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INTRODUgAO 

Desde muitos anos, e conhecida a ocorrencia de mica na 
regiao do Alto Juquia, no municipio de Itapecerica, Estado 
de Sao Paulo. As jazidas de mica que ai existem tern sido 
trabalhadas intermitentemente, em varias epocas, a comecar 
dos ultimos anos do seculo passado e do inicio deste seculo. 
Novas fases de atividades registraram-se por volta de 1914- 
1918, entre 1920 e 1925 e, por ultimo, em 1943-1944. 

Os vestigios dos trabalhos antigos sao assinalados por 
cortes, algumas grandes escavacoes a ceu aberto e varias ga- 
lerias praticadas nas encostas dos morros da regiao. 

Da mica obtida, aproveitou-se uma certa tonelagem para 
exportacao e algumas dezenas de toneladas de placas e de- 
tritos provenientes da limpeza desse artigo foram encontra- 
das amontoadas como material esteril. 

0 trabalho dessas lavras de mica tern sido feito em pe- 
riodos de maior procura para a mercadoria, em que as co- 
tacoes eram mais elevadas. 

Entre maio e novembro de 1943, fizemos varias visitas a 
essa regiao, com o fim especial de estudar a sua geologia e 
os depositos de mica. Em uma dessas excursoes, no mes de 
agoslo do mesmo ano, acompanhamos o engenheiro de mi- 
nas norte-americano Thomas G. Murdoch, enviado pela Co- 
missao de Compras Americana, a instancia nossa, para ver 
a possibilidade de ser incrementada a producao de mica no 
Estado de Sao Paulo com o objetivo de atender as necessi- 
dades desse material estrategico por parte das Nacoes Unidas. 

O relatorio desse tecnico sobre os depositos de mica de 
Sao Paulo, incluindo os da regiao do Alto Juquia, foi recen- 
temente publicado pela Divisao de Fomento da Producao Mi- 
neral, com a conclusao de serem fracas as possibilidades do 
referido incremento e os depositos de importancia secunda- 
ria, nao podendo se comparar com as jazidas de Minas Ge- 
rais, que continua sendo o Estado por excelencia produtor 
de mica no Brasil (1). 

(1) MURDOCK, T. G. — Mica no Estado de Sao Paido. Anexo 
n.0 54, Divisao de Fomento da Producao Mineral. Rio de Janeiro, 1944. 
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Apos a inspe^ao do engenheiro Murdock, foi descoberto 
berilo numa dessas jazidas de mica, conhecida como mina 
do Fernandes, por ter sido trabalhada, durante a guerra mun- 
dial de 1914-1918, por um espanhol de nome Joao Fernandes. 

Por isso, na presente nota, tralaremos apenas dessa ja- 
zida d^ mica, para mostrar as condicoes de ocorrencia do 
berilo. Daremos, tambem, outros elementos sobre a estru- 
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tura e o carater das rochas, nao incluidas na memoria pre- 
parada por aquele geologo norte-americano. 

Os trabalhos de mineracao, ultimamenle, estavam a car- 
go do engenheiro Dagoberto Sales Filho, representante da 
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Companhia Paulista de Mineracao, interessada na pesquisa 
de mica naquela zona. 

Aquele engenheiro e ao engenheiro Eduardo Simonsen, 
dirigimos os nossos agradecimentos por nos terem facilitado 
a visita a jazida citada e aos outros depositos de mica da 
regiao. 

SITUAgAO 

A jazida de mica e berilo, e bem assim as outras de mica, 
se acham situadas na zona do ribeirao Jacuba, afluente da 
margem esquerda do rio Juquia, e no vale deste curso dagua, 
no distrito de Juquitiba, antiga Capela Nova, municipio de 
Itapecerica, a 71 quilometros a SW da cidade de Sao Paulo, 
por estrada trafegada por automovel. Essa mesma estrada 
passa pela estacao de Aldeinha, do ramal de Mayrink a San- 
tos, da E. F. Sorocabana, a 24 quilometros das jazidas e a 47 
quilometros da capital. De Sao Paulo ate Itapecerica, a es- 
trada e excelente, assim como ate Aldeinha, e tern bom ser- 
vice de conserva do Deparlamento de Estradas de Rodagem, 
da Secretaria da Viacao; de Aldeinha ate Sao Lourenco e ao 
entroncamento para Juquitiba, a estrada, embora mantida 
pelo mesmo Departamento, ja e de categoria inferior, com 
fortes rampas e curvas apertadas, mas tern trafego permanen- 
te, exceto em alguns dias nas epocas de chuvas mais prolon- 
gadas. Estas ultimas condicoes, um pouco mais precarias, 
tambem prevalecem para o trecbo final da estrada, do en- 
troncamento para Juquitiba ate as jazidas. 

A distancia do acampamento de Jacuba as jazidas de mi- 
ca varia de 1 a 5 km. As jazidas mais distantes sao a da Ba- 
roneza e a de Santa Terezinha, respectivamente a 4 e 5 km 
do acampamento. 

A planta topografica junta mostra a area dos depositos 
de mica e de berilo, na qual se encontram assinalados os 
principals pontos onde afloram os pegmatites portadores de 
mica e em que foram abertas galerias, cortes e pocos para 
pesquisa. 

GEOLOGIA DA REGIAO 

Fisiograficamente, a regiao do Alto Juquia e de topo- 
grafia acidentada, embora as diferencas de altitude entre os 
pontos extremos nao sejam muito grandes. A altitude oscila 
entre 800 e 700 m. Os vales, em sua maioria, sao apertado? 
e separados por encostas ingremes. 

Geologicamente, ela se apresenta constituida de micaxis- 
tos atravessados por intrusoes graniticas e por uma imensi- 
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dade de veias e lentes de pegmatite. O granite, de ordinario, 
aflora nos fundos dos vales; e de colora^ao cinzenta, com bio- 
tita, de granula^ao media e as vezes exibe uma estrutura 
gnaissica. Os pegmatites ocorrem come veias injetadas pa- 
ralelamente aos leitos do micaxisto, com espessura variavel, 
desde poucos centimetres ate alguns metres, sem contar as 
veias milimetricas, introduzidas lit-par-lit nas camadas xis- 
tosas. Uma feicao geral destes pegmatites e a sua estrutura 
lenticular, tanto no sentido da direcao das veias come na do 
seu mergulho (figs. 3 e 4). 

Os micaxistos, em geral, exibem a direcao de 60 a 80° NE 
e e mergulho para SE, via de regra com angulo forte, mas 
compreendido entre 30 e 75°. Estas tambem sao as coorde- 
nadas geologicas das veias pegmatiticas. Onde estas se alar- 
gam, os micaxistos se mostram deformados localmente, com 
a direcao e mergulho extremamente variaveis. 

Quando frescos, os micaxistos tern uma coloracao cin- 
zento esverdeada, e se mostram constituidos predominante- 
mente de biotita, sericita, clorita e quartzo. As vezes, como 
se observa no Corrego da Costa, no lugar onde se encontra 
o monjolo do Velho Yitorio, o micaxisto nao alterado aflora 
numa pequena cachoeira de 5 metres de altura. A rocha es- 
cura ai exibe a direcao de 80° NE e mergulho de 75° SE; e 
cinzenta escura, encerrando sericita abundante e mostra-se 
atravessada por veias lenticulares (stringers) de pegmatite, 
em rosario, delgadas, paralelas a xistosidade e mais abun- 
dantes na parte baixa da cachoeira. Esta rocha apresenta 
diaclases no sentido NS, aproximadamente, e outro sistema 
tabular ou de topo, alem da xistosidade. O primeiro sistema 
e o seguido pelo curso do rio. Este micaxisto, em certos pon- 
tos, devido as injecoes apliticas, toma o aspecto de gnais, pas- 
sando a urn verdadeiro migmatito. 

Superficialmente, os micaxistos se mostram decompos- 
tos, passando a um material avermelhado, com pequenas pa- 
Ihetas de mica, e a uma terra vermelha escura, enquanto que 
os pegmatites estao caolinizados e aparecem cbmo manchas 
ou veias brancas no terreno. Os granites produzem um solo 
avermelhado claro, argiloso ou argilo-arenoso. 

O micaxisto fresco raramente aflora e quando o faz e nas 
cachoeiras e corredeiras dos vales suspenses dos ribeiroes, 
como no da Costa. As quedas do rio Juquia sao causadas 
por uma intrusao de granito leucocratico, que ai se acha ^x- 
posto cortando os micaxistos. O pegmatito compacto so fbi 
encontrado em algumas galerias mais profundas ou nas veias 
onde o micaxisto nao esta decomposto, como foi referido. Em 
alguns pontos no pegmatito, ocorrem grandes massas de 
quartzo, com dimensoes ate de alguns metros, de preferen- 
cia localizadas na parte central do pegmatito caolinizado. 

As rochas da regiao examinada fazem parte da formacao 
algonquiana, da Serie de Sao Roque ou Assungui, ao contra- 
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rio da por^ao oriental do Estado de Minas, produtora de mica 
e de pedras coradas e outras areas com mica no Brasil, que 
sao arqueanas ou do complexo cristalino. A regiao do Alto 
Juquia, fisiografica e geologicamente, se filia a Serra de Pa- 
ranapiacaba, com os mesmos micaxistos daquela zona. Os 
granites e pegmatites tambem sao os mesmos que cortam a 
Serie Assungui ou de Sao Roque em outros pontos dos Es- 
tados de Sao Paulo e Parana. 

Nas partes baixas dos vales, ao longo dos cursos do rio 
Juquia, corrego Jacuba, Ribeirao Grande e outros, encon- 
tram-se depositos de aluviao, no proprio leito e nas planicies 
marginais. Sao areias, argilas e, mais raramente, cascalhos. 

A geologia de parte da regiao do Alto Juquia se acha 
representada, num trecho desse rio e da cabeceira do ribei- 
rao Jacuba, na folha de S. Roque da antiga Comissao Geo- 
grafica e Geologica de S. Paulo. Estao ai separados os mi- 
caxistos e granitos no trajeto para Itapecerica e Santo Amaro 
e na zona de Mboiguassii, enquanto que a area das forma^oes 
metamorficas dos arredores da cidade de Sao Paulo esta fi- 
gurada como constituida de filito (2). 

O granito representado nessa carta e de granulacao me- 
dia, com biotita. Aflora no sitio Jacuba, na parte baixa da 
encosta, e ocorre, com aspecto ligeiramente gnaissico, no ca- 
minho desse local para Paiol do Meio, na estrada de Sao Pau- 
lo. Ele se acha exposto em blocos. Tambem aparece no lu- 
gar Soturno, no alto de um morro e a 500 m depois de Pal- 
meiras, na referida estrada. Ele surge de vez em quando no 
meio dos xistos. 

Em Paiol do Meio e Sao Lourenco, o granito forma os 
morros e aflora nas encostas destes. Em Aldeinha, distante 
47 km de Sao Paulo, pela estrada de rodagem, os filitos de- 
compostos da Serie Sao Roque apresentam exposicoes nos 
cortes ao lado da estacao, com manchas de pegmatite e len- 
tes de quartzo. Dai ate Itapecerica e na estrada de Santo 
Amaro, estendem-se os filitos com intrusoes de granito e in- 
jecoes de pegmatite. 

* * * 

No exame espetrografico de algumas dezenas de concen- 
trados de bateia, obtidos pela lavagem do caolim de varias 
das lentes de pegmatite mencionadas e das areias e casca- 
lhos dos corregos da zona de mica, foi notada a presenca de 
tantalo, raramente, e, em alguns casos, a de titanio, alem dos 
elementos comuns nos minerais das rochas eruptivas acidas 
e das metamorficas. Tungstenio, niobio e estanho nao fo- 
ram assinalados. Esse exame foi obsequiosamente realizado 
pelo engenheiro Evaldo Osorio Ferreira, da Seccao de Petro- 
grafia da Divisao de Geologia e Mineralogia, do Departamen- 

(2) COMISSAO GEOGRAFICA E GE0L6GICA DO ESTADO DE 
S. PAULO — Folha de S. Roque. Edi^ao preliminar, 1908. 
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to Nacional da Producao Mineral, que tambem identificou 
os minerals constituintes dessas areias. Em geral, elas se 
mostraram formadas de quartzo, turmalina, zirconita, gra- 
nada e topazio. Em algumas amostras, apareceram monazi- 
ta, rutilo e epidoto. Nas aluvioes do rio Juquia, encontrou-se 
ouro, pouco e fino, na bateia. Esta zona, alias, foi trabalhada 
para extra^ao deste metal nobre pelos antigos mineradores 
dos tempos colonials. 

As rochas metamorficas da regiao ao sul de Itapecerica, 
incluindo a do Alto Juquia, fazem parte, pois, da Serie de 
Sao Roque e nao da formacao arqueana (1). E' a mesma for- 
magao geologica que se prolonga para NE ou E.NE pela re- 
giao do Alto da Serra e de Mogi das Cruzes, constituindo a 
Serra de Paranapiacaba. A diferenca que existe e apenas, 
no grau de metamorfismo impresso nessas rochas e nas da 
regiao tipica da Serie de Sao Roque, entre Sao Paulo e a ci- 
dade desse nome. Tambem ha uma certa variacao de facies 
de uma zona para outra, com predominancia ou ausencia de 
algumas camadas da serie, alem de maior ou menor inten- 
sidade nas intrusoes de granites e pegmatites. 

Assim, na porcao meridional do municipio de Itapece- 
rica, as rochas sao micaxistos, sobretudo injetados por peg- 
matites, com bossas de granito mais espacadas. Ai faltam 
os calcareos e os quartzitos. A regiao e bastante mineraliza- 
da, com depdsitos de mica, de ouro e ocorrencias de cassi- 
terita (3,4,5). A erosao cavou profundamente as rochas, em 
certas zonas, ate as raizes dos veios de pegmatito. Na regiao 
do Alto da S'erra e de Mogi das Cruzes, o metamorfismo se 
fez sentir menos intensamente e os granitos ja aparecem 
com mais frequencia. Agora as rochas passam a filitos tipi- 
cos e a quartzitos, estes em faixas formando saliencias ou es- 
pigoes encaixados nos xistos. A mineralizacao e menor, em- 
bora com min'erais de estanho e de outros elementos mais ra- 
ros (Cuiaba, Mogi das Cruzes). O metamorfismo foi mais 
hidrotermal, sijicificando os quartzitos e alguns xistos. 

Na regiao para oeste e noroeste de Sao Paulo, aparecem, 
com certa frequencia, camadas de calcareo, os quartzitos for- 
mam alguns morros e montanhas elevadas e os granitos cos- 
tumam constituir massas conspicuas na topografia. Dentre 
as rochas metamorficas, os filitos predominam. Os quartzi- 

(3) FLORENCE, GUILHERME — In; Relalnrio da Comissdo Geo- 
grdfica e Geologica de S. Paulo. Ano de 1906. 

(4) MORAES REGO, L. F. — Contribnigdo oo estudo das for- 
magoes predevoneanas de S. Paulo. Inst. Astr. e Geogr. de S. Paulo, 
43 pp., 22 ests., 4 maps. S. Paulo, 1033. 

(5) KNECHT, T. — Os minerals e minerios do Estado de S. 
Paulo. S. Paulo, Seer. Agr. Ind. e Comercio, Bolet m de Agricul- 
tura, Ser. 32.a, n, Unico, pp. 237-323, 1 pi. dos recursos minerals 
da parte sudoeste do Estado. S. Paulo, 1934. 
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tos form ani o morro do Jaragua, o do Boturuna, a Serra do 
1 «pi e da Guaxatuba, a do Pirucaia, o morro do Saboc o da 

1 >mbaca, alem de outras ocorrencias menores. Os pegmati- 
tos ja aparecem aqui como verdadeiros diques, as vezes es- 
pessos, em muitos casos trabalhados para extracao de felds- 
pato e caolim (Penis). Formaram-se pequenos depositos au- 
riferos (Aracariguama) e de minerio de ferro (Pirapora- 
Parnaiba). 
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DESCRigAO DETALHADA DA JAZIDA 

A jazida de mica do Fernandes se localiza a 2 km ao sul 
do acampamento de Jacuba, em uma faixa com veias pegma- 
titicas compreendida entre duas outras, uma ao norte e outra 
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ao sul. Na primeira faixa, situam-se os depositos de mica 
de Corregozinho, Gero e Italiana e, na ultima, os da Baroneza 

(fig. 1). 
Os vestigios dos antigos trabalhos constam de um enorme 

corte a ceu aberto, com uma pequena galeria na parede do 
lado norte, e de uma galeria maior na parte sul, em nivel 
inferior (fig. 2). 

Esta galeria inferior penetra no micaxisto alterado com 
faixas paralelas de pegmatite, veias delgadas no comeco e 
uma veia mais espessa no fim, a cerca de 70 m da boca. 

0 micaxisto esta com dire^ao NE, apresentando-se alte- 
rado, de granulacao indo de fina a media, nao contando as 
veias paralelas de pegmatite. Este micaxisto e a rocha re- 
gional acima mencionada, encontrada em decomposigao mais 
adiantada nos outros pontos deste e dos demais depositos de 
mica da regiao. 

Na entrada desta galeria, os veios lenticulares, delgados, 
de pegmatite caolinizado, mostram a espessura de 1 cm a 
10 cm, e mesmo 20 cm, nas partes mais grossas das lentes. 
Proximo ao fim do tunel, as lentes se tornam mais espessas 
e ocorrem massas de agregados de mica no contacto do mi- 
caxisto com o pegmatlto, e aquela rocha exibe palhetas de 
mica maiores. 

O mergulho e para o sul ou para o lado da entrada do 
tunel, isto e, este entra no pegmatito vindo da capa para a 
lapa (fig. 4). 

No pegmatito compact©, com o feldspato fresco ou pouco 
alterado, a mica se apresenta muito ondulada, em virtude 
de deformacoes, e se torna mais abundante. Com a mica 
rubi, aparece mica esverdeada escura. A mica tambem ocor- 
re nas massas de quartzo. As rochas sao cortadas por jun- 
tas ou diaclases, com estrias de friccao. Nesta galeria prin- 
cipal, abriu-se uma galeria transversal seguindo o contacto 
com o pegmatito, para os dois lados, atravessando-se o di- 
que um pouco a leste, cerca de 8 m. O ramo de oeste esten- 
de-se a pouco mais de 6 m. Os dois ramos desta galeria trans- 
versal formam um V, de angulo obtuso, segundo o contacto 
com o micaxisto da capa (fig. 2). No pegmatito, ha grandes 
massas de feldspato e quartzo. A diferenca de nivel entre 
este ponto e o fundo da escavacao superior e aproximada- 
mente de 15 m. A rocha se acha bastante fraturada e apa- 
rece infiltracao de agua vinda dessa parte superior. 

A espessura desta lente de pegmatito, que ai se espessa 
e se alonga, atinge a cerca de 5 m, na parte central, da capa 
ate o ponto mais afastado desta, em diregao a lapa. 

O berilo se encontra mais na parte da lapa do dique, 
de preferencia no quartzo. Tambem se apresenta, menos fre- 
quentemente, no feldspato e mesmo nos agregados de mica, 
designados pelo nome de "canga" pelos mineradores. Ele e 
opaco, amarelado ou de torn azulado, as vezes com fraturas 
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cheias de quartzo, partindo este da massa pegmatitica em 
que o mineral de glucinio se acha incluso. 

A percentagem de berilo no pegmatito era, a principio, 
relativamente alta. Apareceram cristais ate de 80 cm de com- 
primento e de 6 cm X 7 cm de seccao transversal. No dia 
15 de outubro de 1943, foram recuperados uns 10 kg de be- 
rilo. Grande parte deste material, entretanto, era posta no 
despejo, em pequenos fragmentos disseminados nos blocos 
de quartzo e de pegmatito. Mas o berilo estava localizado, 
apenas, em um pequeno trecho do pegmatito, desaparecendo 
para os lados. Nao se pode, portanto, contar com uma pro- 
du^ao regular deste material. Todavia, existe a possibilidade 

de se encontrarem outras zonas com berilo no pegmatito. 
Em uma amostra de berilo isenta de substancias extra- 

nhas, analizada no Institute de Pesquisas Tecnologicas do 
Estado de Sao Paulo, o material revelou-se de elevado teor 
em glucinio ou berilio, com 13.1 % de BeO. 

Nao se encontrou berilo limpido, de boa coloracao, trans- 
parente, isento de fraturas e de outros defeitos, de modo a 
pod'er ser empregado em joalheria. 

A mica aparece em placas ou livros de tamanho varia- 
vel, sendo frequente a sua ocorrencia em grandes placas, ate 
de 80 X 40 centimetros. Ela se mostra mais deformada e dis- 
posta em reguas junto ao conlacto com o micaxisto, na capa. 
A mica melhor esta no f'eldspato proximo ao quartzo. E' mui- 
to irregular o aproveitamento desta mica, que se distribue 
por todo o pegmatito. 

O corte penetrou no xisto decomposto, de cor vermelha, 
com veias paralelas e lentes de pegmatito caolinizado. Uma 

dessas lentes passa a um delgado veio de quartzo com tur- 
malina preta. A mica e miuda, rubi, e as vezes esta decom- 
posta. Parece que a mica extraida aqui, ha anos, veio prin- 
cipalmente da parte superficial do deposito e tambem de len- 
tes ricas ocupando a parte central da escavacao. 

A galeria da parede norte do corte atravessou uma lente 
de pegmatito caolinizado e alcancou os xistos decompostos. 
Os veios de pegmatito e de quartzo estao dirigidos no sen- 
tido NS, diferente da direcao dos veios dos outros pontos. 
No teto, o veio de pegmatito encerra nucleo de quartzo e 
chega a ter 2m,50 de espessura. Observam-se no xisto su- 
perficies de friccao, com abundantes estrias dirigidas no sen- 
tido EW. Ve-se no pegmatito uma falha na parte superior 
do fundo da galeria, com deslocamento transversal de uns 
0m,30. A direcao das rochas aqui e NS, concordante com a 
dos veios. 

Foi praticada uma pequena galeria, com alguns metros 
de comprimento, no lado oeste do corte. Essa galeria come- 
cou no pegmatito caolinizado e depois torceu para o sul. 
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entrando nos xistos decompostos; fez uma curva para o norte, 
atravessando a lente caolinica, para penetrar novamente nos 
xistos decompostos, de cor acinzentada. O pegmatite d'esse 
tiinel e o mesmo que foi encontrado, porem compacto, em 
profundidade, no tunel principal, no lado oeste deste. Ele se- 
gue no rumo lest'e, para a parte de material desmoronado 
do corte. Em direcao a parede norte deste corte, onde se 
acha a galeria acima referida, aparece mais pegmatito caoli- 
nizado. Ai, a direcao dos veios de pegmatito muda, como foi 
visto, fazendo angulo com os outros veios. No espaco inter- 
mediario, de cerca de 10 m, observa-se uma massa de quartzo, 
correspondendo a encontrada em profundidade, no tunel 
principal, na parte central da lente de pegmatito. 

No barranco do lado leste, os xistos decompostos se apre- 
sentam mais compactos, macicos, e apenas encerram peque- 
nas lentes de pegmatito, de espaco a espaco. El'es sao atra- 
vessados por nitidas diaclases, que se grupam em tres siste- 
mas distintos: — um dirigido segundo 25° NW e aproxima- 
damente vertical ou pendendo um pouco para W.SW; outro, 
tabular ou de topo, pouco inclinado para NE; e finalmente, 
o terceiro, coincidindo com os pianos de xistosidade e dis- 
posto com orientacao de 45° NE e inclina^ao de 50 a 60° SE. 
A rocha compacta ai encontrada e o mesmo micaxisto que 
se apresenta no tiinel principal, no fim e na entrada, onde 
tambem se mostra compacta, passando a migmatito, ao en- 
vez de granito gnaissico, como a considerou Murdock (1). 

ESPONGILITOS NO TRIANGULO MI- 

NEIRO E NO ESTADO DE SAO 

PAULO 

Luciano Jacques de Moraes 

Viajando em fins de 1943 no Triangulo Mineiro, em com- 
panhia do quimico Antonio Marques Soares, do Institute Geo- 
grafico e Geologico do Estado de Sao Paulo, tivemos o en- 
sejo de visitar as localidades de Dourados e Conceicao das 
Alagoas, em cujos arredores se encontram algumas lagoas 
com depositos de espongilito. 

Essas lagoas ocupam ligeiras depressoes no planalto cre- 
taceo da formacao Raurii ou Uberaba, entulhadas por depo- 
sitos quaternarios de argila e de espongilito. 

Em setembro de 1942, vimos esse mesmo material na la- 
goa de Sao Jose, nas imediacoes de Cacapava, onde se fazia 
extracao de marauito e turf a. Como nas presentes localida- 
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<ies do 1 riangulo Mineiro, tomamos entao o material por dia- 
tomito, devido a sua semelhanca macroscopica com esta ro- 
cha (2). 

Apresentando fragmentos do material do Triangulo Mi- 
neiro ao prof. Rawitscher, Diretor do Departamento dc Bo- 
tanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 

'TSS&mg. 
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Lagoa com esposagjlltos perfo de Doura- 
dos, Triangulo Miaciro (Fofo; Antonio 

Marques Soares) 
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X»agoa com espongilitos perto de Doura- 
dos, Triangulo Mineiro (Foto; Antonio 

Marques Soares) 

-versidade de Sao Paulo, mostrou-nos esse professor nao se 
tral u le iatomilo e sim de res tos de animais. Procurandfe 
o prof. Ernest Marcus, do Departamento de Zoologia dfi mes- 
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ma I aculdade, esse zoologo verificou logo serem as amos- 
tras constituidas, em grande parte, de espiculas de esponjas, 
de mistura com argila, em quantidades variaveis. Em algu- 
mas porcoes do material, aparecem raras diatomaceas. 

Este resultado foi comprovado, independentemente, pelo 
Laboratorio da Producao Mineral, no Rio de Janeiro, para 

onde liaviamos anteriormente enviado amostras para exame. 
0 material e frequentemente designado pelo nome de "po 

de mico" e aproveitado para ser misturado com argila ce- 
ramica on evitado, por causa da coceira que produz. Este 
nome vem de uma planta trepadeira, vulgarmente denomi- 

LAGOAS COM ESPONGILITOS NO TRIANGULO MINEIRO 

DOURADOS N 
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300 too 200 (00 

!EfMlTO CRETACE.O 
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nada cipo mice ou "cipo de mico", que produz urn po, o 
qual provoca irritacoes cutaneas. No Triangulo Min'eiro, tam- 
bem se conhece o material pelo nome de "pinico", do verbo 
pinicar, cocar. 

Com referencia a aplicacao mssc material na fabricacao 
de telhas, tijolos e outros artigos ceramicos comuns, e inte- 
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ressante notar que, no Triangulo Mineiro, os oleiros prefe- 
rem usar espongilito de mistura com argila, apesar da co- 
ceira a que se sujeitam, devido a boa qualidade do artigo 
manufaturado. 

Este emprego em objetos ceramicos ja era, alias, desde 
tempos remotos, feito pelos indios em Goiaz e no Amazonas, 
de acordo com as obras citadas por Arndt (1), autor este de 
que tivemos conhecimento gracas a gentileza do prof. Marcus. 

No trabalho de Arndt, que e um exaustivo estudo das es- 
ponjas no mundo inteiro, sob seus multiples aspectos, encon- 
tram-se minuciosas referencias sobre as esponjas de agua 
doce, ou espongilitos, da America do Sul e bem assim sobre 
seu emprego pelos indigenas na confeccao de utensilios ce- 
ramicos. No mapa junto, reproduzido desse autor, estao as- 
sinaladas ocorrencias desse material na regiao do Araguaia 
e na Amazonia. Os indios Carajas chamam os espongilitos 
de "ninhos de cupim" ou "cupim dagua", enquanto que os 
indios do Rio Negro os designavam por "cauxi", correspon- 
dente ao nome "bosta de pescao", dos Carnidranas, na Ve- 
nezuela (?). 

Queremos deixar aqui consignados os nossos especiais 
agradecimentos aos professores Rawitscher e Marcus, pelos 
auxilios que obsequiosamente nos prestaram, na identifica- 
cao do material, bem como ao eng. Mario da Silva Pinto, 
Diretor do Laboratorio da Producao Mineral, pela gentileza 
de mandar realizar as duas analises quimicas de amostras 
por nos colhidas, e ainda ao Dr. Antonio Marques Soares, pe- 
las analises que executou no Laboratorio do Institute Geo- 
grafico e Geologico de Sao Paulo. Enderecamos nossos agra- 
decimentos, tambem, ao eng. Eduardo Simonsen, Diretor 
Vice-Presidente da Companhia Paulista de Mineracao, pelas 
facilidades que nos prestou em nossa excursao ao Triangulo 
Mineiro. 

LAGOA DE DOURADOS 

A lagoa de Dourados se encontra situada a 1 km ao sul 
do distrito de Dourados, municipio de Conceicao das Ala- 
goas, na altitude de 580 metros. 

Esta lagoa mede perto de 600 metros de comprimento, 
de NE para SW, e uma largura de 400 metros, no sentido 
NW-SE. O seu escoamento se faz para o sul, por um rasgao 
escavado ha uns 10 anos e reaberto em 1942. A agua sangra 
para a cabeceira da Restinga, afluente do rio Dourados. Toda 
a bacia ou depressao e de material argiloso, com formacao 
de espongilito ou "po de mico". 

O espongilito aparec0 nas margens e no centro da lagoa, 
porem com mais abundancia e de melhor qualidade na ul- 
tima parte, A largura desta zona e de uns 100 m, por cerca 
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de 150 m de comprimento. A ^spessura oscila de 0m,50 a 
1 m. A profundidade da lagoa varia de 1 m a 2m, nos pon- 
tos mais fundos. A lagoa seca nas grandes estiagens. A pro- 
fundidade da argila, incluindo a camada de espongilito, vai 
ate 3 ou 4 metros. Abaixo, vem argilas amarelas, vermelhas 
e roxas (ocras), repousando sobre os arenitos cretaceos. 

A extremidade NE da lagoa fica proximo a estrada de 
rodagem Cruzeiro do Sul, que se dirige de Dourados a es- 
tacao de Colombia, antigo Porto Cemiterio, da Companhia 
Paulista de Estradas de Perro, em frente a localidade mi- 
neira de Esplanada. A distancia de Dourados a Colombia 
e de 31 km. 

CONCEigAO DAS ALAGOAS 

A 4 km a leste desta cidade, demora uma lagoa conhe- 
cida antigamente pelo nome de Lagoa de Jeronimo Afonso 
e hoj'e pela designa^ao de Lagoa da Concei^ao. 

Esta lagoa mede aproximadamente 40 hectares, com 
500 m de largura, segundo NS, por 800 m de comprimento, 
no sentido EW. Ela sangra para o lado leste, por um canal 
aberto ha uns 20 anos e por outro mais ao sul, rasgado em 
1942. Yem sendo trabalhada, ha mais de 20 anos, para ex- 
tracao de argila, de mistura com espongilito, empregada no 
proprio local para a fabricacao de telhas e de tijolos. 

Os espongilitos ocorrem mais no centro da lagoa, apa- 
recendo, entretanto, em toda a area desta. A camada deste 
material apresenta uma espessura variando de 0m,50 a 
0m,60. 

Nas imediacoes desta lagoa, encontram-se o.utras com 
depositos de espongilitos e de argilas. A distancia de 2 km 
para o norte dela, fica situada a Lagoa Grande, com uma 
area de cerca de 60 hectares e separada da anterior por 
um campo de terreno arenoso claro, provavelmente dos are- 
nitos cretaceos. A quantidade da argila aqui e maior do 
que naquela lagoa. A Lagoa Piedonda, localizada a 3 km 
para leste da da Conceicao, e menor do que esta e encerra 
pequena quantidade de espongilitos. A Lagoa de Joaquin- 
zinho, situada a 1,5 km ao sul da primeira referida e menor 
do que ela, encerra maior quantidade de espongilito, em 
uma camada de espessura superior aim. Nos arredores 
encontram-se, ainda, a Lagoa do Oleo, distante 2 km da ci- 
dade de Conceicao das Alagoas, pequena, com cerca de 15 

hectares e pouco espongilito; e a da Canoinha, a 1 km desta 
ultima. Informaram-nos que, alem destas lagoas, ha outras, 
com depositos de espongilitos, na margem esquerda do rio 
Uberaba. 
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CAgAPAVA, ESTADO DE SAO PAULO 

Na turfeira da fazenda Sao Jose, em Ca^apava, ha, nos 
bordos da lagoa, uma camada superficial de 0m,20 de es- 
pessura, que referimos erroneamente com o nome de dia- 
tomito (2). A lagoa so tomava agua na epoca das chuvas 
e secava nas estiagens, estando transformada, por entulha- 
mento, em um deposito de turfa, marauito e espongilito. 

Os outros depositos de espongilitos do Estado de Sao 
Paulo sao deste lipo. Sao numerosos e ocorrem em muitas 
jazidas de argila do Estado, enfim em todos os pontos em 
que existe o barro vulgarmente denominado "po de mico" 
Este nome serve de guia para a sua procura. Assim, alem 
do local citado de Ca^apava, conhece-se espongilito em Pi- 
rassununga, Rio Claro, Santo Angelo e em outros pontos. 

No quadro que se segue, apresentamos as analises dos 
espongilitos das duas lagoas descritas do Triangulo Mineiro, 
juntamente com duas analises de material analogo de Tu- 
toia, no Maranhao, estudado por Froes Abreu (3J. 

Os espongilitos comumente se associam aos diatomitos 
no Nordeste do Brasil, em proporcao maior ou menor, co- 
mo atestam os trabalhos deste ultimo autor e de H. Capper 
de Sousa, especialmente as microfotografias, em que se dis- 
tinguem as espiculas de esponjas, em forma de agulha (4), 
tal qual como no material do Triangulo Mineiro e do Es- 
tado de Sao Paulo. 

ANALISES QUIMICAS DE ESPONGILITOS 

1 2 3 4 5 6 

Perda ao fogo  14,2 15,5 10,4 1,5 11,5 10,6 
Si02   69,5 54.1 75,4 83,0 73,3 72,5 
Fe0203   1,2 5,2 0,95 1,5 nihil 1,4 
Ti02   3,3 3,9 — — 0,3 0,4 
A1203   12,0 21,6 13,5 14,0 14,1 15,4 
CaO   trapos tragos nihil nihil tra^os tra^os 
MgO   nihil nihil nihil nihil 0,1 tra^os 
PgO,   nihil nihil — — — — 
MnO   — — — —. traces tra?os 

1 — Espongilito. Dourados. Triangulo Mineiro. O exame mi- 
croscopico revelou ausencia de carapa^as de algas diato- 
maceas. Analista; Aida Espinola, Laboratorio da Produ- 
?ao Mineral, 

2 — Espongilito. Lagoa de Dourados. O exame microscopico 
revelou a presen^a de carapagas de algas diatomaceas, ao 
lado de espiculas de esponjiarios. Analista: Aida Espino- 
la, Laboratorio da Produ^ao Mineral. 
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3 — Espongilito. Concei^ao das Alagoas. Anallsta: Antonio 
Marques Scares. Institute Geogr^fico e Geologico de Sao 
Paulo. 

4 — Espongilito calcinado ao fogo. Rio CJaro. Estado de Sao 
Paulo. Analista: Antonio Marques Scares. Institute Geogr^- 
fico e Geologico de Sao Paulo. 

5 e 6 — Espongilitos. Tutoia, Maranhao. Analistas: S. Froes AJbreu 
e Edgar F. Rocha. 
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NfQUEL E COBALTO NOS ARREDO- 

RES DA CIDADE DE SAO PAULO 

Luciano Jacques de Moraes 

Em nossas excursoes geologicas nos arredores da cida- 
de de Sao Paulo, d'escobrimos, em dois pontos, material com 
a presenca de cobalto, num dos quais o niquel se encontra 
associado com aquele metal. 

Esses dois pontos se acham colocados a NW da capital 
paulista, na dire^ao de Jundiai: um deles, com ocorren- 
cia de cobalto e niquel, na estrada de rodagem denominada 
Via Anhanguera, e outro nas proximidades da estacao de 
Penis, da S. Paulo Railway. 

GEOLOGIA DA REGIAO 

A regiao em que se verificou a ocorrencia de niquel e 
de cobalto nas vizinhancas de Sao Paulo e formada pelas 
rochas nretamorficas algonquianas da Serie de Sao Roque 
ou de Assungui, constituida por camadas de filitos, de quart- 
zito e de calcareo, atravessadas por granitos, apofises de 
pegmatite e filoes de anfibolito diabasoide. 

Nas imediacoes dos pontos onde se deram os referidos 
achados, encontram-se os calcareos do Itaim e do Olho 
d'Agua, os quartzitos que formam o Pico do Jaragua e os 
granitos da Serra dos Cristais e do Morro do Tico-Tico. 

Os anfilolitos, quando decompostos, salpicam o painel 
de pequenas manchas de solo vermelho-escuro, conhecido 
por "terra sangue de tatii". 

Os pegmatites, em geral, estao superficialmente caoli- 
nizados. Os filitos encerram camadas grafitosas e, quando 
decompostos, tomam uma coloracao amarelada escura, aver- 
melhada ou acinzentada. As camadas se mostram com di- 
recao aproximada de N 50° W e mergulho forte, variavel, 
mas predominante para SE. Em certos pontos, elas estao 
muito dobradas, amarrotadas e falhadas, observando-se zo- 
nas com brecia de friccao. 

Delgados veios de quartzo piritoso ocorrem de vez em 
quando, como, por exemplo, no km 9 da Via Anhanguera. 
Esses veios devem ser responsabilizados pela proveniencia 
do ouro que foi concentrado nos pequenos depositos secun- 
darios das redondezas, trabalhados nos tempos coloniais, 
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como atestam os vestigios das antigas lavras e a documen- 
tacao historica. 

Trataremos aqui apenas dos aspectos gerais da geolo- 
gia da regiao, com os pormenores resultantes de nossa obser- 
vacao no campo e de interesse para a presente nota. Outros 
estudiosos, desde longa data, se vem ocupando do assunto, 
especialmente F. P. Oliveira (10) e Moraes Rego (5,6). 

VIA ANHANGUERA 

No corte existente entre os quilometros 19 e 20 da Via 
Anhanguera, notamos concrecoes e placas de um material 
preto, manganoso, que nos lembrava a asbolana das jazi- 
das de garnierita da Serra da Mantiqueira, em Sao Jose do 
Tocantins, Goiaz (1). Este ponto fica proximo a margem 
esquerda do rio Juqueri e a linha da estrada de ferro Pe- 
rus-Pirapora, no km 12 desta ferrovia. 

Essas concrecoes e placas ocorrem sob a forma de en- 
chimento das fendas ao longo das diaclases nos filitos. Por 
decomposicao destas rochas, as concrecoes e placas ficam 
disseminadas no manto superficial, como material detritico. 

O corte mencionado se acha no sope setentrional de 
um morro que se estende para o lado sul da estrada de 
rodagem, como mostra a seccao geologica n. 2. 

A estrutura das rochas e a distribuicao dos veios de 
pegmatito caolinizado sao bem ilustrados na seccao geolo- 
gica n. 1, praticada ao longo do corte da margem sul da 
Via Anhanguera, onde se observam magnificas exposicoes. 
A extensao total desse corte e aproximadamente de 400 m. 
A estrutura perturbada das rochas xistosas e as particula- 
ridades de forma afetadas pelos diques de pegmatito cao- 
linizado se acham, grosso modo, representadas nessa seccao. 
Em um trecho no fim do corte, os filitos se mostram mais 
compactos e deixam ver diaclases orientadas na direcao NE, 
entre 20 e 60°. A variacao na direcao das diaclases e conse- 
quencia da deformacao sofrida pelas rochas. 

Do meio para o fim do corte, nota-se que a direcao dos 
filitos se encontra compreendida entre 70° NW e E\V e o 
mergulho e de forte angulo para o sul ou proximo da ver- 
tical. Os veios caolinicos sao mais abundantes na encosta 
do morro correspondente ao comeco e a parte media do 
corte da estrada, tornando-se mais raros e delgados no tre- 
cho final, onde, todavia, ainda aparecem algumas pequenas 
manchas de pegmatito caolinizado, de colora^ao branca ou 
amarelada. 

Encaixados nos filitos, segundo a direcao destas rochas, 
existem pequenos e estreitos veios ou lentes de quartzo cin- 
zento (stringers). 
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Na encosta sul do morro, onde passa a estrada do Vau, 
ocorrem filitos grafitosos, que se acham decompostos na 
superficie. A colora^ao vai de cinzento escuro a cinzento 
claro ate o branco. 

Colhemos algumas amostras das concrecoes mangano- 
sas, que enviamos ao Dr. Mario da Silva Pinto, Diretor do 
Laboratorio da Producao Mineral, o qual gentilmente man- 
dou proceder a competente analise quimica. Esta revelou 
tratar-se de um minerio de manganes e niquel, com peque- 
na percentagem de cobalto, recebendo a classifica^ao de 
wade. Pelo teor em niquel, comparavel ao dos minerios des- 
te metal em Liberdade, antiga Livramento (1), e de Ipa- 
nema (2), em Minas Gerais, ve-se que o material em apreco 
ja poderia ser considerado minerio de niquel de valor co- 
mercial, se o mesmo existisse em grande tonelagem. A quan- 
tidade, entretanto, e insignificante, e o deposito so apresen- 
ta valor mineralogico. Resta, entretanto, a possibilidade de 
aparecerem depositos maiores na regiao, principalmente on- 
de existem intrusoes mais conspicuas de rochas basicas, co- 
mo, por exemplo, na direcao de Parnaiba e Pirapora. 

A analise a que nos referimos e a seguinte: 

Amostra: varios individuos de cor negra com ca- 
madas superficiais terrosas. 

Peso: 220 g. 
Resultado da analise: 

Umidade 
Mn   
Co   
Ni   
Mo   

SITIO SANTA Ft 

Em uma pedreira de pegmatito trabalhada para extra- 
cao de feldspato, no Sitio Santa Fe, de propriedade de Primo 
Isola, perto da estacao de Perus, situado a 4 km para SW 
desta localidade e proximo do km 14 da Via Anhanguera, 
colhemos placas e blocos de cor preto-avermelhada nas jun- 
tas de anfibolito diabasoide decomposto, na margem esquer- 
da do pequeno corrego que ai passa. O anfibolito corta os 
filitos e e atravessado por apofises de pegmatito, como in- 
dica a seccao geologica junta (fig. 2). 

Essas concrecoes ferruginosas, analisadas no Laborato- 
rio da Producao Mineral, mostraram conter 0.2% de cobalto, 
de acordo com a seguinte analise: 

Amostra: um bloco grande, negro com reflexo azu- 
lado e manchas castanho-avermelhadas. Numa 

2.4% 
23.1% 
0.5% 
1.8% 

ausencia 
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das extremidades, ha uma massa branca, reco- 
berta de camada amarelada. 

Peso: 1400 g. 
Resultado da andlise: 

Umidade   3.8% 
Mn   0.5% 
Go   0.2% 

Na parte elevada do morro, tambem retiramos placas 
do mesmo material, disposto ao longo das juntas no anfi- 
bolito decomposto. Este material e uma limonita e nao re- 
velou a presen^a de cobalto, como atesta a analise abaixo: 

Amostra: formada de placas de cor castanho-aver- 
melhada, com capas esbranquicadas em algu- 
mas e apresentando, em certos fragmentos, uma 
tonalidade roxa. 

Peso: 275 g. 
Resultado da andlise: 

Umidade   2.44% 
SiOs   27.43% 
Fe   36.11% 
Co   ausencia 

As analises acima transcritas foram executadas pela qui- 
mica Maria Yelda Esteves Ramos, do Laboratorio da Pro- 
ducao Mineral. 

O anfibolito apresenta juntas proximas da horizontal. 
0 pegmatite acompanha, mais ou menos, essas juntas, for- 
mando um dique de, aproximadamente, 3 metros de espes- 
sura, observado na face N. NW da escarpa da margem es- 

querda do corrego. No pegmatito, notam-se inclusoes de an- 
fibolito. Esta ultima rocha encerra pirita miuda, em certos 
pontos mais abundante. 

Os filitos se mostram aqui com direcao proxima de EW 
e o mergulbo de 50° ou mais forte, para o norte ou para 
nordeste. Apresentam-se com diaelases e com delgadas veias 
lenticulares de quartzo. 

* * * 

Em 1930, informava Moraes Rego (7) que o cobalto exis- 
te em proporcoes apreciaveis, sob a forma de asbolana, em 
algumas concrecoes manganesiferas das formacoes tercia- 
rias dos arredores de Sao Paulo, acrescentando que a pre- 
senga deste elemento ai foi determinada pelo prof. Eduardo 
Ribeiro Costa, da Escola Politecnica de Sao Paulo. 

Nas analises dos minerios de manganes da jazida de 
Socorro, Estado de Sao Paulo, estudadas por Jesuino Feli- 
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cissimo Junior, o quimico Antonio Marques Scares pesqui- 
sou cobalto, encontrado os teores de 0.60%, 0.45% e 0.60%, 
respectivamente, em tres amostras desses minerios, geneti- 
camente relacionados a gonditos (11). Sao, tambem, mine- 
rios formados por intemperismo, como os da Via Anhan- 
guera e de Penis. 

★ ★ * 

Em 1889, em uma analise de uma substancia verde de 
Jacupiranguita, na regiao da Ribeira de Iguape, S. Paulo, 
o Dr. Gonzaga de Campos encontrou 1.61% de NiO. (9). 
Embora esse geologo nao tenha classificado o material, no 
Boletim n.0 24 do Instituto Geografico e Geologico de Sao 
Paulo o mesmo se acha colocado na classe dos minerais de 
ferro, e bem assim uma substancia verde, de composicao 
semelhante, da jazida de magnetita de Ipanema, Estado de 
Sao Paulo. Pela analise quimica deste material e pelo co- 
nhecimento pessoal desta ultima jazida, vemos que se trata 
de pinguita resultante da alteracao dos minerios de ferro 
e das rochas ultra-basicas dessa localidade. Esta mesma 
classificacao e origem se aplicam a substancia verde, en- 
tao contendo um pouco de niquel, de Jacupiranguita. Ma- 
terial analogo existe nas jazidas de minerio de niquel de 
Liberdade e de Ipanema, Minas Gerais, e associado as ro- 
chas basicas de Uba-Pomba e outras zonas (1,2). 

Na referida publicacao do Dr. Furia (9), tambem se 
acha estampada uma analise do minerio de niquel de Goiaz 
acusando 18.23% de NiO, executada em 1916 pelo Dr. Gui- 
Iherme Florence, em uma amostra remetida por Helmuth 
Brockes e classificada como serpentina niquelifera ou gar- 
nierita. Esta analise e, assim, anterior a realizada em 1919 
por L. F. Moraes Rego, no antigo Service Geologico Fede- 
ral (1,4), cabendo, portanto, ao Dr. Guilherme Florence a 
prioridade de ter assinalado niquel nos minerios de S. Jose 
de Tocantins, naquele Estado. 

* * * 

No centro de Minas Gerais, nas formacoes metamorfi- 
cas da Serie de Minas, semelhantes as da Serie de S. Roque, 
encontram-se pequenas quantidades de niquel e de cobalto 
em certos minerios de manganes de Mariana, Miguel Bur- 
nier e Hargreaves. Uma analise do minerio da Mina Gon- 
calves Ramos, do distrito de Burnier, realizada na Estola 
de Minas de Ouro Preto, acusou um teor de 0.30% de NiO 
(3.). A proporcao de niquel nesses minerios de manganes 
pode chegar ate 1 e 2% (4,5). 

Na mesma regiao de Minas Gerais, no lugar Ribeirao 
do Eixo, distrito de Sao Gongalo do Ba^ao, municipio de 
Itabirito (1), foi assinalada a presenca de niquel em veios 
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quartzo-piritosos encaixados nos filitos, em um minerio com- 
plexo de cobre, com bismuto, chumbo, zinco, ouro e prata. 

As wades ou asbolanas das circunvizinhan^as da cida- 
de de Sao Paulo sao produtos de intemperismo. 0 niquel e 
o cobalto, com o manganes e o ferro, foram retirados das 
rochas da regiao e concentradas pelas aguas de infiltracao. 
A origem remota do cobalto e do niquel pode remontar-se 
as rochas basicas que os encerram em infimas proporcoes, 
como e por demais conhecido, ou aos veios quartzo-piritosos 
onde esses elementos poderiam existir, como no Ribeirao 
do Eixo, em Minas Gerais, ou ainda as proprias rochas sc- 
dimentarias metamorficas, com as quais esses elementos te- 
riam sido depositados (12, 13, 14, 15). 
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VERMICULITA NO BRASIL 

Luciano Jacques de Moraes 

INTRODUgAO 

Visitando, em agosto de 1942, a jazida de niquel da 
Companhia Niquel do Brasil, em Liberdade, antiga Livra- 
mento, Minas Gerais, a nossa atencao foi solicitada pelo 
geologo William T. Pecora, do Servico Geologico dos Esta- 
dos Unidos, para um material micaceo, de cor esverdeada 
ou parda escura, ocorrente em rochas peridoticas e anfibo- 
licas alteradas na grande escavacao feita para a extracao 
do minerio daquele metal. Na opiniao do mencionado geo- 
logo, tratava-se de vermiculita de excelente qualidade, se- 
melhante a que ocorre em Libby, no Estado de Montana, 
naquele pais. 

Com o auxilio do geologo Pecora, fizemos a coleta de 
amostras desse material, as quais foram enviadas a Divisao 
de Geologia e Mineralogia e ao Laboratorio da Producao 
Mineral, ambas reparticoes do Departamento Nacional da 
Producao Mineral, afim de serem examinadas e analisadas. 

Efetivamente, o resultado desses estudos de gabinete 
confirmaram a opiniao daquele geologo, pois tanto a clas- 
sificacao do material, executada pelo petrografo Evaristo 
Pena Scorza, chefe da Seccao de Petrografia e Mineralogia 
da referida Divisao, como o estudo procedido no citado La- 
boratorio pelo engenheiro Leonardo Gatti, e bem assim uma 
analise feita pelo quimico Cassio Mendonca Pinto, demons- 
traram tratar-se de vermiculita. 

Desde 1933, ja tinhamos observado a ocorrencia desse 
material na mina de niquel de Liberdade, mas entao nao 
o identificamos como vermiculita, considerando-o, apenas, 
como clorita alterada (3). 

Como e sabido, da-se o nome de vermiculita a um grupo 
de minerais micaceos, todos silicatos bidratados de magne- 
sio e aluminio, contendo ferro em quantidade variavel. Sao 
produtos de alteracao de clorita, biotita, flogopita, etc. Al- 
gumas especies sao descritas como abrindo-se lentamente 
em filamentos longos, a semelhanca de vennes, donde o no- 
me do grupo. Dana (1) traz a lista de um grande mimero 
de variedades de vermiculita de diferentes localidades, den- 
tre as quais jeferisita, filadelfita, lenilita, vaalita, maconita, 
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piroscierita e on Iras. I la e urn constituinte de algumas ro- 
chas igneas alteradas e geralmente se apresenta misturada 
com outros minerais e deste modo distribuida atravez da 

massa rochosa (2). 

SECCAO ESQUEMATICA do M1NA de NIQUEL 
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1 TREMOUTA pojfo>>do -A AS&tSTO ^IROCHA VERDE ALTERADA 

Devido k sua propriedade de esfoliar-se ou expandir-se 
enormemente, a cerca de 20 vezes o seu volume original, a 
vermiculita constitue um excelente material isolante para 
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canalizacoes de vapor, instalagoes de refrigeragao, revesti- 
mento de paredes, como um bom enchimento leve ou en- 
corpante para certos cimentos, enfim como substituto da 
cortica em todos os tipos de isolante do calor e do som. 

MODO DE JAZIMENTO 

Na zona de intemperismo das rochas peridoticas da mi- 
na de niquel de Uberdade (fig. 1), a vermiculita se apre- 
senta em alguns pontos da escavacao, sob a forma de veias 
e pequenas massas lenticuiares distribuidas nas rochas ul- 
tra-basicas alteradas, como e ilustrado na figura 2. A zona 
em que existe este material forma uma faixa que, vindo 
do lado norte da escavacao, inflete para oeste, aparecendo 
em uma extensao de cerca de 30 metres. No meio do ser- 
pentinito alterado,. ocorrem massas e faixas de hornbl'en- 
dito, igualmente alterado. Nessas massas, abundam horn- 
blenda, actinolita, tremolita, clorita e sericita, que passam 
a vermiculita, Em certos pontos, nessas rochas verdes, apre- 
sentam-se veias de asbesto-arfibolio, de espessura variavel, 
de 0m,20 para menos, correspondendo ao comprimento das 
fibras. Ao lado desses veios, costumam apresentar-se ou- 
tros, de material esbranquicado, com aspecto argiloso ou 
caolinico, identificado pelo Dr. Evaristo Scorza como sendo 
montmorilonita. Nestes ultimos veios, tambem se encon- 
tram turmalina preta 'e hornblenda. As veias de asbesto- 
anfibolio sao constituidas por actinolita e tremolita altera- 
das, atravessando a rocha verde. Tambem existem veias 
de material de coloracao clara, conhecido pela denomina- 
cao local de "marmelada branca", formado de talco. No 
hornblendito alterado, de cor verde escura, a vermiculita 
e miuda e friavel, mas pode ser aproveitada. Em sintese, 
a vermiculita nao se apresenta em zonas ou veias continuas, 
mas aparece de vez em quando, no meio das rochas mela- 
nocraticas degradadas, com as veias de asbesto-anfibolio, 
de montmorilonita e de talco. 

A vermiculita dessa localidade ja e dotada de valor 
comercial e pode dar uma pequena producao, de uma a 
duas toneladas mensais, como um sub-produto da lavra do 
minerio de niquel. 

A amostra remetida ao Laboratorio da Producao Mi- 
neral foi retirada de uma faixa de 2 metres de espessura. 
Do estudo que sobre a mesma realizou o engenheiro Leo- 
nardo Gatti, destacamos o seguinte trecho: 

"A amostra procedente das minas da Companhia Niquel 
do Brasil, com os caracteres de material micaceo, apresen- 
tava-se em estado de desagregagao adiantada tendo sido ve- 
rificada ainda a presenca de palhetas ate o tamanho ma- 
ximo de aproximadamente 5 cm. .A cor predominante e o 
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amarelo dourado, notando-se tambem a presenca de um 
agregado esbranqui^ado, em pequena quantidade, constitui- 
do, provavelmente, de material argiloso. A densidade da 
amostra, apos pulveriza^ao, foi de 2,03. 

Pequenas escamas de material foram submetidas a aque- 
cimento e revelaram a tendencia a esfoliacao, caracteristica 
das vermiculitas, em torno dos 300° C. Para melhor iden- 
tificacao do material enviamos uma amostra representativa 
(cerca de 800 g) a Seccao de Quimica do Laboratorio, onde 
ela foi analisada pelo quimico Cassio Mendonca Pinto, que 
registrou sob o n.0 6.437 a seguinte analise: 

H2O   11,9% 
SiO  35,8% 
AI2O3   15,5% 
F620)3  10.7% 
CaO   . tra^os 
MgO     26,3% 
K2O   tra^os 
Na20   tra^os 

100.2% 

Esses dados sao referidos ao material depois de seco a 
110° C, tendo-nos declarado o mesmo quimico que a amos- 
tra acusara 8.5% de umidade". 

A montmorilonita e um material micaceo, do grupo das 
argilas, proximo da bentonita. Alem do interesse mineralo- 
gico, esses dois minerais tern aplicacao industrial, devido a 
sua extrema finura, grande plasticidade, poder de absorcao 
e de expensao. 

No manto de material decomposto, — uma argila fer- 
ruginosa que cobre os morros de peridotito niquelifero da fa- 
zenda da Formiga —, encontram-se concrecoes de bauxita, 
que nao chegam a constituir depositos de valor comercial. 
Uma analise procedida no Laboratorio da Producao Mineral 
confirmou tratar-se deste material. 

Mais pormenores sobre a geologia e a petrografia dessa 
regiao encontram-se em nosso trabalho e no de Otavio Bar- 
bosa sobre as jazidas de niquel no Brasil (3,5). 

OUTRAS OCORRSNCIAS 

Estudando, em 1936, os depositos de asbesto-anfibolio dos 
municipios de Uba, Pomba e Tocantins, Minas Gerais, no- 
tamos a presenca de um material micaceo, verde escuro, na 
fazenda Corrego do Sarmento, no ultimo desses municipios, 
onde tambem encontramos serpentinito niquelifero e corin- 
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don (7). Esse material e vermiculita, mineral que ainda as- 
sinalamos, em 1938, na jazida de minerio de niquel de Santa 
Cruz, no municipio de Ipanema, Minas Gerais (8,9). Ai o 
encontramos novamente, em fins de julho de 1942, em com- 
panhia de W. T. Pecora (4). Este geologo o assinalou, em 
1942, nas minas de niquel de Buriti, em Sao Jose de Tocan- 
tins, Estado de Goiaz. 

E* possivel que tambem se encontre vermiculita nos de- 
mais depositos de garnierita, como nos de Santa Maria, no 
municipio de Ipanema; no de Bom Jesus do Galho, no mu- 
nicipio de Caratinga; no do Morro do Niquel, no municipio 
de Jacui, e em diversos pontos de Minas Gerais onde se co- 
nhece rocha peridotica, bem como em outros lugares em que 
exista essa rocha, especialmente nos depositos niqueliferos, 
cromiferos e de asbesto. 

Em todas as ocorrencias acima aludidas, a vermiculita 
se mostra, pois, associada a rochas peridoticas, tal como em 
Libby, Montana, e outras localidades dos Estados Unidos 
(2, 6). 
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A SERRA DO JAPf, ESTADO DE 
SAO PAULO 

Luciano Jacques de Moraes 

Sob esta designacao, e conhecido um macico de quartzito 
que se estende de SW para NE, entre o Porto Japi, no rio 
Tiete, proximo a Cabreuva, e a fazenda Japi, situada a 6 km 
a SW de Jundiai. O comprimento da Serra, segundo essa di- 
re^ao geral, atinge aproximadamente a 20 km e a largura 
varia de 3 km, na zona de Noruega, na porcao SW da Serra, 
a 10 km, na metade NE, entre as fazendas Caaguassii e Rio 
das Pedras. Na extremidade propriamente de NE, nas ime- 
diacoes da fazenda Japi, a largura oscila entre 4 e 5 km. 

A altitude esta compreendida entre 750m e 1200m. O tre- 
cho mais elevado se encontra na parte norte da serra, na 
zona de Estiva e do Morro Grande, nas vizinhancas das fa- 
zendas do Japi e da Ermida. Essas fazendas e mais as do 
Recreio e do Bonifacio abrangem uma parte importante da 
area setentrional da serra. 

A area ocupada por essa serra se apresenta constituida 
predominantemente de quartzitos da Serie de Sao Roque, ou 
de Assungui, rochas que formam as partes altas do macico 
e se acham encaixadas nos filitos da mesma formacao geo- 
logica. Nessas rochas, de vez em quando ocorrem pequenas 
manchas de anfibolito diabasoide, passando a terra verme- 
Iha escura. 

Na folha de Jundiai, da antiga Comissao Geografica e 
Geologica de Sao Paulo, publicada em 1908, a Serra do Japi 
figura na zona de Noruega, com direcao aproximadamente 
EW. Depois, dirige-s'e para NE, com o nome de Serra de 
Guaxinduba e ruma, apos a travessia do corrego Caaguassii, 
para o norte, outra vez com o nome de Serra do Japi; inflete 
para NE, na parte final, a oeste do Morro Grande, terminan- 
do na zona do Ribeirao da Estiva, a SW de Jundiai. 

Todas essas serras, como acima ficou dito, tern as suas 
culminancias constituidas de quartzito, assim como a Serra 
de S. Bento, que integra o macico do Japi e os morros da 
Viuva e Jaguaquara. Estes dois liltimos ficam situados na 
margem esquerda do Ribeirao Jundiai, em frente a Serra do 
Japi, proximo a Pirapora. 

A Serra da Guaxaduba, ao sul de Cabreuva, e de quart- 
zito, de acordo com o trabalho acima citado, bem como a 
Serra de Boturuna, ao sul de Pirapora, e uma pequena area, 
no salto do Tiete, a montante da ultima localidade. 



A serra do Jap* Estado de Sao Paulo 35 

5- o. 
< 

o 

< 
CL 
a: 

CO 

m 

•>.V> 

>.k; 

fx? 
T>fK 

w<. V:. 
m 

^JC\ rK 

■A:\ 



36 Luciano Jacques de Moraes 

Distribuicdo e estrutura das rochas — Em um pequeno 
mapa preparado tendo por base a carta aludida da antiga 
Comissao Geografica e Geologica de Sao Paulo, esbo^amos a 
area de quartzito da Serra do Japi e dos morros da mesma 
constituicao geologica de suas vizinhancas, colocando, tam- 
bem, as Areas dessas rochas anteriormente conhecidas e que 
figuram naquela carta. 

Os perfis geologico-estruturais juntos dao uma ideia de 
distribuicao e da grande possan^a das camadas de quartzito 
da Serra do Japi, bem como das suas relacoes estruturais 
com as outras rochas que ocorrem na mesma area. Essas 
seccoes geologicas sao esquematicas e destinam-se, tao so- 
mente, a revelar, de um modo geral, a constituicao e estru- 
tura dessa serra. Trabalhos futuros, realizados com mais 
tempo e com recursos suficientes, certamente mostrarao por- 
menorizadamente esses aspectos. 

Na regiao em derredor da serra, os granitos formam ma- 
cicos conspicuos, ao norte de Cabreuva e na zona de Jun- 
diai, no meio dos filitos. 

Em nossas excursoes, pudemos observar com mais por- 
menores a zona da porcao meridional da Serra do Japi, no 
lugar denominado Noruega, situado no municipio de Ca- 
breuva, a NE da confluencia do rio Jundiuvira no rio Tiete, 
proximo a rodovia Sao Paulo-Itu. 

Desse ponto, distante 66 km de Sao Paulo, existe uma 
estrada trafegada por automovel, na extensao de 5 km, que 
permite facil acesso ate Noruega, apezar das fortes rampas 
nela existentes. 

O relevo topografico dessa zona e acidentadissimo. Lon- 
gitudinalmente, percorre esta area, mais ou menos segundo 
o seu eixo, de N.NW para S.SE, o corrego da Noruega, tam- 
bem chamado Passa Vinte ou Jataieiro, formando um vale 
profundo e apertado, com encostas muito ingremes, a ma- 
neira de um "canyon". O vale e orlado por altos espigoes, 
dos quais partem contrafortes ou espigoes secundarios, trans- 
versalmente ao curso dagua e que descem ate este. Estes es- 
pigoes secundarios dao lugar, entre si, a grotas, em algumas 
das quais passam pequenos corregos, como o da Barreirinha, 
na margem esquerda, e o afluente do lado direito deste, de- 
nominado Corta-Pe. A altitude varia de 750 a 1.000 m. Os 
picos mais altos sao da ordem de 900 a 1.000 m e as encos- 
tas se distribuem por altitudes variando de 750 a 850 m. 
Tanto os picos, como os pequenos espigoes laterais e os prin- 
cipals, se mostram constituidos de quartzito compacto, sili- 
cificado, de granulacao finissima, irresoluvel a vista d'esar- 
mada, com fratura conchoidal, e dividindo-se em pequenos 
fragmentos quando percutidos. 

Dentre as elevacoes, destacam-se o pico do Japi, na en- 
costa da margem direita do corrego Passa Vinte, e o da Sa- 
pucaia, no lado esquerdo. Este ultimo e o ponto mais ele- 
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vado da zona, e sua altitude cai para oeste, por um espigao, 
ate o corrego, onde termina o espigao, em frente a um outro 
contraforte que decamba do pico do Japi. Em continuacao 
ao pico da Sapucaia, segue um espigao, com rumo aproxi- 
mado para leste, em que se elevam outros cumes. 0 espigao 
do Japi localmente apresenta a dire^ao NW.SE; do pico des- 
se nome, desce para NE um espigao, com contraforte. 

Os quartzitos que formam os espigoes estao com dire^ao 
compreendida entre 60 e 75Q NE, e mergulho de 30 a 35° NE, 
isto e, a dire^ao e proxima de EW e o mergulho se faz para 
o N. Essas rochas se apresentam extremamente fraturadas 
por diaclases. Na margem direita do corrego, a jusante da 
casa ai existente, observam-se diaclases verticals com dire- 
cao de 25 a 35° NW, e, ainda, outro sistema dirigido para NE, 
com inclina^ao de 35° SE. 

Ha outras diaclases menos nitidas. No caminho que vai 
para as carvoeiras de Barreirinha, notam-se, alem dos pia- 
nos de estratifica^ao, diaclases com dire^ao 10° NW e 45° NE, 
verticais ou fortemente inclinadas, e um sistema tabular, 
aproximadamente horizontal. 

Nos vales, aparecem, de vez em quando, blocos ou pe- 
quenos afloramentos de anfibolito, produzindo terra verme- 
Iha, argilosa. 

Remetemos duas amostras do quartzito da Serra do Japi 
ao Dr. Mario da Silva Pinto, Diretor do Laboratorio da Pro- 
du^ao Mineral, que bondosamente as mandou estudar. Do 
relatorio ali confeccionado pelo engenheiro Jose Guilherme 
de Carvalho, destacamos, com a devida venia, o seguinte 
trecho: 

"A amostra n.0 1 constava de 580 gr de quartzito de cor 
cinza escuro. A analise quimica n.0 6.664/1 do quartzito em 
apreco, procedida pela tecnologista Frida Ciornai, revelou: 

Si02   94,4% 
F6203   0,1 
Ti02   tracos 
AI2O3   2,9 
CaO   1,2 
MgO   0,6 

99,2 

A analise espectrografica n.0 6.638 acusou presen^a de Na 
(sodio). 

O exame microscopico, com uma amplia^ao de 45 D em 
luz polarisada, constatou ser o quartzito formado por cris- 
tais de tamanho medio de 50 fi estando eles intimamente li- 
gados sem, porem, qualquer cimento amorfo de silica entre 
os cristais. Foi constatada a presenca de extin^ao ondulante. 
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A amostra n.0 2 constava de 450 gr de quartzito de cor 
cinza claro com manchas amareladas. A analise quimica n.0 

6.664/II do quartzito em apreco, procedida pela tecnologista 
Frida Ciornai, revelou: 

SiOs   96,7% 
Fe203   0,1 
Ti02   tracos 
AI2O3   2,6 
CaO   0,7 
MgO   0,3' 

99,8 

O exame microscopico, com uma ampliacao de 45 D em 
luz polarisada, constatou ser o quartzito formado por cris- 
tais de tamanho medio de 100 estando eles intimamente li- 
gados sem, porem, qualquer cimento amorfo de silica entre 
os cristais. Foi constatada a presenca de extincao ondu- 
lante". 



LAMELIBRANQUIOS TRIASSICOS DE RIO CLARO 

(ESTADO DE SAO PAULO) 

Josue Camargo Mendes 

R E S U M O 

No presente trabalho o autor estuda uma colecao de la- 
melibranquios triassicos da serie Corumbatai por ele pro- 
prio organizada no Municipio de Rio Claro, Estado de Sao 
Paulo. 

Colecoes menores da mesma regiao foram versadas por 
K. Holdhaus (1918) e C. Reed (1932). 

O bom estado geral de conservacao dos especimes da 
atual colecao tornou possivel a observacao de particulari- 
dades morfologicas e a discussao dos valores sistematicos 
anteriormente conferidos. 

Sao propostos dois novos gcneros, Jacqnesia e Pinzonel- 
lopis, para formas referidas antes por Reed, respectivamente, 
aos generos Myophoriopis Whormann e Pachycardia Hauer 
e descritas quatro novas especies: Pseudocorbula camaquen- 
sis, P. triangularis, Anodontophora intricans e Pinzonella 
trigona. 

O total das especies registradas e de 16 (Reed registrou 
urn total de 9), distribuidas por 2 horizontes faunistica e li- 
tologicamente distintos. 

Duas das conchas referidas por Reed, Pachycardia neo- 
tropica e Myophoriopis cf. carinata, nao foram verificadas 
pelo autor. 

Com excecao das 1 entidades novas e duma forma nao 
determinada especificamente, as demais constituem espe- 
cies ja assinaladas nesse ou em outros pontos do triassico do 
Sul do Rrasil. 

A malacofauna dos dois horizontes fossiliferos estuda- 
dos, e identica as triassicas conhecidas de outras localidades 
do Sul do Brasil, bem como do Uruguai e Paraguai. 

Quanto ao valor cronologico da associacao, parece que 
as evidencias continuam favorecendo a idade triassica su- 
perior, proposta por Reed, apesar das alteracoes sistemati- 
cas aqui introduzidas. So estudos futures, entretanto, pode- 
rao fornecer elementos mais seguros para uma avalia^ao sa- 
tisfatoria.* 
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SUMMARY 

The present paper is the study of a collection of Triassic 
shells in the Corumbatahy Series made by the author in the 
municipal district of Rio Claro in the State of Sao Paulo. 

Smaller collections made in the gaine region have been 
studied by K. Holdhaus (1918) and F. R. Cowper Reed 
(1932). 

The exceptionally fine preservation of the material in 
this collection has permitted a reconsideration regarding 
morphological details and of systematic values. 

Two new genera have been proposed, viz.: Jacquesia 
and Pinzonellopis, for the forms formerly referred to by 
Reed as Myophoriopis Whdrmann and Pachycardia Hauer, 
respectivelly, and four new species have been described: 
Pseudocorbnla camaquensis, P. triangularis, Anodontophora 
intricans and Pinzonella trigona. 

The total number of species amounts to 16 (Reed re- 
gistered a total of 9), distributed in two faunistic horizons, 
lithologically distinct. 

Two of the shells referred to by Reed: Pachycardia neo- 
tropica and Myophoriopis cf. carinata, have not been veri- 
fied by the author. 

With the exception of the four new species, and one of 
the forms not identified specifically, the remaining forms 
have already been assigned to this or other points of the 
Tri assic of southern Brazil. 

Regarding the age of the fauna, the evidence continues 
to favour assignment to the Upper Triassic as proposed by 
Reed, in spite of the systematic alterations here suggested. 
Future studies will furnish elements for a more satisfactory 
conclusion. 

INTRODUgAO 

Ha muito que a literatura geologica menciona a ocor- 
rencia de horizontes com lamelibranquios fosseis na serie 
Corumbatai do Estado de S. Paulo. Sob o ponto de vista 
paleontologico, entretanto, essa malacofauna e escassamen- 
te conhecida e so foi v'ersada ate agora em dois pequenos 
trabalhos. 

No primeiro (8), uma memoria da autoria do prof. Hol- 
dhaus, datada de 1918, foram estudados alguns especimes 
procedentes do Morro da Mata Negra, situada cerca de 19 
quilometros da cidade de Rio Claro. Propos-se para os mes- 
mos o novo genero Plesiocyprinella, conferindo-se o nome 
de P. carinata a unica especie revelada. 

O segundo trabalho (15; 15a), devido a C. Reed, de data 
muito mais recente, versou uma pequena cole^ao de conchas 
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efetuada pelo Barao von Huene no Mnnicipio de Rio Claro, 
entre Morro Grande e Ferraz e em Camaquan. Partindo des- 
se material foram propostos dois novos generos, Ferrazia e 
Pinzonella, reconhecendo-se outros especimes como formas 
ja referidas ao triassico sul-americano. A lista das especies 
entao registradas e a seguinte (15, p. 479-480): 

Ferrazia cardinal is gen. e sp.n. 
Pinzonella illusa gen. e sp.n. 
Pinzonella similis sp.n. 
Myophoriopis brasiliensis Reed 
Myophoriopis cf. carinata Bit. 
Plesiocyprinella carinata Hold. 
Pachycardia neotropica Reed 
Pachycardia rugosa var. occidentalis Reed 
Anodontophora sp. 

Teve esse trabalho o grande merito de confirmar as su- 
posicoes de se tratar duma fauna analoga a revelada ante- 
riormente no triassico do Estado do Parana (13; 13a). 

O presente trabalho e o relato dos resultados a que che- 
guei, estudando uma colecao de lamelibranquios maior, por 
mim organizada no mesmo Mnnicipio de Rio Claro (Estado 
de S. Paulo). No curso das pesquisas procurei sempre pres- 
tar o maximo possivel de atencao a estratigrafia local a fim 

de tornar segura a referencia dos especimes aos respectivos 
horizontes. 0 material forneceu especies desconheoidas pa- 
ra o triassico sul-americano e, dado o seu bom estado geral 
de conservacao, possibilitou, nao raras vezes, a observacao 
de particularidades morfologicas e a discussao dos valores 
sistematicos anteriormente conferidos. 

OS DOIS HORIZONTES COM 
LAMELIBRANQUIOS 

Estudando o perfil geologico entre Morro Grande e Fer- 
raz e entre Batovi e Itirapina, von Huene (9) verificou a 
ocorrencia de dois bancos de marga com lamelibranquios, 
intercalados na sucessao de folhelhos variegados da serie 
Corumbatai. Reconheceu as concbas como Megalodon?, Myo- 
phoria e formas parecidas com Myophoria e presumiu tra- 
tar-se do mesmo horizonte fossilifero de Rio Claro (Para- 
na), revelado por Du Toit (6) e estudado faunisticamente 
por Reed (13;13a). 

O banco fossilifero mais prof undo apresentava-se corta- 
do por diques diabasio e as circunstancias poderiam, de cer- 
to modo, sugerir uma perturbacao local, devida a intrusao 
da eruptiva. Von Huene, entretanto, regeitou tal hipotese, 
porque as camadas subjacentes nao correspondiam litologi- 
camente ai as do outro horizonte. 
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A pequena colecao organizada por von Huene foi mais 
tarde estudada por Reed (15;15a). Neste trabalho referi- 
ram-se os dois horizontes como o "horizonte superior" e o 
"horizonte inferior" do dr. von Huene. 

A malacofauna do horizonte inferior (Morro Grande- 
Ferraz) forneceu as seguintes especies (15, p. 479): 

Ferrazia cardinalis gen. e sp.n. 
Pinzonella illuSa gen. e sp.n. 
Pinzonella si mi Us sp.n. 
Myophoriopis brasiliensis Reed 
M. cf. carinata Bit. 
Plesiocyprinella carinata Holdhaus 

A malacofauna do horizonte superior (Camaquan) re- 
velou (idem, idem): 

P. neotropica Reed 
Pachycardia rugosa Hauer, var. occidentalis Reed 
Anodontophora sp. 

Efetivamente as minhas observacoes no Municipio de 
Rio Claro permitiram verificar a ocorrencia de dois hori- 
zontes com lamelibranquios litologica e faunisticamente dis- 
tintos. 

Constitue o horizonte superior uma camada de marga 
de cor creme, ricamente fossiiifera, com espessura variante 
entre 10 e 15 cm. Reconheci este horizonte proximo a esta- 
cao de Camaquan (vide carta da distribuicao dos jazigos), 
possivelmente no mesmo local visitado por von Huene, e em 
Corumbatai. Na primeira localidade (vide Seccao I), a ca- 
mada fossiiifera e cortada pela estrada de ferro cerca de 1 
quilometro e meio antes da estacao e esta a uma altitude 
de, aproximadamente, 610 metros (altitude da Estacao de 
Camaquan = 634 m.). Sobrepo'em-se-lhe localmente cerca 
de 80 metros de folhelhos argilosos avermelhados. Em Co- 
rumbatai o leito fossilifero aflora aproximadamente a mes- 
ma altitude na chacara do sr. Joao Raven. O jazigo dista 
cerca de 2 quilometros da estacao. 

O horizonte inferior e de arenito pardo-avermelhado e 
apresenta uma espessura media de cerca de 25 cm. Exami- 
nei afloramentos deste horizonte nas seguintes localidades: 
chacara Santa Elisa, cerca de 6 quilometros a W. da cidade 
de Rio Claro; a direita da estrada de rodagem Rio Claro- 
Corumbatai, alguns metros antes da ponte sobre o rio Co- 
rumbatai; chacara do sr. Goss, pouco mais de 1 quilometro 
antes da estacao de Ferraz e a direita da linha ferrea (vide 
Seccao II); cerca de 1 quilometro e meio ainda aquem dessa 
estacao, onde a camada e cortada pela estrada de ferro; 
chacara dos irmaos Culik, mais on menos a dois quilome- 
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tros a NE dessa mesma esta^ao. A altitude verificada por 
mim para este horizonte nas localidad'es referidas e apro- 
ximadamente de 575 m. 

Ha portanto cerca de 35 metres de folhelhos intercala- 
dos entre os dois horizontes. 

0 horizonte inferior e menos rico em fosseis que o su- 
perior ^ os especimes nele contidos mostram, em geral, uma 
cor rosea caracteristica. 

A lista das especies cuja ocorrencia foi por mim veri- 
ficada nos horizontes acima referidos e a seguinte: 

Horizonte superior: 

Pinzonellopis occidentalis (Reed) 
Jacqaesia brasiliensis (Reed) 
Psendocorhiila subtriarigularis Reed 
P. anceps Reed 
P. camaquensis sp.n. 
P. triangularis sp.n. 
Anoplophora intricans sp.n. 
Myoconcha sp. 

Horizonte inferior: 

Pinzonella illusa Reed 
P. similis Reed 
P. trigona sp.n. 
Plesiocyprinella carinata Hold. 
Derraia altissima (Hold.) 
Pleurophorus cf. elongatus Moore 
Ferrazia cardinalis Reed 
Plenromya aff. mactroides Schloth. 

Nos jazigos estudados, as especies numericamente mais 
freqiientes sao, no horizonte superior, Pinzonellopis occi- 
dentalis (Reed) (Pachycardia rugosa var. occidentalis Reed) 
e, no horizonte inferior, Pinzonella similis Reed. 

DESCRigAO DAS ESPECIES 

A) Horizonte inferior 
♦ 

GfiNERO PINZONELLA REED 1932 

O genero Pinzonella foi proposto por Reed,, em 1932 (15, 
p. 482-484; 15a, p. 28-31) para alguns dos especimes colhidos 
por von Huene entre Morro Grande e Ferraz (Sao Paulo). 
Foram entao descritas dentre os mesmos duas especies: P. 
illusa e P. similis. 
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Posteriormente (16;16a), Reed assinalou a ocorrencia de 
P. similis em Rio Claro, Municipio de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina, referindo, no mesmo trabalho, exemplares 
de uma localidade situada entre San Jose e Valenzuele, Pa- 
raguai, enviados pelo falecido prof. AVindhausen em 1929, 
como P. cf. illusa. Foi assinalado o genero tambem no Es- 
tado do Parana ao longo do ramal Riosinho-Guarapuava 
pelos paleontologos da Divisao de Geologia (17, p. 57). 

O genero tern, pois, larga distribuicao no triassico sul- 
americano. No presente trabalho descreve-se uma terceira 
especie — P. trigona. 

Julgo fraca a semelhanca estabelecida por Reed entre 
este genero e Pachycardia Hauer (15, p. 483), pois distin- 
guem-se, facilmente, tanto pelos caracteres externos como 
pela charneira. Pinzonella liga-se estreitamente ao novo ge- 
nero Pinzonellopis proposto no presente trabalho e descrito 
mais adiante. 

Pinzonella trigona sp.n. 

Est. I, figs. 1, 2a, 2b. 

Material: 7 vaivas direitas e 1 individuo completo. 
Estado: todos os individuos estao bem conserva- 

dos, mas so o de n. YII mostra os caracteres 
internes. 

Medidas: 

N.0 I (valva dir.) c llmmS a 8mm5 e 
N.0 IV (completo) 14,5 10,5 7mm 
N.0 VI (valva dir.) 19,5 16 

Procedencia: os individuos de ns. VII e VIII pro- 
cedem do jazigo a direita da estrada de ro- 
dagem Rio Claro-Corumbatai; os restantes 
procedem da chacara do sr. Goss, Ferraz. 

Descricdo 

Concha subtriangular, ineqiiilatera, ligeiramente ineqiii- 
valva, pouco entumecida, deprimida lateralmente. Umbo 
proeminente, anterior e fortemente prosogiro. Extremidade 
posterior truncada verticalmente; extrqmidade anterior con- 
vexa. Carena posterior encurvada, indo do apice do umbo 
ate a extremidade inferior da truncatura posterior. Lunula 
lanceolada, profunda. Vulva pouco perceptivel. A linha da 
carena e o bordo vulvar delimitam uma area triangular en- 
curvada, percorrida medianamente por um sulco raso. Ror- 
do inferior aproximadamente reto; bordo pos-umbonal obli- 
quo, levemente convexo; bordo pre-umbonal concavo e cur- 
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to. Superficie externa ornada com estrias subconcenlricas 
mais ou menos pronunciadas. Ligamento opistodetico. 

Valva direita com a placa da charneira semi-circular 
apresentando uma fosseta dentaria profunda e um dente 
anterior forte, subtriangular. A fosseta e triangular e tern 
o apice voltado para a frente e ligeiramente para oima. Im- 
pressao do musculo adutor anterior subtriangular, profunda, 
localizada sob o dente anterior, quase confinante com o bor- 
do anterior da valva. Nao sao perceptiveis nem a impressao 
do outro adutor nem a linha palial. Desconhecem-se os ca- 
racteres internes da valva esquerda. 

Os exemplares mostram variacao em altura (a percen- 
tagem da altura tomada sobre o comprimento vai de 71 a 
82% nos exemplares presentes). 

No individuo complete pode-se observar que a valva es- 
querda e ligeiramente maior que a direita, recobrindo-a pos- 
teriormente por uma projecao do bordo dorsal. 

Discussao 

Os caracteres da concha descrita permitem referi-la ao 
genero Pinzonella Reed. Pelo seu tracado subtriangular dis- 
tingue-se bem das duas especies ate agora conhecidas desse 
genero — P. illusa e P. similis, podendo ser referida como 
uma especie nova. 

Pinzonella illusa Reed 

Material: 5 valvas esquerdas. 
Estado: os exemplares acham-se em bom estado 

de conservacao, mas nenhum deles mostra 
os caracteres internes. 

Medidas: 

N.0 II c 12mm5 a llmm5 
N.01 V 17 15 

Procedencia: o individuo n. I procede da chacara 
Santa Elisa; os demais foram coletados na 
chacara do sr. Goss, Ferraz. 

Embora os exemplares nao mostrem os caracteres in- 
ternos, tanto pelo aspecto externo como pelas medidas con- 
cordam perfeitamente com P, illusa Reed (15, p. 482-483 
t.19 f.6-11). 

Pinzonella similis Reed 

Est. I, fig. 3. 

Material: algumas dezenas de individuos, muitos 
dos quais completes. 



50 Josue Camargo Mendes 

Estado: a maioria acha-se em bom estado de con- 
serva^ao; o material indue uma valva di- 
reita e uma esquerda que mostra satisfato- 
riamente os caracteres internos. 

Medidas: 
N.0 XV (completo) c 12mm5 a 9mm5 e 6mm5 
N.0 LX (valva esq.) 19,5 15 
Procedencia: de todos os jazigos referidos do ho- 

rizonte inferior. 

Os especimes sobre os quais repousa a descri^ao origi- 
nal de P. similis (15, p.484 t.19 f. 12,12a) nao permitiram a 
observacao dos caracteres internos da valva direita. Por 
isso julgo de interesse referi-los aqui, tomando por base o 
presente material. 

A charneira da valva direita nao difere essencialmente 
das apresentadas por P. illusa e P. trigona* O seu confron- 
to mais minucioso com a da segunda especie nao foi pos- 
sivel porque, infelizmente, os cinco individuos, que possuo, 
referiveis a P. ittusa nao o permitem e a descricao de Reed, 
por muito fiel que seja, nao e suficiente. Em relacao a 
P. trigona tendo por base o confront© entre dois exemplares, 
apresenta a impressao do adutor anterior ligeiramente maior, 
o dente cardinal anterior mais robusto e a linha da char- 
neira um pouco mais espessa na regiao cardinal, atraz da 
fossela dentaria. 

Os individuos completes permitem observar que, a se- 
melhanca de P. trigona, a valva esquerda e mais alta e re- 
cobre, posteriormente, a valva contraria pelo seu bordo dor- 
sal. fisse traco parece ser, ademais, peculiar ao genero. 

GfiNERO TERRAIA COX 1934 

Holdhaus descreveu 4 especies novas de lamelibranquios 
do Sul do Brasil referindo-as ao genero Solenomorpha Cock 
(8, p. 4-15, 1 t. f. 1-11): S. similis, S. intermedia, S. altissima 
e S. deflexa. Segundo Beder (2) o dr. Keidel identificou con- 
chas das proximidades de Vila Rica (Paraguai) com perten- 
centes ao mesmo genero Solenomorpha, provavelmente S. 
similis e S. intermedia Holdhaus. 

Tires das Solenomorpha de Holdhaus foram referidas 
na monografia de Reed sobre o triassico do Sul do Brasil 
como Cuspidaria similis (Hold.) 14, p.44-46 t.4 f .1-5), Cuspi- 
daria? deflexa (Hold.) (idem, p. 46) e Myophoria (Hemina- 
jas)? intermedia (Hold.) (ibidem, p.30 t.2 f.16). 

Cox, estudando conchas procedentes do Uruguai, pro- 
pos para uma forma identificada como S. altissima de Hol- 
dhaus um genero novo, que denominou Terraia (4, 269-273 
t.10 f.la-c,2a-c, 4,5; 4a, p.41-45). Em vista da grande va- 
riacao notada nos seus exemplares referiu a mesma especie 
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S. intermedia Holdhaus; baseando-se na semelhanca dos ca- 
racteres externos incorporou ainda na mesma 'especie a for- 
ma descrita por Reed (14) como Isocyprina reducta. 

Segundo Cox, o genero Terraia parece ser aparentado 
com Pseudocorbula Philippi. Diferiria principalmente pela 
ausencia de um dente cardinal anterior distinto na valva es- 
querda, cujo lugar e tornado pela projecao angular do bordo 
lunular. 

Terraia altissima (Holdhaus) 

Solenomorpha altissima Holdhaus 1919 (8, p. 12-13 t.l f .8-10) 
Isocyprina reducta Reed 1929 (14, p.40-42 t.l f. 11-17) 

Material: 8 valvas direitas, 9 valvas esquerdas e 
um individuo completo. 

Estado: 12 individuos em bom estado de conserva- 
cao; o de numero VI mostra satisfatoria- 
mente os caracteres internes da valva direi- 
ta; o individuo n. XIII e incompleto, mas 
mostra bem a charneira da valva esquerda. 

Medidas: 
N.0 II (valva direita) c 15mm a llmmS 
N.0 X (valva direita) 26 18,5 

Procedencia: o individuo n. I precede da chacara 

Santa Elisa (Campo do Coxo); os de nu- 
mero II a XII procedem da chacara do sr. Goss, 
Ferraz; e o de n. XIII precede do jazigo a direita 
da estrada de rodagem Rio Claro-Corumbatai, pro- 
ximo a ponte sobre o Rio Corumbatai. 

Mau grado o maior tamanho de alguns, os meus exem- 
plares (formas adultas possivelmente) correspondem bem 
a Terraia altissima (Holdhaus) e a charneira, como e mos- 
trado pelos individuos de ns. VI c XIII, concorda com a des- 
cri^ao de Cox. 

Como ja se disse antes, Cox propos para Solenomorpha 
altissima Holdhaus um novo genero, que denominou Terraia 
(4). Segundo aquele autor, a variacao notada nos exempla- 
res por ele estudados permitiria referir a mesma especie a 
forma descrita por Holdhaus como Solenomorpha interme- 
dia, pelo menos a apresentada na figura 7 da sua memoria 
(8). Raseando-se na semelhanca dos caracteres externos re- 
feriu tambem a mesma especie a forma descrita por Reed 
(14) como Isocyprina reducta. 

Efetivamente os meus exemplares mostram uma varia- 
cao no tracado. A percentagem da altura tomada sobre o 
comprimento vai de 74-83 %. Mas a variacao no material 
que estudei nao permite ainda abalisar a sinonimia de S. 
intermedia Holdhaus (como figurada em 7 na memoria de 
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Holdhaus) estabelecida por Cox. S. intermedia (8, p. 11-12 
t.l f.6-7) e fortemente alongada e trapezoidal, enquanto T, 
altissima e curta e triangular. A argumenta^ao baseada no 
simples aspecto externo e fragil ^e nesse particular poder- 
se-ia apontar tambem certa semelhan^a entre S. intermedia 
e Sanguinolites elongatns Holdhaus (8, p. 16-19 t.l f .13). Pa- 
rece ser mais rasoavel a sinonimiza^o de /. reducta Reed. 
Nao coincidem, e verdade, os caracteres dentarios, mas Reed 
os descreveu baseado em moldes. 

G^NERO PLESIOCYPRINELLA HOLDHAUS 1918 

O genero foi proposto por Holdhaus (8, p.20-23) para 
uma forma proc'edente do Morro da Mata Negra, cerca de 
19 quilometros da cidade de Rio Claro que denominou P. ca- 
rinata (idem, p.21-23 t.2 f.1-5). Os seus colecionadores fo- 
ram Derby e Fenn. Reed refere a mesma especie duma lo- 
calidad^ situada entre Morro Grande e Ferraz, Municipio de 
Rio Claro, S. Paulo (15, p.485-486 t.19 f.13), onde foi cole- 
tada pelo Rarao von Huene. O mesmo autor registrou-a tam- 
bem numa colecao procedente de Rio Claro, Parana (14, 
p. 76-78). 

Holdhaus salientou a estreita liga^ao entre Plesiocypri- 
nella e Plesiocyprina Munier Chalmas. Difeririam, segundo, 
esse autor, sobretudo no que diz respeito as mimicias da 
charneira, aproximando-se pelo aspecto externo e por cer- 
tos caracteres internes como a posicao das impressoes mus- 
culares. 

Discutindo a idade do genero, o prof. Holdhaus escreve 
que a semelhanca do mesmo com o genero jurassico P/e- 
siocyprina nao constitui felemento decisivo a respeito, posto 
que lamelibranquios de aspecto externo muito aproximado e 
relacionados, talvez, ate filogeneticamente com Plesiocypri- 
na ocorrem em camadas de idade paleozoica superior. Nes- 
se comentario possivelmente foi influenciado pela idade car- 
bonifera que ele proprio atribuiu as formas associadas. A 
ligacao apontada parece ter-se tornado sobremodo signifi- 
cativa, depois que Reed referiu a mesma associacao ao trias- 
sico superior. 

Contudo Reed manifestou-se a respeito (14, p.78), con- 
fessando-se incapaz de oferecer qualquer comentario de va- 
lor sobre a concha, uma vez que a mesma lembrava simul- 
taneamente formas pertencentes a generos diversos como 
Cypricardia rostrata Sowerby, exemplares imperfeitos de 
Myophoriocardium e especies de Megalodon. 

Plesiocyprinella carinata Holdhaus 

Material: varios exemplares. 
Estado: muitos individuos se acham em bom esta- 
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do de conservacao, mostrando alguns os ca- 
racteres da charneira. 

Medidas: 
c 15mm a 13mm5 

43mm5 38mm 

Procedencia: de todos os jazigos pesquisados, do 
horizonte inferior, mas o maior numero de 
individuos foram coletados na chacara do 
sr. Goss, Ferraz. 

A colecao inclui dois individuos com as valvas unidas, 
mas infelizmente nao completas. 

Alguns exempiares apresentam-se deformados por com- 
pressao. 

A descricao original da especie apresentada dispensa 
aqui qualquer insistencia a respeito. 

GENUS PLEUROPHORUS KING 1848 

Pleurophorus cf. elongatus Moore 

Est. I, fig. 4 

Pleurophorus cf. elongatus (Moore) Reed 1935 (16;16a, p. 14) 
Sanguinolites elongatus Holdhaus 1918 (9, p. 16-19 t.l f.13) 

Material: 6 valvas direitas. 
Estado: so o exemplar n. I esta completo e mostra 

a charneira; os 4 restantes sao incompletos 
e nao mostram os caracteres internos. 

Medidas (tomadas sobre o exemplar completo): 
N.0 I c 26mm5 a 13mm5 

Procedencia: Ferraz, chacara do sr. Goss. 

As valvas sao referiveis a especie procedente do Parana 
descrita por Holdhaus como Sanguinolites elongatus (8, 
p. 16-19 t.l f.13). Concordam hem os caracteres externos. 
O material estudado por esse autor nao revelou os caracte- 
res internos e o sen melhor exemplar tinha a extremidade 
anterior obstruida. O maior especime da minha colecao 
(n. I) possue dimensoes ligeiramente menores que as do fi- 
gurado por Holdhaus. A sua parte anterior e estreitada, 
unindo-se o bordo inferior, convexo, em curva curta, ao bor- 
do lunular, reto e inclinado, de modo a formar um angulo 
proeminente. 

Em monografia datada de 1929 Reed sugeriu (14, p.78) 
que essa especie poderia ser comparada com Pleurophorus 
elongatus Moore. Em trabalho ulterior (16;16a, p. 14) atri- 
buiu um molde imperfeilo de valva esquerda, procedente 
de Canoinhas, Rio Claro (Estado do Parana), a Pleurophorus 
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cf. elongatus (Moore). Fez notar tambem certa semelhanca 
entre o seu exemplar e a concha do calcareo com Myophoria 
de Huiairas (Peru) referida por Jaworski como Anodonto- 
phora? elongata Moore (10, p. 122-124 t.4 f.8). 

O individuo n. I da minha colecao mostra os caracteres 
da charneira, alias em nao muito bom estado de conserva- 
gao. A linha cardinal e sinuosa e apresenta uma saliencia 
laminar que se inicia imediatamente sob o apice umbonal, 
e prolonga-se ate cerca de 1/3 do comprimento do bordo 
vulvar. A lunula e a vulva sao estreitas e profundas. 0 li- 
gamento e opistodetico. 

Parece-me fragil, no caso, qualquer argumentacao de 
ordem sistematica decisiva baseada em caracteres duma char- 
neira mal conservada. 

Efetivamente, a julgar pelo aspecto externo, a especie 
que Holdhaus denominou Sanguinolites elongatus asseme- 
Iha -se a Pleurophorus elongatus Moore (11, p.503-504 t.XV 
f. 14-15), Pelo aspecto externo lembra ainda Pleuromya 
elongata Schloth. (5, p.47 t.Ill f.2). A unica charneira, em 
nao muito bom estado alias, como ja se disse, recorda a de 

Pleurophorus curionii Hauer (idem, p.40 t.IX f.7) do car- 
nico medio da Alemanha. Nao vejo, porem, nenhuma seme- 
Ihanga notavel entre a forma presente e a de Huairas refe- 
rida por Jaworski como Anodontophora? elongata. 

Pleurophorus King viveu do devoniano ao triassico, ten- 
do sido especialmente abundante no permiano. 

Nao se negaria que, simplesmente pelos caracteres exter- 
nos, esta forma sugere o genero Sanguinolites Mc Coy do 
carbonifero. Mas a sua charneira nao e edentelosa e nem 
apresenta o bordo cardinal espessado ao longo de todo o seu 
comprimento como e proprio desse genero (7, p. 1175). 

G6NERO FERRAZIA REED 1932 

O genero foi criado por Reed (15, p.480-482 t.19 f.1-5; 
15a, p.26-28 t. f.1-5) para conchas coletadas por von Huene 
nas proximidades de Ferraz (Municipio de Rio Claro, S. 
Paulo). 

Foi entao conferido o nome de Ferrazia cardinalis ao 
genotipo. Segundo o proprio Reed, recorda essa forma pelo 
aspecto externo tanto Myophoria kefersteini, como M. harpa 
de Minister, divergindo porem consideravelmente os caracte- 
res da charneira. 

F. cardinalis foi atribuida ao horizonte inferior. O ge- 
nero foi assinalado tambem no Estado do Parana ao longo 
do ramal Riosinho-Guarapuava (17, p.57). 
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Ferrazia cardinalis Reed 

Material: as valvas sao incompletas; unicamente 
uma delas mostra a charneira, mas em mau 
estado. 

Procedencia: Ferraz, chacara do sr. Goss. 

As conchas em questao concordam bem com a especie, 
descrita por Reed (15, p.480-482 t.19 f. 1-5; 15a, p.26-28 
t. f.1-5), da mesma regiao. 

Devo acrescentar que se trata duma forma nao muito 
frequente, pelo menos nas localidades por mim pesquisadas. 

GfiNERO P LEU ROM Y A AGASSIZ 1842 

Pleuromya aff. mactroides Schloth. 

Est. I, fig. 5 

Material: 2 valvas direitas e um molde interno im- 
perfeito duma valva direita. 

Estado: a unica charneira observavel nao se acha 
em estado satisfatdrio; as valvas nao mos- 
tram os demais caracteres internes. 

Medidas (tomadas sobre o exemplar maior): 
N.0 I c 29mm a 21mm 

Procedencia: jazigo a direita da estrada de roda- 
gem Rio Claro-Corumbatai, Ferraz. 

Figuram na colecao duas valvas direitas e um molde in- 
terno muito imperfeito pertencentes a forma ainda nao re- 
ferida do triassico do Sul do Brasil. 

O molde nao oferece element© algum, que mereca es- 
pecial consideracao. A valva mais completa mostra a char- 
neira em estado nao muito bom. Os demais caracteres ih- 
ternos sao desconhecidos. Pode ser descrita como se segue. 

Concha relativamente delgada, ineqiiilatera, mactracea, 
entumecida na regiao umbonal e deprimida para os bordos. 
Umbo saliente, submediano, prosogiro. Bordo inferior con- 
vex©. Extremidade anterior fortemente curva; extremidade 
posterior obliquamente truncada. Carena posterior muito 
fraca, curva. Superficie externa apresentando estrias sub- 
marginais pouco pronunciadas. Linha da charneira sinuosa; 
no especime em questao, parcialmente obstruida na regiao 
cardinal, nao evidenciando por isso indicio algum da denti- 
cao. Ligamento opistodetico, apresentando-se bem distinta 
a ninfa ligamentar. 
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EST. I 
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Discussdo 

A soma dos caracteres, especialmente o aspecto da li- 
nha da charneira poderiam sugerir o genero Ceromya Ag., 
genero esse atribuido ao jurassico. Mas o mau estado da 
Snica charneira passivel de exame enfraquece desde logo 
qualquer apreciacao mais segura a respeito. Tendo em con- 
sid'era^ao o aspecto externo, sinto-me mais inclinado a su- 
por que se trata antes de uma forma aiiada a Pleuromija 
mactroides Shloth. (5, p.47 t.3 f.l) do triassico germanico 
medio. Mas essa especie e mais alongada e apresenta o umbo 
menos pronunciadamente prosogiro. Grosso modo lembra a 
forma referida por Holdhaus como Sanguinolites sp. (8, 
p. 19 t.l f.12), representada na colecao desse autor por um 
molde interno. Porem como foi figurada, nao mostra o um- 
bo tao pronunciadamente prosogiro e a carena posterior e 
muito mais forte e mais inclinada que a da presente concha. 

Nao fica afastada a possibilidade de se tratar duma for- 
ma nova, o que estudos posteriores "esclarecerao a vista de 
material mais favoravel. 

B) Horizonte superior 

PINZONELLOPIS GEN. N. 

Est. I, fig. 6, 7a, 7b. 

No seu primeiro trabalho sobre o triassico do Sul do 
Brasil, Reed (RSjlSa) referiu conchas de Rio Claro (Mare- 
chal Malet, Parana) ao genero Pachycardia Hauer, dando 
uma forma como P. aff. rugosa Hauer (13, p. 40-41, t.l f.l; 
13a. p. 11-12 t. f.l) e descrevendo outra com o nome de P. 
neotropica (13, p.44-45 t.l f.3-3b; 13a, p. 16-17 t. f.3-3b). A 
primeira nao mostrou os caracteres externos; a charneira da 
segunda, de acordo com esse autor, apresentaria, na valva 
esquerda, um dente cardinal forte e um ou dois dentes me- 
nores transversals e, na valva direita, dois ou tres outros 
pouco menos pronunciados. Referiu ainda um dente late- 
ral posterior obscuro, fraco, fino, estreito, alongado. A sua 
descricao repousou sobre moldes internos e valvas imperfei- 
tas. Fez observar, entretanto, que a especie devido ao seu 
peculiar tracado da linha palial poderia possivelmente per- 
tencer a um novo sub genero ou mesmo genero. Em 1929 
o mesmo autor descreveu conchas de Agua Quente (Parana) 
como P. rugosa Hauer var.nov. occidentalis (14, p.70 t.5f 
f.7-10). Referiu dessa vez a nova variedade os especimes ti- 
dos anteriormente como P. aff. rugosa Hauer. Figurou a 
charneira das duas valvas, mas nao fez a respeito nenhuma 
referencia descritiva no texto. No mesmo trabalho (idem, 
p.70-72 t.5 f.2-6a) atribuiu especimes de Agua Quente (ns. 
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4 e 10), Rio Claro e Terezina a P. neotropica, figurando-lhes 
identicamente a charneira das duas valvas. Afirmou, entao, 
que apresentavam os caracteres previamente descritos. Em 
rela^ao a P. rugosa var. occidentalis escreveu (ibidem, p. 
70) : "A linica diferenca da forma tipo consiste no bico que 
e um tanto mais obtuso e ligeiramente mais anterior. Ha al- 
guma variagao na altura relativa, no comprimento de nos- 
sos especimes e na carina mais aguda". Porem a charneira, 
como foi figurada, nao corresponde a diagnose original de 
P. neotropica. A figura 4 parece mostrar nitidamente que a 
valva esquerda possue um unico dente cardinal, ladeado por 
duas fossetas, a nao ser que se considere como dentes late- 
rais a ninfa ligamentar, posta ai em evidencia, e aquilo que 
deve corresponder ao bordo anterior fraturado. 

A charneira da valva esquerda figurada em 3, sugere 
dois d'entes cardinais divergentes, mas esta em desacordo 
com as duas outras figuradas (ibidem, t.5 f .2a e 4). A char- 
neira da valva esquerda de P. rugosa Hauer var. occidentalis 
figurada em 8 nao mostra a denticao satisfatoriamente por- 
que nao foi, ao que se percebe, completamente desimpedida 
da matriz. Tambem nao e muito satisfatoria a representa- 
cao da charneira da valva direita (ibidem, t.5 f.10). 

Nos trabalhos ulteriores sobre o triassico do Brasil o 
mesmo autor notificou a ocorrencia de P. rugosa var. occi- 
dentalis c de P. neotropica em colecao organizada por von 
Huene nas proximidades de Camaquan (Rio Claro, S. Pau- 
lo) (15, p.485; 15a, p.32), bem como em outra colecao orga- 
nizada pelo Service Geologico em Colonia Vieira, Canoinhas, 
Estado de Santa Catarina (16; 16a, p. 15). 

A minha colecao inclui um numero elevado de exem- 
plares referiveis a Pachycardia rugosa var. occidentalis Reed 
e boa parte dos mesmos apresenta a charneira e demais ca- 

racteres internes esplendidamente conservados. Procedem 
da mesma jazida de Camaquan onde haviam sido coletados 
por von Huene (9) e da jazida de Corumbatai. 

Nao revelou o material nenhuma forma referivel com 
seguranca a P. neotropica Reed. 

A observacao acurada dos caracteres morfologicos dos 
especimes levaram-me a concluir que os mesmos nao podem 
ser referidos ao genero Pachycardia Hauer, genero esse que 
sem duvida recordam apenas pelo aspecto exlerno. 

Pachycardia e um genero do triassico alpino cuja char- 
neira apresenta dois fortes dentes cardinais divergentes e um 
dente posterior longo em cada valva; vide por exemplo 
Waagen (18, p.6-15 t.25 f.1-7 e t.26 f.1-11) e Wohrmann 
(19, p. 187-189 t.6 f.8-14). Ora, nos especimes por mim exa- 
minados, a charneira mostrou, invariavelmente, na valva di- 
reita, uma fosseta triangular e dois dentes cardinais e. na 
valva esquerda, um unico denle cardinal forte, flanqueado 
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por duas fossetas. Nao encontrei vestigio de nenhum outro 
dente. 

A charneira concorda muitissimo mais com a que o pro- 
prio Reed descreveu para o seu genero Pinzonella (15; 15a), 
diferindo principalmente, em que este outro genero por via 
de regra apresenta um unico dente cardinal triangular na 
valva direita. 

Constituem pois, referidos exemplares uma forma aliada 
a Pinzonella, podendo ser proposto para os mesmos um no- 
vo genero, que denomino Pinzonellopis, ficando assim em 
evidencia a estreita ligacao com Pinzonella. 

Diagnose generica - 

Concha ineqiiilatera, francamente ineqiiivalva, cordi- 
forme ou subtriangular, deprimida, mostrando na parte me- 
diana um sulco raso de direcao obliqua; valva direita mais 
longa, mais baixa e menos entumecida. Umbo anterior, proe- 
minente, prosogiro. Carena encurvada; truncatura posterior 
obliqua. Superficie externa ornamentada com estrias sub- 
concentricas mais ou menos acentuadas. Linba da charneira 
sinuosa. Valva esquerda apresentando uma placa cardinal 
semicircular, localisada sob o apice do umbo, com um unico 
dente cardinal proeminente, ladeado por duas fossetas den- 
tarias; placa cardinal da valva direita com uma unica fos- 
seta dentaria, em contraposicao, flanqueada por dois dentes 
cardinais distintos. 

Concha integro-paliada, tendo o interior dividido sub- 
medianamente em duas lojas por uma crista obliqua baixa. 
Posicao das impressoes musculares semelhante a de Pinzo- 
nella. Impressao do adutor anterior subtriangular, bem mar- 
cada; impressao do adutor posterior maior, mais leve. 

Ligamento externo, opistodetico. 
Genotipo: Pinzonellopis occidentalis (Reed). 
A especie descrita por Reed como Pachgcardia neotro- 

pica e referivel a esse novo genero. 

Pinzonellopis occidentalis (Reed) 

Est. I, figs. 6, 7a, 7b. 

Pachgcardia aff. rugosa Reed 1928 (13, p.40-41 t.l f.l; 
13a, p.11-12 t.f.1). 

Pachgcardia rugosa var. occidentalis Reed 1929 (14, p.70 
t.5 f.7-10). 

Material: mais de uma centena de exemplares. 
Estado: muitos individuos se acham em bom es- 

tado de conservacao; 14 deles mostram sa- 
tisfatoriamente os caracteres dentarios. 
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Medidas: 

N.0 I (valva esquerda) c 12mm5 a 8mm5 
N.0 XXXII (valva esquerda) 12 22,5 
N.0 IV (valva direita) 16 10 
N.0 XII (valva direita) 20 13 

Procedencia: os ns. I-LXX, procedem de Corum- 
batai; os restantes foram coletados em Ca- 
maquan. 

A concha corresponde a referida em 1924 (13; 13a) por 
Reed como Pachycardia aff. rugosa Hauer e em 1929 (14) 
como Pachycardia rugosa var. nova occidentalis. No primei- 
ro trabalho esse autor descreveu-a externamente; no segun- 
do, como ja foi dito atraz, figurou-lhe a charneira, sem fa- 
zer no texto nenhuma referencia descritiva a respeito. As- 
sim reputo util apresentar aqui uma descricao dos caracte- 
res internes da mesma. 

A charneira apresenta na valva esquerda uma placa 
cardinal semicircular com um linico dente forte, obliquo, 
proeminente, subtriangular, de apice obtuso cuja aresta mais 
aguda se liga, superiormente, ao bordo antero-dorsal (bordo 
lunular) da valva. O espaco triangular compreendido entre 
esse dente, o bordo lunular e a margem inferior da placa 
cardinal e ocupado por um alveolo dentario profundo. En- 
tre o dente cardinal e o bordo postero-dorsal (ninfa liga- 
mentar) ha uma goteira relativamente profunda. 

A charneira da valva direita apresenta uma fosseta trian- 
gular profunda, situada entre dois dentes cardinals fortes, 
subtriangulares, pouco proeminentes. 

A concha e integro-paliada e tern o interior dividido 
submedianamente em duas lojas por uma crista obliqua bai- 
xa. A posicao das impressoes musculares e semelhante a de 
Pinzonella. Impressao do adutor anterior forte, subtriangu- 
lar. Impressao do adutor posterior maior, mais leve e pouco 
nitida. 

Devo acrescentar que a especie e muito variavel em al- 
tura. 

JACQUESIA, GEN. N. 

Est. II, figs. 1, 2,3. 

No seu primeiro trabalho sobre lamelibranquios trias- 
sicos do Brasil Reed (13; 13a) assinalou especimes como Myo~ 
phoria (Myophoriopis) aff. lineata (Miinst.) e Myophoria 
(Myophoriopis) aff. carinata Bitt. 

Em um segundo trabalho (14) mais amplo, registrou 
Myophoriopis martialis (sp. n., M. cf. kittli Rittner, M. cf. 
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rosthorni Boue?, M. cf. richthofeni Stur, M. brasiliensis sp.n., 
M. aff. lineata Miinster? e M. sp. 

Referiu, dessa vez, a forma tida anteriormente como Myo- 
phoriopis aff. carinata a nova especie M. brasiliensis (idem, 
p.72-74 t.5 f.l, la). Posteriormente, passou a atribuir a sua 
especie martial is ao novo genero Terraia de Cox (16; 16a), 
afirmando, entao, que a mesma estava intimamente relacio- 
nada com M. brasiliensis. 

Contando a minha colecao com uma boa copia de exem- 
plares referiveis a M. brasiliensis Reed, foi-me possivel es- 
tudar a charneira e demais caracteres internos dessa espe- 
cie, ate entao desconhecidos. Os resultados do estudo, espe- 
cialmente a observacpo dos caracteres dentarios, levaram-me 
desde logo a r^tira-la do genero a que fora atribuida. Com 
efeito, a simplicidade dentaria notada nos especimes nao e 
propria de Myophoriopis Wohrmann; vide, por exemplo, 
Bittner (1, p.108-116 t.13 f.1-17). 

Parece-me, por outro lado, que os sens caracteres nao 
se coadunam nao so com os de Terraia Cox como com os 
de qualquer outro genero conhecido dos terrenos secunda- 
rios. Proponho para os mesmos um genero novo com o no- 
me de Jacquesia, em homenagem ao professor Dr. Luciano 
Jacques de Moraes, da Universidade de Sao Paulo. 

Convem notar que a charneira deste novo genero lem- 
bra um tanto a de Ceromya Agassiz, do jurassico. Diver- 
gem porem os demais caracteres. Recorda tambem, ligeira- 
mente, a de Burmesia? posteroradiata Cox do triassico do 
Vale do Jordao (3, p.85-6 t.2 f.l2a, b, c). 

Diagnose generica 

Concha subtriangular, inequilatera e ligeiramente ine- 
qiiivalva. Umbo proeminente, subanterior, voltado para 
diante. Carena posterior forte. Extremidade anal truncada. 
Liinula e vulva presentes. Ligamento externo opistodetico. 
Superficie externa ornamentada com estrias subconcentricas 
mais ou menos acentuadas. 

Linha da charneira sinuosa. A valva direita mostra uma 
projecao do bordo lunular entumecida, simulando um dente 
cardinal alongado unico. A valva esquerda mostra uma fos- 
seta em contraposicao, disposta anteriormente ao apice do 
umbo. Impressao do adutor anterior pequena, piriforme, 
distinta; impressao do adutor posterior maior, pouco marca- 
da. Linha palial simples. 

Gendtipo: Jacquesia brasiliensis (Reed.). 

Possivelmente as demais formas atribuidas por Reed ao 
genero Myophoriopis deverao ser referidas a este novo ge- 
nero, ou eventualmente, ao genero Terraia Cox. 
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Jacquesia brasiliensis (Fteed) 

Est. II, figs. 1, 2,3,. 

Mijophoriopis aff. lineata Reed 1928 (13, p.43-44 t.l f.2; 
13a, p. 14-15 t. f.2). 

Mijophoriopis aff. carinata Reed 1928 (13, p.44 t.l f.6, 
6a-b; 15a; p. 16 t. f.6,6a-b). 

Myophoriopis brasiliensis Reed 1929 (14, p.72-74 t.5 
f.l,la). 

Terrain martialis (Reed) 1935 (16; 16a, p. 13-14 t.l 
f .6,6a). 

Material: varios especimes e alguns moldes in- 
ternos. 

Estado: grande parte dos especimes se acham em 
bom estado de conserva^ao; oito deles per- 
mitiram a tomada de medidas; os individuos 
ns. I e X mostram respectivamente, os cat-ac- 
teres internos das valvas esquerda e direita; 
a charneira pode ser observada em varios 
exemplares. 

Medidas: 

N.0 I (valva esquerda) c 30mm5 a 20mm5 
N.0 VII (valva esquerda) 34 24,5 
N.0 IV (valva esquerda) 37,5 27 
N.0 VIII (valva esquerda) 41 28,5 
N.0 II (valva direita) 34 21,5 
N.0 III (valva direita) 36,5 25 
N.0 V (valva direita) 37,5 27 
N.0 VI (valva direita) 40 25,5 

Procedencia: os de ns. I-XX procedem de Corum- 
batai; os demais foram coletados em Cama- 
quan. 

Descricdo 

A diagnose original desta espccie repousa sobre um mol- 
de interno bem conservado duma valva direita. Rcfirirei 
aqui, tao somente, em base dos meus exemplares, os caracte- 
res que foram omitidos na mesma. 

A concha e ornamentada com estrias subconcentricas 
mais oil menos marcadas. A valva esquerda e mais bojuda 
e possui o bordo ventral pronunciadamente convexo. 

A linha da charneira e sinuosa. A valva direita mostra 
uma projecao espessa e entumecida do bordo lunular, a gui- 
sa dum dente cardinal unico alongado. Um canal estreito 
corre entre a mencionada projecao e o umbo. A charneira 
da valva esquerda mostra uma fosseta em contraposi^ao, dis- 
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posta anteriormente ao apice do umbo. Sao sobremodo evi- 
dentes as ninfas ligamentares. 

A concha e um tanto variavel em altura como demons- 
tram as medidas. Nos exemplares estudados a percentagem 
da altura, tomada sobre o comprimento, varia de 67 a 72 % 
para a valva esquerda, e de 63 a 68 % para a valva direita. 

Observagdo: — No seu primeiro trabalho sobre o trias- 
sico do Brasil Reed (13) comparou alguns moldes internes 
procedentes de Malet, Estado do Parana, com Myophoriopis 
lineatal Miinster e M. carinata Bittner. Mas, pela descri^ao 
e pelas figuras apresentadas, correspondem tao bem aos 
meus exemplares de J. brasiliensis que nao tenho nenhuma 
diivida em referi-los como pertencentes a esta especie. 0 
mesmo pode ser dito em rela^ao a valva direita de Canoinha, 
Santa Catarina, mencionada como Terraia martialis (Reed) 
(16; 16a). 

GfeNERO PSEUDOCORBULA PHILIPPI 1898 

Varias conchas do triassico sul-americano foram atri- 
buidas por Reed (14; 16; 16a) e Cox (4) ao genero Pseudo- 
corbula de Philippi. A verdade porem e que nao ha muita 
concordancia entre os caracteres das charneiras observadas 
nos especimes sul-americanos e os mencionados na diagnose 
original desse genero (12, p. 168-173 t.5 f.5, 7, 8). 

Pseudocorbula camaquensis sp. n. * 

Est. II, figs. 4a, 4b e 5. 

Material: 5 valvas esquerdas e 4 direitas. 

Estado: com excecao duma valva esquerda (indi- 
viduo n. I) quase perfeita, as demais nao 
estao em muito bom estado. Os individuos I 
e IV sao os que mostram melhor os caracte- 
res internes. 

Medidas (tomadas sobre os individuos mais com- 
pletos): 

N.0 I (valva esquerda) c 18mm5 a 12mm5 
N.0 II (valva esquerda) 16,5 12,5 
N.0 Ill (valva esquerda) 17 11,5 
N.0 IV (valva direita) 15,5 11,5 

Procedencia: Camaquan. 

Descrigdo 

Concha subelitica, ineqiiilatera, moderadamente abaula- 
da na parte anterior, comprimida posteriormente. Umbo re- 
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duzido, subanterior. Exlremidade anterior arredondada. 
Extremidade posterior estreita, proeniinente, verticalmente 
truncada (subestrangulada em dois individuos). Carena 
posterior, fraca, indo do umbo ao extremo inferior da trun- 
catura posterior. A linha da carena, do bordo vulvar e a 
truncatura posterior delimitam mna pequena area triangu- 
lar estreita, ligeiramente deprimida, Lunula e vulva pre- 
sentes. 

Yalva esquerda mais alongada, mostrando na linha da 
charneira uma fosseta triangular, cujo apice quase atinge 
a parte mais elevada do umbo. Nao ha indicio de um dente 
posterior reduzido como em P. anceps. A area cardinal pos- 
terior a fosseta e acbatada; a anterior e saliente, em aresta, 
prolongando-se atraves da aba saliente do bordo lunular. 
Valva direita apresentando um unico dente cardinal forte, 
proeminentc. 

Superficie externa, ornamentada com linbas concentri- 
cas pouco salientes. 

A impressao do adutor e b'em marcada, piriforme, maior 
que a do adutor posterior. Localisa-se imediatamente sob 
o bordo lunular, prdxinia do bordo anterior da valva e e 
encimada por uma pequena impressao triangular distinta 
do musculo pedial. A impressao do adutor posterior e trian- 
gular, situa-se sob o bordo vulvar, um tanto afastada do ex- 
treme posterior. Faltam elementos para se opinar segura- 
mente sobre a linha palial. 

Discussdo 

Os caracteres dentarios desta concha assemelham-se aos 
do genero Terraia Cox (4). Pelo aspecto externo recorda 
Myophoria (Heminajas) holdhansi Reed (14, p.26-30 t.l 
f.1-5). A soma dos seus caracteres, entretanto, aproximam- 
na muito mais de certas especies do triassico sul-americano 
referidas ao genero Pseudocorhnla Philippi. Avisinha-se um 
tanto de P. subtriangularis Reed (16; 16a, p. 12 t.l f.4), cuja 
diagnose repousa sdbre uma linica valva esquerda incomple- 
ta, de tamanho menor e que nao mostrava os caracteres in- 
ternos. Porem a cauda mais alongada e mais estreita e um 
traco caracteristico que, aliado a ornamentacao fraca a dis- 
tingue bem, nao so dessa especie como das demais do trias- 
sico sul-americano atribuidas ao genero Pseudocorbula. A 
nova especie leva o nome do lugar de procedencia. 

Pseudocorbula triangularis sp. n. 

Est. II, figs. 6a, 6b. 

Material: 1 valva esquerda e uma direita. 
Estado: o individuo n. I (valva esquerda) e incom- 

pleto e nao mostra os caracteres internos; o 
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EST. U 
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individuo n. II, e completo •e mostra satisfa- 
toriamente os caracteres internos. 

Medidas: 

N.0 II (valva direita) c 14mm5 a 11mm 

Procedencia: Corumbatai, Rio Claro. 

Descrigdo 

Concha subtriangular, subeqiiilatera, moderadamente 
entumecida anteriormente. Umbo proeminente, submediano. 
Extremidade anterior arredondada; extremidade posterior 
obliquamente truncada. Carena posterior arqueada, de con- 
vexidade voltada para fora. Liinula e vulva estreitas. Bor- 
do inferior sinuoso, convexo nos dois ter^os anteriores e con- 
cavo no ultimo terco posterior. Linha da carena muito pro- 
xima do bordo vulvar. Ornamentacao externa constituida 
por 23-25 costelas salientes. 

Valva direita apresentando um unico dente cardinal 
forte, proeminente, triangular, obliquo. Impressoes muscula- 
res bem pronunciadas. Impressao do adutor anterior piri- 
forme, encimada por uma pequena impressao triangular do 
musculo pedial. Impressao do adutor posterior subtriangu- 
lar. Linha palial sinuosa posteriormente. Sob o bordo lu- 
nular ha uma saliencia submarginal fraca, interrompida an- 
tes do dente cardinal, a guisa dum dente lateral anterior. 
Desconhecem-se os caracteres internos da valva esquerda. 

Discussdo 

A concha pelo aspecto externo aproxima-se de P. sub- 
triangalaris Reed (16; 16a. p. 12 t.l f.4), mas os seus bor- 
dos vulvar e lunular unem-se ao apice do umbo em angulo 
mais agudo (cerca de 125°) e e mais curta e mais alta que 
essa especie. Nao encontrei maior semelhanca entre a mes- 
ma e as demais Pseudocorbula conhecidas do triassico sul- 
americano. 

Penso poder referir a presente especie a concha reco- 
nhecida por Reed (1928) como Anodontophora aff. trapezoi- 
dalis Mansuy (13, p.41-42 t.l f.7-8; 13a. p.12-13* t. f.7-8), 
pelo menos a figurada em 7. 

Pseudocorbula anceps Reed 

Material: 2 valvas esquerdas e 2 direitas. 

Estado: o individuo n. II mostra a charneira e os 
demais caracteres internos da valva esquer- 
da; o individuo n. Ill mostra satisfatoria- 
mente a charneira da valva direita, mas e 
incompleto. 
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Medidas: 

N.0 I (valva esquerda) c 17mm a 13mm5 
N.0 II (valva esquerda) 13 10,5 
N.0 IV (valva direita) 14,5 11,5 

Procedencia: os ns. I, II e III procedem de Corum- 
batai; e o n. IV precede de Camaquan. 

Embora os exemplares em questao apresentem maior 
numero de costelas na ornamentacao externa (17-23), nos 
pormenores da denticao, tra^ado subelltico e demais carac- 
teres, concordam com a especie de Rio Claro, Canoinhas 
(Estado de Santa Catarina) que Reed descreveu como P. 
anceps (16; 16a, p. 10-12 t.l f.l-3a). 

Nao tendo sido descritas ainda as impressoes internas 
dessa especie, passo a considera-la em base do presente ma- 
terial. A impressao do adutor anterior e bem marcada, pi- 
riforme e encimada por uma diminuta impressao do mus- 
culo pedial; a impressao do adutor posterior e igualmente 
bem marcada e subtriangular. A posi^ao das impressoes 
musculares e semelhante a de P. camaquensis ou P. trian- 
gnlaris acima descritas. A linha palial e sinusada poste- 
riormente. 

Pseudocorbula subtriangularis Reed 

Material: 1 valva direita e 1 esquerda. 

Estado: nenhuma das duas valvas mostra os ca- 
racteres internes; o individuo n. II e o unico 
completo. 

Medidas: 
N.0 II (valva direita) c 14mm a 9mm5 

Procedencia: o individuo n. I precede de Corum- 
batai; o individuo n. II precede de Cama- 
quan. 

O exemplar n. I apresenta 17-18 costelas; o n. II apre- 
senta a ornamentacao um tanto obstruida com cerca de 14 
costelas. Mas o tracado subtriangular os aproxima forte- 
mente de P. subtriangularis Reed, conhecida de Canoinhas, 
Estado de Santa Catarina (16; 16a, p. 12 t.l f.4). 

GfiNERO ANOPLOPHORA (ANODONTOPHORA) 
SANDBERGER 1862 

Anoplophora intricans sp. n. 

Est. II, fig. 7. 

Material: 1 valva direita. 

Estado: a valva esta quase completa, mas nao mos- 
tra os caracteres internos. 
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Medidas: 

c 20mm a 1 Omni5 
Procedencia: Corumbatai. 

Discussdo 

Concha elitica, alongada, ineqiiilatera, deprimida late- 
ralmente. Umbo subanterior, pouco proeminente. Superfi- 
cie externa ornamentada com estrias concentricas pouco 
pronunciadas. Extremidade posterior arredondada. 

O angulo dorso-anterior bem como parte da margem ven- 
tral da valva estao obstruidos. 

Lunula e vulva indistintas. Ligamento externo, opisto- 
detico. 

Descricdo 

Reed atribuiu ao genero Anodontophora varias conchas 
do triassico do Sul do Brasil, referindo-as como A. aff. tra~ 
pezoidalis Mansuy (13; 13a) A. cf. lettica Quenstedt, A. aff. 
munsteri Wissmann, A. cf. recta Gumbel (14) e A. morata 
sp. n. (16; 16a). Notificou tambem a presen^a de especies 
indeterminaveis de Anodontophora na colecao organizada 
por von Huene nas proximidades de Camaquan, S. Paulo 
(15; 15a). 

Os caracteres externos da presente forma parecem con- 
cordar com os do genero Anoplophora (Anodontophora) 
Sandberger do triassico, mas nao me parece possivel iden- 
tifica-la com nenhuma das acima referidas nem com as re- 
feridas por Jaworski como Anodontophora cf. edmondifor- 
mis Trech (Cerro do Pasco, Peru) (10, p. 121-122) e Ano- 
dontophora (?) elongata Moore (Huairas) (idem, p. 122-124 
t.4 f.8). O sen tra^ado lembra menos A. lettica Quenstedt, 
como figurada por Philippi (12, t.6 f.5), que a mencionada 
por Reed como A, cf. lettica (14, p.54 t.3 f. 18-19). Penso 
poder referi-la como uma especie nova. 

GfiNERO MYOCONCHA SOWERBY 1824 

Myoconcha sp. 

Est. II, fig. 8 

Alguns exemplares fragmentarios coletados em Corum- 
batai e Camaquan, embora nao mostrem satisfatoriamente 
os caracteres internos, podem, possivelmente ser referidos ao 
genero Myoconcha de Sowerby. Qualquer tentativa de de- 
terminacao especifica, entretanto, seria descabida no caso. 
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Os fragmentos devem pertencer a uma especie peio me- 
nos duas vezes superior em tamanho a M. crassa Sowerby 
(cerca de 35 mm). Sao consistentes e apresentam umbo 
quase nada proeminente, subterminal, voltado para baixo, 
de cujo apice parte, em direcao ao bordo ventral, uma ca- 
rena forte, encurvada fe saliente. A area compreendida en- 
tre a linha da carena e o bordo dorsal e escavada e relati- 
vamente larga. Mostra nitidamente uma goteira alongada, 
paralela ao bordo dorsal e destinada a receber o ligamento. 
A impressao do adutor anterior e profunda e subcircular. 

O mau estado de conservacao da charneira impossibi- 
lita a aprecia^ao dos caracteres dentarios. 

Alguns moldes fragmentarios de pequenas dimensoes 
procedentes de Serrinha foram referidos por Reed como 
Myoconcha aff. goldfussi Dunker (14, p.60-62 t.4 f.16). Nao 
ha, porem, termo de comparacao entre os mesmos e os exem- 
plares ora em questao. 

O genero Myoconcha Sow, teria vivido desde o carbo- 
nifero ate o cretaceo (20, p.462); para Fischer, entretanto, 
as pretensas Myoconcha dos terrenos paleozoicos sao na ver- 
dade Modiolopsis (7, p. 1014). 

C0NCLUS6ES 

Grosso modo a malacofauna triassica da serie Gorum- 
batai de Sao Paulo e identica a das camadas Terezina e Ser- 
rinha do Parana, bem como as de Santa Catarina, Uruguai 
e Paraguai da posicao estratigrafica correspondente. 

Entretanto as associagoes faunisticas dos dois horizon- 
tes estudados nao correspondem exatamente as conhecidas 
das camadas de Serrinha e Terezina (horizontes A e B de 
Reed) do Estado do Parana (14). Assim na lista fornecida 
por esse autor para o horizonte B (idem, p.80-82) figuram, 
entre outras especies, Pachycardia rugosa Hauer var. occi- 
dentalis Reed, Plesiocyprinella carinata Hold, e Pleuropho- 
rus cf. elongatus Moore?. Mas Pachycardia rugosa Hauer 
var. occidentalis Reed, ou antes Pinzonellopis occidentalis 
(Reed), foi encontrada por mim unicamente nos jazigos do 
horizonte superior de marga creme, onde e muito ahundan- 
te, enquanto as duas outras formas foram coletadas no ho- 
rizonte inferior. Neste mesmo horizonte encontrei a especie 
Terrain altissima (Hold.) (= Isocyprina reducta Reed), re- 
ferida ao horizonte A. 

As formas do triasslco do Sul do Brasil referiveis a es- 
pecies europeias sao poucas e inseguras. No presente traba- 
Iho demonstrou-se ser inexata a atribui^ao de certas espe- 
cies ao genero Pachycardia Hauer do triassico alpino, pro- 
pondo-se para as mesmas o novo genero Pinzonellopis. Ou- 
tro genero novo, Jacquesia, foi proposto para conchas ante- 
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riormente referidas ao genero Myophoriopis. Plesiocypri- 
nella, Terraia, Ferrazia e Pinzonella sao outros tantos ge- 
neros peculiares ao triassico sul-americano. A associacao 
mostra, portanto, um carater proprio, que dificulta sobre- 
modo a sua correlacao mais segura com as faunas isocronas 
europeias. Nao possue a riqueza de cefalopodos, nem as for- 
mas de dentadura complexa conhecidas dos sedimentos oci- 
dentais mais profundos do mar andino (10). Nao ha tam- 
bem noticia segura sobre a ocorrencia de gasterdpodos nes- 
sa malacofauna transgressiva. Foram encontrados com os 
Lamellibranchiata especimes de Radiolaria (13; 13a) e Cri- 
noidea (14) nao determinadas especificamente. Moraes Re- 
go referiu a ocorrencia em Guarei, Estado de S. Paulo, dum 
exemplar fragmentario do Scaphopoda por ele classificado 
como Dentalium florencei sp. n. (*). 

Discutindo as associatjoes faunisticas das camadas Tere- 
zina e Serrinha, Estado do Parana, Reed (14) referira que, 
tanto a presenca dum fragmento de Clionites, como a de cer- 
tas formas identicas ou dificilmente separaveis de especies 
caracteristicas das camadas com Pachycardia do Sul da Eu- 
ropa, indicariam o termo superior do triassico (carnico me- 
dio). Nao deixou de mencionar o autor que as especies de 
Isocyprina bem como de Thracia pristina Reed do horizon- 
te A sugeririam o andar retico. 

As conchas determinadas como Pachycardia por Reed 
entretanto nao pertencem verdadeiramente a esse genero. 
Plesiocyprinella liga-se estreitamente ao genero jurassico 
Plesiocyprina. Se for efetiva a ligacao da concha aqui re- 
ferida como Pleuromya aff. mactroides Schloth. aquela es- 
pecie germanica ficaria tambem sugerido o triassico medio. 
Parecem-me, portanto, que a argumentacao maior em prol 
do triassico superior repousa quase exclusivamente na pre- 
senca desse fragmento de cefalopodo tido como pertencente 
ao genero Clionites, provavelmente ao subgenero Traskite 
Hyatt & Smith. 

Os resultados a que cheguei, no tocante a distribuicao 
dos especimes por horizontes, nao concordam tambem ple- 
namente com os apresentados no trabalho de Reed para a 
mesma regiao (15; 15a). 

Jacquesia brasiliensis foi atribuida ao horizonte inferior, 
conquanto eu so a tenha encontrado no horizonte superior. 
Possivelmente passou algum engano na etiquetagem dos 
exemplares enviados por von Huene. A menos que o mate- 
rial esteja muito alterado, distinguem-se facilmente os es- 
pecimes do horizonte superior nao so pela colora^ao creme 
clara que apresentam como pela litologia da matriz. 

(*) Rego, L. F. de Moraes. — Contribui?ao ao estudo das ca- 
madas superiores da Serie Passa Dois. An.Ac.Br.Ci., v. 8, 1936, 
n. 1, p. 41-52. 
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EXPLICAgAO DAS ESTAMPAS 

ESTAMPA I 

Fig. 1 —Pinzonella trigona sp.n. Valva direita (n. VI), x 1^ (aprox.). 
Chacara do sr. Goss, Ferraz. 

2 a, b — Idem, a) Vista interna da valva direita (n. VII), xl 1/3 
(aprox.); b) Vista externa da mesma valva, x 1 1/3 
(aprox.). Jazigo a direita da estrada de rodagem Rio 
Claro-Corumbatai, Ferraz. 

3 — Pinzonella similis Reed. Vista interna da valva direita (n. II), 
xl^j (aprox.). Jazigo a direita da estrada de roda- 
gem Rio Claro-Corumbatai, Ferraz. 

4 — Pleurophorus cf. elongatus Moore. Valva direita (n. I), xIMj 
(aprox.). Chacara do sr. Goss, Ferraz. 

5 — Pleuromya aff. mactroides Schloth. Valva direita (n. I), x 1 1/7 
(aprox.). Jazigo a direita da estrada de rodagem Rio 
Claro-Corumbatai, Ferraz. 

6 — Pinzonellopis occidentalis (Reed) . Vista interna da valva esquer- 
da (n. XIII), xl1^ (aprox.). Corumbatai, 

7 a, I) — Idem, a) Vista interna da valva direita (n. IV), xl 1/3 
(aprox.); b) Vista externa da mesma valva, x 1 1/3 
(aprox,). Corumbatai. 

ESTAMPA II 

Fig. 1 — Jacquesia brasiliensis (Reed). Valva esquerda (n. IV), 
x 1 1/7 (aprox.). Corumbatai. 

2 — Idem. Vista interna da valva direita (n. IX), x 1 1/6 (aprox.) . 
Corumbatai. 

3 — Idem, Vista interna da valva esquerda (n. XI), x 1 1/6 (aprox.). 
Corumbatai. 

4 a, b — Pseudocorbida camaqnensis sp.n. a) Vista interna da valva 
esquerda (n. I). xlM> (aprox.); b) Vista externa da 
mesma valva, x2 (aprox.). Corumbatai. 
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5 — Idem. Vista interna da valva direita (n. IV), xl% (aprox.). 
Corumbatai. 

Q a, b — Pseudocorbula triangularis sp.n. a) Vista interna da valva 
esquerda (n. II),xlV2 (aprox.); b) Vista externa da 
mesma valva, x 1 Ms (aprox.). Corumbatai. 

7 — Anodontophora intricans sp.n. Valva direita, xlVz (aprox.). 
Corumbatai. 

S — Myoconcha sp. Vista interna (n. V), xl 1/5 (aprox.). Corum- 
batai. 

As fotografias foram tomadas pelo sr. Giro Pastore, por especial 
deferencia do Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura 
do Estado de S. Paulo. 
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AFLORAMENTOS DE GARYAO NOS 

ARREDORES DE TOMAZINA, 

PARANA 

Luciano Jacques de Moraes 

Desde muito, sao conhecidos afloramentos de carvao de 
pedra em alguns pontos dos arredores da cidade de Tomazi- 
na, no Estado do Parana. 

Em fevereiro deste ano, fizemos uma rapida inspec^ao a 
dois desses pontos e as notas aqui reunidas representam o re- 
sultado dessa visita, encerrando a nossa opiniao sobre o mo- 
do de ocorrencia e o valor economico desses depositos de car- 
vao mineral. 

1. — Ribeirdo Novo do Paidl. — Existem afloramentos 
de carvao na fazenda deste nome, localizada a 3 km, em reta, 
para E. SE de Tomazina. O carvao aflora em uma grota, que 
verte para o sul. A espessura da camada e de 0m,10, de acor- 
do com o perfil representado na figura junta. A rocha de ci- 
ma e o arenito amarelo regional. A cota do local e 570 m, 
mas o morro sobe para oeste, a mais de 650 m. O pequeno 
corte ai feito penetra na encosta no rumo 20° NW. A 30° SE 
deste ponto, fica situada a mina de Ribeirao Novo, a distan- 
cia de 20 km. A espessura do carvao e por demais diminuta 
para compensar uma lavra industrial. Informou-nos o enge- 
nheiro Otavio de Alencar Lima que o carvao aflora na encos- 
ta oposta, no lado norte do morro. 

2. — Cabeceiras do Ribeirdo Grande on Pinhaldo. — Es- 
te local demora a 6 km de Tomazina, para S.W. Existem qua- 
tro afloramentos de camadas distintas, de carvao e folhelho 
carbonoso, numa grota que desce para NW. Estas camadas 
se acham representadas na seccao geologica e no perfil cor- 
respondentes a este sitio. A camada superior, situada no co- 
ta de 580 m, mede 0m,40 de espessura, de carvao e folhelho 
carbonoso, sendo aproximadamente 0m,30 de carvao folhea- 
do, com muita cinza, como mostra a analise, e 0m,10 de fo- 
lhelho carbonoso. Sobre o folhelho, apresenta-se o arenito, 
que continua pela encosta acima. Abaixo do carvao, vem uma 
camada de folhelho amarelo. 

A camada (2.a) logo abaixo desta esta a lm,60 em nivel 
inferior a ela e a 10 m de distancia, segundo a encosta. Esta 
camada fica debaixo de uma camada de arenito amarelo, 
sobposta ao folhelho da mesma coloracao. O carvao desta 
camada esta por baixo de uma camada de cerca de 0m,10 de 
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folhelho preto e em cima de arenito. Com ela, ha um leito 
de carvao brilhante, friavel, no afloramento. 

A uns 30 m pela grota abaixo e 5 m de diferenca de m- 
vel, aflora a 3.a camada. A espessura desta camada de car- 
vao folheado, impuro, e de 0m,15, abaixo de 0m,15 de folhelho 
preto e sobre arenito amarelo. 

A camada inferior de todas (4.a), a 70 m da anterior e 
a uns 8 m em nivel inferior, mede 0,32 de espessura. Apre- 
senta-se em baixo do arenito e sobre 0m,10 de folhelho cin- 
zento claro, assentando este sobre arenito. Com este carvao 
folheado. ha leitos de carvao brilhante, no afloramento. 

0 trajeto ate Tomazina se faz nos arenitos e folhelhos 
Itarare, de vez em quando cortados por diabasio, formando 
esta rocha grandes tratos de terra roxa. 

* * * 

A composicao quimica e o poder calorifico dos carvoes 
e folhelhos carbonosos acima mencionados acham-se alinha- 
dos no quadro junto, com as analises executadas no Institu- 
te de Pesquisas Tecnologicas do Estado de Sao Paulo, anexo 
a Escola Politecnica. 

Pelo que pudemos ver e concluir, julgamos esses deposi- 
tos de carvao destituidos de valor economico. Este combus- 
tivel, quando de boa qualidade, como no Ribeirao Novo do 
Paiol, se apresenta em uma camada muito delgada que nao 
compensa ser trabalhada. No outro local, das quatro cama- 
das encontradas, apenas duas sao de carvao e as restantes 
de folhelho carbonoso, com muito finas laminas ou fitas de 
carvao brilhante. A espessura das camadas carbonosas e sem- 
pre. nesses afloramentos, demasiado pequena. 

O quadro de analises dessas rochas carbonosas ilustra su- 
ficientemente, com os perfis das camadas e secedes geologi- 
cas correspondentes, o nosso parecer, acima expresso. 

Esta conclusao, alias, e tambem a mesma que se chega 
pelo estudo das condicdes existentes na mina de carvao de 
Ribeirao Novo (1, 2, 3), perto de Wenceslau Rraz e atual- 
menle com o servico de mineracao parado, e ainda pelas pes- 
quisas recentemente conduzidas pela Divisao de Fomento da 
Producao Mineral nas proximidades da estacao de Pinhalao, 
sob a orientacao do engenheiro Gabriel Mauro de Araujo Oli- 
veira. Em ambos estes locais, existem Ires camadas de car- 
vao e folhelho carbonoso, em condicdes inais ou menos seme- 
Ihantes as dos afloramentos por nos visitados. 

Por tudo isso, parece que a regiao nao e promissora para 
carvao mineral, embora haja sempre a possibilidade, como 
aconleceu em Rarbosas, de descobrir-se algum depdsito des- 
se combustivel em condicdes de ser trabalbado economica- 
mente. 
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QUADRO DE ANALISES DE CARVAO 
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Observa- 
goes 

Ribeirao Novo 
do Paiol  4,8 10,6 14,2 70,4 1,4 6.267 

Amostra co- 
Ihida por L. 
J. Moraes. 

Ribeirao Novo 
do Paiol  5,8 10,0 17,2 67,0 1,9 6.222 Idem. 

Ribeirao Gran- 
de do Pinhalao 
l.a camada - 
sup  8,6 11,2 65,2 15,0 1,2 1.114 Idem. 

Ribeirao Gran- 
de do Pinhalao 
l.a camada . .. 7,5 11,5 69,8 11,2 tra^os 619 Idem. 

Ribeirao Gran- 
de do Pinhalao 
2.a camada ... 17,2 20,1 33,0 | 29,7 1,0 3.214 Idem. 

Ribeirao Grart- 
de do Pinhalao 
3.a camada ... 8,0 10,8 64,6 I 16,6 0,4 1.371 Idem. 

Ribeirao Gran- 
de do Pinhalao 
4.a camada ... 16,1 19,0 33,1 31,8 1,4 3.659 Idem. 

Terra Roxa .. 2,7 .7,< 56,5 | 23,4 1,2 3.016 Amostra re- 
metida por 
O. Alencar 
Lima. 
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ITACOLOMITO EM SAO PAULO 

Luciano Jacques de Moraes 

Estudando as jazidas de quartzilo trabalhadas para a ex- 
tracao deste material destinado as industrias de refrata- 
rios e de louca da cidade de Sao Paulo, tivemos a oportu- 
nidade de verificar a exislencia de camadas de itacolomito 
flexivel associadas as dos tipos comuns daquela rocha em al- 
4<iimas pedreiras da regiao de Mogi das Cruzes e da compre- 
endida entre ela e a estacao do Alto da Serra. 

Os pontos em que ocorre o itacolomito flexivel sao as 
pedreiras de Jundiai, a 17 km de Mogi das Cruzes, na estrada 
de Taiassupeba, antiga Capela do Ribeirao; a pedreira de Vi- 
tor Lopes, a 6 km da ultima localidade e situada ao lado da 
estrada que se dirige desse povoado a Ribeirao Pires; e va- 
rias outras colocadas entre a ultima e o Alto da Serra. 

Conhecem-se, ainda, itacolomitos na Serra de Pirucaia. 
na extremidade nordeste do macico da Serra da Cantareira, 
proximo a cidade de Sao Paulo (1). 

GEOLOCxIA DA REGIAO 

A regiao em que ocorre itacolomito flexivel nas vizinhan- 
cas da cidade de Sao Paulo apresenta-se constituida de fili- 
tos e quartzitos da serie de Sao Roque ou Assungui, de idade 
algonquiana, com intrusoes de granito. O granito aflora, as 
vezes laminado ou gnaissificado, nos cortes da estrada de ro- 
dagcm, entre Mogi das Cruzes e Quatinga e na zona que se 
estende entre a ultima localidade e o Alto da Serra. 

O quartzito forma faixas, geralmente ocupando a cumea- 
da de espigoes dirigidos segundo NE.SW e prolongando-se, 
com solucoes de continuidade, desde o rio Jundiai, a 17 km 
de Mogi das Cruzes, na estrada de Taiassupeba, ate as pro- 
ximidades da estacao do Alto da Serra, 

Essas faixas ou lentes estao intercaladas nos filitos e se 
apresentam com espessura variavel, de poucos metros a al- 
gumas dezenas de metros. 

Distinguem-se nesses quartzitos leitos ou bancos de ma- 
terial compacto, silicificado ou calcedonificado, devido a acao 
de metamorfismo de contato, por solucoes bidrotermais car- 
regadas de silica, emanadas do magma granitico, na ocasiao 
de sua intrusao nos sedimcnlos da serie de Sao Roque. 

(1) MORAES REGO, L. F., e SOUZA SANTOS, TARCISIO I). 
— Contribuicdo para o estudo dos granitos da Serra da Cantareira. 
Inst. Pesq. Tec. de Sao Paulo, Bol. n.0 18. Sao Paulo, 11)38. 
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Os quartzitos e os filitos se apresentam com direcao com- 
preendida entre 30 e 70° NE e mergulho de 50 a 80° NW. Em 
alguns pontos, entretanto, o mergulho se faz para SE, em 
virlude de dobras ou falhas que afetaram essas rochas. 

O quartzito aparece, de vez em quando, ao longo do es- 
pigao. em sua cumeada, ou formando faixas nas encostas, com 
mais frequencia na do lado noroeste. 

As rochas sedimentarias metamorficas aludidas exibem 
abundantes diaclases e dobras de arrastamento (drag folds). 
Tais fraturas constiluiram a via para circulacao das solucoes 
hidrotermais que conduziram a silica necessaria a hipersili- 
cifica^ao e calcedonificacao dos quartzitos. 

OGORRfiNCIAS DE ITACOLOMITO 

Partindo da estacao do Alto da Serra, da S. Paulo Rail- 
way, deparam-se varias pedreiras de quartzito com interca- 
lacoes de itacolomito flexivel. Daremos, nas linhas abaixo, 
algumas notas sobre as condicoes geologicas desses aflora- 
mentos de quartzitos. 

1. PEDREIRAS DE TAQUARASSfJ. — Localizam-se es- 
sas pedreiras de quartzito nas proximidades da estacao do 
Alto da Serra. Estao alinhadas no rumo NE, em uma faixa 
que dessa estacao se dirige a Quatinga e Taiassupeba. 

Visitamos as seguintes pedreiras, a medida que nos afas- 
tavamos da estacao do Alto da Serra: 

a) Pedreira de Isaura Rodrigues. — Dista 3 km daque- 
la estacao. Apresenta-se ai uma camada de quartzito de es- 
pessura de 10 m, intercalada nos filitos decompostos, averme- 
Ibados. O mergulho e forte, para o sul. Part'e do quartzito 
e friavel e parte compacto, silicificado e transformado em 
quartzo. Os filitos, junto a lapa, se mostram muito pertur- 
bados. 

Noutra exposicao, neste mesmo local, a camada de quart- 
zito apresenta uma espessura de apenas 6 m, dos quais so 
2 m de material compacto. A direcao das rochas e aproxi- 
madamente EW e o mergulho de cerca de 80° S. Na capa, 
existe um veio de quartzo de espessura variavel de lm,00 a 
0m,20. 

b) Pedreiras de Begliomini. — Acbam-se situadas, res- 
pectivamente, a 4 e 6 km da estacao do Alto da Serra. Tam- 
bem ai se encontram quartzito e quartzo. O modo de jazi- 
mento e semelhante ao da pedreira anterior. 

Nesses e em outros afloramentos, a maior parte do quart- 
zito e friavel, com camadas de itacolomito. 

2. PEDREIRA DE VITOR LOPES. — Esta situada a 13 
km do Alto da Serra, 31 km de Mogi das Cruzes e 30 km de 
Ribeirao Pires. 

No lado norte do corte desta pedreira de quartzito, ocor- 
re itacolomito, associado ao quartzito compacto granular, na 
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zona de contacto com os filitos sericiticos. Em certos pontos, 
os quartzitos e itacolomitos se intercalam com os filitos de- 
compostos. Nos filitos, ha porcoes cinzento-avermelhadas com 
grafita. A direcao das rochas, neste ponto, e de 55° a 60° NE 
e o mergulho de 80 a 85° SE. O mergulho nesta parte da pe- 
dreira e, assim, para SE e nao para NW, como nos outros 
pontos. em virtude das camadas se acharem perturbadas e 
falhadas. 

Os itacolomitos e os filitos se apresentam amarrotados, 
muito fraturados, com pequenas dobras de arrastamento 
(drag folds), mais frequentes nos quartzitos friaveis. 

As principais fraturas sao as diaclases no sentido de 25 
a 40° NW e inclinadas para SW ou W. SW de um angulo 
forte, de 65 a 75°. O outro sistema de diaclases e o de topo 
ou tabular. A combinacao destas fraturas com a direcao e 
mergulho das rochas e a sua nalureza teve grande infiuen- 
cia na topografia da regiao. 

3. PEDREIRA DE JUNDIA1. — Esta pedreira se acha 
localizada na margem esquerda do rio Jundiai, a 17,5 km de 
Mogi das Cruzes, na estrada de rodagem que se dirige a Taias- 
supeba (Capela do Ribeirao). 

O quartzito se apresenta aqui encaixado nos filitos da se- 
rie de Sao Roque e nao no gnais, como erroneamente saiu 
publicado em uma ligeira nota que anexamos a um relato- 
rio de pesquisa da Divisao de Fomento da Producao Mine- 
ral (2). 

O itacolomito flexivel mostra-se aqui em um corte da ex- 
tremidade deste espigao de quartzito e em duas excavacoes 
abertas na encosta norte do mesmo espigao, proximo do pri- 
meiro corte mencionado. 

Nessa encosta, predominam camadas de itacolomito, com 
leitos fl'exiveis. Sob os quartzitos, acham-se os filitos cinza- 
claros ou rosa-claros, que se estendem para o sul. 

A extremidade oeste do espigao e formada por faixas de 
quartzito encaixadas nos filitos. O quartzito e granular, de 
granulacao fina, itacolomitico, com pequena flexibilidade. As 
camadas mergulham para o sul, de forte angulo. No quart- 
zito, ha leitos silicificados, compactos, no meio do material 
itacolomitico, friavel. Ao todo, a largura do corte e de cerca 
de 40 m, a metade de filitos e a outra metade de quartzitos. 
A faixa principal de quartzitos esta no lado norte, de 'espes- 
sura de 20 m, com pequenas intercalacoes de filito, de cerca 
de 0m,20, em media. 

(2) MORAES, LUCIANO J. DE -— Quartzito para cerdinica em 
Mogi das Crazes, Estado de Sdo Paulo. Mineragao e Metalurgia. vol. 
VII, n.0 38, maio-junho 1943. Rio <le Janeiro, 1943. 
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TREMOLITA-XISTOS SI LI C IF I C AD O S 

Luciano Jacques de Moraes 

A 5 km do povoado de Taiassupeba, ao lado norte da es- 
trada de rodagem da adutora, que se dirige a Ribeirao Pi- 
res, existe um serrote ou pequeno espigao de tremolitaxisto 
silicificado, ou tremolita-quartzito, encaixado nos filitos da 
Serie de Sao Roque. Esse serrote mede cerca de 100 m de 
comprimento, no sentido NE.SW, e 10 a 15 m de altura, na 
sua parte media, mais elevada. A largura da faixa de tremo- 
lita-quartzito vai a uns 30 m, na sua porcao mais espessa, po- 
rem o serrote propriamente dito nao tern mais do que 10 m 
de largura. A parte mais conspicua do espigao e constituida 
por enormes blocos dessa rocha. Na encosta NW, existem 
blocos menores, desmoronados. 

As duas seccoes geologicas juntas mostram o modo de ja- 
zimento desta rocha e a sua relacao com os filitos e granitos 
regionais. 

A rocha metamorfica em lide era primitivamente um tre- 
molita-xisto, posteriormente atravessado por veias de quartzo, 
Este forma leitos nessa rocha, substituindo a tremolita ao 
longo dos pianos de xistosidade. Tambem forma lentes e con- 
crecoes, revestindo as cavidades de calcedonia, com a estru- 
tura mamelonar caracteristica, A rocha resultante e, por is- 
so, em certos pontos, de estrutura cavernosa. 

Na estrada de automovel da adutora, no meio dos fili- 
tos, de vez em quando afloram granitos cinzentos claros, de 
granulacao media, com zonas gnaissificadas. Estas rochas 
exihcm superficies de xistosidade com direcao 55° NE e mer- 
gulho de 50° NW e se mostram atravessadas por sistemas de 
juntas ou diaclases. Decompondo-se, sob a orientacao des- 
sas juntas, as rochas dao blocos arredondados, geralmente 
alongados no sentido da xistosidade. 

Essas rochas produzem um manto de decomposicao de 
cor avermelhada, argiloso ou argilo-arenoso, em certos pon- 
tos espesso, com alguns metres de profundidade. 

A silicificacao do tremolita-xisto e um fenomeno de me- 
tamorfismo de contacto produzido pelas solucdes hidroter- 
mais emanadas das intrusoes graniticas. 
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COLLENIA ITAPEVENSIS sp.n. 

— um fossil pre-cambriano do Estado de Sao Paulo 

Fernando Flavio Marques de Almeida D 

SUMARIO 

No presente trabalho o A. noticia a recente descoberta 
de estruturas organogenas feita em dolomitos da serie Assun- 
gui na zona sul do Estado de Sao Paulo, fiste fossil, o pri- 
meiro descoberto ate hoje nos depositos pre-cambrianos do 
Brasil, vem reforcar a idade algonquiana que tem sido dada 
a esta serie e as suas congeneres, ao mesmo tempo que e um 
dos mais antigos tracos de vida encontrados no Planeta e dos 
mais primitives tipos de vida conhecida. 

SUMMARY 

In this paper the A. announces a recent discovery of 
organogenous structures on dolomite of the Assungui series, 
in the southern zone of the State of Sao Paulo. This fossil, 
the first ever discovered in Pre-Cambrian deposits in Brazil, 

strengthens the Algonquian age, which has been admitted for 
this series and its congeners. Moreover it constitutes one of 
the most ancient traces of life encountered on this Planet, 
and one of the most primitive biological types as yet known. 

INTRODUgAO 

No decorrer de um reconhecimento geologico que efe- 
tuei em principios de marco do ano corrente no vale do rio Ta- 
quari Guassii, na zona sul do Estado de Sao Paulo, municipio 
de Itapeva, tive a feliz oportunidade de coletar estruturas or- 
ganogenas em dolomitos da serie Assungui. Na primeira se- 
mana de abril uma nova visita foi feita a regiao, em que pro- 
cure! determinar a distribuicao geografica dessas estruturas, 
tendo, entao, identificado novas ocorrencias no divisor do rio 
Taquari Mirim e corrego Fundo e na confluencia do corrego 
da Onca com este ultimo. 

(') Da Escola Politecnica, U. S. P. 
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Foram tambem visitados varios afloramentos de dolomi- 
tos pre-cambrianos no vale do rio Taquari Guassii e na re- 
giao entre as serras de Bom Sucesso e Itapirapua e as escar- 
pas devonianas no municipio de Harare. 

Situacdo — Localiza-se a primeira ocorrencia a 3 quilo- 
metros no rumo 35° S W da vila Campina dos Veados, no mu- 
nicipio de Itapeva (antiga Faxina), estacao da Estrada de 
Ferro Sorocabana situada a 340 quilometros de Sao Paulo. 

A segunda ocorrencia acha-se localizada nos sitios Boa 
Vista e Lavrinba, entre os quilometros 314 e 315 da rodovia 
Itapeva-Ribeirao Branco, em pedreiras de onde tambem e ex- 
traido dolomito para fabricacao de cal, afastadas cerca de 12 
quilometros no rumo 77° N E da primeira. A via mais facil 
para atingi-la e por Itapeva, da qual dista 15 quilometros ao 
sul. 

A ultima ocorrencia por mim constatada encontra-se jun- 
to a confluencia do corrego da Onca com o corrego Fundo, 
no sitio Caviuna, a cerca de 3 quilometros a NNE do sitio 
Boa Vista, e pode ser atingida por um ramal da rodovia Ita- 
peva-Ribeirao Branco que parte do quilometro 314,5, do qual 
se afasta aprbximadamente 6 quilometros. 

Topografia — Todas essas ocorrencias encontram-se em 
locais onde os campos devonianos, elevados entre 850 e 950 
metros de altitude, cedem lugar ao relevo mature, acidenta- 
do, esculpido num peneplano pre-devoniano talhado na se- 
rie Assungui. Os rios Taquari Guassii, Taquari Mirim, Piri- 
tuba, corrego Fundo e outros provenientes da serra de Para- 
napiacaba vencem, de maneira epigenica, o planalto devonia- 
no. em cuja orla estao encravados 200 a 300 metros. Surgi- 
ram assim, nas partes mais altas, vales apertados, verdadei- 
ros canyons as vezes, com paredes abrutas constituidas pelo 
arenito das Furnas. 

Geologia — A serie Assungui, no vale do Taquari Guas- 
sii, e formada por quartzitos, filitos e dolomites orientados 
entre N — S e 60° N E com mergulhos variando entre a ver- 
tical e 30° para o nascente. Os quartzitos integram os hori- 
zontes mais baixos, visiveis no vale nas vizinhancas da con- 
fluencia do rio Taquari Mirim. Sao macicos, de cores claras, 
achando-se sempre muito fraturados por sistemas de juntas 
de idades diferentes. Em Itapeva apresentam estratifica^ao 
visivel, e com bastante frequencia as superficies de estrati- 
ficacao exibem marcas ondulares formadas por agua corren- 
te e marcas carateristicas do refluxo das ondas em praias de 
areias finas. Em Itaoca e Itangua tambem constatei a pre- 
senca desses quartzitos, possivelmente repeticoes por falha 
de um mesmo horizonte. Na regiao da Campina dos Veados 
os quartzitos do Taquari Guassii acham-se recobertos por fi- 
litos sericiticos, cloriticos ou grafitosos, numa espessura de 
260 metros, sobre os quais repousam os dolomitos atravessa- 
dos pelo rio proximo a usina eletrica. Tais dolomitos sao en- 
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cimados por filitos, que constituem grande parte do vale ate 
as vizinhancas da vila Marcelino, para o sul, -e que se acham 
recobertos por novo e espesso pacote de dolomitos contendo 
em sens horizontes mais altos as estruturas organogenas obje- 
to desta comunicacao. fistes dolomitos tern cerca de 1200 me- 
tres de espessura e por sua vez* acham-se sob leitos de filitos 
sericiticos e grafitosos do divisor dos rios Taquari Guassii e 
Taquari Mirim. Eruptivas diversas, acidas e basicas, foram 
injetadas nesses sedimentos, sendo em parte responsaveis pe- 
lo metamorfismo que eles apresentam. Delas os granitos e 
horublenditos sao pre-devonianos, os primeiros tendo acom- 
panhado de perto o dobramento da serie Assungui, devendo 
ser considerados penoquianos. Muitas das eruptivas basalti- 
cas apres'entam-se sob forma de diques cortando os arenitos 
das Furnas, e merecem ser referidas a atividade magmatica 
de idade paleozoica nao precisada. 

Na area onde se situam as demais ocorrencias fossilife- 
ras referidas, a serie Assungui apresenta os mesmos carate- 
risticos acima citados. Os horizontes com fosseis localizam-se 
proximo a base e ao topo de um pacote dolomitico cuja es- 
pessura, grosso modo, e de 1.300 metres, intercalado em fili- 
tos, repousando todo o conjunto sobre os quartzitos que cons- 
tituem a Serrinha, belamente expostos em suas escarpas vol- 
tadas para N \V. losses sedimentos acham-se orientados en- 
tre 25° e 80° N W, mergulhando mais de 45° para N E, pare- 
cendo-me possivel que sejam prolongamento, para o nascen- 
te, dos mesmos horizontes de Campina dos Veados. 

A carencia de mapas geologicos, agravada pela existen- 
cia de grandes capas isoladas dos arenitos das Furnas, torna 
dificil a devida apreciacao da tectonica regional da serie As- 
sungui. Observa-se com bastante freqiiencia a sucessao de 
sinclinais e abticlinais abertos, que no vale do Taquari Guas- 
sii tern pitch grande voltado para S E, e no vale do corrego 
Fundo. para N E. Falhas diversas complicam essas estrutu- 
ras, causando freqiientemente a repeticao de horizontes, pelo 
que e impossivel apresentar a verdadeira sucessao e espessu- 

ra das diversas unidades litologicas, bem como a verdadeira 
posicao estratigrafica na serie, dos horizontes fossiliferos aqui 
descritos, o que so podera ser feito quando se obtiver maior 
conhecimento desta area. O Prof. Octavio Barbosa, ja bas- 
tante afeito a geologia da regiao sul-paulista, acredita ocupa- 
rem os sedimentos pre-cambrianos do vale do Taquari Guas- 
sii posicao bem elevada na serie Assungui. » 

A serie Assungui apresenta carateres estruturais e lito- 
Jogicos que permitem correlaciona-la a serie de Minas, tida 
como algonquiana inferior, o que vein sendo feito pela maio- 
ria dos geologos brasileiros. Todavia, ainda recentemente o 
Atlas Geologico do Brasil, (1933-1934), organizado sob a di- 
recao de Euzebio de Oliveira e publicado pela Divisao de Geo- 
logia e Mineralogia do Departamento Nacional da Producao 
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Mineral, coloca no ordoviciano os calcareos e dolomitos dessa 
serie. 

O arenito das Furnas circunscreve os afloramentos 
fossiiiferos da Campina dos Veados, Lavrinha, Boa Vista « 
Caviiina. Constitue um conjunto com cerca de 250 metros 
em Itapeva, espessura que diminue para o sul. Repousa nu- 
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ma superf icie peneplanizada que mergulha para N W cerca 
de 1,3 o, mergulho este em parte proveniente do levantamen- 
to que, com oscilacoes, vem sofrendo a faixa litoranea do sul 
do Brasil desde o paleozoico. No Parana os arenitos das Fur- 
nas acham-se sotopostos ao grupo Ponta Grossa, possuidor 
de rica fauna marinha de idade eo-devoniana. losses areni- 
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tos nao possuem outros fosseis que tubos de vermes arenico- 
las, sem valor cronologico. Tem recebido idade eo-devonia- 
na, porem, nao e de se Ihes excluir idade siluriana e separa- 
^ao da serie Parana. 

Nas partes mais elevadas logo ao sul da cidade de Ita- 
peva, ocorrem manchas, de pequena importancia, da serie 
Itarare-Tubarao, de idade permo-carbonifera. 

A ROCHA MATRIZ 

A rocha que contem os fosseis em questao e um dolomito 
de cor primaria cinza clara, devida a grafita, e mais rara- 
mente creme ou branca, colorido secundariamente de ama- 
relo ou rosa. Tem granulacao muito fina, homogenea, e, sal- 
vo as estruturas organogenas, nao sao visiveis nas rochas dos 
horizontes fossiliferos estudados outras estruturas sedimenta- 
res originais. Torna-se assim sempre dificil perceber a po- 
sicac dessas camadas sem que se recorra aos sedimentos en- 
caixantes, bem estratificados. Nas superficies expostas ao in- 
temperismo esta rocha toma aspect© de arenito, desagregan- 
do-se em particulas brancas diminutas. E' nessas superficies 
que sao mais aparentes as estruturas organogenas. 

Ao microscopio percebe-se apresentarem esses dolomi- 
tos textura cristalina de granulacao inferior a 0,20 mm. As 
faixas mais ricas em grafita apresentam granulacao nitida- 
mente mais fina; esta grafita ocorre como particulas diminu- 
tas disseminadas nos cristais de dolomita, em que sao raras 
as inclusoes de oxido ferrico. Fraturas deram acesso a so- 
lucoes que causaram a substituicao, grao por grao, dos cris- 
tais de dolomita por quartz© ou calcedonia. Outras fraturas 
acham-se preenchidas por calcita grosseira e oxido ferrico 
hidratado. Nao foram identificadas estruturas propriamente 
organicas nas laminas examinadas, e se existiram, a recris- 
talizacao por que passou a rocha teria sido suficiente para 
as destruir. 

A analise quimica desse dolomito revelou: 

1 2 3 4 5 6 

Si02  3,2 4 5 
'0 3,7 3,7 9,9 1,78 

CaO   28,9 29,2 30,0 30,0 28,5 30,5 

MgO  20,8 20,0 20,5 20,0 19,6 21,3 

AI2O3  1,3 tra^os 0,34 
0,S 0,64 

0,16 

  0,45 2,3 1,0 0,24 

P. Fogo ... 44,2 43,7 43,7 41,1 41,4 46,5 
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1 e 2 — Amostras medias de rochas contendo estruturas 
organogenas. Campina dos Veados. Analista: Inst. Geog. e 
Geol. de Sao Paulo, 

3 — Amostra media de rochas em que as estruturas fo- 
ram destruidas. Campina dos Veados. Analista: Inst. Geog. 
e Geol. de Sao Paulo. 

4 e 5 — Amostras medias colhidas no sitio Boa Vista. 
Analista: Inst. de Pesq. Tec. de Sao Paulo. 

6 — Amostra media de rocha colhida no horizonte fos- 
silifero do sitio Lavrinha. Analista: Inst. Geog. e Geol. de 
Sao Paulo. 

AS ESTRUTURAS ORGANOGENAS 

Os dolomites dos horizontes fossiliferos exibem por quase 
toda a parte restos de colonias de crescimento progressivo 
para cima, de uma variedade de organismos que causavam 
a precipita^ao do COsCa. A estrutura dessas colonias pode 
ser bem analisada nas secedes longitudinais e transversais as 
camadas, observaveis cm cerca de tres dezenas de pedreiras 
que fornecem rochas para fabricacao de cal. Em Campina 
dos Veados essas estruturas acham-se belamente visiveis mas 
nas outras localidades foram grandemente danificadas pela 
recristalizacao do dolomito. Em Caviuna a destruicao che- 
gou a tal ponto que nao me permitiu constatar senao de ma- 
neira duvidosa a presenca dessas estruturas no topo do pa- 
cote dolomitico. E' em geral nas superficies expostas ao in- 
temperismo que elas sao mais salientes, devido a solu^ao 
desigual das faixas claras e escuras, merce talvez de uma do- 
lomitizacao menos acentuada nas ultimas. 

Nas secedes longitudinais observam-se desenhos alonga- 
dos terminando inferiormente de maneira brusca ou em for- 
ma de cone com apice arredondado. fisses desenhos sao li- 
mitados por faixas marginais continuas constituidas por do- 
lomito grafitoso cinza escuro, dispostas paralelamente por 
trecbos mais ou menos longos, para convergirem na regiao 
apical de cada coldnia. Essas faixas sao em geral simples, 
com largura variando entre 3 e 6 milimetros, podendo rara- 
mente atingir 10 milimetros, mas ha vezes em que sao com- 
postas por uma faixa central escura ladeada por duas claras, 
ou vice e versa, ou ainda sao inteiramente constituidas por 
dolomito bem claro. Afastam-se de poucos centimetros ate 
o maximo, observado, de 45 centimetros. 

Entre as faixas marginais, tangenciando-as, dispoem-se 
linhas concentricas discontinuas, simetricamente encurvadas, 
com concavidade voltada para a base das camadas. Os eixos 
de simetria tendem a ser normais a estas, podendo se situar 
a mesma distancia das faixas marginais ou aproximar-se mais 
ou menos de uma delas sendo-lhe paralela (caso mais fre- 
qiiente) ou ligeiramente obliqua. 
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As linhas concentricas sao bem uniformes, so apresentan- 
do leves ondula^oes. Diferenciam-se pela tonalidade da cor 
cinza, e so raramente sao continuas de uma a outra faixa 
marginal, sendo tanto mais estreitas quanto mais se aproxi- 
mam destas. A cor cinza nem sempre acompanha continua- 
mente uma d'eterminada linha, sendo o caso mais freqiiente 
o aparecimento de manchas largas, escuras, acompanhando 
paralelamente as linhas concentricas. 0 comprimento total 
desses desenhos vai desde alguns centimetres ate o maximo, 
observado, de 1,45 metros. 

Nas secedes transversais (paralelas ao acamamento) as 
faixas marginais formam uma rede complicada cujas ma- 
llias sao ocupadas por linhas concentricas claras ou escuras, 
constituindo estruturas mais ou menos circulares. Os dese- 
nhos formados pelas faixas marginais sao poligonos irregu- 
lares, mas em que se nota, com certa freqiiencia, tendencia 
para formas hexagonais. A largura destas faixas e a mesma 
mostrada nas secedes longitudinais, havendo sensivel aumen- 
to dela nos nds. Os desenhos concentricos sao formados de 
maneira identica a ja descrita para as secedes longitudinais, 
salvo na forma, que e circular, elitica ou ovalada, tangen- 
ciando as faixas marginais. 

As secedes obliquas as camadas apresentam um misto 
dos carateres acima descritos: linhas concentricas, circulares, 
eliticas, ovaladas ou arcos de circulo mais ou menos longos 
e achatados tangenciam faixas escuras, retilineas ou encur- 
vadas, paralelas ou anastomosadas, formando rede irregular. 

Freqiientemente os desenhos concentricos foram parcial 
ou totalmente destruidos pela recristalizacao do dolomito, ou 
quica mesmo, pelo prdprio processo de dolomitizacao, subsis- 
tindo sdmente as faixas marginais, que outras vezes tambem 
foram destruidas, dispondo-se a grafita que as coloriu em 
manchas irr'egulares. Todos os termos desta destruicao gra- 
dativa foram observados. 

Do exposto percebe-se que os organismos responsaveis 
por estas construcdes nao linham seus tecidos impregnados 
pelo COsCa, mas causavam a precipitacao uniforme deste em 
torno do local onde se desenvolviam. E' o que ainda hoje 
realizam certas algas Cyanophyceae, como Gloeocapsa, Schi- 
zothrix e outras, e a esses vegetais filio os fdsseis aqui des- 
critos. 

Do algonquiano dos Estados Unidos tern sido estudadas 
diversas estruturas semelhantes as que encontrei no muni- 
cipio de Itapeva. Charles Walcott (9, p. 104 e seg.) descre- 
veu da serie Belt, no Estado de Montana, varias estruturas 
que supoz terem sido originadas por algas. Diversas delas 
ficou provado mais tarde (4, p. 614 - 615) serem de origem 
inorganica, mas entre as que sao ate hoje consideradas or- 
ganogenas, ideia reforcada por descoberta recente feita na 
mesma regiao por C. L. e M. A. Fenton (2, p. 1135-1142), 
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umas assemelham-se muito as que acabei de descrever: sao 
as do genero Collenia, ao qual refiro o fossil em apreco. fiste 
genero foi criado por Walcott em 1914 (9, p. 110-112) para 
formas que colheu na serie Belt, em Montana, das quais des- 
creveu as especies C. compacta, C. ? frequens e C. undosa. 
Nesta mesma ocasiao referiu a ele o fossil que en- 
controu {10, p. 232 - 234) na serie Grand Canyon (divisao 
Chuar) no Arizona, e que Dawson descreveu em 1897 (f, p. 
208) como Cryptozoon occidentale. Em 1918 E. S. Moore (7, p. 
420 - 429) comunicou a presenca, no huroniano superior da 
Baia de Hudson, de formas semelhantes a este genero. Em 
1919 Twenhofel (8, p. 346) identificou este mesmo genero 
no huroniano inferior do distrito de Marquette, em Michi- 
gan, descrevendo a especi'e C. kona. Ainda neste ano Grout 
e Broderick noticiaram a descoberta de estruturas organoge- 
nas, que descreveram como C. biwabikensis e C. ferrata (5, 
p. 205), nos cherts ferruginosos do huroniano superior (Ani- 
mikie) das montanhas Mesabi, em Minnesota. Umas das des- 
cobertas mais recentes noticiadas na literatura sao devidas 
a C. L. e M. A. Penton {3) que em 1931 descreveram da se- 
rie Belt, em Montana, do Glacier National Park, as especies 
C. symmetrica e C. columnaris. Tambem na Africa Ociden- 
tal Francesa (Mauretania) foram encontradas em 1933 por 
Hubert (6, p. 123 -124) estruturas que sugerem o genero Col- 
lenia. De todas essas especies as que mais de perto lembram 
o fossil que identifiquei no municipio de Itapeva sao C. kona 
e C. symmetrica. Na primeira as laminas concentricas sao 
bastante regulares, a semelhanca do fossil ora em questao, 
porem as dimensoes sao maiores. C. symmetrica, pela regu- 
laridade das laminas concentricas, aspecto dos bordos das co- 
lonias, com as laminas encurvadas abrutamente para baixo, 
e dimensoes, bastante se aproxima da nossa especie. A des- 
cricao de C. symmetrica, contudo, e muito sumaria para que 
permita uma correlacao dessas duas especies. 

A idade das series Belt e Grand Canyon ainda nao e ri- 
gorosamente conhecida. Admite-se hoje que sejam keweena- 
wanas, porem, como nao ha continuidade entre elas e os ter- 
mos proterozoicos bem divididos da regiao dos Grandes La- 
gos, esta idade nao pode ser ainda comprovada. 

Genero Collenia Walcott. 
Collenia itapevensis, sp. n. 
Estampas I, II. Ill, IV e V. 

Colonias cilindricas, sub-prismaticas ou menos regulares, 
terminando inferiormente de maneira brusca ou em forma 
de cone com apice arredondado, apoiado sobre uma colonia 
pre-existente. Superiormente limitam-se por uma superficie 
em domo, com diametro variando entre poucos centimetros 
e cerca de meio metro, podendo a altura alcan^ar um metro 
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e meio. Apresentam estrutura interna constituida por lami- 
nas discontinuas com espessura milimetrica ou sub-milime- 
trica, concentricas, com concavidade vcltada para baixo. As- 
sociam-se formando recifes de grandes dimensoes horizontais 
e verticais. 

Observacdes — O crescimento dessas colonias realizava-se 
pela adigao de laminas de COsCa. Desenvolvia-se a principio 
so a forma domica, ate qu'e a colonia entrasse em contato com 
outras vizinhas, quando passava a crescer mais no sentido 
vertical do que no horizontal, assumindo forma cilindrica de- 
corrente da disposigao das colonias vizinhas. Na periferia 
dos domos acumulava-se COsCa misturado com materia car- 
bonosa e as vezes argila, que com o crescimento da colonia 
formava verdadeira parede, com 3 a 6 milimetros de espes- 
sura^ separando-a das adjacentes. Quando uma colonia se 
desenvolvia sobre outra, ambas cresciam ao mesmo tempo, 
envolvendo a mais antiga parte ou totalidade da mais nova. 

Estas colonias deviam cobrir areas extensas do fundo do 
mar, sendo praticamente o unico deposito formado, pois pa- 
rece que uma das condicoes necessarias a sua existencia era 
a limpides da agua. A medida que crescia a espessura des- 
ses recifes sofria o fundo do mar (provavelmente um mar 
epicontinental) lenta e uniforme subsidencia, permitindo a 
permanencia das algas na zona fotica. Ao mesmo tempo pro- 
cessava-se a dolomitizacao do deposito calcareo, parte pela 
lixivia^ao do COsCa, parte como produto de rea^oes com sais 
marinhos favorecidas possivelmente por um clima quente. O 
restante do pacote dolomitico deve ter sido tambem produ- 
zido por microorganismos, algas ou bacterias, que nao pos- 
suindo habito gregario, nao constituiram recifes com estru- 
turas peculiares. 

Horizonte — Horizonte nao bem determinado da serie 
Assungui mas que se supoe ser elevado. 

Localidades — Divisor dos rios Taquari Guassu e Taquari 
Mirim, a 3 km no rumo 35° SW da vila Campina dos Veados. 
Divisor do rio Taquari Mirim e do corrego Lavrinha, a 14,5 
km ao sul de Itapeva, nos sitios Lavrinha e Boa Vista. Sitio 
Caviiina, proximo a foz do corrego da Onca, a cerca de 3 km 
no rumo NNE do km 315 da rodovia Itapeva-Ribeirao Bran- 
co. Todas essas localidades acham-se situadas no municipio 
de Itapeva. 

Idade — Algonquiana, possivelmente huroniana. 

O holotipo acha-se no Museu da Divisao de Geologia e 
Mineralogia (Catalogo de Plantas, n.0 725) do Departamen- 
to Nacional da Producao Mineral e paratipos foram entre- 
gues ao Instituto Geografico e Geologico de Sao Paulo, a 
Escola Politecnica e ao Departamento de Geologia e Paleon- 
tologia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de Sao Paulo. 
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CONCLUSOES 

Algas secretoras de carbonate de calcio existiam em gran- 
de quantidade nos mares algonquianos do sul do Brasii, con- 
tribuindo consideravelmente para a constitui^ao dos deposi- 
tos calcareos de entao, muitos dos quais se acham hoj© dolo- 
mitizados e com suas estruturas originals destruidas. 

fist'es fosseis nao tern outro interesse estratigrafico senao 
para correlacoes locais, constituindo, porem, um importante 
indicio da vida algonquiana c fornecendo-nos uma ideia so- 
bre o ambiente em que ela se desenvolveu. 

Acredito que depositos de algas dessa natureza sejam 
muito abundantes e de muito maior distribui^ao geografica 
que a ate agora verificada. Seu estudo sera por isso de gran- 
de valor para a geologia estratigrafica. 
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EXPLICACaO das estampas 

Nota explicativa; — As estampas I, II e III, de Collenia 
itapevensis, sao de desenhos originals do autor, feitos nos 
afloramentos da Campina dos Veados. A estampa IV e a fi- 
gura 2 da estampa V sao de fotografias de sec^oes polidas 
de amostras tambem colhidas nos afloramentos da Campina 
dos Veados. 

ESTAMPA I 

Fig. 1 — Sec^ao longitudinal. 

ESTAMPA II 

Fig. 1 — SecQao longitudinal. 
Fig. 2 — Sec?ao obliqua. 
Fig. 3 — Secgao transversal. 
Fig. 4 — Sec^ao obliqua. 

ESTAMPA III 

Fig. 1 — Aspecto das estruturas em rocha de fratura recente. 
Fig. 2 — Destrui^ao das estruturas de Collenia tapevensis acompa- 

nhando a silicifica^ao da rocha. 2/3. 

ESTAMPA IV 

Fig. 1 — Tres colonias de Collenia itapevensis. Observe-se que as 
estruturas acham-se parcialmente obliteradas pela recris- 
talizagao do dolomito. A amostra apresenta uma pequena 
falha, com deslocamento, para a direita, do bloco inferior 
em relagao ao superior. 2/3. 
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DADOXYLOX WHITE I sp.n. 

Jordano Maniero 

Do Institute Adolfo Lutz (*) 

O fossil objeto do presente trabalho procede da forma- 
€ao irati (permiano), iendo sido coletado em Assistencia, 
municipio de Rio Claro, Elslado de Sao Paulo e pertcnce a 
eolecao paleontologica do Departamento de Geologia e Pa- 
leonlologia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo. 

Foram estudadas e refer das ao genero Dadoxylon En- 
dlicher ate o presente, no Brasil, as cinco seguintes especies: 

Dadoxylon pedroi Zeiller 1895 ( I, p. 964) 
D. nummnlarium White 1908 (3, p. 578-582, t. 13, f. 1-1) 
D. meridionalis White 1908 (3, p. 582-584, t. 14, f. 1-4) 
D. butiense [sic] Rau 1935 (2) 
D. derbyi Oliveira 1936 (1). 

D. pedroi e D. meridionalis procedem da serie Tubarao 
(permo-carbon fero) e foram descritos sobre fosseis coleta- 

I 

I 

1 

(-*) Com a devida autorizayao do D" ret or do Instituto. 
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<los no Estado do Rio Grande do Sul. D. nnmmularium foi 
descrito sobre especinies procedenles da serie Estrada No- 
va de I. C. White, podendo possivelmente ser agora referi- 
do ao genero Araucarioxylon, do inesozoico, uma vez qne 
aquela formacao provou pertencer, em boa parte, ao trias- 
sico superior, e que Dadoxylon abrange somente especies 
de coniferas paleozoicas. D. derbyi Oliveira esta baseado em 
fosseis coligidos em Casa Branca, Estado de Sao Paulo, na 
serie glacial Itarare. D. butiensis Ran baseia-se em fosseis 
procedentes de Butia, Rio Grande do Sul, serie Tubarao. 

Ao que o autor saiba nao foi ainda descrita nenhuma 
especie de Dadoxylon da formacao Irati. 

Descricdo 

O fossil consta de um fragmento de caule de 4.5 cm de 
comprimento, com um diametro de 5.5 cm, exibindo colora- 
cao negra brilhante. 

Medula cilindrica com 11 mm de diametro, mostrando 
camaras cilindricas e eliticas, alongadas no sentido longi- 
tudinal, entremeiadas de parenquima irregular. Apresenta 
contorno irregular, denticulado. 

O xilema primario apresenta, de dentro para fora, tra- 
queidios espiralados (?), escalariformes, reticulados, notan- 
do-se, as vezes, passagem para tipos pontuados. 

A estrutura secundaria apresenta, em seccao transver- 
sal, os traqueidios geralmente em filas regulares, centrifu- 
gas. As suas paredes sao espessas, brilhantes cor de ouro 
v'elho. As celulas maiores sao, em geral, quadrangulares 
on comprimidas no sentido radial. As celulas menores, pelo 
contrario, sao quadrangulares e comprimidas no sentido tan- 
gencial. Em casos raros, observa-se o contrario. Raios me- 
dulares sempre unisseriados, mais on menos numerosos, dis- 
tando entre si, num mesmo circulo, de 2 a 20 celulas. Aneis 
anuais bem individualizados. 

Em seccao radial, o diametro dos traqueidios mede de 
20 a 40 micro, sendo mais frequente 25 micro. Sao extre- 
mamente longos, estreitando-se levemente para os terminos. 
As pontuacoes areoladas podem ser contiguas ou dispersas. 
Quando contiguas dispoem-se em fileiras simples, duplas, 
triplas ou de maneira irregular. As enfileiradas geralmente 
sao alternas. Quando nao contiguas, guardam entre si dis- 
tancias ate de 2-,f ou mais pontuacoes. Medem as pontua- 
coes areoladas 10-12 micro, apresentando poros redondos ou 
ovais pouco visivcis. As isoladas exibem contorno elitico ou 
circular; as contiguas mostram, em geral, contorno hexago- 
nal, ligeiramente alongado no sentido transversal. 

Raios medulares com 1-14 celulas de altura; mais frc- 
quentemente com 3-1 celulas. Celulas individuais com 100 
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micro, ou mais de comprimento, 30 micro d'e aitura e 20 mi- 
cro de largura. Pontuacoes nos raios medulares geralmente 
isolados, de contorno e tamanho variaveis. 

Discussdo 

A especie descrita pelos caracteres apresentados, pode 
ser referida ao genero Dadoxylon Endlicher. 

A presen^a de aneis anuais, bem individualizadbs, alem 
de outros caracteres, distingue-na, sem dificuldade, de 
D. nummularium D. meridionalis e D. hutiensis. 

Distingue-na bem de D. pedroi, alem de outros caracte- 
res, o fato de nao apresentar medula tricarenada, como e 
peculiar aquela especie. Embora nao seja suficiente a des- 
crigao original de D. derbyi para um confronto satisfatorio, 
parece que as estruturas diferem, se jA nao fosse dado o 
caso de provirem de forma^oes geologicas estratigrafica e 
cronologicamente afastadas. 

Devo confessar que nao dispuz de literatura suficiente 
para estabelecer o confronto da presente especie com todos 
os Dadoxylon da mesma idade conh'ecidos do hemisferio 
austral. Tao importante e, entretanto, para a Estratigrafia, 
o estabelecimento de fosseis tipos que julgo conveniente pro- 
po-la como nova, ate que estudos posteriores venham con- 
firma-la ou coloca-la em sinonimia. Dedico-a a David Whi- 
te, como homenagem postuma a quem muito deve a Paleon- 
tologia brasileira. 

Na confeccao das laminas foi aplicado o metodo do 
"peel" (descolamento). 

SUMMARY 

In the present paper the A. describes Dadoxylon Whitei 
n. sp. based on a fossil wood collected in Assistencia, munici- 
pal district of Rio Claro, State of Sao Paulo. The fossil in 
question occurs in beds of the Irati formation of the permian 
age. 

The A. also discusses the characters which distinguish 
the above-mentiened species from other Dadoxylon of 
south Brazil studied up to this date. 
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EXPLIGAQAO das figuras 

Dadoxylon whitei sp. n. 

Sec^ao transversal, x 100. 

Sec^ao tangencial. xlOO. 

Sec<;ao radial. xlOO. 

Sec^ao transversal, mostrando anel anual. xl60. 

Sec^ao radial, mostrando xilema primario, xl60. 
(Foto Gambardella). 

Fig. 1 — 

Fig. 2 — 

Fig. 3 — 

Fig. 4 — 

Fig. 5 — 
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