que o Espigao 
Central apos o ceu trecho Ncrte-Snl, inflete-se para W-NW. Ai, entra os ba rros do 
Paraiso e Aclimac^^ foram ccnstiuidas algun'as das mais uigremcs ladeiras paulist_nas. 
Foto Ab'Saber, 1950. 
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pianos, dispostos na forma de largos espigoes secundarios perpendi- 

culares ao eixo do divisor Tiete-Pinheiros. Tais patamaites descon- 

tinuos e decrescentes, esculpidos nas abas do Espigao Central, fo- 

ram retalhados pela porgao media e superior dos vales dos peque- 

nos afluentes do Tiete e Pinheiros. Areas tipicas: patamares e 

rampas encontradas a diversas alturas das avenidas radiais que 

demandam o Espigao Central, mormente na vertente do Tiete (Lins 

de Vasconcelos, Liberdade, Brigadeiro Luis Antonio, Consolagao, 

Angelica, Cardoso de Almeida, Pcmpeia) . Altitude dos patamares 

e rampas: 750 a 800 m. ■ 

4. Colinas tabulates do nivel intermediario. — Plataformas 

tabulares de grande importancia como elementos do sitio urbano, 

dispostas de 15 a 25 m acima do nivel dos baixos terragcs fluviais 

e planicies de inundagao do Tiete e do Pinheiros. ^sse nivel foi 

seccionado, de trecho em trecho, pelos medios vales dos principals 

subafluentes do Tiete e do Pinheiros, restando sob a forma de sua- 

ves tabuleiros e baixas colinas. Areas tipicas: colinas do "Triangu- 

lo", Praga da Republica, Santa Ifigenia, Campos Eliseos, Jardim 

Europa, Jardim Paulista, Vila Nova Conceigao, Brooklin, India- 

nopolis, Santo Amaro, Belem, Tatuape. Altitude media muito cons^ 

tante, variando entre 745 e 750 m. 

5. Baixas colinas terraceadas. — Apmtecem contiguas aos 

primeiros terragos fluviais mantidos por cascalheiros. Areas tipitas: 

Itaim e Parque Sao Jorge, Altitude entre 730 e 734 m. 

6. Terragos fluviais de haixadas relativamente enxutas. — 

Mantidos por cascalheiros e aluvioes arenosas e argilosas. Areas 

Tipicas: Bras, Pari, Caninde, Presidente Altino, Maranhao, Jardim 

America, Pinheiros, alem de trechos de Vila Nova Conceigao, Itaim, 

Santo Amaro e Lapa. Altitudes medias variando entre 724 e 730 m,. 

na calha maicr dos vales principals. 

7. Planicies de inundagao sujeitas a inundagoes periodicas. — 

Zcnas largas e continuas, dominio' de aluvioes argilo-arenosas recem 

tes e solos turfosos de varzea. Altitude variando entre 722e 724 nru 

8. Planicies de inundagao sujeitas a enchentes anuais. — Zo- 

na de "banhados" marginals e meandros abandonados, com solos 
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argilcsos escuros, permanentemente encharcados. Altitude varian- 

do entre 718 e 722 metres. 

O Espigao Central O alongado e estreito espigao, de to- 

das eclinas paulis- po aplainado, que avanga de SE para NW, 

tanas a partir aproximadamente do centro da 

Bacia de Sao Paulo, constitui a principal 

plataforma interfluvial do sistema de colinas da regiao paulistana. 

Trata-se do mais importante e bem definido dos elementos geomor- 

ficos do sitio urbano da capital paulista. 

O espigao central adquire suas formas mais caracteristicas a par- 

tir do Jabaquara, do Aeroporto de Congonhas e de Vila Mariana, ao 

sul da cidade, prolongandc^se por 13 km na dire^ao de NW, ate 

perder sua linha de continuidade nas colinas do Sumare. Entre Ja- 

baquara e Vila Mariana, numa distancia de 5 km, sua diregao e ri- 

gorosamente S-N. Nos limites entre Vila Mariana e o Paraiso, o 

eixo do espigao inicia sua deriva para o ocidente, passando a ter o 

rumo SE-NW. Cumpre notar que, do Jabaquara ate a porgao cen- 

tral da avenida Paulista (Parque Siqueira Campos), serve ele de 

divisor de aguas entre os afluentes da margem direita do Pinheiros 

e os pequenos e ativos riachos tributaries do Tamanduatei (Ipiran- 

ga, Cambuci, Anhangabau, Saracura Grande e Saracura Pequeno). 

sdmente a partir do Parque Siqueira Campcs que o Espigao Cen- 

tral passa a ser, diretamente, o principal divisor entre o Tiete e o 

Pinheiros. 

Em quase toda sua extensao, o Espigao Central apresenta alti- 

tudes homogeneas e relativamente ccnstantes. No Jabaquara e no 

Aeroporto de Congonhas, onde se apresenta sob a forma de altas 

colinas tabulates suavizadas, sua altitude varia entre 790 e 805 m; 

possui, nesse trecho, largas e suaves secgoes de topo piano e rebor- 

dos mal definides, que atingem 200 a 500 m de largura. Na area de 

transigao entre Vila Mariana e o Paraiso, inicia-se um patamar li- 

geiramente mais alto, cujas altitudes variam entre 815 e 820 m; 

trata-se do pequeno trecho, rigorosamente tabular, que contem as 

pragas Guanabara e Osvaldo Cruz, assim como a extremidade sul 

da avenida Paulista. Dali para diante, ate a extremidde norte da 
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avenida Paulista, o Espigao Central torna-se bastante homcgeneo 

e retilmeo, passando a ter de 100 a 300 m de largura, em sua por- 

cao plana superior, e mantendc-se na altitude media de 815-820 m. 

No Sumare, os estrangulamentos na plana cumiada do Espigao 

Central passam a ser mais freqiientes. Nesse trecho, ao mesmo tem- 

po que excepcicnalmente o espigao se eleva de alguns metres (820 

830 m), perde sua linha de continuidade, desfazendo-se em altas 

colinas de topo ondulado, apenas interligadas por colos e suaves 

passagens. Lateralmente, em todas as diregoes, rupturas de declive 

bruscas e bem marcadas separam o nivel ondulado superior dos 

profundos sulccs realizados pelos afluentes do Tiete e do Pinheircs. 

O ponto mais elevado dessa regiao, que e tambem a ceta mais alta 

de todo o sitio urbano de Sao Paulo, possui uma altitude de 831 m 

e encontra-se proximo a avenida Prcf. Afonso Bsvero, contiguo ao 

Reservatorio de Aguas do Sumare. 

Tem-se evidencias de que, ate bem pouco tempo, dentro da 

cronologia geologica, as colinas do Sumare e arredcres fcrmavam 

um dos blccos tabulares mais bem definidos de toda a area de co- 

linas da Bacia de Sao Paulo. Grandes bancos alternados de limoni- 

ta, consolidando lentes de areias e cascalhos miudos, conseguiram 

manter o edificio estratigrafico das camadas de Sao Paulo, na re- 

giao, deixando-o a escapo de um rebatimento de nivel de carater 

generalizado. Foi devido, exclusivamente, a erosao diferencial que 

as colinas regionais puderam manter-se a um nivel tao elevado. Nao 

fora isso, a posigao das referidas colinas, nas proximidades da con- 

fluencia do Tiete e do Pinheiros, teria sido razao suficiente para 

um arrasamento mais intenso das colinas regoanais; por cutras pa- 

lavras: o normal teria sido qua o Espigao Central perdesse altitude 

do Jabaquara para o Sumare e, nao, em sentido inverse, ccmo acon- 

tece na realidade. 

Diversas sao as formas de rebordes e terminacoes laterais, ao 

longo do Espigao Central. As vezes, trata-se de simples rampas 

suaves, dispostas em patamares escalcnados; cutras vezes, porem, 

sao encontradas fcrmas de relevo mais vigorosas, mormente nas rai- 

zes de vales situadas em zonas de maior resistencia litologica e es- 

trutural. O retalhamento excessivo das abas do espigao e as diver- 



n 

mm 

m 

m 

m % 

rm 

a 

•* 

o w 

§ s 
K S 

• u sflj U 
b « to 

O • 
a 00 
S wi 

o c <-1 
^ « ■M l-> O O (U 
fc: ^ ^ .b vcd tT OJ Cfl 

-=5 c ° 3 ts o 
" afe 
o S c o • u in 
a 52 C ra 5 +-> ■j-» c - ^ Sq a> 
O ^ 
0 a 
rr 
^ o »° W X! W CO 
O O .S -a s- 

•-1 m .B CC 0) 
c £ co 

CO 

01 " 
*0 

R CO <u 
fS & S H « CO C U U 
£ „ S 
X (1) to CO 

c i 
£ C n a» 

ca co 
tj .a o 
2 u 3 o S -ti -o a men: CO 3 
CO 3 CJ 0) )H 

:2 0 o 
0) 35 -M O 
52 _ -S 2 0 

.S 
S W 

a o U 0* to (D C CO g 
<< 

i ! « m o CO 
• -S H "-"hp '-t O X 43 C o w 

4 1/1 
K o tfl CO O o *o 

H *5 
n c 2 w d ico to > y CO 



:i2 AZIZ XACIB AB'SABER 

sas modalidades do recuo das vertentes principals explicam-nos, sufi- 

cientemente, essas formas de detalhe do relevo local. Ao estudo das 

altas e medias colinas formadas a custa da evolugao das vertentes 

do Espigao Central dedicaremos algumas consideragoes especiais. 

O Espigao Central e essencialmente ccmposto de formagces se- 

dimentares da porgao superior das camadas de Sao Paulo. Em ne- 

nhum ponto dos altos ou medios rebordos desse espigao fci encon- 

trado um afloramento de rochas do embasamento cristalino. E' de 

se supor, mesmo, dada sua posigao na bacia de Sao Paulo, represen- 

te ele um dos mais importantes pacotes de sed.mentcs remanescen- 

tes do ciclo de sedimentagao pliocenico que afetou a regiao paulis- 

tana. Nada ha que autcrize pensar seja o Espigao Central um aci- 

dente "grosso mcdo" ccincidente com o eixo da bacia de Sao Paulo; 

todavia, pode-se dizer, com seguranca, que se encontra ele num dos 

eixos onde a bacia sedimentar alcanga ponderavel espessura media 

e maior continuidade de distribuigao espacial. 

Embora se notem diferengas sedimentologicas, que variam tan- 

to no sentido vertical, como no horizontal, ao longo do Espigao Cen- 

tral, torna-se possivel observar, em algumas de suas secgoes, uma 

alternancia de camadas concordantes horizontals bem maior do que 

a estratificagao dominante nos patamares baixos e nos testemunhos 

das bordas setentricnais e ocidentais da bacia. Os afloramenos dos 

rebordos do Espigao Central, nas cabeceiras do rio Saracura Gran- 

de, assim como os testemunhos das sondagens realizadas pel© Ins- 

titute de Pesquisas Tecnologicas, na area onde foram ccnstruidos os 

luneis da avenida Nove de Julho, revelam uma estratificagao con- 

cordante e uma sucessao de camadas alternadas de argilas rijas 

e duras, entremeadas de camadas de areias finas e medias. A altu- 

ra da area de transigao entre o Paraiso e a Aclimagao, as camadas 

de areias finas e medias aumentam consideravelmente de espessura, 

dominando sobre as argilas. Por outro lado, as crostas limoniticas 

sao mais abundantes em diversos niveis de altitude, forgando o en- 

caixamento dos vales regionais. No extreme sul do Espigao Cen- 

tral, voltam a dominar os sedimentcs finos, sobretudo argilosos e 

variegados. 
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Anomalias bastante grandes na composigao dos sedimentos sao 

observadas nas alt as colinas do Sumare. Tanto no seu topo, ccmo 

nos flancos medios os esporoes abruptos da regiao, notam-se gros- 

sas camadas de areias mal consolidadas, de cor creme, interpene- 

tradas par irregulares crostas limomticas. Nos flancos medios, tais 

crostas sao mais regulares e extremamente espessas e duras, ser- 

vindo de cimento ferruginoso para camadas de areias e arenitos 

conglomeraticos. 

E multo freqiiente encontrar-se, nos topes do Espigao Central 

e ncs seus rebordos mais suaves, uma zona de oxidagao superficial 

pronunciada, que cria solos argilo-arenosos finos de cor vermelha 

muito carregada. Trata-se de uma alteragao local e superficial dos 

proprios estratos terciarios — um verdadeiro e espesso horizonie 

pedogenico — e, nao, de uma seqiiencia de camadas diversas, como 

poderia parecer. O comportamento dessas camadas superficiais, 

sob o panto de vista da mecanica dos solos, e bem diferente em re- 

lagao aos sedimentos nao alterados, o que levou os tecnicos do 

I.P.T. a fazer uma distingao especial para tal horizonte,por eles 

denominado de zona de "argila vermelha porosa" (Pichler, 1950). 

No que diz respeito as relagoes entre o organismo urbano e o 

Espigao Central, cumpte lembrar que nada menos do que cinco ex- 

tensas avenidas da Capital se aproveitaram das altas e estreitas 

esplanadas suaves nele existentes. Realmente, ao longo dos 13 km 

de extensao do Espigao Central, existem largas e importantes vias 

publicas que, em alguns trechos, chegam a ser praticamente planas 

e relativamente retas, gragas a tabularidade fundamental do rele- 

vo: o trecho sul-norte asila a avenida Jabaquara (790-800 m) e 

a avenida Domingos de Morais (790-815 m), enquanto que o trecho 

sudestemoroeste contem, primeiramente, a avenida Paulista (815- 

820 m) e, depois, as evenidas Dr. Arnaldo e a parte inxcial da Prof. 

Afonso Bovero (820-830 m). Resta dizer, ainda, que uma serie de 

antigos caminhos e estradas, hoje transformados em ruas ou arrua- 

mentos mais ou menos sinuosos, seguem o tragado das cumiada das 

altas colinas do Sumare e arredores. Por outro lado, todas as ra- 

diais provenientes da area central da cidade sao obrigadas a trans- 
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Figura n.0 17. 

Topografia dos flancos do Fspigao Central no local onde foi construido o Tunel da 
avenida Nove de Julho, que facilita a circulacao direta entre os bairros do vale do 
Tiete com os do vale do Pinheiros. (Fra^mento do "Mapa Topografico do Municipio 

de Sao Paulo", da SARA Brasil S A., 1930), 

por dificultosamente o Espigao Central e as irregularidades de suas 

vertentes. 

As altas colinas desse importante divisor, devido ao seu relati- 

vo isolamento em relagao as areas industriais e comercias da metro- 

pole e em fungao do seu micrc-clima apreciado, a par da circuns- 

tancia de enccntrarem-ss. a uma distancia relativamente pequena 

do centro da cidade, tiveram seu destino ligado quase exclusiva- 

mente a ocupagao residencial; dai os inumeros bairros residenciais, 

finos e medios, ali desenvolvidos. Somente as suas extremidades 

mais distantes pcssuem areas de bairros em formagao ou nucleos 

remanescentes de um povoamento desordenado e modesto. A ten- 

dencia geral, todavia, e para uma rapida incorporagao dos mesmos 

ao grande e denso conjunto de bairros residenciais dessa importan- 

te area urbana. Convem assinalar que a mais importante e aristo- 

cratica area residencial da cidade de Sao Paulo, nos primeiros 30 

anos do seculo atual, correspondeu a uma das parcelas mais indi- 

^vidualizadas do Espigao Central: a avenida Paulista. 
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A porgao ocupada per essa avenida dista apenas de 2 a 3 km 

do centro da cidade. Por outro lado, um feixe de pequenos espxgoes 

secundarios demandam as duas colinas tabulares que asilam o cen- 

tro da cidade, concentrandc-se em pleno ccragao da metropole sob 

a forma de um cabo de leque. De tal fato resulta que os bairros 

situados nas abas do Espigao Central, na vertente do Tiete, dispoem 

de facil acesso a area central, gragas as radiais que seguiram o eixo 

dos esporoes secundafios. Em compensagao, os bairros localizados 

ao sul da avenida Paulista, desenvolvidos nos ultimos 30 anos, ficam 

um tanto isolados pela propria presenga do alto e continuo espigao 

divisor. As radiais pioneiras estenderam-se ate as prcximidades da 

planicie do Pinheiros; entretanto, nem por sso, conseguem dar va- 

zao rapida ao trafego de veiculos provenientes do centro da cidade. 

Dai terem sido procuradas outras solugoes para os problemas de 

circulagao interna entre os bairros e os nulcleos das duas vertentes: 

ao inves de aproveitarem-se dos espigoes secundarios, utilizou-se a 

calha dos afluentes do Tiete e do Pinheiros; e avenidas de fundo 

de vales passaram a auxiliar o trafego, que anteriormente estivera 

ligado exclusivamente aos espigoes. 

A avenida Nove de Julho constitui um primeiro tipo de solu- 

pao, dentro desse criterio: remonta ela o vale do Saracura Grande 

ate as proximidades de suas cabeceiras, sendo, em seguida, comple- 

mentada par dois extensos tuneis, que perfuram a base do Espigao 

Central a altura do Parque Siqueira Campos, para alcangar a ver- 

tente do Pinheiros. A posigao dessa avenida e excepcional, pois de- 

semboca no vale do Anhangabau, exatamente ao centro das duas 

colinas tabulares em que se assentam os dois nucleos da area cen- 

tral da cidade. Tragadoi e importancia analogos tera a avenida 

Anhagabau, pois devera remontar o vale do Anhangabau (ex-Itoro- 

ro) ate suas cabeceiras, no Paraiso, perfurando ali o Espigao Cen- 

tral por meio de outros tantos tuneis. 

Outra solugao, muito comum nas areas de loteamento moderno, 

situadas em colinas do relevo movimentado, e o tragado de ruas em 

forma de anfiteatro ou ferradura; em geral, trata-se de arruamentos 

adaptados a forma da base das vertentes situadas entre dois espo- 

r5es de altas colinas. 
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FOTO n.0 12. — O bairro do Pacaembu e sua urbaniza$ao sui-generis. O estadio tem 
•como sitio um dos vales em calha das cabeceiras da drenagem regional. Note-se a adap- 

tagao da estrutura urb^na ao relevo. Foto Ab'Saber, 1952. 
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FOTO n0 13. — Artificios da circulagao interna na cidade de Sao Paulo: escadaria de 
liga^ao entre a avenida Nove de Julho e as ruas Frei Caneca e Caio Prado. 

Foto Ab'Saber, 1952. 
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Tais exemplcs sao suficientes para demonstrar as complicagdes 

advinhas da existencia de relevos acentuados nas colinas dos flan- 

cos do Espigao Central. A estrutura dos arruamentos tem prcvura- 

do ajustar-se as imposigoes do relevo, quer se trata das altas espla- 

nadas planas de topo dos esporoes, das colina semi-isoladas, dos 

paredoes abruptos dos espofoes estreitos e salientes, ou das cabe- 

ceiras dos vales responsaveis pelo retalhamento dos rebordos do Es- 

pigao Central. 

As altas colinas dos A ercsao das vertentes nos altos rebor- 

rebordos do Espigao dos do Espigao Central criou nma serie de 

Central pequenos acidentes de relevo devidos ao 

festonamento excessive das encostas supe- 

riores. Tal fato e particularmente notavel nas areas onde existem 

camadas resistentes de arenito ou crostas limomticas, uma vez que, 

nelas, as minusculas e bem marcadas bacias de recepgao de aguas 

dos afluentes do Tiete conseguiram retalhar os rebordos do espigao 

esculpindo diversos tipos de esporoes lateriais e altas colinas, em 

processo inicial de isolamento em relagao aos estreitos esporoes que 

as vinculam ao divisor principal. 

As colinas do Sumare e arredore, pelo retalhamento fluvial 

tao pronunciado a que foram submetidas e pelo rebatimento peque^- 

no de suas comiadas (820-830 m), constituem exemplos dos mais 

expressivos dessas formas de relevo. O Espigao Central ali se des- 

faz em pequenos espigoes secundarios, de topo piano ou ondulado, 

com rebordos e encostas abruptas. Na paisagem, tais esporoes es- 

treitos e desordenados, assim como uma serie de ligeiras "garupas" 

e altos patamares de encostas, ficam postados a cavaleiro dos ni- 

veis intermediaries, localmente estreitados, existentes entre o Espi- 

gao Central e o fundo do vale do Tiete. A maior resistencia das 

camadas sedimentares a erosao explica o deminio do entalhamento 

vertical sdbre o lateral, na evolugao das vertentes locais. 

O morro da Aclimaqao corresponde a um antigo esporao da 

Espigao Central, em fase inicial de isolamento, gragas a dissecaqao 

ativa provocada pelas bacias de recepgao de aguas dos vales de dois 

pequenos riachos: o Aclimagao e o Cambuci. Ali, como em algu- 
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mas areas do Sumare, as cabeceiras dos pequenos corregos regio- 

nais entalham uma area de arenitos e argilas, entremeados por po- 

rentes crostas limoniticas. O entalhamento lateral psrde projegao^ 

mais uma vez, em face do entalhamento vertical. 

Torna-se necessario assinalar que, na vertente do Pinheiros, 

muito embora existam colinas em vias de isolamento proximo de 

antigos esporoes continues, nao se observa um festonamento tao 

prcnunciado dos altos rebordos do Espigao Central. As bacias de 

captagao de aguas, engastadas nos flancos superiores do divisor, sao 

muito menos ramificadas. Os afluentes do Tiete foram mais ati- 

vos no entalhamento vertical do que no entalhamento lateral, ao 

passo que os afluentes do Pinheiros esculpiram formas mais homo- 

geneas, conseguindo equilibrar o entalhamento des talvegues com 

os processes de alargamento das vertentes dos espigoes secundarios. 

Cumpre notar que a capacidade de erosao regressiva dos afluentes 

do Tiete (tais como o Anhangabau, o Saracura, o Pacaembu e o 

Agua Branca) e muito maior do que a potencia de expansao remon- 

tante das pequeninas redes hidrograficas dos afluentes do Pinheiros. 

So excepcionalmente restaram ligeiros esporoes ou altas coli- 

nas semi-isoladas nos flancos do Espigao Central. Constituem ex- 

cecoes, que se explicam pela maior resistencia das rochas, as coli- 

nas onduladas e cs espigoes secundarios, de rampa suave, existen- 

ts entre Cerqueira Cesar e a extremidade WNW do diviscr Tiete- 

Pinheiros. Algumas crostas limoniticas, alternadas com camadas de 

areias e argilas, existentes no topo das suaves eleva^oes regionais, 

explicam suficientemente o porque da permanencia dessas formas 

do relevo local. 

Sob O' ponto< de vista rigorosamente genetico, a variedade das 

formas de detalhe dos altos rebordos do Espigao Central e explica- 

da pela associagao das forgas enosivas, a saber: 1. ravinamento 

pelos lencois d'agua de escoamento concentrado; 2. entalhamento 

fluvial remontante das pequeninas e multiplas bacias de recepgao 

deaguas,; 3. estimulo das sucessivas retomadas de erosao ciclicas, 

peculiares ao con junto do entalhamento fluvial regional. 

Convem lembrar que os esporoes e altas colinas semi-isoladas 

dos rebordos do Espigao Central sempre apresentaram serios proble- 
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mas a estrutura dos bairros. Constituindo formas de relevo vigo^ 

rosas e mjcvimontadas, no quadro geral das colinas paulistanas, tais 

areas foram motivo de grande dificuldade para a coupagao urbana 

e fator de descontinuidade no processo da expansao dos bairros. 

Apenas os patamares tabulares as altas esplanadas dos esporoes, 

mais proximics da area central da cidade se viram incorporados a 

area efetivamente urbanizada. Os sulcos profundos das ravinas e 

dos pequenos vales, responsaveis pelo festonamento dos esporoes, 

restaram como espagos desocupados e terrenes baldics ,como se 

fossem verdadeiras "clareiras", de fundos de quintals e vegetagao 

secundaria, no seio do casario compacto da metropole. 

Ncs derradeiros 20 anos, tais areas acidentadas, principalmen- 

te as que se acham mais proximas do centre vem sendo recupera- 

das, atraves de uma urbanizagao caprichcsa e moderna. Enquanto 

a por^ao media dos vales favoreceu o tragado de sinuosas avenidas 

asfaltadas e arborizadas, as ladeiras das vertentes e, ate mesmo, os 

abruptos dos altos esporc-ss foram urbanizados, per meio de alame- 

das e ruas de tragado elitico ou circular, que acompanham grossa 

modo as curvas de nivel das encostas. As altas colinas do vale do 

Pacaembu exemplificam bem esse tipo de adaptagao local da es- 

trura urbana a um caso particular de forma de relevo; e o sucesso 

dessa solugao deu margem a uma proliferacao do mesmo estilo de 

urbanizagao para outras areas de colinas similares, na regiao paulis- 

tana. 

Nos pontos de concentragao de drenagem, situados nas areas 

de transigao entre as bacias de captagao de aguas e os primeircs 

trechos dos canais de escoamento (onde, outrora, existem freqiien- 

temente lagcas ou "tanques", devidos a barragens artificials), exis- 

tem hoje largas pragas circulares, que facilitam o escoamento do 

trafego, alem de cutros elementos particular'es de urbanizagao e 

nproveitamento de espagos. O Estadio Municipal do Pacaembu 

constitui um dos elementcs da cidade cujo sitio foi habilmente 

aproveitado pelos urbanistas paulistas: encontra-se ele alojado num 

desvao das cabeceiras de modesto corrego ex'stente entre as altas 

colinas e esporoes da Consolagao e do Araga; sua forma em man- 

gedoura possibilitou o aproveitamento das vertentes elevadas, que 
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Topcgraf:a d£:s cabeceiras do vale do Pacaembu, onde foi construido o Estadio Municipal 
e onde se desenvolveu uma notavel urbanizagao adaptada as condigoes do relevo local. 
(Fragmento do "Mapa Topografi.o do Municipio de Sao Paulo", da SARA Brasil, 

1930). 
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passaram a servir de arrimo natural a construgao das arquibanca- 

das. 

O? patamares e ram- As platafcrmas interfluviais secunda- 

pr-s dcs espigots se- rias, esculpidas a partir dos altos rebordos 

cuiidarios vmculados e esporoes do Espigao Central, descaem 

ao Espigao Central para cs vales prindpais da regiao de Sao 

Paulo, atraves de uma serie de patama- 

res relativamente pianos e rampas de declive ligeiro. Alternam^se, 

desta forma, ao longo dcs espigoes secundarios que se vinculam 

ao Espigao Central, platafcrmas planas descontinuas e diversos 

degraus de ruptura de declive. Trata-se de altcs niveis intermedia- 

ries, nem sempre bem definidos, e, por essa razao mesma, de dii- 

ficil discriminagao geomorfologica. Embora nao muito tipicos, po- 

dem ser considerados como formas de relevo aparentadas aos "strath 

terraces", em alguns cases, e, em outros, a terraces estruturais. 

Entre as cctas de 750 e 800 m, eXiStem dois ou tres niveis desse 

tipc, mormente na vertente do Tiete, numa area contigua a parte 

central da cidade. Na vertente do Pinheiros*, tais acidentes sao 

muito menos caracteristicos, restringmde^se a altos "ombros" de 

erosao ou a esporoes intermediaries mal definidos. 

O fato de nao haver correspondencia exata entre os dois flan- 

cos do Esp.gaO' Central, no que se refere aos niveis desses altos 

patamares pianos, cria uma dissimetria geral no perfil das duas ver- 

tentes. Enquanto, na vertente do Tiete, os patamares escalonados 

pessuem uma extensao e um espa^amento razcaveis entre si, na ver- 

tente do Pinheiros tais acidentes ficam reduzidos a suaves irregu- 

laridades das ladeiras. As razoes dessa dissemetria sao, provavel- 

mente, as mesmas que explicam a inexistencia de esporoes festo- 

nades ao lengo dos altos rebordos do Espigao Central, na vertente 

do Pinheiros. 

Na vertente do Tiete, onde os nive's dos altos patamares sao 

mais bem definidos, o retalhamento fluvial recente foi mais pronun- 

ciado. Os vales dos pequenos afluentes do Tiete e Pinheiros encai- 

xaram-se periodicamente, estimulados pelos freqlientes abaixamen- 

tos ciclicos dos niveis de base regionais, criando sulcos bem marca- 

dos, paralelos e perpendiculares ao eixo do divisor Tiete-Pinheiros. 
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Um fato importante a salientar e que os patamares escalonados. 

dos flancos do Espigao Central sao tanto mais extensos e mais es- 

parades quanto mais baixos e proximos da calha dos vales princi- 

pals; isto se da porque o medio vale dos afluentes corresponde a 

uma area de concentragao de drenagem, que se comporta como 

simples "canal de escoamento" para as inumeras "bacias de recep- 

cao" de aguas, dendrrticas, encaixadas profundamente ncs altos 

rebordos do Espigao Central. Sendo menos densa a drenagem 

que atravessa os patamares mais baixos, devido a gradual concen- 

tragao da rede hidrogr'afica,. foi tambem muito menor a dissecagao 

dos baixos niveis intermediarios, a despeito das sucessvas retoma- 

das de erosao, que se fizeram sentir. O alargamento dos patamares 

culmina no nivel tabular de 745-750 m, que vai merecer, de nossa 

parte, uma atengao especial. 

Os patamares escalonados paralelos aos flancos do Espigao 

Central, na vertente do Tiete, possuem de 200 a 400 m de exten- 

saoi lateral, em media, sendo interrompidos de espago a espago pe- 

las cabeceiras dos vales recentes, que os seccionaram. Identica- 

mente, a extensao no sentido do eixo dos espigoes secundarios varia 

de 200 a 400-500 m, com interrupgoes, por meio de degraus e 

rampas de rupturas de declive nao muito acentuadas. 

Quern observa as abas do Espigao Central, na vertente do Tie- 

te, atraves do perfil do leito das ruas paralelas a avenida Paulista, 

percebe bem tal problema. Ao passo que a citada avenida foi cons- 

truida em um piano quase absoluto, as ruas que Ihe sao paralelas 

possuem um perfil bastante ondulado. Nao e so; pode-se notar 

que, em certos pontos, as ruas paralelas perdem sua continuidade, 

em virtude da interrupgao ocasionada pelos sulcos profundos das 

cabeceiras dos vales do Anhangabau, Saracura e Pacaembu. Ou- 

tras estrturas de quarteiroes e arruamentos, no passado e no pre- 

sente, apareceram em tais areas. 

Na vertente do Pinheiros, as ruas paralelas a avenida Paulista, 

salvo poucas excegoes, sao mais continuas e possuem um perfil me- 

nos acidentado. 

Desde fins do seculo XIX e primeiro quartel do seculo atuaU 

os patamares e rampas escalonados das abas do Espigao Central, na 
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vertente do Tiete, tiveram grande importancia como elementos 

preferidos para a localizagao de bairros residenciais. Acompanhan- 

do o eixo das radiais que demandaram o Espigao Central, atiaves 

dcs espigoes secundarios, multiplicaram-^se os bairros dessa cate- 

gcria: Liberdade, Bela Vista, Consolagao, Higienopolis, Perdizes, 

etc. 

As colinas tabulates O nivel intermediario mais bem de- 

dc nivel intermedia- finido e mais constante, existente no qua- 

rio principal dro de relevo do sitio urbano de Sao Pau- 

lo, e o de 745-750 m. Aparece tanto na 

vertente do T'ete como na do Pinheiros, diferindo apenas no que 

concerne a detalhes esculturais. Trata-se de largas colinas e pa- 

tamares de colinas, de dorso tabular ou ondulado, dissecadas por 

uma rede nao muito densa de pequenos afluentes paralelos dos 

rics principais. O nivel geral dessas colinas gira em torno de 735- 

755 m, que corresponde ao da Praga da Republica, ao "Trian- 

gulo", ao Jardim America, ao Jardim Europa, a Vila Nova Con- 

ceigao e a Santo Amaro. O termo medio das altitudes dominan- 

tes e a cota de 745 m. 

Quern primeiro atinou com a identidade altimetrica existente 

nas duas areas de colinas dos flancos do Espigao Central parece 

haver sido o historiador Afonso A, de Freitas. A titulo de do- 

cumentagao1, aqui transcrevemos as observagoes de sua lavra, so- 

bre o assunto: 

"Xao cieixa de ser intcressante o confronto das alti- 

tudes das vias piiblicas da Bacia do Pinheiros com as do 

planalto (sic) e, se o fizermos, encontrarcmos, na ma 

Groenlandia, esquina das rnas Mexico e Venezuela; rmi 

Mexico, esquina da Costa Bica; rua Canada, esquina da 

avenida Brasil; rua Colombia, esquina da Peru; rua Pa- 

nama, esquina da Peru, etc., todas do bairro Jardim 

America, a altitude de 740 metros, igual a do largo de Sao 

Bento e aproximada a rua Conccigao, esquina de Wash- 

ington Luis (740,117); da rua General Osorio, esquina da 

Santa Ifigenia (740,267), etc.; ainda no Jardim America, 

encontramos a rua Colombia, na esquina da rua Hondu- 



LU 

1*1 

III' 

ol! i I 

1 i 

& 

+:+: 

ii 

a 

SS ® "C 2 'a ® 
0 a u u <v 
tn 5 vm 
« ^ -S c 

42 « 'c 
C J- r j 01 v® ■-' 8- 
S /ffi aT 0 £ *><1; C ^ OJ 

<ai w 'C 
■|<0O 

^ re «" a <re o £ T3 re pq 

o , 

o 
> 'O 

o 
o -a 

o> 'O Q S 

m n ® 3 O CO 
I O.S'T 
S'S S1- 
E-a 
WJ'-'D 
S £ o c tre •-1 o ^ io c 
««> 42 

^ s 
Sit- ^ 
C w *3 

•3 n 
c 

On 
o b S re:2 ■O irt 
re 2 O P o 
Eb b f S a; 
o.S o o z bfl — 
^ v« O 

C'§ 
o:? o o W T3 

,' I 

to § ^ 



126 AZIZ NACIB AB'SABER 

ras; a avenida Estados Unidos, em seu encontro com a 

rua Argentina; e as ruas Antilhas e Uruguai na altitude 

de 745 metres, correspondente a altitude de rua 15 de 

NovemLro, esquina da rua do Tesouro (745,257) e supe- 

rior as do largo do Paissandu, que acusa em sua parte 

mais elevada a de 742,847; da rua Aurora, entre as ruas 

Conselheiro Nebias e Triunfo, que varia de 744,827 e 740, 

317 m, e tambem a do Largo dos Guaianases que acusa a 

de 743,857 m na esquina da rua General Rondon e a de 

744,487 na da Duque de Caxias". (A. de Freitas, 1930, 

P- HI). 

Trata-se, evidentemente, de uma identificagao altimetrica cui- 

dadosa e pioneira. Apenas faltou uma tentativa de explicagao sobre 

a genese possivel dos dois mveis de colinas^ o que apresentamos 

no presente capitulo. 

£ facil observarnse que, no conjunto da regiao de S. Paulo, 

as colinas intermedarias de 745-750 m constituem um nivel de terra- 

ceamento antigo, ligado a calha-eixo dos vales do Tiete e do Pinhei- 

ros. Dai a curiosa disposigao das colinas tabulares suavizadas desse 

nivel, nas abas inferiiores da platafcrma interfluvial Tiete-Pinhei- 

ros. Ao passo que os altos patamares foram excessivamente reta- 

Ihndos, rebatidos e mascarados pelas sucessivas interferencias das 

retomadas de erosao ciclicas, o nivel de 745*750 m, por ser um dos 

mais recentes e, ao mesmo tempo, um dos mais extensos, ficou mais 

bem definido e conservado no mosaico dos niveis que seccionam 

o quadro geral das colinas paulistanas. Por outro lado, e uma su- 

perficie de terraceamento, marcadamente tabular, que interessa a 

quase toda a bacia de Sao Paulo, dada sua generalizagao ao longo 

dos vales principals. Em outras palavras: nao e ele apenas um 

vel ligeiramente inscrito e mal definido nas abas do Espigao Cen- 

tral; muito pelo contrario, e um legitimo nivel de terraceamento ex- 

tensivo a uma boa porgao do alto vale do Tiete. 

Nao se conferiu, ainda, as colinas de 745-750 m o titulo de 

ierragos fluviais apenas por uma razao: na fase atual, apos intenso 

xetalhamento, as colinas do referido nivel foram incorporadas ma- 

cicamente a topografia geral das colinas pliocenicas, tend© sido re- 

movidos quase todos os testemunhos sedimentarios des terragos an- 
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FOTO n.0 15. — O bergo da Metropole: a esplanada do Patio do Colegiio vista do vale 
do Tamanduatei. Note-se o desnivel de 15 a 20 m que separa os dois pianos do relevo 

regional. Foto Ab'Saber, 1952. 

,,,,, 

FOTO n.0 16. — Na paisagem nrbana da porgao central de Sao Paulo, ate ha poucO 
subsistiam1 vestigios do seu carater de aglomeragao em acropole (arredores da ladeira 
do Carmo) . A assimetria do vale do Tamanduatei se torna muito flagrante nessa area. 

Foto Ab'Saber, 1953. 
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tigcs. Trata-se de verdadeiros "asosalhos" de terragos antigos, des- 

nudados ccmpletamente de seus depositos aluviais primitives e re- 

modelados ativamente pelos epiciclos ercsivos mais recentes. Na 

nomenclatura gecmcrfologica norte-americana, de carater extrema- 

mente pratico, tais formas de relevo ligadas geneticamente a pro- 

cesses de terraceamento antigos, nao mais documentados per ca- 

peamentos aluviais, receberiam a designagao de "strath terraces". 

A genese desse nivel intermediario ("strath terrace" de 745- 

750 m) das colinas paulistanas deve estar ligada a uma longa para- 

dn de erosao, que redundou no estabelecimento de vastas calhas 

fluviais, proximas da area de confluencia do Tiete e do Pinheiros. 

Tais planicies de soleira antigas, recobertas possivelmente por alu- 

vdes finas, fcram posteriormente sujeitas a um rejuvenescimento 

rapido, cue rebateu talvegues para 20-30 m abaixo do nivel ante- 

rior. Durante o reentalhamento, os rios Tiete e Pinheiros, na for- 

ma de um leque que se abre tendencialmente, sofreram uma deriva 

gradual para os lados externos do angulo geral de confluencia. Tal 

fnto teria ocasionado, por sua vez, obrigatoriamente, o aumento dos 

espagos pianos e continues nos lades internes daquele angulo, ao 

mesmo tempo que criava uma dissimetria generalizada nas calhas 

dos dois vales. A deriva para os lados externos do angulo de con- 

fluencia, por outro lado, ocasinou uma ligeira extensao para o cur- 

se dos pequenos rics e corregos procedentes dos espigoes divisores 

em diregao ao Tiete e aos Pinheiros. Ate hoje, a drenagem regio- 

nal reflete esse fato: cs afluentes da margem esquerda do Tiete 

possuem uma linha de concentragao de canais de escoamento se- 

cundarics, mais ou mencs a altura dos pontos em que se iniciam as 

colinas tabulares do nivel de 745-750 m* por outro lado, existem 

corregos mais curtos e mais recentes, possuidores de vales menos 

encaixados, que nascem nos sopes das encostas medias e tern como 

area geografica exclusiva, apenas, a dos terrenos pertencentes ao ni- 

vel tabular — como e o caso do antigo ribeirao do Arouche, 

cujas cabeceiras se encontravam a altura da colina sobre a qual foi 

construida a igreja-matriz da Consolagao. 

A retomada de erosao posterior a formagao do nivel tabular, 

aliada a agao de deriva lateral dos talvegues principais e a superim- 
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posi^ao forgada dos subafluentes "estendidos", foram os responsa- 

veis pela genese da topografia atual da area central da cidade. Dai 

encontar-se, num trecho relativamente proximo da calha do Tiete, 

nivel de colinas tabulates, de topografia bem marcada, sulcado por 

vales de perfis transversais acentuadcs e, de certa forma, juvenis 

(como os do Anhangabau, do Tatuape, do Pacaembu, etc. ) . 

Cumpre recordar que, muito embora o nivel tabular de 745- 

750 m esteja muito bem representado em ambas as vertentes do 

"Espigao Central, e indiscutivel que as colinas esculpidas a partir 

desses largos patamares intermediarios diferem bastante quanto a 

sua morfologia. De modo geral a incisao dos vales afluentes a pan- 

tir do nivel intermediario e menor na vertente do Pinheros que na 

do Tiete. 

Ligeiras diferengas de estrutura e litologia, existentes nas duas 

areas consideradas, alem de outras desigualdades relacionadas com 

a potencia de erosao vertical dos pequenos subafluentes que des- 

cem das abas do Espigao Central, explicam suficientemente tais 

detalhes morfologiccs. 

De modo geral, as maiores diferengas existentes nos dois prin- 

cipais nuclecs do nivel tabular de 745-750 m ligam-se a presenga 

ou nao de depositos aluviais recentes, sotopostos aos terrenes ter- 

ciarios. Na vertente do Pinheiros, certas areas de concentragao de 

minusculos cursos, que desciam das abas do Espigao Central, fa- 

voreceram: a deposigao de cascalheiros, aluvioes argilo-arenosas e 

solos turfosos de varzeas no dorso das proprias colinas tabulates. 

No Jardim Europa, tal fato e bastante comum e muito conhecido 

dos construtcres que all opsram; uma espessa camada de argila 

escura turfosa recobre quase toda a superficie da regiao, acobertando 

indiferentemente terrenos terciarios e depositos de cascalhos dos 

terragos fluviais pleistocenicos des subafluentes do Pinheros. Tal 

fato, porem, e uma anomalia determinada pela dificuldade de escoa- 

mento no nivel tabular e pela excessiva concentragao de canais em 

certos pontos do referido nivel. Nas colinas tabulates suavizadas 

de Vila Paulista, Vila Neva Conceigao, Indianopolis e Santo Ama- 

ro, o nivel tabular toma-se bem evidente, separando-se nitidamente 

dos terragos fluviais dos subafluentes do Pinheiros, assim como do 

nivel das planicies de inundagao principals. 



FOTO n.0 17. — Estrutura dos bairros que circundam o Gentro 

ila cidade de Sao Paulo pelo seu lado ocidental. A foto abrange, na 

melade inferior da foto os bairros de Cerqueira Cesar, Pacaembu, 

Consola^ao, Bela Vista, Higienopolis e Vila Buarque. Apos a Avcnida 

Sao Joao que corta transversalmente a foto (mais ou menos ao cen- 

tro), veem-se os bairros de Campos Elisios, Barra Funda e Santa 

Ifigenia, limitados ao norte pela faixa dos trilhos da Sorocabana e 

Santos-Jundiai. Apos as estradas de ferro, em baixas colinas terra- 

ceadas, baixos terra^os e planicies aterradas, os bairros da Luz e 

do Bom Retiro. 

Da Avenida Dr. Arnaldo (extremidade inferior, esquerda) ate 

o rio Tiete mcdeiam aproximadamente 4 km e uma amplitude alti- 

metrica de uma centena de metros. As avenidas Angelica e da Con- 

sola^ao, saindo das colinas de nivel medio (vale do Tiete)., ganham 

o Espigao Central, enquanto as avenidas Pacaembu e Xove de Julho 

remontam os pcquenos vales afluentes do Tiete e Tamanduatei. (Aero. 

foto dos vServi^os Aerofotogrametricos Cruzeiro do Sul — Esc. aprox. 

de 1:25.000 — Levant, cm nov. de 1052 — Gentileza da Associa(;ao 

dos Geografos Brasileiros). 
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Preocupou-nos, sobremaneira, estudar as principals relagoes 

existentes entre o nivel tabular de 745-750 m (nivel do "strath 

terrace") e o nivel dos terragos fluviais tipicos (fill terraces), nog 

principals vales da regiao de Sao Paulo. Em quase todas as areas 

pesquisadas, salientou-se sempre o fato de os depositos de terragos 

estarem como que embutidos nos desvaos dos taludes das colinas 

intermediarias, atraves de uma separagao bastante nitida, na mala- 

ria das vezes. Na vertente do Tiete, as calinas tabulares do nivel 

de 745-750 m encontram-se elevadas de 15-25 m acima dos terra- 

gos fluviais e planicies de imindagao. Na vertente do Pinheiros, os 

depositos de terragos dcs subafluentes transgrediram em rampa 

suave pelas largas calhas secundarias, atingindo niveis excepcionais 

e anomalos, pois sao encontrados ate a cota de 740 m. IZsse verda- 

deiro afogamento das calhas dos subafluentes, pelos depositos de 

cascalhos pleistocenicos, deu origem a ondulag5es suavissimas, atra- 

ves de uma area de alguns km2. Realmente, a altura da avenida 

Brasil, as colinas tabulares suavizadas do nivel de 745-750 m dei- 

xam apresentar qualquer retalhamento analogo ao da vertente do 

Tiete, para se comportarem coma um segundo nivel de baixadas 

sobreelevadas, extensivamente capeadas por solos turfosos de var- 

zeas recentes. O embasamento pliocenico, que sustenta os deposi- 

tos quaternarios, so muito raramente pode ser observado. Todavia 

condigoes bem diferentes sao observadas a altura de Vila Paulista 

e Vila Nova Conceigao: ali, como ao longo das colinas da Estrada 

Velha de SantoAmaro, voltam a se definir as colinas tabulares sua- 

vizadas do nivel de 740-745 m, retalhadas de espago a espago ('SOO 

a 1.000 m) por pequenos vales, apresentando-se os depositos de 

cascalhos e aluvides pleistocenicos arenas reduzidos a estreitas 

linguas, que acompanham os vales em certcs trechos. 

Os conhecimentos a respeito da estrutura e da sequencia de 

estratos das colinas de nivel tabular de 745-750 m sao satisfato- 

rios apenas no que se refere as colinas da area central da cidade. 

Inumeras foram as sondagens realizadas pelo I.P.T. e por orga- 

nizagoes particulares, na regiao tabular das colinas que se estendem 

desde a margem esquerda do Tamanduatei ate a margem direita do 

Pacaembu. Trata-se de uma area que cobre e ultrapassa a area dos 
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dais nucleos do oentro da cidade. Foram as exigencias d)e ordem 

tecnica, derivadas da constmgao de arranha-ceus, que possibilita- 

taram um conhecimento razoayel de subsclo regional. 

Os perfis das sondagens e as secgdes' geologicas minuciosas, 

elaborados pelos tecnicos do I.P T., na base de sondagens sele- 

cionadas (Vargas e Bernardo, 1945), revelam-nos grande variedade 

de estratos e diferenciagao de "facies", quer em relagaoi aos perfis 

transversais, quer no1 referente a distribuigao especial dcs sedimen- 

tos. Alternam-se camadas de areia, argilas e siltes, de diferentes 

spessuras e marcada descontinuidade horizontal. Por outro lado, 

as aretias incluem leito de argilas e os depositos argiloscs incluem 

leitos de areia, o que faz suspeitar a dominancia local de "fades" 

fluvio-lacustres sobre os "facies" lacustres ou fluviais puros. Entre 

as cotas de 720 e 730 m, as camadas de argilas reduzem-se em es- 

pessura, de acordo com a profundidade, perdendo definitivamente 

continuidade e transformando-se em simples lentes, na massa espes- 

sa de sedimentos arenosos que passam a dominar. 

Trata-se de uma estratificagao muito mais variada que a do- 

minante dois quilometros para o sul, no Espigao Central, a altura 

do tunel da avenida Nove de Julho, conforme foi observado pelo 

Engenheiro Milton Vargas, do I.P-T. Tal variedade, mormente 

na colina do "Triangulo" tradicional, e muito grande, acarretando 

serios problemas em relagao' as fundacdes dos grandes edificios ali 

concentrados. 

As perfuragoes e sondagens feitas em centenas de pontos, ao 

lengo do nivel tabular de 740-745 m, constituem um exoelente do- 

cumentario sobre as ssqiiencias estratigraficas e as posigoes alti- 

metricas do embasamento de rochas antigas, que serve de asscalho 

para as camadas de Sao Paulo, nessa area da bacia. Rochas grani- 

ticas e gnaissicas do embasamento cristalino alteradas por decom- 

posigao recente e profunda, foram encontradas a diversos niveis 

na regiao e, ate mesmoi, a flor da terra (como pudemos obssrvar 

em afloramentos na avenida Angelica; entre a praga Marechal Deo- 

doro e a alameda Barros, a 740 m) . O termo media das profundi- 

dades onde se encontra o assoalho pode ser calculado em torno das 

cotas de 660-710 m, aproximadamente, tudo indicando que a topo- 
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grafia pre-pliocenica fosse bastante acidentada e irregular, no lo- 

cal. Lembremos, a nda, que as piatafc rmas planas do nivel tabu- 

lar, tais como as do sstor mais recente da area central da cidade 

(Praca da Republica, rua Barao de Itapstininga, avenida Ip.ranga, 

avenida Sao Jcao), escondem e fcs^ilizam uma topograf a pre-:er- 

ciaria extremarnente movimentada ncs detalhes do relevo. 

Tcdas essas corstatacoe/, alem de nos sugsrir ideias de cara- 

ter gecmorfologico e paleogecgrafico sobre a regiao de Sao Paulo, 

servem para mcstrar, claiamente ainda uma vez, c papel desem- 

penhado pelas camadas de Sao Paulo (particularmente as que 

i'ormam o nivel tabular) na criapao de espacos propicics a urbani- 

zacao, nesse recanto do Planalto Atlantico. 

A importancia do nivel intermediario de 740 745 m, para o 

si'bo e para a estrutura urbana da cidads, sem duvida e das maic- 

res. A capital paulista nasceu sobre uma das colinas pertencentes 

a esse nivel, por sinal que uma das ma's irregu^res e estreitas das 

que constituem o quadro. das colinas tabulares regionais. Por ou- 

tro lado, a primeira expansao da cidade fez-se em direcao a colina 

vizinha, situada alem do vale do Anhangabau, a qual representa 

uma das extensdes maiores e mais tipicas daquele nivel (area ccm- 

preendida entre a praca da Republica, a aven da Duque de Caxias, 

Estacao da Luz e praca Ramos de Azevedo) . 

Os mais series problemas de estrutura urbana e de circulacao 

interna, existentes ccm relacao as col-nas do nivel tabular, refe- 

rem-se aos vales e as ladeiras das vertentes; isto porque os vales, 

ircisos a partir da plataforma tabular intermediaria, encaixaram-se 

pronunciadamente, de 15 a 20 m, criando uma topografia localmen- 

te movimentada em face do organ smo urbano que se Ihe justapos. 

Tal fato e particularmente sensivel na area dc primitivo sitio urba- 

ne, que ccmpreende o angulo interne da ccnfluencia do Tamandua- 

tei ccm o Anhangabau. Dai a presenca de ladeiras, viadutos, es- 

cadarias, tuneis e avenidas de fundo de vale, para resolver os 

inumeros problemas de circulagao urbana das pergess centrals da 

cidade. Toda a suntuosidade urbanist.ca, que estamos acostumados 

a ver no centro de Sao Paulo, nas imediacoes do vale do Anhanga- 

bau, deriva de solu^oes engenhosas, de que se langou mao para 
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restaurar, ainda que parcialmente, os pianos de continuidade da 

superficie tabular tao retalhada pelos ativos subafluentes da mar- 

gem esquerda do Tiete. 

No conjunto do organismo urbano atual, porem, pode-se di- 

zer que os mais diferentes tipos de pianos de ruas e de estruturas 

urbanas tern sido ensaiadcs, ao longo das colinas do nivel tabular 

de 745-750 m. Realmente, nas areas menos retalhadas pelos vales 

afluentes do Tiete e do Pinheiros, todos os estilos urbanisticos, for- 

mas de arruamentos e estruturas de bairros tern sido experimen- 

tados, sem maiores camplicagoes impostas pelo relevo. As varia- 

goes e as preferencias tem variado ao sabor das diversas e sucessi- 

vas vagas de estilos dominantes, em cada epoca. 

No primeiro arruamento de bairro planejados (como e o caso 

de Campcs Eliseos), dominou o reticulado classico dos quarteiroes, 

cujas ruas se cortam em angulo reto. Uma enorme diferenca dis- 

tingue essa solugao pioneira das realizagoes postericres, levadas a 

efeito nas areas em que aparecem os "bairros-jardins": Jardim Ame- 

rica, Jardim Paulista, Jardim Europa, Vila Paulista, etc., onde 

passcu a dominar, extensivamente, o sistema de alamedas e ruas 

recurvas, de estrutura inorganica e labirintica, pontilhada de espa- 

gos ajardinados. De modo geral, pode-se dizer que todos ds espa- 

gos do nivel tabular das duas vertentes do Espigao Central ja fo- 

ram absorvidos pelo casario da cidade. Restam, apenas, uns poucos 

espagos loteados e arruados, mas nao construidos, na diregao de 

Santo Amaro. Na diregao da Penha, todas as colinas desse nivel se 

apresentam, de ha muito, preenchidas por bairros industrials e re- 

sidenciais, o mesmo podendo ser afirmado com relagao a area da 

Lapa. 

As baixas colinas ter- Trataremas, agora, de reduzidos e 

raceadas descontinuos baixos "strath terraces", exis- 

tentes em areas continuas aos terragos flu- 

viais tipicos ou "fill terraces". Traduzem-se, no- relevo, atraves de 

colinas de declives muito suaves, geralmente pouco extensas, cons- 

tituidas por terrenes consistentes e enxutos, retalhados ligetramen- 

te pelos baixos vales dos afluentes do Tiete e do Pinheiros. Dis- 

postas aproximadamente, entre 730 e 735 m, possuem uma estru- 
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FOTO n.0 18. — Paisajem de uma das tradicionais ladeiras paulistanas que poe em li- 
ga^ao o Largo de Sao Francisco a Praca das B^ndeiras (vale do Anhangabau) . 

Foto Ab'Saber, 1954. 

^4® 

m. 

*v\3i 

■w-Hk 

FOTO n.0 19. — A ladeira Joao Briccla que liga c« rua da Boa Vista a rua 25 de 
Mar^o (vale do Tamandu^tei) . Foto Ab'Saber, 1954. 
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tura dominante de camadas pliocenicas, em oposigao aos terragcs 

tipicos, constituidos de aluvioes e cascalheiros referenciaveis ao 

pleistocene. 

Sob o ponto de vista genetico, trata-se de porgoes laterals ou 

centrals das areas que foram interessadas pela cobertura sedimen- 

tar do terraceamento pleistocenico, posteriormente aliviadas, total 

ou parcialmente, das delgadas capas de ssdimentos finos, que pro- 

vavelmente as recc^briam. Asslm sendo, constituem verdadeiros 

"assoalhos" mais salientes da antiga capa sedimentaria aluvial dos 

terragos tlpicos. A desnudagao- das aluvioes antigas e moderada fa- 

se de escultura recente transformaram essas secgoes antigas, do 

embasamento dos terragos tipicos, em ligeiras extensoes de baixos 

^'strath terraces". Referimo-nos a eles com insistencia pcrque a 

falta de consideragao desse tipo de acidente pode redundar em di- 

ficuldades de interpretagaoi para certas areas de relevo, contiguas 

aos terragos fluviais documentados por linhas de seixos e capas de 

aluvioes antigas. 

Um bom exemplo de pequena regiao, onde tais baixos "strath 

terraces" estao representados, e o ba-rro do Itaim, entre Vila Nova 

Conceigao e o Jardim America, na vertente do Pinheiros. Trata-se 

de uma area relativament plana e baixa (730-735 m), completa- 

mente livre das inundagbes do rio Pinheiros e corregos vizinhes. 

Dominam, ali, camadas de argilas e areias pliocenicas, podendo-se 

verificar com facilidade a presenga de psquenos taludes e rampas 

suaves, na transigao entre as colinas regionais e os terragos fluviais 

e plamcies de inundagao, que circunscrevem a regiao. Em pentos 

raros, observam-se, ainda, ligeiros e muito delgados testemunhos 

dos seixos e aluvioes^ que capeavam o terreno. Nota-se, imediata- 

mente, que tais horizontes adslgagados de cascalheiros transgredi- 

ram gradualmente dcts terragos fluviais tipiccs para o nivel do "strath 

terrace". 

Ocorrencias de acidentss geomorficos analogos podem ser en- 

contradas na zona de transigao entre os terragos do Bras e da Mooca 

com as colinas do Belenzinho e Alto do Pan. Nas proximidades da 

confluencia do rio Aricanduva com o Tiete, no baixo Parque Sao 

Jorge, contiguo aos terragos fluviais do bairro do Maranhao, reapa- 
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recsm ac dentes identicos. Todav'a, e na vertente direita do Pi- 

nheiros, nas areas de transigao entre as colinas tabulates interme- 

diarias e os primeiros trechos dos tfirragos e planicies da calha prin- 

cipal do vale, que tais ac'dentes sao mais caracteristiccs e comuns, 

embora descontinuos e reduzidos em area. 

Km Vila Anastac'o existem baixas colinas terraceadas, muito 

bem aproveitadas pelo nucleo central do bairro. Tais colinas rasas 

estao entre 4 a 6 m acima do nivel da? planicies aluviais da regiao, 

salientandc-se pelcs seus terrenos f'irmes e enxutos, sempre a escapo 

de quaisquer inundagoes. Ha trinta anos era grande o contraste en- 

tre a porgao enxuta de Vila Anastac'o e as planicies que a circun- 

davam. Para a construgao dos "Armazens Gerais" tomcu-se neces- 

sario aterrar grandes areas contiguas ao terrago principal. Lembra- 

mos que, para obter-se entulho para o aterramento das varzeas de 

Vila Anastacio, foi preciso destruir-se tcdo um outeiro granitico 

existente entre o Piqueri e as proximidades da ponte da E. F. 

Santos-Jundiai (Ab'Saber, 1952, p. 32). 

As baixas colinas terraceadas, ex'stentes entre a ponte de aces- 

so ao bairro do Morumbi e a parte baixa de Santo Amaro, perten- 

cem ao mesmo caso. Ali, o Pinheiros sofre um ligeiro estrangula- 

mento, em relagao a largura de sua planicie aluvial, fato muito bem 

aproveitado para a construgao da ponte e da estrada de ligagao 

entre Santo Amaro e o Morumbi. 

Essas d'versas ocorrencias de baixas colinas terraceadas posto 

que muito deicontinuas, mostram sua importancia geografica. Mui- 

tos bairros antigos da cidade tiveram o seu embriao de organismo 

urbano no dorso desses terragos de terrenos firmes e enxutos. 

Os terragos fiuviais Trata-se de baixas plataformas aluvi- 

de baixadas relativa- ais, relativamente enxutas, que ladeiam, 

mente enxutas de maneira descontinua, as principa's bai- 

xadas da regiao de Sao Paulo. Os depod- 

tcs desses terragos sao constituidos geralmente por aluvioes sobre- 

levadas, de material arenoso ou argilo-arenoso, em que se incluem, 

quase invariavelmente, um cu mais hoirzontes de seixos de quartzo 

e de quartzito, pequenos e medio:, parte rolados, parts fragmenta- 
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FOTO n.0 21. — Terraco fluvial da vertente esquerda do rio Pinheiros (Porgao baixa 
de Vila Nova Conceigao proximo a Estrada Velha de Santo Amaro) . Foto Ab'Saber, 

junho de 1950. 
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FOTO n.0 22. — Cascal/ieiros dos terragos de Vila Nova Conceigao. Domit^am n^>s de- 
positos locais, seixos de 2 a 4 cm de diametro, parcialmente arredondados, de quartzo 
e quart^ito. Quando estudados por metodos adequados, tais cascalheiros poderao trazer 
muitas revela^oes para a paleoclimatologia do Quatemario regional. Foto Ab Saber, 

junho de 1950. 
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rios. A distribuigao de tais terragos, ao longo das calhas dos prin- 

cipals riosv possibilita sua correlagao direta com o mosaico geral da 

hidrografia atual, salvo poucas excegoes. 

Os terragos fluviais deste grupo filiam-se perfeitamente a classe 

dos chamados "fill terraces", devido a sua estrutura e composigao 

aluvial. Encontram-se embutidos, 15 a 25 m abaixo do nivel tabu- 

lar intermediario das colinas pliocenicas paulistanas, embora elevados 

de 3 a 7 m acima das planicies de inundagao do Tiete, do Pinheiros 

e de seus principais tributarios. 

Alguns bairros industrials e residenciais de classe media ou po- 

bre, assim como grandes trechos das principais ferrovias que cru- 

zam a cidade, justapuseram-se aos aludidos terragos. Por outro lado, 

o desenvolvimento da area urbanizada por sobre os mesmos ocasio- 

nou uma verdadeira camuflagem do sitio original, dificultando o 

estudo do relevo e da estrutura. 

Nos derradeiros quilometros que precedem a confluencia do 

Tiete com o Pinheiros, os terragos do lado intemo do angulo de 

confluencia apresentam-se com bastante evidencia na topografia, 

a despeito de conformarem plataformas rasas, na maior parte das 

vezes, descontinuas. A altitude media dos terragos fluviais, que la- 

deiam as grandes baixadas dos rios paulistanos e de 724-730 me- 

tres. 

Existem dois tipes de rebordos nos terragos fluviais do Tiete 

e do Pinheiros: 1. rebordos com terminagao em rampa suave e 

progressiva; 2 . rebordos com terminagao em pequenos taludes. Tais 

formas de relevo pedem aparecer numa so area. Descobertos os 

taludes terminals dos terragos, atraves das diversas modalidades de 

perfis de rebordos, fica facilitada, sobremaneira, a verificagao de 

sua extensao horizontal e suas relagoes com os fatos da gecgrafia 

humana, Casos ha em que os limites das areas de construgoes ur- 

banas ve^e determinado pelo talude dos terragos. 

As areas de confluencia entre os rios principais e seus afluentes 

correspondem acs trechos em que os terragos fluviais ganham ex- 

presiao topografica e sao susceptiveis de observagoes mais detidas. 

Dispondo-se no terreno, sob a forma de pequenos ou extensos "fu- 

nis", continuos ou retalhados, os terragos espraiam-se por alguns km2, 
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FOTO n.0 23. — Terrago fluvial do vale do Tiete (margem esquerda), entre Vila Ma- 
ranhao e o Parque Sao Jorge, mantido por casdalho miudo de quartzo e quartzito. Foto 

Ab'Saber, julho de 1951. 
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FOTO n.0 24. — Terrago fluvial do vale do Tiete (margem direita), situado proximo 
ao cruzamento entre a Via Presidente Dutra e a - estrada Penha-Guarulhos. Depositos 
fanglometraticos de quartzito de g^rande valor para o estabelecimento da paleoclimatologia 

moderna da regilio. Foto Ab'SSber Janeiro de 1951. 
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na zona de conjungao' entre o ba'<xo vale dos afluentes com as gran- 

des calhas dos vales principals. Nas margens de ataque dcs rios 

atuais, os trechos dos terragos adquirem uma saliencia mU'ito maior, 

atingindo de 3 a 4 m de altura em relagaoas porgoes alagaveis das 

planicies adjacentes. 

Dentro da area urbana, a maicr extensao dos terragos fiuvias 

tipicos verifica-se no Bras, no Pari, no Caninde e na parte baixa da 

Mooca, zona de deposigao preferencial, situada na area de confluen- 

cia entre o Tamanduatei e o Tiete. 

A separagao entre os depositcs aluviais ant gos dos terragos e 

os terrenes das planicies de inundagao atuais faz-se de modo bas- 

tante nitido, mormente nos trechos ende os terragos sao balizados 

pelos taludes ja referidos. Por outro lado, os terragos enconlram-se 

embutidos por entre os desvaos das baixas colinas de terrenos plio- 

cenicos, atraves de uma disccrdancia flagrante. Nao e raro, porem, 

observar-se porgoes das camadas pliocenicas niveladas em relagao 

aos depositos dos terragos (caso dcs baixos "strath terraces", do ni- 

vel de 730-735 m). Diferengas de cor, facdmente perceptiveis, 

dhtinguem as expesigoes de terrenos plic-cenicos em relagao aos de- 

positos dos terragos: enquanto o solo das areas pliocenicas tende 

para uma cor amarelada, creme claro ou vermelho, os depositos dos 

terragos apresentam sclo escuro, cinza claro cu cinza eicuro. Um 

horizonte relativamente espesso de seixos rolados, cujos diametros 

variam entre 1 e 5 cm,, serve de baliza, de modo quase invariavel, 

para os terragos principals. Essa linha de seixos aflora ncs taludes, 

nas cacimbas, nos cortes de ruas ou estradas e nas valetas abertas 

pelo servigo publico, testemunhando a extensao e a relativa homo- 

geneidade dos depositos dcs terragos. Sua espessura varia entre 

60 cm e 1,20 m, conforme os dados que pudemos obter no exame 

das ocorrencias estudadas. Em alguns cases especiais, o numero de 

leitos de cascalho e maicr, a despeito de uma continuidade menos 

expressiva e uma ritmagao apenas esbogada na seqiiencia dos aflo- 

ramentos. Trata-se de depositos de carater nitidamente fanglome- 

ratico, O' que pode ser constatado nao ro pela deposigao dos sedi- 

mentos, como pela forma dos seixos fragmentarios e mal rolados, 

que cs compoem. 
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FOTO n.0 25. — Grande seixo de quartzito encontrado em um terra^o fluvial tipico si- 
tuado a sudoeste da regiao de Sao P^ulo (estrada de Itapecerica-Sao Lourengo) , Tais 
seixos, nao de todo raros nos terra^os situados nas bordas da Bacia de Sao Paulo, nos 
revelam condigoes iorrenciais de transporte, inteiramente diferentes daquelas dominan- 
tes nos rios integrantes do sistema tropical umido atual. Na verdade os rios atuais sao 
incapazes ate mesmo de transportar e elaborar seixos rolados de pequeno volume. 

Foto Ab'Saber, julho de 1952. 

O un'ico fato que cria complicagoes, na delimitagao da area dcs 

terragos, e a existencia de depositos turfosos holocenicos, que trans- 

gridem, indiferentemente, desde as plamcies aluvsais atuais ate os 

terragos e sopes de colinas, recobnndo e nivelando parcialmente ex- 

tensas areas pertencentes a formagBes diversas. Tal fato deve estar 

relacionado com os problemas da ma organizagao da drenagem, na 

area dos terragos, plamcies e baixas colinas, onde a falta de escca- 

mento e a excessiva retengao de aguas favoreceram a formagao de 

verdadeiros depositos tvrfosos, posto que ainda longe de constitui- 

rem turfeiras propriamente ditas. 

As plamcies aluviais Na terminologia popular paulistana 

do Tiete, Pinheiros e sao compreendidas pelo termo varzeas, to- 

seus afluentes dos os terrenos de aluvioes recentes, desde 

os brejais das plamcies sujeitas a submer- 

ao anual, ate as planicies mais enxutas e menos sujeitas a 
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dagoss, ex stentes nas porgoes rr.ais elevadas do fundo achatado dos 

vales. 

Desta fcirma, as varzeas pauli.tanas sao constituidas por alon- 

gadas planicies de relevo praticamente nulo, formadas palas alu- 

vioes holocenicas dcs principais rios que cruzam a bacia de Sao 

Paulo. A montante da sclelra gnaissica do morro de Sao Jcac, em 

Osa co, e da psquena soleira repressntada p;lo tabuleiro raso do 

terrago fluvial de Presidente Altino, tais planicies aluviais recentes 

interpenetram-se polo Tiete e Pinheiros e pelos baixos vales de seus 

afluentes principais, conservando uma largura nao excedente de 

3 km. 

Trata-se de um conjunto de depo itos aluviais multo recentes, 

cuja genese obadece as normas classicas da sedimentagao em pla- 

nicies de immdagao (flood pla'ns); conjunto esse que permaneceu 

embuLdo discretaments ncs desvaos doi baixos terragos fluviais 

pleistooenicos e das colinas pliocenicas. Restaram, assim, tais pla- 

nicies, como que preenchendo e colmatando extensivamente as irre- 

gularidade: que por certo existiram no fundo da calha dos vales 

regionais, apos a ligeira retcmada de ercsao epiciclica que criou 

os baixos terragos fluviais de 724-730 m. Os Lm.tes altimetricos, 

dentro dcs quais estao compreendidas tais planless, ficam baliza- 

dos pelas cotas de 719 e 723 m, o que Ihes da uma amplitude alti- 

metrica exesssivamente mcdesta, nunca superior a 4 metros. 

Prolonga-sie o sistema de planio es aluv.ais paulistanas, na area 

de interesse para o sitio urbano metropolitano, desde a Penha ate 

Oiasco, atraves de uma fa'ixa orientada de leste para oeste, perfazen- 

do aproximadamente 25 km e conservando em todo esse trecho a 

largura media de L5 a 2,5 km. As varzeas do Pinheiror^ pratica- 

mente identicas as do Tiete, psrfazem 20 km, desde Santo Amaro 

ate a confluencia com o r,"o pr ncipal, conservando! largura media de 

1 a 1,5 km. Todos os pequenos afluentes do Tiete e Pinheiros, por 

sua vsz, possuem tratos de varzeas, de menor largura, as quais sao 

ccntinuas apenas em relagao aos ultimos quilometros do baixo vale 

dos cursos d'agua a que pertencem. Para montante, perdem conti- 

nuidade, estrangulandc-se, ou passando a constituir planicies alveo- 

lares de area rectrita. 



FOTO n.0 26. — A confluencia do Tide e Pinheiros, a W-SW 

de Vila Anastacio. A aerofoto mostra bcm o estado cm que se en- 

contra a marcha da urbaniza^ao por volta de novembro de 1952, na 

area do angulo interno da confluencia Tiele-Pinheiros. Apos a reti- 

fica^ao do Pinheiros aumentou em muito a area de espa^os vagos na 

sua margem esquerda, espa^os esses passiveis de recupera^ao facil 
por parte da Metropole. Entre o Alto da Lapa, extremidade ocidcntal 

do Espigao Central, e a Eapa c Vila Anastacio, a cidade tern maior 

continuidadc em sen organismo urbano, enquanto os bairros que se 

situam aiem, nas altas colinas da margem direita, apresentam um as- 
pecto nebular. (Foto dos Serviyos Aerofotogrametricos Cruzeiro do 

Sul — Esc. aprox. de 1:25.000 — Levant, em nov. de 1952 — Genti- 

leza da Associa^ao dos Geografos Brasileiros) . 
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Dentro da sitio urbano da o'dade, apenas o rio Tamanduatei 

apresenta plamcies aluviais passiveis de serem comparadas com as 

dos rios principals. Pode-se dizer mesmo que suas varzeas (que se 

alongam de SE para SW, com um tragado grosso modo paralela as 

do Pinheiros) ccupam, quanto a crdem de grandeza, o terceiro lu- 

gar entre as planicies aluviais paulistanas. Prolongam-se de Sao 

Caetano ao Pari, atraves de 16 km ds planicies de 200 a 400 m de 

largura, as quais permanecem embutidas entre baixos terragcs flu- 

viais pleistocenicos e colinas pliocenicas. 

Em se considerando o trecho varzeano que vai de Osasco as 

proxirrrdades da Penha, assim como os primeiros quilometros das 

varzeas do Pinheiros, a montante de sua confluencia com o Tiete, 

e possivel d/stinguir^se dois niveis altimetriccs, imperfeitamente de- 

limitados no con junto das planicies aluviais paulistanas: 

a) — Planicies de inundacao sujeitas apenas as grandes che- 

ias, situadas entre 722 e 724 metros; 

b) — Planicies de inundagao, sujeitas a inundagoes anuais, 

s/tuadas entre 719 e 721 metros. 
9 

As porgoes de p^nicies, correspondentes ao primeiro caso, sao 

constituidas por alongadas e descontinuas faixas de terrenos alu- 

viais mais enxutos, que permanecem a escapo das enchentes anuais. 

Trata-se das areas menos encharcadas e relativamente mais eleva- 

das das planicies holocenicas dec principals rics regionais, dispos- 

tas em niveis que osclam entre 721 e 723 metros (area Osasco- 

Penha). Elas je levam aos poucos, de Osasco para montante, pos- 

suindo, tambem, niveis um tanto mais elevados ao lengo dos rios 

afluentes. Tais varzeas relativamente mais enxutas, colocadas no 

fundo do vale na forma de "firmes" descontinuos, diques marginals 

antigos ou atuais, assim como, sob a aparencia de rasos terragos 

desprovidos de quaisquer taludes, separam-!e nitidamente dos ter- 

ragos fluviais tipicos mantidos por cascalheiros ("fill terraces" de 

724-730 m). Por outro lado, descaem em rampa quase (mpercepti- 

vel em diregao as grandes varzeas sujeitas a inundagoes anuais. S6- 

mente uma linha discreta de separagao existe entre as porgoes anual- 

mente alagadas e aquelas que estao sujeitas apenas as grandes cheias 

periodicas. 
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FGTO n.0 27. -— O "morro" do Pari que nao pasra de uma ligeira colina de granites 
decompostos capeados por cascalheiros de quxrtzo e quartzito (735 m) . Trata-se da 
unica elevagao mais saliente existente nos terrenes baixos que formam os bairros do 

Bras, Caninde e Oriente. Fete Ab'Saber, 1955. 

m 

FGTO n0 28. — Areas conquistadas a planicie do Tiete, a partir da base do "morro'* 
do Pari. O material de entulho vem sendo retirado da propria elevagao contigua, que 

domina as varzeas submersiveis. Foto Ab'Saber, 1955. 
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A canalizagao do Pinheiros e as obras de retificagao do Tietey 

aliadas a agao do sistema hidraulico cr ado pela "Light", destruiram 

o regime hidrologico antigo da reg ao, cc<ntr (buindo para diluir a 

s~paragao entre os dois niveis de inundagao das plamcies regionais. 

Em muitos pontos, porem, ainda :e pcdem obiervar rs sinais da 

separagao anliga, cs quais tendem a ser destruidos per complete com 

as obras de urban'zagao em processo. 

A constituigao geologica des depositos da: varzeas paulista- 

nas equivale ao reg stro classico das p'amcies de inundacao de cur- 

ses d'agua que entalham formagoes cristabnas granitoides, uje tas 

as condigoes cl'maticas e hidrologicas peculiares acs paises tropi- 

cais umidos. Grande e a marca de material quartzo o ex stente no ^ 

seic das fcrmagoes rochosas dos velhos escudos, fato que se traduz ^ 

nas plamcies aluviais por abundantes e exten:as lentes de areias. g 

Por cutro lado, o material decomposto des granites, gnaisses e xis- 0 

tos argilosos e transportado seletivamente pelas enxurradas de aguas ^ 

calmas, durante todo o psriodo de ascensao e declimo das aguas de o 

inundagao. Acrescentam-se desta forma, cunhas hor.zcntais de se- § 

dimentos argilosos no entremeio das vastas areas de sedimentos^ 

arenosos fluvio-aluviais dos diques marginals e canais fluviais. S* 

Em conjunto, os depos.tcs varzeanos constituem o saldo de^ 

alguns milhares de anoi de aluvionamento em canais fluviais, dique/^ 

marginals, baixadas laterals, lagoas de meandros e feixes de resting 

gas fluv -ais ribeirnhas. Atsstam tais aluvioes, per outro lado, uma^ 

lenga histona icdimentar em planic e de inundagao ocupada por 

curses d'agua excessivaments divangantes. A despeito da caotici- 

dade do acamamento observavel segundo os perfis vertica's, do- 

minam as lentes e cunhas de areias obi 2 as argilas e os cascalhos. 

Tal dem bancia sensivel das areas fluviais sobre cs outros depo- 

sitos esta ligada intimamente a natureza cristalina gramtico-gnai!:- 

sica das rcchas das cabeceiras do Tiete e Pinheiros, assim como a 

apr?ciavel porcentagem de are as existentes nos depo tos pl oceni- 

cos paulistanos. 

Um aspacto de grande constancia em todas as varzeas paulis- 

tanas e a presenga de uma cobertura superficial de e pesso solo 

turfoso escuro, o qual recobre extensivamente as baixadas mais en- 
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xutas da planicie, transgredindo ligeiramente ate os sopes mais 

suaves das coPnas e atingindo eventualmente as zonas deprimidas 

dos terragos e niveis tabulares intermediarios. 

Tais zonas de solos fortemente turfosos atingem de 0,75 m a 

1,5 m de espessura, adelgagando-se para os bordos da planicie. Sob 

cond'goes excepcionais de umidade do solo e superficialiade do 

lengol freatico, foi possivel formar-se ate mesmo uma espec^e de 

turf a, ainda impura e fortemente hidratada. Nao se conhece, pc- 

rem, na regiao de Sao Paulo nada de ^emelhante as turfeiras do 

medio vale superior do Paraiba. 

A espes.;ura dos depositos fluvio-aluviais das varzeas pauEs- 

tanas varia de 3 a 7 m, em media, estando os mesmcs assentados 

sobre gnaifsses is granites, e, eventualmente, sobre terrenos tercia- 

rios ou pleistocenicos. Como cs dois principals rios de Sao Paulo, 

apos as ultimas retomadas de ercsao epiciclicas, tenderam a abrir- 

se em leque, atraves de uma deriva tendencial para os lados da 

bacia sedimentar, eles encontraram em mu'itos pontos o embasamen- 

to gramtrco-gnaissico, passando a trabalhar diretamente em rochas 

nos talvegues. 

Contrastando ccm o relevo suavissimo da planicie aluvial, o 

assoalho que sustenta os terrenos holocenicos possui inumeras irre- 

gularidades de detalbe. Alem da scleira local mais importante, si- 

i"?uada em Osasco (morro de Sao Joao), existe uma serie de outrcsi 

pequenos travessoes rochosos que alojam em seus intervalos secgoes 

de terrenos aluviais, caoticamente acamados. Tais soleiras secun- 

darias, freqiientes, sustaram sobremaneira o entalhamento vertical, 

auxiliando a extensaoi do aluvbnamento, sendo comandadas pelo 

nivel de base local da soleira gnaissica de Osasco. 

Na base da ponte de Vila Maria, o leito de e^tiagem do Tiete 

deixa entrsver as barras diaclasadas do granito Pirituba, enquanto 

em Osasco afloram pontas de gnaisses na soleira rochosa atraves^a- 

da pelo rio, ao lade do morro de Sao Joao. Entre Piqued e Vila 

Anastacio, por ocasiao das vazantes, despontavam rochedos grani- 

ticos ao centro do do, Mas e ssm duvida da Penha para montante* 

ate Itaquaquecetuba, que afloram mais a miudo, no leito de estia- 

gem do do e em suas margens de ataque, alguns blocos de rochas 
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gramtxcas ou gnaissicas, expostos pela agao de lavagem da corren- 

leza do Tiete. 

No rio Grande, no local onde se situa hoje a gjrande represa da 

"Light", enccntrcn-se o emba amento granitico, que alias foi muito 

util para a implantacao da barragem, feitura das tuneis e fixagaO' 

da maqu^na da usi'na de reversao de a,guas ali instalada. 

Grandes matagoes de granito afloram no meio das aluvioes da 

varzea do Tiete, em Vila Maria, ao longo de um baixo esporao vin- 

culado a enccsta do mcrro do Jardim. Japao (cujo topo e constitm- 

do por uma e:pessa coroa de terrenos terciarics) . Identicamente, 

nas varzeas que circundam a cclina da Penha, aflcram matagoes 

esparsos, que os destacam aqui e acola nas plamcies rasas dos fun- 

dcs dos vales. Entre a Lapa e c Piqueri; no Tiete, assim como nas 

varzeas proximas do bairro industrial de Jaguare, junto ao Pinhei- 

ros, existem alguns rarc-s matagoes pertencentes a soleiras rasas, 

praticamente enccbertas e afogadas pela extensao do aluvionamen- 

to, 

Os pogc® abertos nas varzeas ma'is elevadas revelam que o m~ 

vel hidrostatico esta quase que a flor da terra; apofci a abertura dos 

pogos rasos, a agua permanece entre 0,50 cm e 1 m de profundida- 

de. Trata-se, no caso, de uma agua turva, impregnada de impurezas- 

e nao potavel. Nos terragcs fluviais sustentados por cascalheiros, 

onde a topografia e mais elevada o nivel hidrostatico e naturalmen- 

te mais baixo e irregular do que nas varzeas, atingindo de 2 a 

4 m de profundidade, sendo que a agua sensiv>elmente ma's pura 

que as das varzeas. 

Enquanto a cidade permanecia nas colinas e por elas se expan- 

dia nas mais diversas diregces e pianos altimetricos, as varzeas 

paulistanas mant Veram-se com uma historia urbana muito modes^ 

ta e marginal. Por muitos anos, foram uma especie de quintal ge~ 

lal dos bairros encarapitados nas colinas. Serviram de pastes para 

os animais das antigas carrogas que pcrvoaram as ruas da cidade. 

Foram uma especie de terra de ninguem, onde as mais diversas cor- 

poragoes militares da cidade fizeram seus exerclcios belicos. Ser- 

viram de terrenos baldios para o esporte dos humildes, ten do assis- 

tido a uma proliferagao incrivel de campos de futebol, de funcio- 
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FOTO n.0 30 — Afloramentos de granito no leito de estiagem do rio Tiete proximo a ponte- 
de Vila Maria. Trata-se de um dos pontos rrais estreitos do rio na regiao de Sao Paulo 

Foto Ab'Saber, 1949. 
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Foto n.o 31 — Matacao granitico, de grandes proporcoes, existente na pJLrte baixa do bair- 
ro de Vila Maria, ailorando acima do nxvel das varzeas tur^osas e alagadicas. Afloiamento. 

destruido em 1956 para feitura de paralelepipedes. Foto Ab Saber, 1949. 
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namento periodico devido ao ritmo do clima e ao reg me dos rica- 

reg'onais. Durante as cheias, tais campos improvisados, que tao 

tao hem caracter>am grandes trechos das pahagens varzeanas, fi- 

cam com o mvel das aguas ate o meio das traves de gol e deixam 

entrever apenas as pontas dos cercados retangulares que 1 mitam 

os campos. Mais do que isso, porem, as varzeas serviram para o 

enraizamento dos primeircs clubes de beira-rio, aqueles mesmos 

que um dia se tornariam os grandes clubes de regatas e desportos 

da cidade. 

Em ^eus terrenos mais filrmes, as varzeas asilaram grandes 

chacaras, de aparencia pobre, e humildes morad'as de trabalhado- 

res que viviam do rio ou da propria terra varzeana. Proliferaram, 

desta forma, por toda sua extensao as olarias que ajudaram a cons-- 

truir a cidade. Portos de are*a e cascalho pontilharam o dorso 

dos diques marginas dos rios, contr'buindo com a porcentagem 

mais importante dcs materiais de construgao, que aos poucos foram 

empilhados nos arranhas-ceus da metropole. 

Os exploradores de areia removem a capa superficial de iolos 

turfosos escuros, que nao r^ro atinge de 1 m a 1,5 m de espessura, 

e desccbrem a zona dcminantemente arenosa dis depositos fluvio- 

aluviais das varzeas. Inumeras cicatrizes de antigas "caixas"- de ex- 

ploragao de areias restam na paisagem, devido a exploraqao desre- 

grada e itinerante dcs preciosos materiais de construgao. Por seu 

turno, os oleircs cagam as lentes de argilas que ue entremeiam lo- 

calmente as areias, na forma de extensas cunhas horizontais. Ou- 

tras tantas cicatrizes, nao tratada?, sao acrescentadas a paisagem 

das varzeas dando-lhe uma desagradavel aparencia de labirinto de 

grandes buracos rasos, com aguas empogadas. Felizmente estao 

proibidas tais explcragoes destrutivas dos terrenos varzeanos. 

Contam-se nos dados os embrloes de bairros que ousaram en- 

raizar-oe em terrenos de varzeas. Nucleos pequeninos de casas, e 

verdade, foram instaladcs medrosamente alem da linha dos limitesi 

maximos das grandes cheias, em zonas aluviais. Mas, de restc, ate 

mesmo os quarteiroes mad humildes dos bairros operarios ficaram 

presos ao dorso dos terragos fluviais e baixas colina terraceadas; fa- 

to que pode ser facilmente verificado tanto na Vila- Maranhao, 
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proximo a embccadura do Aricanduva, como no Alto do Pari, na 

Barra Funda e no Bom Retire . 

Recentemente, apos as grande; mudan^as artificiars provoca- 

das no regime dos rios, alguns bairros ousaram penetrar nas areas 

varzeanas do Pinheircs e do Tiete; mas permanecem engastados aos 

bairros que possuem sitios melhores, na forma de apendices de ex- 

travasamento. 

O bairro de Vila Maria, em sua porgao baixa, e um des poucos 

nucleos do organismo paulistano, que nasceram e cresceram em pie- 

no dommco1 das varzeas (nivel de 721-723 m) . Foi uma grande e 

triste aventura a historia desse bairro, que escolheu mal o £eu sitio 

urbano. Suas casas, ruas e modestas pragas, assentam-se sobre o solo 

turfci^o escuro de superfxcie das varzeas. A umidade impregna o 

ambiente, mofando a? paredes alvas das casas recem-construidas. 

Durante as chuvas, as ruas nao calgadas ficam intransitaveis, en- 

quanto as poucas, que tiveram a sorte de ser pavimentadas, ficam 

enlameadas e encharcadas devido ao mau e:coamento das aguas. 

Os canais de escoamento, laterais as ruas, ficam permanen- 

temente recobertos de agua, durante as chuvas, invadindo as cal- 

gadas. Por outro lado, os humildes moradores do bairro tern a 

pessima tradigao construir suas casas encostadas ao nivel do 

chao, sem a menor adaptagao as condigoes topograficas e hidrolo- 

gicas do sitio que asila o bairro. 

Em 1929, as grandes che.'as do Tiete quase atingiram o pare- 

dao do morro de Vila Maria, isolando inteiramente o bairro em 

relagao a cidade e obrigando uma parts de seus moradores a se 

servirem de canoas para circular por alguns trechos das primiti- 

vas ruas do bairro. Examinando-se, alias, as fotografias diiponi- 

veis sobre as cheias de 1929, percebe-se facilmente que as aguas 

abrangeram quase todos os niveis das varzeas, ascendendo pslas 

rampas suaves dos tratos de planicies nao sujeitas a inundagoes 

anuais. Percebe-se facilmente que, nos pontos onde existiam quar- 

teiroes sobre terrenes de varzeas, as aguas atingiram o nivel raso 

das ruas, na forma de canais, invadindo cox nao o interior das re- 

sidencias. Os terragos fluviais mantidos por cascalhe'ros permane- 

ceram completamente a espago das grandes cheias, posto que, as 
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vezes, tenham ficado um tanto ilhados pela ascengao das aguas ao 

lengo dcs corregos afluentes dos r'os principal:. Tais fatos nos in- 

dicam que teria s do necessario, desde o inicio, aterrfar trechcs la- 

terais das varzeas, seguindo o nivel do topo dos taludes dos terracos 

mantidos por leitcs de cascalhos pie'stcceniccs. Por meio dessa 

medida, indicada pela propr.a evidencia dcs fates, teriam r/do evi- 

tadas muitas conseqiiencias desagradaveis ligadas as pessimas con- 

djgoes topograficas e hidrologicas das varzeas. A falta de prev:- 

sao dos administradores com relagac a esses fates ccrre, em grande 

parte, por conta da extraordinaria rapidez do crescimento da cida- 

de, que ultrapassou a toda a capacidade de planificagao e controle 

por parte dos pederes publico: munic pais. 

Foi o encarecimento da vida e a valorizagao crescente e in- 

ccntrolavel do prego de terrenes que determinou a extensao dosi 

bairros de cclinas por diversos trechos das grandes varzeas. Mas 

sempre, so foram incorpcradcs aqueles tratos de planicies que, alem 

de ierem mais altos, eram contiguos ao corpo principal dos ba rros 

preexistentes. 

Atualmente, a medida que as servigos de retificagao e canaliza- 

cao tern progredidc, as varzeas tern sido invadidas por novos ele- 

mentcs urbanos: moradias espanas, blocos residencia's populares, 

grandes fabricas isoladas, trechcs de au'to-cstradas e, ate mesmo. 

parques cenarizados por lagunas de varzeas. A via Presirente Dutra 

em seu trecho do Jardim Novo Mundo ate a Ponte das Bandeiras 

de pronto acaratou um ciclo novo de valorizagao dos terrenos var- 

zeanos, dando pcssib.lidades a ex'tensao dc leteamento, sob novas 

ba es eccnomicas e urbanistcas. Pressente-se uma grande trans- 

fcrmagao nas paisagens antigas das varzeas regionais. 

As planicies aluviais paulistanas foram cs primeircs elementos 

tcpografico: da regiao a ser utilizadcs para fins aeronaut cos. Nas 

varzeas, si'tuadas entre a antiga ponte Grande e o Bairro de Santa- 

na, a 4 km ao norte da porgao central da cidade, foi construido o 

pr'meiro campo de aviagao da cidade (Campo de Marte) . Por 

muito tempo, pcrem, o solo turfoso, fofo e encharcado das varzeas, 

ao lado das extensas inundagdes anua s, dibculturaram as advida- 

de: aeronauticas no local. 
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Quando se cogitou da conirtrugao do Aeropcrio de Sao Paulo, 

que viria fomentar extraordinariamente o desenvolvimento da avia- 

gao comercial da metropole, escolheu-se outro sitio, inteiramente 

diverso tan'to sob o pcnto de v.sta geclogico, ccmo sob o ponto de 

v^sta topagrafico. Passouise de nrria area do- fundos das planicies 

aluviais (722-723 m), para uma esplanada tabular suavizada do 

uivel mais elevado das colinas pliocenicas (790-810 m), Iccaliza- 

da a S SW do bairro do Jabaquara, 10 km ao sul da Praca da Se. 

Apos a recuperagao extensjva das varzeas, atraves dos servi- 

gos de retiLcagao do Tiete e das modificagoes art ficiais do regime 

do rio, impostfas pelo sistema hidraulico da "Light", surg'ram novas 

possibilidades para o aprcveitamento das varzeas como campcs de 

pcuso. O antigo Campo de Marte foi remodelado, destinando-se 

apenas para as atividades de aeroclubes; enquarto isso, o Ministe- 

rio da Aeronautica ccnstruiu o grande Parque da Aeronautica da 

4a. Zona Aerea, em plena planicie aluvial, numa area contigua ao 

pecueno campo civil. Atualmente, grandes avioes podem pousar na 

pista miLtar do Aeropcrto de Marte, um dos tres maiores da c)dade 

de Sao Paulo. 

A Base Aerea de Cvmbica, situada a E-NE de Guarulhos, a 23 

km do centre da cidade, possui suas pistas e hangares em areas das 

varzeas do rio Baquirivu-Guagu, pequeno afluente da margem di- 

reita do Tiete. Ali, enquanto os quarters, edific'os de instrugao e 

cperagoes foram construidcs em suaves colinas e lerracos fluv.ais, 

a gigantesca pista internacional foi construida em trechcs enxutos 

da propria varzea. 

Note-se que essa vocagao aeronautica das planicies paul sia- 

nas esta ligada menos a natureza de seu solo e subsolo que as con- 

d'eoes de sua topografia praticamente horizontal e a sua condicao 

de terrenes baldios, extensos e baratos. 

Por ora, resta-ncs lembrar que, contrastando extraordinaria- 

mente com a densidade de ocupagao urbana cbservavel nos mais 

diversos niveis das colinas paul'stanas, as planicies do Tiete e Pi- 

nheiros consti'tuiiram, ate bem pouco, um dos elementos tcpogra- 

cos mais hcs'ds a expansao da cidade. Tempo hcuve em que as 

linhas de limites entre as planicies aluviais e os sopes da- baixas 
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FOTO n.0 33 — Altas cohnas da Freguesia do O' (770-790 m), a margem direita do 
Tiete (canalizado) . Pasra-se diretamente das varzeas e alsuns estre'tos baixos tenagos 

p_ra a elevada alta colina urbanizada. Foto Ab'Saber, 1952. 
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FOTO n.u 34 — An^o /ei^o do Tiete, abandonado em conseqiiencia das obras ds cana- 
lizacao (bairro do Maranhao, entre o Parque Sao Jorge e a Penha) . Foto Ab'Saber, 1952. 
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ool nas e terragcs fluviais marcavam, com exatidao surpreendente, 

as fronteiras entre a area efetivamente urbanizada e as areas de bal- 

dios e brejais abandonados. 

Os bairros e embrioes de bairros que se formaram alem-Tiete 

e alem-Pinhedros sempre permaneceram iso^ados do corpo principal 

da cidade, nao pela exiitenc:a dos rios, mas principalmente pela 

presenga das largas varzeas submersiveis e malsas. 

O corpo principal da Metropole ocupou aos poucos quase todos 

os niveis de colinas do pequeno fragmento de planalto compreendi- 

do pelo angulo interno de confluencia Tiete-Pinheiros. Por outro 

lado, cedo extravasou pelos baixos terragos do Bras, Mooca e Pari, 

alem da varzea do Tamanduatei, ganhando ident'camsnte as coli- 

nas suaves compneendidas entre es e riio e o Aricanduva e alcan- 

gando o pequeno nucleo satelite, constituido pela antiga Freguesia 

da Penha. Restaram inteiramente isolados, por muito tempo, os 

diversos nucleos de bairros do angulo externo de confluencia Tie'te- 

Pinheiros, divMidos em dois agrupamentos distintos. 

Desta forma, na historia da formagao dcs grandes blocos do 

crganismo urbano, as varzeas principals da regiao de Sao Paulo ti- 

veram o importante papel negativo de verdadeiras fronteiras natu- 

rals, E, ainda hoje, podem ser observadas as conseqiiencias desse 

fato, atraves da existenc'a de tres blccos de bairros de alem-Tiete, 

os bairros de alem-Pinheiros e os bairros de alem-Tamanduatei. 

Desses tres, apenas o terceiro agrupamento esta sendo inccrporado 

macigamente a area principal do organismo urbano metropolitano. 

Diferem inteiramente os esquemas de retificagao e canalizagao 

aplicados aos dcds principais rios da regiao de Sao Paulo. Enquanto 

o Tiete foi retificado segundo o eixo central da planicie, o Pinhei- 

ros foi canalizado ao longo da margem esquerda do vale, restando 

enccstado a base dos outeiros e altas colinas que caracterizam aque- 

la margem. Desta forma, no caso do Tiete, a planic e principal sera 

dividida ao meio pelo extenso canal de retificagao, obrigando a es- 

forgos especiais de urbanizagao em relagao aos terrenes ribeirinhos 

das duas margens. No caso do Pinheiros, ao contrar o, foram re- 

cuperadas enormes aiteas das plapicies para a margem dire ta do 
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vale, conseguinde ampliar-se a area dos espagos urbanos continuos 

da principal zona residencial da cidade. 

O importante a considerar e que, em ambas as planicies, vao 

se processar, dentro em breve, grandes obras de urbanizagao, repre- 

sentadas pela formagao de novos bairros, construgao de avenidas 

marginals, novos tragados ferroviarios, e, sobretudo, uma verdadei- 

ra revolugao para a circulagao interna da metropole paulista. 
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6. AS COLINAS DE AL^M-TIETE, ALEM-PINHEIROS 

E ALEM-TAMANDUATEI 

As colinas e outeiros Formando um contraste generalizado 

de alem-Tiete com a vertente esquerda do vale, onde se 

escalonam baixos niveis terraceados, a ver- 

tente direita do Tiete e constituida per uma serie de pequenos ou- 

teiros e flancos de altas colinas. Enquanto, na maior parte da mar- 

gem esquerda do vale, se torna precise caminhar varios quilometros 

para atingir niveis superiores a 750 m, na vertente direita, logo 

apos a varzeas, encontram-se ingremes ladeiras de acesso1 as coli- 

nas e outeiros dos espigoes secundarios da superficie de Sao Paulo 

(790-810 m), vinculados a Serr^a da Cantareira. Sao bastante 

raros, sobretudo, os niveis intermediarios e os niveis de terragos 

fluviais; na maioria dos casos, passa-se diretamente dos terrenes 

aluviais da planicie rasa para as encostas das colinas e outeiros, 

Geologicamente a regiao representa as indentagoes setentrio- 

nais da bacia de Sao Paulo, que ai se apresenta menos espessa e 

continua. O embasamento pre-devoniano, representado por xistos 

e granito, aparece com freqiiencia, na base dos vales e nos flancos 

das colinas, enquanto o topo das mesmas e coroado por coberturas 

sedimentares de e^pessura variavel, remanescentes da extensao an- 

tiga dos deposit os pliocenicos. Nao e raro f altar a cobertura plio- 

cenica em algumas colinas e outeiros; em muiitos casos, porem, 

pode-se dizer que um dia a cobertura, ainda que delgada, deve tei^ 

existido, mesmo porque o topo de alguns outeiros cristalinos estao 

em nivel bem mais baixo que o dos testemunhos pliocenicos mais 

elevados da reg'ao. 

Para o norte, apos as elevagoes da Capela do Alto e apos pe- 

quenos trechos de vales subseqiientes, estabelecidos no contacto 

entre o cristalino e o terciario, alteiam-se os primeiros morros dos 

baixos esporoes da Serra da Cantareira, macigo granitic© que barrou 
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ESBOgO GE0L0G1C0 DO BAIRRO DA CASA VERDE E VIZINHANQAS 

(Extr. do levant, geol. de Moraes Rego e Sousa Santos (1938)] 
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a sedimentagaa terciaria para o lado setentrional da baca. No cos- 

tado dos morros gramticcs da zona pre-Serra da Cantareira, podem 

ser observados ombros de erosao, relativamente nitidos, que mar- 

cam o limite da superficie de Sao Paulo, estabelecido durante a fase 

de peneplanizagao parcial plio-pleistocenica, que atingiu a bacia do 

Alto Tiete. (Ab'Saber, 1952-53, pp. 91-93). 

Atraves dos excelentes trabalhos de campo de Moraes Rego 

e Sousa Santos (1938)., possmmos uma documentagao geologica e 

fisiografica das mais completas a respsito das colinas e cuteiros que 

se estendem desde a margem direita do Tiete ate a Cantareira . 

Talvez seja essa a area mais estudada do sitio urbano da Metro- 

pole, a despeito de ser a ma:s complexa, tanto sob o ponto de vista 

geologico, ccmo geomorfologico. 

Desde as altas colinas de Guarulhciz e os outeiros e coL'nas 

da Casa Verde, a cobertura sedimentar pliocenica coroa o topo das 

elevacoes principais, suavizando o relevo das porgoes altas e ho- 

mogeneizando o nivel gsral da top:grafia (770-800 m) . Em con- 

trapartida, a base dos outeiros e altas colinas, em muitos casos, e 

constituida per terrenos graniticos ou xistosc-s, apresentando um 

modelado de vertentes bem mais heterogeneo e acentuado. Dai, do- 

minar, para o con junto, um relevo de mcrros baixos, cuteiros e 

altas colinas, irregularmente orientados em espigoes secundarios e 

sinuosos, vinculados a Serra da Cantareira. Sao exiguas as plani- 

cies aluviais existentes no fundo dos vales que seccionam as colinas 

e os outeiros regicnais, fato que concede uma importanc a ainda 

maior ao relevo das colinas e cutieircs como elementos ecsenciais 

dos espagos urbanos metropolitanos na regiao. 

Se procurassemos anotar os ccnhecimentos de que ce dispoe 

sobre a estrutura regional, desde Cumb ca ate a Freguesia do O e 

o Piqueri, obtenamos dados interessantes sobre a variedade do 

arranjo entre o embasamento pre-devoniano e a cobertura sedi- 

mentar pliocenica, na regiao. Em Cumbica, dominam colinas plio- 

cenicas ao longo de toda a margem esquerda do Baquirivu-Guagu, 

latot que se prolcnga ate as varzeas do Tiete, onde os terrenos ter- 

ciarios mergulham por sob as aluvioes quaternar las. Ja em Gua- 

rulhos, as vertentes dos outeiros e altas colinas sao constituidas de 
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FOTO n.0 35 — Ruptura de declive principal da oolina de Santani. Entre a varzea do 
Tiete e os "altos" do tradicional bairro existe alguns escaloes de terragos, as vezes com 

a forma de "glacis" Foto Ab'Saber 1949. 

m4 

' '7* - 
£ ms - ^ 

i 
li 

? f 

M 

FOTO n.0 36 — Paredao termmal das alias colims do Jardim Japao: v^ni triste ejtempijo 
de ausencia completa de urbanizagao. Cortada a base do morro na forma de paredoes 
ingremes, as enxurradas pass_ram a cair em cascatas, talhando sulcos fundos e retilineos 

nos sedimentos terciarios. Foto Ab'Saber, 1949. 
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gnaisses e granitos, possuindo encostas ingremes e bem marcadas. 

Apenas alguns testemunhcs terciarios, pouco espessos, capeiam o 

topo das altas colinas regionais. Na diregao de V ia Maria, os 

sedimentos pliocenicos tendem a aumentar um tanto de espessura, 

deixando a mostra, apenas em um ou outro ponto, o embasamento 

pre-devoniano, all comtituido por granitos e eventualmente gnaisses. 

Da porgao media do Morro de Vila Maria e Jardim Japao, destacar 

se um baixo esporao para SSE, o qual e inteiramente granitico, 

deixando a mostra grandes matagoes. Trata-se no caso de um dos 

raros representantes do nivel de 745-750 m na margem direita do 

Tiete. Entre Vila Guilherme, Vila Camargo e Santana, estende-se 

um dos principals pacotes de sedimentos terciarios da margem di- 

reita do Tiete. 

A altura da Casa Verde, apenas o topo central do oute'ro que 

asila o bairro e constituido por pequenos e delgados testemunhos 

pliocenicos; o restante e constituido, apenas, por granitos que cir- 

cundam toda a parte media e baixa dos outeiros e colinas regionais. 

Ali, tambem, enquanto o topo das altas colinas e relatiyamente pia- 

no e suave, as encostas dos mesmos sao bem marcadas e movimen- 

tadas. 

Das proximidades da Freguesia do O', na diregao do Piqueri e 

Pirituba, estendem-se apenas granitos, at raves de um sucessao de 

outeiros conjugados em sinucsos e baixos espigoes, que se vao en- 

troncar na zona pre-Serra da Cantareijra. Nos altos dos morrotes, 

outeiros e altas colinas regionais os granites estao sempre presentes 

em altitudes que oscilam entre 770 e 805 m; enquanto que o fundo 

dos vales proximos possuem exiguas planicies aluviais, gro^so-modo 

oscilantes entre 725 e 730 m. Na maior parte dos casos, faltam os 

niveis intermediar os no relevo dessa area cristalina pertencente ao 

quadrante NW da regiao de Sao Paulo. Entretanto, e extremamente 

nitida a delimitagao da superficie de Sao Paulo em face da zona 

pre-Serra da Cantareira, conforme se pode verificar proximo da 

Vila Brasilandia, 3 km a NW da Freguesia do O'. 

Desde Guarulhos ate a Freguesila do O', o povoamento antigo 

dos outeiros e altas colinas de alem-Tiete obedeceu surpreendente- 

mente a um mesmo estilo. Quase todos os pequeninos nucleos, ali 
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formados ate o seculo XIX, nasceram no topo suave das piMneiras 

cclinas que se encontravam lego apos as grandes varzeas do Tiete. 

Delta forma, aqui e all se implantaram nucleos e povoados, em 

torno de rusticas igrejas ou capelas, enquanto em outros pontos 

altos foram localizadas sedes de fazendas ou chacaras, pertencen- 

tes a moradores abaitados da cidade. Sitiocas mcdestas, entremea- 

das de matas espessas, existiam per todas as encostas e vales, ate 

az proximidades da Serra da Cantareira. 

Por muito tempo, excegao feita de Santana, os nucleos de po- 

voamento s'tuades a cavaleiro das altas colinas regionais perma- 

neceram como aglomerados de casinholas e povoados modestisd- 

mcs, isolados entre si pelos vales afluentes da margem direita do 

Tiete, e muito distante da antiga cidade de Sao Paulo. Em relacao 

a muitos desses povoados, o centro da cidade de Sao Paulo ficava 

a vista, de 3 a 5 km em linha reta, poram mu to distantes na rea- 

lidade, devido aos caminhos irregulares, mal conservadcs, e, pr n- 

cipalmente, devido ao sistema vagarcso de transporte animal. 

E' curioso notar que todos os nucleos de povoados de alem- 

-Tiete, na regiao de Sao Paulo, nasceram e se desenvolveram por 

tres seculcs a sombra do transporte animal, pertencendo inteira- 

mente ao chamado ciclo do muar. Situados no topo de ingremes 

col/nas so eram atingidos por animais de sela e de carga. Dai as 

ingremes ladeiras de acesso que a partir das varzeas, ae dirigiam 

para o cocuruto dos morrotes e altas colinas. 

Aconteceu com a regiao o mesmo fato apontado pelo Profeisor 

Roger Dion, com relagao a Penha.; passou-se ali do transporte ani- 

mal diretamente para o transports motorizado, herdando-se uma 

incomoda estrutura de ruas, pertencentes ao ciclo do muar. E esse 

fato que nos explica a existenc e daquela? incriveis ladeiras de San- 

tana e da Casa Verde, que obrigaram os trilhos dos bendes eletn- 

cos a procurar tragados especiais para atingir o alto dos bairros ali 

formados no seculo atual. 

A cidade extravassou extensivamente para as colinas e outei- 

ros de alem-Tiete, nos ult jnos trinta ou quarenta anos, a partir do 

eixo radial de certos caminhos e pontes. Desprezando-se as var- 

zeas, mas cruzando os bairros da cidade atingiram os antigos 
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nucleos isolados de alem-Tiete, ampliando desmesuradamente sua 

area de ocupagao urbana e suburbana. Tanto as esplanadas suaves 

dos outeiros e altas colinas for am ccupadas, de prefer encia, como 

tambemp as encostas e os outeiros circunvizinhos. 

Atualmente, o povoamento estende-se desde Santana ate os so- 

pes da Cantareira, no bairro de Tremenbe, interligando-se conti- 

nuamente dev.doi a presenga de avenidas e estradas de espigao, si- 

nuosas e pitorescas. Nao se completou, ainda, porem, a ligagao en- 

tre os diversos nucleos de colinas e espigoes isolados. Ate ha alguns 

anos atras, ^ra prat'camente impcsiivel passar-se de um bairro para 

outro, sem que antes se necessitasse vir ao Centro da Cidade, a 

fim de fazer baldeagao para outro caminho radial de acesso aqueles 

bairros, erquisitamente contiguos . Trata-se de heitanga, ligadas em 

partte as imposigoes de relevo, e, em grande parte, a marcha histo- 

rica do povoamento e das rotas de ligagao regionais. 

As colinas e outeiros Repete-se com a vertente esquerda do 

de alem-Pinheiros Pinheiros o mesmo quadro geomorfico ob- 

servavel na vertente direita do Tiete. Na 

realidade ali tambem, apos as planicies aluviais do fundo do vale, 

seguem-se flancos ingremes e encostas bem marcadas de cuteiros 

alinhados e de altas colinas de nivel de 790-810 m. Faltam os terra- 

gos fluviai's tipicos, as baixas colinas terraceadas e as colinas tabu- 

lares do nivel intermediario principal, tao nitidamente observaveis 

na margem direita do vale. Isto porque o Pinheiros, em todas as 

retomadas de erosao epiciclicas, pos^pliocenicas, tendeu a escavar 

ma's a margem esquerda. Apenas, aqui e acola, alguns residues es- 

treitos dos niveis mais baixos restaram engastados a base das coli- 

nas mais elevadas que dominam a topografia regional. Junto ao 

Butanta, nas proximidade's da Cidade Universitaria e em alguns 

pontos da Vila Industr ial Jaguare, existem testemunhos inexpressi- 

vos dos terragos fluviais tipicos de Sao Paulo (fill terrace de 725- 

730 m) . Mas e ^omente em Presidente Altino, ja na zona de con- 

fluencia Tiete-Pinheiros, que tais terragos adquirem maior expressao 

espacial e geomorfica. 



ESBOQO GEOLOGICO DA REGIAO DE SANTANA 

JARDIM PAULISTA E VILA CAMARGO 

[Extr do levant, geol.de Moraes Rego e Sousa Santos (1938)) 
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As altas col'pas da vertente esquerda do Pinheiros sao domi- 

nantemente constituidas por estruturas areno-argilosas pliocenicas, 

existindo, porem, diversos afloramentcis de gnaisses e micaxistos na 

base e flancos de alguns dos e pigoes sectindarios das altas cclinas 

regionais. Nao e dificil encontrar-se as linhas de contacto entre o 

embasamento pre-devonianc e as camadas sedimentares pliocenicas: 

na regiao do Morro do Morumbi o contacto encontra-se a 760-790 

m, e a 780 m nos altos do Jardim Bonfiglioli enquanto entre a 

Cidade Jardim e o Butanta desce ele para 750 m, ascendendo para 

740-745 m na zona da Vila Industrial Jaguare. Em muitos pontos, 

porem, a ba:e das camadas encontra-se abaixo do nivel das plani- 

cies regionais, mergulhando' por sobre as aluvioes e cascalheiros 

holocenicos e pleistocenicos. Os outeiros alinhados e altas colinas 

que vao do Morumbi ate as proximidades de Santo Amaro, sao 

constituidos inteiramente por granites e gnaisses. O assoalho pre- 

pliocenico na regiao e muito acidentadc, deixando entrever a exis- 

tencia de sulcos relativamente fundos e largos dos vales que ante- 

cederam a fase deposicional do plioceno . Trata-se de uma lerie de 

indentagoes marginais da bacia sed'mentar fluvio-lacustre regional. 

Hoje, apos o entalhamento pos-pliocenico da bacia, houve di- 

versas readaptagoes da rede de drenagem as imposigoes das estrutu- 

ras, assim como algumas epigenias locais. Enquanto alguns rios 

se encaixaram d'xetamente no cristalino atraves de uma heranga 

de posigao relacionada com a cobertura sedimentar pliocenica, ou- 

trcs procuraram seguir a linha de fragilidade representada pelos 

contactos entre o terciario e o cristalino. O baixo e o media vales 

do rio Pirajugara constituem um bom exemplo de rio subseqiiente 

ou direcic/nal, pois foi entalhado exatamente ao lengo do contacto 

entre as camadas pliocenicas e os gnaisses ali existentes. 

Nas colinas de alem-Pinheiros ha um contraste muito pronun- 

ciado entre as encostas dos outeiros e altas colinas voltadas para 

o rio, em face do siitema de colinas que se desdobram a partir do 

topo ou reverse das mesmas. A comegar da cumiada dos espigoes, 

estendem-se suaves colinas e ondulagoes diccretas, muito bem re- 

presentadas pelo relevo dos novos bairros-jardins ali construidcs: 

Jardim Leonor e Jardim Guedala. Trata-se de largas plataformas 
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Figura n.0 25. 
O vale do Pinheiros na regiao da Cidade Universitari ade Sao Paulo (entre Butanta e 
Vila Jaguare) . Note-se a drenagem labirintica que antecedeu as grandes obras de cana- 
lizagao e urbaniza^ao ali levadas a efeito. (Fragmento do "Mapa Topografico do Mu- 

nicipio de Sao Paulo", da SARA Brasil S A., 1930) . 
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interfluviais, ligeiramente d'ssecadas, pertsncentes a testemunhos 

da cobertura terciaria ou a extensoes limitadas da sttperficie de- 

erosao de Sao Panto, em plsna zona de terrenes pre-devon anos. 

O vale do Pirajugara, que e altamente a?simetrico devido ao 

seu carater subseqiiente, apresenta, em sua vertente esquerda, tes- 

temunhos do nivel intermed ario tabuliforme de 745-750 m, ja. 

referidos extensamente no presente trabalho. Existe ao longo dos 

baixo e medio vales do Piraju^ara, em pongao geografica simetri'- 

ca e oposta, o mesmo fato que se observa na outra margem da ba- 

cia de Sao Paulo, ao longo do vale do Aricanduva. Tal como o 

Aricanduva, o Pirajugara encaixou-se entre um pequeno macigo de 

terrenes cristalinos e uma indentagao local espessa dos terrenes ter- 

ciarios. Enquanto a margem esquerda do Pirajugara e constiturda 

pelas encostas de altcs outeiros gnaissicos alinhados, a margem 

direita do mesmo situa-se em pleno dominio das estruturas sedimen- 

tares pliocenicas sub-horizontais. 

Para oeste e sudoeste, a medida que se afasta da margem 

eiquerda do Pinhe (res, na diregao de Cotia e Itapecerica, ceda 

desaparecem os ultimos testemunhos terciarios, muito embora con- 

tinue a superficie de etosao de Sao Paulo (790-820 m). O relevo- 

se movimenta gradualmente na regiao cristalina, assistindo-se a um 

amorreamento progre:sivo das encostas, enquanto o nivel dos tepes. 

demonstra sinais iniludiveis de uma fase de peneplanizagao regio- 

nal, provavelmente plic-ple^stocen'ca (Ab'Saber, 1952-53, pp. 91- 

93) . As planicies aluviais restringsm-se aos pontos de concentragao 

de dois ou mais corregos ou r achos, adquirindo conformagao alveo- 

lar. Os terragos fluviais, de tipo fill terraces, tornam-se deiconti- 

nuos e estreitos, aparecendo de preference nos bordos das planicies 

alveolares, asilando invariavelmente alguns dos elementos do "ha- 

bitat" rural suburbano. 

Importantes areas das altas colinas mais proximas da c dade, 

na zona de alem-Pinheircs, foram loteadas nos ultimos anos, em- 

bora nao tendo sofrido ainda aquela ocupagao extensiva e rapida; 

a que assist"smos para os quadrantes leste, norte e sul da Metropo- 

le. As fotografias aereas mais recentes mostram a sua grande ex- 

tensao, ao mesmo tempo que a modestia da extensao metropolitana 



FOTO n.0 37. — Estrutura urbana da Metropole nas vertentes 

do vale do Pinhciros. A fotografia abrange na margem direita do 

Pinheiros (quartciroes cortados cm angulo reto), os bairros de Itaim 

e de Vila Nova Conceicao. Da Estrada Velha de Santo Amaro ate as 

margens do Pinheiros mcdeiam 1,5 km, decaindo o relevo de 10, 15 

ou 20 m apenas. Alguns baixos tcrragos inais enxutos foram o sitio 
preferido dos bairros dessa parte da cidade; com a retificagao do 

Pinheiros csbo^a-se uma cxtensao dos mesmos c a conscqiiente con- 

quista do solo das varzeas. Apos o canal do Pinheiros estende-se 

uma das mais extensas areas de loteamcntos aristocraticos atuais da 

cidade de Sao Paulo, representadas pclos bairros-jardins do Morumbi, 

Leonor, Guedala e Gidade-Jardim. Talvcz nao haja em todo o organise 

mo metropolitano nenhum exemplo tao cspetacular de contrastes entre 

dominios de estrutura urbana quanto o que a fotografia apresenta. A 

assimetria das vertentes do Pinheiros ocasionaram ai uma diferencia- 

?ao completa de solu^des urbanisticas; o xadrez em contraste com o 

oitavado, os quarteirdes retos adaptados a sitios pianos em contraste 

com as ruas tortuosas grosso-modo acompanhando as curvas de nivel 

do terrcno. (Aerofoto dos Servi^os Aerofotogrametricos Cruzeiro do 
Sul — Esc, aprox. de 1:25.000 — Levant, em nov. de 1952 — Genti- 

leza da Associa^ao dos Geografos Brasileiros). 
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naquela diregao. Apenas, em torno dos velhos nucleos (como a 

Butanta) ass stiu-se a um extravasamento da cidade, sendo igual- 

rnente digna de nota a penetragao urbana ao longo das cclinas sua- 

ves da margem direita do Pirajugara (em torno do bairro do Cax'n- 

gui). Observa-se, outrossim, que o loteamento popular e os bairros 

mais modestos se estenderam com rapidez e profundidade pelos 

vales e regioes mais baixas da reg'fao; enquanto os bairros loteadcs 

com maior cuidado e maiores pretensoes sociais, situados em areas 

de altas colinas, permaneceram estagnados, a deipeito de terem 

nascido com todos os melhoramentos urbanos que se possa preten- 

der (caso dos Jardins Guedala e Leonor) . 

Na regiao de alem-Pinheiros, pode ser estudado um novo blo- 

co do organismo urbano metropolitano, em plena fase incial de 
;./Stalagao. Sitios, fazendas e chacaras, de todos os tipos e tama- 

nhor, ocupavam a reg:ao, ate ha bem poucos anos. O Pinheiros 

constituia um limite rigido para o crescimento da cidade naquele 

setor. Excegao feita do nucleo modesto do Butanta e do loteamen- 

to estagnado de Cidade Jardim, nada mais ex'stia naquela grande 

area. A cidade subiu o Espigao Central, no linvar do presente 

seculo, e extravascu pelo Jardim America e Jardim Europa, a par- 

tir de 1925, marchando depois, progressivamente, na diregao de San- 

to Amaro, atraves das suaves colinas da margem d'reita do Pinhei- 

ros, interligando velhos e novos nucleos de bairrcs, Entretanto, a 

Metropole nao se animou a transpor a^ varzeas e o canal do rio 

Pinheiros, relegando toda a vertente esquerda do vale a um aban- 

dono sensivel. 

Agora, na regiao, multiplicam-se as areas de loteamento de 

todos os tipos: quer nas altas colinas e outeiros alinhados, quer nas 

enccstas acentuadas dos prime ros espigoes secundarios da mar- 

gem esquerda do vale, assim como ao longo de todos os vales de 

afluentes do Pinheiros. Identicamente, esbcga-se um loteamento 

incipiente nos lados das eitradas regicnais, que desde ha muito sao 

as portas de saida da cidade na diregao do Ribeira de Iguape, So- 

rocaba e Sul do Bras'd. Os diversos nucleos e embrioes e bairros 

da regiao, porem, ainda permanecem relativamente isolados entre 

si. Diferem extraordinariamente a intensidade da urbanizagao e os 
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esquemas de ocupagao urbana e suburbana das areas de alemrPi- 

nheiros, quando comparados com a urbanizagao mais antiga qae 

afetou a area de alem-T.ete a despeito das semelhan^as topografi- 

cas e morfologicas existentes entre as duas areas. 

As colinas e os terra- Entre o talude oriental das colinas do cen- 

tos de alem-Taman- tro da cidade (740-750 m) e as altas encos- 

duatei tas do outeiro da Penha (780-790 m), situa- 

das a 8 km para leste, sucedem-se plani- 

cies, terragos fiuviais e colinas de nivel medio (735-745 m), que 

constituem uma das areas mais importantes dos bairros industriais 

e operarios da Metropole. As coLnas de alem-Tamanduatei so 

adquirem altitudes super icres a 750 m, de4a5 km para o sul do 

Tiete, a altura das colinas de Vila Prudente e arredores (790-800 

m), estendem-se baixos terragos fiuviais, do tipo "fill terraces",, 

no Bras, Mooca e Pari, onde as altitudes oscilam entre 725 a 730 

m. De Belenzinho para a frente, ate o Belem^ Alto do Belem e 

Quarta Parada, a topcgrafia ascende em rampa extremamente sua- 

ve, ate alcangar o nivel tabular intermediario de 745-750 m. O 

vale do ribeirao Tatuape secciona o nivel intermed ario, repetin- 

do o mesmo fato observavel com o Anhangabau nas colinas da area 

central. Trata-se de um sulco bem marcado, inciso a partir de 

uma retomada de erosao iniciada a partir do nivel de 745-750 m. 

O perfil transversal do pequeno vale regional e semelhante, em 

tudo, ao do Anhangabau, possuindo flancos simetrcos bem mar- 

cados e fundo ligeiramente achatada, com estreitas faixas de alu- 

vioes recentes. Nao aparecem terragos bem marcados nos bordos 

do vale, a nao ser proximo da embocadura do ribeirao no Tiete, 

na parte baixa do bairroi do Tatuape e fundos do Instituto de Me- 

nores, algumas centenas de metres ao norte da Avenida Cel:o Gar- 

cia. 

As colinas de nivel medio, bem expressas no Tatuape e em 

pequena area da chamada Cidade Mae-do-Ceu, descaem posterior- 

mente para os terragos fiuviais do Parque Sao Jc<rge e Vila Ma- 

ranhao. Enquanto no Parque Sao Jorge existem baixas colinas ter- 

raceadas, pertencentes ao nivel de 730 e 735 m, na Vila Maranhao^ 



FOTO n«0 38   O vale do Pinheiros entre Santo Amaro e a re- 

giao de Interlagos. A fotografia alem de mostrar bem a estrutura da 
aglomera?ao urbana de Santo Amaro, que desde algum tempo se 

acha conurbada ao organismo metropolitano de Sao Paulo, fixa o es- 

tado da marcha da urbaniza^ao da cidade em sua extremidade meri- 

dional. A despeito da retifica?ao do Pinheiros, a cidade vem tendo 

dificuldade em incorporar as varzeas aos sens espa^os urbanizaveis. 

Enquanto Santo Amaro e Interlagos encontram-se em colinas tercia- 

rias, as pequenas areas loteadas da margem esquerda do Pinheiros es- 

tao em zona de outeiros cristalinos. A represa de Santo Amaro, ela 
propria, encontra-se numa area de forte assimetria de vertentes no 

vale do Guarapiranga. Tal assimetria liga-se ao tra^ado sinuoso do 

-contacto entre o terciario e o embasamento neste qiiadrante sul-oci- 

dental da Bacia de Sao Paulo. (Aerofoto dos Servigos Aerofotogra- 
metricos Cruzeiro do Sul — Esc. aprox. de l:2o.000 —- Levant, em 

nov. de 1952 — Gentileza da Associa^ao dos Geografos Brasileiros). 
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F gura n.0 26 
O Aricanduva a E e SE de Vila Carrao, num trecho onde ele se transforma nitidairente 
em um rio direcionsl, caminhando proximo do contacto entre os terrenos cxistalinos e os 
sedimentos terciarios. Note-se a assimetria do vale nesta regiao e a desigual o.cupagao 
dos solos nas duas vertentes. (Fragmento do "Mapa Topografico do Municipio de Sao 

Paulo", da SARA Brasil S. A., 1930). 
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proximo da embocadura do rio Aricanduva no Tiete, existem al- 

guns dos melhores exemplos de terragos fluviajs tipicos da regiao 

de Sao Paulo. 

O outeiro da Penha e as altas colinas circunvizinhas consti- 

tuem uma grande excegao nesse quadro geral de planicier, terragos 

e colinas suaves. Se e que na margem direita do Tiete, logo apos 

as varzeas, se encontram altas colinas e outeiros, na margem es- 

querda dominam sempre terragos, colinas terraceadas e col'nas ta- 

bulares suavizadas ^ertencentes ao nvel intermediario principal. 

A Penha, muito pelo ccntrario, constitui um verdadeiro fragmen- 

to dos mve's topograficos mais elevadcs da reg'/aoi de Sao Paulo 

(790-805) m), que restou excepcionalmente proximo da margem 

esquerda do Tiete, contrastando sobremaneira com a posigao geogra- 

fica das principals plataformas interfluviais da regiao. 

O vale do Ar canduva, que se entronca com o vale do Tiete, 

entre a Vila Maranhao e a Penha, possui um perfil transversal, 

nitidamente assimetrico, devido a sua posigao em face dos diver- 

sos niveis do relevo regional. Enquanto sua margem esquerda e 

barrada pelas altas encostas do outeiro da Penha e altas colinas 

vizinhas, sua margem direita e composta de baixos terragos fluviais 

e colinas tabulares suavizadas. Note-se que 4 ou 5 km para sudes^ 

te, a montante de sua embocadura, o rio Aricanduva continua assi- 

metrico, embora devido a razoes diferentes: ai ele e nitidamente 

direclonal, refletindo ma ,s de perto o arranjo estrutural da regiao. 

Seu vale encaixou-se exatamente entre o bordo SSE do macigo 

granitico de Itaquera (750-840 m) e uma das indentagoes sul- 

crientais da bacia sedimentar pliocenica regional. 

£ curioso notar que a a simetr'a verif'cada no baixo Taman- 

duatei, repete-se na regiao da Penha, embora com relagao a mar- 

gem cposta e com desniveis ampliados. O baixo Tamanduatei en- 

costou-se a colina da cidade, atraves de sua margem esquerda; 

enquanto isio, o Aricanduva encostou-se a alta colina da Penha, 

pela margem direita. Safcendo-se de antemao que a margem de 

ataque normal e a esquerda para os rios afluentes do T ete, que 

correm de SE para SW, impoem-se uma tentat'ya de explicacao 

geomorfologica para a assimetria do vale do baixo Aricanduva. 
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FOTO n 0 39 — As colinas do nivel intermediario (740-745 m) no bairro do Tatuape. 
Trata -se de um documento que bem demonstra a tendencia da cidade para ocupar as co- 
linas e desprezar os baixios umidos e alagadi^os. £ste vale, em 1950, marcava a primeira 
grande descontinuidade no corpo das edifica^oes urbanas da Metropole. Foto Ab'Saber,. 

junho de 1950. 
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FOTO n.0 40 — Paisagens das varzeas do ribeirao Tatuape, afluente da margjem esquer— 
da do Tiete: terrenos baldios, grandes fabricas, campos de futebol e, eventualmente,. 

pequenas chacaras horticulas. Foto Ab'Saber, junho de 1950. 
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As explicagoes mais aceitaveis parecem estar ligadas aos fatos 

observados no medio vale do Aricanduva, onde este rio e subseqlien- 

te ao contato entre os granitos e os sedimentos terc arios. As altas 

colinas da regiao da Penha, embcra constituidas localmente por 

sedimentos terciarios, correspondem a ponta final de um espigao 

que acompanha o rebordo sul-or'ental do macigo granit^co de Ita- 

quera. O Aricanduva, que e o mais importante afluente da margem 

esquerda do Tlete, depois do Tamanduatei, ao iniciar seu encaixa- 

mento a partir da superiicie de erosao de Sao Paulo, adquiriu uma 

tendencia d'recional tip'ca, permanecendo orientado segundo a linha 

de contato geral entre o macigo granitico e a extensao regional de 

terrenes terciarios. A despeito dos ep'ciclos erosivos pos-plioceni- 

ccs, permaneceu sempre subseqiiente, possuindo sua vertente es- 

querda diretamente no terciario e <ua vertente dire'ta no cristalino. 

Por seu turno, a margem de ataque principal de seu vale foi sem- 

pre a direita, fato que se evidenciou em todas as retomadas de ero- 

sao ali processadas. Dai a assimetria geral exhtente em quase todo 

o seu vale. 

Lembramos, finalmente, que o vale do Tamanduatei, em seu 

trecho medio, separa radicalmente a linha de continuidade do Es- 

pigao Central da cidade, em relagao ao Espigao de Vila Prudente, 

que se orient a de oecte para leste. Observando-se os mapas topogra- 

f cos da regiao de Sao Paulo, tem-se a impressao ilusoria de que 

antigamente teria havido uma continuidade entre o Espigao de Vila 

Prudente e o Espigao Central, e que o entroncamento antigoi entre 

as duas extensas plataformas interfluviais se fazia entre as altas 

colinas de Vila Prudente e as colinas igualmente elevadas do Ipi- 

ranga, Aclimagao e Paraiso. 

A cidade de Sao Paulo, em seu periodo^ moderno de cresci- 

mento, a partir do ultimo quartel do seculo passado, encontrou, nos 

terragos fluviais e baixas colinas terraceadas de alem-Tamandua- 

tei, um des quadros principais para a expansao do organismo ur- 

bano. Ate os meados do seculo XIX, o trecho do velho caminho 

do Rio de Janeiro, que se estendia desde a Penha ate Sao Paulo* 

era pontilhado apenas por chacaras, sitios, vendolas de beira-de- 
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estrada e terrenos baldios. Nao le modificaram muito o quadro de 

paisagem descrito por Saint-Hilaire, algumas dezenas de anos antes. 

O fato que auxirou a penetra^ao urbana nas terras de alem- 

Tamanduatei foi o tragado da antiga "Sao Paulo Railway" e o ponto 

de entrocamento dessa ferrovia com a atual "Central do Brasil" 

(antiga "E.F. Sao Paulo-Rio de Janeiro") . No bairro do Bras, por- 

tanto, se cruzaram os trilhos de estradas que demandavam Santos 

e o Vale do Paraiba e que estavam interligadas ao sistema de ferro- 

vias que penetravam gradualmente e interior centro-ocidental do 

Estado de Sao Paulo. 

Os engenheiros ferroviarios procuraram assentar os trilhos so- 

bre os terrenes mais enxutos, pertencente: aos terragos fluviais, evi- 

tando os terrenos aluviais alagadigos e inconsistentes do Tamandua- 

tei. Atraves dessas medidas, favoreceram de pronto a criagao de 

um novo bairro para a flcrescente cidade dos fins do seculo. Pouco 

depois, em areas ccntiguas da estagao do Norte, expandiram-se os 

bairros da Mooca, Belenzinho e Pari, recobrindo todos os tratos de 

terragos mais enxutos e tendendo a englcbar as baixas colinas plic- 

cenicas do Belem. Entre os fins do seculo pasrado e a pr'meira 

metade do seculo atual, a industrializagao e sua expansao, ao longa 

das ferrovias e dos terrenos vagos desses bairros mais modestos, fa- 

cilitou a extensac da urbanizagao por enormes areas, redundando 

na conurbagao extensiva de tcdos os antigos nucleos que pontilha- 

vam o caminho do Rio de Janeiro, desde c Bras ate a Penha e cir- 

cunvizinhagas. A Avenida Celso Garcia, saindo da colina central, 

cruza todos os elerrentos topograficos da regiao em estudo — pla- 

nicies, terragos, colinas medias de diver:os nive's — atingndo o 

outeiro e as altas colinas da reg'ao da Penha, que, por seu turno, e 

o ponto inicial dos vastos suburbios orientais da Metropole (Aze- 

vedo, 1945) . 

A estrutura urbana dos bairros de alem-Tamanduatei reflete 

menos as condigoes gerais do relevo regional que as irregularidades 

do crescimento historico-espacial e os entraves e limitagoes impos- 

tas pela trama dos caminhos antigos e as ferrovias que cruzam a 

regiao. 
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Apenas na zona proxima da Penha existem evidencias acen- 

tuadas de impos'igoes do relevo a estrutura urbana. £ assim que a 

E.F. Central do Brasil procura contornar o outeiro da Penha, bi- 

furcando-se por dois tra^ados: o da linha tronco e o da variante. 

A linha tronco acompanha o vale de um pequeno afluente da mar- 

gem direita do Aricanduva, situadoi a sudeste da Penha, transpon- 

do os morros e altas colinas do macigo de Itaquera atraves dos va- 

les de pequenos rios regionais. A Variante, por sua vez, contcrna o 

outeiro da Penha pelo nordeste, dirigindo-se pela margem esquerda 

do Tiete, atraves da zona de transigao entre as varzeas, ccRnas e 

outeiros, ate reencontrar a linha tronco, em Calmon Viana, tres 

dezenas de quilometros alem. 

O outeiro da Penha representa uma especie do estrangulamen- 

to forgado para a circulagao W-L ao longo da vertente esquerda do 

Tete. Ali, enquanto os trilhos se bifurcam dificultosamente, cs 

caminhos e avenidas de ligagao procuram transpor as encostas do 

outeiro, atraves de ladeiras de rampa acentuada. 

O Professor Roger Dion (6) atinou bem com uma expressiva 

interferencia de estrutura urbana nas encostas do tradicional ou- 

teiro amorreado. Ali, os velhos caminhos, herdados do passado co- 

lonial, galgam o pequeno morro, atraves de ingremes e retas ladei- 

ras, nascidas durante o ciclo de transpcrte animal que precedeu de 

perto a era recente dos transportes motorizados. Tais ladeiras, que 

atendiam perfeitamente a circulagao dos animais, vieram comti- 

tuir acidentes serios para a circulagao de bondes eletricos, caminhoes 

e autos. Noi presente seculo, quando da extensao da rede de eletr:- 

cos ate a Penha, a antiga ladeira de acesio a tradicional igreja do 

alto do outeiro, nao pode atender as necessidades do novo sistema de 

circulagao. Tornou-se necessario construir uma ladeira variante, 

atraves de um tragado em me'«o-caracol, a fim de favorecer a cria- 

gao de uma rampa menos ingreme para os bondes. Essas duas so- 

licitagces diferentes ligadas a difierentes epocas e diferentes siste- 

mas de circulagao, permaneceram, lado a lado, na estrutura urba- 

na do bairro. Completando suas observagoes sobre esse fato curio- 

(5) Informagoes verbais. 
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so, lembrou-nos o Professor Dion qne a explicagao historica da 

mesmo se encontra numa questao mu.to simples da evolugao do 

sistema de transportes no Brasil. Entre nos, a passagem do ciclo 

do muar para o ciclo de circulagao moderna, se fez a custa de um 

salto gigantesco, sem fases de transigao. Passamos diretamente dos 

caminhos tropeiros para a era das rodov/as, ssm aquela serie inter- 

mediaria importante, ccrrespondente aos d'versos tipos de estra- 

das carro^aveis, tao conhecidas na historia dos transportes na Eu- 

ropa Ocidental. Em outras palavras, tendo passado diretamente do 

ciclo do muar para o ciclo do automovel, sem trandgao normal do 

ciclo das diligencias, ass'stimos a uma interferencia radical na es- 

trutura dos caminhos, fato que adquire maior contraste no interior 

da zona urbana metrcpolitana das cidades de crescimento recente 

muito rapido. Dai, encontrarmos em pleno interior da Metropole 

paulistana, heranga dessa excepcional interferencia na estrutura dos 

caminhos e estradas. Tanto na Penha, como na Casa Verde e em 

Santana, exifstem bons exemplos desse fato, inscritos quase que de- 

finitivamente na paisagem urbana, perfeitamente a mostra para os 

que quiserem ler sua hhtoria (7). 

(7) Tpcendo comentarios em torno do livro de Malraux "Tentagao do Ocidente", Sergio 
Milliet (in Diario Critico, Livr. Martins, 1947, p. 23) diz: "Lembro-me de uma 
frjjEe de Le Corhusier aponlardo, no qua sobrara do passado, os males da ur- 
banizagao moderna. O caminho de burros e que impediria as cidades de se tor- 
narem harmoniosas. Era preciso acafcar com os caminhos de burros e abrir gran- 
des avenidas margeades de arranha-c&us. Mas o caminho (Is burros, a rua sinuosa 
que acompanha a topografia natural, e o caminho do horrem sabio que se adapta 
a natureza em vez de gastar suas forces num combate inglorio". . . Na prsse ite 
oportun'dade lembramos que as referencias um tanto negativas que geograios e 
urbanistas as vezes fazem aos caminhos de muares em relagao a estrutura de 
cert_r< aglomeracoes urbanas brasileiras, liga-se a um fato inteiramente oposto 
aquele referido por Sergio Milliet. Na verdade, algumas ladeiras ingrerres cuju 
rampa poderia servir para animais de carga, sao absolutamente inviavcis para a 
ti^gao a motor comum. 





Ill — A BACIA DE SAO PAULO E AS SUPER- 

FfCIES DE APLAINAMENTO REGIONAIS 





7. A BACIA SEDIMENTAR DO ALTO TIETfi 

A bacia sedimentar No conjunto das bacias sedimentares 

soerguidas, anichadas em pianos altime- 

tricos diversos no dorso do Planalto Brasileiro, a bacia do Alto Tiete 

constitui um exemplo de pequena bacia fluvio-lacustre moderna, 

diretamente embutida em compartimentos dos altos macigos an- 

tigos. Entre os sens sedimentos e o assoalho que a asila, nao existem 

quaisquer outras formacoes sedimentares; ela se assenta discordan- 

temente sobre rochas do embasamento criptozoico, deixando entre- 

ver um hiato geologico que vai do proterozoico ao plioceno. 

A posigao da bacia nas cabeceiras de um dos grandes cursos 

conseqiientes pertencentes a drenagem centripeta do Rio Parana e 

o carater marcadamente fluvio-lacustre de seus sedimentos, sao ar- 

gumentos suficientes para demonstrar sua relativa juventude geo- 

logica, ja que o Tiete e uma especie de curso d'agua consequente 

estendido que se superimpos as camadas superiores da Serie Bauru 

(cretaceo superior) . Enquanto as camadas mesozoicas do interior 

estao a 900-950 metres de altitudes, seccionadas epigenicamente 

pelo Tiete, as camadas de Sao Paulo, situadas em pleno Alto Tiete, 

possuem seu nivel superior a 830 metros. 

Somente apos uma prolongada epigenia do Ti-ete, responsavel 

pelo entalhamento da maior parte da depressao periferica paulista 

e pela escultura dos principals alinhamentos de cuestas do interior 

paulista, e que, em compartimentos parcialmente tectonic'os, dos ma- 

cigos antigos das cabeceiras da drenagem em encaixamento, veio 

processar-se a sedimentagao fluvio-lacustre da regiao de Sao Paulo. 

Desta forma, foi necessario o recortamento fluvial de toda a super- 

ficie das cristas mediae e um rebaixamento notavel do seu nivel 

original acompanhado de razoavel desnudagao marginal da bacia 

sedimentar do Rio Parana^ a fim de que em areas das cabeceiras 

da drenagem consequente sobreviesse um novo ciclo deposicional 

(Ab'Saber, 1948a e 1950-51). 
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Digno de maior consideracao e o fato de nao serem encontra- 

das formagoes cenozoicas capeando os planaltos sedimentares ou 

basalticos do interior da bacia sedimentar paranaense (8). Ao con- 

trario, as bacias sedimentares fluvio-lacustres modernas encontram- 

se em areas situadas alem das orlas extremas das zonas sedimen- 

tares paleo e mesozoicas. Sao como que bacias perifericas, isola- 

das e descontinuas, aninhadas em pleno embasamento dos velhos 

macicos policiclicos que circundam a gigantesca bacia sedimentar 

gondwanica. Tanto no caso de Curitiba quanto no de Sao Paulo, 

foi necessario uma longa fase de entalhamento da "old land" peri- 

ferica da bacia interior, a fim de que apos um processo de eversao 

(ausraumgebiet), gradual ou ciclico, se estabelecessem condigoes 

deposicionais nas cabeceiras das drenagens conseqiientes ligadas ao 

sistema hidrografico centripeto das bacias soerguidas. Por outro 

lado, tais teatros de deposigao restritos so se tornaram eficientea 

no espessamento de camadas sedimentares quando auxiliados pela 

interferencia de processes tectonicos que embaragaram o escoa- 

mento fluvial e determinaram a formagao das pequenas bacias emi- 

nentemente fluvio-lacustres. 

Pela sua posigao no Alto Tiete a bacia sedimentar paulistana 

assemelha-se mais ao caso da bacia curitibana, situada no Alto Igua- 

cu; ambas embutidas nas cabeceiras de drenagens oriundas da su- 

perimposigao cretacio-eocenica. A bacia sedimentar de Taubate 

constitui um caso inteiramente diverse, tendo-se ligado mais dire- 

tamente a um fenomeno tectonic© que seccionou fundo o nucleo 

principal das macigos antigos do Brasil Sudeste. Nesse caso, as 

depressoes tectonicas parecem ter sido suficientemente fortes para 

desviar partes das antigas drenagens que se digiriam para o inte- 

rior da bacia do Parana, criando um quadro hidrografico inteira- 

mente novo e poiigeno, hoje representado pelo Alto e Medio Pa- 

raiba, Enquanto o topo das formagoes sedimentares do medio Pa- 

raiba atingem apenas 600 metros no nucleo principal da bacia e 

(8) Com relagao aos depositos do topo do Planalto Ocidental do £stado de Sao Paulo, 
referidos como tercirarios por Moraes Rego (1933a), vide observagoes recentes 
de Ab'Saber (1954, pp. 51-56) e Almeida (1955, p. 26). 
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670 metros em relagao aos testemunhos extremes, o topo dos sedi- 

mentos da bacia de Sao Paulo encontra-se entre 800-830 metros. 

Em ambos os casos a espessura geral dos sedimentos no eixo das 

bacias e superior a 150 metros, sendo de se suspeitar profundidade 

talvez superior a 300 metros para certas porgoes da bacia sedimen- 

tar taubateana. 

A bacia sedimentar de Curitiba e a msnos espessa das tres, 

apresentando uma pilha de sedimentos modernos fluvio-lacustres 

nao superior a 50 metros, embora o topo da formagao seja o de 

maior altitude, ja que alcanga a cota dos 900 metros. E' de se 

supor que os fenomenos tectonicos responsaveis pela genese da 

bacia curitibana tenham sido muito menos intensos que os que se 

fizeram atuar no Alto Tiete, e muitissimo menos acentuados do que 

aqueles que criaram a funda depressao tectonica do medio Pa- 

raiba. 

Sob o ponto de vista rigorosamente faciologico, a similitude 

entre a bacia sedimentar paulistana e a curitibana e muito maior 

que aquela que se poderia encontrar entre elas e a de Taubate. Os 

sedimentos da bacia de Sao Paulo, como os da bacia de Curitiba^ 

quando muito poderiam ser comparados a porgao superior dos de- 

positos do medio Paraiba. Por outro lado, mesmo os depositos su- 

periores dessa bacia diferem dos dcis outrcs casos, devido a pre- 

senga de formagoes detriticas extremamente grosseiras, dominante- 

mente fluviais em extensas areas, ao lado de sedimentos fluvio-la- 

custres mais cu menos tipicos. A grande diferenga, entretanto, se 

faz em relagao a presenga de folhelhos bstuminosos papiraceos e 

lenhitos nas porgoes medias e inferiores da bacia de Taubate, ocor- 

rencias inteiramente desconhecidas em qualquer ponto da bacia do 

Alto Tiete. A presenga dos folhelhos talvez venha exigir uma in- 

terpretagao especial para a genese da sedimentagao regional, ligada 

aos complexos problemas de madeiras carbonizadas. E' possivel 

mesmo, tal como vem suspeitando diverscs especialistas, que ali 

existam duas formagoes, bem diferenciadas entre si: uma basal, 

tipicamente lacustre e lacustre-fluvial; e uma outra, superior, do- 

minante fluvial e fluvio-lacustre. 
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FOTO n.0 45 — Colinas de alem-Tiete, situadas entre Santana, Vila Camargo e Tucuruvi. 
Urbanizagao crescente, porem irregular, ora adaptada a topografia, ora obedecendo aos mo- 

delos inorganicos tradicionais. Foto Ab'Saber, 1952. 
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Extensao e forma da A analise da distribuigao espacial dos 

bacia sedimentar do sedimentos, assim ccmo as consideragoes 

Alto Tiete em torno da forma geral da pequena ba- 

cia regional, guardam ensinamentos im- 

portantes para a sua melhor ccmpreensao genetica. 

Os sedimentos da bacia de Sao Paulo se iniciam a uns 20 km 

n montante de Mogi das Cruzes e tern continuidade relativa desde 

cssa ponta extrema afunilada, ate a regiao de Osasco, numa ex- 

tensao L-W de aproximadamente 85 km. Per outro lado, segundo 

a diregao dos meridianos, os sedimentos afloram em massas rela- 

tivamente continuas desde Sao Bernardo ate os sopes da Canta- 

Teira, tendo seus pontos extremos para o Norte, na regiao da Ca- 

pela do Alto (Tremembe), nos arredores de Guarulhos e Cumbi- 

ca, com uma interpenetragao para Noroeste, seguindo o eixo do 

Baquirivu-Guagu, Sua largura media de Norte a Sul, na regiao 

mais urbanizada da Metropole, oscila entre 30 a 40 km, em media. 

De Interlagos, ao sul de Santo Amaro, ate o vale do Baquirivu, a 

noroeste de Aruja, os sedimentos se estendem por 55 km. Lembra- 

mos que em nenhum ponto da bacia sedimentar do medio Paraiba 

sao encontradas larguras semelhantes as que dominam na porgao 

central da bacia do Alto Tiete; ao contrario a largura media da ba- 

cia contigua e de 15-20 km desde as proximidades de Jacarei ate 

a regiao de Lorena. 

Em con junto, a bacia se assemelha a um largo funil sem con- 

tinuidade para jusante da confluencia Tiete-Pinheiros, mas dot ado 

de grande continuidade para montante, onde a sedimentagao apos 

uma expansao na forma de leque interpenetrou-se regressivamente, 

atraves de esporoes que sao tanto mais isolados entre si quanto 

mais distantes do centro da bacia estiverem. 

E' facil perceber-se que os sedimentos, na area central da ba- 

cia, entao ligados principalmente aos ultimos quilometros do an- 

gulo interno da confluencia Tiete-Pinheiros, muito embora impor- 

tantes testemunhos da sedimentagao sejam encontrados nas en- 

costas ou topos das colinas de alem-Pinheiros e alem-Tiete. Alguns 

dos testemunhos terciarios das colinas e outeiros de alem-Tiete, es- 

tudados por Morais Rego e Sousa Santos (1938), encontram-se a 
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5 ou 6 quilometros de distancia da margem direita do rio, embora 

reduzidos a uma espessura pequena e apenas adstritos as alias en- 

costas ou topos das colinas que antecedem os primeiros esporoes 

cristalinos mais pronunciados da Serra da Cantareira. Para o Sul, 

na regiao de Sao Bernardo, os sedimentos se reduzem a delgadas 

camadas nos topos das plataformas interfluviais principals. 

As encostas setentrionais do macigo do Bonilha, posto que de 

maneira menos acentuada que a das encostas meridionals da Can- 

tareira, fazem o papel de paredao de represamento geral para a 

larga faixa de sedimentagao principal da bacia. Em todas as por- 

coes perifericas da bacia o nivel de erosao dos 800-830 metres ul- 

trapassa a area atual de distribuigao espacial dos sedimentos, inte- 

ressando porcoes dos terrenes cristalinos circunjacentes. 

Considerandb-se a area total da sedimentagao moderna na ba- 

cia de Sao Paulo, circunscrita pelos limites principals da bacia, e 

nao se considerando as pequenas areas de exposigao de terrenes 

cristalinos postos a aflorar pela interdesnudagao, forgada pelo encai- 

xamento dos rios que seccionam o nucleo central da bacia, pode-se 

dizer que a mesma pessui aproximadamsnte 2 600 km2 de extensao. 

A bacia de Sao Paulo O estudo mais ou menos detalhado do 

e o carater antece- relevo e da estrutura da bacia de Sao Pau- 

dente do AJto Tiete lo da margem segura para se concluir pelo 

carater antecedente da drenagem do alto 

Tiste na regiao. Morals Rego e Sousa Santos (1938, p. Ill), dis^ 

cutirdo a genese da bacia de sedimentagao regional, tocaram ligei- 

ramente no problema da antecedencia, ao tecer as seguintes con- 

sideragoes: "A origem da planicie auvial pederia, nao ha duvida, ser 

atribuida a um acidente local da drenagem da epoca. Coadunaria 

mesmo essa explicagao com a extensao horizontal das camadas 

de Sao Paulo". Entretanto, em fungao das ideias mais gerais de 

Morals Rego a respeito de um abaixamento pliocenico de grande 

amplitude pelo qual teria passado o territorio brasileiro (Ab'Saber, 

1954, pp. 51-56), aqueles autores preferiram dar outra diregao ao 

seu pensamento sobre a origem da bacia. 

Por volta de 1945 e 1946, retomando o assunto, o Professor 

Josue Camargo Mendes, em suas prelegoes na Universidade de Sao 
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Paulo salientou o significado exato da posigao e forma da bacia, fa- 

zendo cerrada discussao para comprovar a extrema ligagao entre 

a sedimentagao com o dommio hidrografico do Alto Tiete. Em sua 

habil argumentagao, entre os fatores comprovantes, o Professor 

Mendes fazia enfase num ponto que reputamos de maior impor- 

tancia, ou seja, a questao da forma da bacia sedimentar regional, 

que e perfeitamente alongada segundo o eixo geral do Alto Tiete. 

A publicagao do mapa geologico do Estado de Sao Paulo, or- 

ganizado pelo Instituto Geografico e Geologico de 1947, corrobo- 

rou ainda mais essa hipotese de trabalho, pois nesse mapa foram 

representados com maior detalhe as principais porgoes da bacia 

sedimentar fluvio-lacustre regional. Desta forma, ficou definitiva- 

mente comprovado a sua distribuigao espacial, intimamente ligada 

ao eixo principal do Tiete e seus afluentes. 

Na base e estudos mais detalhados dos divisores Alto-Tiete 

e Alto-Paraiba (nas regioes de Santa Isabel, Guararema e Saleso- 

pclis) e, em fungao de uma serie de pesquisas ao longo das escar- 

pas das Serras da Cantareira e da Taxaquara, pudemos concluir 

sobre a impossibilidade da existencia de uma outra saida para o 

Alto Tiete na diregao da depressao periferica paulista, que nao 

foss grosso-modo aquela ainda hoje observavel. Dai podemos admi- 

tir, como ponto pacifiro, o carater antecedente do Tiete na regiao 

de Sao Paulo. 

Desde que a drenagem gondwanica do Brasil Sudeste foi re- 

arranjada por interferencias tectonicas, apos o soerguimento e a 

fragmentagao da chamada superficie das cristas medias (1100-1300 

m), o Alto Tiete e o Alto Paraiba se definiram como drenagens in- 

dependentes (Ab'Saber, 1954). A altura do plioceno, quando o 

Tiete foi barrado por complexas interferencias tectonicas, de ca- 

rater bem mais mcderado que as anteriores, iniciou-se a sedimen- 

tagao fluvio-lacustre (9) a montante de soleiras ativas, afundan- 

(9) Preferimos utilizar sempre a designagao faciologica fluvio-lacustre para designaf 
rjs camadas de Sao Paulo, a fim de salientar o carater dominantemente fluvial 
dos sedimentos e a eventual existencia de horizontes fluvio-lacustres e ate mes- 
mo lacustres, alhures apontados para pequenas seqiiencias de estratos da bacia, 
Em face dos principios do stualismo, pensamos que a sedimentagao regiona. deve 
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FOTO n.0 47 — Campo de matacoes de Pirituba. Trata-se, entretanto, dos escombros 
de um outeiro granitico que foi arruzado para fomecer material de entulho para o aterro 
das varzeas que circundavam o terra^o do Vila Anastacio. Os matacoes ali observados, 
ja referidos por Moraes Rego em 1932, afloram por exumagao artificial do antigo msanto 

de decomposigao. Foto Ab'Saber junho de 1946. 
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FOTO n.0 48 — Leito antigo do rio Pinheiros, abandonado pelas obras de canalizagao. 
Note-se os torrdes poligcnais de argilas oriundos de rachaduras superficiais dos detritos 
iinos acumulados nas depressces ra^s que substitur^m o antigo leito do rio. Foto 

Ab'Saber, 1951. 
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dose alguns blocos do assoalho cristalino pre-pliocenico, que foram 

os principais responsaveis por um espessamento local dos sedimen- 

tos lacustres e fluviolacustres. O tectonismo criador da depressao 

que deu origem a bacia de Sao Paulo deve ter se ligado a um sis- 

tema local de pequenas falhas, geomorfoldgicamente contrarias, 

que a despeito de diferengas de intensidade e velocidade, se fizeram 

ativas durante todo o penodo deposicional controlando a barra- 

gem da drenagem pre-pliccenica na regiao. Terminados os esfor- 

qos tectonicos capazes de ocasicnar a extensao local da antiga pla- 

nicie fluvio-lacustre, o rio retomou seu roteiro habitual na diregao 

do noroeste, passando a erodir um pouco aos depositos que ele 

mesmo ajudara a empilhar localmente durante o pliocene. Iniciou- 

se, al, o entalhamento a bacia, atraves de sucessivos estimulos de 

uma epirogenese ciclica. 

Tem-se, portanto, que os esforgos tectonicos na regiao tendo si- 

do relativamente moderados, locais e lentos, foram incapazes de 

influir decisivamente no tragado geral pre-pliocenico da drenagem 

do alto Tiete. Ao contrario, a despeitb das tendencias constantes 

para uma barragem completa da drenagem pre-pliocenica na ro 

giao, tudo indica, que o Tiete sempre tenha mantido passagem para 

noroeste, atraves da mesma diregao geral herdada da fase princi- 

pal do encaixamento hidrografico posterior ao paleogeno. 

Diversas vezes, provavelmente, no decorrer do plioceno, houve 

uma geografia de lagoas nao muito profundas na area de maior sub- 

sidencia local do assoalho da bacia. No entanto, tais lagoas foram 

episodios temporaries na historia hidrcgrafica da regiao, tendo sido 

alimentado por rios tributarios de montante, mas, possivelmente, 

tendo tambem fornecido agua para jusante, na diregao da cauda 

barrada do Tiete. 

ter sido elaborada, por demorados espacos de tempo, debaixo de condicoes topo- 
graficas e hidrograficas que lembrariam as do Pantanal Matogrossense, em es- 
cala um trinto reduzida. Qs._ estudos sedimentologicos do Professor Viktor Leinz 
na bacia (segundo observagoes verba's do autor) provam, por outro lado, que 
houve tatnibem verdadeiras fases lacustres na historia da sedimentapao regional, 
o que nao e nada, de se estranhar, ja que no momento em que as falhas geo- 
morfologicamente contrarias foram ma's intensas que a velocidade da sedimen- 
tagao fluvial, a barragem tectonica resultante foi capaz de dar origem a verda- 
deiros lagos na regiao. 
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FOTO n.0 49 — Loteamento moderno em area de gnaisses profundamente de^mpost;0® 
ncs morros de alerr-Pinheiros. Apos a remogso dos honzontes superlic.ais do solo, os gnais- 
ses alterados se lornam extrema.T>2nte sensiveis a agao das enxurradas. Foto Ab'Saber, 1951. 
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FOTO n.0 50 — Detalhes do ravinamento pelas enxurradas nos gnaisses fitados dos morros 
de alguns bairros de alem-Pinheiros. Treliga de pequenos sulcos, parte adaptada, parte 
normal a diregao de x stosidade. Trata-se de um serio problema para os que se atravem 
a Ictear sem conhecer o comport_mento do material de decomposi^ao perante as enxur- 
radas. A conservagao, tanto quanto possivel, dos horizontes superficiais do solo e da 
vegetaglo rasteira, constitui urra das unicas formas para se evitar a desforra das orgas 

naturals no caso. Foto Ab'Saber, 1951. 
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Divisao dos nucleos Procurandose um criterio para melhor 

principals da bacia agrupar os diversos nucleos da pequena e ir~ 

sedimentar do Alto regular bacia fluvio-lacustre do Alto Tiete^ 

Tiete chega-ss a conclusao preliminar de que os 

afloramentos da bacia se enquadram em 

tres dominios diferentes, a saber: 1) — o nucleo central da ba- 

cia, localizado na faixa interna da confluencia Tiete-Pinheiros; 2) 

-— a area dos prolongamentos digitados que remontam, por alguns 

quilometros ou dezenas de quilometros, os vales que se concen- 

tram na regiao de Sao Paulo; 3) — os testemunhos e agrupamen- 

tos de testemunhos remanescentes da fase de expansao maxima da 

sedimentagao pelos terrenes cristalinos adjacentes. 

Tal classificagao geral e suficientemente ampla para abranger 

todes os nucleos que pertenceram e participaram do ciclo deposi- 

cional pliocenico na regiao do Alto Tiete. Subdividindo-a obtemos 

os elementos que compoem as diversas areas da bacia, conforme 

se pode verificar no quadro abaixo, por nos organizado: 

I — NUCLEO CENTRAL DA BACIA — Faixa localizada 

nos ultimos quilometros que precedem o angulo inter- 

no da confluencia Tiete-Pinheiros; area onde o espes- 

samento da pilha de sedimentos foi mais acentuado e 

dotado de maior continuidade lateral. Nao se conhecem 

os eixos principals da sedimentagao nesse importante 

nucleo que se dispoem em leque grosseiro de uns 300 

km2 de area; sabe-se apenas que o embasamento e irre- 

gular e mcvimentado, parte devido ao modelado pre- 

pliocenico e parte devido ao afundamento tectonico 

gradual do fundo da bacia. At a espessura media dos 

sedimentos pode ser avaliado em 150-200 m. 

II — AREA DE EXPANSAO ALVEOLAR DA SEDIMEN- 

TAQAO FLUVIO-LACUSTRE — Prolongamentos di- 

gitados e remontantes, que na forma de linguas estreita- 

das se interpenetram pelos principals formadores do 

Tiete e Pinheiros a partir do nucleo central da bacia. 

As expressoes regionais de tais prolongamentos podem 

ser especificadas da seguinte forma: 



208 AZIZ NAC1B AB'SABER 

a) — Prclongamento do Alto Tiete, separado do nu- 

cleo central pela faixa granitica do Macigo de 

Itaquera, e subdividida em tres secgoes (Itaque- 

ra-Itaquaquecetuba-Susano; Calmon Viana-Mogi 

das Cruzes; e Jundiapeba-Biritiba Mirim). 

b) — Prolongamento Pinheiros-Rio Grande, na area 

de Santo Amaro e Interlagos. 

c) — Prclongamento ao Ion go do vale do Pirajugara. 

d) — Prclongamento do medio e alto Tamanduatei, 

estendido apos o estrangulamento do nucleo cen- 

tral na regiao de Sao Caetano-Vila Prudente. 

e) — Prolongamento ao longo do vale do Aricandu- 

va, ao longo das encostas sul-sudoeste do macigo 

gramtico de Itaquera. 

f) — Prolongamento ao longo do vale do Baquirivu- 

Guagu, a nordeste de Guarulhos. 

Em todos esses prolongamentos que traduzem a an- 

tiga expansao alveolar da sedimentagao fluvio-lacustre 

pliocenica, a espessura da pilha de sedimentos oscila en- 

tre 0-80 m. 

Ill — TESTEMUNHOS E AGRUPAMENTOS DE TESTE- 

MUNHOS DA EASE DE EXPANSAO MAXIMA DA 

SEDIMENTAGAO FLUVIO-LACUSTRE — (Rema- 

nescentes da expansao maxima dos horizontes superio- 

res da bacia sedimentar do Alto Tiete pelcs terrenos 

cristalincs adjacentes) . Trata-se dos diversos tipos de 

testemunhos que capeiam enccstas, plataformas inter- 

fluviais ou ate mesmo pequenos compartimentos relati- 

vamente isoladas das areas semimontanhosas perifericas 

a bacia. As vezes, trata-se de tipicos "cut and fill", ou 

seja depositos fluvio-aluviais de recheio, conforme ex- 

pressao que ultimamente tern sido usada entre nos pelo 

Dr. Octavio Barbcsa. A oeste de Sao Bernardo e ao 

norte de Itaquaquecetuba, tais sedimentos retalhados 

pela desnudagao pos-pliocenica restaram no topo ou em 

altas encostas dos espigoes divisores, o mesmo aconte- 
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cendo com os testemunhos encontrados no Alto da Ca- 

sa Verde, Tucuruvi, Capela do Alto, Alto Morumbi e 

porgao superior do Jarim Bonfiglioli. Na regiao serra- 

na rejuvenescida da Serie Sao Roque, em posigao alti- 

metrica sempre superior a 750 metros, desde a saida 

de Sao Paulo pela via Anhangiiera ate a Serra dos Cris- 

tais, tais sedimentos sao encontrados disperses em an- 

tigos compartimentos de relevo serrano regional, de- 

monstrando alem disso, terem sofrido pequenos falha- 

mentos posteriores a fase deposicional (Almeida, 1953). 

Natureza topografi^a Os conhecimentos ate hoje acumulados 

do assoalho pre-plio- a respeito da posigao altimetrica do assoa- 

cenico na purgio cen- Iho criptozoico que aninha as camadas de 

tral da bacia de Sao Sao Paulo nao sao suficientes para que se 

Paulo possa esquematizar a topografia fossilizada 

pela sedimentagao pliocenica. Grande e o 

numero de sondagens superficiais na area central da cidade, onde 

for am necessaries criteriosos estudos de subsolo para as funda- 

^oes dos grandes edificios, mas bem pequeno e o numero de per- 

furagoes e sondagens disponiveis em relagao aos outros pontos 

e areas da bacia. Em fungao disso, nao se pode estabelecer, ainda, 

nem mesmo os eixos das depressoes principais escondidas pela se- 

dimentagao. Comparando-se as variagoes das cotas conhecidas pa- 

ra o assoalho da bacia, na regiao central da cidade, constata-se que 

ele e bastante movimentado, variando muito em pontos relativa- 

mente proximos. Nao e raro verificar-se que o contacto entre o 

terciario e o cristalino encontra-se entre 650 e 710 m, termos me- 

dios da topografia fossilizada, mas as vezes o cristalino aflora em 

pontos inesperados, como em Santa Cecilia, no inlcio da Avenida 

Angelica, para nao citar o chamado umorro do Pari" e algumas 

encostas baixas das colinas de Vila Prudente. Orville Derby, em 

seus estudos dos fins do seculo, quando a cidade ainda nao tinha 

recoberto extensivamente uma superficie tao grande das colinas 

paulistanas, constatou a existencia de rochas pre-devonianas no 

fundo do vale do Anhangabau no Piques, assim como nos Campos 

Elisios e em pontos nao especificados do Pacaembu. Ja, aquele 
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tempo, sabia-se que o contacto entre o cristalino e o terciario en- 

contrava-se, em alguns pontos, "a 100 m aproximadamente abai- 

xo do nivel dos riob" (Derby, 1898) . 

Desta forma, ha evidencias de que, muito proximos a e^sas 

saliencias do assoalho, observaveis acima do nivel dos rios atuais, 

existem depressoes bem mais fundas que aquelas que caracterizam 

a media das profundidades conhecidas na zona central da cidade, 

ou seja, inferiores a 640 m. Na Mooca, a pcuco mais de 2 km de 

distancia dos afloramentcs graniticos ze Vila Frudente, e no bair- 

ro da Luz, a igual distancia do afloramento do "morro" do Pari, 

as sordagens tern demonstrado que o nivel do assoalho cristalino 

se encontra em cctas inferiores a 600 m. Fernando de Almeida 

(1953, p. 14), em trabalho recente, divulgou a cota de 543 m, co- 

mo sendo a maxma profundidade conhecida da bacia de Sao Pau- 

lo, fato que indica estar o fundo da bacia, em alguns pontos, a 

175 m abaixo da soleira de Osasco (718 m) e a 167 m abaixo da 

soleira de Barueri (710 m). £sse dado, per seu turno, eleva para 

288 m a diferenca entre a cota minima e a cota m;xima do ter- 

ciario, medida nas altas colinas do Sumare (831 m); significa 

tambem que, caso nao sejam encontradas evidencias de falha- 

mentcs posteriores a formagao da bacia seimentar paulistana, a 

espersura da pilha de sedimentcs ao fecho do ciclo deposicional, 

podera ser orgada doravante entre 250 e 300 m, em relacao a por- 

cao central da bacia (10). 

(10) Em trabalho de publicagao muito recente, quando ja davamos por terminada a 
redagao do presente estudo, Fernando de Almeida ( 1955, pp. 24 e 28) fez uma 
serie de intercssantes divulgagoes sobre a espessura das carredas de Sao Paulo, 
ajqui transcritas a titulo de documentagio: "A maior espessura, que conhece- 
mos, dessas camadas foi atravessada por uma sondagem feita na Mooca, na es- 
qu'na das ruas Cissandoca e Marcial, que as perfurou em 202 metres para entao 
atingir o embasamento. Achando-se a boca desse furo a 743 metros de altitude, 
e como a sedimentagao alcancou pelo menos 831 metros na area central da bacia 
(Sumare), podemos dizer que as camadas de Sao Paulo podem ter atingido es- 
pessura de cerca de 290 metros" — "Desde pelo menos Osasco ao Parque Sao 
Jorge, o embasamento sob a planicie do Tiete apresenta altitudes m.animas que 
atingem 630 a 640 metros. Profundidades ainda maiores sao encontradas no baixo 
vale do Tamanduatei, onde o embasamento esta a menos de 600 metros. Mesmo 
errt Santo Amaro ha altitudes do embasamento vizinhas de 600 metros, como em 
Vila M.iscote (Jardim Prudencia) . Tambem no municipio de Santo Andre ha 
sondagem que atravessou 104 metros desses sedimentos, para chegar ao fundo, 
e isso bem na borda da bacia". 
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O acumulo de perfis de sondagens e de cotas conhecidas, cri- 

teriosamente controladas pelos tecnicos do Instituto de Penquisas 

Tecnologicas de Sao Paulo, pcdera conduzir, no futuro, a elabora- 

gao de verdadeiras cartas hipsometricas do fundo da bacia, o que 

nos revelara, mais objetivamente, o carater exato das suas linhas 

topograficas e as suas presumiveis depressoes fechadas (11). E' 

possivel que venham a ser realizados trabalhos geofisicos para o 

melhor conhecimentos da superficie de contacto entre o cristalino 

e os sedimentos terciarios, dada a grande importancia desses dados 

para os mais diversos setores da elaboracao urbanistica, afora os. 

aspectos sempre atuais da questao de obtengao de aguas subter- 

ranean. Tratando-se, porem, de urn contacto entre massas areno- 

argilosas em face de um assoalho cristalino com varies metros de 

rochas decompostas, e, sobretudo, ainda tratando-se de uma area 

macigamente construida na superficie, talvez existam dificuldades 

especificas para a aplicagao de tal metodo, na sondagem indireta 

da posigao do cristalino do fundo da bacia. 

Observacoeis nas As areas de contacto entre as areias 

areas de contacto e argilas terciarias com o embasamento de 

entre os sedimen- granitos, gnaisses e xistos pre-cambrianos, 

tos terciarios e o na regiao de Sao Paulo, apresentam, inde- 

embasamento cris- pendentemente das questoes puramente to- 

talino, na bacia de pcgraficas, uma serie de fatos geologicos sig- 

Sao Paulo nificativos. Os mais importantes desses fa- 

tes dizem respeito a decomposigao preterita 

das rochas cristalinas do embasamento da bacia e a natureza do 

material sedimentario das camadas de Sao Paulo. 

Cabs a Morais Rego e Scusa Santos o merito de, pela pri- 

meira vez, ter encaminhado pesquisas no setor do estudo dos con- 

tactos entre o terciario e o cristalino, na bacia sedimentar paulis- 

tana. Discutindo a proveniencia dos sedimentos regionais e as suas 

relagoes com os mantos de decomposigao contemporaneos ao perio- 

(11) Os trabalhos de investigagao das condigoes da Topografia pre-camadas de Sao 
Paulo, que estao sendo realizados pelos professores Dr. Viktor Leinz e Lie. 
Ana Maria Vieira de Carvalho, possibilitaram a construgao de uma primeira 
carta topografica da porg£o central basal da bacia de Sao Paulo, ainda ineditai. 
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FOTO n0 51 — Con^ac^o en^re o terciario e o cristalino nizmi corfe da Via Anchieta, entre 
o Sacc/na e a Vila das Merces. Base granitlca fortemente decomposta, pou;^ ondulada 

no detalhe, muito embora com mergulho forte para o norte. Foto Ab'Saber, 1952. 
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FOTO n.0 52 — Contacto enfre o terciario e o crisfa3/no, num corte da Via Presidents 
Dutra. A base do terciario, assentada sobre granitos decompostos, £ constituido de seixos 
sub-angulosos de quartzo e quartzitos, capeados por areas e crgilas. Observe-se na ex- 
tremidade inferior (direita), uma pequena falha de 1 m de reje to. Foto Ab'Saber, 1953. 
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do deposicional, assim se expressaram os referidos autores (1938,. 

p. 122): 

"0 material clastico transportado para formar os de- 
positos terciarios proyeio das forma^oes cristalinas an- 

tigas. O processo erosivo agiu sobre arenas de alteragao 

dessas rochas, movimentando-as de maneira mais 011 me- 

nos intensa. O fato de o material detrltico de textura pse- 

fitica nao oferecer formas completamente arredondadas> 

mostra que proveio de localidades nao muito distantes 

Teve lugar o deposito sobre as rochas cristalinas exo- 

neradas da arena de altera^ao pela erosao previa 011 

eveniualmente sobre essa arena, 

Na segunda hipotese nas bordas da bacia os deposl- 

tos aluviais passam gradualmente para as aluvioes tercia- 

rias. Nem sempre a erosao pliocenica conseguira remo- 

ver o material alterado e desnudar a rocha fresca. A 

arena terciaria pode localmente resistir aos agentes ero-- 

sivos posteriores ate a epoca atual, em um solo fossil. 

Nas exposi^oes da estrada de Gachoeira, bairro do 

Limao, o observador constata os sedimentos terciarios- 

sobrepostos a arena de alteragao pouco movimentada, 

Permanecem mesmo intactos veieiros de quartzo rela— 

cionados as rochas cristalinas". 

Em quase todos os contactos expostos entre o terciario e a* 

cristalino, ao longo dos cortes das vias Anhangiiera, Dutra e An- 

chieta, repetem-se sinais iniludiveis de uma decomposigao antiga 

do embasamento cristalino. No caso de contactos situados em co- 

las altas trata-se, evidentemente, de uma decomposigao que pode 

ser tida como contemporanea ao ciclo de sedimentagao regional- 

Ha, porem, conhecimentos outros, retirados de observagoes em son- 

dagens profundas que autorizam a pensar em processes de decom- 

posigao pre-pliocenicos, ou, pelo menos, pre^camadas de Sao Paulo^. 

Nos contactos situados em cotas altas, nas bordas da bacia,.. 

pode-se observar, em alguns cortes mais expressivos, uma nltida 

orientagao dos horizontes de decomposigao superficiais das rochas-. 

cristalinas do embasamento, que se traduz por um zoneamento em 

faixas grosso modo paralelas ao perfil da topografia que suporta^ 

^as camadas terciarias. Tal fato pode ser observado num dos gran— 
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des cortes da Via Anchieta, situado proximo ao km 11, entre os 

bairros de Sao Joao Climaco e Vila das Merces. Zoneamentos de 

horizontes ediaficos similares, denunciando decomposigao preterita 

e paleo-solos, tambem sao observados nos cortes da nova variante 

em ccnstrugac da Estrada de Ferro Central do Brasil, entre Itaqua- 

quecetuba e as cabeceiras extremas do vale do Paratei. 

Em mutos casos, e possivel observar-se uma delgada camada 

de seixos mal rolados de quartzo e quartzito, depositados na linha 

basal das camadas terciarias, em contacto direto com as rochas cris- 

talinas decompostas do embasamento. E' de se pressupor que al- 

guns desses leitos de cascalhos terciarios se tenham depositado so- 

bre leito de rios; entretanto, quando observados no campo, a maior 

parte desses seixos miudos e fragmentos de rochas silicossas resis- 

tentes assentam-se tac simplesmente acima de rochas cristalinas su- 

jeitas a graus diversos de alteragao. 

A freqiiencia de seixos de quartzo e quartzito, por seu turno, 

demonstra a decomposigao seletlva que afetou a superficie das for- 

magoes cristalinas regionais, durante a fase que precedeu a extensao 

dos depositcs plioceniccs na regiao. Nao e rara, por outro lado, a 

existencia de argilas esbranquigadas, proximo da base cristalina. 

Trata-se de caulins, oriundos da decomposigao das rochas feldspa- 

ticas do embasamento e redepositados em pequenas bolsas depri- 

midas da base cristalina (12). A presenga desses materiais de de- 

(12) De concrete pouco ou quase nada se sabe do annibiente climatico que presidiu 
a sedimentagao fluvial e fluvio-lacustre da bacia de Sao Paulo. Fernando de 
Almeida, em trafcalho recente (1955, pp. 26-27) refutou as ideas de Moraes 
Rego a respeito do possivel carater semi-arido da sedimentagao regional. Jose 
Setzer, por seu turno (1948, p. 92), tece considerag5es a respeito dos climas 
que teriam presidido a deposigao das camadas de Taubate, dizendo que a prin- 
cipio o clima teria sido sub-umido, e, posteriormente, teria havido evolugao para 
o umido e ate mesmo super-umido. Essas derradeiras condigoes do ambiente cli- 
rdatico, por seu turno, teriam sido as que dominaram quando du deposigao das 
camadas de Sao Paulo. Evidentemente, trata-se de especulagoes, ainda possui- 
doras de pouco valor cientifico. Lembramos, nesse sentfdo, que algumas ocor- 
rencias de areids feldspaticas descobertas por Teodoro Knetch nos deppsitos do 
vale do Paratei poderao atestar um ambiente de deposigao um tanto mais frio 
e mais seco do que os apontados por Setzer. Nesse sentido, e de se lembrar 
que na regiao de Curitlba ha evidencias iniludiveis de que o clima fol bem mais 
seco que o atual, muito embord sem nunca ter sido glacial como erroneamente 
supos Paulino Franco de Carvalho (1936). 

Entre os depositos da regiao de Sao Paulo, os unicos que podem ser con- 
siderados bons indicadores do clima do passado sao as formagoes iluviais limo- 
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composigao, de tipo sialttico, tal coma em propor^oes muito maio- 

res foi verificado por Brajnikov (1948, pp. 333-34) na bacia de 

Gandarela (Minas Gerais), tern um relative significado paleocli- 

matico, digno de ser levado em conta pelos especialistas. 

Atraves de observagoes verbais do Professor Viktor Leinz 

(1955), pudemos saber, por outro lado, que o assoalho profundo da 

bacia revela areas em que as rochas sedimentares se encontram as- 

sentadas diretamente sobre o embasamento cristalino nao decom- 

posto, e, areas outras, onde o manto de decomposigao atinge de 10 

a 20 m de espessura, em diversos estagios de alteragao de rochas. 

O conjunto de tais conhecimentos sao suficientes para nos in- 

dicar que antes da formagao da bacia de Sao Paulo ou, pelo me- 

nos, na fase que precedeu de imediato o inicio do ciclo deposicior^al 

na regiao, ja se faziam sentir acentuados processes de decomposi- 

gao quimica nas rochas cristalinas regionais. Desta forma, apesar 

de nao estarem ainda universalmente decompostas e bastante co- 

mum a alteragao superficial das rochas regionais pela agao do in- 

temperismo quimico. A topografia pre-pliocenica, em seus detalhes^ 

porem, nao devia apresentar tao somente superficies suaves, com 

massas rochosas extensivamente decompostas, tal como hoje so 

observa; pelo contrario, associavam areas de solo rochoso, desnu- 

do, e areas de solos oriundos de uma decomposigao apreciavel das 

rochas dominantes na regiao (granites, gnaisses, micaxistos e xis- 

tos) (13). 

niticas que capeiam o topo das mais altas plataformas interfluviais das colinas- 
paulistanas. Trata-se, no caso, de verdadeiros paleo-solos, funcionando como neo- 
rochas. Essas concentragoes de sesquioxidos ferrosos revelam, sem duvida, a 
existencia de climas trop'djs com estiagem muito rriais a~entuada do que a 
atual, durante o fecho da sedimentagao fluvial na bacia de Sao Paulo, em algum 
momento do pleistoceno inferior. 

Recentemente foram constatadas diversas ocorrencias de batixita nos suaves 
terrenos cristalinos da borda meridional da bacia de Sao Paulo. Tais ocorren- 
cias descobertas pelo geologo Theodore Knecht, foram estudadeb por Jose Carlos 
Ferreira Gomes (1956) e por Jesuino Felicissimo Junior e Rui Ribeiro Franco* 
(1956), constituindo excelentes indicadores de paleo-climas modemos na regiao. 
A julgar pelas cotas de altitude das ocorrencias principais indicadas por Felicis- 
simo Junior e R. Ribeiro Fmaco (1956, p. 36), estando as mesmas situadas 
entre 750 e 770 m a fase de bauxitizagao provavelmente foi posterior ao fecho 
da sedimentagao pliocenica, possivelmente relacionado com o periodo erosivo que 
criou o nivel intermediario das colinas paulistanas. 

(13) Apos a redagao dessa parte de nosso tru(balho tivemos o prazer de ler as con- 
clusoes finais das pesquisas de Viktor Leinz sobre o assunto, atraves das quais, na. 
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FOTOS n Os 54 e 55 — Con- 
tactos entre o terciario e o cris- 
talino, ern Vila Juvenopolis ao 
longo de um grande corte da 
Via Anhanguera. Note-se as 
crostas limoniticas situadas no 
contacto (canvas freaticas) e 
nas pequenas discordancias do 
tipo diasiema, existentes entre 
os sedimentos argilosos e are- 
ncsos. Observe-se, outrossim, a 
notavel inversao topografica ai 
processada no ciclo denudacio- 
p^l pos-pliocenico. Foto Ab'- 

Saber, 1952. 

ii 
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Nao e dificil, para os que conhecem aspectos de detalhe do 

relevo dcs planaltos cristalinos da rachada atlantica do Brazil, 

identificar paisagens morfologicas em que morrotes rochosos suces- 

sivcs se destacam acima de encostas suaves oriundas de decom- 

posigao mais funda das rcchas regionais. O embasamento da bacia 

de Sao Paulo, ao se iniciar a deposigao fluvio-lacustre, parecia estar 

nesse caso, associando superficies rochosas e area de decomposigao 

superficial muito mais profunda. Entreianto, o carater fluvio-la- 

custre da sedimenta^ao talvez nos pudesss explicar, sem maiores 

complicagoes, as verdadeiras causas dessa variedade de aspectos 

do assoalho que asila as camadas de Sao Paulo . Os rios, sendo ca- 

pazes de trabalhar preferencialmente em rochas frescas, removem o 

manto de decomposigao com facilidade, depositando depois suas 

aluvioes e seus sedimentos, ora acima de rochas decompostas, ora 

acima de superficies rochosas. 

Por ultimo, queremcs referir a presenga de crostas limoniticas 

na base das. argilas e areias pliocenicas que se assentam diretamen- 

te sobre filitos, num contacto exposto num dos cortes da Via An- 

hangiiera (Vila de Juvenopolis) . Identicamente, ali se encontram 

ligeiras crostas limoniticas, a alguns metros acima do contacto, em 

horizontes argilosos colocados em planes de transigao entre cama- 

das mais argilosas e camadas mais arenosas. Trata-se de crostas li- 

moniticas, oriundas de processes ainda mal conhecidos, encontra- 

digos em areas preferenciais das bordas da bacia. No referido local 

o assoalho cristalino, constituido por filitos e outros xistos argilosos, 

hoje profundamente decompostos, mostrava uma inclinagao de ca- 

madas oscilante entre 70° e 90°, fato que criava uma gigantesca dis- 

cordancia angular perante os suaves depositos da pequena mancha 

de camadas terciarias existente no topo da colina (14). Na maior 

base de minuciosas analises e cerrada argumentagao cientifica, o ilustre geologo 
concluiu que decomposi^ao do cristalino coberto pelos sedimentos e utn 
testemunho conservado do tempo pre-sedimentar". (in "Decomposigao das rochas 
cristalinas na bacia de Sao Paulo", Anais da Acad. Bras, de Ciencias., vol. 27, 
n.0 4, 31 de dezembro de 1956, pp. 499-504). 

(14) Ao Ion go dos cortes da Via Anhanguera, entre Sao Paulo e Jundiai, podem set 
observs^los quatro agrupamentos de testemunhos de sedimentos aparentados com 
as camadas da bacia de Sao Paulo (1. area de Juvenopolis; 2. area de Gato 
Preto; 3. area do km 42; 4. area de Jundiai). Os tres primeiros grupos de 
afloramentos sao os que mais se assemelham aos depositos paulist?Jnos, enquanto 



SfTlO URBANO DE SAO PAULO 219 

parte da bacia, alias, repete-se esse tipo de discordancia, que tra- 

duz um hiato geologico extraordinariamente largo, ja que compor- 

tou todo o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico inferior e medio. 

O problema das cau- Ate ha hem pouco permaneciam mui- 

sas da deposigao daS to mal precisadas as causas da deposigao 

camadas de Sao das areias e argilas da bacia de Sao Paulo. 

Paulo A deficiencia dos conhecimentos de geolo- 

gia geral sobre os diversos quadrantes da 

bacia e dos terrenes antigos que a circundam, aliada a ausencia qua- 

se completa de conhecimentos sobre a .espessura das porgoes centrais 

da mesma, reduziam em muito as chances para a formulagao de 

uma hipotese segura sobre os fatores geneticos responsaveis pelos 

depositos regionais. 

Em relagao a bacia de Curitiba, Josef Siemiradzki, escreven- 

do em 1898, propos uma origem tectonica para explicar a present 

ga da pequena bacia fluvio-lacustre do alto Iguagu; em seu corte 

geologico do Estado do Parana, colocou os referidos depositos em 

uma posigao tipica de bacia de angulo de falha, fornecendo-nos a 

primeira ideia grafica sobre tais areas de sedimentagao fluvio-la- 

custres, situadas em compartimentos dos planaltos cristalinos do 

Brasil atlantico. Impressionado pelas evidencias iniludiveis de fa- 

lhamentos observaveis no medio vale do Paraiba, Washburne (1930), 

aparentemente sem conhecer o trabalho de Siemiradzki, sugeriu 

uma hipotese analoga para a explicagao da bacia sedimentar pau- 

listana. Realmente, inclinava-se aquele grande geologo norte-ame- 

ricano a conceber a origem da sedimentagao regional como sendo 

resultante de uma pequena bacia de angulo de falha; guardava, en- 

tretanto, restrigoes a respeito de sua hipotese de trabalho, fazendo 

acompanhar suas referencias e seus esquemas de pontos de interro- 

gagao (Washburne, 1930 p. 92 e 198a). A partir dos estudos de 

os da bacia de Jundiai sao inteiramente diversos sob o ponto de vista litologico. 
Lembramos que os pequenos testemunhos terciarios do km 42 sao os mais inte- 
ressantes sob o ponto de vista de sujestoes tectonicas, pois se encontram, apa- 
rentemente, em posigao de angulo de falha, encravados na contra-encosta de um 
morro arredondado. Tais depositos da Via Anhanguera estao a espera de um 
estudo minucioso de petrografia sedimentar, a fim de que possam fomecer me- 
Ihores elementos para futuras argutnentagoes geologicas e geomorfologicas. 
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FOTO n.0 56 — Ccntacto entre o terciario e o embasamento xistoso, niun corte da Via> 
Anhanguera, em Gato Preto. Os testemunhos terciarios de pequenas bacias satelites da 
Bac a de Sao Paulo, apresenta-se ai fortemente detritico com ccscalhos fragmentarios 
areias e argilas, podendo ter grande significado paleoclimatico, quando for submetido a estu- 
dos series de sedin^en^olog a. Alguns desses testemunhos, semi-isolados, apresentam evi- 
denci^s de pequenas falhas intraformacionais, a nda pouco estudadas na regiao de Sao 

Pulo. Foto Ab'Saber, 1953. 

Washbume, a serra da Cantareira passou a constituir um ponto- 

chave para a explica^ao tectonica da bacia de Sao Paulo, ja qus, se- 

gundo suas ideias, a suposta linha de falhas responsavel pela bacia 

deveria passar pela vertente meridional daquele macigo granitico 

situado ao norte da cidade de Sao Paulo. Era licito prever-se que, 

com o desenvolvimento dos estudos geologicos nas faldas da serra 

da Cantareira, mais dia menos dia seriam localizadas em definitive 

as falhas que teriam originado a bacia. Entretanto, quando tais 

estudos foram feitos, atraves das serias pesquisas de Morais Rego e 

Sousa Santos (1938), nada se positivou em favor da hipotese ini- 

ciajmente fprmulada por Chester W^shburne. Realmente, a des- 

peito do cuidado e da pormenorizagao com que foram realizados os 

trabalhos de campo e o mapeamento geologico da regiao da Can- 

tareira, por esses dois pesquisadores, nada se evidenciou no sentido- 

^de comprovar a teoria dos deslocamentos locais. Pelo contrario, as. 
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tminuciosas pesquisas de Morais Rego e Sousa Santos nos quadran- 

tes setentrionais da bacia de Sao Paulo e sopes da Cant are ira, pas- 

saram a constituir a mais seria critica indireta a ideia de desloca- 

mentos modernos naquela regiao. Afastada a hipotese de que a 

Cantareira representasse uma escarpa de falha, a semelhanca da 

Mantiqueira, restou em aberto a explicagao das origens da bacia se- 

dimentar paulistana (15). 

Para Morais Rego e Sousa Santos (1938), a bacia de Sao 

Paulo seria um dos grandes testemunhos da sedimentagao terciaria 

que se teria generalizado por grandes extensoes do territorio brasi- 

leiro. Tal concepgao, muito arraigada nos primeiros estudos de Mo- 

rais Rego (1932 e 1933), constituiu uma de suas ideias menos fe- 

lizes, como ja tivemos oportunidade de salientar em trabalho recen- 

te (Ab'Saber, 1954, pp. 51-56). 

Recentemente, Rui Osorio de Freitas (1951) realizou a pri- 

meira analise geomorfologica visando a defender a origem tectonica 

para a bacia de Sao Paulo, Foi revisto, pela primeira vez, o conjun- 

to de fatos topograficos e estruturais que possibilitam a permanen- 

cia de uma hipotese puramente tectonica para explicar a existencia 

da bacia de Sao Paulo. Entretanto, a ideia grafica que ilustra o 

trabalho de Freitas (1951, p. 61), e por demais simplista, ja que 

o autor coloca em uma secgao geologica esquematica a bacia de 

Sao Paulo em uma larga e rasa fossa tectonica, de pequeno rejeito. 

O grande merito do trabalho de Rui Osorio de Freitas foi o 

de retomar a linha de pensamento tectonico a respeito das origens 

imediatas dos depositos de Sao Paulo. Escrevendo imediatamente 

apos a publicagao dos primeiros estudos de Freitas, Fernando Fla- 

vio Marques de Almeida critica, nos seguintes termos, a concep- 

qao esquematica do mesmo a respeito da genese da bacia de Sao 

Paulo: 

<1S) Com uma persistencia.' digna dos rr/aiores louvores, Fernando de Almeida reto- 
mou a velha ideia das falhas da Serra da Cantareira, conseguindo comprovar a 
existencia de uma serie de linhas de milonitizagao nas abcfs meridionais daquele 
importante macigo granitico que barra ao norte a Bacia de Sao Paulo. Com a 
publicagao de seu trabalho (As camadas de Sao Paulo e a tectonica da Serra du 
Cantareira), aquela velha ide'a que remonta a Washburne (1930), passou a 
tomar corpo, assentando-se em novas bcses e saindo do camlpo puramente hi- 
potetico. 
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"O Autor representa em seu desenbo, a pagina 6, as 

camadas de Sao Paulo depositadas numa fossa tectdnica, 
talvez sugestionado pelo que se admite existir no vale 

do Paraiba. Examinamos perfis de sondagens realizadas 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnologicas, que nos pro- 

varam existir em alguns lugares da eidade, camadas flu- 

viais supostas pliocenicas, ate GO metros abaixo da so- 

leira granitica da serra do Itaqui, a saida da cidade, Is- 

so indica de qualquer maneira, um afundamento dessa 

bacia, contemporaneo on posterior a sedimentagao, ou 

correspondente ao soerguimento da soleira; mas se ai 

existe uma fossa tectdnica, os fatos por ora conhecidos 

nao permitem evidencia-los". 

Ccmpreende-se que entre as ideias de Freitas (1950 e 1951) 

e as de Almeida (1950) sobre a genese da bacia de Sao Paulo, 

havia discordancias mais serias, apenas no que dizia respeito a 

intensidade e as modalidades dos procsssos tectonicos que ali se 

fizeram sentir. Ambos reconheciam que somente pequenos mo- 

vimentcs diferenciais poderiam explicar o fato de o rio Tiete sair 

da bacia sedimentar num nivel bem superior aquele tido pelo as- 

scalho da bacia em sua porcao mais profunda. Ja fizemos lem- 

brar que, enquantc o Tiete corre hoje, a 788-720 m de altitude na 

regiao de Sao Paulo, as scndagens nos revelam que o assoalho pre- 

pliccenkc se enccntra em media entre 780 e 710 m no eixo prin- 

cipal da bacia, fato cue por si so demonstra a interferencia de for- 

cas tactonicas no afundamento do assoalho da bacia e na ongem 

da sedimentagao regional (Ab'Saber, 1952-53, pp. 91-92). Com 

a divulgagao recerte (Almeida, 1953, p. 14) da ccta de 543 m 

como sendo a prcfundidade maxima alcangada pelos depositos pau- 

listancs, ccnclui-se que o assoalho da bacia em alguns pontos se 

enccntra a mais de 150 m ahaixc do talvegue do rio Tiete no pon- 

lo em que ele sai da bacia (16). Lembrando-se, por outro lado, 

(16) Retomando habilmente essa irrportantissima linha de argumentapao, Fernando de 
Almeida (1955, p. 28), em trabalho publicado apos a redagao definitiva do 
precente estudo, assim se expressa; "Um fato por si so prova estar o embasa- 
mento sobre aue se depositaram as carrJadas de Sao Paulo, deprimido em rela^uo 
a soleira granitica atravessada pelo rio ao abandonar ele o Plancjlto Paulistano: 
numercscs sondagens feitas na cidade e arredores em procura de agua subter- 
ranea, enconti^ram esse embasamento em altitudes proximas a 600 metros. Uma 
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que, antes da fase de dissecagao p6s-plioceni:a da bac'ia, a sedi- 

mentagao atingiu em alguns pontos a espessura de 288 m, seria 

quase impossivel explicar a sua genese, em plena cabeceira do cur- 

so de um rio como o Tiete, utilizando-se para tanto uma argumen- 

tagac ligada a processes erosivos fluviais normais. Por outro lador 

nem mesmo uma argumentacao palecclimatica, ainda que forga- 

da, poderia explicar razoavelmente a grande espessura dos depo- 

sitcs fluvio-lacustres regionais. Ninguem duvida que o clima rei- 

nante durante o ciclo deposicional regional nao tenha comportado 

diferengas senslveis em relagao aos quadros ciimatkos hoje co- 

nhecidos pela regiao. Os conhecimentos acumulados sobre a grau 

de decomposigao das rochas do assoalho pre-pliocenico e sobre a 

natureza de alguns depositos argilosos da regiao, autorizam a se 

pensar num clima menos tropical e menos umido durante o pro- 

cesso deposicional que afetou a regiao. Nao e de se desprezar, 

mesmo, a ideia de flutuagoes climaticas em torno de uma maior 

ou menor umidade, durante o ciclo de deposigao, sendo porem 

muito duvidesa a ideia ja antiga de Morais Rego e Sousa Santos 

sobre a possibilidade de interferencias de fases climaticas semi- 

aridas para explicar a natureza dos sedimentos regionais. A falta 

de rolamento dos graos de areias regionais e o reduzido grau de 

desarestamento de alguns sedimentos grosseiros (areias e casca- 

Ihos), decorrem mais da pesigao da bacia em pleno alto vale de 

um rio do que propriamente devido a um transporte similar aquele 

que afeta as areas de pedimentagao. A agua sempre esteve pre- 

sente no acamamento dos depositos regionais, quer na forma de 

lages rasos, de maior ou menor duraeao, quer na forma de plani- 

cies fluvio-lacustres temporarias, topografica e hidrograficamente 

um tanto similares as que hoje podem ser vistas na area do Pan- 

tanal matogrossense. O pequeno roteiro sofrido pelos sedimentos 

em transporte se ligou, portanto, exclusivamente a proximidade 

forgada das fontes de fornecimento do material clastico que se 

acumulou na pequena bacia tectonica regional. 

delas, a ja referida sondagem da Mooca, atingiu o fundo da bacia a 543 metres 
de altitude. A soleira de Barueri, a jusante da bacia, ja atrtivessada pelo rio a 
epoca da sedimentagao, pois as camadas estendem-se ate alerra dela, esta a 710 
metres de altitude, em grcnitos, elevada portanto em relagao ao fundo da bacia, 
de 167 metres. Fica assim provada a deformagao". 
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Entretantc, torna-se dificil precisar once se processaram os 

movimentos diferenciais que responderam pela barragem tectonica 

do rio Tiete na regiao de Sao Paulo. Tudo parece indicar que as 

reativagoes tectonicas que afetaram a regiao ncs fins do cenozoico, 

constituiram uma pequena familia de falhas, entre as quais domi- 

naram as secundarias sobre as principals. Desta forma, uma serie 

de pequenas falhas intercruzadas, geomorfolbgicamente contrarias 

e de pequeno rejeito, teriam respcndido pela persistsnte agao tec- 

tonica de barragem que criou localmente os depositos fluvio-la- 

custres do Alto Tiete. As falhas principals, entretanto, teriam si- 

do totalmente reccbertas pelos depositos lacustres e fluvio-lacus- 

tres, permanecendo escondidas nos pontos mais profundos das por- 

goes centrals da bacia. A fase de deposigao, por seu turno, teria 

durado enquanto os prccessos tectonicos tenham sido ativos, o 

que Ihes confere foros de causa fundamental na explicagao Ja ge- 

nese da bacia. Excegao feita de umas pequenas depressoes tecto- 

nicas basais, que atualmente se comportam como minusculas crip- 

to-depressoes devido a ccbertura sedimentar que as tamponam, a 

maior parte dos sedimentos regionais deve sua existencia a soma 

dos pequenos rejeitcs de inumeras falhas secundarias que afeta- 

ram a regiao, ao N, V/, NW e WSW. 

Intelizmente, tal interpretagao continuara no dominio das hi- 

poteses, pela simples razao de ainda nao terem sido comprovadas 

geol6gi:amente a presenga de tais fenomencs tectonicos no cam- 

po. Apenas alguns estudos recentes de Fernando F. M. de Almei- 

da nas abas da Cantareira se crientaram no sentido de provar a 

existencia de linhas ce falhas, atraves do estudo minucioso de pe- 

dreiras e areas de rcchas milcnitizadas. De nossa parte acredita- 

mos que nao fossem as extracrdinarias dificuldades oferecidas a 

pesquisa tectonica nas regides cristalinas sujeitas a uma decompo- 

sigao profunda e universal, de ha muito teriam sido descobertas 

as razoes tectonicas essenciais que responderam pela barragem do 

Tiete durante o plicceno, dificultando a passagem daquele tradi- 

ciona) rio antecedente da regiao e ocasionando a formagao da bacia 

de Sao Paulo no ponto critico das soleiras tectonicas. Reputamos, 

por outro lado, de grande importancia para a comprovagao da ge- 
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nese tectonica da bacia de Sao Paulo, a presenga de pequenas fa- 

Ihas (de 80 cm a 1 m de rejeito na superficie exposta) cortando 

as camadas de Sao Paulo, fato que se pode observar nos coxtes da 

Via Presidente Dutra, no Jardim Cumbica, pouco alem de Guaru- 

Ihos. Tais pequenas falhas, mtidamente posteriores ao fecho da 

sedimentagao regional, constituem excelente pista para nos sugerir 

uma ideia dos fenomenos mais intensos que se fizeram sentir du- 

rante a fase principal da formagao da bacia. 

Sob o ponto de vista da Gecmorfologia Geral, ha a acentuar 

que, ao lado das planicies aluviais de soleira, existe campo para 

se discriminar a existencia de bacias fluvio-lacustres de soleira 

tectonica, relacionadas com falhas geomorfologicamente contr,arias, 

de que serve de prototipo a bacia sedimentar do Alto Tiete. 

A datagao das cama- O problema da cronogeologia das ca- 

das de Sao Paulo e madas de Sao Paulo, pelo fato de envolver 

seus problemas consideragoes geologicas e paleontologicas, 

e um topico que em principio escapa intei- 

ramente a metodologia geografica. Entretanto, em carater infor- 

mative, nao podemos deixar de abordar no presente estudo o es- 

tado atual dos conhecimentos a respeito da idade das camadas de 

Sao Paulo. Se e que ha uma cronogeologia de base essencialmen- 

te paleontologica, ha tambem uma especie de cronogeomorfologia 

com base duplice e que muitas vezes complementa os conhecimen- 

tos relatives as areas onde os hiatos geologicos sao muito grandes 

ou onde macigos antiges policiclicos permaneceram por muito tem- 

po a escapo de ciclos deposicionais. Ajunte-se a isto que em mui- 

tos casos a cronogeomorfologia passa a ser um criterio a mais nas 

consideragoes sobre a idade relativa dos terrenos. Quer nos pare- 

cer, alias, que tais consideragoes encontram um bom exemplo quan- 

do aplicadas ao caso especifico dos sedimentos da bacia de Sao 

Paulo. 

A inclusao das camadas de Sao Paulo no plioceno se deve a 

Pissis por meio de seu importante trabalho publicado em 1842, 

no qual separou os dois dominios da sedimentagao pliocenica no 

Brasil: o da regiao costeira e o dos planaltos. Cientista criterioso, 

esclareceu Pissis que a despeito de seus esforgos nao pode encontrar 
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fosseis para uma datagao paleontologica mais precisa das camadas 

de Sao Paulo. Sua argumentagao cronogeologica, portanto, tinha 

que ronstituir, por for^a das circunstancias. uma especie de data- 

cao meramente "suspeitada", conforme alude Josvie Camargo Men- 

des (1950). 

Henry Gorceix (1884), algumas decadas depois de Pissis, 

descobriu e estudou as pequenas bacias fluvio-lacustres de Ganda- 

rella e Fonseca em Minas Gerais, colocando-as no plioceno, na ba- 

se de uma documentagao paleontologica e paleobotanica. Tendo 

conhecimento da existencia das bacias de Sao Paulo e Taubate, 

fez as necessarias consideragoes para demonstrar a aparente con- 

temporaneidade das duas pequenas bacias mineiras em relacao as 

do territorio paulista. 

Pouco mais tarde, nos folhelhos betuminosos da bacia de Tau- 

bate, forara descobertos fosseis, estudados por A. Smith Woodward 

(1898), e os quais permitiram uma datacao relativa para os sedi- 

mentos fines daquela bacia. O paleontologo ingles Woodward, sem 

conhecer o trabalho de Pissis, deixou argumentos novos para incluir 

cs sedimentos da bacia de Taubate no periodo plioceno, desta vez 

com base em achados fossiliferos. Estudos e referencias posterio- 

res ligadas a David Starr Jordan (1907), Morais Rego (in Washbur- 

ne, 1930), e Alberto Lofgren (in Alberto Betim Pais Leme, 1918), 

forneceram razees paleontologicas mais serias para situar oc de- 

positos fossiliferos da bacia de Taubate no periodo final do tercia- 

rio. Alem disso, como bem salientou Washburne, haviam "razdes 

fisiograficas e de outra natureza, para acreditar-se que os estratos 

sao aproximadamente de idade Pliocenica". 

Per uma questao de analogia entre bacias contiguas similares, 

a datagao pliocenica atribuida aos sedimentos da bacia de Tauba- 

te, veio reforcar a cronogeologia identica, atribuida a bacia de Sao 

Paulo desde os trabalhos pioneiros de Pissis. Ainda que tenha sido 

atribuida a datacao pliocenica apenas as camadas xistosas fmas, 

que ocupam uma posigao intermediaria, tendendo para o termo 

basal, na bacia do medio vale do Paraiba, a correlacao entre as 

duas pequenas bacias ssdimentares, anichadas em compartimentos 

tectonicos do Planalto Atlantico em Sao Paulo, podena passar 
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como geologicamente aceitavel. E de fato, por muitos anos, emL 

nentes geologos e paleontologistas bem avisados, a despeito de in- 

sistirem sempre na questao da inexistencia de documentos fossi- 

Hferos na bacia de Sao Paulo, continuaram a aceitar francamente 

a datagao pliocenica. 

Josue Camargo Mendes, a partir de 1945, apos realizar pes- 

quisas sobre a faciologia dos sedimentos da bacia de Sao Paulo,, 

trouxe a baila novamente o problema da datagao das camadas re- 

gionais, tecendo consideragoes de ordem paleontologica e geomor- 

fologica. Cuidadoso em suas afirmagoes, aquele paleontologista li- 

mitou-se apenas a discussao do problema da cronogeologia na nota 

que publicou (1950), insistindo mais uma vez em que a crono- 

logia da bacia permanecia em aberto devido a falta de documen- 

tos fossiliferos. Suas observagoes, porem, tendem a trazer a data- 

gao classica de plioceno para a de quaternario antigo, ideia que 

sugestionou um grande numero de pesquisadores. e disdpulos, os- 

quais sem maiores cuidados passaram a colocar os depositos da ba- 

cia de Sao Paulo e de Curitiba no quaternario antigo. Se e que 

e perigosa a datagao pliocenica, lavrada na coluna geologica, pura 

e simplesmente, em relagao a bacia de Sao Paulo, julgamos mais 

perigosa e duvidosa ainda a nova data que muitos passaram a ado- 

tar tacitamente. Por muitas razoes pensamos ser preferivel adotar 

um plioceno com interrogagao a um pleistoceno antigo, ainda que 

acompanhado de interrogagao. 

Partimos do ponto de vista de que, nao existindo fosseis na 

bacia de Sao Paulo, apenas consideragoes de ordem paleogeografi- 

ca e gecmorfologica gerais, poderao trazer algumas luz ao velho 

problema. As proprias observacoes de Jcisue Camargo Mendes. 

(1951, p. 47) constituem um bom ponto de partida para se rea- 

brir a discussao do velho assunto, e para a entrada em cena de 

consideragoes ligadas a outros campos das ciencias da Terra, que 

nao apenas os de ordem paleontologica. Senao, vejamos a parte 

principal de suas consideragoes; apos reafirmar que "o problema 

da idade das camadas de Sao Paulo merece ser considerado em 

aberto": 
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"Aos que futuramcnte pretenderam a sua solugao cu 

lembraria alguns pontos que porventura possam sugerir 

i(iade mais nova para esses sedimentos: 

1) — Pcquena consistencia dos sedimentos (grau 
reduzido de (iiagenese), evcntualmcnle explicavel por uma 

cspessura relativamente reduzida dos sedimentos, incom- 

pctentc para detcrminar esforgos estaticos capazes de le- 

var a uma maior aglomeragao o material clastico, como 

alias o suspeita Morais Bego. 

2) — Situa^ao do depdsito hem a montante do vale 

do Tiete, isto e, onde a erosao c mais intensiva, altean- 

do-se, contudo, alem de uma centena de mctros acima 

dos sedimentos mais rccentes do vale c constituindo cor- 

po eontinuo por uma area consideravcl (pelo menos a 

jul gar pelos mapas geologicos existentes) . 

As circunstancias parecem indicar que seria um tan- 

to melindroso defender a idade terciaria do depdsito, uma 

vez que a erosao durante o Quartcnario (cerca de milhao 

de anos) poderia remove-Io por completo on pelo menos 

reduzi-lo a pequenas ilhas de espessura diminuta, imis- 

cuidas nas reentrancias do embasamento. 

Por certo os meus argumcntos sao passiveis de cri- 

tica. 

Nao vejo, contudo, motivo consistente que contrarie 

a atribui^ao dcssas camadas ao quaternario, os depdsitos 

do vale atual reprcsentando um ciclo subseqiiente". 

No que diz respeito ao primeiro argumento de Josue Camar- 

go Mendes, referente ao grau reduzido de litificagao ou diagensse 

das camadas de Sao Paulo, o proprio autor encarregou-se de fazer 

uma restrigao fundamental, que de certa forma neutraliza e can- 

cela sua propria argumentagao. Realmente, as camadas de Sao 

Paulo, pela sua espessura relativamente reduzida e sua natureza 

fluvial e fluvio-lacustre moderna, nao apresentam e dificilmente 

poderiam apresentar um grau maior de cimentagao, pelo menos 

ligeiramente equiparavel a que se conhece em relacao aos sedi- 

mentos gondwanicos. Devido a situagao da bacia, nao houve uma 

cobertura superior de possanga, como tambem aquele lapso de tem- 

po geologico indispensavel para a completagao de um ciclo de dia- 

genese. Na maior parte da bacia existem rochas sedimentares de- 
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tnticas, argilosas e arenosas, em processo moderado de cimentagao, 

porem muito longe do grau de coerencia perfeita. As crostas limo- 

nxticas que ocupam intersticios dos estratos superiores da baciaT 

possuem um grau de cimentagao local muito maior do aqueie que 

se observa nos estratos do corpo da bacia. Entretanto, como se sa- 

be, tais crostas duras de limonita sao posteriores ao fecho da sedi- 

mentagao na bacia e, portanto, bem mais modernas do que a se- 

qiiencia estratigrafica principal da regiao. Por esse e outros dadcs^ 

depreende-se a fraqueza da argumentagao cronogeologica tao sim- 

plesmente baseada em graus de diagenese. Entre o fato de se cons- 

tatar o processo apenas incipiente da litificagao regional e o fato 

de se utilizar tal argumento, ao lado de outros similares, para com- 

provar a modernidade dos estratos, ha uma enorme distancia e uma 

serie de contra-argumentos. Pode-se dizer mesmo que, nas condi- 

goes do teatro e da area de depcsigao, assim como em face do pe- 

queno compartimento de planalto que asila os estratos, e da espes- 

sura do conjunto dos depositos, eles dificilmente poderiam apresen- 

tar grau mais apreciavel de cimentagao, mesmo que remontassem ha 

mais tempo na escala cronogeologica. 

A segunda restrigao de Josue Camargo Mendes, atinente a po- 

sigao dos depositos e a intensidade dos processes erosivos nas zonas 

de alto vale, nao tern maior significagao atualmente, por diversas 

razoes, nao consideradas na epoca da publicagao de seu trabalho. 

Quer nos parecer que a bacia sedimentar do Alto Tiete possui rorpo 

continuo na regiao de Sao Paulo, porque de certa forma esta ani- 

nhada tectonicamente num compartimento de planalto e, por essa 

mesma razao, anteparada frente os processos erosivos da intensida- 

de dos que geralmente afetam as cabeceiras das redes de drena- 

gem. A propria origem do ciclo de sedimentagao da bacia ligou-se 

ao afundamento tectonico gradual do assoalho da bacia (Freitas, 

1951a; Almeida, 1951; Ab'Saber, 1952-53), de forma que nao se- 

ria muito simples, na fase pos-pliocenica, a sua redugao a meras 

ilhotas de sedimentos testemunhos "imiscuidos nas reentrancias do 

embasamento", conforme a argumentagao de Josue Camargo Mendes. 

Mais importante do que esse contra-argumento, porem, e o 

fato de as colinas mais altas da regiao de Sao Paulo terem sido 
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mantidas p€la trama resistente das crostas limomticas e pelas leis 

que regem a evolugao das vertentes nos primeiros estagios do ciclo 

de erosao normal. As plataformas interfluviais antigas nao toram 

inteiramente destruidas nem muito rebaixadas, na maior parte dos 

casos devido a dureza das crostas limomticas dos "altos' « devido 

a horizontalidade geral dos estratos, que responde por uma certa 

feigao tabuliforme tendencial. A despeito de ser uma especie de 

mature plain, conforme a identificagao habil de Aroldo de Azevedo 

(1944), existem na bacia de Sao Paulo tra^os de juventude preser- 

vados nas plataformas interfluviais mais importantes, someute ex- 

plicaveis pela presenga de crostas duras sustentadoras do nivel ori- 

ginal da planicie dos fins do terciario, que serviu de superficie para 

a superimposigao hidrografica do sistema Tiete-Pinhoiros. 

Alem desse fato, porem, ha um ultimo argumento que refuta 

mais ou menos em definitive a asser^ao de que os estratos da bacia 

possam ser de idade muito recente: trata-se da existencia de diver- 

sos niveis de terragos, nitidamente pleistocenicos, na regiao de Sao 

Paulo, conforme demonstramos em trabalho recente. O fato de ser 

o relevo atual da regiao de Sao Paulo o fruto de uma historia emi- 

nentemente epiciclica, demonstra bem a antigiiidade relativa do 

prccesso de encaixamento dos vales que seccionam a regiao. No ca- 

so, trata-se de um entalhamento feito atraves de pequenos ciclos 

erosivos e algumas paradas de ercsao realizadas no decorrer do 

pleistocene. Desta forma, as camadas nao fcram removidas porque, 

alem de se tratar de uma bacia bem alojada no cristalino, se -rata 

de uma bacia sedimentar entalhada, periodicamente, atraves de su- 

cessivas e moderadas retomadas de ercsao, ccmo ja o demonstramos 

(Ab'Saber, 1952). Nao houve, desta forma, nem remocao ccmpleta, 

nem mesmo um rebaixamento excessive das plataformas interflu- 

viais principais. As diversas paradas de erosao fluvial, como que 

atenuaram os efeitos dos processes denudacionais no interior da 

bacia, retraindo a intensidade dos esforgos de alargamento e disse- 

cagao das vertentes. Dai a existencia de feigoes topograficas como 

o Espigao Central, e outras altas plataformas inter-fluviais, relativa- 

mente preservadas em relagao ao seu nivel original (820-840 m) . 

Ha a considerar, ainda, o fato de que as forgas tectonicas que 

deram em resultado a formagao da bacia de Sao Paulo devem ter-ss 
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ligado a um ligeiro tectonismo, anterior ao pleistoceno. Nao se 

ccnhecem indicios de falhamentos importantes, tao recento.-> que 

pudessem ser tides ccmo pleistocenes, na porgao sudeste do Escudo 

Brasileiro. A propria zena costeira do Brasil Sudeste, desde o Es- 

tado do Rio de Janeiro ate Santa Catarina, exibe apenas traces de 

irterferencias de movimentos eustaticos e prccessos erosivos cas- 

teiros, fluviais e marinhos (Ab'Saber, 1954). As unicas evidencias 

ccncretas de falhamentos nos maeices costeircs remcntam ao eoceno, 

atraves do que se conhece da geologia da bacia de Sao Jose do 

Itaborai. Apos c plioceno parece terem dominado exclusivamente 

prccessos epirogenicos de grande envergadura e alta homcgenidade 

no Planalto Brasileiro, incapazes de criar relevos tectonicos e de 

acarretar complicagoes hidrograficas locals, similares as que deram 

origem a bacia de Sao Paulo. Em Minas Gerais ha o caso de uma 

antiga bacia sedimentar fluvio-lacustre ter sido deformado apos a 

cessagao do seu ciclo deposicicnal; entretanto, tudo indtca uma certa 

antigiiidade para o tectonismo que deformou a bacia e inclinou seus 

estratcs (17), ja que um conjunto de terragos embutidos, nitidamen- 

te pleistocenicos, e observado em quase todos os flancos dos vales 

da zena auro-ferrifera mineira. Ali, como na regiao de Sao Paulo, 

apos a formagao da bacia fluvio-lacustre, e apos seu aba men to 

epirogenico, acompanhado ou nao de falhas, passaram a dominar 

epiciclicos erosivos fluviais, criadores de terragos e cascalheiros. A 

incidencia quase universal dos niveis de terrago nas terras altas do 

Brasil Sudeste e a sua continuidade marcante, por extensas areas, 

revela-nos a ausencia de qualquer tectonismo quebraniavel recente 

nessas regioes. 

Ate que se prove o ccntrario, preferimos, portanto, crer que o 

mcsaico de pequer.as falhas que deu origem a bacia e deu continui- 

dade ao cxlo deposicicnal do Alto Tiete, e nitidamente p^e-pleis- 

tcceno, enquanto todo c entalhamento epiciclico dos depositos ali 

(17) Nos cortes da Rodov'a Presidente Dutra, ao longo das altas colinas terciarlas 
situadas entre Cagapav.aj e Pindamonhagaba, existem sinais de falhas de pequeno 
rejeito, transversals ao eixo do medio vale do Paralba e nitidamente posteriores 
ao fetho da sedimentafao pliocenica. Identicamente, ha evidencias de falhas de 
pequeno rejeito nos sedimentos c1:|s altas colinas da gacia de Sao Paulo, Talvq^. 
se trate de reat'vagoes locais e rroderadas de ciclos tectonicos mais antigo. 



232 AZIZ NACIB AB'SABER 

formados data do proprio quaternario. Os diversos niveis de terra- 

ceamento e depositos de terragos, ali exibidos, atestam cabalmente 

o predominio das condigoes erosivas sobre as deposicionais, duran- 

te o pleistocene. 

No Congresso Internacional de Londres (1948), foram trata- 

des longamente os problemas da determinagao dos limites pliu-pleis- 

tocenos. Naquela oportunidade foram revistos os diversos criterios pa- 

leontologicos, estratigraficos e geomorfologicos que podem ser leva- 

dos em conta para a separagao dos terrenos pertencentes aos dois pe- 

riodos. G. L. Sibinga, analisando os principios existentes para demar- 

car o limite Pliocenio-Pleistocenio nas Indias Ocidentais, apos enume- 

rar os cinco principios classicos [1) — O princ'ipio tectonico; 2) — 

O pTmcipio de Deshayes; 3) — O princ'ipio do conteudo de agua no 

ienhi \o; 4) — O princ'ipio dos foraminiieros; 5) — O principio dos 

vertebrados], demonstxou que somente o principio dos vertebrados 

pode permitir uma demarcagao exata. Onde, porem, sao raros ou 

desconhecidos os restos de vertebrados, aumentam consideravelmen- 

te as dificuldades para a distingao entre cs depositos. No caso das 

Indias Ocidentais, Sibinga optou por um sexto principio, que e o 

da cronologia glacial baseada na eustasia. Infelizmente, como se 

pode verificar logo, trata-se de um principio que nao pode ser apli- 

cado aos depositos das terras altas do Brasil Atlantico, tendo vali- 

dade apenas para a nossa regiao costeira. 

Ainda no Congresso Internacional de Londres (1948), o gran- 

cie especialista da Cronogeologia, F. E. Zeuner, teve oportuuidade 

de opinar sobie o problema dos limites entre o Plioceno e Pleisto- 

no, nos seguintes termos (in Lamego, 1949, pp. 66-67): 

"Apesar de nao scr o Pleistocenio mais do que um 

apendice do Pliocenio, e aconselhavel conserva-Io como 

um periodo separado por motivos praticos, mormente 

porque a sua cronologia e um conjunto de desnudagdo, 

enquanto que a dos antecedentes periodos e sotretudo 

de deposigdo. A sua delimitagao com o Pliocenio e ine- 

vitavelmente arbitraria. 

A que se bascia na glaciagao de Gunz, dos Alpes, ser- 

ve apenas para areas glaciadas, enquanto o limite ba- 

seado no aparecimento de certos generos de mamiferos 
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so pode ser usada onde ocorrem depositos fossiliferos, 

Alem disso, desde que um longo tempo foi necessario pa- 

ra a evolugao desses generos e para um aumento de sua 

area de distribui^ao, nao podem eles fornecer uma linha 

de limites suficientemente precisa para o intuito de uma 

defini^ao. 

Parece que os metodos fisiograficos tornar-se-ao cres- 

centemente aplicaveis, sobretudo se combinados com a 

evidencia faunistica. No continente europeu um novo ci- 

clo de erosao comegou aproximadamente com a glacia- 

9ao de Giinz e quando o "Elephas" e outros generos prin- 

cipals do Pleistocenio apareceram. Similarmente, apos 

oscila^oes em volta do nivel de 100 m durante o Sicilia- 

no, o nivel do mar desceu a sua presente posi^ao duran- 

te o Pleistocenio. O comedo dessa descida poderia for- 

necer uma boa linha de limites, visto que nos continentes 

ele deu inicio a um novo ciclo de erosao, evidenciado em 

regioes tao separadas como a Europa ocidental e a Asia 

oriental". 

Da Isitura desse esclarecido trabalho de Zeuner, salienta-se o 

fato de qus as ideias mais gerais expendidas pelos especialistas de 

terraces pliccenicos e pleistocenicos e pelos pesquisadcres interes- 

sados na paleogecgrafia do cenozoico superior, vem ccnduzlrido a 

considerar o pliocene como periodo dominantemente deposicionat 

e, o pleistocene, como dominantemente denudacional, epiciclico. Nao 

seria esse o caso tipico da regiao de Sao Paulo? 

Na realidade quase tcdas as teses apresentadas em Londres 

na secao do temario que versava sobre os limites entre o plioceno 

e o pleistceeno, demonstravam a necessidade de se dar um valor 

maior aos criterios fisiograficos cu geomorfologicos. Na Africa, 

na India e na Europa, os estudos sobre o assunto puseram em evi- 

dencia que, os proprios criterios paleontologicos apresenlam difi- 

culdade grandes de aplicagao, ora pela inexistencia de depositos fos- 

siliferos, era pcrque as faunas pliocenicas sobreexistiram durante 

o pleistoceno, dificultando a caracterizagao dos fosseis indices. En- 

tre nos, impoe-se considerar esses fates, a fim de nao se valorizar 

em excesso os criterios que isoladamente pouco ou quase nada 

valem. 

* * * 
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Apos havermos analizado, n^sses tirmcs, o estado atual dos 

ccnhecimentcs croncgeologiccs sot re as camadas de Sao Paulo, ti- 

vemos notic.a dcs estudcs de Rubens da Silva Santos sobre os fos- 

seis da bacia de Taubate. Utilizando-se dos metodos paleontolo- 

giccs mais ou mencs classiccs — ao que sabemos — na revisao da 

fauna fossil dos depositor do medio vale superior do Paraiba, aque- 

le pesquisadcr da Divisao de Geclcgia e Mineralogia do Departa- 

mento Nacional da Prcducao Mineral coloccu cs estratos regionais 

no pleistocEro inferior. A falta de publicacao dos trabalhos de 

Rubens da Silva Santos (17a) entretanto, nos impossibilita de ava- 

liar o criterio e, principalmente, os criterios utilizados por aquele pa- 

lecntologo na datagao das camadas de Taubate. Nao sabemos qual o 

grau de ecletismo de seu criterio, a bibliografia estratigrafica que 

Ihe serviu de base e nem tampouco as consideragoes paleontologi- 

cas, geologicas e gecmorfologicas que o induziram a colocar as alu- 

didas camadas no ec-quaternario. Quer-ncs parecer que por muito 

tempo ainda se tornara necessario relembrar as inumeraveis e uni- 

versais dificuldades existentes para a separagao dos depositos pro- 

priamente plicceniccs, daqueles que pertencem certamente ao qua- 

ternaric inferior. Per e?sa razao conservamos no presente trabalho 

a discussao do problema, em bases principalmente geomorfologicas, 

visando a deixar, ainda uma vez, em aberto, a velha questao, ate a 

publicagao de ncvos estudcs sobre o importante assunto (18). 

(17a) Na realidade os trabalhos de R. da S. Santos ja se encontram publicados, sob 
o titulo de "Vestig-os de que fossil nos folhelhos betuminosos de Tremembe, Sao 
Paulo" (in Anais da Acad. Bra. de Ciencs., 1950, t XXII, n.0 4, pp. 445-446), 

e, em colaboracso com H. Travassos, "Caracideos fosseis da bacia do Paraiba", 
nos mesmos Anais 1955, tomo XXVII, n.6 3, pp. 297-321, Rio de Janeiro. 

(18) Jose Setzer, em trabalho de publicagio recente (1955, p. 8), tambem esposa a 
ideia de que as camadas do vale do Paraiba sao parcialmente quatemarias. Tra- 
ta-se das seguintes referencias, relativamente isoladas, e nao acompanhadas de 
maiores discussoes: "Achamos que o Terciario existe no Vale do P'^raiba desdo 
o topo do folhelho papiraceo, acioma do qual os sedimentos devem ser quater- 
naries. Assim na bacia de Sao Paulo, nEo havendo aqueles folhelhos, todo o 
pacote deve ser quaternario, ao menos a partir da primeira .csjnada de aremto 
ccnglomeratico. "B' de se notar que o grau de diagenese dos folhelhos papiraceos 
e a presenga de oleo nos folhelhos betuminosos regionais, foranc os unices fatos 
que obrigaram os especialistas a recucir um pouco mais a idade dos depositos. En- 
tretanto, alguns dos fosseis descobertos exatamente no entremeio desses termos 
finos dos depositos regionais, pelos criterios paleontologicos classicos datariam 
do pleistocene inferior. Trata-se de uma situagao paradoxal, que mais uma vez 
demonstra, como em toda parte, a necessidade de uma revisao ecletica na deli- 
nlitagao do plioceno em relagao ao pleistoceno. 
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FOTO n.0 57 —- Altas colinas do Sumare, em uma area de camadas terc:arias resistentes 
(arenitos arenitos conglomeraticos e cangas) . Note-se a grande ruptura de decl-ve do 
Fspigao Central e a notavel preservacao d^ superi'tcie de Sao Paulo (800-870 m), nos altos 

das colinas. Foto Ab'Saber, 1953. 

,v- 

FOTO n.0 58 — Esporoes secundarios vinculados ao EspigTo Central, prox'mo ao tdnel 
<3a Avenida Nove de Julho. A fotografia mostra bem o contraste entre a horizontalidade 
das camadas e a convexidade localmente acentuada das vertentes. Foto Ab'Saber, 1953. 





8. AS SUPERFICIES DE APLAINAMENTO REGIONAIS 

A superficie de Sao Esmiugando-se a bibliografia geomor- 

Paulo (800-830 m) e fologica dispomvel, pode-se constatar que 

a sua identificagao a identificagao da superficie de erosao de 

no terreno 800-830 m na regiao de Sao Paulo foi fei- 

ta por Preston E. James, conforme obser- 

vagoes publicadas em 1933. Os brasileiros Morais Rego e Sausa 

Santos (1938), aparentemente sem ter nenhum conhecimento do 

trabalho de Preston James, chegaram a identica verificagao, lan- 

^ando as bases para sua datagao e correlagao, mais precisa, em 

face dos testemunhos regionais de niveis de erosao mais altos. 

Todos esses pesquisadores e mais o autor do presents trabalho, 

embora escrevendo em epocas diversas e com terminologia reno- 

vada, sao unanimes em reconhecer que a superficie de erosao de 

Sao Paulo encontra-se embutida nos largos desvaos de uma super- 

ficie de erosao anterior, rejuvenescidoi hoje elevado a 1000-1275 m 

[peneplano eocenico (Morais Rego, 1932), ou superficie das cris- 

tas rnedias (De Martonne, 1940)]. 

A titulo de documentagao, lembramos que foram com as 

seguintes palavras que Preston James (1933; 1946, p. 1111) se 

referiu ao nivel de erosao dos 800 metros, existente tanto na re- 

giao cristalina que circunda a bacia de Sao Paulo, como nas pla- 

taformas interfluviais principals do interior da bacia: "Nesta ba- 

cia crlada pelas mais altas cadeias cristalinas (sic), a superficie 

de 800 metros, tern um belo desenvolvimento. Os divisores d'agua 

preservam esse nivel fielmente desde a propria margem interna da 

escaipa litoranea. Esta mesma superficie e preservada na forma 

por cima dos meandros encaixados do Tiete, onde aquele curso rom- 

pe a borda das montanhas para o noroeste". 

Morais Rego e Sousa Santos (1938, p. 133), analisando as 

formas do relevo e seus problemas geneticos, distinguiram dois ci- 

clos topograficos para o quadro de relevo regional. Inicialmente 
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fazem notar que "a topografia na qual se depositaram as camadas 

pliocemcas, fci ssculpida cm psneplane mais antigo, que diretamen- 

te pcuco interveio nos feromencs gecmorfolog'cos da regiao". Ar- 

gumentando ccm fatos de cbservacao de campo, completam suas 

observances, dizerdo: 

"Subsisteni vestigios da superficie de erosao nos to- 

pos mais on mcnos pianos das grandes elevagoes, fre- 

qiienlemente talhada cm eslruturas movimentadas, com 

depositos de cascalho rolado {sic) distribuidos em alti- 

tude media sensivelmentc constante, cerca de 1100 me- 

(ros. Em sen conjunto esses fatos provam cabalmente a 

existercia de peneplano". — "A terminagao do ciclo 

evolutivo sucedeu movimento epirogenico positivo. For 

sen favor, a erosao criou relevo em cujas depressoes te- 

ve lugar a sedimentagao pliocenica, em particular das 

camadas tic Sao Paulo". — "Sofreu o peneplano desgas- 

tc profundo para dar lugar a topografia na qual se ha- 

viam de depositar as camadas, pliocenicas. Depois dessa 

sedimentagao, evoluiu o modelado ate estadio bastante 

adiantado. A evolugao topografica posterior a penepla- 

nizagao eo-terciaria nao mostra evidencias tao cabais de 

sen terminus quanto o ciclo anterior". 

Seriando os fatos dessa forma, os autores tragaram as linhas 

mais gerais da palecgeografia pos-cretacea regional. Apenas nao 

introduziram aquela imprescindivel parcela de argumentagao tecto- 

nica para explicar a genese da bacia sedimentar paulistana. Alias,, 

se lembrarmos que Morais Rego nao admitia a hipotese de falha- 

mentos para explicar a fossa do medio vale do Paraiba e as serras. 

do Mar e da Mantiqueira, por que razao iria admitir a agao de tec- 

tcnismo para explicar a genese da regiao de Sao Paulo? Em tempo 

epertuno voltaremos ao assunto. 

No estudo de Morais Rego e Sousa Santos (1938, p. 134), ha 

um paragrafo de duas frases soltas cue merece referencia e discus- 

sao: "As camadas terciarias, pelo favor de sua estrutura, cedo mos- 

traram relevo pouco movimentado, sobre o qual se processou a se- 

dimentagao. A superficie pode ser havida como um peneplano pleis- 

tocenico". Depreende-se, facilmente, a despeito de uma ligeira im- 
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precisao terminologica, que os autores quiseram referir-se ao rele- 

vo da superficie correspcndente ao termino do ciclo deposicional 

que afetou a bacia de Sao Paulo, datando-a de pleistocena. Acom- 

panhando de perto tais referencias e endossando-as, anotamos, em 

trabalho recente, que a idade da superficie de Sao Paulo deve estar 

muito relacionada com o limite plio-pleistocenico no Brasil Sudes- 

te (Ab'Saber, 1952-53, p. 92). Teria havido, assim, tao somente, 

apos a fase deposicional pliocenica, na regiao de Sao Paulo, um ci- 

clo de peneplanizagao local, que afetou diversas porgoes da borda 

cristalina da pequena bacia, criando um nivel regional de 800- 

830 m para a atual linha de topes das colinas, outeiros e morros 

baixos que tao bem caracterizam o relevo da regiao. 

Quando se procura um criterio para a delimitagao da regiao 

de Sao Paulo, e para a superficie de erosao de Sao Paulo (800- 

830 m) que temos de recorrer. Realmente, a regiao de Sao Paulo, 

em pleno alto vale do Tiete, possui seu nucleo principal ate onde 

se estendem as ultimas linhas de topos dos espigoes nivelados se- 

gundc os termos medios da superficie de erosao de Sao Paulo 

(800-830 m). E' assim que essa regiao se estende continuamente 

desde a porgao situada ao norte do macigo do Bonilha, em Sao 

Bernardo, ate os patamares intermediarios da vertente meridional 

da Serra da Cantareira, e desde as encostas do macigo de Cotia- 

Itapecerica ate a Serra do Itapeti. Na diregao das cabeceiras ex- 

tremes do Alto Tiete, a regiao, apos contornar a face norte do ~ 

mono do Suindara, proximo a Mogi das Cruzes, estreita-se, per- 

dendo expressao numa area situada entre essa ultima aglomeragao 

urbana e a pequenina cidade serrana de Salesopolis. 

Para finalidade.^ pxtf/ameiite geograficas, portan^ a regiao. > 

de Sao Paulo pode ser compreendida como sendo constituida pe- 

los terrenos da bacia de Sao Paulo e suas indentagoes marginais, 

mais os terrencf- antigos circundantes, afetados pela peneplaniza- 

gao plio-pleistocenica, incluindo-se nesse conjunto os niveis rebai- 

xados, de elabcragao pos-pliocenica, situadas nas abas continentais. . 

da Serra do Mar. 
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Existiria uma super- O levantamento pos-cretaceo do sudes- 

ficie de erosao pos- te e sul do Brasil provocou o rejuvenesci- 

cretacea e pre-plioce- mento gradual ou talvez siclico do penepla- 

nica na regiao de no das cristas medias (1100-1300 m) . Pe- 

Sao Paulo? la primeira vez, apos prolongadas fasss de 

climas aridos e semi-aridos, foi possivel o 

estabelecimento de drenagens exorreicas, de grande amplitude, con- 

comilantemente ao soerguimento do bloco continental principal do 

Planalto Brasileiro (Ab'Saber, 1949 e 1950-51). Os aitos vales 

de tais cursos Tributaries da Bacia do Parana iniciaram a disseca- 

gao da superfide das cristas medias, freqiientemente atraves de 

epigenias hidregraficas bem caracteristicas e faceis de serem com- 

preendidas. 

O problema ncvo, a discutir, porem, nesse setor, foi suscitado 

por ideias recentemente expostas por Fernandc Flavio Marques 

de Almeida (19), consistindo em indagar da existencia ou nao de 

peneplanos parciais ou niveis locais, posteriores a superficie das cris- 

tas medias e anteriores ao ciclo deposicional do Alto Tiete. 

De inicio, queremos dizer que acreditamos num carater epi- 

ciclico, posto que espagado, no processo de entalhamento da su- 

perficie das cristas medias. A existencia de altos patamares de 

morros e niveio intermediaries dispostos a diferentes alturas no 

meio de nossos macigos anti^os nos autorizam a pensar desta for- 

ma . Por outro lade, se o levantamento pos-pliocenico nos revela 

um marcante e indiscutivel carater epiciclico, nao sena licito pres- 

supor um processo identico cu similar em relagao ao levantamen- 

to imediatame: Ae anterior? Entretanto, reconhecemos o quanto e 

dificil comprovar tal fate, na base exclusiva da observagao do re- 

levo atual. Isto porque em materia de relevo epiciclicos ha a notar 

que apenas os cue foram elaborados na fase pos-pliocenica resta- 

ram bem definidos na tepegrafia atual. 

As primeiias referencias gerais relativas a existencia ds su- 

perficies locais, pre-camadas de Sao Paulo, foram feitas por Fer- 

(19) Palestras realizadcjs na Sec^ao Regional de Sao Paulo, da Associagao dos Geo- 
grafos Brasileiros, em junho de 1952 e junho de 1953. 
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nando Flavio Marques de Almeida (1949, p. 29), nos seguintes 

termos: 

"Alguns dos principals coletores conseqiientes logra- 

ram, durante o terciario, desenvolver em seus vales su- 

perficies senis, peneplanicies locals, hoje entalhadas, e 

cujos restos se encontram elevados a cerca de 850 a 950 

m de altitude, em media. Parecem-nos claros os exem- 

plos de tais superficies no vale dos rios Tiete (regiao 

da capital paulista, onde ja Morais Rego a havia iden- 

tificado (szc), Tibagi (arredores de Castro, na bacia do 

rio lapo), Iguagu (bastante clara na regiao de Curitiba) 

e Negro (toda a regiao de Campo Alegre para montan- 

te) . A sedimentagao, suposta pliocena, nos arredores 

das cidades de Sao Paulo e Curitiba, acha-se em entalhes 

ncssas superficies. Estas estendiam-se muito mais para 

leste que hoje o fazem, pois sao truncadas bruscamente 

pelas escarpas da Serra do Mar; e onde deixaram pene- 

trar, para o interior, a bacia do rio Ribeira, encontramos 

indices dessas superficies de erosao, como, por exemplo, 

na bacia do alto Capivari, no Parana". 

Pretende nosso colega Fernando de Almeida, atraves dessas 

observagoes delineadas mais em definitive em trabalho amda nao 

publicado, comprovar a existencia de uma superficie de erosao par- 

cial, pre-camadas de Sao Paulo, girando em torno de 830-850 m 

superficie essa, posteriormente deformada, entalhada e preenchi- 

da pelos depositos fluviais e fluvio-lacustres, e, ainda, dentro de 

sua interpretacao, reconstituida praticamente ao mesmo mvel alti- 

metrico (830-850 m). E' exatamente em face dessa forma de se- 

riar os dados geomorfologicos que discordamos um tanto da in- 

terpretagao de Almeida, aproveitando a oportunidade para uma 

nova discussao do assunto. 

E' quase certo que apos a cessagao da fase deposicional do 

cretaceo superior na Bacia do Parana e a concomitanie fase de 

peneplanizagao dos macigos antigos situados a nordeste da refe- 

rida bacia, tenha-se processado uma superimposigao hidrografica 

extensiva respensavel pela formagao da rede hidrografica do rio 

Parana. Esse e um ponto facifico da geomorfologia pauiista (Mo- 

rais Rego, 1932; Martonne, 1940; Ab'Saber, 1948, 1948, 1950-51, 
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1954a, Almeida, 1949). Ao contrario, a historia remote da supe- 

rimposigao hidrografica e da marcha do entalhamento fluvial, pos- 

terior a formagao da serie Bauru, e que constitui um capitulo obs- 

curo da nossa geomorfologia e paleogeografia. Em verdade, nao 

existem registros suficientes de sedimentagao terciaria para nos 

permitir retragar com seguranga a historia geologica e geomcrfo- 

logica do territorio paulista durante a fase pos-cretacea e a fase 

pre-pliocenica (Ab'Saber, 1948, pp. 21-22), 

E' pcssivel que antes da abertura da grande dspreisao peri- 

ferica nas margens da Bacia do Parana, a superficie das cristas 

medias tenha sofrido uma primeira fase moderada de rebaixamen- 

to generalizado, de altitudes, antes que a rede hidrografica da rio 

Parana se ramificasse em excesso e viesse a adquirir sua confor- 

magao atual. Essa fase de ascengao lenta do continente teria sido 

suficiente para criar, logo de inicio, uma superficie de erosao mais 

baixa e irregular nos macigos antigos de leste. A esse tempo, ja 

as regioes quartziticas da serie Sao Roque constituiam sahencias 

pronunciadas, destacando-se de 150 a 250 m acima do mvel geral 

da superficie de aplainamento intermediaria. Ao contrario do que 

se observara durante o cretaceo onde macigos resistentes como o 

do Japi foram inteiramente truncados pela peneplanizagao, nesse 

outro nivel imediatamente posterior, as rochas resistentes (feixes 

e grandes lentes quartziticas, bossas e "stocks" granitic^), resta- 

ram resalientadas pela erosao difsrencial. O rebaixamento dos ni- 

veis ter-se-ia dado, a esse tempo, tao somente para com as rochas 

mencs resistentes da referida serie meramorfica, dominando pro- 

cesses de interdesnudacao. 

Tal peneplano intermediario, de grande extensao, teria sido a 

verdadeira base para a realizagao de processes epigenicos nos ma- 

cigos antigos do Alto Tiete, Alto Sorocaba, Alto Atibaia, Alto Mo- 

gi Guagu, Alto Pardo. Em conjunto, o aludido nivel deveria osci- 

lar entre 900 e 950 m, enquanto seus "monadnocks" teriam em me- 

dia o nivel das cristas medias (1100-1350 m), que o antecedera. 

Nao se sabe se o Alto Paraiba se desligou da drenagem aa Bacia 

do Parana, antes ou depois da formagao desse nivel intermediario 

de 900-950 m. Entretanto, como na atual zona de divisao das; 
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aguas do Para:ba e Tiete existem restos do aludido nivel ?m ple- 

na zona de drenagem do Alto e Medio Paraiba, e possivel que o 

tectonismo quebrantavel criador da fossa do Paraiba e das Serras 

do Mar e da Mantiqueira, tenha sido posterior ao ostabelecimen- 

to da referida superficie de aplainamento. Aqui, porem, entra-se 

inteiramente no dominio das especulagoes. 

A erosao posterior a formagao da superficie de 900-950 me- 

tres deve ter sido a principio muito rapida, no sentido do eatalha- 

mento vertical;, fazendo-se acompanhar de um rej uvenescimento 

extensive de todo o corpo dos macigos antigos regionais. Posterior- 

mente, a epirogenese tornou-se ciclica, respondendo pela formagao 

dos patamares de morros observaveis acima da superficie de Sao 

Paulo. A certa altura desse ultimo capitulo do entalhamento pos- 

cretaceo e pre-pliocenico, ter-se-ia processado a barragem tectoni- 

ca complexa do Alto Tiete, com a formagao das camadas de Sao 

Paulo. Antes da sedimentagao pliocenica ja haveria um toetro de 

deposicao previamente preparado para suportar o estabelecimen- 

tc de uma pequena bacia; entretanto, o conjunto do relev i era aci- 

dentado e muito diferente daquele que haveria de surgir apos a 

peneplanizagao local plio-pleistocenica. 

E' facil ccmpreender-se por que a superficie de Sao Paulo 

(800-830 m) e a unica de expressao topografica mais saliente na 

regiac. Em primeiro lugar ela e a mais recente e a unica que in- 

teressou ao topo da bacia sedimentar fluvio-lacustre nao defcrma- 

da, como tambem aos terrenos cristalinos que envolvem a bacia. 

Ela representou como que um aperfeigoamento marcante do nivel 

de topos do compartimento de planalto cristalino ocupado outrora 

pela drenagem do Alto Tiete. Alias, e sabido que as bacias sedi- 

mentares lacustres ou fluvio-lacustres, anichadas em compartimen- 

tos de planalto, tern esse papel classico de formar e aperfeigaar su- 

perficies de erosao locais durante a fase final da sedimentagao re- 

gional, ao tempo que o transbordamento da sedimentagao ofata ex- 

tensivamente as bordas das pequeninas bacias. O fecho da sedi- 

mentagao funciona como se fosse uma fase de "pediplanagao'' local, 

de carater nao ciimatico. E' por essa razao que em diversas bor- 

das da bacia do Sao Paulo, e possivel verificar-se o entroncamen- 
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to da superficie de 820-830 m diretamente com as encostas mais 

salientes dos macigos graniticos que envolvem a bacia. Proximo 

a Vila Brasilandia, a noroeste da Freguesia do O', a superficie de- 

Sao Paulo e barrada abruptamente pelas encostas de um alto pa- 

tamar de morro da zona pre-Serra da Cantareira. Ali, enquanto o 

patamar de morro dos macigos graniticos regionais reflete os re- 

levos epiciclicos prenplioceniccs, a superficie de erosao de Sao 

Paulo, que se inscreveu em seus sopes, marca o limite da pene^ 

planizagao plio-pleistocenica na regiao. 

A superficie de erosao de 920-950 m, que ora vimos de de- 

finir, pode ser observada tanto nos arredores de Sao Paulo quan- 

to em outras aieas cristalinas situadas a algumas dezenas de qui- 

lometros a leste da depressao periferica paulista, mormente no 

planalto de Sao Miguel Arcanjo e na area serrana que se estende 

do municipio de Jundiai ate as proximidades de Sao Jose do Rio 

Pardo. E', entretanto, no planalto serrano de Sao Roqus, a oeste 

da crista da Serra da Taxaquara (1100 m), que esse nivel tern seu 

maior desenvolvimento, tanto em terrenos granitico-gnaissicos quan- 

to em areas de xistos resistentes. Dai, para oeste, esse mesmo ni- 

vel se individualiza extraordinariamente na zona de Moreiras, na 

area servida pela Estrada de Ferro Ituana, onde xistos argilcsos 

resistentes, entremeados por lentes e faixas quartziticas irregula- 

res, foram nivelados ao extremo, em tomo das altitudes medias 

de 900 m. O pico do Saboo e, ai, um "monadnock" tipico desse ni- 

vel de rebaixamento do antigo peneplano cretaceo das cristas 

medias. 

Na alta bacia do rio Sorocaba, a leste da Serra de Sao Fran- 

cisco, o aludido nivel tambem se destaca com nitidez, tal como na 

Serra do Itaqui e no topo da Serra de Quilombo, onde o Tiete e o 

Jundiai, respectivamente, seccionam epigeneticamente os velhos^ 

macigos regionais, diretamente a partir do nivel de 900-920 m, fa 

tos todos muito bem evidenciados no terreno e na folha topografi- 

ca de Jundiai, da antiga Comissao Geografica e Geologica de Sao 

Paulo (20). 

(20) Torna-se mister reconhecer que as observagoes de campo na regiao de Sao Roqae- 
e Moreiras, como nas serras do Itaqui e Sao Francisco sao muito diftceis porque- 
ai se processa a imbricagao de niveis entre o peneplano pre-gl^cial e a superfi- 
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Por razdej tectonicas e paleo-hidrograficas esta ^upcrficie na 

regiao de Sao Paulo possui testemunhos mencs ext^nso^, s-nd.o, 

entretanto, bem visivel a altura dos maci^os de Cotia e It^pece- 

rica da Serra. E' de se notar, entretanto, que ela se faz presenle 

nos morros de altitude media do maci^o do Bonilha, como abas 

do mono do Suindara e nos altos esporoes intermediaries Jo maci- 

co granitico da Cantareira e do Ajua, interessando parcia1ment;e a 

regiao situada so sul do mono do Jaragua. Pelo fato de ser na re- 

giao de Cotia e Itapecerica que o nivel de erosao de Sao Paulo re 

entronca com esse outro degrau de peneplanizagao mais antigo e 

mais elevado, preferimos denomina-lo no presente estudo sob c no 

me de superficie de Cotia e Itapecerica (920-950 m), 

Tal interpretacao choca-se diretamente com a de Alireida, por- 

que ao inves de conceber a superficie de erosao da jegiao de Sao 

Paulo, como sendo anterior a sedimentagao pliocenica, coloca-o no 

fecho do periodo deposicional, tal como o fizeram Morals Rego e 

Susa Santos (1938, p. 133). Por outro lado, introduz a considera 

^ao de um peneplano parcial post-cristas medias e pre-pliocemcc, 

de carater relctivamente extenso, o qual teria sido a Las0 princi 

pal para cs fenomenos de retomados de erosao e de rejuvenesci 

mentc, crladores do atual relevo da serie Sao Roque, situaao entre 

Sao Paulo e a depressao periferica paulista (21). Insistimos que 

a maior parte das superficies de aplainamento observaveis ncs 

terrenes cristalincs que circundam a bacia de Sao Paulo, situados 

entre 800 e 830 m, sao testemunhos da fase de peneplamzacao lo- 

cal plio-pleistocenica, sendo raros ate mesmo os patamares de mor- 

ciclicos pre-pliocenicos. 

cie dc Itapecerica-Cotia. Na por^ao oriental da serra do Japi, por seu turno, 
passa-se diretarr.ente da superficie das cristas medias para a superficie pre-glacial 
re-entalhada. 

(21) Entre a superficie pre-pliocenica e p6s-?ristas medias de 920-950 m, na regiao 
de Sao Roque, e a depressao periferica paulista, observam-se, ■•/nda, em pleno 
cristalino, os pianos inclinados da superficie pre-glacial, em franco processo de 
exumagao e rejuvenescimento. Esta velha superficie fossil, que remonta ao car- 
bonifero, identificada por Errimanuel De M^Jtonne (1940), muito tern a ver 
com as epigenias dos rios Tiete e Sorocaba, nas serras do Itaqui e de Sao Fran- 
cisco. Entre Moreiras e Mairinque, e possivel verificar-se uma imbliaat^o uo- 
tavel entre a superficie de Itapecerica-Cotia ou de Sao Roque em rela^ao qos 
pianos inclinados da superficie pre-glac:al (Ab'Saber, 1954, p. 21, foto n.0 

7 tomada por Dirceu Lino de Mattos) . 
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Nao ha a negar, entretanto, que se trata de um dos capitulos 

mais delicados da geomorfologia regional e um campo de estudos 

que, sem duvida, pode ser considerado em aberto para novas pes- 

quisas e novas interpretagoes. 

Posigao e significa- Por volta de 1948, no decorrer de es- 

§ao dos testemunhos tudos por nos realizados na regiao de San- 

terciarios situados ta Isabel, deparamos com a c-xistencia de 

jfiroximos da zona di- pequenas manchas alongadas de sedimen- 

viscra Paraiba e tcs mcdernos, referenciaveis as camadas do 

Tiete Paraiba e de Sao Paulo, tidas como plio- 

cenicas. Procurando comprovar a existen- 

cia de um nlvel de erosao pre-camadas de Sao Paulo, Fernando de 

Almeida (1952) afirma que as camadas do vale do Jaguan, por 

nos assinaladas. encontram-se em entalhes da propna snperlicie 

de erosao pre-pliocenica da regiao de Sao Paulo, por ele denomi- 

nada com o sujestivo tltulo de superficie do Alto Tieie. Sao pa- 

lavras suas: 

"No planalto paulistano esses sedimentos sao posierio- 

res a superficie de erosao do Alto Tiete, como estudos, 

ainda em andamento, nas faldas da Cantareira, vem evi- 

denciando. Na rodovia Presidente Dutra, camadas cor- 

relacionaveis ao suposto plioceno do vale do Paraiba 

ocorrem entre os quilometros 366 e 368, em altitude de 

670 metros, no flanco sudeste do planalto que divide as 

aguas do rio Paratei das do sen confluente Jaguari. Ab' 

Saber identificou restos dessas camadas, que verificamos 

estarem a 670 metros de altitude, no flanco setentrional 

desse planalto, na cidade de Santa Isabel. Com isso, e 

muito interessante observar que a superficie de erosao 

do Alto Tiete, muito nitida na regiao de Aruja, estende- 

se por esse planalto divisor, entalhada em gnaisses. Pa- 

rece ai ser claro que essa superficie de erosao avangava 

muito mais para leste, e que foi entalhada pelos vales 
subseqiientes dos rios Paratei e Jaguari, para so entao 

neles se processar a sedimentagao tida como pliocena,, 

(Almeida, 1952, p. 58). 

Para que se possa estabelecer o significado geomcrfolngFo dos 

clepositos terciarios dos vales do Jaguari e Paratei, a rosso vei, nao 
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FOTO n.0 60 - O rnorro do Jaragua (1.135 m.), em uma vistar aerea de conjunto. Na 
regiao, as grandes lentes de quartzitos encravadas em xistos argilosos da serie Sao Ro- 
que, respondem pela bizarra morfologia desse acidente geomorfico situado a noroeste da 

Bacia de Sao Paulo. Foto Dirceu Teixeira, 1950. 
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FUX'U n.w 61 — Ver^en<es convexas, mamelonares, esculpidas nos terrenos gramticos, si- 
tuados entre Piqueri e Pintuba. As camadas terciarijLS no momento maximo da sedimen- 
ta^ao na Bacia de Sao Paulo estiveram bem acima do nivel do topo desses morrotes cris- 

talinos, esculpidos, no ciclo pos^-pliocenico. Foto Ab'Saber, 1948. 
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basta a simples consideragao da sua posigao altimetrica e da sua 

distancia em relagao ao divisor d'aguas Tiete-Paraiba. Em pri- 

meiro lugar trata-se de ocorrencias bem diversas entre si. Os tes- 

temunhcs extremes da sedimentagao terciaria do vale do ParateL 

estao alojados ao longo de uma depressao funda, porem relativa- 

mente larga, situada ao norte da Serra do Itapeti (1000-1100 m), 

400 ou 500 m abaixo do topo granitico desta serra, que e um dos. 

mais importantes residues da superficie das cristas medias ao lon- 

go de todo o divisor Tiete-Paraiba. As observagoes Je campo re- 

velam claramente que tal area de depositos plioceios, pela sua 

altitude e posiyao gecgrafica, corresponde ao extravasamento re- 

montante da sedimentagao da bacia de Taubate. O rio Paiatei, co- 

mo diversos de seus companheiros das regioes cristalinas quo cir- 

cunscrevem a bacia do Alto e Medio Paraiba, a principio eutalhou 

muito, contribuindo para o espessamento da sedimentagao fluvio- 

lacustre e fluvial da depressao tectonica do medio vale do Parai- 

ba. Depois, porem, quase ao fim do ciclo deposicional pliocenico 

na regiao, foi afetado por um transbordamento marcadamente re- 

montante da sedimentagao. A esse tempo as camadas pliocenicas 

atingiram fundo o medio vale do Paratei, interpenetrando*se ate 

as raias do divisor d'aguas atual, ja que o trecho de vcidadeiro 

alto vale, em xelagao aos rios regionais, era muito limitado. 

No vale do Jaguari as condigoes da sedimentagao pliocenica 

diferiram sensivelmente das que se fizeram sentir no vaie do Pa- 

ratei, porque ali nao houve continuidade para a deposigao fluvio- 

lacustre dos fins do terciario. Somente em algumas planicies de 

scleiras dessa dpoca — ora alortgadas, ora alveolares — foi pos- 

sivel tal sedimentagao. Disso resulta que os testemimho^ tercia- 

rios, hoje enccntrados em terras do municipio de Santa Isabel, nos 

vales do ribeiro Araraquara e do Jaguari, afluentes serranos da mar- 

gem esquerda do Medio Paraiba, sao muito delgados, postanio-se geo- 

morficamente na categoria de meros terragos laterais e em trechos 

limitados dos vales. Ao descreve-los, em uma pequenina nota pre- 

via, (Ab'Saber. 1949a), fizemos notar que tais testemunhos supos- 

tos pliocenicos se apresentavam "sob a forma de extensoes conchoi- 

dais descontmuas de sedimentos argilosos e arenosos, engastadas. 
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nos flancos dor? morros cristalinos arredondados e acompjuhando, 

grosso modo, o eixo de alguns vales existentes na regiao (Arara- 

quara, Piloes, Jaguari) . A espessura das coltas remanescentes de 

tais sedimentos aluviais antigos varia de 5 a 20 metros, ap^sar de 

se apresentarem de maneira muito descontinua, constitui^do ter- 

ragos fluviais ou os flancos dissimulados e de suave deceive dos 

morros". A importante soleira rochosa, situada entre a regiao de 

Igarata e a zona de corredeiras e cachoeiras do Piquira, separa in- 

teiramente os sedimentos supostos pliocenicos do medio v^le su- 

perior do Jaguari, em face do baixo curso desse rio e, em relagao 

ao nucleo principal da sedimentagao da bacia ce Taubatc 

E' de se supor que, na regiao de Santa Isabel, so se proressou 

uma extensao da sedimentacao pliocenica per volta dos fins do 

ciclo deposicional do medio vale superior do Paraiba, por mais de 

um afogamento f?.uvial, fluvio-aluvial ou, talvez mesmo, Puvio- 

lacustre, dos compartimentcs supenores dos vales tribu arios si- 

tuados atras de soleiras de rochas resistentes. Se e que a sedimen- 

tagao, de alguma forma, se expandiu remontantemente, atingindo 

um nivel de quase 100 metres acima do nivel altimetrico superior 

da sedimentagao da bacia de Taubate, afetando os sulcos de vales 

subsequentes que seccionavam regressivamente o divisor Paraiba- 

Tiete e interferindo no nivel de ercsao plio-pleistocenico em for- 

magao na regiao de Sao Paulo, isso nao significa necessariarrente 

que a sedimentagao extrema dos afluentes do medio vale dc Pa- 

raiba seja muito posterior a superficie de erosao de Sao Paulo. Os 

prccessos sao de alguma forma contemporaneos. sendo que a me- 

dida que a superficie de Sao Paulo era aperfeigoada pela expansao la- 

teral generalizada da sedimentagao fluvio-lacustre e da peneplani- 

zagao de caran i regional, os vales serranos dos tributaries da de- 

pressao do medio vale do Paraiba, por forga de seu gradienre mui- 

to mais acentuado, comandavam o entalhamento regressive sobre 

a regiao de Sac Paulo, incorporando espagos para i baci i hidro- 

grafica do Paiaiba. Theodoro Knecht encontrou testcmunhcs plio- 

cenicos em diversos pontos do divisor Paratei-AIto Tiete, que de- 

monstram a interferencia da erosao remontante do Paratei sobre 

a bacia de Sac Paulo. 
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O estabecimento da superficie de ercsao da regiao de S. Paulo, 

pelo transbordamento generalizado da sedimentacao pliocemca, criou 

uma alta planicie fluvial e fluviodacustre, que lestou a me^ce da 

erosao remontante dos ativos afluentes da bacia do medio Paraiba, 

regiao que na epoca constituia vasta e alongada depressao afcgada 

por um processc deposicional mais ou menos identicos, muito em- 

bora situada em piano altimetrico bem inferior. Ainda hoie, tal 

comportamento passive da regiao de Sao Paulo frente o coman- 

do da erosao regressiva dos afluentes do Paraiba, e uma perma- 

nente realidade. existindo diversas pequenas ga^gantas e ccks que 

ameagam executar capturas, de trechos de maior ou me lor im- 

portancia, dos afluentes do Alto Tiete (Washburne, 1930 e 1939). 

Na regiao de Aruja o que mais importa e o estado do morro 

do Retiro, assim como do morro Grande, ambos oscilando entre * 
900 e 975 m, e destacando-se sobre a superficie de Sao Paulo. Tais 

morros, hoje deslocadas para a vertente ao medio Paraiba. outro- 

ra constituiram divisores entre as duas bacias, e. mais re aotamen- 

te, comportaram-se como meras parcelas do nivel intermediario 

pos-cristas medias e pre-pliocenico. Se hoje a superficie de Sao Paulo 

os envolve e porque a peneplanizagao plio-pleistoceaka que dcu 

por termino ac ciclo deposicional da regiao de Sao Paulo, foi ca- 

paz de se estender ate ali, antes que o alto Jaguari e o alto Para- 

tei, por erosao regressiva, conquistassem a regiao para a bar*a hi- 

drografica do rio Paraiba. Os testemunhos de sedimentos tercia- 

rios estudados por Teodopo Knecht (22) na ]egiaa qua medeia 

Jtaquaquecetuba e o alto Paratei, por si so comprovam que nao 

somente a per eplanizagao plio-pleistocenica atingiu a regiao co- 

mo tambem a propria sedimentagao pliocenica alcangou essa area 

divisora, que hoje e a zona de conflito entre as duas bacia^ hidro- 

graficas contiguas. 

(22) Palestra na Sociedade Brasileira de Geologia, Secgao Regional de Sao P^ulo 
(1953). 





IV — GEOMORFOG6NESE DA REGIAO DE 

SAO PAULO 





9. PROBLEMAS FUNDAMENTAIS DA GEOMORFG 

GENESE REGIONAL 

Froblemas funda- Um estudo do relevo da regiao dc Sao 

mentais Paulo que vise abrangsr tao somentc a ba- 

cia sedimentar paulistatia e cs .nacicos an^ 

tigcs mais proximos, encerra dificuldades de ordem relattvamenta 

muito pequena Nem poderia ser de outra forma, ja que se trata de 

uma bacia sedimentar moderna restrita, entalhada pelu Tiete e 

eeus afluentes, atraves de epiciclos erosivcs pos-pliocemcos, de ca- 

rater dominaniemente fluvial. N6s mesmos, em trabalhc- recente 

(Ab'Saber, 1952-53) estudando a origem dos terragos fluviais da 

regiao paulistana, pudemos esclarecer uma boa parte das etapas de 

evolugao recerte do relevo regional. Entretanto, os problemas da 

genese da bacia e do relevo dos velhos macicos qiue a cucunda n por 

todos os quadrantes, envolvem questoss geolog'cas c geumorfolo- 

gicas das mais complicadas de todo o territorio brasileiro. 

Na realidade, paradcxalmente, o modesto sistema de colinas 

da regiao de Sao Paulo confina com areas de estrutura tectonica 

moderna e relevo, dos mais complexes conhecidos no cncjunto de 

velhos planaltos da face leste da America do Sul. Para lestc c leste- 

nordeste, a fossa do Paraiba (500-600 m), a muralha da Maitiquei 

ra e o macigo do Itatiaia (1700-2900 m), os espigoes cristalinos 

tes duais intermediarios (900-1300 m), cs altos rontinenta's da Ser- 

la do Mar (800-1200 m). Em diregao ao norte, noroest0 e oeste, 

os velhos madros proterczoicos entremeados por "stocks" graniti- 

cos, moderadamente rejuvenescidos, apresentando niveis dc erosao 

problematiccs (1100-1400 m) e um relevo seiiano especial, com 

nuances apalachianas mal definidas. Para sudoeste e sul, os rever- 

ses continentals da Serra do Mar e as regioes serranas enculpidas 

em ligeiras secgoes de planaltos cristalinos, de rochas granitizadas 

ou xistosas (800-1050 m) . E, f^nalmente, a Serra do cruzan- 

do a regiao de Sao Paulo a apenas alguns quilcmetros dos limites 
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meridionals que balizam a area de extensao antiga da sedimentagao 

terciaria regional. 

Em termos d-e paleogeografia ha a assinalar uma variada his- 

toria pre-pliocenica e pos-cretacea, anterior a sedimentagao fluvio- 

lacnstre, que constitui o hiato fundamental onde se situam os epi- 

sodios tectonicos e erosivos essenciais da elaboragao do relevo dos 

ccnfins proximos ou distantes da regiao de Sao Paulo. 

As dificuldades especificas e a delicadeza dos esforgos de es- 

peculagao em torno de certos problemas da geomorfogenese da por- 

<:ao sudeste do Planalto Atlantico do Brasil, mais diretamente rela- 

cionada com a regiao de Sao Paulo, tern levado muitos pesquisado- 

res a um silencio que se nos afigura infrutifero. A despeito de esr- 

tarmos prevenidos suficientemente em relagao as aludidas dificul- 

dades, nao tivemos duvidas em mergulhar fundo no campo da geo- 

morfogenese do Planalto Atlantico em Sao Paulo, visando tao so- 

mente trazer a discussao e revolver^ velhos e novos assuntos, que 

esperam um esclarecimento mais completo. Interessou-nos menos 

a paleogeografia do bloco continental em termos de cronogeologia 

pura, do que a paleogeografia regional, em termos de ordem e su- 

cessao de fatos geomorfologicos. 

Para melhor compreensao da genese do relevo da regiao de 

Sao Paulo, impoe-se, a nosso ver, uma pequena tentativa de recons- 

trugao das diversas etapas erosivas pelas quais devem ter passado 

os macigos antigos que enquadram a bacia sedimentar paulistana. 

Seguindo tal orientagao, pensamos tao somente em selecionar e re- 

classificar as ideias mais gerais ate hoje expendidas sobre a genese 

do relevo dessa porgao do Planalto Atlantico Brasileiro. Visamos, 

com isso, tao somente, precisar um tanto mais a ordem de sucessao 

dos fatos, na base dos conhecimentos disponlveis em nossa litera- 

tura geologica e geomorfologica e de nossas proprias pesquisas. 

Lembremos, entretanto, que um esforgo de cronogeomorfolo- 

gia, ainda que a titulo precario, torna-se indispensavel e inevitavel, 

em nome da propria validade cientifica do estudo e em beneficio 

reciproco das esferas de sobreposigao da Geologia e Geomorfologia. 
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O problema das co- Dos problemas geomorfoiogicos apre^ 

nexoes antigas e da sentados pelo relevo, estrutura e rede de 

separa^ao da drena- drenagem do Brasil Sudc ste, nsnbujn outra 

gem do Paraiba e tem suscitado maior curiosidade geral da 

Tiete que o da possivel captura de porgoes anti- 

gas da drenagem do Alto Tiete pelc Media 

Paraiba. Ha, entretanto, uma desproporqao muito grvnde e^tre o, 

numero de vezcs em que o problema e proposto e repetido e o nu- 

mero real de tiabalhos especificos que tem tratado do assunto. Na 

maioria dos casos trata-se de referencias vagas e repetitivas, que 

apenas se ligaram a uma observagao ligeira da grande anon.alia de 

drenagem existente na curvatura brusca que inverte totalmente a di- 

regao do curse do Paraiba paulista, na regiao de Guararema. 

Ate hoje nao foram feitos um estudo e uma discussao mais com- 

pleta do problema na base de consideragoes p-deogeografica e de 

argumentagao geomorfologica e geologica conv.ncentes. As refe- 

rencias rapidar insertas nos trabalhos gerais aper.as ayreientam de 

novo o problema, na forma de hipotese de trabalho, sem ao menos 

revolver a sua discussao. 

Ao iniciar nossos estudos sobre a geomorfogenese da regiac de 

Sao Paulo, vimo-nos obrigados a tratar do assurto, ma^s na catego- 

ria de problema marginal de nosso trabalho do que como assunto de 

nossa preocuprgao direta. Selecionando observngoes e incorpo'anw 

do-as no corpo de ideias a respeito da genese dos comparcirrvrntes 

de rslevo do Pianalto Atlantico em Sao Paulo, j^Jgamos pod-'i apre- 

sentar o problema na base das conexoes antigas e da separacto pos- 

terior das rede? de drenagens do Paraiba e TietA. 

Por uma questao de justiga bibliografica, querem v le;rbrat 

que a primeir^ referencia sobre a possibilidade de con^xdes antigas 

entre as drenagens das duas bacias, foram exp^stas por liermann 

von Ihering em artigo publicado n"0 Estado de Sao Pa(110' de 

de julho de 1894, trabalho cujos topicos principais foram republi- 

cadcs na Re vista do Museu Paulista de 1898. 

Hermann von Ihering propos o problems paleo-mdvografic^ 

nos seguintes lermos: 
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"Pensamos que, em tempo remoto, o rio Paraiba,, 

desde as suas nascentes ate Guararema, foi afluente do 

rio Tiete, e isto provavelmente na mesma epoca em que 

a grande lagoa terciarxa de Tremembe ocupou o vale do 

Paraiba desde Jacarei ate Cachoeira. Esta lagoa esteve- 

em conexao franca com o oceano (sic), o que e provavel 

pela presen^a dos bagres". 

"Seria, pois, devido a modifica^oes geologicas que 

mais tarde foi interrompida a antiga conexao entre os- 

dois rios e que o Paraiba, invertido completamente no 

seu curso original, ganhou a bacia da lagoa de Tremem- 

be e com ele desaguou ao norte. Estou bem longe de dar 

esta hipotese como resultado demonstrado: mas parece- 

me que sera licito, as vezes, fazer ver os problemas que 

a ciencia tern de elucidar, e se, um dia, pudermos dispor 

dos necessarios dados zoogeograficos e geologicos, sem 

duvida poderemos reconstruir a historia do rio Paraiba". 

Essas observagoes pioneiras, expostas em Vrmos muitr gerais 

por um cientisla esclarecido, infelizmente, nem sempre fou>m refe 

ridas bibliograficamente; ao contrario, passaram a conicrUiir uma 

especie de tradigao ou hipotese de trabalho do d:,mmk) co. ium, de 

turpada aqui, exagerada acola, desde os fins do .eculo passado ate 

os nossos dias. A despeito de J. B. Woodworth (1912) Delgado de 

Carvalho (19l3,e 1927), Chester Washburne (1930; 193^). Otto 

Maul (1930) Pierre Deffontaines (1939; 194^), Caio Dias Ba- 

tista (1940), Emmanuel De Martonne (1940; 1943-44), Raimunde 

Ribeiro Filho (1943; 1948), Aroldo de Azevedo ^1944), terem yoi 

tado suas vistas para o problema, somos obrigadcs a reconhecer que 

nao houve acrescimo ponderavel na discussao do mesmo 

J. B. Woodworth (1912, pp. 106-107) foi o prim^iro pesqui- 

sado: a tratar do problema na base de observacoes de ca.npo, iea— 

lizadas quando de sua produtiva expedigao geo^bgica ao Brasd e 

ao Chile. Analisando com o devido cuidado c texto original de 

Woodworth pcdemos aquilatar facilmente a sua scuidade de obser- 

vagao geomorfologica, mas nao ganhamos muito para a comprova- 

gao da plausivel hipotese. Tendo conseguido os termos das obser- 

vagocs daquele notavel geologo e nao pretendendo deixa-l^s a mar 

gem de nosso trabalho, aqui os transcrevemos 



& 

<3 

A 

Y/ 

A 

1 

V 

SUl 

Cv 1 

e S5 ffl 
C 'CO Ky m Y, 

2 8 »H . ^ »Q ^ 

GJ ^-, u — ^ ~ a 
£ ^ 5 tuo g .„ o 

m "C o^ 'S 0 t3 ICO c 
t- c n 

ICO ^ t- ^ -»- m re o Cu 

ii M 13 

E = 
ui "O o tn r « C O ej 
O v, 
fe. 05 
a £ 
0 <0 T3 

£ c o ^ ^ -n n u ^ 
c 'o S Oj re 

*0 -n ° u T3 C - 
01 ^ ►£ " *0 

- ^ - 
-5 c 13 c 5 *5 o -S oj c 
c p a O- ^ g c ^ H 3 
isT^ 

e 2 2 (8 CO ^ r n r" 
> *- 

0) u 
•oc 
a co 

<!> -2 "7 (0 CuO W v tj) 
0 O " s ICO o 

.. .. d ^ ... 
., "S .2 c ^ 

•- 2 ^-"B i "U • f" ^ 1 ^ L- rrt ^ 
c £ cu a -a 2 c 

CO CO co <0 o co ai 3 re •** u V) 3 •• TO O □ O tj) B5 vq,! 
£ £5 o < ai — Qj ICO T3 CD 1 fct 

2 ""a- <D g. 
§ 5 c 
0< c*? S 
m o 3 W ^ S T) T3 

.2 ® ■2 c 
0) p 

CO <D 4-* c a> 
£ CD -TJ 01 

'CO 
£ OJ 
3 .m - « -2 o o a 2 3 CO 

h o to *3 no T3 
to .2 5 « -O 

o 2 G co i; •£ c co 
.•9< « 
® - £ to -_ o 

^ ffl ~ 2 4> -2 U TJ 

"Z w cs m 
CO CO 'GJ U 
2 ^ 
s ^ h m iij TJ « <u C .2 o re 2 a CO V) </j T3 re o t; 

•* c 5 ro o 
g h c re co 

O I D"av5 

v a 
,s8 

oj co re re 



SfTIO URBANO DE SAO PAULO 26t 

"The divide between the Tiete at Mogy das Cruzes 

and the great bend is occupied by rock-hills of low relief 

rising about 200 feet above the weakly developed draina- 

ge lines of the district. The natural course of the Para- 

hytinga would appear to be westward into confluence 

with the Rio Tiete of wich it may be regarded as a be- 

headed portion, captured by the Rio Parahyba, wich, 

pushing its head southwestwards along the easily eroded 

tertiary beds, diverted the stream before erosion had 

swept away the Tertiary beds between the Parahyba 

basin and that of the Tertiary beds at Sao Paulo". 

Entre todas as referencias posteriores as observagSes pioneiras 

de Hermann von Ihering e J. B. Woordworth destacam-se as ra- 

pidas conside* agoes do geologo Chester Washb'.7rne (lo30; 1939,, 

pp. 105-106), cxpressas nos seguintes termos: 

"O curso superior do rio Paraiba e conhecido como- 

o rio Paraitinga, que corre em diregao exatamente opos- 

ta a do Paraiba, a saber, mais ou menos 50° sudoeste, do- 

brando-se depois para oeste, atravessando um agudo cck 

Ron ate juntar-se ao Paraiba. fiste canon tern todos os 

elementos de um cotovelo de captnra tipico, expressao 

esta empregada pelas fisiografos para indicar o lugar 

onde um rio capturou o outro. Antes desta captura, o 

rio Paraitinga tinha sido evidentemente cabeceiras do 

rio Tiete. Lste rio, medindo-se do cotovelo de captura, 

tinha que percorrer cerca de 3.000 km para atingir o 

oceano no Rio da Praia, entre Montevideu e Buenos Ai- 

res. Isto Ihe dava um declive suave que o inibia de es- 

cavar o seu leito muito profundamente. Por outro lado, 

o rio Paraiba tinha que percorrer somente cerca de 300 

quilometros, a contar deste ponto, para nordeste, ate en- 

trar no mar. Portanto a sua declividade media era cer- 

ca de seis vezes maior, e o seu poder de aprofundar-se 

nas rochas era muitas vezes o do rio Tiete. Ajunta-se a 

isto, ser possivel que a atividade do Paraiba, no Tercia- 

rio superior ou no Pleistoceno, pode ter abaixado o vale 

do Paraiba, de tal forma que a declividade das suas ca- 

beceiras tenha sido aumentada muito alem da declivida- 

de normal de um tal rio. Isto grandemente acelerou a ca- 

pacidade de erosao das cabeceiras do rio Paraiba, ate que 

um dos seus galhos, cortando rio acima, para sudeste ou. 



262 AZIZ NACIB AB'SABER 

para leste, alcangou as cabeceiras do rio Tiete, cujas 

aguas correm para sudoeste, como o Paraitinga, e atraiu- 

as para a Lacia de drenagem do rio Paraiba". 

A interpietagao de Wahburne trouxe a baila pela primeira vez 

a qucstao da existencia de um cotovelo de capta^ao tipico na regiao 

de Guararema, mas nao representou uma discussao paleogeografica 

aprofundada ciu problema, ja que deixou marg^m para se pensar 

na possibilidade de uma captura recente r-a regiao. Sobrecudc fal- 

tou a correlagao entre a hipotetica captura com os orob.emas da 

sedimentagao pHocenica de ambas as bacias. 

Nos ultimos anos, alguns pesquisadores, entre os quais Ken- 

neth E. Caster, Josue Camargo Mendes e Fernando Flavio Marques 

de Almeida, iniciaram uma reagao as interpretagoes antigas, pro- 

curando demcnstrar que o esporao granitico que constitui o divisor 

d'aguas entre o Alto Tiete e o Alto e Medio Paraiba, teria sido 

suficiente para separar as duas bacias desde ha um tempo geologico 

muito mais remoto do que geralmente se pensa. Tais ideias orien- 

taram as especulagoes palecgeograficas para outros setores, dando 

novcs rumos a discussao do velho problema. Ficou assentado de 

uma vez por todas que a sedimentagao do Medio Paraiba e a do 

Alto Tiete foram geradas em teatros deposicionais fluvio-lacustres 

inteiramente separados, embora cronogeologicamente simultaneos, 

como ja haviam sugerido Morais Rego e Sousa Santos (1938, p. 

123). 

Morais Rego, por volta de 1929, ja havia constatado a pre- 

senga de ocorrencias restritas de sedimentos pliocenicos em pleno 

alto vale do Paraiba, fato divulgado por Washburne (1930, p. 131). 

Mais tarde, Fernando Flavio Marques de Almeida (1946) pode 

estudar com maiores cuidados uma ocorrencia de sedimentos su- 

postos pliocenicos nos arredores de Paraibuna, em plena bacia do 

Alto Paraiba, estabelecendo que os sedimentos terciarios extravasa- 

ram o compartimento do medio vale do Paraiba e, remontante- 

mente, atingiram trechos do alto vale, em piano altimetrico intei- 

ramente independente da sedimentagao do Alto Tiete. Outras 

ocorrencias, ainda, foram descobertas ao longo do vale do Jaguari 

{Ab'Saber, 1949) e Paratei (Almeida, 1952), a 650-670 metros 
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de altitude, ainda uma vez inteiramente separadas da zona de se- 

dimentagao do Alto Tiete, a despeito de uma contigixidade notavel 

em relagao aos limites extremes das duas areas de ocorrencias. 

Pode-se ter como definitiva a premissa de que a sedimentagao 

entre as duas bacias foi inteiramente independente e que o contor- 

310 do cotovelo de Guararema foi esbogado num periodo bem ante- 

rior ao da expansao fluvio-lacustre remontante das duas bacias se- 

dimentares contiguas. 

* * * 

Se procurassemos remontar ate aos fins do cretaceo para his- 

toriai a genese das conexoes antigas e da separa^ao posterior, ob- 

teriamos um ponto de partida razoavel para explicar a sucessao 

•de eventos paleogeograficos ali desenrolados. 

Parece ser ponto pacifico o fato de que ate o cretaceo as dre- 

nagens da por^ao paulista do Planalto Atlantico participavam das 

bacias gondwanicas do interior, como ja fez sentir Raimundo Ribei- 

ro Filho (1943; 1948). Desta forma todos os rios que nasciam nos 

macicos antigos situados a oeste e sudoeste da area Itatiaia-Bocaina, 

demandavam forcosamente o interior da bacia do Parana. Os gran- 

des fenomenos tectonicos que fragmentaram a aboboda principal 

do estudo, forjaram a fossa tectonica do Vale do Paraiba, apos o 

cretaceo, criando um vale tectonico, de direcao oposta a dos rios 

que convergiam para o eixo do rio Parana. Desta forma enquanto 

tectonicament: se criava o vale do Paraiba, o primitive Alto Tiete 

que remontava ate a Bocaina, continuava a correr para W-SW, em 

run piano altimetrico correspondente a superficie das cristas medias, 

300 ou 400 metros acima do nivel da atual bacia de Sao Paulo. 

Uma reativacao tectonica pronunciada afundou mais ainda o assoa- 

Iho do vale tectonico correspondente ao antigo medio Paraiba e 

forgou a sedimentagao parcialmente lacustre que viria redundar na 

formapao dos xistos betuminosos de Taubate. 

O importante a assinalar e que a depressao profunda e fecha- 

da do medio vale superior do Paraiba, logo de inicio foi capaz de 

criar uma hidrografia propria. O fato de, na epoca, toda a regiao 

cristalina circunjacente se encontrar em fase de rejuvenescimento 

e encaixamento hidrografico generalizado, devido a movimentagao 
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dos blocos de falhas, favoreceu a expansao da hidrografia tributa- 

lia dos lagos situados na depressao tectonica principal. O assoalho 

da bacia de Taubate, posto que bem mais alto que o nivel do Atlan- 

lico, estava em posigao sensivelmente mais proxima do mar, que 

o dos rios que se dirigiam para o vale do Parana, tal como salien- 

tou Chester Washburne (1930). Dai nao se terem feito esperar 

sucessivas pequenas capturas dos altos vales das drenagens antigas 

contiguas a bacia lacustre. Foi a esse tempo que os altos vales dos 

rios que nasciam na Bocaina e se dirigiam para oeste e sudoeste 

— cruzando a regiao de Sao Paulo, algumas centenas de metros 

acima do seu atual nivel — foram interceptados e desviados para 

as depressoes tectonicas da base da Mantiqueira. O cotovelo de 

captagao, a despeito da antigiiidade relativa da captura, restou muito 

bem marcado no terreno, mesmo porque se transformou num coto- 

velo inciso policiclicOy sem sofrer modificacoes radicals de sua en- 

curvatura original. 

Com a expansao geral da drenagem em torno das bacias la- 

custres tectonicas regionais — temporariamente gozando da posi- 

cao de nivel de base interno — acelerou-se o preenchimento das 

depressoes originals, atraves de uma potencia de sedimentagao fluvio- 

lacustre, muitas vezes ampliada. Desta forma, a colmatagem do 

lago principal (bacia de Taubate-Tremembe) foi decretada pela 

propria expansao remontante da sedimentagao pelas redes de dre- 

nagem tributarias, passando sucessivamente a dominar deposigao flu- 

vio-lacustre e, posteriormente fluvial, ao longo de todo o medio vale 

superior do Paraiba. 

A fase deposicional fluvio-lacustre, lacustre e fluvial parece ter 

sido bastante longa pois preencheu as fossas originals, forgando depois 

digitagoes das planicies de inundagao para o alto vale e para as 

segoes medias e inferiores de diversos vales afluentes, como o Ja- 

guari e Paratei. Os sedimentos tidos como pliocenicos do Alto Pa- 

raiba (vales do Paraitinga e Paraibuna), Medio Jaguari e Media 

Paratei, documentam essa fase deposicional final, de transborda- 

mento. 

Existem razoes para se pensar que a sedimentagao fluvio- 

lacustre da regiao de Sao Paulo so tenha sobrevindo quando cor- 
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ria adiantada a sedimentagao lacustre do Medio Paraiba. Desli- 

gado de suas cabeceiras primitivas, o Alto Tiete, decapitado, con- 

tinuou morosamente seu trabalho de encaixamento devido aos es- 

timulos epirogenicos gerais que a regiao vinha sofrendo, mas lo- 

go novas interferencias tectonicas ligadas as reativagoes da fami- 

lia de falhas pos-cretaceas do Brasil Atlantico, criaram condigoes 

para que sobreviesse um ciclo deposicional similar aquele que 

passou a afetar a regiao do Medio Paraiba apos a captura. Dai 

por diante a sedimentagao decorreu mais ou menos simultanea, em 

ambas as bacias, ate a cessagao definitiva dos estimulos tectoni- 

cos e a reorganizagao das redes de drenagem. Enquanto o rio 

Paraiba restou organizado por bragos diversos (Guimaraes, 1943, 

p. 36), ligados a historias geologicas dispares, constituindo um ti- 

pico caso de rede hidrografica poligerdca, o Tiete reencentou sua 

marcha para oeste, superimpondo-se localmente a bacia sedimen- 

tar fluvio-lacustre, oriunda da barragem tectonica temporaria que 

se fez sentir na regiao de suas cabeceiras. Nesta fase pre-plioce- 

nica, nao houve tempo suficiente para que os ativos afluentes do 

Medio Paraiba realizassem novas decapitagoes de trechos do Al- 

to Tiete: fato, entretanto, perfeitamente esbogado na regiao situa- 

da a leste de Mogi das Cruzes, conforme habil constatagao de 

Washburne (1930, pp. 6-7, fig. 6). 

Na regiao de Mogi das Cruzes, o Alto Tiete encontra-se ho- 

je a 730-735 metres, enquanto o Paraiba em Guararema se acha 

a 575 metros, estando ambos os cursos separados por uma peque- 

na area de rclevo granitico Serrano, de apenas 18 quilometros de 

iargura. O encaixamento do Paraiba apos a captura foi da ordem 

de 350-400 rnetros, enquanto o Tiete aprofundou seu leito muito 

menos pronunciadamente, tendo ainda sofrido interferencias tec- 

tonicas que barraram sua saida para oeste e afundaram localmen- 

te o assoalho cristalino pre-pliocenico sobre o qual ele se assentava. 

mentos lacustres referiveis aos das camadas argilosas inferiores da 

bqcia de Taubate^ po^deria estar relacionado ao motive fundamen- 

tal de ainda persistirem processes erosivos ou denudacionais na 

regiao do Alto Tiete, ao tempo que as lagoas tectonicas da regiao 

-co vale do Paraiba ja constituiam massas d'aguas represadas tec- 
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FOTO n.0 63 — Paisagem da area cristalina situada a noroeste da Facia de Sao Paulo, 
denotando um notavel relevo policiclico. Ai se escalonam e se vinculam a superftcie d& 
Sao Paulo (790-830 m), a superficie intermediaria (Itapecerica-Cotia?), e a superftcie das 

cristas medias, representada pela serra da Cantareira. Foto Ab'Saber, 1953. 
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FOTO n.0 64 — A regiao xlstosa de Taipas, vista dos altos do pi"o do Jaragua. Note-se 
a dominancia esmcgadora de vertentes convexas, a drenagem dendritica e as pequenas. 
planicies alveolares. Paisagem de matas secundar as, eucaliptais, pastos e pequenas cultu- 
ras itinerantes. Colo largo entre a Cantareira e o Jaragua, aproveitado pela E. F Santos- 

Jundiai. Foto Ab'Saber, 1952. 
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Lonicamente. Nao e impossivel, todavia, que tal ausencia se ligue 

apenas as diferengas de intensidade dos processas tectonicos que 

afetaram as duas regioes; dai condigoes de escoamento inteiramen- 

fe diferentes, com abstrugao completa no medio vale do Paraiba 

e obstrugao bgeira e moderada no Alto Tiete. O Tiete na regiao 

de Sao Paulo e um rio antecedente porque reencontrou sua saida 

antiga apos a barragem tectonica temporaria e moderada; o Parai- 

ba, ao contrario, e um rio a um tempo pds-cedente e poligeno. 

A evolucao das pesquisas e dos conhecimentos geologicos e 

paleontologicos nas duas regioes podera reformar em muito o es- 

quema de interpretagao que vimos de esbogar. De qualquer for- 

ma, porem, quisemos revolver cs conhecimentos acumulados, re- 

classificando-os para obter um melhor ponto de partida para pes- 

quisas ulteriores. 

O quadro geral do Uma analise minuciosa em que se pro 

relevo que precedeu cure estabelecer os quadros de relevo que 

a deposicao das ca- precederam de imediato o ciclo deposicio- 

madas de Sao Paulo nal da regiao de Sao Paulo, apresenta um 

interesse geomorfologico apreciavel. Nao 

se trata, evidentemente, de precisar a morfologia de detalhe do 

reatro de deposigao, mas tao somente inventariar os elementos de 

^elevc que ja existiam e os que ainda nao existiam no conjunto 

geral do relevo paulista. 

Em primeiro lugar, e precise considerar que os sedimentos 

tidos como piiocenicos da bacia de Sao Paulo foram depositados 

num tempo em que o relevo do interior de Sao Paulo ja se encon- 

trava em fase de entalhamento muito proxima da atual. Das an- 

tigas superficies de erosao so restavam testemunhos de mais vulto 

nos macigos melhor resguardados da erosao, assim como algumas 

balizas inscritas na linha de topos dos terrenos mais resistentes. 

(Jm relevo de formas maturas, oriundo, a um tempo, do rejuve- 

nescimento da superficie das cristas medias e da superficie de Cotia- 

Itapecerica, dominava os arredores da zona deprimida que iria 

dar oportunidade a barragem fluvial e ao ciclo deposicional fluvio- 

lacustre pliocenico. 
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Ao tempo da deposigao das areias e argilas de Sao Paulo,, 

os fenomenos de desnudagao e circundesnudagao pos-cretaceos na 

porcao oriental da bacia sedimentar do rio Parana ja haviam rea- 

lizado a maior parte de seu trabalho, conformando os alinhamen- 

tcs de cuestas concentricas de "front" externo do interior. As es- 

carpas da Mantiqueira e da Serra do Mar ja existiam como aciden- 

tes tectonicos e topograficos de expressao, embora, possivel- 

mente, com um recuo e uma dissecagao muito menos adianta- 

da do que etualmente. O espigao divisor d'aguas Paraiba-Tiete,. 

correspondente a um "stock" granitico resistente, constituia um ali- 

nhamento macigo e bem mais proeminente, separando as duas 

bacias hidrograficas e os dois teatros principais da deposigao flu- 

vio-lacustre do Brasil Sudeste. 

As longas retomadas de erosao pos-cretacea e pre-pliocenica 

foram suficientes para ocasionar um rejuvenescimento apreciavel 

e altamente diferencial no dorso dos macigos criptozoicos que cir- 

cundavam a bacia de Sao Paulo. Destruiram-se, assim, as super- 

ficies cretacicas e paleogenas, conformando-se um relevo de mon- 

tanhas rejuvenescidas, cujas formas eram heterogeneas em rela- 

qao as formagoes proterozoicas e um tanto mais homogeneas em 

relacao as formagoes arqueozoicas, onde se situavam as cabeceiras 

da drenagem do alto Tiete. O rejuvenescimento forcado por essa 

fase ercsiva pos-cretacea e pre-pliocenica, posto que ciclico, fez 

com que o nivel do leito do Tiete na antevespera da sedimentagao^ 

pliccenica restasse encaixado de 400 a 500 metros abaixo do ni- 

vel das cristas medias de De Martonne, e, pelo menos, a 150 m 

abaixo do nivel de Itapecerica-Cotia. 

Na preparagao do teatro de deposigao das argilas e areias 

cie Sao Paulo tiveram muita importancia as particularidades da. 

erosao seletiva que se fizeram sentir nos maci^os antigos regionais< 

durarte os suerguimentos pos-cretaceos. A drenagem do Alto Tie- 

te antecedeu a deposigao das camadas de Sao Paulo e de ha muito 

possuia uma saida e um certo tragado pre-fixado na direpao da 

bacia do Parana, rompendo o feixe de estruturas xistosas da serie- 

Sao Rcque. Tratava-se de uma rede hidrografica que era uma 

heranga do quadro de drenagem centripeta superimposta tragado' 
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para o Brasil Meridional apos a deposigao das ultimas formagoes 

mesozoicas da Bacia do Parana, O Tiete pre-pliocenico se orien- 

tava, consequentemente, de SE para NW, obedecendo a inclina- 

gao geral da topografia, entalhando um tanto obliquamente o feixe 

dobrado das formagoes xistosas da serie Sao Roque. Desta forma, 

o Tiete da epoca saia da provinda arqueozoica, possivelmente atra- 

ves de adaptagoes subseqiientes as estruturas antigas, indo, porem, 

serrilhar, um tanto apalachianamente, as formagoes proterozoicas 

a fim de ganhar a depressao periferica do interior depois para 

NW, era facilitado sobremaneira por dois fatos: 1.°) — diregao 

L-W e SE-NW das estruturas xistosas a saida de Sao Paulo; 2.°) 

— superimposigao hidrografica pos-cretacea nas bordas da bacia 

do Parana, onde as estruturas do embasamento proterozoico eram 

dominantemente NE-SW- Como a diregao geral do vale do Tiete, 

em seu conjunto, desde os fins do cretaceo, se fixou para WNW, 

e facil compreender-se o conflito existente entre as diregoes estru- 

turais do alto vale e as tendencias herdadas pela superimposigao 

dirigida para W e NW. Dai decorreu um encaixamento complexo 

do rio nos trechos em que ele cruzava os macigos antigos do seu 

alto vale. Hcuve como que um jogo de adaptagoes as diregoes 

estruturais e ao mosaico de diaclases de certas areas, nao desapa- 

j ecendo, porem, o carater epigenico do conjunto, quer na transpo- 

sigao dos corpos rochosos discordantes, quer no serrilhamento per- 

pendicular de alguns feixes de xistos intercalados a intrusivas pre- 

ctevonianas e pos-serie Sao Roque. 

Quer-nos parecer, por outro lado, que o fato de se processar 

na regiao paulistana uma transigao relativamente brusca entre as 

formagoes cristalinas tidas entre nos como arqueozoicas e as for- 

magoes cristaiofilianas referenciaveis ao proterozoico, foi decisive 

no prepare do skio de deposigao das camadas de Sao Paulo. O 

entalhamento pos-cretaceo e pre-pliocenico, executado pelo antigo 

Tiete, sujeitou-se a algumas imposigoes da litologia regional, crian- 

do um compartimento alargado e um tanto deprimido em face 

do conjunto do relevo de todo o Alto Tiete. Na regiao de Sao 

Paulo, antes do periodo deposicional dos fins do terciario deveria 

existir, segundo indicam os estudos da rede, de drenagem regional 
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FOTO n.0 65 •— O Jaragua visto dos outeiros e morros baixos da regiao de xistos e grani- 
tos situados entre Taipas e Perus. Area de eucaliptais, pequenas rogas e alguns canaviais, 
localrzados em solos de anfibolitos e granites decompostos. Note-se a presenga de morros 
de nivel intermediario (superficie de Cotia-Itapecerica?), na zona que precede os altos 
picos quartziiticos do Jaragua (1.135 m) . A diferenga altimetrica entre o fundo dos pe- 
quenos vales regionais e o alto do Jaragua varia em media entre 300 e 350 m. O con- 
traste entre as formas das vertentes e particularmente sensivel, denunciando as grandes 
diferengas de alteragao e decomposiglo diferenciais das rochas, ali observaveis. Foto 

Ab'Saber, 1952. 

e as digita^oes da sedimenta^ao pliocenica nas bordas da bacia, 

uma notavel area de concentragao de pequenos vales, em disposi- 

gao quiga alveolar, como sempre soi acontecer em areas situadas 

a montante de formagoes de dificil serrilhamento. 

Nao havia outra saida para o vale do Tiete pre-pliocenico 

de que a que hoje pede ser vista entre Barueri e Parnaiba. A Can- 

tareira ao norte e a Serra da Taxaquara a oeste e sudoeste ja 

constituiam o0. confins de um largo funil para a drenagem do Alto 

Tiete na regiao. E foi, a nosso ver, essa disposigao da drenagem 

pre-pliocenica na forma de um leque irregular, a altura da regiao 

de Sao Paulo, que contribuiu para rebaixar as plataformas inter- 

fluviais dos vales secundarios, criando a falsa impressao de uma 

superficie de erosao local. Ao contrario, o con junto do relevo de- 

notava acentuados tragos de maturidade, apenas com rebaixamen- 

to local dos interfluvios nessa area de concentragao hidrografica. 
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Os falhamentos que se intercruzaram na regiao, pelos fins do ter 

ciaric, iriam completar os fatores responsaveis pela genese da ba- 

cia, deformando o relevo imediatamente anterior e forgando a 

barragem fluvial do Tiete, nesse ponto estrategico para a forma- 

cao de uma pequena bacia sedimentar fluvio-lacustre. 

Pode-se dizer, portanto, que o assoalho que serviu de base 

a sedlmentacao das camadas de Sao Paulo correspondeu, inicial- 

mente, a um vasto compartimento alveolar irregular, esculpido pe- 

la dienagem antiga do Tiete na zona de transigao entre as for- 

magoes arqueo e proterozoicas da regiao de Sao Paulo. Entretan- 

to tal area de relevo, por si so, nunca teria sido capaz de dar ori- 

gem a uma sedimentagao do tipo daquela que caracteriza a bacia 

de Sao Paulo. Nem mesmo a interferencia de paleo-climas espe- 

ciais poderia justificar a pilha de 150 a 200 metres de sedimentos 

argilo-arenosos, alojados profundamente na bacia de Sao Paulo. 

O fato que decretou a generalizagao e o espessamento da se- 

dimentagao fluvio-lacustre na regiao, como veremos, foi a inter- 

ferencia de forgas tectonicas, atraves de falhas locais, algumas das 

quais fossilizadas pela propria expansao da sedimentagao, e outras, 

laterals ou frontais, que em, conjunto, barraram as aguas do Tie- 

te pre-pliocenico. Os vales antigos que se concentravam na regiao 

foram os primeiros a servir de teatro para a sedimentagao, assim 

como, aparentemente, algumas minusculas fossas tectonicas de sub- 

sidencia gradual e restrita. Tais depressoes pioneiras, hoje locali- 

zadas abaixo de 650 metros, nas porgoes centrais da bacia, foram in- 

teiramente preenchidas nos primeiros episodios deposicionais fluvio- 

lacustres, sendo depois ultrapassadas por um transbordamento exten- 

sive, que criou uma verdadeira bacia sedimentar de agua doce na 

regiao, estendendo-se continuamente desde as faldas da Cantareira 

ate o macigo do Bonilha e interpenetrando-se remontantemente pe- 

los vales tributarios. 



10. A EVOLUgAO POS-PLIOCfeNICA DA BACIA DE SAO 

PAULO E A ELABORAgAO DO RELEVO ATUAL 

O entalhamento da Com a reorganizagao da drenagem do 

bacia de Sao Paulo e Alto Tiete para noroeste, apos a cessagao 

seu carater epiciclico das causas que determinaram a sedimenta- 

gao fluvio-lacustre regional, iniciou-se o en- 

talhamento dos depositos ali acumulados. O Tiete, o Pinheiros e 

seus afluentes passaram a erodir parcialmente os sedimentos que 

eles proprios tinham ajudado a depositar. Entretanto, a historia do 

encaixamento hidrografico na bacia nao foi tao simples quanto se 

poderia supor. 

Inicialmente, ao que parece, o Tiete, o Pinheiros e o Taman- 

duatei, na categoria de cursos superimpostos e provavelmente pouco 

igmificados, aprofundaram seus leitos por algumas poucas deze- 

nas de metres, definindo os principals eixos dos vales regionais. 

A superimposigao parece ter-se efetuado a partir de um nivel to- 

pografico equivalente a 830-840 m, enquanto o primeiro encaixa- 

mento parece ter-se efetuado ate o nivel de 765-770 m. Cedo es- 

tabeleceu-se na regiao uma paisagem de tabuleiros rasos alterna- 

dos por largas calhas aluviais, ao mesmo tempo que uma alon- 

gada plataforma interfluvial se esbogava entre o vale do Pinheiros 

e o do Tiete. Sucessivas retomadas de erosao posteriores, forga- 

das por movimentos epirogenicos e variagoels hidrologicas, con- 

tribuiram para terracear a bacia, segundo o eixo dos vales pre- 

estabelecidos. 

Na comprovagao do carater epiciclico do entalhamento da 

bacia de Sao Paulo, grande e o significado que damos ao mean- 

dio encaixado do Tiete, na regiao do morro de Sao Joao, ao norte 

de Osasco. Baseados na aplicagao das leis de formagao dos mean- 

dros incisos, e possivel reconhecer na regiao um entalhamento a 

partir do nivel de antigos meandros divagantes, balizado grosso 

modo pelo topo do morro de Sao Joao, que esta situado a 50 m 
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abaixo do nivel das colinas mais elevadas da bacia de Sao Paulo, 

fisse fato 6 suficiente para comprovar que durante o entalhamen- 

to da bacia houve fases de equilibrio temporario para o perfil do 

Alto Tiete, com alargamento das calhas aluviais preteritas e diva- 

gagao do leito do rio. O Tiete, em alguns pontos, teria perdido 

relagao com as estruturas, chegando a divagar ate mesmo por so- 

bre formagoes cristalinas, em pontos mais apertados do vale, si- 

tuados a jusante de sua confluencia com o Pinheiros. Quando das 

retomadas de erosao posteriores, enquanto os meandros sotopos- 

tcs ao terciaric se encaixaram em largas calhas, o meandro situado 

sobre os gnaisses encaixou-se por inteiro, controlado pelas dire- 

cdes da xistosidade e das fraturas. 

Ao nivel atual de 745-750 metros formaram-se as mais lar- 

gas e aperfeicoadas calhas aluviais no interior da bacia em en- 

talhamento, rcstando oportunidade para o estabelecimento do prin- 

cipal nivel do terragos observavel na regiao (Ab'Saber, 1952-53). 

Posteriormentc a isso, houve extensiva e relativamente profunda 

: etomada de erosao, responsavel pelo recortamento dos niveis an- 

tericrmente estabelecidos. O leito dos rios aprofundaram-se de 20 

a 25 m abaixo do nivel intermediario principal, dando oportuni- 

dades para novo ciclo deposicional fluvio-aluvial entre 722 e 730 

n?. Os depositos de cascalheiros, entao formados, restaram embu- 

Ldos nos desvaos principals do nivel intermediario, mormente pro- 

ximo da confmencia dos rios afluentes com os rios principals da 

regiao. 

Proximo da fase de transigao entre o pleistoceno recente e 

c holoceno, os rios regionais encaixaram-se novamente sobre os 

depositos de cascalhos, atingindo niveis inferiores a 718 m pas- 

sando quase que imediatamente a formar as extensas calhas alu- 

viais atuais dos rios regionais. Varzeas largas e alongadas vieram 

C'Cupar os novos desvaos estabelecidos no dorso dos cascalheiros e 

das colinas terciarias terraceadas mais baixas. 

Desta forma, enquanto no plioceno houve tao somente pro- 

longada fase deposicional fluvio-lacustre, durante o pleistoceno do- 

minaram processes erosivos epiciclicos, responsaveis pelo entalha- 

mento e pelo terraceamento da bacia anteriormente formada. 
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Figura n.0 31. 

ESQUEMA DA EVOLUgAO P6S-PLIOCENICA DA BACIA DE SAO PAULO. 

I — A bacia de Sao Paulo ao termino da sedimenta^ao pliocenica. Sec?ao NE-SW da 
porgao central da bacia, atraves de reconstru?ao imaginaria. 

II — Inicio do entalhamento na bacia de Sao Paulo: superimposigao do Tiete e Pi- 
nheiros e seus afluentes principals. 
cascalhos, areias e aluvioes nas novas calhas recem-estabelecidas. Embriao dos 

III — Formagao de vales largos entre as plataformas interfluviais principals. Embriao 
do nivel de terragos intermediarios atuais. 

IV — Reentalhamento dos vales anteriormente formados, com estabelecimento de novas 
calhas largas a margem direita do Tiete e esquerda do Pinheiros. Deposigao de 
baixos terragos regionais. 

V —1 Retomada de erosao lateral (margem direita do Tiete e esquerda do Pinheiros) , 
Destruigao parcial das aluvioes antigas e formagao das planicies atuais. Redu^ao 
da largura da plataforma interfluvial principal (Espigao Central) . Esquema atual 
do relevo e estrutura. 
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As crostas limonlti- Nao fosse a existencia de camadas re- 

cas superiores das sistentes, oriundas de epigeneses litologicas,, 

colinas paulistanas e nas camadas superficies da bacia de Sao 

a conservagao par- Paulo, e provavelmente os niveis originals 

cial das plataformas das plataformas interfluviais principals te- 

interfluviais origi- riam sido rebaixados com muito maior fa- 

nais lidade. Realmente, as crostas limoniticas,, 

que se formaram na superficie da antiga 

plamcie fluvio-lacustre plio-pleisitocenica, exerceram decisive pa- 

pel de camadas resistentes ao entalhamento das vertentes, man- 

tendo altos espigoes de topo aplainado no interior da bacia. Tais 

plataformas interfluviais elevadas nao teriam podido reter a mar- 

cha das forgas erosivas, caso nao contassem com a couraga eficaz das 

crostas limoniticas. 

Lembremos que tais crostas se formaram durante o periodo 

mais ou mencs estatico em que se processou o termino da deposi- 

gao fluvio-lacustre na regiao, e exatamente no momento que prece- 

deu o reinicio das atividades erosivas na bacia recem-formada. Um 

clima de estiagens mais longas e periodos chuvosos restritos, teria 

sido suficiente para garantir a existencia de processes iluviais, capa- 

zes de determinar a concentragao de oxidos de ferro nas grosseiras 

areias fluviais das camadas superiores da bacia, Mormente nas 

areas onde o embasamento cristalino estava relativamente proximo 

da superficie, as aguas percolantes subterraneas dissolveram os sais 

minerals das rochas em decomposigao, forgando sua ascensao du- 

rante as estiagens mais longas. 

Muito embora as crostas limoniticas a esse tempo geradas nao 

tenham sido continuas e nem de nivel altimetrico constante, elas 

formaram um encouragamento suficiente para retardar o progresso 

da erosao das vertentes. Dai as plataformas interfluviais, outrora 

mais largas e nao atacadas por drenagens dentriticas, terem sobre- 

existido ate o momento atual. Note-se que o carater epiciclico do 

entalhamento regional contribuiu tambem para preserver os niveis 

originals das plataformas divisoras, ja que retardaram o escavamen- 

to e a ramificagao da drenagem regional. 

Os tragos de juventude que se podem vislumbrar em algumas 

das mais altas plataformas interfluviais da regiao de Sao Paulor 
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FOTO n 0 66 — Crosfas limoniticas e camadas conarecionarias, de arranjo complexo e 
anomalo, existentes na borda norte-oriental da Bacia de Sao Paulo( Via Presidente Dutra, 
«ntre Guarulhos e Aruja) . Trata-se de um tipo de epigenese litologica, cuja psdogenese 

ainda esta por ser esclarecida. Foto Ab'Saber, 1953. 
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FOTO n.0 67 — Crostas limonttl-cas situadas nas sltas col nas que medeiam Ermelino Ma- 
tazarro e Sao Miguel (antiga rodovia Rio-Sao Paulo) . Ocorrenc as referidas por Chester 
Washbume como estruturas dobradas, observa^ao erronea ja discutida por Josue Cam^rgo 

Mendes (1943). Foto Ab'Saber, 1951. 
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•so podem ser explicadas pelas razoes atras aludidas. Na realida- 

de, as colinas mais elevadas da regiao de Sao Paulo podem ser 

^'onsideradas como pertencentes ao estagio da maturidade, dentro 

do ciclo erosivo pos- pliocenico da bacia. E' tao somente a hori- 

zcntalidade geral das camadas fluvio-lacustre regionais, aliada a 

mantenedora das crostas limomticas superiores e ao carater 

epiciclico marcante do entalhamento regional, que nos explicam a 

preservagao relativa das plataformas interfluviais do sistema de co- 

linas da regiao de Sao Paulo. 

A evolugao das vei*- A regiao de Sao Paulo presta-se admi- 

tentes nas colinas ravelmente para a exemplificagao de um 

paulistanas caso de evolugao de vertentes em areas de 

terragos fluviais embutidos. Tratando-se de 

uma regiao de terracos fluviais com cascalheiros {fill terraces), em- 

butidos em niveis escalonados de terragos destituidos de capeamen- 

to aluvial (strath terraces), a regiao de Sao Paulo apresenta colinas 

terraceadas e sulcadas por vales afluentes, incisos nos principals ni- 

veis de terragos. Devido ao carater epiciclico do entalhamento pos- 

piiocenico e, em fungao de sucessivas paradas e retomadas da ero- 

sao, criou-se um relevo sui generis, com relativa variedade de formas. 

Iniciada a superimpcsigao hidrografica do Tiete, Pinheiros e 

seus afluentes principais, sobre as camadas superiores da bacia re- 

cem-fcrmada. houve sucessivas paradas de erosao, as mais altas 

das quais patecendo corresponder, respectivamente, aos niveis de 

760-770 m e a 745-750 m. Dai o escalcnamento de altos e medios 

patamares nas encostas do Espigao Central das colinas paulistanas. 

Os afluentes do Tiete e Pinheiros, com suas nascentes nas abas 

do alongado espigao divisor, estenderam-se gradual e ciclicamente 

para os lados, entalhando os patamares intermediarios, a medida 

que o Tiete e o Pinheiros se encaixavam e tendiam a abrir o gran- 

de leque gercd de seu angulo de confluencia interna. 

Cada fase periodica de alargamsnto das calhas aluviais prete- 

ritas, hoje transfcrmadas em patamares de morros e terragos (de 

tipo "strath terraces"), era marcada por um arrefecimento no pro- 

cesso de encaixe dos pequenos rios afluentes. As retomadas de 

erosao, imediatamente posteriores, por seu turno, obrigavam a uma 
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extensao dos canals de escoamento dos rios afluentes, terraceando 

os mveis parciais recem-criados. Uma boa parte do medio vale dos 

rios afluentes sofria tambem os efeitos do terraceamento, posto que 

de modo mais restrito, tal como se pode obseivar nos estreitos e 

descontinuos patamares intermediarios que acompanham as verten- 

tes dos vales do Anhangabau, Itororo e Pacaembu. 

Pudemos observar no medio vale superior do Pacaembu que 

os perfis convexos exibidos pelos esporoes curtos que se destacam 

das vertentes terraceadas, so parecem ter-se formado a paxtir do 

estabelecimento do nivel intermediario de 750 m. E' possivel que, 

somente a partir da formagao dessa nivel intermediario, se tenha 

iniciado a suavizagao das encostas na forma mamelonar tipica, tao 

bem expressas in totutm nas vertentes dos outeircs e morros bai- 

xos cristalinos que envolvem a bacia de Sao Paulo. 

A despeito de sexem muito mencs convexos que os perfis das 

encostas dos morros e outeiros esculpidos em formagoes cristalinas, 

e possivel observar-se uma relativa tendencia para a suavizagao e 

arredondamento das vertentes das colinas mais ingremes da regiao 

de Sao Paulo. A rigor nao se pode dizer que existam vertentes 

concavas tipicas em qualquer ponto das colinas paulistanas. Ape- 

nas as rampas suaves que separam os altos patamares erosivos e 

estruturais das colinas paulistanas aparentam um perfil ligeiramen- 

te concavo. Seguindo-se, por exemplo, o perfil das avenidas que 

vao ter a Avenida Paulista, transpoem-se uma serie de patamares 

escalonados separados entre si por rampas dispostas em piano incli- 

nado, podendo o conjunto do relevo aparentar feigoes locals de 

vertentes concavas. Entretanto, trata-se de um fato ilusorio. 

O recortamento maior das colinas paulistanas e observavel 

exatamente nas areas de concentragao dos pequenos riachos qu'i 

saem das altas vertentes do Espigao Central. Em alguns pontosv 

toda a area de concentra9ao da drenagem encaixou-se pronunciada- 

mente, retalhando em excesso os niveis intermediarios. Na avenida 

Nove de Julho, pouco antes do lunel, ha um belo exemplo desse 

fato, sendo digno de nota a variedade local do relevo, criada pelo 

retalhamento epiciclico das vertentes. 

E' facil concluir-se que durante a formagao do nivel de 745- 

750 m ao longo do vale do Tiste, houve interpenetra^ao profunda 
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do alargamento das calhas aluviais preteritas pelos vales afluentes, 

restando opoitunidade para uma extensao do terraceamento pelos 

vales secundarios principais da regiao. Dai a explicayao do encaixe 

generalizado posterior a formagao do nivel intermediario das coli- 

nss paulistanas. Nas grandes calhas do Tiete e Pinheiros houve 

uma incisao prommciada dos cursos principais, enquanto que todos 

os seus afluentes, de maior capacidade de entalhamento, executa- 

rsm incisoes pronunciadas ao longo de seus medios vales, o que e 

um fato perfeitamente normal dentro das leis da erosao fluvial ci- 

clica. Digno de nota, entretanto, como fato particular da regiao, e 

a extensividade da retomada de erosao ate areas situadas proximas 

da bacia de captagao de aguas dos rios afluentes principais, como 

se pode obseivar ncs altos cursos do Itororo e Pacaembu. 

A assimetria das ver- A flagrante assimetria de vertentes 

tentes ao longo dos apresentada pelos vales do Tiete e Pinhei- 

dois principais vales ros merece consideragao a parte nos estu- 

da regiao de Sao dos sobre o modelado das encostas na re- 

Paulo (Tiete e Pi- giao de Sao Paulo. 

nheircs) O fato de os patamares escalonados 

estarem situados de preferencia no sistema 

de colinas situado no grande angulo interno de confluencia dos dois 

principais rios da regiao, lembra imediatamente uma tradicional ten- 

dencia dos rios para se abrirem em leque, em sua zona de con- 

fluencia, quando sujeitos a estimulos epirogenicos. Nao ha, no 

fundo, nenhuma anormalidade, portanto, nessa assimetria dos vales 

regionais, ja que a vertente direita do Tiete e a esquerda do Pi- 

nheiros representam em con junto como que um grande anfiteatro 

de escavagao dos dois principais rios confluentes que entalham a 

bacia de Sao Paulo. Na regiao de Sao Paulo, quando se processa- 

ram as fases principais do aluvionamento houve uma grande pre- 

ferencia para as areas internas do grande angulo de confluencia 

dos dois principais rios regionais; e, ao contrario, quando das reto- 

madas de erosao epiciclicas, o canal situado a jusante dos pontos 

de confluencia se estendeu, repuxando para frente os dois cursos 

confluentes e obrigando-os a se encostar para a direita e esquerda, 

respectivamente. 
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Disso resultou aquele visivel escalonamento de niveis inter- 

mediaries nas colinas do angulo interno de confluencia e tambem 

aquela aparente constancia de altas encostas nas primeiras coli- 

nas de alem-Tiete e alem-Pinheiros. Em muitos pontos restritos, 

porem, como ja fizemos notar, e possivel reconhecer-se residues 

dos niveis intermediaries nessas areas situadas no angulo externo 

de confluencia. 

Houve entretanto, um outro fator, de carater estrutural, que 

acentuou sobremaneira a assimetria das vertentes dos dois princi- 

pais vales da regiao. Trata-se da menor espessura das camadas 

tcrciarias nas bordas da bacia, fato que redundou em um entalha- 

mnto epigenico complexo para os vales do Tiete e Pinheiros. 

Inicialmente tais vales nasceram por superimposigao direta no dor- 

so superior das camadas fluvio-lacustres regionais. A partir da 

formagao dos niveis intermediaries superiores, porem, aqueles rios 

ja encontrarcm a ossatura do embasamento cristalino, em muitos 

pontos, e, ao se abrir em leque, entalharam mais o cristalino que 

o proprio terciario. Levando-se em conta a forte decomposigao do 

cristahno nos ultimos tempos do pleistoeeno e no holoceno, com- 

preendem-se bem as razoes duplices das grandes diferengas de for- 

rnas e ruptu:as de declive nas duas margens do Tiete e Pinheiros. 

Um perfil topografico e uma secgao geologica do morro do Morum- 

bi ao Aeropcrto de Congonhas poem em evidencia perfeitamen- 

te os fates que vimos de aludir, ja que na margem direita do Pi- 

nheiros dominam exclusivamente formagoes pliocenicas, enquanto 

na vertente esquerda os outeiros e morros baixos de vertentes mais 

ingremes e arredondadas possuem afloramentos de micaxistos e 

gnaisses ate suas encostas superiores, restringindo-se o terciario 

ao topo das colinas mais elevadas (790-810 m). 

E' de se notar tambem que ao longo dos rios afluentes, tais 

como o medio Pirajugara e o medio Aricanduva, o encaixamento 

posterior a formagao do nivel de 745-750 m, foi marcadamente di- 

recional. Ali, os rios, em resposta a todas as retomadas de erosao 

epiciclicas, procuraram encostar-se a linha mais fragil represen- 

tada pelo contacto entre o cristalino e as indentagoes de sedimen- 

tos terciarios que penetravam aqueles vales. 
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FOTO n.0 68 — Um documer.to sobre as variaross paleocUmaticas modernas nos arredores- 
da Bacia de Sao Pau'o (,vale do Jundiai, a mont.nte da srrra do Quilombo) . Trata-se 
de um mata^ao de granito roseo, envolvido por se xos, de 5 a 20 cm de d.ametro, perten- 
centes a um baixo terraco fluvial. Tais se.'xos sub-angulosos de quartzito, com certeza 
foram rctirados dos p cmontes dctriticos dissecados d^ rcrra d Japi e retrabalhados pelo 
rio Jundiai. Quar.do o cafcalheiro envolveu o aludido "boulder", ele devia se comportar 
como uma grande bola granitb a quase que inteiramente composto de rocha fresca. Hoje, 
a decompos'gao prcgrediu de 30 a 40 Tm co derrfdor do "boulder e os^ seixos estao 
em contacto direto com material argilo-arenoso redi^ido por decomposigao posterior.. 

Foto Ab'Saber, 1951. 

No caso do Tsmanduatei, tsmos um exemplo de assimetria 

iiambtm expiessivo: quern desce a ladeira do Carmo ou a rua Ta- 

batinguera, ra diregao da Moo:a e do Bras, percebe imediatamente 

que as varzeas e cs baixcs lerra^os escalonados estao restritos tao 

somente a rnargem direita do tradicional vale, enquanto ladeiras 

ingremes de^cem as encostas do espigao secundario que se pro- 

le nga em forma de peninsula afunilada na diregao do vale do Tie- 
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te. Aquela serie de ladeiras tradicionais que tao bem caracterizam 

a paisagem do nucleo urbano mais antigo de Sao Paulo, constituem 

«xpress6es topograficas relacionadas com a margem de ataque do 

rio Anhangabau. E' facil compreender-se que em face da drena- 

-gem geral da bacia hidrografica do Alto Tiete, a margem prefe- 

rencial de escavamento e a esquerda, em casos normais. Dai a 

-assimetria local, bastante pronunciada, do medio vale do Taman- 

'duatei, que ao se entroncar no Tiete tende a se envergar para 

oeste, repuxando todo o seu curso para a vertente esquerda. E' 

de se notar que tal tendencia para escavar mais uma das verten- 

tes so deve ter se manifestado durante o processo de incisao do 

^rale apos a formagao dos niveis intermediarios, mesmo porque 

ntualmente as grandes varzeas regionais mascaram o mecanismo 

do processo que elaborou o relevo das vertentes regionais. Em 

outras palavras, a assimetria das vertentes do medio Tamanduatei 

foi criada durante as retomadas de erosao posteriores a formagao 

■dcs niveis de 760-770 m e 745-750 m, tendo-se manifestado tam- 

bem apos a formagao dos terragos aluviais de nivel da Mooca e 

Bras. Dai nao encontrarmos expressoes de tais terragos nos fian- 

ces inferiores da vertente esquerda do aludido vale. 

Por fim, restaria acrescentar que na assimetria do medio vale 

do Tamanduatei, principal afluente do Tiete na regiao de Sao 

Paulo, ha a considerar a propria ossatura dos depositos terciarios 

•das colinas situadas em sua vertente esquerda, as quais possuiam 

uma estrutura mais resistente a erosao fluvial e pluvial do que as 

colinas das areas contiguas, dificultando o rebaixamento dos niveis 

e o entalhamento das vertentes. 

O Baixc Aricanduva, na zona que precede as altas colinas 

do bairro da Penha, representa um caso oposto ao do vale do 

Tamanduatei, ja que ali dominou o encaixamento e a escavagao 

ao longo da vertente direita do vale. Tal fato aparentemente ano- 

malo e explicado entretanto pela influencia do contacto entre o 

terciario e o cristalino na regiao, como ja salientamos. De fato, 

c Aricanduva. na maior porgao de seu curso, encosta a sua mar- 

gem direita diretamente na base de morros graniticos, pertencentes 

a face sul do macigo de Itaquera, tendo, por outro lado, sua mar- 
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gem esquerda em contaoto com formagoes terciarias, por umia 

grande extensao. Tal heranga direcional, observavel principalmen- 

te ao longo de seu curso medio, influi indiretamente, por extensao, 

ate a foz do rio. Temos razoes para pensar que a aludida assime- 

tna se inicicu a partir da formagao do mvel intermediario das co- 

linas paulista.nas, que esta muito bem expresso nas colinas de al- 

titude media do bairro do Tatuape. Deve ter sido, portanto, apos 

o estabelecimento do mvel de 740-750 m na regiao, que o Aricau- 

duva se encaixou direcionalmente, forgando o seu faixo curso ,1 

obedecer as injungoes estruturais imperantes em uma extensao con- 

sideravel de seu trecho medio. Tal tendencia para escavar a mar- 

gem direita e deixar oportunidade quase exclusiva para o terracea- 

mento da margem esquerda, e bem visivel nas baixas colinas e ter- 

ragos dos bairros paulistanos situados entre o Parque Sao Jorge e a 

Vila MaranhSo. Realmente, ali todos os baixos e medios terragos 

estao situados a esquerda do ponto de confluencia Tiete-Aricandu- 

va, enquanto a colina da Penha se salienta altaneira na vertente 

direita. 

Formas de excegao Uma feigao curiosa do relevo de algu- 

no relevo das altas mas altas colinas terciarias da regiao de 

plataformas interflu- Sao Paulo e a que Aroldo de Azevedo 

viais das colinas ter- (1945, pp. 41 e 99) denominou de "falsas 

ciarias paulistanas cuestas", ao estudar o relevo dos subur- 

bios orientals de Sao Paulo. Conhecendo 

o case das cuestas mal definidas da periferia setentrional da bacia 

ds Sao Paulo; estudadas por Morais Rego e Sousa Santos (1938), 

tivemos nossa atengao voltada para essas novas referencias. 

No caso nao se trata de regioes de cuestas, compreendidas co- 

mo areas de relevos estruturais esculpidos em camadas monoclinais. 

Nao ha ali nem as condigoes estruturais minimas para o estabeleci- 

mento de um relevo de cuestas, nem tampouco a rede de drena- 

gem em trelica que tao bem caracteriza o aludido relevo. Existem 

tao somente algumas feigoes ilusorias locals de colinas assimetricas, 

denotando pels sua linha de silhueta um ligeiro front e um reverso 

mais ou menos bem marcados. Trata-se de arestas resistentes de 

crostas limoniticas, quando nao sejam verdadeiros feixes de crostas 
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ferruginosas^ capazes de criar microrelevos estruturais no dorso das 

mais elevadas plataformas divisoras das colinas terciarias regionais. 

Tais arestas de formagoes limomticas epigenicas foram como 

que ressalientndas pela acao da erosao pluvial e do intemperismo 

diferencial. Restringem-se apenas aos divisores mais elevados das 

areas onde a limonitizagao plio-pleistocenica foi mais intensa. 

Algumas dessas "falsas cuestas", criadas pela resistencia dos 

feixes de crostas limoniticas, sao ligeiramente concentricas entre si, 

demonstrando uma ligeira disposigao dos leitos de limonita na for- 

ma de estruturas bombeadas. Tal disposigao, semelhante a que ca- 

racteriza as regioes domicas rasas, favoreceu o aparecimento de dis- 

cretes fronts internos para alguns pequenos conjuntos de "falsas 

cuestas". Nao se trata de estruturas sujeitas a quaisquer deforma- 

coes tectonicas, mas tao somente de leitos de limonita que se for- 

maram por epigenese litologica em suaves colinas arredondadas da 

fase de peneplanizacao plio-pleistocenica que afetou a regiao. A 

desnudagao parcial da abobada desses feixes de crostas duras, dis- 

postos em arcos de suave envergadura, criaram as feigoes topogra- 

licas observaveis no campo. Houve uma evolugao em tudo seme- 

lhante a que afeta as estruturas domicas tipicas, muito embora sem 

a intervengac de uma rede de drenagem centrifuga e anular para 

a elaboragao do relevo. Apenas a agao conjunta das enxurradas e 

da desnudagao diferencial das rochas interveio na formagao das 

mesmas. Verificou-se ai um caso de influencias estruturais secun- 

darias agindo diretamente sobre a marcha da erosao pluvial. 

Trata-se, no caso, de feigbes topograficas e geomorficas intei- 

lamente diversas das que Morais Rego e Sousa Santos (1938) estu- 

cararr na regi.ao das altas colinas terciarias que precedem a Serra 

da Cantareira. Tais "falsas cuestas" — expressao feliz de Aroldo 

de Azevedo cue as identificou no campo — comportam-se local- 

mente como verdadeiros baixos-relevos das altas plataformas inter- 

fluviais das colinas paulistanas. 
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Interpretacoes Os trabalhos dos tecnicos em mecani- 

conflito sobre a ,ge- ca do solo do Institute de Pesquisas Tecno- 

nese do nivel inter- logicas de Sao Paulo guardam especial in- 

mediario das colinas teresse para o estudo do nivel intermedia- 

paulistanas (740-750 rio das colinas paulistanas. 

m) O referido nivel topografico, observa- 

do primeiramente por Afonso A. de Freitas 

(1929, p. Ill ), foi como que redescoberto pelos tecnicos do 

I • P. T., atraves de seus minuciosos estudos de mecanica dos solos 

na porgao central de Sao Paulo. Independentemente, por meio de 

nossos estudos sobre os terragos fluviais da regiao de Sao Paulo 

(Ab'Saber, 1952-53), atinamos com a existencia do referido ni- 

vel de "strath terraces", interpretando-o, pela primeira vez, sob o 

ponto de vista geomorfologico. 

Em 1945, Milton Vargas e Glauco Bernardo, estudando o so- 

lo do centro da cidade de Sao Paulo, chegaram a conclusao de que 

"as camadas terciarias de Sao Paulo deveriam ter atingido uma 

peneplanizagao (sic) em cota entre 740 e 750 m, antes de sofre- 

rem a erosao formadora da topografia atual; essa cota e, aproxima- 

damente, a do nivel dos cumes dos espigoes atuais (sic) . "Muito 

embora sem pretender realizar estudos especificamente geomorfolo- 

gicos, os autores da pesquisa sobre o solo do centro de S. Paulo tinham 

atinado com a existencia do nivel intermediario das colinas paulis- 

tanas, aventando a primeira hipotese sobre a genese do mesmo. 

Usando o termo peneplanizacao para explicar um nivel de altos 

terragos, cometiam um injusticavel deslise que, forgosamente, os 

conduziria a uma interpretagao erronea do conjunto do relevo re- 

gional. Prova dessa assergao e que mais tarde Milton Vargas 

(1951), comentando a sua primeira hipotese de trabalho, ponderava 

que "existencia de terciario em cotas mais altas seria explicada por 

possiveis movimentos tectonicos diferenciais havidos depois de for- 

mado o terciario". 

Foi nesse trabalho posterior que Milton Vargas, apos histo- 

riar a evolugao do pensamento dos tecnicos do I.P.T. sobre o ni- 

vel de 740-750 m, reviu as suas ideias anteriores na base de novos 
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estudos sdbre a carga de pre-adensamento das argilas de Sao Paulo^ 

desta vez seriando os fatos da seguinte forma: 

"O terciario foi formado primeiramente por uma sedi- 

menta^ao violenta, provavelmente coluvial (sic), que deu 

origein as caniadas de argila e areia ate a cota 810. De- 

pots disso veto uma grande erosao que abriu os vales do 

rio Tiele e sens afluentcs locals. Houve depots novo 

ctclo de sedimenta^ao, provavelmente subaquattca, para 

o qual contribuiu uma grande parte de material de ero- 

sao do primeiro ctclo terciario. Hssa sedimenta^ao loci- 

lizada, que forma a parte central da cidade, atingiu, apro- 

ximadamente, a cota 700". 

Tal interpretagao choca-se inteiramente com a nossa propria 

e tivemos ocasiao de debater ligeiramente a questao na Sociedade 

Brasileira de Geologia (23), quando da apresenta^ao oral do traba- 

Iho do Dr. Milton Vargas. Nessas observagoes sobre o carater epi- 

ciclico da elaboragao do relevo do Planalto Atlantic© brasileiro, na 

fase po-s-pliocenica, fortalece nossa convic^ao de que apos a forma- 

gao das bacias terciarias de Taubate e Sao Paulo passaram a domi- 

nar fenomenos erosivos, realizados atraves de sucessivas paradas e 

retomadas da erosao fluvial (epiciclos erosivos) . Dai pensarmos que 

foi exclusivamente o terraceamento pos-pliocenico que respondeu 

pela formagao do nivel de 745-750 m, que pode ser comprovado 

pela extensao desse nivel por quase todos os vales principals que 

entalham a bacia de Sao Paulo, independente das rochas ou ca- 

madas interessadas pelo aplainamento parcial, pos-pliocenico, que 

deu origem aquele nivel de altos terracos. Tais terrayos, exibidos 

pelas colinas terciarias, sao tambem encontrados em pleno crista- 

lino nos arredores da bacia. Por outro lado, nenhuma discordancia 

sedimentar de grande vulto pode comprovar a existencia de dois 

ciclos de sedimenta^ao dentro do proprio terciario. Ao contrario, 

tudo leva a crer que a sedimentagao fluvio-lacustre regional obede- 

ceu a um ciclo completo, sujeito a meros diastemas e a inumera- 

veis pequenas discordancias sedimentares, ligadas tao somente ao 

"facies" da sedimentagao alternada fluvio-lacustre, lacustre e fluviab 

(23) Sessao de 2 de maio de 1951 (Sao Paulo) . 
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Por outro lado, a unica peneplanizagao local observavel na regiao de- 

S. Paulo e a que nivela o topo das altas colinas terciarias do Espigao 

Central com os outeiros e morros baixos cristalinos que circundam 

a bacia, 

Cremos, por essas razoes, que a interessante hipotese de tra- 

balho de Milton Vargas (1951), a respeito da genese do mvel de 

745-750 m, baseada exclusivamente no estudo da carga de pre- 

adensamento das argilas das colinas do centro da cidade de Sao 

Paulo carece de uma revisao mais fundamentada em estudos so- 

bre outras areas e, sobretudo, na base de um melhor entrosamento- 

com dados geologicos e geomorfologicos. Seu grande merito, a nos- 

so ver, e o de ter atinado mais uma vez com a existencia palpavel 

e indiscutivel do nivel de 745-750 m, que sob o ponto de vista da 

geografia urban a paulistana constituiu a base topografica essen- 

cial para a implantagao da aglomeragao paulistana. Mormente 

com relagao aos pesquisadores que teimam em desconhecer a exis- 

tencia do referido nivel de altos terragos, as observagoes de Vargas 

e Bernardo (1945) e Vargas (1951) constituem um excelente do- 

cumentagao. Trata-se tao somente da constatagao de um fato, mui- 

to embora sobre o mesmo possam existir interpretagoes em con- 

flito, como em toda a ciencia. 

Aspectos dos; feno- Tendo realizado estudos sobre os pro- 

menos desnudacio- cessos de desnudagao e circundesnudagao 

nais pos-pliocenicas nas grandes bacias sedimentares brasileiras 

na bacia de Sao (Ab'Saber, 1949), e justo que tenhamos, 

Paulo tambem, a nossa atengao voltada para o 

mecanismo dos processes desnudacionais em 

uma pequena bacia sedimentar moderna, como e a da regiao de 

Sao Paulo. 

O carater fluvio-lacustre da bacia de Sao Paulo determinou 

uma distribuigao espacial bastante irregular para as camadas de 

areias e argilas regionais. Nao se trata aqui, propriamente, de uma 

bacia de tipo classico, suficientemente ampla e regular para condi- 

zer com os ditames mais gerais do conceito geologico de uma bacia, 

Ao contrario, trata-se de uma pequena bacia sedimentar, de tipo 

muito especial, cuja origem esta intimamente associada a agao 
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barragem tectonica moderada de trechos de drenagens anteceden- 

tes de um compartimento de planalto. Desta forma, inumeras sao 

as irregularidades que marcam a geometria tridimensional da se> 

qiiencia de camadas que compoem a pequenina bacia. Nao ha uma 

disposigao periclinal bem marcada para o conjunto dos estratos da 

mesma, sendo que o razoavel centripetismo regional da rede de 

drenagem pos-pliocenica e mais uma heranga da situagao topogra- 

fica das camadas ao fecho do ciclo deposicional regional, do que 

propriamente uma ccnseqiiencia da inclinagao geral das camadas 

da periferia para o centro da bacia. 

E' possivel reconhecer-se eixos variados no fundo da bacia e, 

um ou mais, pequeninos fossos basais entulhados e ocultos pelos 

sedimentos lacustres e fluvio-lacustres. Na realidade, temos uma 

area mais ampla de sedimentagao, em posigao intermediaria, que 

exerce o papel de largo tampao para as formagoes basais, ultrap.as- 

sando em muito os limites das mesmas e interpenetrando-se pelos 

principals vales antecedentes que alimentavam a bacia. Por fimr 

haveria oportunidade de lembrar que uma cobertura ainda mais 

larga e delgada, hoje quase que inteiramente desnudada, se esten- 

dia por grandes areas na regiao do Alto Tiete. Essas camadas su- 

periores, em conjunto pouco espessas, porem de base extremamente 

irregular, deveria abranger toda a bacia, dos sopes antigos da Can- 

tareira ate o macigo do Bonilha e o macigo de Cotia. 

Frente a essa distribuigao irregular dos sedimentos nos diver- 

sos compartimentos internes da bacia, os fenomenos de desnudagao 

marginal nao poderiam ter-se processado com aquela regularida- 

de costumeira observavel nas grandes bacias sedimentares do Pla- 

nalto Brasileiro. A bacia de Sao Paulo nao e uma simples minia- 

tura daquelas bacias, mas um caso particular de pequena bacia 

fluvio-lacustre situada em um compartimento de planalto cristali- 

no acidentado. 

Examinando-se o quadro das relagoes entre o relevo e a estru- 

tura na periferia da bacia sedimentar paulistana, verifica-se que os 

fenomenos de desnudagao periferica foram, ai* muito restritos. 

Poucas foram as areas que puderam favorecer o estabelecimento 

de depressoes perifericas subseqiientes em torno da pequenina e ir- 
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regular bacia. Observa-se logo que as indentagoes marginals dos se- 

dimentos que preenchem o eixo de vales pre-pliocenicos nao pude- 

ram favorecer os processes de desnudagao marginal. 

A delgada capa superior de sedimentos terciarios, formada ao 

fim do ciclo de deposigao fluvio-lacustre regional, e que parece ter 

sido a unica a sofrer uma desnudagao mais generalizada na perife- 

ria da bacia. Tais camadas superiores, removidas quase que por 

completo, podem ser evidenciadas pelos inumeros casos de epige- 

nia existentes nas margens da bacia de Sao Paulo, assim como por 

uma serie de pequeninos testemunhos encontrados diretamente so- 

bre o dorso das formagoes cristalinas que circundam a porgao cen- 

tral da bacia. 

Morais Rego e Sousa Santos (1938), em seus estudos sobre 

a Serra da Cantareira e a porgao setentrional da bacia de Sao Pau- 

lo — pesquisas que ja se vao tornando classicas — observaram bem 

as questoes ligadas a desnudagao marginal naquela area. Sao pala- 

vras suas; "A influencia do capeamento terciario se realizou pela 

lacilidade da desnudagao segundo a superficie de contacto. As ca- 

madas terciarias foram desnudadas ao longo do contacto, para criar 

vasta (s/c) depressao periferica. — Entre essa depressao e o eixo 

do vale permaneceram camadas terciarias, em cuestas". 

E' indiscutivel a presenga de pequenos vales subseqiientes, de 

extensao restrita, na porgao norte da regiao de Sao Paulo, entre os 

granitos da Serra da Cantareira e as altas colinas terciarias do bair- 

ro da Capela do Alto. As proprias anomalias de drenagem dos rios 

Piqueri e Cabugu-de-Cima se devem exclusivamente a marcha dos 

fenomenos de desnudagao marginal naquele setor da bacia de Sao 

Paulo. Entretanto, a pequena inclinagao dos estratos para o sul e 

a falta de alternancia de camadas resistentes na seqiiencia geral dos 

mesmos foram responsaveis por um modelado suave nas encostas 

das aludidas colinas. Nao ha um front de cuesta, suficientemente 

nitido como fizeram crer os autores citadcs, assim como nao se des- 

taca um reverse bem caracteristico para a contravertente das mes- 

mas. Apenas alongados espigoes tabuliformes, mantidos na maior 

parte das vezes por crostas limoniticas, se desdobram para o sul ate 

as colinas de Santana e da Casa Verde, deixando de existir aquele 
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feigoes geomorficas e de condigoes estruturais indispensaveis para 

o estabelecimento de um relevo de cuestas tlpicas. 

Nas outras areas da periferia da bacia de Sao Paulo sao mais 

raros ainda os arranjos de relevo, estrutura e drenagem, semelhan- 

tes aos que Morals Rego e Sousa Santos constataram e descreve- 

Paulo, nao houve grande oportunidade para a realizagao de feno- 

menos de circundesnudagao, a despeito desses raros exemplos de 

pequeninos vales subseqiientes situados em areas restritas das mar- 

gens da bacia e proximos de areas de relevos cristalinos mais aci- 

dentados e elevados. Ao contrario, na regiao houve um predominio 

de processes desnudacionais realizados pelo entalhamento vertical 

epiciclico dos vales e pelo retalhamento concomitante das vertentes. 

Nas indenta^oes de terrenes terciarios que acompanham o ei- 

xo de vales pre-pliocenicos, os rios que ai se superimpuseram aos 

depositos terciarios, via de regra adquiriram tragado direcional, en- 

caixando-se nas areas de contacto entre o cristalino e o terciario. 

Desta forma, atraves de um terraceamento ciclico, determinaram a 

desnudagao gradual dos depositos situados ao longo dos aludidos 

vales. 

Em conjunto, nao ha a negar, houve uma especie de inter- 

desnudagao na bacia sedimentar paulistana, que sobrepujou em to 

dos os sentidos a marcha dos fenomenos de desnudagao marginal. 

Quando se faz uma secgao geologica e topografica da Serra da Can- 

tareira ao macigo do Bonilha, pode-se observar bem a veracidade 

dessa afirma^ao. O molde interno do perfil construido nos da 

uma ideia da massa de sedimentos terciarios desnudados ao longo 

dos grandes vales regionais. Tem-se a impressao grosseira de que 

aproximadamente a metade dos sedimentos originais da bacia foi 

removida pela agao conjunta dos fenomenos desnudacionais pos- 

pliocenicos. 

Tragos de uma pene- A quantos for dada a oportunidade de 

planiza^ao local qua- realizar cbservacoes geomorfologicas no re- 

ternaria nas abas verso continental da Serra do Mar, na zo- 

continentais da Ser- na hoje atravessada pela Via Anchieta, sera 

ra do Mar pessivel a constatagao de um caso interes 

santissimo de evolugao do relevo em planal- 
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tos cristalinos elevados. Ali, em area absolutamente contigua a fren- 

te de expansao principal da drenagem atlantica direta, os altos for- 

madores do rio Tiete ainda continuam a conduzir o ciclo vital dos 

relevos aos extremes da peneplanizagao, tentando elaborar uma 

topografia senil em pleno alto da Serra. 

Realmente, nas abas continentais da Serra do Mar, apos o ma- 

cigo do Bonilha ha evidencias de que o ciclo de erosao pos-plioce- 

nico tenha alcangado um adiantadissimo estadio de desenvalvi- 

mento, muito mais acentuado do que aquele que se conhece para a 

maior parte da bacia de Sao Paulo. Enquanto a dissecagao da ba- 

cia de Sao Paulo em seu conjunto nos revela tragos de uma ma- 

turidade plena, nas abas da serra, em area das cabeceiras extremas 

de alguns pequenos afluentes do Tiete, existem tragos iniludiveis de 

um estagio de senilidade, muito embora em espago geografico res- 

trito. Ali, as plataformas interfluviais foram rebaixadas ao extreme, 

restando uma topografia de baixas colinas cristalinas, ligeiramente 

terraceadas e dotadas de um mosaico de vales com ligeiras plani- 

cies aluviais. Os topos dessas colinas e outeiros rasos situam-se en- 

tre 780 e 800 m, enquanto os vales principals estao a 745-760 m. 

Tal fato nos mostra que a amplitude altimetrica desse relevo gira 

entre 25 e 50 m, quando nao em termos ainda menores localmente 

O importante a notar e que o nivel de 780-800 m, observavel 

nessa regiao, ja nada mais tern a ver com o nivel de Sao Paulo, 

porque originalmente deveria possuir, quando da formagao da ba- 

cia de Sao Paulo, 850-900 m; mesmo porque sem isso a sedimen- 

tagao fluviodacustre do plioceno teria extravasado para a vertente 

atlantica, com a maior facilidade. Por outro lado, caso nao se con- 

ceba uma altitude maior para essa area de cabeceira de drenagem. 

nao se pode entender a posigao exata das antigas fontes de forne- 

cimento de material detritico que responderam pela sedimentagao 

pliocenica na regiao de Sao Paulo. 

Por todas essas razoes somos levados a identificar, em alguns 

pontcs das abas continentais da Serra do Mar, tratos de peneplanos 

em fase final de completagao, paradoxalmente contiguos as gran- 

des escrapas da Serra do Mar. Esta claro que tais superficies lo- 

cais nunca se completam e nem poderiam completar-se, devido a 
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hiterferencia persistente da drenagem atlantica da baixada santista 

que por erosao regressiva, relativamente acelerada, executa suces- 

sivas capturas nos bragos extremos dos afluentes do Tiete. 

As razoes de um rebaixamento tao grande e local devem resi- 

dir na alta potencia das precipitagoes e na forte capacidade da de- 

composigao das rochas nessa porgao da Serra do Mar. Os 4.000 

mm de precipitagoes anuais que afetam a regiao, aliados a profunda 

agao regional de intemperismo quimico, deram oportunidade para 

que apos o plioceno a regiao tenha sofrido uma desnudagao de qua- 

se 100 metros em alguns pontos. Nao e de desprezar o fato de 

que as mais altas colinas cristalinas regionais estejam hoje situadas 

de 30 a 50 m abaixo do nivel das mais altas colinas terciarias do 

Sumare. Tem-se, portanto, que recentemente se esbogou uma li- 

geira eversao ("ausraumgebiet") naquela porgao dos macigos anti- 

gos que envolviam a bacia de Sao Paulo. Trata-se de um fato novo 

a se salientar no estudo da regiao, fato que, interpretado em novas 

bases, e capaz de nos explicar o notavel carater de peneplano tide 

pelas abas continentais da Serra do Mar, em areas contiguas a re- 

giao de Sao Paulo. No caso, nao se trata de feigoes ligadas a su- 

perficie das cristas medias, nem tampouco a superficie plio-pleisto- 

cenica, mas tao somente a niveis locais, muito recentes, embutidos 

em largos desvaos dessas outras superficies, mais velhas e mais 

extensas. Aquela notavel enseladura (Denis, 1910; Deffontaines, 

1935), de ha muito observada pelos geografos que observaram as 

vias de passagem naturais que poem em ligagao o literal ao pla- 

nalto, entre Sao Paulo e Santos, nada mais e do que a superficie 

parcial que vimos de estudar. 

O pesquisador que observa o topo da Serra do Mar, tendo co- 

mo mirante qualquer um dos morros do macigo de Santos,, percebe 

claramente o notavel aplainamento da linha de cumiada superior 

da Serra. Na realidade, o que se observa e um relevo senil, que 

ainda continua em evolugao, ligada a drenagem do interior, exata- 

mente aquela dos rios que dao costas a Serra do Mar e vao desa- 

guar a alguns milhares de quilometros de distancia. 
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No inicio de nossas pesquisas na regiao de Sao Paulo, escre- 

vendo algumas notas previas sobre essas secgoes de peneplano dos 

arredores da cidade, cometemos um grave erro de interpretagao ao 

acenar com a possibilidade de se tratar de "testemunhos flagrantes 

de uma fase de peneplaniza^ao antiga, sustada por fenomenos epi- 

rogenicos e tectonicos" (Ab'Saber, 1949a, p. 85) , Aproveitamos o 

ensejo para refutar aquela nossa observagao inicial e introduzir uma 

nova interpretayao, que por muitas razoes pensamos ser a que 

mais condiz com a realidade dos fatos observados. 



SUMARIO DAS CONCLUSoES 





A analise geomorfologica de carater regional conduz a um sem 

numero de conclusoes parciais, de maior ou menor importancia cien- 

tifica, que passam a integrar imediatamente o corpo redacional do 

proprio trabalho em elaboragao. Quer na revisao de problemas an- 

tigos, quer atraves de uma seriagao de fatos e problemas antigos por 

meio de novos e mais logicos roterios de pensamento interpretativo. 

as conclusoes principals ficam distribuidas pelos diversos capitulos 

dedicados a geomorfogenese. A rigor, esse e o caso tipico do pre- 

sente estudo. Cumpre-nos, entretanto, destacar seletivamente as 

conclusoes essenciais, de carater geomorfologica, atingidas pelas nos- 

sas pesquisas na regiao de Sao Paulo. Juntamos, para tanto, uma 

pequena lista contendo os fatos de observagao e de interpretagao, 

que nos pareceram dignos de maior nota. 

1. A regiao de Sao Paulo constitui um compartimento da 

planalto, estabelecido em macigos antigos policiclicos do extreme 

sudeste do Planalto Atlantico brasileiro, devido a barragem mcder- 

na temporaria das cabeceiras da drenagem de um rio anteceden- 

te, filiado a rede hidrografica centripeta da Bacia do Parana. Desta 

forma, comporta-se a regiao, a um tempo, como bacia sedimentar flu- 

vio-lacustre moderna e superficie de erosao local, relativamente 

recente, embutida em largos desvaos de antigas superficies de aplai- 

namento rejuvenescidas. 

2. Referido inicialmente por Preston James (1933) e, pos 

teriormente melhor estudado por Morals Rego e Sousa Santos 

(1938), que o identificaram como sendo uma superficie pleisto- 

cenica regional, o nivel dos 800 m na regiao de Sao Paulo e refe- 

rido pelo autor do presente estudo, em definitivo, como superficie 

de erosao de Sao Paulo. Em carater provisorio, o autor situa a 

fase de peneplanizagao local que coincidiu com o fecho da sedi- 

mentagao na regiao de Sao Paulo como sendo o limite plio-pleis- 

tocenico no Planalto Atlantico do Brasil. Visa com isso proper 

um ponto de partida para as futuras discussoes em torno do im- 

portant© problema, ao mesmo tempo que resta coerente com os. 
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principios paleogeograficos modernos, que tendem a considerar o 

plioceno como fase dominantemente deposicional e o pleistoceno 

como fase dominantemente erosiva. 

3. O Alto Tiete, segundo classificacao do autor, apresenta 

tres secgoes bem definidas, a montante do nivel de base local de 

Salto; a serrana, a paulistana e a "apalachiana". Destas secgbes, 

a mais senil localmente e a intermediaria, onde se encontra a bacia 

sedimentar fluvio-lacustre pliocenica e onde ainda hoje o perfil 

longitudinal do Tiete se apresenta localmente senil, favorecendc. 

a formagao de grandes planicies aluviais de soleira, a 718-720 m 

de altitude, por entre tratos das colinas terciarias retalhadas e ter- 

raceadas. 

4. Devido a sua posicao geografica, muito proxima das bor- 

das extremas do Planalto Atlantico, a despeito mesmo de sua dre- 

nagem pertencer a uma rede que penetra continente a dentro, por 

alguns milhares de quilometros, a regiao de Sao Paulo comporta-se 

como um dos reverses mais suaves e melhor individualizados da 

vertente continental da Serra do Mar, no Brasil Sudeste. 

5. Sob o ponto de vista dos diversos tipos de sitios urba- 

nos que asilam grandes cidades na porgao sudeste do Planalto 

Atlantico brasileiro, a regiao de Sao Paulo exemplifica, juntamen 

te com a de Curitiba, um dos tres casos gerais de espagos urbanos 

capazes de alojar grandes organismos citadinos, conforme classi- 

ficagao por nos proposta. Tratando-se de areas de relevo em ge- 

ral muito acidentado, apenas as pequenas bacias fluvio-lacustres 

de compartimentos de planalto, assim como os niveis de erosao lo- 

csis e as grandes plamcies aluviais, podem servir de espagos ur- 

banos ponderaveis para o desenvolvimento de grandes cidades. Os 

sistemas de colinas das pequenas bacias fluvio-lacustres9 devido 

ao carater enxuto de seus solos e a sua morfologia ligeiramente 

tabuliforme, criaram condigoes excepcionais para o desenvolvimen- 

to de grandes cidades. Por outro lado, no caso particular da re- 

giao de Sao Paulo, longe de ser uma topografia monotona, ela tra- 

duz um relevo bastante variado, onde se multiplicam comparti- 

mentos bem individualizados, devido a agao do terraceamento ci- 

clico que presidiu o entalhamento pos-pliocenico da bacia sedi- 

mentar regional. 
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6. Na fase pre-pliocenica como na pos-pliocenica, a regiao 

de Sao Paulo foi area de concentragao regional de pequenos cur- 

sos d'agua. Desta forma, no passado, favoreceu a existencia de 

um teatro de deposigao previamente esbogado para receber a ce- 

dimentagao, q,ue a agao de barragem tectonica iria determinar no 

plioceno. No presente, por outro lado, possui uma rede de drena- 

gem concentrada e relativamente encaixada nos bordos medios da 

bacia fluvio-lacustre regional. Tiete, Pinheiros e seus afluentes 

principals constituem um conjunto de rios ligeiramente centripetos 

a porgao central da bacia sedimentar paulistana. Nas considera- 

^oes sobre a genese e extensao das camadas de Sao Paulo ocupa 

um lugar importante o problema do padrao da drenagem pre-plio- 

cenica da regiao, fato que, pela primeira vez, e discutido no pre- 

sente estudo. 

7 - Os padroes de drenagem da regiao de Sao Paulo demons- 

tram uma variedade apreciavel de tipos, devido a presenga da 

bacia sedimentar ao lado de macigos antigos circundantes, litologica 

e estruturalmente variados. E' possivel reconhecer drenagens den- 

dritico-paralelas nas porgoes centrais da bacia sedimentar regio- 

nal; uma drenagem dendntica ou dendritica-retangular dominante, 

nas regioes cristalinas que envolvem a bacia; e, finalmente, padrdes 

de drenagem labirmtica simples nas grandes planicies aluviais do 

Tiete, Pinheiros e Tamanduatei (incluindo meandros divagantes, 

lagoas de meandros e ligeiras anastomoses nos canais fluviais. ) 

8. Os diversos casos de drenagens anomalas, apresentadas 

localmente pela regiao de Sao Paulo, refletem quase sempre pro- 

blemas ligados a epigenia pos-pliocenica. O mais importante caso 

particular de anomalia de drenagem da regiao de Sao Paulo e o 

do morro de Sao Joao, em Osasco, a saida da cidade, onde com 

certeza ha um caso de meandro que se encaixou a partir de um 

nivel intermediario, grosso modo de 750-760 m. E' de se anotar, 

identicamente, um caso de drenagem de tipo apalachiano local, 

nas fraldas norte-orientais da Serra da Cantareira, ao norte da 

Base Aerea de Cumbica, 

9. No sistema das colinas paulistanas, esculpidas na bacia 

sedimentar pliocenica, destaca-se o Espigao Central de 810-830 
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m, situado no divortium aquarum Tiete-Anhangabau e Pinheiros. 

Tal espigao divisor e a mais importante plataforma interfluvial da 

bacia de Sao Paulo, tendo restado a escapo de fragmentagao por 

erosao a despeito da maturidade geral que caracteriza a atual fase 

de dissecagao fluvial da bacia. Embora preservando bem me sua 

tcpografia, o nivel ^Itimetrico da plataforma interfluvial original 

o Espigao Central demonstra, por diversos fatos, que foi rebai- 

xado extensivamente de alguns metros, e ate mesmo de uma ou 

duas dezenas de metros em alguns pontos. 

10. Nas abas do Espigao Central, a partir de certos niveis 

intermediaries elevados, podem ser observados patamares sucessi- 

vos^ escalonados e decrescentes, alguns dos quais de origem erosi- 

va epic'iclica, perfeitamente passiveis de serem conceituados como 

lerragos fluviais. Entretanto, nao ha a negar, os mais altos desses 

patamares de colinas podem ser de origem estrutural. Um deles, 

entretanto, o de 745-750 m, e sem duvida um nivel de terragos 

fluviais (de tipo "strath terrace"), observavel tanto no eixo do va- 

le do Tiete como no do Pinheiros. Abaixo dos terragos de 740- 

750 m, na forma tipica de terragos embutidos, destacam-se rasos 

terragos aluviais, ricos em cascalheiros, ao nivel de 724-730 m. 

11. Parece haver uma tendencia para a coexistencia de ni- 

veis duplos de terragos fluviais, uns muito proximos dos outros, 

altimetricamente. Dai a dificuldade para o estabelecimento das 

altitudes medias reais de cada piano de terraceamento. Ilusoria 

em alguns casos, essa duplificagao, entretanto, parece ser indiscuti- 

vel em inumeros outros, tanto para os terragos mais elevados (ni- 

veis de 740-745 m e 760-770 m), como para os baixos terragos 

cujos taludes servem de limite para as grandes varzeas regionais 

(niveis de 724-728 m e 728-735 m) . Tais fatos refletem a fre- 

qiiencia das modificagoes dos niveis dos leitos dos nos que se en- 

caixaram epiciclicamente na regiao de Sao Paulo. 

12. Em con junto na regiao de Sao Paulo ha niveis de ter- 

ragos aluviais (fill terraces) embutidos em niveis de altos terra- 

gos nao mais capeados pelas aluvioes antigas ("strath terraces"). 

Na compreensao dos processes de evolugao de vertentes nas coli- 

nas regionais, esse e um fato digno da maior nota, como tivemos 

oportunidade de demonstrar. 
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13. Com certeza, houve uma tendencia para maior registro 

do terraceamento no angulo interno de confluencia do Tiete-Pi- 

nheiros, fato que por sen turno determinou uma grande assimetria 

para as vertentes desses dois vales que seccionam a bacia de Sao 

Paulo. 

14. Os melhores espagos urbanos que a cidade de Sao Paulo> 

encontrou para o seu desenvolvimento espacial, foram os esporoes 

tabuliformes secundarios, oriundos de retalhamentos dos terragos 

intermediaries do vale do Tiete (vertente esquerda). Fugindo das 

varzeas, a principio, a cidade posteriormente ocupou os baixos ter- 

ragos mais enxutos? incorporando, finalmente, as varzeas secunda- 

rias dos afluentes do Tiete aos espagos urbanos de seu grande par- 

que industrial. Essa conquista das plamcies aluviais que permane« 

ciam desprezadas na forma de terrenos malsaos e baldios por en* 

tre blocos de colinas urbanizadas, fez-se em pleno seculo XX, sen- 

do dos ultimos dois decenios a recuperagao das grandes plamcies 

submersiveis do Tiete e Pinheiros. 

Razoes residenciais puras, ligadas ao grande crescimento re- 

cente da cidade, nos explicam a incorporagao das altas colinas do 

Espigao Central e de seus esporoes ao corpo do organismo metro- 

politano. Por outro lado, houve um extravasamento da cidade pa- 

ra as ladeiras e os terragos inscritos na contravertente do Espigao 

Central do vale do rio Pinheiros. Ai, bem longe das areas fabris 

e dos bairros operarios e de classe media do vale do Tiete, esta- 

beleceram-se areas de loteamentos as mais ricas e aristocraticas 

da cidade. Infelizmente ai, devido a existencia de solos turfosos 

transgredindo sobre os terragos intermediaries, localmente rebai- 

xados, as condigoes dos solos para as construgoes urbanas eram 

menos favoraveis de que as dos terragos da vertente do Tiete. 

As colinas de alem-Tiete constituem nucleos de ocupagao ur- 

bana um tanto mais isolados do corpo principal do organismo me- 

tropolitano, devido a notavel separagao imposta pelas grandes var- 

zeas daquele rio e o relevo acentuado de suas altas colinas. Iden- 

ticamente, a despeito dos esforgos das modernas companhias de lo- 

teamento, repetem-se na atualidade, com as colinas de alem-Pi- 

nheiros, os mesmos fatos observados no passado recente com re- 

lagao as colinas de alem-Tiete. 
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15. Pelos seus terragos fluviais escalonados, a regiao de Sao 

Paulo constitui um dos mais importantes testemunhos do carater 

epiciclico pos-pliocenico da elaboragao do relevo do Planalto Atlan- 

tico do Brasil. Tais formas menores do relevo, que sao menos bem 

marcadas nas areas de terrenos sedimentares do interior do Esta- 

do, aqui estao a mostra de modo flagrante, quer no interior da ba- 

cia sedimentar em entalhamento, como nos terrenos cristalinos que 

a circundam. Embora seja extremamente dificil discriminar quais 

os nivies de terraces climaticos e os de origem epirogenica, e pos- 

sivel dizer-se, com certeza, que o estimulo principal que deu origem 

ao entalhamento da bacia foi de origem epirogenica positiva, en- 

quanto os responsaveis especificos pelo terraceamento foram as 

variagoes climaticas pleistocenicas. Os potentes cascalheiros dos 

baixos terragos paulistanos atestam bem as condigoes climaticas 

excepcionais que responderam pela sua genese. Enquanto os rios 

de hoje, na regiao, sao incapazes de transportar ate mesmo seixos 

miudos, em outras epocas do quaternario eles deram oportunidades 

para a elaboragao e o transporte de seixos relados, de apreciavel 

tamanho. Esse fato que parece ser comum a enormes areas do 

territorio brasileiro, conforme sempre pondera o Professor Fran- 

cis Ruellan, esta particularmente bem documentado nos depositos 

de terragos da regiao de Sao Paulo. Confirma-se mais uma vez, 

portanto, a suspeita bem fundada de Morais Rego e Sousa Santos 

(1938, p. 127), a respeito do carater climatico do mais baixo dos 

niveis terragos das planicies paulistanas. Enquanto a epirogenese, 

ciclica ou nao-ciclica, parece ter sido constantemente positiva, apos 

ao fecho da sedimentagao na bacia de Sao Paulo, forgando o reju- 

venescimento da regiao, as variagoes no regime hidrologico ditadas 

por flutuagoes climaticas, parecem ter sido as responsaveis mais 

diretas pelo terraceamento que hoje se observa ao longo dos vales 

regionais. Tem-se, portanto, na regiao de Sao Paulo, um bom exem- 

plo de interferencia entre fatores epirogenicos e paleoclimaticos mo- 

dernos, assim como um excelente testemunho das conseqiiencias das 

flutuagoes climaticas quaternarias em areas nao afetadas por gla- 

ciagoes modernas (De Martonne, 1940; Ruellan, 1944; Setzer, 1949; 

Ab'Saber, 1952-53). 
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16. A bacia sedimentar paulistana, que so tem um bom pon- 

to de comparagao aproximado, com o caso da bacia de Curitiba, e 

que corresponde, sem duvida, a depositos fluviais e lacustres de 

agua doce, conforme as observagoes ja antigas de diversos pesqui- 

sadores, nao possuiu outra saida do que, grosso modo, a que atual- 

mente possui, na diregao de NW. O rio Tiete antecedea a sedimen- 

tagao e so temporariamente foi parcialmente barrado, conseguindo 

manter abertura para o interior, durante boa parte do ciclo deposi- 

cional regional. Confirma-se, desta forma, algumas das ideias gerais 

inicialmente expendidas por Josue Camargo Mendes, em seus cur- 

sos na Universidade de Sao Paulo (1946). As pequenas e sucessi- 

vas fases lacustres aludidas devem ter se ligado aos periodos em 

que as deformagoes tectonicas regionais (provavelmente represen- 

tadas por falhas geomorfologicamente contrarias), que responderam 

pela genese da bacia, foram mais intensas do que a velocidade da 

sedimentagao fluvial. 

17. A bacia de Sao Paulo apresenta um assoalho mais com- 

tadas por falhas geomorfologicamente contrarias), que responderam 

pela genese da bacia, foram mais intensas do que a velocidade da 

dos rios. Tais pequeninas cripto-depressoes muito possivelmente 

originadas por falhas geomorfologicamente contrarias (para usar de 

uma feliz expressao criada por Francis Ruellan), permanecem ocul- 

tas pelos depositos mais continuos, intermediarios, que tamponam as 

areas mais fundas. Por ultimo, deve-se assinalar que, acima da por- 

^ao central da seqiiencia de estratos pliocenicos regionais, se es- 

tendia uma delgada e relativamente extensa cobertura, hoje parcial- 

mente removida pela desnudagao pos-pliocenica. 

18. Entre o ponto mais baixo conhecido do assoalho pre-plio- 

cenico conhecido e o topo da bacia nas colinas mais altas, medeiam 

288 m (Almeida, 1953a 1955), o que equivale a dizer que, ao se 

fechar a sedimentagao na regiao de Sao Paulo, a espessura dos de- 

positos em alguns pontos pode ter atingido tres centenas de me- 

tres. Sendo despreziveis os movimentos diferenciais pos-pliocenicos, 

e de se supor que esses dados sejam os mais reais. Seria impossivel 

explicar tal espessura de depositos fluviais e fluvio-lacustres nas 

cabeceiras de uma drenagem antecedente, caso nao se utilizasse de 

uma argumentagao tectonica. Devido ao carater faciologico dos- 
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depositos, a sua espessura, a forma da bacia e ausencia de qualquer 

cutra saida preterita para o Tiete pre-pliocenico em relagao a re- 

giao de Sao Paulo, o autor do presente estudo, acompanhando de 

perto as ideias de Washburne (1930), Freitas (1950, 1951 e Al- 

meida (1951 e 1955), endossa a hipotese tectonica para explicar 

a origem da bacia sedimentar regional. Aproveita a oportunidade 

para classifica-la como sendo uma bacia fluvio-lacusire de soleira 

tectonica, ideia que em si pressup&e o carater antecedente indiscuti- 

vel do rio que foi barrado. 

19. Por diversas razoes, expostas no texto do trabalho, o au- 

tor nao acha oportuna a ado^ao definitiva da datagao pleistoceni- 

ca para os depositos regionais, preferindo conservar ate, novos es- 

tudos, a datagao classica pliocenica, muito embora acompanhada do 

carater dubitativo inerente a todas as formagoes afossiliferas. 

20. Muito embora reconhecendo a oportunidade das obser- 

vagoes de Almeida sobre a possivel existencia de superficies de ero- 

sao locais, posteriores as das cristas medias e anteriores a do topo 

da bacia de Sao Paulo, o autor acha que os testemunhos dessas su- 

perficies indistintamente apontadas por Almeida, pertencem parte 

a superficie de erosao plio-pleistocenica de Sao Paulo e, parte, a re- 

levos epiciclicos pre-plioceniccs. Em contrapartida, julga que apos 

a formagao da superficie das cristas medias houve um rebaixamen- 

to gradual e generalizado dessa superficie de aplainamento, em al- 

guma epoca do terciario inferior (paleogeno) e peneplanizagao par- 

cial responsavel pelo repronunciamento de alguns dos monadnocks 

quartziticos da serie Sao Roque. O encaixamento do alto Tiete pas- 

scu a se fazer a partir desse alto nivel intermediario pos-cretaceo e 

pre-plioceno, tendo respeitado um tanto as areas quartziticas ja re- 

salientadas por erosao diferencial. Provisoriamente o autor prefe- 

re designar o referido peneplano parcial por superficie de Itapece- 

rica-Cctia (920-950 m), devido ao seu regular e expressive desen- 

volvimento em torno dessas duas pequeninas localidades dos su- 

burbios ocidentais e sul-ocidentais de Sao Paulo. Alem da peri- 

feria imediata da Bacia de Sao Paulo, essa superficie reaparece na 

linha de topos principais da regiao de Sao Roque e, na regiao de 

Moreiras, onde o pico do Saboo (1050-110 m) se comporta como 

um legitimo monadnock desse nivel. Alem de Moreiras e Mairin- 
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que, as plataformas interfluviais principals descaem em piano in- 

clinado ate mergulhar por sob as camadas do carbonifero superior 

na Bacia do Parana: trata-se ai de superficie pre-glacial parcialmen- 

te exumada. 

21. Procurando verificar a extensao dos fenomenos desnu- 

dacionais na periferia da Bacia de Sao Paulo, o autor chegou a con- 

clusao de que os fatos puramente relacionados a circundesnudagao 

da bacia aqui foram despreziveis, devido ao arranjo estrutural da 

mesma e ao carater das indentagoes dos sedimentos terciarios nos 

vales pre-pliocenicos das bordas da bacia. Se e que a circundesnu- 

dagao foi restrita, entretanto muito expressiva foi a interdesnuda- 

cao que criou os largos vales terraceados que entalham a bacia se- 

dimentar regional. Usando o neologismo interdesnudagao, pretendo 

o autor fixar melhor, atraves de um so termo, o conjunto de feno- 

menos desnudacionais responsaveis pela remogao gradual ou ciclica 

de massas de sedimentos das porgoes centrais de uma bacia, em 

cposigao ao conceito especifico de circundpsnudagao. 

22. Revendo interpretagoes em conflito sobre a genese do 

nivel de 745-750 m, o autor reafirma, em bases geomorfologicas, 

as suas ideias anteriores sobre a natureza genetica daquele impor- 

tante patamar tabulifcrme das colinas paulistanas, interpretando-o 

como o mais belo nivel de terragos fluviais intermediarios (de tipo 

"strath terrace") da regiao de Sao Paulo. 

23. Procurando interpretar os tratos de terrenos cristalinos, 

excepcionalmente aplainados das bordas extremas do Planalto Atlan" 

tico, em area contigua a regiao de Sao Paulo, no reverse continental 

da Serra do Cubatao, o autor salienta o carater pos-pliocenico de 

peneplanizagao local ali observavel e o esbogo de um processo de 

eversao ("ausraumgebiet") ali em andamento. 

24. As crostas limoniticas superiores das colinas paulistanas 

constituem testemunhos da agao de fontes processes iluviais levados 

a efeito sob condigoes paleoclimaticas especiais quando do fechc 

do ciclo deposicional da Bacia de Sao Paulo. Tais crostas, embora 

descontinuas e irregulares, foram as maiores responsaveis, em con- 

junto, pelo retardamento da desnudagao pos-pliocenica da bacia. 

A elas, em grande parte, se deve a manutengao do nivel de 800-830 

m nas colinas paulistanas. Retardando e dificultando a progressao 
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da erosao das vertentes e forgando a conservagao das plataformas 

interfluviais antigas, tais crostas duras muito tem a ver com a his- 

toria da evolii9ao do relevo regional. Em alguns casos, elas conse- 

guiram manter colinas terciarias em niveis altimetricos superiores 

aos de certos outeiros e morros baixos da periferia da bacia que, 

com certeza, outrora serviram de macigo antigo fornecedor de se- 

dimentos para a mesma. 

25. A evolugao das vertentes nas colinas paulistanas, obede- 

ceu as normas que sao peculiares as areas de terragos embutidos, 

sucessivamente recortados. Paradas e retomadas de erosao, de di- 

ferentes duragoes e intensidade, responderam pelo entalhamento epi- 

ciclico da bacia sedimentar regional, durante a fase pos-pliocenica 

26. Revendo o problema das conexoes antigas e da sepam- 

gao das drenagens do Paraiba e Tiete, o autor salienta o fato de 

que, ate o cretaceo, as drenagens da porgao paulista do Planalto 

Atlantico participavam das bacias gondwanicas do interior, adotan- 

do e ampliando as felizes ideias inicialmente expendidas por Rai 

mundo Ribeiro Filho (1943 e 1948). O forte tectonismo quebran- 

tavel cretaceo e paleogenico — familia de falhas atlantica, confor- 

me designagao anteriormente proposta pelo autor (Ab'Saber, 1954) 

— teria complicado a drenagem da area situada entre a Serra do 

Mar e da Mantiqueira, determinando a formagao da depressao tec- 

tonica do medio vale do Paraiba e forgando uma captura preterita 

de altos cursos pertencentes a Bacia do Parana. Tal desvio de de- 

nagens, com certeza antecedeu a formagao da bacia de Sao Paulo 

e muito contribuiu para a historia da sedimentagao no trecho medio 

superior do vale do Paraiba. Pensa o autor que ate a formagao da 

superficie de Itapecerica-Cotia ou de Sao Roque (920-950 m), as 

drenagens provindas do Planalto da Bocaina ainda iam ter a Bacia 

da Parana, que a esse tempo estabelece em fase inicial de superim- 

posigao hidrografica. Entretanto o que parece fora de qualquer du- 

vida e qjue ate a elaboragao da superficie das cristas medias (1100- 

1300 m), toda a drenagem do lesnordeste paulista era tributaria da 

bacia do Parana, nos moldes por nos concebidos em trabalhos ante- 

riores (1954 e 1954-55). 

27- Em trabalho anterior, o autor (Ab'Saber, 1952-53) sa- 

lientou o fato de que a superficie de erosao de Sao Paulo (800-820? 
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m) se encontra embutida, em pleno sentido da palavra, dentro do. 

mvel de 1100-1300 m, conhecido por peneplano eocenico (Morais 

Rego, 1932) ou superficie das cristas medias (De Martonne, 1940). 

Devido a introdugao de uma superficie intermediaria, posterior ao 

das cristas medias e anterior ao de Sao Paulo, que e a superficie de 

Itapecerica-Cotia, tornou-se necessaria uma pequena revisao do as- 

sunto. Na realidade, o nivel de Sao Paulo encontra-se embutido no 

nivel de Itapecerica-Cotia, porem, como esse ultimo e apenas um 

nivel de rebaixamento das cristas medias, percebem-se logo as ra- 

zoes por que a bacia de Sao Paulo possui seus limites ora confinados 

pelos testemunhos da superficie de Itapecerica-Cotia. De qualquer 

forma, porem, cumpre destacar que a superficie de erosao de Sao- 

Paulo se encontra embutida de 250 a 400 m abaixo da superficie 

das cristas medias e a apenas 100-120 m abaixo da superficie de 

Itapecerica-Cotia. Quanto a idade preferimos compreender a su- 

perficie das cristas medias (1100-1300 m), como sendo cretacica; a 

superficie de Itapecerica-Cotia (920-950 m), como sendo paleoge- 

nica; e a superficie de Sao Paulo, como sendo plio-pleistocenica. 'Ra- 

zees geologicas e geomorfologicas ligadas a estudos efetuados em 

diversos pontos do Brasil Sudeste nos induzem a tal cronogeologia, 

que e tambem uma especie de cronogeomorfologia. 

28. Em pesquisa recentes por nos realizadas no literal pau- 

Hsta (1954) pudemos constar a grande interferencia de processes 

epirogenicos e eustaticos que responderam pela formagao de zona 

costeira regional. Justo, portanto^ que, na presente oportunidade, se 

indagasse das possiveis correlagoes existentes entre os fatos da mor- 

fologia costeira em face da evolugao do relevo do compartimento 

de planalto que Ihe e contigua, Tal questao, aparentemente simples, 

pode ser, entretanto, uma das muitas que por longo tempo restara 

sem solugao satisfatoria. Isto porque se trata de dois dominios ero- 

sivos ligados a nivel de base inteiramente desiguais e a formas de 

relevo que sofreram interferencias de processes, sujeitas a combina- 

goes inteiramente diversas. E possivel que a superficie de erosao de 

Sao Paulo tenha coincidido grosso modo com a fase da formagao do 

nivel de Monte Serrate-Morro de Santa Teresa (180-22:0 m), mas . 

Irata-se de uma pura hipotese de trabalho, de difitnl comparagao 

cientifica. A regiao de Sao Paulo nao sofreu e, pela sua posigao geo- - 
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grafica, muito dificilmente poderia sofrer quaisquer influencias dos 

movimentos eustaticos quaternarios. Estava longe demais de seu 

mvel de base principal e dele separada por inumeras soleiras rocho- 

sas e niveis de base locais. Aparentemente, todos os fenomenos ero- 

sivos epiciclicos pos-pliocenicos fcram estimulados por forgas epiro 

genicas e paleoclimaticas, nao tendo interferido, em hipotese alguma, 

aqueles fatos passiveis de serem levados em conta na genese da 

fachada costeira atlantica de Sao Paulo. 

29. Ao fim do presente estudo fica bem clara a presenga 

de duas classes de superficies aplainadas na regiao de Sao Paulo 

e seus confins. Relevos policiclicos bem marcados cortam em bi- 

sel as velhas dobras e intrusoes a elas associadas, pertencentes a 

forma^oes pre-cambrianas. Trata-se da superficie das cristas medias, 

da superficie de Itapecerica-Cotia e da superficie de S. Paulo, as quais, 

a despeito de sua genese bastante diferenciada, constituem tipicos tes- 

vemunhos de relevos policiclicos. Entre os primeiros desses niveis, 

que sao gerais, e o tcpo da bacia sedimentar pliocenica, que baliza 

grosso modo a superficie de erosao da regiao de Sao Paulo, sao mui- 

to raros os sinais de epiciclos erosivos bem marcados. Entretanto, 

a partir das plataformas interfluviais principals da superficie de Sao 

Paulo, escalonam-se, ate o rivel dcs talvegues atuais, patamares de 

erosao e terragos embutidos, bem marcados, atestando um diminuto 

grau de espagamento altimetrico entre os diversos epiciclos erosivos 

que responderam pela criagao desses niveis menores. E muito 16- 

gico que os relevos epiciclicos sejam mais flagrantes nos terragos 

mais baixos e mais recentes, do que nos altos patamares erosivos 

cnde o retrabalhamento forgado pelas forgas denudacionais redun- 

dou em diferenciagoes mcrfologicas e altimetricas. Por seu turno, e 

ainda mais logico que cs epiciclcs erosivos pre-pliocenicos — que 

sao anteriores a fcrmagao da bacia sedimentar paulistana — tenham 

perdido expressao na topografia regional, sendo praticamente im- 

possivel reconhecer epiciclos erosivos entre o nivel das cristas me- 

dias e o nivel de Itapecerica-Cotia. Pensamos nos que todos os fu- 

tures estudos sobre relagoes entre relevos policiclicos e epiciclicos 

nas terras altas do Brasil tropical atlantico terao que atingir, nes- 

se setor, identicas constatagoes e conclusoes. 

* ♦ * 
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Finalizando o sumario das conclusoes essenciais do presente 

estudo, queremos lembrar que a analise do relevo da regiao de 

de Sao Paulo, a par das observagoes especificas de carater regional, 

deixa margem para constatagoes de maior amplitude, ja que perten- 

cem aos dominios da propria Geomorfologia Geral. Pela sua genese, 

a bacia de Sao Paulo apresenta-nos um caso tipico de antecedencia 

fluvial e de barragem tectonica nao suficiente para desviar por com- 

pleto o roteiro da rede de drenagem preterita. Trata-se, no caso, 

de um exemplo a mais das conseqiiencias dos falhamentos para a 

rede de drenagem antecedente de uma regiao. Por outro lado, ofe- 

rece-nos um caso particular de peneplanizagao local, coincidindo com 

a fase final de uma sedimentagao de tipo fluvio-lacustre. Na rea- 

lidade, a regiao de Sao Paulo exemplifica bem o caso de um aper- 

feigoamento local da peneplanizagao, devido a um ciclo sedimen- 

iario fluvio-lacustre em area de compartimento de planaltos. Em 

outras palavras, o fecho da sedimentagao regional equivaleu a um 

arrazamento local mais pronunciado dos relevos pre-pliocenicos, 

devido a extensao regional da peneplanizagao plio-pleistocenica. Es- 

sa, alias, uma das modalidades de interferencia de processos, respon- 

saveis por um dos tipos de compartimentagao do Planalto Atlantico 

brasileiro. 

Por seu turno, em face do modelado das vertentes, a regiao de 

Sao Paulo oferece-nos um expressive exemplo de evolugao de ver- 

tentes, atraves de epiciclos erosivsq pos-pliocenicos, em que terraco" 

embutidos, de diferentes naturezas, foram sucessivamente retalhados, 

ao longo dos vales principals e secundarios da regiao. Uma interfe- 

rencia final, de processos puramente climaticos, deixou por ultimo 

suas marcas no modelado das vertentes, tendendo a arredonda-las. 

Sobre essa ultima e importante questao, queremos lembrar 

que o presente trabalho nos conduziu, uma vez mais, a ideia do ca- 

rater recente de certas modalidades de relevos mamelonares do Bra- 

sil tropical atlantico. Nao ha sinais de topografias mamelonares no 

asscalho pre-pliocenico da Bacia de Sao Paulo, mas, em contrapar- 

tida, ha evidencias iniludiveis de que esse tipo de modelado se tenha 

iniciado, pelo menos, a partir dos terragos fluviais de nivel interme- 

diario (745-750 m) . Nao e impossivel mesmo que o processo de 

arredondamento das formas tenha sido completado ou aperfeigoado 
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em face ultra-recente, quiga posteriormente a deposigao dos casca- 

Iheircs dos baixos terragos fluviais. Nessa hipotese, a topografia 

mamelonar, que tao bem caracteriza a fisionomia geral das paisa- 

gens tcpograficas do Brasil Atlantico, somente seria contemporanea 

a fase da formagao dos solos pantano-turfosos das grandes varzeas 

paulistanas; o que pode nao ser inteiramente exato, sobretudo de- 

pois da constatagao que fizemos no vale do rio Jundiai, a montante 

da soleira granitica da Serra do Quilombo, onde ha um "boulder" 

envolto por potentes cascalheiros de um terrago fluvial pleistoceni- 

co, atestando forte retomada de decomposigao, apos ter sido envol- 

vido pelos resistentes seixos rolados de quartzo e quartzito (Ab'Sa- 

ber, 1954, p. 62). 

De qualquer forma, porem, torna-se necessario dizer que a 

maior parte das formas arredondadas que tao bem caracterizam a 

paisagem de nossos "mares de morros", parece ter sido elaborada 

em pleno quaternario, em alguma idade bem posterior a sedimen- 

tagao pliocenica da bacia de Sao Paulo. Observagoes morfologi- 

cas feitas nas vertentes das colinas terciarias de Sao Paulo e do 

medio vale superior do Paraiba, autorizam-nos a pensar desta for- 

ma. Lembramos, por fim, que os aludidos detalhes topograficos, de 

alta generalizagao e grande flagrancia na fisionomia geral dos rele- 

vos amorreados do Brasil atlantico, como nao podem ser datados 

por outros metodos, passam a encontrar, inesperadamente, um nova 

ponto de partida para sua interpretagao. 
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Sao Paulo. 

1953 — Consideragoes sobre a geomorfogenese da serra do Cuba- 

tdo. — Boletim Paulista de Geografia, n.0 15, outubro 

de 1953, pp. 3-17, Sao Paulo. 

1954 — Relatorio de pesquisas realizadas em 1953. — In Rel. 

Anual do Diretor da Div. de Geol. e Miner, do D. X. 

P. M., publ. em 1954. Rio de Janeiro. 

1955 — As camadas de Sao Paulo e a tectonica da Serra da 

Cantareira. — Boletim da Socicdade Brasileira de Geo- 

logia, vol. 4, n." 2, setembro de 1955, pp. 23-40. Sao 

Paulo. 

ANDRADA, Martini Francisco Ribeiro de 

1822 — Jornaes das viagens, pela Capitania de Sao Paulo (18'l)3- 

1804). — Inst. Hist e Geogr. Etnogr. Bras., Revista 

Trimestral, Tomo XLV, part. I, pp. 5-47. Rio de Janeiro. 
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AZEVEDO, Aroldo de 

1944 —- 0 vale do Paraiba: trecho paulista. — Anais do 9,° Con- 

gresso Brasileiro de Geografia, vol. V, pp. 550-587. Rio 

de Janeiro. 

1945 — Subiirbios orientals de Sao Paulo. — Tese de concurso 

de Geografia do Brasil da Fac. de Filosofia, Giencias e 

Letras da Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo. 

1949 — 0 Planalto Btasileiro e o problema da classificagdo de 

suas formas de relevo. — Boletim Paulista de Geogra- 

fia, n.0 2, 1949, pp. 43-50. Sao Paulo. (Anais da Asso- 

cia^ao dos Geografos Brasileiros, vol. Ill, tomo I, (1948), 

publ. em 1953, pp. 134-142. Sao Paulo) 

1954 — A Geografia em Sao Paulo e sua evoiugdo. — Boletim 

Paulista de Geografia, n.0 16, mar^o de 1954, pp. 45- 

65. Sao Paulo, 

BATISTA, Caio Dias 

1940 — AspectoS do vale do Paraiba. — Secretaria da Agn- 

cultura (Sao Paulo). Taubate, 

RRANNER, John Casper 

1805-96 Decomposition of rocks in Brazil. — Bull. Geol. Soc- 

America, VII, 1895-1896, pp. 253-314. 

1919 — Outlines of the Geology of Brazil to accompany the 

Geological Map of Brazil. -— Bull, of Geol. Soc. of 

America, vol. 30, n.0 2, pp. 189-328. New York. 

1920 — Resumo da Geologia do Brasil para acompanhar o ma- 

pa geologico do Brasil, — Trad, do autor. Press of 

Judd & Detweriler Inc. Washington. 

1948 — Decomposigdo das rochas no Brasil. — Boletim Geo- 

grafico (C. N. G.), ano V, Janeiro de 1948, n.0 58, pp. 

1103-1112. Rio de Janeiro. 

CARVALHO, Paulino Franco de 

1936 — Geologia do municipio de Curitiba. — Bol. do Ser- 

vice Geol. e Miner. (Brasil), n.0 82. Rio de Janeiro. 

GASAL, Manuel Aires de 

1817 — Chorographia Brazilica ou relagdo historico-geographi- 

ca do Reino do Brazil. (Gomposta e dedicada a Sua 

Magestade Fidelissima por hum presbitero secular do 

Gram Priorado do Crato) . 2 vol. Rio de Janeiro. 

1945 — Corografia Brasilica. — (Edi^ao Fac-similar). — Ins- 

titute Nacional do Livro. Rio de Janeiro. 

GOUTINHO, Jose Moacyr Vianna 

1953 — Petrologia da regido de Sdo Roque, Sdo Paulo. — Bole- 

tim da Faculdade de Filosofia, Giencias e Letras da 
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Universidade de Sao Paulo, n.0 159, Mineralogia n.0 11. 

Sao Paulo. 

1954 — Sdbre o meta-conglomerado dos arredores de Sao Paido. 

— Rcsumo n.0 6 das palestras realizadas na Sociedade^ 

Brasileira de Geologia (3-3-1954) . Circ. mimeogr. de 

15 de niar^o de 1954. Sao Paulo. 

1955 — Sdbre o meta-conglomerado dos arredores de Sao Paulo. 

— Engenharia, Mincra^ao e Metalurgia, vol. XXI, n.® 121,. 

Janeiro de 1955, pp. 15. Rio de Janeiro. 

1955a— Geologia e petrografia da regido de Pirai do Sul, Para- 

na. — Bol. da Sociedade Brasileira de Geologia, vol. 

4, maio de 1955, numero 1, pp. 59-65. Sao Paulo. 

1955b—Meta-conglomerado e rochas associadas no municipio de 

Sao Paulo. — Bol. da Faculdade de Filosofia, Ciencias 

e Letras da Universidade de Sao Paulo, n.0 186, Mine- 

ralogia, n.® 13, pp. 5-56. Sao Paulo. 

DEFFONTAINES, Pierre 

1935 — Regioes e paisagens do Estado de Sao Paulo. Primeiro 

esbogo de divisdo regional. — Geografia, ano 1, n.® 2, 

pp. 117169. Sao Paulo. 

1939 — Geografia Humana do Brasil. — Rcvista Brasileira de 

Geografia, ano I, Janeiro de 1939, n.® 1, pp. 16-67 (e) 

abril de 1939, n.® 2, pp. 20-56. Rio de Janeiro. 

1939a — fitiide d'un fleuue an Bresil {Paraiba do Sul) — Bulle- 

tin de TAssociation des Geographes Frangais, n.® 87 

Paris. 

1945 — Regioes e paisagens do Estado de Sao Paulo. Primeiro 

esbogo de divisdo regional. — Boletim Geografico (G. 

N. G.), ano II, mar^o de 1945, n.® 24, pp. 1837-1850 (e) 

ano III, abril de 1945, n.® 25, pp. 18-27. Rio de Janeiro^ 

1945a — O Paraiba, estudo de rio no Brasil. — Boletim Geogra- 

fico (C. N. G.), ano III, setembro de 1945, n.® 30, pp- 

830-8335. Rio de Janeiro. 

DENIS, Pierre 

1911 — Le Bresil au XXe siecle. — Armand Collin. Paris. 

DERBY, Orville 

1895 — Investigagdes geologicas no Brasil. — Rev. Brasileira, 

vol. 11, maio de 1895, pp. 140-157. Rio de Janeiro. 

1898 — Oficio n.® 406 dirigido ao Secretario da Agricultura de- 

Sao Paulo a 10 de Janeiro de 1898. Sao Paulo. 

1898a—Oficio n.° 428 dirigido ao Secretario da Agricultura de- 

Sao Paulo a 9 de abril de 1898. Sao Paulo. 
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1900 — Investigagoes geological no Brasil. — lin Resumo da 

Geologia, por A, Lapparent. Trad, da 3a. ed. por B. 

F. Ramiz Galvao, pp. 312-333. Rio de Janeiro. 

1953 — Geologia do Sudeste Paulista — Estado do sen conhe- 

cimento no fim do seculo passado. Boletim de Agricul- 

tura (1951) n.0 unico. Sao Paulo. 

BU TOIT, Alexander 

1927 — Geological comparison of South America with South 

Africa. Carnegie Institution of Washington, publ. 381. 

Washington. 
1952 — Comparagdo geologica entre a America da Sul e a Afri- 

ca do Suh Reedigao revista e anotada de dois trabalhos* 

Tradu^ao de Kenneth E. Caster e Josue Camargo Men- 

des. (Com notas do autor, dos tradutores e do Dr. Joa- 

quim Frenguelli) . Sery. Graf, do I.B.G.E., 1952. Rio 
de Janeiro. 

ESCHWEGE, W. L. von 

1818 — Journal von Brasilien, oder vermischte Nachrichten aus 

Brasilien, auf wissenschaftlichen Reisen gesammetl, 2 

v. Weimar. 

1830 — Brasilien die neue Welt, in topographischer, geognosti- 

cher, bergmanischer, naturhistorischer, politischer und 

statistischer Hinsicht wanrende eines elfjdhringen Aufen- 

thaltes con 1810 bis 1821, . . 2 v. Braunschweig. 

FELIGISSIMO JUNIOR, J. (e) FRANCO, R. R. 

1956 —- Bauxito no altiplano da serra do Cubatdo, Estado de Sao 

Paula. — Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia, 

vol. 5, set. de 1956, n.0 2', pp. 36-49. Sao Paulo. 

FRANCA, Ari 

1946 — Estudo sobre o clima da bacia de Sao Paulo. — Boletim 

da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 

versidade de Sao Paulo, LXX, Geografia n.0 3. Sao Paulo- 

FREITAS, Afonso A. de 

1930 — Diccionario histarico, tipographico, ethnographico illus- 

trado do municipio de Sao Paulo. — Tomo I, letra A^ 

Graphica Paulista Editora. Sao Paulo. 

FREITAS, Rui Osorio de 

1951 — Relevos policiclicos na tectonica do Escudo Brasileiro ^ 
— Boletim Paulista de Geografia, n.0 7, outubro de 195U 

pp. 3-19. Sao Paulo. 

1951a — Sobre a origem da bacia de Sao Paulo. — Boletim Pau- 

lista de Geografia, n.0 0, outubro ode 1951, pp. 60-64. 

Sao Paulo. 
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1951b — Ensaio sobre a tectonica moderna do Brasil, — Boletim 

da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer- 

sidade de Sao Paulo n.0 130 Geologia n.0 6, Sao Paulo. 

1951c — Ensaio sobre o relevo tectonico do Brasil. — Revista 

Brasileira de Geografia, ano XIII, abril-junho de 1951, 

n.0 2, pp. 171-222. Sao Paulo. 

GOMES, Jose Carlos Ferreira 

1956 — Jazida de banxita de Curuciitn — Estado de Sao Paulo. 

— Revista da Escola de Minas (Ouro Preto), vol. XX, jau. 

de 1956, pp. 7-16. Ouro Preto. 

GORCEIX, Henry 

1884 — Bacias tercidrias de dgna doce nos arredores de Ouro 

Preto (Gandarella e Fonseca), Minas Gerais, Brasil. — 

Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto, n.0 3, pp. 

95-114. Rio de Janeiro. 

GUIMARAES, Fabio Macedo Soarcs 

1943 — 0 vale do' Paraiba, — Boletim Geografico (C. N. G. ►, 

ano I, n.0 4, julho de 1943, pp. 35-36. Rio de Janeiro. 

1943a — O relevo do Brasil. — Boletim Geografico (C. N. Gj, 

ano I, n." 4, julho de 1943, pp. 63-72. Rio de Janeiro. 

1943b — A bacia tercidria de Rezende. — Decima oitava tertu- 

lia semanal do C. N. G. (18 de maio de 1943), Boletim 

Geografico, ano I, outubro de 1943, n.0 7, pp. 71-74 

Rio de Janeiro. 
IIARTT, Charles Frederick 

1870 —- Geology ajid Physical Geography of Brazil, — Fields 

Osgood & Go. Boston. 

1941 — Geologia e Geografia Fisica do Brasil. -- Tradu^ao bra- 

sileira de Edgar Siissekind de Mendonga e Elias Dolia- 

nitti. Gomp. Editora Nacional. Sao Paulo. 

IHERING, Hermann Von 

1894 — Observagoes sobre os peixes fosseis de Taubate. — in 

"O Estado de Sao Paulo" de 12 de julho de 1894. 

1898 — Observagoes sobre os peixes fosseis de Taubate. — 

Revista do Museu Paulista, volume II, pp. 145-148. Sao 

Paulo. 

JAMES, 0. C. 

1870 — Informa^oes fornecidas a Ch. Frederick Hartt a respei- 

to da geologia superficial da regiao de Sao Paulo e ad- 

jacencias. — in "Geology and Physical Geography of 

Brazil" (pp. 544-553 da edi^ao brasileiro do livro de 

Hartt — 1941) . 

JAMES, Preston Edwards 

1933 — The higher crystalline plateau of southeastern Brazil. 
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— Nat. Acad. Sci. of U. S. A. — Proceedings, vol. 19,. 

n.0 1, pp. 126-130. Washington. 

1933a — The surface configuration of Southeastern Brazil. —- 

Assoc. of Amer. Geographers, Annals, vol. 33, n.0 3, pp. 

165-193. Albany. 

1942 —• Latin America. — Lothrop, Les and Shepard Co. New 

York-Boston. 

1946 — A configuragao da superficie do sudeste do Brasil, —- 

Boletim Geografico (C. N. G.), ano IV, n.0 45, dezembro- 

de 1946, pp. 1105-1121. Rio de Janeiro. 

KNEGHT, Teodoro 

1943 — Notas sdbre uma ocorrencia de pirita no quilometra 

9 da via Anhangiiera no municipio da Capital. Revis- 

ta do I.G.G. (Inst. Geogr. e Geol. de Sao Paulo), vol. 

I, n.0 1, pp. 53-58. Sao Paulo. 

1944 — Nota sdbre as argilas refratdrias no bairro dos Meninox 

de Santo Andre. — Revista do I. G. G. (Inst. Geogr. e 

Geol. de Sao Paulo), vol. II, n.0 2, pp. 132-138. Sao 

Paulo. 

1946 — As jazidas de wolframita e cassiterita da Serra de Sao 

Francisco, municipio de Sorocaba, Estado de Sao PaulOy 

Brasil. — II Gongresso Panamericano de Eng. Minas c 

Geologia, Anais, vol. II, pp. 113-139. Rio de Janeiro. 

1948 — Constituigao geologica e recursos minerals do municipio 

de Itapecerica da Serra. — Revista do I. G. G. (Inst. 

Geogr. e Geol. de Sao Paulo), vol. VI, n.0 2, pp. 141-157. 

Sao Paulo. 

LAMEGO, Alberto Ribeiro 

1936 — 0 macigo do Itatiaia e regioes circundantes. — Servi^o 

Geologico e Mineraldgico (Brasil), bol. n.0 88. Rio de 

Janeiro. 

1946 — Andlise tectonica e morfologica do sistema da Mantiquei- 

ra. — 11 Gongresso Panamericano de Engenharia de 

Minas e Geologia, Anais, vol. Ill, pp. 247-327. Rio dc 

Janeiro. 

1949 — 0 Gongresso Internacional de Geologia de Londres. — 

Div. de Geol. e Miner, do D, N. P. M. (Brasil), boletim 

n.0 132. Rio de Janeiro. 

1950 — Andlise tectdncia e morfologica do sistema da Manti- 

queira. — Boletim Geografico (C. N. G.), ano VIII, n.0 

91, outubro de 1950, pp. 765-804 (e) n.0 92, novembro- 

de 1950, pp. 897-918. Rio de Janeiro. 
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LANGENDOGK, Telemaco van (e outros) 

1950 — O Viaduto Nove de Julho na cidade de Sao Paulo. — 

Kevista Politecnica, setembrooutubro de 1950, ano XLVI, 

n.0 158, pp. 39-56. Sao Paulo. 

LEAO, Mario Lopes 

1945 — 0 Metropolitano em Sao Paulo. — (Monogr. apres. ao 

Inst. de Engenharia de Sao Paulo, concorrendo ao pre- 

mio Dr. Euzebio Queiros Matoso) . Sao Paulo. 

LEINZ, Viktor 

1953 — Agua subterrdnea com referenda a Sda Paulo. — Cien- 

cia e Cultura, vol. V, n.0 3. Sao Paulo. 

1955 — Agua subterrdnea na Bacia de Sao Paulo. — Boleitm da 

Sociedade Brasileira de Geologia, vol. 4, n.0 2, setembro 

de 1955, pp. 5-22. Sao Paulo. 

1955a — Decomposigdo das rochas cristalinas na bacia de Sao 

Paula. — Anais da Academia Brasileira de Ciencias, vol. 

27, 31 de dez. de 1955, pp. 499-504. Rio de Janeiro. 

LEME, Alberto Betim Pais 

1918 — Sobre a formagdo do linhito de Cagapava. — Pap. Ma- 

cedo. Rio de Janeiro. 

1924 — A genesis do linhito do norte de Sao Paulo. — Servigo 

Geol. e Miner. (Brasil), boletim n.0 7, pp. 51-54. Rio de 

Janeiro. 

1930 — O tectonismo da Serra do Mar: a hipotese de uma re- 

modelagdo tercidria. — Anais da Academia Brasileira 

de Ciencias, tomo II, n.0 3, pp. 143-14S. Rio de Janeiro. 

1943 — Historia Fisica da Terra {Vista por quem a estudou do 

Brasil) . — Obra postuma), F. Briguiet & Gia. Rio de 

Janeiro. 

LONG, Roberto G. 

1953 — 0 vale da Medio Paraiba — Revista Brasileira de Geo- 

grafia, ano XV, n.0 3, julho-setembro de 1953, pp. 385- 

476. Rio de Janeiro. 

MAACK, Reinhard 

1947 — Breves noticias sobre a geologia dos Estados do Para- 

na e Santa Catarina. — Arquivos de Biologia e Tecno- 

logia. vol. II, pp. 62-154. Guritiba. 

1953 — Mapa geologico da Estado do Parana. — Escala de 

1:750.000. Ed. da Comissao de Comemora^oes do Cea- 

tenario do Parana. 

MAIA, Francisco Prestes 

1930 — Piano de Avenidas para a Cidade de Sao Paulo. — 

Comp. Melhoramentos de Sao Paulo. Sao Paulo. 
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1942 — Os melhoramentos de Sao Paulo, — Graf, da Prefeitura. 

Sao Paulo. 

IVIARTONNE, Emmanuel De 

1933 — Abrupts de faille et captures recents-. la serra do Mar 

de Santos et VEspinouse. — Bull. Assoc. Geogrs. Fran- 

gais, n.0 74, dec. 1933, pp. 138-145. Paris. 

1935 — A Serra do Cubatdo: comparagdo com um canto das 

Cevennes francesas. — Geografia, ano I, n.® 4, pp. 3-9 

Sao Paulo. 

1940 — Problemes morphologiqnes du Bresil tropical atlantique. 

— Annales de Geographie, an. 49, n.® 277, pp. 1-27 (e) 

n.® 278-279, pp. 106-129. Paris. 

1943-44 Problemas morfologicos do Brasil tropical atldntico. —- 

Revista Brasileira de Geografia, ano V, n.® 4, pp. 523- 

550 (3) ano VI, n,® 2, pp. 155-178. Rio de Janeiro. 

1950 — Abruptos de falha e capturas recentes: a Serra do Mar 

de Santos e a "Espinouse". —- Boletim Geografico (C. 

N. G.), ano VII, fev. de 1950, n.® 83, pp. 1283-1287. Rio 

de Janeiro. 

MAULL, Otto 

1930 — Von Itatiava zum Paraguay: Ergebnisse eine Forschnga- 

reise durch Mittel brasilien, Leipzig. 

MAURY, Carlota J. 

1935 — New genera and now species of fossil terrestrial Mollus- 

ca from Brazil. — Amer. Museu Novita. New York. 

MAWE, John 

1812 — Travels in the interior of Brazil, particularly in the 

gold and \diamond Districts of that country, by autho- 
rity of the Prince Regent of Portugal. — Longman Green 

& Go. Ltd. London. 

1944 — \iagens ao interior do Brasil, principalmente aos dis- 

tritos do ouro e dos diamantes, — Trad, brasileira de 

Solena Benevides Viana. Introdu^ao e notas de Clado 

Ribeiro Lessa. Ed. Zelio Valverde. Rio de Janeiro. 

MENDES, Josue Camargo 
1943 — As pseudo-estruturas limoniticas do plioceno de Sao 

Paulo. — Minera^ao e Metalurgia, vol. VII, n.® 36, pp. 

283-284. Rio de Janeiro. 

1950 — O problema da idade das camadas de Sao Paulo. — 

Boletim Paulista de Geografia, n.® 5, julho de 1950, pp. 

45-48. Sao Paulo. 

MEZZALIRA, Sergio 
1948 — Ocorrencia de rastos de vermes no municipio de Jim- 
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diai. — Estado de Sao Panlo. — Minera^ao e Metalur- 

gia, vol. XII, n.0 72, pp. 285-286, Rio de Janeiro. 

1950 — Ocorrencia de vegetais fosseis no municipio de Sao 

Paulo. — Minera^ao e Metalurgia, vol. XIV, n.0 84, p. 

162. Rio de Janeiro. 

MEZZAL1RA, S. (e) WOHLERS, A. 

1952 —- Bibliografia da geologia, mineraloyia, petrografia e pa- 

leontologia do Estado de Sao Paulo. — Instituto Geo- 

grafico e geologico de Sao Paulo, boletim n.0 33. Sao 

Paulo. 

MONBEIG, Pierre 

1941 — O estudo geogrdfico das cidades. — Revista do Arqui- 

vo Municipal, ano VII, vol. LXXXIII, Janeiro de 1941, 

pp. 5-38. Sao Paulo. 

1941a — Resenha do trabalho de Emmanuel De Martonne sobre 

os Problemas morfalogicos do Brasil tropical atldntico. 

— Revista Brasileira de Geografia, ano III, Janeiro-mar- 

£0 de 1941, n.0 1, pp. 184-185. Rio de Janeiro. 

1943 — A carta hipsometrica do Estado. — In "0 Estado de 

Sao Paulo'* de 18 de novembro de 1943. Sao Paulo. 

1943a—A carta hipsometrica do Estado de Sao Paulo. — Bo- 

letim Geografico (C. N. G.), ano I, n.0 9, dezembro de 

1943, pp. 192-194, Rio de Janeiro. 

1949 — A divisdo regional \do Estado de Sao Paulo. — Rel. 

apres. a Assembleia Geral da A.G.B., reunida em Lo- 

rena, em nome da Sec^ao Regional de Sao Paulo. Anais 

da Associa^ao dos Geografos Brasileiros, vol. I (1945-46). 

Publ. em 1949. Sao Paulo. 

1953 — La croissance de la ville de Sao Paulo. — Institut et 

Revue de Geographic Alpine. Grenoble. 

1954 — Aspectos geogrdficos do crescimento da cidade de Sao 

Paulo. — Boletim Paulista de Geografia, n." 16, mar^o 

de 1954, pp. 3-29. Sao Paulo. 

ODMAN, Olof H. 

1955 — A pre-cambrian conglomerate with pebbles of deep- 

seated rocks near Sao Paulo, Brazil. — Engenharia, 
Minera^ao e Metalurgia, vol. XXI, n.0 121, Janeiro de 

1955, p. 32. Rio de Janeiro. 

OLIVEIRA, A. I. de (e) LEONARDOS, O. H. 

1943 — Geologia do Brasil. — Serv. Inf. Agric., publ. n.0 2, 

2a. edi^ao. Rio de Janeiro, (la. edi^ao, 1940). 

OLIVEIRA, Euzebio Paulo de 

1937 — 0 estado atual da paleobotdnica brasileira. — Serv. 
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Geol e Miner. (Brasil), Notas preliminares e estudos, 

n.0 10, (e) n.0 11, pp. 1-8. Rio de Janeiro. 

OLIVEIRA, J. J. Machado d' 

1862 — Geografia da Provincia de Sao Paulo, — Sao Paulo. 

PENTEADO, Antonio Rocha 

1950 — Paisagens do Tiete. — (Comentarios de uma serie de 

fotografias aereas de Paulo Florengano), Boletim Pau- 

lista de Geografia, n.0 6, pp. 52-62. Sao Paulo. 
PICHLER, Ernesto 

1950 — Estado regional dos solos de Sao Paulo. — Revista 

Politecnica, ano 46.°, n.0 156, fevereiro de 1950, pp» 

913. Sao Paulo. 

PINTO, Alfredo Moreira 

1894-99 Apontamentos para o Dicaiondrio Historico e Geo^ra- 

phico Brasileiro. — Imprensa Nacional (3 vols. — 
1894, 1896-1899). Rio de Janeiro.. 

PINTO, M. C. de O. (e) KUTNER, M. 

1950 — Estudo das caracteristicas mecdnicas de uma argila da 

colina de Sdo Paulo. — Revista Politecnica, setembro- 

outubro de 1950, ano XLVI, n.0 158, pp. 66-91. Sao 

Paulo. 

PISSIS, A. 

1842 —- Considerations generales sur les terrains du Bresil. 

— Bulletin de la Societe Geologique de France, ler. 

ser., pp. 282-290, Paris. 

1842a — Memoire sur la position geologique des terrains de In 

partie australe du Bresil, et sur les soulevements qui, 

a divers epoques, on change le relief de cette contres. 

— Acad. Sci. Paris, Comptes Rendus, t. XIV, pp. 1044- 

1046 (e) Memoirs Acad. Sci. de Paris, t. X, pp. 353- 

413. 1848. Paris. 

1888 — Memoria sobre a estructura geologica dos terrenos da 
parte austral do Brasil e sobre as solevagoes que em 

diversas epocas modificaram o releuo do solo dessrt 

regiao, —- (Trad, pelo Barao Homem de Melo), Re- 

vista do Institute Historico Geographico Ethnographi- 

co Brasileiro, vol. LI, parte II, Suppl., pp. 147-151. Rio 

de Janeiro. 

PRADO JUNIOR, Gaio 

1935 — O fator geogrdfico na formagda e no desenvolvimento 

da cidade de Sdo Paulo. — Geografia, ano I, n.0 3, pp. 

239,262, 1935. Sao Paulo. 
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1941 —- Nova coniribuigao para o estudo geogrdfico da cidadc 

de SCw Paulo, — Estudos Brasilciros, ano III, vol. 7, 

n.0s 19-20-21, 1941. Rio de Janeiro. 

1953 -— A cidade de Sao Paulo (Geografia e Historia) . — in 

"Evolu^ao Politica do Brasil c outros estudos", pp. 97- 

150. Ed. Brasiliense Ltda. Sao Paulo. 

R£GO, Luis Fleres de Morais 

1930 — A geologia do petroleo no Estado de Sao Paulo. — 

Serv. Geol. e Miner, do Brasil, Boletim n.0 46. Rio de 

Janeiro. 

1932 —- Notas sobre a geomorfologia de Sao Paulo e sua ge- 

nesis. — Inst. Astron. e Geogr. de Sao Paulo. Sao Paulo. 

1933 —• Coniribuigao ao estudo das formagoes pre-devonianas 

de Sao Paulo. — Inst. Astron. e Geogr. de Sao Paulo. 

Sao Paulo, 

1933a — As formagoes cenozoicas de Sdo Paulo. — Anais da 

Escola Politccnica de Sao Paulo, 1933, pp. 231-267. 

Sao Paulo. 

1935 — Consideragoes preliminares sobre a genesis e a dis- 

tribuigdo dos solos do Estado de Sdo Paulo — Geo- 

grafia, ano I, n.0 1, pp. 10-51. Sao Paulo. 
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NOTA. 

Apos a redagao do presente estudo vieram a lume novas observagoes geologicas sobre 
a regiao de Sao Paulo, da autoria de Viktor Leinz e Anna Maria Vieira de Carvalho, 
sob o titulo de "Contribuigao a Geologia da Bacia de Sao Paulo" (Bo/, da Fac. de 
Filos, Crencs. e Letras da U.S.P., n.0 205 — Geologia n.0 15). Nesse trabalho, 
alem de um mapa geologico esquematico da bacia e de um notavel e original tnapa to- 
pografico parcial do assoalho da mesma, ha uma revisao do problema do tipo de fades 
dominante, tendendo os autores francamente para reconhecer um carater lacustre na se- 
dimentagao regional. Menos felizes, a nosso ver, foram os autores nas consideragoes 

paleo-hidrograficas insertas em seu trabalho, nao havendo, por outro lado, referencias 
paleoclimaticas ponderaveis no aludido estudo. 

Pesquisas levadas a efeito por Joao Jose Bigarela, na bacia de Curitiba, nos fazem 
crer que, dentro em breve, aumentarao em muito os nossos conhecimentos sobre as con- 
digoes climaticas que presidiram a sedimentagao naquela bacia, congenere da de Sao 
Paulo. Alvigareiras, por outro lado sao as observagoes verbais que nos foram transmi- 
tidas pelo geomorfologista frances Jean Tricart, a respeito de seus estudos e primeiras 
conclusoes sobre o carater dos sedimentos das bacias de Taubate e Sao Paulo, os quais 
por certo vao revolucionar os conhecimentos dos paleo-climas modernos dessa parte do 
Brasil Sudeste. Desta forma, baseado em pesquisas modemas e bem orientadas, estamos 
na antevespera de receber um notavel acrescimo de conhecimentos sobre essa importante 
regiao brasileira, que por quinze anos torn sido motivo de nossa principal e constante 
preocupagao. 

A. N. Ab'Saber. 

Sao Paulo, novembro de 1957. 
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