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trabalho de explorac;:ao do extremo sertao do Estado foi o iniciado com 4 turmas assim denominadas: Tiete, Parana, 
Feio e Peixe, de accordo com a regiao que tinham de estudar. 

A do Peixe partiu desta Capital a 2 I de Maio de 1905 e 
era composta de urn engenheiro-chefe, I ajudante, 2 auxiliares e 
I medico. 

As instrucc;:oes, approvadas pelo governo do Estado para a 
execu<fao deste ousado emprehendimento, determinavam que a 
turma do Peixe devia iniciar seus trabalhos em Campos N ovos 
do Paranapanema, levan tar 0 caminho ate a fazenda do Mirante 
e nesta fazenda come<far a abrir 0 picadao em demanda do no 
do Peixe. 

A turma, devidamente preparada e dispondo de todos os 
elementos de que precisava, cumpriu as instruc<foes iniciando 
seus trabalhos em Campos N ovos com 0 levantamento da planta 
da villa no dia 19 de J unho, e a 26 do mesmo mez collocou a 
estaca 0 na margem esquerda do corrego Barroca seguin do com 
o alinhamento a estrada que vai a fazenda do Mirante; depois 
de atravessar 0 Rio Novo e 0 ribeirao do Palmital, chegou a fa
zenda do Mirante com um percurso de 20.686 metros prose
guindo ate· as cabeceiras do corrego Arrependido, que ja. e 
affluente do rio do Peixe e onde foi estabelecido 0 acampamento 
denominado Arrependido. 

Este acampamento achava-se collocado a margem direita do 
corrego na encosta d'um espigao coberto de matta, a qual ja 
constitue pleno dominio dos indios Coroados, os bravos habitan
tes dessas regioes. 

A partir deste 10gar come<famos 0 picadao que tinha de 
penetrar no sertao e bern assim 0 trabalho de protec<fao contra 
os indios. 

o alto da Serra do Mirante e 0 divisor das aguas do Peixe 
das do Paranapanema. Para 0 lado deste a topographia do terreno 
e muito regular offerecendo em alguns logares 0 aspecto de verda
deiras planicies; 0 mesmo nao se da para a descida para 0 Peixe 
onde cahe bruscamente e a prumo em alturas consideraveis dei
xando a descoberto verdadeiras muralhas de gres; devido a esta 
depressao no terreno pode-se descortinar urn horizonte vastissimo 
e mui bello na regias> occupada pe10s valles dos rios Peixe e 
Aguapehy e Serra dos Agudos e suas ramificac;:oes. 

A turma, ao iniciar 0 trabalho de abertura do picadao, 
teve de proceder a differentes reconhecimentos em toda a regiao 
afim de procurar 0 melhor logar de descida para as margens 
do Peixe. Depois deste trabalho preliminar, viu que a zona 
melhor era a do alto espigao que acompanha 0 corrego Arre
pendido pela margem direita; por ahi foi entao aberto 0 picadao 
apesar das difficuldades que apresentava e da grande differen<fa 

de nivel que tern em um ponto que foi denominado «Descida 
do inferno». 

Para chegar a este local, 0 picadao mergulha em urn tre
cho de matta lindissimo, entrecortado de arvores gigantescas e 
formcindo uma abobada sobre 0 caminho; de repente acaba-se 
a matta, 0 terreno cahe rapidamente e a nossa vista abre-se urn 
horizonte vastissimo e grandioso! 

Do alto do caminho pudemos admirar a extensao colossal 
que se nos apresentava ao longe, parecendo mais urn oceano 
osculado por uma briza leve sob a cupola azul do firmamento 
do que uma successao de collinas cobertas de immensos mantos 
form ados pelas mattas exuberantes e illuminadas feericamente 
pelos brilhantes raios do sol. Embellezando este quadro curio
sissimo viamos no primeiro plano urn caminho muito ingreme 
coberto de blocos de gres que vinha galgando a montanha; a 
direita e a esquerda escarpados colossaes tendo a descoberto 
massi<;os denegridos da rocha que protege e forma altas ramifi
cac;:oes da serra que avanc;:am como promontorios nesse oceano, 
os quaes t@m nas extremidades verdadeiros oasis de alta vegeta
<fao representando torres de gran des phar6es que servem para 
guiar os pioneiros imperterritos dessa gigantesca regiao que e 
talvez a representa<fao mais pura e mais perfeita da nossa patria 
quando aqui aportaram os her6es lusitanos. 

Ao deixar este observatorio admiravel encontramos 0 nosso 
caminho que vinha em zig-zag formando uma descida rna e pe
rigosa; depois 0 alto dum espigao, muito estreito e escar
pado de ambos os lados, parecendo dar apenas para nossa pas
sagem e coberto duma vegetac;:ao rachitica e pobre, devido ao 
solo que indica a continua<;ao da camada de gres a qual logo 
depois vem afflorar. 

A' propor<;ao que nos approximavamos do corrego do Arre
pendido a vegeta<;ao ia augmelltando em belleza e 0 terreno 
tornando-se menos accidentado. 

Differentes sao os affluentes que v@m ter ao Arrepen
dido, porem todos pequenos e sem importancia; na margem 
esquerda dum delles, 0 «Esperan<;a», estabeleceu-se 0 pnmelro 
acampamento sertanejo e que recebeu este nome. 

Ate 0 acampamento Esperan<;a 0 servic;:o nao avan<;ou muito 
por falta de pessoal trabalhador bern pratico e ousado para 
embrenhar-se naquellas florestas e nao temer os ferozes indios 
Coroados que habitam a regiao e que constituem 0 terror da
quellas zonas, impossibilitando-a de entrar no concerto da civili
sa<;ao do nosso Estado. 

As noticias do ataque por parte dos selvicolas anossa turma 
exploradora do rio Feio repercutiu d'um modo terri vel em todo 
o sertao e fez com que os trabalhadores se retrahissem e nao 
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quizessem esta natureza de servi<;:o no qual, alem do trabalho 
que tinham de prestar, ainda deviam se acautelar contra os indios. 

Refor<;:ada convenientemente a turma e cercada de todas as 
precau<;:oes, 0 picadao de penetra<;:ao avan<;:ou regularmente sendo 
attingido, no dia 28 de Agosto, 0 rio do Peixe, 0 qual foi en con
trado com 9 metros de largura, 0,85 de profundidade e a velo
cidade de 0,m33 I 6 por segundo. 

Procurando margear 0 rio do Peixe, grandes brejos emba
ra<;:aram-nos 0 proseguimento do picadao, de modo que foi pre
ciso abandonar urn trecho de 4.500m e procurar outro caminho, 
o que foi executado a partir da estaca 368 e atravessando 0 

Arrependido afim de seguir pela margem esquerda. 

A 13 de Setembro foi escolhido 0 logar para · se estabelecer 
o acampamento que, denominado «Rio do Peixe », achava-se situado 
na margem esquerda no . alto d'um bello espigao coberto de linda 
matta e distante do Esperan<;:a 8.082 metros; no dia J 9 a turma 
installou-se definitivamente neste acampamento. 

A partir do Esperan<;:a ate este 0 pessoal foi accommetido 
de feb res de mau caracter; 0 mesmo nao se deu no Rio do 
Peixe devido a boa colloca<;:ao e ao numero mais reduzido de mos
quitos, de differentes qualidades. 

o trabalho continuou com mais regularidade e avan<;:ou bern 
depois deste acampamento, ate que no dia 4 de Outubro foi 
determinado. 0 alto duma collin a na margem esquerda do rio 
para ahi se estabelecer outro acampamento, 0 qual denominaram 
« Can6a Podre» por terem sido encontrados ahi restos de em bar
ca<;:oes que tinham servido para uma mallograda tentativa de explo
racrao desse rio. 

o trecho comprehendido entre estes dois acampamentos e 
lindissimo; sao differentes espigoes cobertos duma vegeta<;:ao exu
berante e que v@m terminar no Rio do Peixe, derivados da serra 
chamada do Mirante, offerecendo paizagens cheiasde muito en
canto e belleza. 

Do acampamento Rio do Peixe ate 0 «Can6a Podre» con
tam-se 9k-440; entre elles 0 rio do Peixe forma 2 ilhas bern 
curiosas, a da Figueira e ados Ninhos, sendo que aquella e 
bern grande. 

Ao deixar 0 acampamento « Can6a Podre» existe urn grande 
barreiro aonde affluem em quantidade extraordinaria jacutingas, 
antas, etc.; estes animaes transformaram por completo a topogra
phia do terreno devido aos buracos que fizeram e aos caminhos 
que abriram nos arredores. 

Os indios procuram para ponto predilecto de suas ca<;:adas, 
estes barreiros, pois sao elles verdadeiras cevas __ co~tumam cons
truir en tao pequenos ranchos juncto as maiores arvores e ahi se 
abrigam e occultam dos animaes. 

Neste barreiro encontraram-se cerca de 30 desses pequenos 
ranchos ou abrigos; tive occasiao de examinal-os ever 0 grau 
de rusticidade que havia em sua confec<;:ao. Quasi todos eram 
feitos com galhos d~ arvores, alguns de folhas de palmeiras, e 
outros com galhos e case as de pau. 

Foi este 0 melhor indicio da presen<;:a dos habitantes selvi
colas da regiao. 

Depois de Can6a Podre apparecem gran des brejos que muito 
difficultaram 0 tra<;:ado da linha e a abertura do picadao; entre 
estes esta 0 da barra do corrego Barreiro que obrigou a cons
truc<;:ao de uma estiva com 120

m afim de melhorar 0 caminho 
para facilitar as communica<;:oes com a turma. 

Em terre no plano nas proximidades d'um brejo e na margem 
esquerda do corrego .Anhumas foi estabelecido urn outro acam
pamento. 

A 26 de Outubro, as 6 horas da tarde, cheguei as margens 
do Anhumas onde encontrei a turma cuidando de sua installa<;:ao 
neste acampamento .que foi denominado Anhumas. 

Desejando conhecer a topographia do terreno, a natureza 
das mattas ea que distancia nos achav~mos da barra do ribeirao 
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Bonito, organisou-se para esse fim uma pequena turma composta de 
camaradas que voluntariamente se apresentaram em numero de 14. 

Estes receberam born armamento, provisoes, etc., pois tinham 
de se em brenhar na floresta por espa<;:o de 2 a 3 dias. 

Depois de prompta a expedi<;:ao, foi incumbido desta penosa 
tarefa urn dos auxiliares da turma, 0 qual devia fazer urn levan
tamento a bussola e podometro da regiao percorrida. 

No fim de 3 dias regressaram ao acampamento, dando 0 

mais cabal desempenho a esta ardua tarefa. 
Mais tarde foi organisada uma outra em identicas condi<;:oes 

para proceder a estudos preliminares entre 0 ribeirao Bonito e 
a barra do Panella, sendo tam bern os seus esfor<;:os cor6ados do 
mais completo exito. 

Assim ficamos habilitados a avanc;:ar com mais acerto e segu
ran<;:a na penetra<;:ao do sertao. 

Quando os ultimos raios do sol douravam a fronde dos 
arvoredos, na tarde de 27 de Outubro, os indios approxima
ram-se muito do acampamento imitando 0 pio do macuco; fo
ram tomadas todas as precau<;:oes para evitar urn ataque que 
felizmente nao se deu; no entretanto ate meia noite elles estive
ram em attitude hostil. 

Foi visitar 0 nosso acampamento 0 frade capuchinho Frei 
Boaventura Maria d'Aldeno e la celebrou uma missa no dia 3 
de N ovem bro, as 9 horas da manha. 

Todo 0 pessoal assistiu a essa solemnidade imponente no 
meio da selva de nossa Patria, sob urn ceo azul donde irradia
yam brilhantes os raios do astro-rei que vinha alegrar os nos
sos cora<;:oes, dispertar a passarada e enfeitar 0 grande quadro 
da floresta virgem. 

Esta missa constituirau~a das pagmas da nossa historia 
por ter sidoa primeira celebrada no valle do no do Peixe. 

No proseguimento dos trabalhos entre as estacas 81 I e 
8 12 foi encontrado um grande trilho dos indios dirigindo-se para 
os lados do rio Feio; fomos examinal-o para ver bern como sao 

feitos. 
N as proximidades do picadao passa 0 no do Peixe e nelle 

desagua 0 ribeirao da Barra Grande em cuJ3s cabeceiras existe 
urn aldeamento dos Cor6ados. 

No dia 6 foi organisada a turma de reconhecimento do no 
Panella, a qual partiu em desempenho da missao que the foi 

confiada. 
Neste mesmo dia a tarde chegou ao acampa,nento 0 esta

feta da turma trazendo-nos a correspondencia; ficamos todos .dis
trahidos com a leitura das cartas da familia e dos jornaes, porem 
logo a nossa atten<;:ao foi despertada pelo pio original dum pas
saro que nao conheciamos e que parecia-nos que vinha em 
banda tal era a quantidade de pios que ouviamos. 

Os nossos espias de indios comprehenderam logo qu~ nao 
se tratava de passaros e por isso vieram nos avisar de que os 
selvicolas se approximavam em grande numero. 

Esta noticia dominou logo todo 0 pessoal e cada urn pro
curou munir-se de todos os meios de defesa; dentro de poucos 
minutos todos apresentaram~se para receber ordens ao mesmo 
tempo que n6s comprehendiamos que os in<;iios procuravam nos 
cercar. 

Procuramos distribuir 0 pessoal de acc6rdo com 0 plano 
de defesa que tinhamos combinado e, quando veio a noite, 0 

nosso acampamento parecia uma prac;:a de guerra, ja pelo as
pecto bellico, j~ pela ordem e disciplina. 

o silencio profundo era entrecortado pelos pios de differen
tes passaros que os indios procuravam imitar para nos illudir . e 
ao mesmo tempo significavam ordens que elles transmittiam aos 
seus fieis e valentes companh~iros. 

. A lua illuminava todo 0 acampamento e, apezar .de estar
mos no mez de Novembro, a ,temperatura era · tao ' baixa que 

parecia mais a estac;:ao de inverno rig?roso. 
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Rio do Peixe - Acampamento Anhumas Partida da turma rio abaixo 

Picadao do Panella Corredeira do Marimbondo 



Depois de differentes tentativas infructiferas de ataque, os 
indios come«aram a se afastar as I I 1/2 da noite e s6 deixaram 
os arredores do nosso acampamento as 2 1/2 da madrugada. 

A' meia noite alteramos as ordens dadas; fizemos recolher 
as barracas a metade do pessoal, ficando · 0 restante de guarda 
afim de nos acautelar pela madrugada, hora muito apreciada 
pelos indios para seus ataques. 

No dia seguinte procuramos fazer uma inspecr,ao nos arre
dores afim de vermos bern os logares occupados pelos indios; 
assim ficou provado que elles desceram pelo leito do corrego 
Anhumas ate 0 acampamento on de depois se espalharam. 

ElIes usam muito caminhar pelo leito dos rios quando que
rem fazer algum ataque, naturalmente porque encontram caminho 
aberto e tam bern porque nao deixam suas pegadas. 

No dia 9 os trabalhos de explora«ao chegaram ate 0 ri
beirao Panella, ponto este onde resolvemos suspender os servi«os 
da primeir~ campanha destinada a explorar 0 rio do Peixe. 

Ate as proximidades do Panella 0 rio corre sobre urn leito 
arenoso fazendo curvas rapidas e sob uma cupola form ada pelo 
arvoredo exuberartte das margens, a qual pouco deixa os bri
lhantes raios do sol illuminarem a superficie calma e prateada 
das aguas. 

Ao chegar ao Panella encontra-se a primeira depressao for
mada por uma pequena cachoeira e uma corredeira. 

A regiao vai-se tornando menos accidentada e 0 no aug
mentando rapidamente de volume devido aos affluentes que 
recebe nesse percurso. 

Suspensos os trabalhos, regressou 0 pessoal a esta capital, 
e 0 material ordenei que ficasse no Mirante afim de servir no 
anna vindouro quando se encetassem os servi«os, porque nao 
estavam concluidas as explora«oes de toda essa regiao. 

Em Junho do anna p. passado organisamos uma nova turma 
composta de urn chefe, dous ajudantes e urn medico, a qual 
partiu desta Capital a 13 de Junho em demanda de Campos 
N ovos do Paranapanema, onde foram iniciados os servi«os com 
a determina«ao das coordenadas geographic as dessa villa. De 
la partiu uma linha levantada a tacheometro .na direc<;:ao de 
Platina, e deste arraial seguiu para 0 logar denominado Tres 
Barras (Fazenda Jeronymo Vieira) depois de ter atravessado 0 

corrego do Cafe e ribeiroes do Cedro, das Antas, Capao Bonito, 
Capivara e Mortes, na extensao de 84 kilometros. 

De Platina foi tirada uma linha ate 0 Salto Grande do Rio 
Paranapanema. 

Tanto de Platina como de Salto Grande foram determinadas 
as coordenadas geographicas. 

Foi determinada a verdadeira posi«ao de Concei«ao do 
Monte Alegre por meio dum levantamento que teve inicio em 
T res Barras. 

Proximo ao rancho que foi construido em Tres Barras para 
deposito do material foi collocada a estaca 0 do picadao que 
seguia em demanda do Rio do Peixe, 0 qual vai em rumo N 
ate as proximidades do acampamento Bella Vista nas nascentes 
do ribeirao que tam bern . foi denominado Bella Vista. 

D'ahi 0 levantal1}ento acompanhou a orienta«ao do mesmo 
ribeirao ate 0 rio do Peixe, onde 0 acampamento estabelecido 
foi denominado Margem do Rio do Peixe, no kilomentro 3 I. 

Tendo chegado ao Rio do Peixe, 0 picadao continuou pela 
margem esquerda ate 0 ribeirao do Panella, que foi 0 ponto 
terminal dos trabalhos da primitiva turma que tinha explorado 
a parte alta d' essa zona. 

Neste percurso a turma fez os acampamentos denominados 
Rio Acima, Antas e Porto Alegre. 

Terminado 0 servi«o no Panella, foi aberta uma transversal 
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na direc<;:ao do no Feio afim de fazer-se urn reconhecimento 
da regiao. 

Durante 0 tempo em que a ttirma occupava-se com a abertura 
do picadao do Panella na extensao de 29 kilo metros e depois 
na transversal Feio com 18, os carpinteiros construiram no aCam
pamento Margem do Rio do Peixe 16 pequenas barcas de cedro 
para serVlrem aos trabalhos do levantamento do rio do Peixe ate 
o rio Parana, onde elle deveria desaguar com 0 nome de Tigre. 

Reconhecendo que 0 rio offerecia regulares condi«oes de 
navegabilidade, conforme tive occasiao de observar em excursoes 
que fiz rio abaixo, em uma das barcas, resolvi dar auctorisa«ao 
ao chefe da turma para iniciar os trabalhos de levantamento ate 
sua foz no Parana. 

Immediatamente deu-se come«o ao em barque do material 
necessario, no dia 9 de Setembro, ficando a expedi«ao prompta 
para partir no dia seguinte. 

No dia 10, as 10 horas da manha, 0 clarim annunciou 
reunir e 0 pessoal to do que tinha que descer embarcou; as 10 

e 10 minutos foi hasteado 0 pavilhao nacional no barco capitania 
da esquadrilha. 

F oram feitas differentes photographias e as 10 e 25 minutos 
o chde da turma declarou-me que a expedi«ao estava prompta 
para partir. 

Recebida a respectiva auctorisa«ao, partiu en tao a can(')a n.D 
I e successivamente todas as outras na melhor ordem possivel. 

o pessoal foi animado da melhor boa vontade de bern 
cumprir a penosa tarefa que the foi confiada. 

A viagem correu sem incidente notavel ate 0 quarto dia; 
o rio apresentava estiroes gran des, leitos de areia entre paredoes 
altos de gres e as margens ostentavam uma vegeta«ao bella de 
exuberantes mattas cobertas de padroes de b(')as terras. 

Do quinto dia ate 0 decimo as condi«oes de navegabilidade 
do rio mudaram completamente; 0 leito ate entao arenoso mu
dou-se para um conjuncto de cascalho e lages de pedras, for
mando logo depois a primeira corredeira a qual constituiu a 
at alai a do trecho· accidentado do rio; pouco abaixo foi encon
trado 0 primeiro salto, com 10 metros de altura, 0 qual obrigou 
a vara«ao do material por terra. Outras cachoeiras de pequena 
importancia vieram retardar a marcha da expedi«ao ate que en
contraram outra vez urn outro salto, que foi denominado Cutiara, 
tao alto como 0 pnmelro cuja vara«ao tambem foi por terra na 
extensao de 500 metros. 

Depois de pequenos trechos de mansos e pequenas corre
deiras, encontraram urn terceiro saIto que obrigou tambem a 
vara«ao por terra de todo 0 material. 

Vencido este salto, foram encontr'adas algumas corredeiras 
de pequena importancia e 0 rio foi-se tornando cada vez mais 
largo, devido aos affluentes que recebia e muito principalmente 
devido ao recebimento das aguas do corrego denominado da 
Confusao. Tanto na parte superior como na regiao dos saltos 
e cachoeiras a vegeta«ao que cobre as margens do rio e alta e 
exuberante. 

D'ahi ate ao Parana, encontra-se grande quantidade de ta
quaraes e de lag(')as. 

Os indios permittiram que a turma executasse os trabalhos 
sem interrup«ao ate vencer a regiao das cachoeiras; ahi os ves
tigios come«aram apparecer mais frequentemente; os trilhos eram 
vistos em grande quantidade, ora indicando a travessia do rio, 
ora margeando-o, etc. 

Pequenos ranchos, tocaias para ca<;:a ou ipesca, tambem eram 
encontrados e ahi reconhecia-se clara mente a presen«a dos selva
gens; entretanto, estes s6 foram vistos pela primeira vez no dia 
20 de Setembro, porem a coragem do pessoal e a practica 
adquirida da vida sertaneja (que constantemente obriga seus ha
bitantes a entrarem em lucta com os Coroados) fizeram com 



que elles nao atacassem. 0 pessoal agiu com calma e energm 
nesta primeira tentativa de ataque. 

N a retirada os selvicolas deixaram muitas flechas, arcos e 
outros objectos. Urn pouco adiante deste ponto foi encontrado 
urn rancho abandonado naturalmente por esses mesmos indios e 
onde a turma encontrou flechas, arcos de ca<fa, balaios, potes, 
pin<fas, uma caba<fa com herva matte, fibras de caraguata, pi lao, 
urn cestinho com sementes de abobora, divers os peda<;:os de fa
zendas tecidas pelos civilisados, urn pote com argilla pulverisada, 
rosarios de craneos de macacos, uma tanga, duas facas feitas de 
arco de barril, quatro maritacas e urn periquito vivos e urn pe
da<fo de vidro de garrafa. 

Devido aos aguaceiros que cahiram no dia 23 foi este urn 
dia perdido para 0 trabalho. 

A turma continuou sua viagem sem nenhum incidente nota
vel ate 0 dia 24, quando, pela manha, foram ouvidos tiros dis
parados pelos trabalhadores que iam na canoa da frente, os quaes 
procuravam defender-se de urn ataque dos indios. 

Elles gritaram annunciando que os indios arremessavam 
flechas; immediatamente todo 0 pessoal acudiu em soccorro dos 
companheiros e obrigou os selvicolas a retirarem-se; infelizmente, 
verificou-se depois que 0 feitor da turma e mais 3 camaradas 
tinham sido feridos, porem sem gravidade. 

Immediatamente foram medicados e nenhum cuidado faltou. 
Todos os trabalhadores desembarcaram e deram uma ba· 

tida nos arredores, venda entao que os Coroados tinham feito 
duas trincheiras de paus collocados horizontalmente, urn sobre 
outro, ate a altura de urn metro e cobertos com galhos verdes. 

As trincheiras achavam-se collocadas sobre urn barranco de 
seis metros de altura e dominando 0 rio numa extensao de 500 

metros, partindo das mesmas differentes caminhos, afim de illu
dir 0 pessoal em sua retirada. 

Com a precipita<fao da fuga abandonaram muitas flechas 
com pontas de ferro e osso e grandes arcos de guerra. 

A demora nesse logar foi de cerca de 2 horas, 0 tempo 
rtecessal-io para repellir 0 ataq ue e cuidar dos feridos. 

o rio do Peixe recebe pequenos affluentes; 0 maior de 
todos e 0 ribeirao da Confusao, na margem esquerda, e que e 
contravertente do ribeirao Laranja Doce. 

No dia 4 de Outubro, as 4 horas da tarde, a turma che
gou a barra do rio Tigre, no rio Parana, verificando entao, con
forme previaraos, que 0 rio do Peixe e 0 mesmo rio Tigre. 

Estava, portanto, terminada a explora<fao de todo 0 valle 
do rio do Peixe e completos, por este modo, todos os dados 
que precisavamos para 0 conhecimento detalhado da bacia hy
drographica do extremo sertao do Estado. 

o regresso da turma a esta Capital fez-se pelos rios Parana 
e Paranapanema, utilisando-se para isso, a turma nao s6 das 
embarca<foes que serviram para seus trabalhos como tambem de 
outras que fizeram parte de uma expedi<fao que organisou-se no 
SaIto Grande do Paranapanema, com 0 intuito de ir esperar a 
referida turma na barra do rio Tigre, no Parana, porque tinha
mos quasI certeza que la era 0 ponto terminal dos trabalhos da 
explora<f3.o do rio do Peixe. 

VI 

A expedi<fao organisada no SaIto Grande, e que foi rece
ber a turma na barra do Tigre, teve por fim levar generos em 
quantidade sufficiente que desse para 0 regresso da turma ate 0 

mesmo Salto Grande, porque, na descida do Peixe, levaram ape
nas 0 que era necessario para este percurso, afim de facilitar a 
marcha dos trabalhos. 

No dia 7, a turma chegou a barra do rio Santo Anastacio 
onde encontrou pessoal de nossa confian<fa, que fora mandado 
la para trazer noticias dos exploradores, e bern assim 0 chefe 
da referida turma; dahi por diante assumiu a direc<fao dos tra
balhos urn dos ajudantes. 

Abaixo da barra de Santo Anastacio foram encontrados al
guns indios Chavantes em praias do Parana, pertencentes ao 
Estado de Matto Grosso. 

A subida do rio Paranapanema foi feita em condi<foes favo
raveis nos tres primeiros dias ate encontrar a corredeira Coroa 
de Frade; dahi por diante modificou-se muito a natureza do rio 
e come<faram as difficuldades. 

As corredeiras e baixios, em grande numero devidos a va
sante extraordinaria do rio, atrazaram muito a marcha das em
barca<foes e obrigaram, em certos logares, 0 desembarque do 
pessoal, para conduzir as canoas a pulso e auxiliar as vezes por 
meio de cabo, quando a impetuosidade da corrente era maior. 

Os logares de mais difficil accesso ate a barra do Tibagy 
sao os rapid os de Santo Ignacio e a successao de cachoeiras 
denominadas Tombo do Meio e Laranjeira. 

Foram determinadas as coordenadas geographicas da barra 
do rio Tibagy, grande affluente na margem esquerda; deste ponto 
para cima a navega<fao tornou-se difficilima, porque 0 rio com
poe-se de uma serie de cachoeiras, corredeiras e rapid os, que 
obrigaram 0 pessoal, a cada momento, a entrar n'agua para arras
tar as canoas, sendo urn dos trechos mais difficeis 0 da corre
deira da Flor; finalmente, a 6 de N ovem bro, estavam na cachoeira 
do Pary, a qual constituiu 0 ultimo embara<fo a vencer ate chegar 
ao Salto Grande. 

Cerca de 100 kilometros acima da barra do Paranapanema 
foi encontrado um aldeamento de indios Cayuas, que alli vivem 
em numero consideravel e estado semi-civilisado. 

o estado sanitario da turma foi magnifico durante todo 0 

tempo que esteve nos rios Peixe e Parana; 0 mesmo nao se deu 
no Paranapanema, onde appareceram casos de MALEITAS, sendo 
mais de metade do pessoal atacado por esta molestia. 

Terminada esta ardua e penosa campanha, tenho a elevada 
satisfa<fao de communicarvos que acha-se explorada toda a bacia 
hydrographica do extremo sertao e realisado 0 desejo do Go
verno de poder fazer desapparecer do mappa do nosso Estado 
essa mancha branca, que traduzia urn incognito fazendo contraste 
com a opulencia das outras zonas. 

Saude e Fraternidade. 

Joao P. Cardoso 
Chefe da Commissiio. 



RELATORIO 
DA 

-EXPLORA(:AO DO RIO DO PEIXE 

INTRODUCC;AO 

7"""':: en do recebido ?rdem d~ pr~~eguir nos trabalhos. ~: ex
U plora«ao do no do Pelxe, Ja 0 anna passado InlClados 

por uma turma da Commissao Geographica e Geologica, tratamos 
desde logo de organisar uma expedi«ao para levar a effeito essa 
incumbencia. 

Sabiamos pela experiencia adquirida 0 anna anterior, quando 
dirigimos os trabalhos da explora«ao do rio Feio, os innumeros 
obstaculos que teriamos de vencer, para realisar mais esse desi
deratum da Commissao, de modo aver ultimados ainda este 
anna os estudos do extremo sertao do Estado. 

Felizmente pudemos contar com um grande numero de 
operarios que trabalharam comnosco naquelle rio, onde tinham 
adquirido a pratica de viver em um sertao povoado de indios 
bravios. 

Tambem a acquiescencia que deram ao nosso convite os 
engt;nheiros Guilherme Wendel e Mario Ayrosa, de cooperarem 
comnosco nesse trabalho, facilitava bastante a nossa tarefa. 0 
primeiro conquistara as sympathias e arnizade dos companheiros 
que 0 an no passado trabalharam com elle no rio Tiete; 0 segundo, 
como nosso ajudante no rio Feio, bastante contribuiu para 0 

bom exito dessa campanha. 
Como medico da turma tam bern acceitou 0 convite e seguiu 

o distincto facultativo Dr. Octaviano Ferreira da Costa. 
Em poucos dias apparelhamos a bagagem de que teriamos de 

precisar e partimos no dia 13 de Junho de 1906 para a esta
«ao de Mandury, ultimo ponto, naquella epoca, da Estrada de 
Ferro Sorocabana e no ramal de S. Cruz do Rio Pardo. 

Nessa esta«ao deixamos 0 engenheiro Wendel encarregado 
de determinar as coordenadas geographicas de Cerqueira Cesar, 
S. Cruz do Rio Pardo, S. Pedro, Salto Grande e Campos N ovos 
e partimos para esta villa, onde teriamos de dar os derradeiros 
arranjos a expedi«ao. 

Coincidiu felizmente a ultima«ao delles com a chegada dos 
carros puxados por bois que traziam a nossa bagagem de Man
dury, 0 que nos permittiu proseguir no dia 28 para a fazenda 
das Tres Barras, propriedade do Sr. Jeronymo Vieira, e situada 
a duas leguas da villa de Conceic;:ao do Monte Alegre. 

Dessa fazenda e que teriamos de abrir a pic ada para attin
gir 0 Peixe, em ponto que elle dava navegac;:ao. 

Em Campos Novos deixamos 0 engenheiro Mario Ayrosa 
encarregado de levantar a ' tacheometro a estrada que liga essa 
villa as Tres Barras, e que tem 83 kilo metros de comprimento. 

No dia 2 de J ulho chegamos a essa fazenda, onde, por· 
falta de casa para servir de deposito aos generos alimenticios, 
tiwmos de construir um rancho para esse fim, iniciando em se
guida a abertura da pic ada por que teriamos de chegar ao rio. 

Abrimos entao um picadao de 30 kilometros de extensao 
por S metros de largura, com pontilhoes em quasi todas as pas
sagens d'agua e em condic;:oes de ser transitado por nossa tropa, 
tendo chegado a barranca daquelle rio no dia 26. 

Para facilidade de servi«o, abriram-se qllatro acampamentos 
cuja kilometragem e denomina<;ao foi a seguinte: kilo metro 8, 
Alegre; 18, Bella Vista; 24, Brejao; 3 I, Margem do Rio do 
Peixe. 

Neste ultimo acampamento dividimos a turma em duas 
partes, uma encarregada do fabrico das embarcac;:oes com que 
teriamos de descer 0 rio e outra ainda trabalhando por terra, mar
geando-o ate encontrar 0 ribeirao «Panella», ultimo ponto attin
gido pela turma do anna passado e que trabalhou soh a direc
«ao do engenheiro Generaldo Machado. 

A turma de terra ultimou 0 seu trabalho e chegou a barra 
daquelle ribeirao no dia 16 de agosto, depois de abrir cerca de 
30 kilometros de picada, quasi em identicas condic;:oes de transi
tabilidade que a das Tres Barras. 

N esse percurso abriram os seguintes acampamentos: Rio 
Acima, no kilometro 10; Antas, no IS e Porto Alegre, no 23,5. 

Na volta para 0 acampamento «Margem do Rio do Peixe», 
essa turma abriu ainda uma picada que partiu desse ponto e 
seguiu em rumo de norte na direcc;:ao do valle do rio Agua
pehy. Nao poude infelizmente ir muito longe, por ja estarem 
promptas todas as embarcac;:oes e devermos partir dentro em 
poucos dias; assim mesmo conseguiu abrir dezoito kilometros de 
extensao. 

Todas essas picadas foram abertas em matta espessa e le
vantadas a tacheornetro, ficando ligadas a Campos N ovos pelo 
nosso caminhamento geral e pela picada do Panella e Mirante 
levant ada pela turma do anna passado. 

Com a explora«ao feita 0 anna passado no rio Feio, reco
nhecendo que este rio afflue no Parana, sem receber outro rio 
de importancia, que nao 0 Presidente Tibiric;:a, ficou demonstrado 
que 0 Peixe, ate entao considerado seu affluente, tinha tambem 
um curso especial. 

Contemporaneamente a explorac;:ao do Feio, a turma do 
Parana encontrava a margem esquerda deste rio, e, entre as 



barras do Aguapehy e S. Anastacio, outr~ no de curso egual 

aquelle e que, a excep<fao do mappa de Rath, nao era menclO
nado por outr~ cartographo. 

Esse rio tinha passado despercebido aos exploradores colo
niaes Sa e Faria e Lacerda e Almeida - unicos que se sa be te

rem descido () Parana ate a epoca da explora<fao da Commissao 
Geographica. Sua barra esta occulta por uma ilha pequena, a do 

Tigre, defronte da qual ha uma outra, ados Bandeirantes, em

quanta que 0 canal seguido geralmente pelos navegantes era 0 

que ficava entre as duas ilhas, de modo que a barra do Peixe 

ou Tigre passava sempre despercebida. 

o conhecimento do rio do Peixe estava entao circumscripto 

as suas cabeceiras, pelas medi<foes de terr3.sparticulares e , pelas 

incursoes dos sertanejos que iam as batidas ou dadas aos indios. 

Essas incursoes, attenta a difficuldade da viagem, taes como 
a abertura do caminho, a conduc~ao as costas, da parca alimen

ta<fao que dava para poucos dias, faziam pouco rendosa a march a 
diaria, nao lhes permittindo entrar muitas leguas alem do Peixe. 

Segundo diziam os sertanejos de Bauru e Campos N ovos, 

as margens do Peixe eram a sede das mais povoadas aldeias dos 
Cor6ados. 

Sabiamos que pela facilidade da pesca e da ca<fa, 0 indio 

geralmente procura para habita<fao a beira dos rios. 

Presumiamos que elle habitasse mais esta zona do que a do 

Feio, vis to por este Iado serem mais frequentes as suas aggres
soes aos moradores desde S. Matheus ate as nascentes do rio 
no municipio de S. Pedro, permittindo 0 povoamento nos cam

pos ou quando muito nas bordas delle. 

Suas aggressoes" feitas quasi que annual mente, preferem a 
~poca ' das derribadas de mattas, quando os trabalhadores estao 

preoccupados com 0 servi<fo, para entao cahirem de improviso, 
matando-os e roubando as ferramentas, roupa e tudo que na 

occasiao encontram, alem da mais horripilante mutila<fao que fa

zem nos cadaveres. 

Com taes informa<foes, e para poder chegar ao fim do tra
balho sem correr grandes riscos, tivemos de apparelhar a nossa 

expedi<fao de modo a offerecer confian<fa aos que desciam e po
dermos repellir os aggressores, se fossemos atacados. 

Organisamos uma expedi<fao regular de resistencia e que 

no dia 7 de setem bro estava em condi<foes de partir. 

Achavam-se promptas 16 embarca<foes, de tamanho que 
variava entre 6 e 8 metros de comprimento por 1,20 a 0,80 

de largura e por 0,45 de alto, e feitas de taboas de cedro, cer
radas e apparelhadas no local e do modelo experimentado no 

rio Feio 0 anna passado. 

Ja tinhamos tambem escolhido 0 pessoal composto de 78 

pessoas, inclusive 0 pessoal superior e militar, representado por 

dez pra<fas de policia que ha um -mez acompanhava a nossa ex

pedic;ao. ' 
Nao sendo possivel levar comnosco todo 0 mantimento ne

cessa'rio para a viagem, cujo tempo orc;avamos em dois mezes, 

organisamos e fizemos partir de SaIto Grande outra expedic;ao. 

que, descendo 0 Paranapanema e subindo 0 Parana, iria nos 

Ievar urn supprimento de vi veres a barra do Peixe. Essa expe
dtc;ao precedeu cerca ' de vinte ' dias ' a nossa partida. 

No dla 8 fomos honrados com a presen<fa do Dr. Joao 
Pedro' Cardoso, chefe da Commissao, e do botanico da mesma, 

Dr. Gustavo Edwall, que vinham assistir a nossa partida. Este 

engenheiro tomou notas sobre a flora regional que vern em re

}atorio appenso a este. 
, Nossa descida teve logar no dia dez de setembro as 10,20 

da manha. 

o trabalh? diario come<fava geralmente as sete horas da 
manha, depois do almo<fo que as 6,30 era servido. 

Ao meio dia paravamos meia hora para tomar cafe, conti
nuando depois ate quatro horas, quando ainda iamos abrir, em 
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matta alta geralmente, a clareira onde teriamos de armar as 

barracas. 
Para prevenir a aggressao dos indios, depositavamos os ga

lhos cortados da clareira junto a matta, de modo a fazer uma 
trincheira. 

A guarda do acampamento era feita por dois soldados, re
vesados de duas em duas horas. Egual cautela tinhamos no 

rio; sempre que a vegeta<fao permittia, faziamos seguir a pe 
pelas margens urn grupo de seis carabineiros, cuja marcha gra

duava a velocidade das embarca<foes. 
Ate 0 quarto dia de descida viajamos em urn rio regular

mente navegavel, apezar da sua pouca profundidade, em conse

quencia da grande estiada por que passava, mas que logo se avo

Iumou pela grande quantidade de affluentes que entravam para 
o rio por ambas as margens. 

Ate essa data nenhum accidente modificou 0 seu declive 

levemente correntoso. Do dia I 5 ate 0 dia 18, porem, nossa 

viagem foi cOllstantemente interrompida, nao s6 por tres saltos 

que encontramos, ohrigados todos a vara<fao e cujo caminho ti
vern os de abrir por terra, como tam bern por nma grande por

<fao de corredeiras ' e cachoeiras cuja passagem ora faziamos a 

meia carga, ora descarregando nossa bagagem. 
Esse trecho, felizmente, tennina na confluencia do ribeirao 

dos Guachos, seguin do dahi em diante com caracter francamente 

navegavel. 
No dia 4 de outubro chegamos a barra do Tigre, tendo 

nossa viagem demorado mais tres dias por causa da chuva que 
nos impediu de viajar. 

N a barra do Tigre estava a nossa espera a expedi<fao que 
organisamos em SaIto Grande e em cujas embarca<foes, bern 

como em algumas das nossas, que modificamos a typo de ser

vir para rio Grande, descemos 0 Parana. 

Da barra do S. Anastacio seguiu para S. Paulo 0 chefe da 
turma pela estrada recentemente aberta pela firma Diederichsen 

& Tibiri<fa, e que liga Campos Novos a Vaccaria em Matto 

Grosso. 
o restante do pessoal superior, os sold ados e os operarios 

seguiram por agua pelo Paranapanema, em vista das condi<foes 

de saude, abatida como se achava por uma estadia prolongada 

em sertao e tambem pelo excesso de trabalho. 

Em 9 de novem bro eUes chegaram a SaIto Grande, depois 
de terem soffrido no Paranapanema uma grande serie de con

trariedades e vicessitudes, em vista da maleita que atacou mais 

de cincoenta por cento do pessoal. 

Processo e marcha dos trabalhos 

Para a determina<fao dos differentes pontos da zona em que 

iamos trabalhar foram feitas observa<foes astronomicas de longi

tude e latitude nos seguintes Iogares: Cerqueira Cesar, S. Cruz 
do Rio Pardo, Campos N ovos, Saito Grande, Tres Barras, Mar
gem . do Rio do Peixe e saIto da Quatiara, estando a barra do 

Peixe ja determinada pela turma do Rio Parana. Foi tambem 

determinada a latitude da barra do Tibagy, no Paranapanema. 

Esses trabalhos, que foram confiados ao ajudante Guilherme 

Wendel, foram feitos de acc6rdo com 0 processo, cuja exposi<fao 
reproduzimos na integra, con forme nos entregou aquelle enge

nheiro: 

¢: Utilisou-se para a determina<fao das coordenadas geo
graphic as de urn sextante de Casella, com horizonte artifi

cial de mercurio e de urn theodolito de Keuffel-Esser, ao 

qual se tinha adaptado urn micrometro no parafuso de cha

mada do circulo vertical, tendo sido collocado tam bern tres 
reticulos verticaes. 



Para a Ieitura dos vernzers e do micrometro e para a 
illumina<fao dos reticulos, a noite, foram usadas pequenas 
lampadas electricas. 

Levaram-se dois pequenos chronometros, cuidadosamente 

acondicionados e carregados por pedestres durante a via
gem por terra. 

As observa<foes de latitude foram feitas com 0 theo

dolito por meio de cu1mina<foes de astros e, com 0 fim de 

e1iminar os erros instrumentaes e os de refracc;:ao, applicou-se 
em geral 0 processo de Harrebow, isto e, observou-se a 

cu1mina<fao de duas estrellas, ao norte e ao suI. approxima
damente na mesma altura e passando no meridiano com 

peq ueno intervallo. 

Depois de marcado 0 meridiano local, faz ia-se obser

va<fao da passagem do sol no meridian 0, tomando-se duas 
alturas desse astro, uma pouco antes e outra pouco depois 

do meridiano e, com a luneta em posi<foes differentes, ap

p1icando-se depois as corre<foes necessarias. 

Cerqueira Cesar. . . 
S. Cruz do Rio Pardo. 
S. Antonio (c. Novos) 
Saito Grande. . . . 
Tres Barras . . . . 
Margem do R. do Peixe 
Medias. . . ... 

vel em lima de _pproxl1na-

II 

Erro prova- Numero A . 

observa~ao observa~oes ~ao provavel 

7."3 I 
16."0 
14."9 
17."3 

7."6 
8."6 

12."0 

6 
3 

17 
14 
14 

7 
10 

+ 3."0 
+ 9."0 
+ 3."6 
+ 4."7 
+ 2."0 
+ 3."3 
+ 4."0 

Este quadro contem para cada urn dos seis 1ugares 1.°) 

o erro provavel commettido em uma observa<;:ao, isto e: a 

media das differen<;:as entre cada uma das observa<foes e a 

media destas (= D); 2.°) do numero as observa<foes (= n) e 
3.° a approxima<fao provave1 da media adoptada. 

Segundo a theoria dos minim os quadrados, a approxi

mac;:ao provavel e egua1 a + D, dividido pela raiz qua

drada de n, na hypothese de que se trata so mente de erros 

accidentaes, tendo sido ja eliminados os erros sisthefl1aticos. 
A media dos erros commettidos na determina<fao des

tas latitudes e assim inferior a + 5" = + 150 metros. 
Em outros 10gares foram feitas somente algumas ob

serva<foes, sendo por isso de menos rigor. 

As longitudes foram determinadas pelo processo de 
transporte da hora por meio dos chronometros e em urn 

dos lugares + nas Tres Barras, com alturas lunares, achan

do-se para este ponto a longitude de 7°24 '00" oeste do me
ridiano do Rio de Janeiro, pelo primeiro processo, e 7°23 ' 30" 

pelo segundo. 

Para 0 ponto de partida - Cerqueira Cezar, adoptou-se 
a longitude 6°00 ' 14" deduzida de conformidade com a 

planta da Sorocabana, da longitude de Morrinhos, cuja po

si<;:ao exacta ja se acha determinada pela Commissao. 

As observa<foes da hora, de preferencia foram feitas 
com 0 sextante, tomando-se altura do Sol, a manha e a 

tarde, em series de dez, em ambos os bordos, afim de ' eli

minar 0 coefficiente pessoal da estima<fao do contacto. 

A dura<fao de cada serie em geral nao passava de 
cinco minutos. 

As alturas lunares e as das estrellas correspondentes 

foram tomadas com 0 theodolito, e a leitura dos chronome
tros foi feita photographicamente, isto e 0 proprio observa

dor photographava os chronometros no momenta da obser

va<;:ao, ficando assim 0 born resultado dependente somente 

do coefficiente pessoal de urn so - do observador. 

As dec1inac;:oes magneticas foram determinadas por 
observa<foes com 0 theodolito, de alturas baixas do sol ou 

de estrellas circumpo1ares na maior digressao, que tam bern 
tinham por fim marcar 0 meridiano local. 

A irregularidade das Curvas isogonas e notavel, espe

cialmente nas proximidades de Platina e SaIto Grande, 0 

que denota influencia magnetica local. 

Nos dias 3 e 4 de agosto de 1906 foi observada no 
acampamento das Tres Barras uma oscilla<fao media, bas

tante irregular, do meridiano magnetico, de + I' 20", e no 

dia 15 do mesmo mez, no acampamento Margem do Rio 
do Peixe, + 1 '00". 

Segue abaixo a re1a<fao das coordenadas geographic as 

adoptadas.» 

LOCALIDADES 
I 

Latitude SuI LOndgoituRd\.eo W. Declinac;1io 
magnetica 

Cerqueira Cezar 
Santa Cruz. . 
Campos Novos 
Santo Antonio. 
Saito Grande 
Platina. . . . 
T res Barras. . 

. 1 23002'32" I 6000'14" 1 3049'19" N.W 
22055'52" 6026'45" 3051'46" N.W 
22036'02" 6051'15" 
22037'00" 6052' 19" 2057'20" N.W 

2026'53" N.W 
3009'01 " N.W 
2033'00" N.W 
2036'14" N.W 
2034'02" N.W 
2029'55" N.W 

22053'36" 6049'22" 
22038'15" 7002'51 " 
22023'36" 7023'45" 

Margem do Rio do Peixe . 
Saito da Quatiara. 

22009'34" 7018'52" 
21 056'52" 7045'37" 

Barra do Tibagy . . . . 22047'16" I 

Os caminhos de Campos N ovos as Tres Barras, bern como 

todo 0 picadao, foram levantados e nivellados a tacheometro, 

emquanto que os caminhos de SaIto Grande a Platina e de 

Tres Barras a Conceic;:ao de Monte Alegre foram levantados a 
bussola e podometro. Em todos os acampamentos foram feitas 

observa<;:oes de barometro e aneroide tres vezes por dia. 

No levantamento do Rio do Peixe, os angulos foram torna
dos por busso1a prismatica e as distancias medidas com luneta 

da Lougeol. 

o perfil longitudinal do rio foi dado pelas observa<;:oes dia

rias de barometro, emquanto que as alturas das quedas foram 

medidas por meio de angulos de e1eva<;:ao, obtidos com 0 tacheo

metro. 
As distancias entre os differentes pontos sao as seguintes: 

De Campos Novos a Tres Barras 
De Tres Barras a Margem do rio do 

Peixe 

Da M. do Rio do Peixe ao Panella . 

De SaIto Grande a Platina (em recta) 
De Tres Barras a Monte Alegre. 

Da margem do R. do Peixe em di-

rec<fao ao valle do rio Feio . 
Rio do Peixe (do acampamento Mar

gem do Rio do Peixe a barra 

do Parana) 

Total 

83 k. 500 

3 I k. 
28 k. 500 

45 k. 
12 k. 

18k. 

295 k. 

513 k. 

De distancia em distancia, no picadao marginal, tirou-se 

uma normal do rio, em cujo ponto tambem se tomou uma sec

<;:ao transversal, medindo-se com ariete a velocidade media em 

todos os pontos da sondagem. 
Identico processo foi usado na descida do rio, tirando-se 

sec<;:oes em quasi todos os pousos. 

Para a confec<fao do mappa na esc ala de 1:50.000 entra
ram os seguintes elementos: 

Levantamentos feitos pe1a turma do Rio do Peixe (1906). 
» »»»» anna passado. 



RIO DO PEIXE 

Descrip~ao - Regimen 

o Peixe, como e conhecido em suas cabeceiras, ou Tigre, 
como e denominado em sua barra no Parana, tern suas nascen

tes na serra dos Agudos, numa altitude de 600 metros e em 

uma eleva«ao onde t@m nascimento os rios Alambary, S. Joao, 
Batalha, Dourados e Feio. 

Contraverte com este ultimo do lado de norte, e com os rios 

Paranapanema e Santo Anastacio do lado do sul, indo lan«ar-se 

no Parana entre os rios Aguapehy e S. Anastacio, depois de 

urn percurso sinuoso de mais de quinhentos kilometros. 

Sua orienta«ao geral edeN. N. O. e de cujo rumo se 
afasta a cerca de 400 kilometros da cabeceira para formar nma 

grande curva para norte, unico desenvolvimento anormal que tern. 
Seu curso e levemente correntoso atf a distancia de 160 

kilometros das cabeceiras, onde nao tern senao urn pequeno acci

dente, constituido por um salta de 0.50 de altura e situado 

pouco acima do ribeirao do Panella. 

No fim dessa extensao, elle e accidentado por uma por«ao 
de cachoeiras e por tres saltos, que denomin&uTIos do Bigua, da 

Quatiara e dos Guachos e que comprehendem uma sec«ao de cerca 

de vinte kilometros. 
Passada esta parte, elle toma de novo 0 seu caracter manso 

ate a barra. 
Na parte alta enos saltos a sua direc«ao e quasi em recta, 

formando estiroes grandes que se voltam ao encontrar os pare
does de gres em que terminam os contrafortes das duas serras; 

depois de vencer os saltos, elle come«a a se tomar sinuoso, che
gando a barra depois de descrever na extensao de 36 kilome

tros em recta uma infinidade de pequenas voltas. 
A largura do rio e muito variavel; na barra do Arrepen .. 

dido ella e de 10 metros; no Panella, de I I; na Margem do 

Rio do Peixe, de 14; nos saltos, desde 25 ate 5 o. N a barra 
tern 18. Em alguns trechos chega a ter 100 metros de largura, 

assim como passa em dois canaes apertados de 5 metros de 

largo, ladeados por paredoes de gres e logo abaixo dos saltos. 

A profun~idade como func«ao da largura e tao varia vel 

como esta. No ponto de embarqu~ ella nao excede em media 
a 0-40, maspoucos kilo metros adiante avoluma progressivamente, 

offerecendo profundidades de mais de metro. 
Dos saltos ate a barra a sua profundiclacle varia de um a 

dois metros. 

Apezar das enchentes, cujos vestigios se encontram nos re

siduos presos aos galhos das arvores, e que clemonstram que 
estas attingem a mais de dois metros acima do nivel actual 

das aguas, ou entao do transbordo das aguas do Parana, que 

sobem 0 Peixe em mais de oito leguas, elle parece soffrer com 
isso pouca altera«ao. 

Nao se notam senao pequenas ilhas, insignificantes baixios 
de cascalho e muito poucos bancos de areia. 

Para melhor descrip«ao do rio, vamos dividil-o em sec<foes 
estudando cada uma clellas de per si. 

SEC<;AO I 

Do Arrependido ate os saltos 

Ate 0 acampamento Margem do Rio do Peixe, 0 no tern 
uma largura media de 10 metros por uma profundidade que 
varia em alguns trechos de 0.20 a 0.40. 

Seu leito e todo de areia decomposta dos barrancos de 

gr~s que constituem os finaes dos contrafortes e que se apresen
tam em paredoes de dois a tres metros de altura. 

Em grande parte dessa sec<fao (ate 0 ponto de embarque) 

4 

e obstruido por arvores e galhos cabidos, ° que difficulta a sua 
navega«ao, mesmo para embarcaCfoes de pequena dimensao. 

Dahi em diante ate 0 fim da secCfao continua com 0 

mesmo leito de areia, sobresahindo sempre os mesmos paredoes, 

mais altos porem, e tendo 0 rio maior largura, de modo que as 

embarcaCfoes de fun do chato t@m franca navegaCfao, mesmo em 
tempo de secca como a da epoca em que descemos. 

Affluem para 0 rio nessa sec<fao os seguintes ribeiroes: 
pela margem esquerda - Arrependido, Barreiro, Anhumas, Bonito, 

Panella, Engano, Antas, Meio, Hospital, Bella Vista, Trilha, SaIto e 
mais do is sem denomina«ao. Pela margem direita - os ribeiroes 

Barra Grande, Sapo, Pretinho, Cas cat a, Cascatinha, Picada, Cerne, 

Avencas, Cerrado, Barreiro, Copahyba, Espraiado, Taquaral e 

mais tres outros tambem sem denominaCfao, nao se contando uma 
grande porCfao de corregos. 

Quasi todos esses ribeiroes t@m curso de mais de cinco 

leguas, servindo de compara«ao para essa asser«ao os ribeiroes 
da Bella Vista e Picada, cujo curso atravessamos a tres leguas 
da foz. 

o perfil dessa sec«ao foi dado pelas altitudes fornecidas 
pela linha tacheometrica ate a Margem do Rio do Peixe e pelo 
aneroide dahi por diante. 

Altitudes : 

Barra do Arrependiclo 
» » Panella. 

Engano (ponto da picada). 
Antas » » » 

Hospital » » » 

Bella Vista (acampamento Margem do Rio do 

Peixe) . 

Cerne (pouso I) observaCfao de aneroide . 
Pouso II »»» 

» III » » » 

» IV » » » 

SEC<;AO II 

Saltos 

4 00.0 

380.0 

379.0 

4 20.0 

375.0 

37 2 .0 

366.0 

3 60.0 

,) 51.0 

343.0 

Esta secCfao comeCfa logo acima do ribeirao do Taquaral, 

onde apparece a primeira corredeira que denominamos tam bem 
com aquelle nome. 

o terreno muda inteiramente de constituiGao; ao lei to, ate 

entao arenoso, succede um lastro de cascalho, ao mesmo tempo 

que appareciam, de quando em quando, grandes blocos de 
granito, formando ilhotas no rio. 

Desappareceram tam bem os barrancos altos, finalisando sua
vemente os contrafortes, sem formar barrancos, mas tendo em 

substituiCfao pequenas praias. 

Depois de passarmos tres corredeiras quasi consecutivas, 

duas das quaes denominamos Taquaral e Bigua, encontramos 0 

rio separado em do is braCfos, fGrmando uma ilha, no fim da 

qual deparamos com um salto de 3.IllS0 de altura que denomi

namos tambem de Bigua e com cujo nome ja tinhamos denomi
nado aquella ilha. 

o rio a montante tem 30 metros de largura e divide-se 

em duas partes que rodeiam uma ilha form ada de um grande 
bloco de diabase. 

No lado esquerdo elle desprende-se com fragor, quasi a 

prumo, em um canal de dois metros de largura, emquanto que 

a outra vae formando uma porCfao de caixoes nos degraos de 
diabase ate rodear toda a ilha. 

Depois da juncCfao das duas aguas, 0 no ainda e acciden
tado por duas cachoeiras, do Marimbondo e das Conchas, que 
ficam proximas ao saIto. 



Ahi tivemos de fazer vara~ao, tendo sido preciso abrir uma 
picada na margem direita e na extensao de 150 metros. 

Depois de vencido este obstaculo, 0 rio entra em urn tre
cho plano, forrado de cascalho pelo qual segue cerca de 3 

kilometros, indo de novo cahir em salto que denominamos da 
Quatiara e que excede em altura e imponencia ao Bigua. 

Elle desprende-se em do is caixoes de 7.m70 de altura e 
separados urn do outro 2.

m30. Entre os dois saltos existe uma 
cachoeira de pequena altura. 

Pouco abaixo do segundo saito, uma ultima cachoeira fina
lisa esse trecho accidentado' da sec<fao. 

A montante do primeiro desses saltos, 0 rio' tern a largura 
de 22 metros e a juscinte; de 44 metros. 

Ahi tam bern tivemos de fazer vara<fao, sendo preciso abrir 
uma picada de quasi quinhentos metros de extensao. 

Depois desses saltos, 0 rio segue urn trecho relativamente 
manso, de 12 kilometros de extensao, bastante semelhante a parte 
alta. 0 leito e de areia e 0 rio volteia por entre paredoes de 
gres ate encontrar novo degrau no terreno que 0 fOf(ra a dar 
urn saIto e que constitue a terceira e ultima queda da sec<;ao. 

Este salto que denominamos dos Guachos tern 3 metros 
de altura e e constituido por um degrau de gres duro. Tern a 
montante uma largura de 135 metros, inter-rom pida com duas 
ilhas que dividem as suas aguas em quatro partes. 

o bra<fo da esquerda e de 65 metros de largura e 0 da 
direita de 45. 

o lei to, numa extensao de duzentos metros ac1ma do saIto, 
e revestido de grandes bloc os de diabase, altern ados com gres 
duro. 

A vara<fao se faz com a carga f6ra, arrastando-se as embar
ca<foes por cima do proprio saIto. 

Seis kilometros abaixo, 0 rio ainda f; accidentado por cmco 
cachoeiras ou corredeiras cujos nomes sao: Cascalho, Soldados, 
Kagados, Capichinguy e Lage. 

Depois desta ultimacorredeira, 0 no passa por dois canaes 
de cinco metros de largura, abertos entre paredoes de gres. 

Abaixo dos saltos ha duas pequenas ilhas que denominamos 
Feia e Capichinguy e que eram as ' primeiras que viamos. 

Nessa sec<fao afflue para 0 Peixe, pela margemesquerda, 
o ribeirao da Confusao, que na barra tern oito metros de lar·
gura e que a duzentos metros da foz cahe em dois saltos de 
tres metros cada urn. 

Altitude de alguns pontos: 
Salto do Bigua . 

» . » Quatiara 
» dos Guachos. 

Corredeira da Lage 

339.0 

' 33 0 .0 

3 1 5.0 

30 6.0 

A descarga nos tres saltos, tomada na epoca da maJOr 
estiagem, C01110 aquella em que descemos, ,bern como a sua 
for<fa virtual em cavallos vapor, e a seguinte: 

Bigua 2,013 400 litros por segundo. Cavallos vapor 112 

Quatiara 2,m3 400 » » » » » 24 6 
Guachos 3,m1 500 » »») »» 140 

SEC<;AO ' III 

Parte baixa 

Nesta sec<;ao 0 regimen do rio apresenta em sua modali
dade dois modos de desenvolvimento. No primeiro, que com
prehende ate 0 ribeirao da llha, elle da grandes voltas, cujas 
tangentes sao demaii de cem metros e que guardam sempre a 
orienta<fao de N. O. ate o· ribeirao Mandaguary. 

AlIi, porem, eUe muda de rumo e toma para norte, em 
cuja orienta<fao 'segue cerca de dez kilometros; dahi se inclina 
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para oeste, na distancia de' oito kilo metros, donde elle volta para 
suI, seguindo uns oito kilometros, no fim dos quaes retoma a 
sua primitiva direc<fao, continuando pouco: serpenteado e com 
tangentes regulares. 

Essa . volta esta fronteira a cabeceira do S. Anastacio, cup 
extremidade suI da serra do Diabo, estendendo-se para 0 ' Peix~, 
forma uma grande sinuosidade no curso do riq. 

Os espigoes finaes, de uns dois metros de altura, sao geral
mente compostos de gres de Botucatu, misturado com argilla 
preta e se estendem ate as proximidades do ribeirao da Ilha. 

N a segunda parte da sec<;ao" desse ribeirao para baixo, 
raramente sao encontrados os barrancos, sendo geralmente 0 

terreno marginal plano, alagadi<fo ou entao cheio de lagoas e 
sujeito as inunda<foes do Parana, cujo transbordo das aguas 
deixaram na vegeta<fao resequida 0 signal' da sua ,invasao. 

o rio nesse trecho retorce-se e volta descrevendo uma 
immensidade de pequenas e caprichosas curvas ate chegar ao 
Parana, em uma barra estreita, sobre .um leito lamacento que se 
faz sentir a unia legua de distancia, depois de ladear uma por
<fao de lag-oas em que geralm~nte tetminam os pequenos affluentes 
que cUe , recebe. 

Sao seus affluentes, ,pela margem ' e,squerda.~ ~ os . ribei roes 
Mandaguary, COil fluente das cabeceiras do S. i\nastacio.,: , Taqua~ 
russu e Engazeiro; e da margem direita os ribeiroes dos .Ran
chos, Emboscada, S. Maria, Jlha,Fogo e Cai)1gangs, cujo volume 
de agua na barra nao lhes permitte ter maisde trinta kilolhetros. 

Altitude de alguns pontos: 

Ribeirao da Emboscada, pouso X 
» S. Maria, pouso XI . 
» Taquarussu, pouso XTI. 

Pouso XIII. 
RibeiraQ do Engaz~iro, pouso XIV . 
Pouso XV 

» XVI. 
» XVII. 
» 

» 

XIX. 
XX . 

Barra do Tigre 

29 I~O 
289.0 

287.0 

'281.0 

27 8.0 . , 

275.0 

27 1.0 

26 5.0 

26 3.0 

257.0 

255.0 

", '1 

Descarga do rio na barra (obseiva<fao feita pela turma do 
Rio Parana em 1905) II,m3550 litros por segundo . . 

Descri p<;ao do valle 

A area do valle e de cerca de . 15 .000 kilo metros quadra~ 

dos, aberta em urn terreno fortemente accidentado n6 alto :" 'e '-na 
encosta superior das contravertentes do Paranapanema, emqu:ahto 
qiie a inferior e de terrenomais regular, tertninando geralmente 
no rio em espigoes , mansos, constltuidos na ' maloria das vezes 
de gres cuja decomposiffao forma 0 terreno areiento pred6mi~ 

nante da zona. 

Os pequenos valles dos ribeiroes que affluem, pela margem' 
e::querda sao nipturas bem cavadas nos 'contrafortes qlJ.e geral
mente terminam no ' rio em barrancos de dois a tres metros de 
altura. 

N a parte alta do rio, desde 0 Arrependido ate as Antas, 
os valles dos ribeiroes sao os mais largos da primeira sec<;ao e 
t@m as margens alci:gadas po'r brejos, ao pas:: 0 que daS Antas 
ate a regiao dos saltos os valles sao mais estreitos e mais cava
dos ainda, terrhinando por degraw3 na beira dos rios, for~ando 

os ribeiroes a terminarem em saltos. 
Desta sec<;ao para diante e ate o· ribeit~6 Taquarussu, . os 

valles sao mais largos e os ribeiroes affluem mansamente para 
o rio, percorrendo um terreno de inclina<;;ao maissuave, caracte
risando 0 terreno baixo em que termina a serra dos Agudos. ::., 



E essa disposi<;ao se accentua · ainda mals daquelle ribeirao 
para diante, on de 0 pequeno declive do rio fon;:a a existencia 
de uma por<;ao de lag6as ou forma · os gran des alagadi<;os por 
on de 0 rio serpenteia. 

Attendendo a essa disposi<;ao, pode-se descrever a topogra
phia da regiao do seguinte modo: 0 divisor das aguas do 
Peixe e Feio segue em rumo paralello a esses rios, guardando 
altitudes superiores a da sua nascente, em urn longo trecho da 
zona e descrevendo uma pon;:ao de sinuosidades. A seis leguas 
do Parana ella decahe para terminar na beira daquelle rio, em 
urn terreno baixo e quasi sem declive. 

Do pendor da serra descem entao, convergindo ao no e 
em declive suave, os contrafortes que v~m separar os valles 
dos ribeiroes, ora apertados, ladeados de paredoes a pino como 
nas cabeceiras, ora mais largos de pequeno declive e na maioria 
das vezes terminando em brejo, como na parte baixa. 

o pendor que separa as aguas do Paranapanema apresen
ta-se, porem, com autro caracter. 

Ate as proximidades do meridiano do ribeirao do Panella, 
o terreno, desde as margens do Paranapanema ate a meia encosta, 
tern uma leve ondula<;ao que uniformemente guard a ate 0 alto 
do divisor. N a dobrada para 0 Peixe, porem, forma um terreno 
muito sinuoso, em que os contrafortes cahem de degraus em 
degraus, apresentando grande desenvolvimento ate attingir 0 rio, 
ao passo que os affluentes correm em valles muito profundos. 

Do Panella para diante a serra abaixa-se emquanto que os 
terrenos do valle do Paranapanema sobem mansamente, com 0 

caracter de urn plateau e assim vao ate 0 alto da serra, onde 
para formar 0 valle do Peixe ella tom ba egualmente em degraus, 
formando pequenos valles cavados, mas nao tao profundos como 
nas cabeceiras. 

Desse modo ella segue ate a barra. 
N as ' cabeceiras do ribeirao Laranja Doce, ella divide-se em 

dois ram os: que separam as vertentes do Paranapanema e do 
Peixe das do S. Anastacio; 0 ramo da esquerda, que segue 
num caracter de chapada em todo 0 valle, termina ja quasi na 
barra do Paranapanema em uma peguena eleva<;ao que toma 0 

nome de serra do Diabo. 

Vegetac;ao 

A vegeta<;ao do valle do Peixe e de urn modo bern apre
ciavel semelhante a do valle do rio Feio. 

Desde a meia encosta do valle do Paranapanema, onde 
acaba a regiao dos campos, ate 0 alto da serra, ella e composta 
de urn cerrado que, baixo na divisa dos campos, vae gradual
mente se levantando ate constituir uma matta frondosa, que 
dobra a serra e entra pelo valle do Peixe ate a regiao dos sal
tos. Ella contem uma grande variedade de essencias em cujo 
meio apparecem em abundancia toda a sorte dos chamados padroes 
de terra boa. Na parte dos saltos ella e interrompida por um 
extenso tabocal que cobre uma terra secca e safara e que cons
titue a peior parte da regiao. 

Depois de passar este trecho, que alias nao tem mais de 
20 kilo metros, de novo come<;a a vegeta<;ao alta e frondosa que 
segue ate 0 ribeirao Taquarussu. I )ahi para diante come<;am os 
terrenos baixos com a concomitante vegeta<;ao rachitica, suffocacla 
por urn extenso taquaral (taquarussu) que na nossa passagem es
tava inteiramente secco e em cujo meio as vezes se erguem 
pequenos espigoes de vegeta<;ao tao rica como da parte alta. 

Essa vegeta<;ao parece nao ir muito longe para 0 lado de 
suI. Bern perto 0 terreno se eleva para formar 0 valle do S. 
Anastacio, revestido tam bern de uma matta alta, que se estende 
da cabeceira a foz desse rio e em cujo centro apparecem de 
quando em quando pequenos campos rodeados de uma vegeta
<fao frondosa. 
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Fauna 

Geralmente a idea que do sertao fazem os moradores dos 
grandes centros de populacrao, com referencia a fauna, e da 
grande abundancia de pe<;as de cacra e pesca. 

Acostumados como eshlo aver desapparecer, pelo abati
mento das mattas e pela ininterrupta cacra, os exemplares da 
nossa fauna, julgam que em vez de terem sido destruidas pelo 
invasor, mudaram-se de regiao, indo entao habitar a parte serta
neja do Estado, circum scripta hoje a serra de Santos e ao ser
tao do extremo oeste. 

Nao ha muita verdade nessa cren<;a: ha trechos de sertao 
paupernmos de ca<;a e ha parte povoada on de ella abunda em 
profusao. 

o anna passado, quando estivemos no Feio, apezar do 
longo tempo da nossa estadia, e do grande pessoal que tinha
mos, 0 numero de pe<;as que mataram foi tao diminuto que 
mal daria para a refei<;ao do nosso pessoal em urn dia. 

Identico facto se reproduz nos extensos campos do Paranapa
nema e mesmo na estrada de S. Anastacio, onde, a nao serem 
as poucas perdizes e os bandos de porn bas nas vizinhan<;as das 
habitac;:oes, difficilmente viamos outras ca<;as. E isto apezar do 
pouco povoamento da regiao, da proximidade do sertao virgem 
e tambem do pequeno numero de cac;:adores. 

No rio do Peixe, porem, ella e fortemente representada em 
exemplares de toda a especie e que se encontram geralmente 
nos logares salitrosos, denominados barreiros, e onde se reunem 
as cacras de todas as qualidades, de penna e de pello, que v~m 
lamber 0 chlorureto de sodio que elles cont~m. 

E' tal a agglomeracrao d~ cacras ahi que ha barre£'I'os nos 
barrancos altos do rio, on de as ca<;as cavaram para mais de dez 
metros cubic os de terra! 

E no entre tanto os barreiros se succedem, encontrando-se 
na beira do rio uma grande por<;ao de trilhos (carreiro) fundos 
e largos, cavados pelas antas, no meio de urn gres duro, 0 que 
lhes da 0 aspecto dos vallos com que no interior do Estado se 
dividem as propriedades agricolas. 

F6ra dos barreirosJ elIas tambem eram vistas continua mente, 
ou a frente da picada que abriamos ou entao a margem do rio, 
assistindo a passagem das nossas em barca<foes. 

Mesmo quando procediamos a factura das embarcacroes, nao 
raro era ver-se cruzar 0 nosso acampamento, approximar-se dos 
operarios e depois tranquillamente entrar no rio, UIJl bisonho 
veado que bern pouca importancia ligava a presen<;a de uma 
porcrao de gente. A' noite tambem nos acamp~mentos era com
mum uma anta passar entre as cordas das barracas e atirar-se 
abrutalhadamente ao rio. Na descida do rio, continuamente se 
viam entrela<;ar entre as can6as porcroes de antas, capivaras, ari
ranhas, lontras, etc. 

Do lado dos passaros, nao s6 de grande vulto, como can
tores, 0 numero era quasi illimitado. 

Bandos de passaros passavam por cima das nossas can6as 
subindo 0 rio, assim como lima porc;:ao de anhumas, cuja espe
cie e quasi desapparecida dos povoados; soltavam pios estriclen
tes, assustadas com a nossa passagem. 

Os passaros de canto formavam en tao uma ininterrupta 
orchestra. 

A quantidade de guachos e tal nesse rio que rara e a curva 
em que se nao encontre uma arvore povoada com mais de cern 
ninhos, construidos em forma de bolsa, que da ao longe uma 
apparencia de fructos pendentes. 

Quanto a peixes, era tal a sua quantidade 
tos depois de chegarmos ao pouso, ja estavam 
ficientes para a nossa refei<;ao do dia. 

. . 
que C111CO m1l1u-
pescados os suf-

Na:o s6 para nao perdermos tempo com a cacrada, como 



tam bern para nao despertarmos a atten~ao dos indios com os 
tiros, nao permittiamos esse genero de sport. 

E' esta a lista dos exemplares que encontramos: 

Mammiferos - Macacos de differentes especies, on<;:a pintada, 
veados, antas, capivaras, catetos, ariranhas, lontras, etc. 

Aves - Trepadores: papagaios, araras vermelhas e ama
rellas, periquitos, maitacas, tucanos, pica-p{ws, etc. 

Gyratores: grande numero de pombas de todas as especies. 
Rasores: inhambus, macucos, urus, jacu, jacutinga, mutuns, 

ja6s, etc. 
Incessores: beija-flores, curiangos, urutaguas, arapongas e 

sabias, etc. 
Pernaltas: colhereiro, gar<;:as pardas e bran cas e jaburus. 
Nadadores: 0 pato branco, 0 bigua e 0 tapicuru. 
Palamedeldeae: anhuma. 

Amphibios e reptis - kagados grandes, jacares, lagartos e 
uma grande variedade de cobras e entre outras a sucury. 

Peixes - Esta classe e bern representada (merecendo per
feitamente 0 rio 0 nome que traz), cujos exemplares apparecem 
em todos os pontos do rio taes como: dourados, piabas, pacus, 
piranhas, corumbatas, sucury, lambary, etc, que apresentam-se em 
grande quant5dade, principal mente na regiao dos saltos. 

N a ordem dos insectos, uma pOf<rao de borboletas de vana
das cores, agrupadas em grande numero, mas sem que a de 
uma colora<;:ao se misturasse com a da outra. 

Moscas e mosquitos de differentes qualidades, importunando 
com a monotonia do seu canto, com 0 seu voltejar irritante ao 
redor do rosto ou ainda com as suas picadas ardentes. 

o numero de abelhas silvestres e bern grande, sobresahindo 
entre ellas a mombuca, que existe em grande quantidade em 
toda 'a regiao sertaneja; sao ellas tao avidas de suor que ha 
occasioes de se ficar com as maos, rosto e roupa inteiramente 
cobertos por ellas. 

Felizmente a nao ser 0 prurido que prodllzem, nenhum 
outro mal fazem. 

Os indios 

No relatorio que apresentamos 0 anna passado sobre a 
explora<;ao do F eio fizemos rapidas referencias sobre os indios 
CorClados, habitantes do :sertao a oeste do Estado. N ossa dis
crip<;ao, todavia, nao poude ser muito all1pliada, visto nao termos 
tido grande copia de objectos do seu uso e havermos feito 0 

estudo em Ull1a pequena parte da regiao. 
N a presente excursao pouca coisa podemos addicionar 

aquella exposic,:ao; entretanto daremos conta de alguns aponta
mentos que t0mamos. 

Para uniformidade da exposi<;ao, reproduziremos a descripc,:ao 
de alguns dos objectos de uso indigena eguaes aos que encon
tramos no Feio e que de novo fomos encontrar na descida do 
Peixe. Isto sem pretender estlldar a vida e condi<;oes do Co
rClado, para 0 que nos falta competencia. 

Relatando 0 que vimos em algumas aldeias abandonadas, 
fornecemos aos que se dedicam a ethnographia alguns elementos 
para 0 estudo dessa tribu tao pouco conhecida. 

Menos ft:lizes nesse rio que no Feio, tivemos necessidade 
de enfrentar por duas vezes com esses ferozes inimigos dos ser
tanejos. 

Da primeira vez conseguimos sahir illeso do rapido ata
que que nos deram, 0 que infelizmente nao succedeu no segundo 
em que foram feridos por flechas quatro dos nossos camaradas. 

Desde que encontramos 0 primeiro ve8-tigio de indios, tra
tam os de viajar rodeados das maiores cautelas, ora precedendo 
a turma na entrada do matto por um grupo de sertanejos affei
tos as em boscadas dos CorClados, ora guardando 0 pessoal ope-
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rario, quando em trabalho, por carabineiros que em sentinellas 
perdidas defendiam a picada de uma possivel aggressao. 

N a descida do rio redobramos de cautela e demos maior 
protec<;ao a turma. 0 servi<;o de vigia era feito por carabinei
ros que seguiam a pe pe1as margens, acompanhando a marcha 
das embarca<;oes e tambem por uma canCla que ia na frente 
com vigias ou praticos do matto e sold ados. 

Em alguns trechos de carrascaJ, bern como nos logares ala
gadi<;os, 0 pessoal de protec<;ao embarcava em uma canCla que 
seguia para a frente onde continuava com a observa<;ao. 

Antes de passarmos a barra do ribeirao dos CorClados e 
em occasiao que 0 pessoal de terra tinha embarcado, da canCla 
dos vigl'as conseguiram lobrigar uma aldeia onde uma por<;ao 
de indios esperavam a nossa approxima<;ao. Dispersos a tiros 
disparados contra 0 matto, desembarcamos em seguida para arre
cadar os objectos que na fuga pudessem ter deixado. Entre 
outras coisas encontramos cerca de cem flechas e diversos arcos. 

Para essa aldeia e para 0 ataque tambem tinham vindo os 
moradores de um outro grupo ribeirinho e distante deste ponto 
cerca de urn kilometro, como pouco depois verificamos, achan
do-o abandonado. 

No dia immediato a esse ataque, viajavamos sem a menor 
novidade com respeito a indios, apezar de a toda a hora ell con
trarm'os portos nos barrancos do rio assignalando a sua passa
gem, pegadas recentes deixadas na praia ou ainda, de vez em 
quando, uma vara comprida descascada e adrede fincada em urn 
ponto do barranco. Para melhor chamar a atten<;ao, capinavam 
o terreno em redor da vara. 

o dia seguinte foi chuvoso, por cujo motivo nao viajamos. 
No outro dia, porem, mal tinhamos andado um kilometro e pas
sado a barra do ribeirao da Emboscada, quando da margem 
direita e do meio do matto come<;aram a atirar flechas contra 
a primeira canCla. Esta immediatamente defendeu-se e, auxiliada 
tam bern pelo pessoal das outras, poude ver-se livre dos assaltan
tes, depois destes terem ferido a quatro dos nossos. 

Felizmente esses ferimentos eram sem gravidade e, emquanto 
os feridos eram pensados na am bulancia da turma, fizemos urn 
desembarque, nao s6 para desalojar os selvagens, como para 
arrecadarmos 0 seu material bellico, 0 que conseguimos trazendo 
80 flechas e seis arcos grandes. 

o ponto em que eUes nos deram combate estava situado 
em um barranco alto, em cujo cimo, para se defenderem, cons
truiram tres trincheiras feitas de paos collocados horizontalmente 
e sobrepostos urn ao outro. Para melhor as occultarem aos 
nossos olhos, elles as disfarc,:aram com folhagens recelll-cortadas. 

Dos quatro empregados feridos s6 urn tinha sido offen
dido com alguma gravidade, tendo recebido na perna esquerda 
uma flecha que entrou cerca de vinte centimetros. 

Em con sequencia das constantes incursoes que os sertane
jos de Campos N ovos t@m feito as aldeias dos CorClados, estes, 
para se livrarem dos aggressores, concentraram suas habita<;oes 
na parte baixa dos rios, onde a viagem em canClas e embar
gada pelos saltos e cachoeiras ou entao em ponto mais central, 
no divisor dos dois rios, cuja distancia da zona civilizada dif
ficulta as incursoes. 

N a cabeceira dos rios, attenta a proximidade dos morado
res, nao ha habita<;ao permanente; a sua presenc,:a se manifesta 
ahi nos pequenos percursos que fazem os vigias encarregados de 
espreitarem as derribadas das mattas, em cujo trabalho de pre
ferencia elles atacam os lavradores, nao s6 para satisfac,:ao do 
seu odio a ra<;a branca, como tambem para se apoderarem de 
machados e outros instrumentos agrarios, e para prevenirem as 
aldeias das invasoes dos sertanejos. 



· A passagem desses esplas pelas mattas e assignalada pelo 
corte de alguns galhos feitos a faca ou entao quebrados com a. 
mao para assign alar a direc<fao que 0 eS[lia seguiu. 

Desde 0 meridiano da fazenda do Mirante ate 0 final dos 
saltos, encontram-se sempre vestigios, mas que parecem ter sido 
deixados m uito antes da nossa entrada no sertao. 

_ Seria impossivel dizer se e1les espreitavam as nossas cons
trucGoes ou acompanhavam as picadas e a nossa descida pelo 
no, Ate a corredeira da Lage, nada notamos que denotasse a 
sua presenGa. Entretanto bern difficil seria responder se eUes 
suspeitavam da nossa presenGa no sertao, apezar de term os dado 
bastante demonstraGao ' della, ja pelo barulho produzido pelo 
disparo de tiros, ja pela derribada de arvores e pela entrada que 
fizemos em cerca de 80 kilometros do seu dominio. 

Sua presen<fa e difficil de" ser presentida, pois costumam 
acompanhar durante muito tempo as expediGoes, andanclo de 
rojo, tao subtis . e cautelosos que a melhot vista e 0 mals apu
rado ouvido seriam incapazes de presentil-os. Em todo caso, a 
sua presenGa ahi seria passageira. 

Somente abaixo do salto dos Guachos e que cOl11'e<;aram 
a apparecer tri/has la:g:as, bem cavadas, demonstrando frequen
cia de transito'. Dahi ' a pouco encontramos 0 primeiro signal 
que demonstrava, sen~o uma moradia, ao menos uma residencia 
provisoria. Era urn rOGado de dez metros em quadra e occulto 
do la( 10 do rio por uma orla estreita, de matto. Dentro nao 
havia rancho algum, mas debaixo da fronde de duas gran des 
arvores notavam-se alguns leitos feitos de {olhas de coqueiros e 
em ~~ja proximi~ade viam-se os ti<foesdo fogo costumeiro dos 
pousos indigenas. Alem dagrande quantidade de penn as de 
aves, na maioria de papagaios, de pellos e ossos de ca<fas, ossa
das de peixes, etc., . encontramos ainda diversos espetos feitos de 
madeira, tenazes para tirar do f?go as peGas de taGa, pedaGos 
de potes de barro, porungos quebrados e uma pequena esb'va 

alta do chao cincoenta centimetros e de 0,50 X 0,30 de exten
sao e que a 'gUlsa de mesa serviria para 0 preparo das peGas 
de ' ca<fa. 

Nao vimos riesse rancho urn umco resto de alimenta<fao 
vegetal, principalmente de palmitos, bananas-emb~ e caragoatas 
que sempre encontravamos nos ranchos do Feio. 

Quiz-nos parecer que nesse logar se reuniam familias de 
indios para pescar nesse ponto em que 0 rio e muito piscoso e 
para caGarem em dois grandes barreiros que existem a cern 
metros rio abaixo, e defronte urn do outro. 

Nesses dois pontos de ca<fa, os selvagens construirarh em 
arvores altas uma choGa ou tocaya feita de folha de coqueiro e 
onde escondidos podem alvejar a ca<fa. Estas, levadas para os 
ranchos, e moqueada:;;, seriam depois conduzidas para as aldeias 
centraes para serem armazenadas. 

Clareira egual a essa encontramos tambem na margem do 
Parana, em frente ao rio Orelha de On<fa, onde acMmos todos 
os restos de alimenta<fao semelhantes aos daquelle arranchamento. 
Estava situada em urn terreno lamacento, baixo, sujeito a inun
da¢ao e imprestavel , para moradia. 

Os ranchos com 0 caracter de mor.adia permanente sao 
agrupados de modo a servirem de residencia a mais de dez 
familias, conforme vimos no Feio, e ' cuja reproduc<fao vimos tam
bem neste rio em duas aideias a margem do rio. Para descre
vel-os repetiremosa descriPGao que demos no relatorio dos tra
balhos do rio Feio. 

«Proximo a uma arvore, cravam no solo uma varade 4 a 
;; metros de comprimento e por meio de urn cipo amarral11 
fortemente a uma arvore obrigando a vara a fazer uma curva 
em forma de n. 

«N 0 alinhamento da arvore e da vara assim encurvada cra
vam distante desta outra vara que por sua vez e tam bem encurvada 

e amarradana parte superior cia curva' antecedente. A esta suc
cede-se outra e assim por diante. 

«Sobre as ' varas assim dispostas e estendida a cobertura, 
mas de urn so lado, ficando 0 outro inteiramente aberto para 
dar accesso ao interior das cho<fas que sao separadas entre si por 
urn anteparo do mesmo material que ~ da cober~ura, geralmente 
feito de palhas de coqueirQ ou de cascas de madeira.» 

Esses ranchos sao distantes entre Sl de dez a cern metros 
e ligados por divers,os caminhos. 

Querem alguns que esses ranchos nao sejam utili sad os como 
moradia habitual, C01)1 0 que nao estamos de accordo, porque a quan
tidade de ranchos que se encontram agrupados, " de um modo 
tao frisante de POVQa<fao, como se v~ na aldeia dos Cor6ados 
kilometro 74 (mappa do Feio) nao podiam ter 'sido edificados 
para a passagem de uma nnica noite. Nao podeni. tam bern servir 
para espera de caGa ou tocayas, pela grande quantidade de gente 
que habita nessasaldeias e cuja presen<fa maisserviria para 
afugental-as do que para as chamar. Tambem nao poderiam ser
vir de ponto de pesea por estarem as vezes muito distantes dos 
nos. 

Os vestigios que se encontram 2l heira desses ranchos 
demonstram, ao inverso de provisoria uma moradia definitiva. 
Entre os objectos que se acham em 'quasi todos os ranchos, 
citaremos piloes para fabrico de farinha, os fomos de . forma cir
cular, cavados no cha() e com uma grossa camada de carvao, 
dev<'ndo-se citar tam bem os cercados feitos de varas a modo de 
trincheiras e que nao teriarn cabimento em ul1! logar de mora
dia provisoria. 

E' verdade que narram os sertanejos, que frequentam os 
dois rios, que no · divisor das aguas existem aldeamentos cujos 
ranchos sao feitos de forma mais aperfei<foada e que obedecem 
ao typo de ranchQ de o/al'ia e que ficam situados dentro de 
cercados feito'> de vara e cujo terreiro e capinado. 

Parece que e nesses logares que eUes t~m 0 celleiro onde 
guardam os productos das suas rOGas e talvez as caGas moquea

das nos arranchamentos ribeirinhos (clareiras). Em todo caso, 
a existencia d05 ranchos e das aldeias grandes nao deve des
truir a hypothese de · moradia habitual nos ranchos de que nos 
occupamos. 

Como final dessa asser<fao citaremos a manipulaGao nesses 
ranchos de diversos objectos que ahi fazem, como obras de 
tecelagem, preparo de armas, fabrico de vasos, etc., que nelles 
encontramos abandonados na precipitaGao da fuga, como se vera 
no decorrer da rela<fao abaixo. 

Encontramos cerca de cem flechas, cujas pontas terminam 
de differente modo. U mas em bola de madeira; outras abrem-se 
em quatro pontas finas de 8 millimetros de comprimento e dis
tantes entre si quatro millimetros; outras ainda de formato de 
lanC(a, feitas de tibia de macaco ou de ferro cuja ponta attinge 
as vezes a vinte centimetros. 

Vimos tam bern uma qualidaJe de flecha de que nao tinha
mos conheciinento: term ina por uma ponta de ferro, da appa
rencia, espessura e comprimento de uma agulha de coser algo
dao; quanta ao 'formato da canna e em tudo semelhante ao das 
demais flechas. 

Uma dellas e de um labor paciente e bello, coberta de um 
tecido de palhas brancas e pretas, formando um lindo mosaico. 

Os arcos sao de duas qualidades; de ca<;-a, com que elles 
geralmente andam, e de guerra de que se utilisam na occasiao 
dos seus ataques. Os primeiros sao muito toscos, Jeitos de uma 
vara qualquer, sem 0 menor preparo a nao ser 0 do descasca
mento da madeira; os de guerra, porem, -sao feitos com capricho 
extraordinario. Tem mais de dois metros de comprimento; sao 
de formato bi-corniformes. 

Todos os arcos que vimos t~m na face superior da corda, 
e em todo 0 sentido longitudinal, umaserrilha ou fenda de dois 



millimetros de ptofundidade por quatro de Iargura; sao muito 
bern polidos e feitos de guyuvira, cuja rigidez e c6r sao seme
lhantes as do ebano. 

Para a pesca encontramos duas varas de pouco mais de 
metro de comprimento, com uma linha fina feita de fibras de 
caragoata e tendo na ponta urn anzol de ferro s~m fisga e do 
formato de urn L. Parecia ser feita de vareta de guarda chuva. 

Achamos tam bern algumas varas finas e compridas, tendo 

na ponta urn pequeno laCfo de cordel. Pareciam servir para 
apanhar passaros vivos. 

Entre os objectos deixadosno rancho, on de houve a pn
meira emboscada, arrecadamos diversos baIaios cheios de mate
rial para fiaCfao, desde as folhas de caragoata e talas de imbira 
em comeCfo de desfibramento ate 0 cordel bern tranCfado, enro
lado em novellos, conjunctamente com uma porCfao de tiras finas 
de cip6-emM com que elles rematam 0 enfeite de todos os 
seus trabalhos. 

Sabe-se que elles tern teares em que tecem pannos grandes 
com apparencia de lona e que usam como coberta, para a con
ducCfao de pequenos objectos, e tambem como tangas. Destas 
encontr{tmos duas cahidas do corpo do selvicola na occasiao da 
sua fuga na primeira aldeia. 

Encontramos tam bern uma cabaCfa cheia de urn p6 verde, 
com 0 perfume e apparencia de matte. 

No Feio ja tinhamos encontrado egual p6, embrulhado em 
folhas de caetM. Por algumas folhas que eseaparam a tritura
Cfao verificamos que e de propria congonha que elles fabricam 
esse p6, usando-o talvez como cha em pequenas cuias, das quaes 
eonseguimos trazer alguns exemplares. 

Os objectos encontrados constam da seguinte lista: 

Cerca de duzentas flechas de osso, madeira e ferro. 
2 varas para pescaria, com anzol em forma de L. 
12 arcos de caCfa e guerra. 
30 flechas em preparo. 
2 balaios grandes com fibras de caragoata, eip6-emM e 

imbira em differentes phases de fiaCfao. 

S potes grandes com restos de mel. 
Diversas cabaCfas pequenas. 
S tenazes de madeira. 
I cabaCfa com matte. 

I 
2 tangas. 
2 facas feitas de area de barril. 
I pilao e respectiva mao. 
6 varas compridas para apanhar passaros. 

Diversos pedaCfos de tecidos feitos por eivilisados. 
4 maitacas e urn periquito, vivos e amarrados pelo pe a 

uma vara. 
I rosario feito de craneos de macacos, cujos dentes serVl-

riam para fabrico de collares. 

I pedaCfo de garrafa. 
I pequeno pote com argilla preta em p6. 
U rna porCfao de argilla preta amassada e envolta em folhas 

de caetM. 
I cesto pequeno com sementes de abo bora. 

Vamos dar mais alguns apontamentos com referencia a vida 

do Cor6ado. 
Alem dos ranchos, que temos descripto, eneontramos mais 

de uma vez no matto vestigios do seu pouso. Para preparal-o 
eUes rOCfam urn pequeno espaCfo - 0 sufficiente para caber 0 

seu corpo - e onde arranjam urn leito de folhas de coqueiro, 

guaricanga ou qualquer outra palmeira. 
Estes pousos sao feitos em logares em que abundam os 

pes de caragoatas ou nos pontos de matta encipoada ou ainda 
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entre arvores cahidas, servindo assim de trincheira contra as 

onCfas ou algum improvisado inimigo. 
Quando a noite e chuvosa, improvisam urn rapido rancho 

com cascas grossas de madeira que encostam a uma arvore 
tambem grossa, obtendo assim urn abrigo contra a chuva. 

A' beira-rio usam · tambem egual processo para lei to, como 

vimos nas proximidades da ilha da Figueira, quando ha sete 
annos descemos esse rio pela primeira vez, encontrando na praia 
urn leito feito de guarieanga e cujas folhas ainda se moviam, 
dt'notando a retirada ainda a pouco da pessoa que alIi estivera. 

N os ranchos de uma habitaGao fixa, e como moradia de 

diversas pessoas, elles dormem em leitos separados, mas egual
mente feitos de folhas de coqueiro e distantes cincoenta centime

tros urn do outro. 
Urn troneo de pao corresponde a cabeceira de cada leito, 

emquanto que, nos pes f6ra dos ranchos, fica 0 fogo que os 
aquece a noite e afugenta os mosquitos. 

Essas choCfas ficam dentro de urn 'cercado feito de varas e 

que, a guisa de trincheira, os defende de uma imprevista aggressao. 
Causou-nos extranheza nao vermos em todos os ranchos ate 

hoje visitados urn unico pedaCfo de couro utilisado pelos indios. 
Quer-nos parecer que elles desconhecem 0 seu uso. 

Antes de terminar a nossa despretenciosa descripCfao, vamos 
descrever 0 typo dos Cor6ados, copiado de tres indios mansos 
urn homem e duas mulheres, pres os em uma dada ha ann os, e 
residentes hoje em Campos Novos, na fazenda do Coronel San

ches de Figueiredo. 
Sao de e6r fortemente bronzeada, de olhos grandes, rasga

dos, vivos e pretos, muito brilhantes, com a pupillapequena. 
Sua altura e de I,Jn60 a I ,Ill 70, sendo 0 homem mais alto 

que as mulheres. 
No homem e em uma das mulheres 0 rosto e mais com

prido que largo, ao passo que na outra e meio arredondado. 
As maos sao de tamanho regular e bern formadas; os pes 

pequenos e largos. 
o tronco e comprido, as pernas curtas. 
o cabello e negro, grosso e abundante. Nao tern barba 

nem pello algum no rosto, a nao serem as sobrancellas. 
A bocca e bern rasgada, os dentes muito ruins. 
Sao bern constituidos de corpo, t~m os hombros largos e 

o thorax desenvolvido. 

N a nossa volta pelo S. Anastacio encontramos em urn dos 
pequenos campos daquelle rio dois ranchos situados no meio do 
campo e construidos em condiCfao e formato differentes .• 

Urn grande, de formato de urn meio cylindro circular e 
com 0 centro desahrigado on de crescia a vegetaCfao. Seu dia
metro e de tres metros e altura de I,JnSO. 0 accesso ao inte

rior e dado por uma fresta que se abre na occasii'lo e que 
depois se fecha reunindo as folhas que se afastaram, de modo 

a nao ficar vestigios algum. 
OLttro rancho, muito menor que esse, tinha I,IU 70 de dia

metro e era tambem construido de forma circular. Nao tinha 

porem, duas paredes como 0 primeiro; sua apparencia era a de 
uma meia esphera. 

Am bos eram cobertos de folhas de coqueiro e pareciam 
deshabitado ha mais de seis mezes, devido talvez a approxima
Cfao da turma que abriu aquella estrada. 

Nao encontramos nelles 0 menor objecto de uso indigena. 

Parece que esses ranchos sao de Chavantes, cuja tribu tern 
ainda alguns representantes, poucos porem, nas margens do S. 
Anastacio. 

Dessa opiniao tam bern sao alguns sertanejos que a esse 
respeito consultamos e que acatamos por serem moradores no 
sertao ha mais de vinte ann os. 



Na descida do Parana, a turma foi visitada por uma tribu 
indigena e que, ·talvez parenies dos de S. Paulo, residem em 
Matto Grosso. 

Referimo-nos aos Chavantes daquelle estado, cnja tribu vive 
ainda em estado selvagem, mas cujo caracter manso e sociavel 
procura sempre os navegantes daquelle rio. 

Basta soprar-se uma buzina para que immediatamente se 
ou«a em resposta 0 som de uma outra que repete os tons da 
nossa. 

Desde que sahimos no Parana, e sempre que as embarca
«oes seguiam do lado de Matto Grosso, ouviamos essas respos
tas sem comtudo conseguirmos ver algum indio, apezar de sem
pre encontrarmos em algumas praias as suas pegadas, ranchos, 
fogos recem-apagados, etc. 

N a tarde do dia da partida de S. Anastacio, em frente a 
ilha dos Chavantes, cerca de quinze desses indios vieram visitar a 
turma, offerecendo em penn uta de roupas e ferramentas alguns 
arcos e flechas que traziam. 

Bem recebidos e agasalhados prometteram ficar no acam
pamento ate 0 dia seguinte, para serem photographados. A' 
meia 'noite, porem, elles fugiram da barraca em que dormiam, 
atravessando a nado um canal de mais de um kilometro de 
largura que separava a ilha da margem de Matto Grosso. 

F elizmente ficou um desses indios cuja photographia poude 
ser tirada no dia seguinte. 

Dos representantes das quatro tribus indigenas vistos pela 
turma nesta excursao - Guaranys, Coroados de S. Paulo e Pa
rana - (este ultimo empregado da turma em toda a campanha) 
de cayuas (que tam hem tivemos tres empregados) e os chavan
tes de que estamos tratando, estes certamente sao os typos mais 
bellos, mais intelligentes e mais trabalhadores de todos elles. 

o Chavante e de estatura alta, muito proporcionada, hom
bros largos, pernas compridas, tronco curto, dentes ruins, olhar 
muito intelligente. Com a maior facilidade reproduzem, com a 
fidelidade de phonographo, as palavras portuguezas que ouvem. 
Sao alegres, prazenteiros e por demais timidos. 

Nao conhecem senao poucas palavras do portuguez, mas 
por acenos entendem e fazem-se entender perfeitamente. 

Suas arm as sao as mais bem feitas que temos visto. Os 
arcos sao pequenos, roli«os em todo 0 comprimento, menos po
rem do lado contrario ao da corda que sao muito bem lavrados. 

Sao feitas de pao roxo, madeira muito commum nas mar
gens do Parana. 

Esses arcos sao menores que os dos Coroados e tem de 
comprimento 1.90. 

As flechas que barganhamos sao de tres especies: umas de 
ponta de ferro, formato lanceolado da ponta; outras de bola de 
madeira e uma terceira ainda, com uma ponta muito comprida, 
de madeira rija de 0.50 de comprimento e coberta de farpas 
em toda essa extensao. Ellas tem urn metro de comprimento. 

Foram os unicos objectos que trocamos; entretanto vimos 
em poder do Sr. Louren«o Tibiri<;a, na barra do Anastacio, 
dlversos objectos adquiridos desses indios e que sao: pulseiras, 
collares e coroas feitas de pennas; diversos tecidos com orna
menta«ao e desenhos primorosos, assim como uma pequena bolsa 
feita de cordel, com malhas pequenas e que mereceria admira«a r ) 

entre os bellos trabalhos de crochet das nossas gentis senhoritas. 

Nos cestos e balaios de differentes dimensoes, ha sempre 0 

cunho de uma grande paciencia e de bom gosto nas com bina
«oes das talas de taquara de differentes cores. 

No rio Paranapanema, a turma visitou ainda diversos ran
chos de Cayuas, cuja descrip<;ao ja foi feita em 1886, quando 
ahi passou uma turma da Commissao em trabalhos de levanta
mento desse rio e sob a direc«ao do engenheiro Theodoro 
Sampaio. 

10 

Essa tribu mora hoje exclusivamente nas margens paranaen
ses, tendo-se mudado do lado paulista pelas tropelias dos Co
roados. 

Della trouxeram alguns tembetas, collares de contas, flechas 
e arcos que, como os demais objectos acima referidos, fazem 
hoje parte do museu da Commissao. 

Considera<;oes geraes 

Ha cerca de cincoenta annos, Jose Theodoro de Souza 
subiu 0 Rio Novo, desde a sua barra no Paranapanema ate 0 

local em que esta. hoje situada a villa de Campos N ovos. N esse 
local fundou uma fazenda e demarcou nas proximidades della 0 

patrimonio da actual villa. 
Algum tempo depois vieram para a sua companhia os seus 

genros J oao da Silva e Francisco de Paula Moraes, que ahi 
tam bern trataram de se estabelecer. 

Jose Theodoro apossou·se da regiao de campo, habitada 
pelos Chavantes, e que se estende desde a encosta da serra dos 
Agudos as proximidades do Paranapanema e ate frontear 0 ri
beirao das Anhumas. 

Joao da Silva apossou-se das Anhumas para baixo e Fran
cisco de Paula Moraes da regiao de matta, no valle do rio do 
Peixe. 

Desta ultima posse e que se pretendem originar todas as 
propriedades territoriaes da zona desse no. N ella, POl-em, nao 
ha urn s6 morador; todo 0 valle do Peixe esta. inteiramente 
vlrgem. 

o mesmo, entretanto, nao acontece com a regiao dos cam
pos; g rande parte delles esti occupada por moradores que vivem 
da cria«ao de gado e da engorda de porcos. 0 ultimo delles 
e 0 Sr. Antonio Medeiros, que mora , nas cabeceiras do Laranja 
Azeda e distante do ultimo ponto de estrada de ferro cerca de 
quarenta leguas! 

A regiao sertaneja, comprehendendo 0 valle do Peixe e a 
parte paulista do valle do Paranapanema, desde a fronteira das 
cabeceiras daquelle rio, e assim assignalada pelos campos. 

Elles se estendem ate as cabeceiras do rio S. Anastacio e 
compoem-se ora de uma vegeta«ao rasteira, 0 que forma os cam

pos limposJ ora uma mescla destes com uma vegeta«ao mais alta 
e que formam os campos sy:ios. 

Como sllccede em toda a regiao de campo, os cursos de 
agua sao orlados de uma vegeta«ao alta e que ahi se com poe 
de mattas de pri~eira ordem. 

Os campos da Laranja Doce, cUJa area abrange as cabecei
ras desse ribeirao, sao limpos de vegeta«ao mais alta, de modo 
que 0 seu conjuncto e homogeneo. Elles sao compostos de 
macega e caplm mlmoso. 

Toda a regiao de campo cobre um terreno de ondula«ao 
suave, plana nos altos e levemente accidentada nos valles. 

N a passagem dos campos para as mattas ha sempre uma 
transi«ao por uma facha de cerrados que progressivamente vaG 
crescendo ate terminar numa matta frondosa. 

Pelo lado 'do Paranapanema ella vae margeando 0 no a 
distancia de muitas leguas, ate as proximidades do Laranja Doce. 
Ahi ella se estende ate quasi a fronteira das cabeceiras do S. 
Anastacio, seguindo pela serra do Diabo e por todo 0 valle 
desse rio e do Peixe. 

E' interessante a passagem dos Campos do Laranja Doce 
para as mattas da serra do Diabo. Ella se da bruscamente, 
sem ser alternada por qualquer cerrado, como e commum na zona. 

Desses campos ate 0 Parana, as mattas occupam um es
pa«o de cerca ' de dezoito leguas, sendo interrompidas as vezes 
por pequenos campos, verdadeiras ilhas no meio de uma vege
ta«ao frondosa. 



Para 0 lado do suI, os campos limitam com extensas e 
lindas mattas de terra rCixa, cuja exuberancia e comprovada 
pela pujan<fa dos cafezaes que existem a margem daquelle rio 
em Salto Grande. 

o povoamento do sertao, como atraz ja dissemos, esta 
sendo feito exclusivamente na regiao de campos e numa pequena 
parte marginal do Paranapanema. Isso porem, attento 0 pouco 
prazo do povoamento ou a difficuldade de transportes, e feito 
em pequena escala. 

Dentro em breve, porem, parece que nova epoca se vae 
abrir a prosperidade daquella regiao. 

As communica<foes com Matto Grosso, que ate en tao se 
faziam com a maior difficuldade pelos rios Paranapanema, Pa
rana e Ivinheima, gastando-se mais de urn mez, poderao ser feitas 
em poucos dias pela estrada recem-aberta pela firma Deiderich
sen & Tibiri<fa e que liga S. Paulo a Matto Grosso. Essa es
trada, que na parte paulista rectificou 0 caminho aberto pe10 
governo do Estado em 1892, atravessa 0 Parana na barra do 
S. Anastacio e vae a S. Roque nos Campos da Vaccaria, ligando 
o grande centro criador de Matto Grosso a Campos N ovos, em 
distancia que urn cavalleiro vence em dez dias. 

Para se avaliar 0 incremento, que podera ter 0 sertao com 
essa estrada, basta dizer que naquella regiao existem em ponto 
de c6rte para mais de urn milhao de cabe<fas de gada que, ainda 
a bem pouco, para virem a S. Paulo, tinham de passar por S. 
Anna do Parnahyba e Uberaba, onde devido ao estado abatido 
pelo longo percurso necessitavam ser invernadas naquella zona 
para depois seguirem para os matadouros de S. Paulo e Rio. 

Pela nova estrada, attendendo-se ao pouco tempo de mar
cha, chegam em condi<foes de embarcarem na Sorocabana e se
guirem em born peso aos logares de consumo. Aquellas, que re
sentindo-se da viagem necessitassem de descan<fo, encontrariam 
desde a Laranja Doce ate Mandury extensos campos onde po
deriam invernar. S6 naquelles campos, a sahida da matta, 
poder-se-iam in\'ernar annualmente, para mais de dez mil cabe<;as 
de gado! 

Parece, porem, que 0 desenvolvimento daquella zona nao 
po de prescindir de um meio mais rapido ainda de communica

<foes com aquelle Estado. 
o rio Paranapanema, devido ao seu regimen accidentado, 

cheio de saltos e cachoeiras, a nao ser a custa de collosaes des
pesas, nao se prestara a navega<fao. Para ligar os centros com-
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merClaes de S. Paulo aos de Matto Grosso, utilisando-se aquella 
arteria, seria preciso prolongar a Sorocabana alem do Tibagy ou 
pro10ngal-a mais de duzentos e cincoenta kilo metros alem de 
Mandury. 

Entretanto 0 Peixe, devido as suas condi<foes de navegabi
lidade da regiao dos saltos para baixo, esta talhado a ser a pri
meira via de navega<;ao regular para 0 Matto Grosso, poden
do-se or<;ar 0 pre<fo do prolongamento daquella estrada para 
esse ponto em quantia muito inferior ao pre<fo do Tibagy, pois 
a distancia e menor cincoenta kilometros, ou sejam duzentos 0 
numero de kilo metros a construir para attingir 0 ponto navega
vel do Peixe. 

Accresce tam bern que 0 prolongamento da Paulista se pode
ria fazer nas mesmas condi<foes de distancia e topographia, tendo 
porem de fazer esse tra<fado em zona sertaneja, nao podendo 
como a Sorocabana aproveitar cerca de 140 kilometr.os de zona 
ja povoada e portanto em condi<foes de produzir renda. 

Do ponto final a que chegasse a estrada de ferro, estariam 
estabelecidas communica<foes com Matto Grosso e Parana na 
distancia de 1.550 kilo metros e referentes aos seguintes rios: 

Rio Parana de Urubupunga a Sete Quedas 
I vinheima Bri1hante . 
Ivahy. 
Pardo 
Iguatemy 
Ore1ha de On<fa 
Verde 
Sucuriu. 
Amambuhy 
Aguapehy 
Peixe. 

600 ki1s. 

25 0 » 

100 » 

60 » 

60 » 

60 » 

100 » 

60 » 

40 » 

100 » 

120 » 

Ou cerca de I.SOO kilometros de franca navega<fao em rios 
que servem uma zona de grande produc<;ao como a regiao da 
Vaccaria e do Cam po Grande de Matto Grosso. 

E se 0 commercio dessa zona nao bastasse para com pen
sar os sacrificios da construc<fao dessa linha, restaria ainda 0 in
cremento que iria tomar com ella a zona sertaneja, facilitando 
os transportes e substituindo as florestas pe1a arborisa<;ao de 
uma cultura variada que se adaptara perfeitamente aquella zona, 
concorrendo assim como as outras · regioes para 0 engrandeci
mento e progresso do Estado. 

Gentij Moura 
Chife da turma. 



SOBRE 

A vegeta~ao da regiao comprehendida entre Mandury, 0 acampamento "Margem do Rio do 
Peixe", Saito Grande do Paranapanema e Piratininga 

s seguintcs notas rcfel'em-sc {l vcgct;l(~aO que cohrc uma 

grande area do sertao paulist;l, chamado Campos N OV()S 

do Paranapanema. POl' occasii'(o da ida do cngenhciro-chefe 

da Commiss;'(o Ceographica c Geologica ao j\campamcnto ;\far-

gem do l\.io do se a turma exploradora 

scrtao, prcparando-se para a dcfinitiv{l dcscida do rio, Iui 

dado a <1co111panhal-o em () louv;tvel intuito ficar em 

it ric iJ/Sll um estudo compal'ativo, em n?\o 

com plcto, co 111 a do CLlrso do Hio Fcio, 

turm;l fi;: parte no anno i\ vlagem 

no meiado do me;: SCt<:lll bro ao Outubro c quasi diaria-

111 en tc it 

em parte c 
cm parte Na primeira catheg'oria predo

minam ()S campos sUJos e os cerrac1os. muito POllCOS loga

res, por exemplo na Fazcncia Tres Barras, puck a ex]s

tencia de campos lim e s6mente em pequentls dinwJ1soc,S e 

orclinario humidos, nit visillhan(1ca dos ribeirO'cs, 

sJo abgadi<;as. Os igualll1ente S;tO sujos c 

tante differentcs dos ontros do phnalto paulista costumava-

mos vcr en1 FranC<l, :\Iorro Pdlado e Clmpos no limp0s C 

pianos como a(lncHes pEcrto de Campo C 1l1uitos Clutros 

logares, n;tO existcni na zona que tive 

Quanto it dos campos e ;:ona em 

questao, elb nao nas Sl1<.lS as dos ontros do 
nor. Fazendo pesqui;:(1s e procuras, (; muito 

urna on outra 

flue suhre () s'eu Clracter 

qU(~ clltrctanto nao 111-

etc. etc. sao al'wJrcs COlll

III UIlS os CllllpOS 

ell}l malOr ou menor 

c]as gcographicas e 

a parle do 

<11stan-

Os ilrbl1stos e plantas em sua grande \,~lfla-

forma 0 «underwood» C) nos c as vc;:cs em 

nos geralmcnte sao tamb(~m os mCSl1lOS ( 

em outras ;:on(\s res e j{t s;'(o hastante (~ cstu--

<ladas. Entretanto, em um antes 

Trcs Barras, atravessci 11m C<linpo S11.10, 

onde havia grande 

(') Ma1to baixo, rasieiro. 

copahyba, tanto em forma arbllstiva qU:lllto arborea, que dava 

11m cunho especial e 11111 caraeter de hcgcmonia it paisagem. 

Era rcalmente preciominante e na occasiJo com as suas f01has 

novas de amarcllo-vcrmelha imprcssio!1ou-me de um modo 

singular. 

A de campos em cxtcnsO'es 1111111;1 <1ista11-

lcgllas parallelo ao !cito do j\io do Pcixe e que se 

ate {LS proximiclades (1<1s cabcccirasRio Santo 

Antlstacio, auxiliadl poderosamente as entradas e 0 povoamento 

m;lis facilmente do a do Rio Fcio onde a ve-

alta nao tern so]w,:;to em sua cont.inuidadc, sinao em 
BaurLi, oncle comc<;a enos pequenos campos /\ vanhandava 

que ao valle 

fide 
(lieto no anno 

c ininterrupta, 

<los rios F c do cup super-

vcr d'u1)1 ponto a1t<) da Fazcnda B(~nc-

e que me parecia umi1 matta bygrophila 

pcb do Rio do Peixe sel' da 

I1lcsma natnrc;:(l que as cla proxima visinhan(;a, i. (~, intcrcalacb 

de frente ao acampamento i\largem ahriu-se 11111<l 

picada 

mcsmas 

dcntro parte que evidentementc fe;: \'(~r as 

phyto-g'cograj)hicas, provavclmcnte continuando 

assim at/~ 0 lim 

os extensos brejoes. 

Fa?:cnda 

em lillha recta 

em Hma distancia 
do Rio 

~;ecc(\. 1\1 )ezar 

cIa ;:ona com 0 Rio I\uan{l, encontram 

Barras, d'onde 0 picadao cla turma sc-, 

a :\fargem Rio do atran;ssei 

5 uma matta, identica <lOS cerra .. 

;dta, de boa apparencia, mas rclativamente 

minha passagcm rapida, pude muito hem 

qUi: as suas csscnClas cram iguaes {lS 

no men Hclatol'io do anno passado. 

Na millha \'olta do acal1lpa11lcnto e com a Fa;:cnda 

Barras como ponto partida, scgui Ul1l outro caminho quc d{t 

para as yertcnir's do Rio l'aran;lpanema e hrCYC tempo depois 

. -llle IlO nwio de 1111l<l muito differcnte. Eram 

1llatta~; 111 com ;lrvon:,S altas ,. grandes dim 

on lianils, cntn:1a(;a(bs nas Sl1<lS CI liphytas 

e cOll1pridas, ]J(:rpendicularmcntc pendentes, orehi-

em III nUll1cro, musgos e sclaginelbs em 

frcqucncia e um «unden\'ood) escnro com fnlhas 

de uma atmosphcra m,llS apicllladas, todo . 

humida, a no. A a terra e 



com ella nas proximidades do Salto Grande, extensos cafezaes, 

vigorosos e opulentos que provam uma terra fertilissima. 

o Saito Grande do Paranapanema possue sobre as pedras 
e rochedos no meio das quedas uma pequena flora especial. A 

minha demora era muito curta demais para exploral-a sufficien

temellte, mas mesmo com uma unica visita, tive tempo de col
leccionar 0 que me parecia mais caracteristico n'ella. Amarylli

daceas de flo res grandes e vermelhas, outra de pequeno porte e 

flores brancas; Selaginella convuluta, esta famigerada planta que 

enrola as suas folhas na epoca secca, abrindo-as de novo e cres

cendo com a humidade, e que me parece nao ter sido assign a
Iada antes no territorio do Estado, sinao talvez por Wettstein 

que alguns annos antes visitou 0 Salto, foram as mais frequen
tes. Pelo lado do Parana, onde tern uma matta secca, vi algu

mas orchideas, conhecidas tam bern do lado de ca, Stanhopea 
/;raveo!ens, Masdevallia Paulensis e Epidendrulll !atilab1"e. 

o rio Paranapanema nao constitue n'este ponto limite de 

forma<foes vegetativas differentes e e de suppClr que no interior 

40 Estado do Parana apparecem florestas de igual natureza das 
do Estado de S. Paulo. Sabemos ja que avan<fam identicamente 

para dentro da Republica do Paraguay e certas especies, mar-
I 

mente das baixadas e dos brejos, encontram-se ainda no territo-

rio do Gran Chaco, facto muito bern expIicavel pela existencia 
de uma via com mum fluvial, 0 rio Parana. 

Sahindo do Salto Grande do Paranapanema, passei pela ci

dade de S. Pedro do Turvo. Esta regiao e bastante povoada e 
em grandes distancias desappareceram ja as mattas virgens, 

dando logar as pastagens ou tam bern transformadas em capoei

ras baixas. Alem da cidade em direc<fao a Piratininga segue 

urn picadao novo que primeiro atravessa mattas virgens de boa 
apparencia para depois entrar em urn cerrado fechado e sujo, de 

peior especie. Finalmente 0 caminho passa por uma floresta alta 
mas com urn solo muito permeavel, identica aquella que consti

tue 0 chapadao entre a Fazenda: Can-Can e 0 logar Coqueirao 

ria zona do Rio Feio. Deixei depois a ultima fazenda, conti

nuando ainda uma legua e meia nas mesmas condi<foes de ter

reno e vegeta<fao ate chegar a esta<fao Piratininga, 0 ponto final 

da Linha Paulista e da minha excursao. 
F oi bastante instructiva esta viagem. Observei como os 

cerradoes virgens da margem direita do Rio F eio tendem a de

sapparecer no lado suI e ainda passando 0 Rio do Peixe, abrem-se 

em cerrados, primeiro fechados, depois menos dens os, para final

mente transformar-se em claroes que sao os Campos N ovos do 

Paranapanema, onde surge uma fioresta alta e vi<fosa, 0 matto 
virgem da margem direita do rio Paranapanema. Observei tam

bern que a mui singular forma~ao vegetativa, chamada quissassa, 
de cuja existencia soube pela primeira vez na minha estada na 

explora<fao do Rio Feio e que n'esta zona e rarissima, nao se 
v@ na regiao que agora percorri. Ella parece ter 0 seu centro 

em certos pontos no curso do Tiete, ao longo do Rio Dourado, 
Rio Turvo e talvez Rio Grande. Seria de grande interesse para 

a phytogeographia paulista e parece-me indispensavel um estudo 
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minucioso da mesma, porque, que se saiba, nenhum dos vlaJan

tes botanicos a menciona. Pode talvez ser uma denomina<fao 

synonima de alguma outra forma<fao, ja descripta, mas tambem 
e admissivel a hypothese de ter sido ate agora ignorada pela 

SClenCla. 

A vegeta<fao estava pouco florescida durante a minha ra
pida excursao. Nos brejos vi, mas sem que isso fosse commum, 

um Cyrtopodium (orchidea) com uma haste floral bastante com
prida e bellas flores cClr de rosa, outra orchidea, Spiranthes uli
ginosa Barb. Rodr. de flores pro genero grandes e amarellas e 

em algumas aguas estagnadas uma pE;quena e interessante alis
macea, AI/sma tellellutn Mart. com flores brancas e delicadas. 

Estas especies encontrei pela primeira vez no Estado. As erio

caulaceas eram bast ante frequentes nas partes mais altas dos 
campos hurnidos ao longo dos ribeiroes. Os proprios campos 

estavam quasi sem inflorescencias; em um Iogar notei uma bella 

J11"imosa em certa frequencia com os seus capitulos roxo-azues e 

algumas malpighiaceas com flores amarellas. Nos cerrados 0 

ipt amarel!o florescia abundantemente, emquanto era raro 0 ij>t 
rox o. 

Dou em seguida uma lista proviso ria de plantas que live 
occasiao de colher: . 

Fungo!> parasitarios sobre folhas. 

Filices, 3 esp. 

Alismaceae: AH~ma tenellum Mart. 
Cyperaceae, I esp. 

Eriocaulaceae : , Syngonanthus helminthorrizus Ruhl., S ntiens 
Ruh!., S. xeranthemoides Ruhl. 

Amaryll7daceae, 2 esp. 

Juncaceae, I esp. 

Lacistelllaceae, I esp. 

Podostelllaceac, I esp. 

Euphorbiaceae, 4 esp. 
Aquijoliaceae, I esp. 
Hippocrateaceae, I esp. 

Apocynaceae, I esp. 

Solanaceae, I esp. 
o caminho do progresso da cultura d'esta zona esta clara

mente indicado. Os Campos N ovos do Paranapanema e 0 ser

tao mais facil de povoar que 0 do Rio Feio e Aguapehy. Cru
zado ja por uma estrada de rodagem que se acha construida 

ate a faz do Rio Santo Anastacio e sendo em via de prolonga
mento uma importante estrada de ferro que penetrara na sua 

parte central, nao pode continuar por muito tempo a estagna<fao 
do seu povoamento. Oinimigo perfidioso, sanguinario e vinga

torio, 0 corClado selvagem, finalmente teta de acceitar a civilisa

<fao emigrar ou succumbir e 0 sertao, 0 admiravel sertao, abrir

se-ha, sem condi<foes, aos intelligentes e valentes pioneiros da 
cultura e da humanidade. 

Gustavo Edwall 
Eotonico. 
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Acampamento margem Rio do Peixe - fabrica<;ao de canoas Acampamento margem do Rio do Peixe 

Acampamento margem do Rio do Peixe Partida do chefe da Commissao - 10-9·1906 



Turma do rio do Peixe Acampamento Margem do rio do Peixe e 0 pessoa\ da turma 

I 

Reconhecimento do ribeirao Bonito Vara<;ao das barcas 



Missa celebrada no acampamento Anhumas Acampamento Anhumas 

Missa celebrada no acampamento Anhumas Partida para 0 trabalho 



Rio do Peixe Rio do Peixe proximo ao Cabo das Borboletas 

Rio do Peixe - Acampamento Porto Alegre Pilao 

Ahavessando uma corredeira Picadao - Ponte do Tombo 



Acampamento Arrependido Almo\;o - Acampamento Anhumas 

SaIto do Panella Rio do Peixe e picadao proximo ao Cabo das Borboletas 

Rio do Peixe e ribeirao Barra Grande Rio do Peixe - Acampamento Porto Alegre 

Salgando carne Forragem para os animaes 
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Acampamento do Brejao Barra do Ribeirao da Panella 

',- Corredeira das Conchas Corredeira das Conchas 

Trincheira de ataque no dia 23 de Setembro de 1906 Rancho de Indios Coroados 

Saito da Quatiara ~- 2.a queda Saito - Ribeirao da Confusao 



Corredeira do Taquaral Barra do Rio do Tigre no Parana 

Flechas de indios Chavantes Pessoal da turma do Rio do Peixe 
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