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EXPLICAÇÃO PRELIMINAR

O Rio Grande do Norte, durante o regimen mo- 
narchico, permaneceu desconhecido e ignorado, sem 
vida própria, girando política e economicamente em 
torno da grande metropole pernambucana.

A autonomia constitucional trouxe-lhe também a 
autonomia economica, surgindo, desde então, a neces
sidade de systematizar os conhecimentos geographi- 
cos. Ha muita coisa feita neste sentido, com os apon
tamentos, já publicados, dos drs. Alberto Maranhão, 
Henrique Castriciano e Antonio Soares sobre vários 
aspectos da vida municipal, do dr. Tavares de Lyra 
e do desembargador Vicente de Lemos, sobre a vida 
official e a historia do Rio Grande do Norte, as mono- 
graphias da Inspectoria de Obras contra as Seccas o 
os escriptos particulares de distinctos e operosos pa
trícios que se teem occupado de assumptos locaes e 
vários aspectos da vida economica do Estado. Mas a 
chorographia do Rio Grande do Norte, abrangendo 
todo o território nas suas relações e na sua influencia 
sobre o hoínem que o habita, ainda está por fazer.

Percorrendo os municípios e observando os acci- 
dentes geographicos, suas necessidades e recursos 
economicos, tomei notas que augmentei ás que teem 
sido publicadas, de modo a habilitar-me a escrever 
um ligeiro ensaio chorographico, sem a base segura 
da cartographia e da geodesica, é certo, porém que -  
estudo meramente descriptivo—auxiliará os que se 
abalançarem a escrever a geographia do Rio Grande 
do Norte.

Essa monographia mereceu a approvação do 59 
Congresso Brazileiro de Geographia, reunido na capi-



tal da Bahja, em 1916, onde compareci como repre - 
sentante do Estado e do Instituto Historico e Geo- 
graphico do Rio Grande do Norte.

O desembargador Ferreira Chaves, comprehen- 
dendo que essa monographia, publicada nos Annaes 
daquelle Congresso, devia ter maior divulgação, 
sobretudo nas escolas, falhas ainda de elementos para 
o estudo da geographia do Rio Grande do Norte, 
ordenou sua publicação em folheto, depois de eu ter 
renunciado a quaesquer proventos materiaes que me 
pudessem advir desta publicação.

Entendi, então, addicionar o capitulo sobre a 
geographia physica do Brasil, extrahido de uma obra 
— Lições de Geographia — que escrevi e não pude 
publicar.

Não se póde abstrair do Brasil no estudo da 
geographia do Rio Grande do Norte. E o que escrevi 
sobre o Brasil, sem pretensões a innovar e mesmo 
sem a orientação didactica dos modernos métodos de 
ensino, tem esta vantagem que não póde ser des
prezada : exactidão e um pouco de amor no estudo 
da geographie nacional, com a indicação das fontes 
onde esse estudo poderá ser aperfeiçoado.



FORMAÇÃO E ESTRUGTORÃ DD TERRITÓRIO

Desde os primitivos tempos coloniaes, deu-se o 
nome de Rio Grande ao território que os anti
gos exploradores encontraram na saliência oriental 
do noroeste brazileiro, dominada pelo cabo de S. 
Roque.

O porto natural do Rio Grande, que attrahiu os 
primeiros navegantes como um dos melhores da 
costa, foi considerado, pela sua forma, como a em
bocadura de um grande e caudaloso rio que vies
se do interior das terras ; dahi o nome commum 
que se estendeu a todo o territorío da antiga ca
pitania, hoje Estado.

O território do Rio Grande do Norte, tem, geo
logicamente, a mesma natureza do dos outros 
Estados visinhos; porem offerece particularidades 
que lhe são próprias : no solo, no subsolo, na ves
timenta das terras. O cabo de S. Roque e os pla
naltos da Borborema e do Apody constituem^ acci- 
dentes da maior importância na configuração do 
solo e na vida do povo.

O cabo de S. Roque marca, por um lado, o 
limite do grande recife que, desde a extremidade 
sul dos Abrolhos, numa extensão de 1800 kilome
tros, forma o barranco dessa parte do continente 
onde as areias esbarram, acumulando-se, para se es
palharem numa zona de 40 a 60 kilometros de lar
gura, com 100 metrGs de altitude, limitada a O. pela 
Borborema, região inclinada ligeiramente para o 
mar e cortada pelos rios que descem do planalto.

Ao longo da costa, as areias das dunas, leva
das para o interior ao sopro dos ventos, formam a 
cadeia de morros, de mais de 100 metros de altura 
e muitos kilometros de extensão, por traz dos quaes 
morros desenvolve-se uma larga planície arenosa, 
primeiro degráo do território que se eleva gradu
almente até o cume da Borborema, que apresenta 
o aspecto de uma vasta planicie granítica, de 500 
a 700 metros de altitude, reduzida pela erosão e 
desecada, do lado de leste, pelo rio Parahyba e
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outros de menor curso que descem para o m ar; 
do lado de oeste, pelo rio Assú e seus tributários.

A costa, a partir do cabo de S. Roque, segue 
em rumo de noroeste, formando um littoral bai
xo, onde os rios Assú e Mossoró depositam cons
tantemente as alluviões que acarretam dos planal
tos da Borborema e do Apody, nas erosões das 
chuvas torrenmes. Esta parte da região, que cons- 
titue as bacias do«Assú» e do «Mossoró», é de formação 
diversa da da zona costeira e fica apertada entre 
os dois planaltos, que vão se confundir com o mar, 
pelo cabo de S. Roque e pelo morro do Tibau.

Do lado da Borborema, a linha de elevações 
do solo é balisada, em direção ao mar, a partir 
do corpo central do massiço, por uma serie de bos
sas graníticas, de configuração cónica, das quaes 
a mais notável é o pico do Cabugy, ponto culmi
nante do systema orographico do Rio Grande do 
Norte, a 800 metros de altura, mais ou menos, e 
que marca, a 60 kilometros da costa, o rumo do 
cabo de S. Roque.

Do lado da chapada do Apody, as terras vão 
se inclinando suavemente para o mar, sem pontos 
elevados que Ihqs marquem a direção do morro 
do Tibau.

O massiço ou planalto da Borborema constitue, 
com outros massiços, o talude oriental do grande 
massiço central do Brasil, emquanto que o chapa- 
dão do Apody, preso á serra do Araripe, forma o 
talude septentrional.

A bacia do «Mossoró» separa esses dois planaltos, 
nos quaes este ultimo e o rio Assú ou Piranhas, 
rompendo os diques que em antigas épocas geoló
gicas formavão grandes e profundos lagos interio
res, cavaram seus leitos, que não encontraram ain
da a posição definitiva, e; levando para o mar as 
terras roubadas á montanha pela erosão, forma
ram, pelos sucessivos depositos, os valles de vár
zeas immensas e fertilidade pasmosa. G)

(!) A.h varzeaa  dos rJoa Moyyord, A hsú, C ea rá -m lr lm ,  Potentf J.  T r a h l r y .  
C u r im n tn u ,  sfio a Iuv Icgh do fon n ay S o  recanto ,  uu r  melo de daiKwltoa, onde 
n re d o m in a  R arj ji la  assnrl íida á r a l ,  fí alllra,  a mntfTiayla, an ferro, A fel
ina DClfl  ̂ niruan que.  em oeriodo áfaoloelco nfin m u lto  remoto ,  cob r i ram  aijual-
Ich va ilc*  

Tara fnrmflçlln d^ysan varzeas uode-se adm ittir duas hyDntoae*. lun-



A Borborema, que vem correndo paralisia á cos
ta do littoral, desde o «S. Francisco» até o cabo de 
S. Roque, é constituída por um complexo de gneiss 
e outros schistos cristalinos juntos com schistos pa- 
leosoicos, que se tem sublevado de modo a formar o 
massiçb montanhosG quasi achatado no alto, susten
tado, em parte, por fortes intrusões graníticas que 
se acham mais em evidencia na parte Occidental 
do que na oriental. (2)

A chapada do Apody (3), com uma altitude de 
175 metros, é formada, principalmeate, de calcareos 
que se apresentam no alto em grandes lages que, 
com as camadas marnosas, jazem por cima de are- 
nites amarellos, de grãos grossos, dos quaes pro
vem a areia que cobre a região marginal ao me
dio Mossoró. ( 4)

De um esboço geologico da costa nordeste do 
^razil, feito pelo dr. Branner, vê-se que a estruc- 
tura do solo do Rio Grande do Norte apresenta 
uma zona de rochas sedimentares, parallela á cos
ta. de largura mais ou menos uniforme, correndo 
numa linha formada pelos taboleiros arenosos de Nova 
Cruz a Macahyba, inflectindo-se dahi para o Taipú 
em direção ao Apody. Do Ceará mirim parte uma es
treita faixa de rochas calcareas, que corre aperta-
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dadas nmhflH no fac to  da b arragem  a n tig a  do* rios e cu jos vestíg ios ôxlstem  
em  todos filies :

O u  as aguns, rom pendo os d iques que as p rend iam  nas m on tanhas v ie 
ram  e n co n tra r  rn  p lan íc ie  do l i t to r a l  novo d ique que as demorou a lli  por 
a lgu m  tem po, recebendo entftn o deposito  precioso das a llu v iõ e s  ;

Ou e llu s  co rr iam  liv re m e n te  para  «  m ar o. por nm  phenomfino qual- 
i lu e r  (In le v a n ta m e n to  do ,solo ou peia acçSo das dunas, com binaria  com a 
ucçfto dos ven tos  re in a n te s , fo ram  barrada*.

N a  p r im e ira  hypoteso , as va rayas  fo rm aram -se á custa  das a liu v lo e s  
♦Uie fo ram  se accu tnn la tid o  e m b a c ia s  lacustres , ate as aguas rom perem  n* i|Lq (*«**,

N n secunda hypotesc, ex is tin d o  o te rreno  p lano  p r im it ivo , os g ion- 
dtw v a lle s  fo ram  barrados, dando-se en lf lç  o phenom enn de co lm atagem  
das te rra s  atá  que as aguas rom pendo  ah paisagens a lie rtas  nns b a rre iras  
g igan tes  UUO as e n c lau su ra vam , d e ix a ram  a descoberto a vas  tio  ao In té rm i
na das ba ixadas.

O dr. Pe l lppe  f íu e r r a ,  o p a t r í c io  <iue com m a l s c r l t e r l c  tem ohservnrio c 
solo n o r te  r le -g inn r iense ,  s u s t e n t a  e s ta  u l t im a  hypotese .  baseada,  en t re  
o u t r o s  no  fac to  do nue , to m a d a  a esmo q u a lq u e r  porçflo de te r re n o  da s  vnr 
7p ju  dn.S g ra n d e s  v a l le s ,  fe ltn  um a  cova,  supe r f ic ia l  ou p ro funda .  í  com 
m m n  e n c o n t r a r - s e  nn seu s ed im en to  lodoso d e t r i to s  de conchas  de origem 
la c u s t r e ,  p e r t e n c e n te s  a moluscos  (me nlll In ic ia ram  seu cyclo v ita l.

A s actuaes lagunas do C e a ra - ir  trlin '* e de F a p n ry ” . onde as aguas 
rin m m  penetram  liv re m e n te  nas m arés de enchente. Ju s tif ica m  tam liem  
esta u llm .i m  i •

*!i pUDKIfl' < KAN13 ALL —‘ Üeogi aphla. íieologla. Hupprlmenti] d ’Aguo.
T r a n s p o r t e s  e A ç u d ag e m  nos E s tados  o r ion taes  do Urazll, Ceará ,  Rio f l ra i i -  
de riu Ntiiffl • 1'ai.ilijiM

<]) t fc ibK K H  m t t N f t A  1.1. -O b r a  c i ta d a ,
4á i A bacia  C ietacea  dn A po dy tem um a g rande Im p o rtan d o  econo- 

n ilen , em  v is ta  rias possib ilidades oue apresenta de um snpprlm ento  de 
nerua su b te rrân ea  observa  R. C ran d a li na c itad a  obra,
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da entre as rochas sedimentares, passando por Mos- 
soró, em direção ao Ceará. Toda a outra estructu- 
ra do sólo é de rochas cristalinas, apresentando, 
na serra do Martins, uma formação esporádica de 
rochas sedimentares.

PRIMEIROS POVOADORES

Não está feita ainda a historia dos aborígenes 
do R íq Grande do Norte, antes e depois da con
quista portugueza.

O que, porém, não padece duvida é que ocu
pavam o território varias tribus ou nações de indios, 
que viviam mais ou menos separadas entre sL

No littoral, dominavam os Potyguaras, que fi
caram celebres pelo indio Poty, depois Felippe Ca
marão, um dos heroes da guerra hollandeza. No 
sertão, habitavam, entre outras tribus, os Janduys, 
barbaros e anthropophagos, e os Payacús, perten
centes á nação.dos Icós, oriundos do Ceará.

Os Potyguaras pouco se afastavam da costa, 
que dominavam desde a bahia da Traição até o Jagua- 
ribe, penetrando, quando muito, nas suas excursões 
pelo sertão, até a ribeira do Assú, onde viviam os 
Janduys. Os Payacús desciam pelo rio Assú, tal
vez até encontrarem o valle do baixo Assú, subin
do pelo rio Seridó até as fraldas da Borborema.

Dessas diversas tribus, muitos indios se mistu
raram á população, nos aldeiamentos do littoral e 
do interior, dos quaes os mais prosperos foram os 
de Extremoz, Mipibü e Arez. No sertão, houve pou
cos aldeiamentos.

Grande parte dos indios do sertão foram mas- ■ 
sacrados após a sublevação geral que, estourando na 
ribeira do Assú, em 1687, assolou o interior da 
capitania, durante dez annos, sendo ainda pouco 
conhecido á luz da Historia este trágico episodio da 
nossa vida colonial (5).

( 5 ) D esem ba rgador  VIG ENTE 
■adores do  KJo G rande  dn N o r te "

UE LEMfl«  . "C aD lt le s  vcl 1, uag 88 Morea e (jovt r -
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Quasi um século após a descoberta do Brasil, 
o território do Rio Grande do Norte era ainda des
conhecido e inexplorado. De 1501 a 1504, Améri
co Vespucio, André Gonçalves e João Coelho ha
viam feito reconhimentos ao longo da costa, que 
continuou abandonada, frequentada apenas pelos cor
sários e aventureiros que vinham refrescar as naus e 
traficar com os Potyguaras, no actual porto de Na
tal, que offerecia seguro abrigo aos navios que de
mandavam a costa nordeste do Brasil.

Resolvida pela metropole, depois de 1530, a di
visão do Brasil em capitanias hereditárias, coube 
ao historiador João de Barros, associado a Ayres 
da Cunha, a faixa de território comprehendida en
tre a bahia da Traição e o rio Mandahú, no Ceará.

João de Barros não explorou o feudo, que 
permaneceu abandonado até que, em fins do sécu
lo XVI, a metropole, apercebendo-se da importância 
estratégica e commercial do porto do Rio Grande, 
resolveu colonizar o território, organizando para 
isto uma expedição ás ordens de Mascarenhas Ho
mem e Jeronymo de Albuquerque, a qual, a 6 de Janei
ro de 1598, lançou os primeiros fundamentos do for
tim, á entrada da bãrra do rio Potengy, que recebeu, 
por isso, o nome de fortaleza dos Santos Reis Magos.

Feitas as pazes com o gentio, a 25 de Dezem
bro do mesmo anno de 1599 Jeronymo de Albu
querque, sahindo da fortaleza dos Reis Magos, na 
distancia de meia legua, num terreno elevado e 
firme, que já se denominava ''povoação dos Reis”, 
demarcou o sitio da cidade que recebeu o nome 
de Natal, em honra desse glorioso dia que assig- 
nala, no mundo da christandade, o nascimento do 
Divino Redemptor. (6)

Foi este o começo do povoamento do Rio G. 
do Norte. E a primeira concessão de terras no seu 
território foi feita por Jeronymo de Albuquerque, 
a 8 de Agosto de 1603, aos padres da Companhia, 
no sitio demarcado da cidade de Natal. (7)

n
ÍHl Dezemhanrador VICENTE DE LEMOS, — Obra c i tad a ,  uac G.
1 1 ) D rs f lm h a rg a r io r  V I C E N T E  D E  LEMOS, — O hra  c i tada ,  dbít. 7,
Esta fnl a r r l ine lra  cnnccsH&n de Je ro n j tn o  de A lhu<jueroui\ feita c o »  

Intui I» »c • *«i *iUt di- «tilo
Man n n r lm e l r a  concessUo de t e r r a s  n<V Rio G rande ,  con fo rm e  o te ste-
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A dois de Maio do anno seguinte, o menino 
capitão-mór concedeu a acus filhos Antonio e Ma- 
thias de Albuquerque uma sesmaria de 5000 bra
ças quadradas, na varzea do Cunhaú, ( actual mu
nicípio de Canguaretama ) tendo os doados cons
truído um engenho, que tomou o nome daquella var
zea (8 )  e que foi o primeiro núcleo de vida ru
ral no Rio Grande do Norte.

Tudo, porém, caminhava lentamente, de modo 
que, quando os hollandezes, «im 12 de Dezembro 
de 1633 tomaram conta da capitania do Rio G. do 
Norte, só havia nella, affirma o dr. Tavares DE 
LYRA, dois engenhos : Cunhaú e Ferreiro Torto (9), 
este ultimo á margem do Jundiahy, affluente do 
Potengy, a 20 kilometros de Natal.

No domínio hollandez, o território do Rio Gian- 
de foi inteiramente 'nbandonado; e de algumas cen
tenas de colonos que havia na capitania, pequeno 
foi o numero dos que nella se conservaram sup- 
portando resignadamente a sua triste sorte. A gran 
de maioria foi dispersada pela morte ou pela fuga. (10)

Depois da restauração do dominio portuguez no 
nordeste do Brasil, o capitão-mór Vaíentin Cabral 
fez as primeiras concessões de' terras no valle do 
Ceará-mirim e desenvolveu a colonisaçãn, que o ca
pitão-mór Geraldo de Suny, fazendo concessões na 
ribeira do Assú, estendeu ao interior, abrindo o ca 
minho aos sertões, (11)

No governo geral do capitão-mór Manoel Mu- 
niz, nomeado em 1680, ainda era quasi nullo o po
voamento do Rio Grande, que poderia contar com 
trezentos homens brancos para as armas, dissemi
nados pelos sertões, sem as precisas garantias, su
jeitos á rebeldia dos indios, que traziam sempre 
viva a lembrança dos flamengos, desejando a pre
sença de qualquer immigo* para bater os morado
res. (12)

Vicente de f obr» citada .-j, 5 1 f..i a
lióm l do NnVnrr.nri<Irr íi - .<1<« ir'0 n '  1>,>r V iscarenha» Homem, em

( S i  £  V *  V a í  V\ S,V  ' V * ~  Ohra n tada  ima. Ibidem.
(1 0 )  Dr TA VVBKa o* 1 v o a  Víímlnl<í H olland« no Hra-dr". Diuf. «  i aVAR*L Lv Ohra c jtv la , uiur 42
; d  , Dezembariiador VICENTE DE I u i,r,  citadn oaa 31
[12 1 Dezembaraadur VICENTE ÜE I.EMüH -obra clU da.’ L r  3B



A sublevação geral dos índios, em 1687, cen
tralizada na ribeira do Assú, foi um factor impor
tante para o povoamento e colonização dos sertões 
percorridos, então, pelas forças expedicionárias que 
iam abrindo os caminhos, reconhecendo os terre
nos e que, subindo o rio Assú, chegaram quasi ás 
suas cabeceiras e aos seus affluentes principaes, 
como o Seridó, construindo casas fortes em vários 
pontos das ribeiras do Assú e do Seridó.

Outras expedições, mais ao norte, foram tam
bém explorando o rio Mossoró até o- aldeiamento 
do Apody, á margem «da lagôa do mesmo nome.

A revolta dos indios durou até o fim do sé
culo XVII, quando o governador geral Bernardo 
Vieira de Mello conseguiu a pacificação do sertão 
e fundou o arraial do Assú, desenvolvendo os al- 
deiamentos de Apody e Acauan.

A zona littoranea, de Touros a Cunhaú, foi 
também pouco a pouco se povoando, construindo-se 
nella muitos engenhos de canna de assucar e sur
gindo os povoados mais ou menos florescentes de 
Touros, Extremoz, Mipibú, Arez, Goyaninha e Villa 
Flôr.

O começo do século XVIII foi também o inicio 
do povoamento do sertão.

Os terços paulistas que, vindos do «S. Francisco», 
haviam descido o rio Assú até a embocadura, e as 
varias expedições que haviam subido o mesmo rio 
em perseguição aos indios, foram disseminando co
lonos ao longo de suas margens. Pelo rio Mossoró 
acima iam também se localisando outros colonos, até 
as serras do Martins e do Patú.

Exploradores vindos de Pernambuco e da Pa- 
rahyba, pelo rio Parahyba acima, transpondo a Bor- 
borema, ficaram encantados com o aspecto original 
da bacia hydrographica do rio Seridó e ahi se esta
beleceram, formando logo núcleos fortes de uma po
pulação laboriosa e pacifica que as secas rigorosas 
dos fins do século XVIII e, começos do século XIX 
não conseguiram dispersar.

De modo que, quando o Rio Grande do Norte 
sahiu do regimen colonial para constituir parte in- 
integrante da nacionalidade brasileira, todo o seu 
território já estava assenhoreado e mais ou menos

---------------9 — —
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povoado, formados já quasi todos os núcleos donde 
surgiram os actuaes municipios.

SITUAÇÃO, LIMITES E DIMENSÕES

SITUAÇÀO.—0 Estado do Rio Grande do Nor
te acha-se situado na parte mais oriental do con
tinente americano, formandf) a saliência, para o 
mar, da região do nordeste brazileiro dominada pelo 
cabo de S. Roque, que marca a inflexão do litto- 
ral para o norte, entre 49 e 54’ e 69 e 28’ de Lat 
Sul, mais ou menos.

LIMITES—O Rio Grande do Norte limita-se, 
ao Norte e a Leste, com o Oceano Atlântico; ao Sul, 
com o Estado da Parahyba e a Oeste com o do Ceará.

A linha de limites com a Parahyba, quasi toda 
convencional, não soffre contestação e, a partir da 
embocadura do rio Guajú, separa os dois Esta
dos. pelo littoral, entre os municipios de Cangua- 
retama ( Rio Grande do Norte ) Mamanguape ( Pa
rahyba ) segue rumo de oeste, pelo rio Guajú acima 
até alcançar o valle do rio Curimataú, que corta 
no município de Nova Cruz, indo no mesmo rumo 
até a serra do Cuité, separando neste percurso os 
municipios de Canguaretama, Nova Cruz, e Santa 
Cruz, no Rio Grande do Norte, dos de Mamangua
pe, Caiçára, Araruna e Picuhy, na Parahyba. Na 
serra do Cuité, a linha inflecte-se um pouco para 
sudoeste até o território do povoado de Periquito, 
no municipio de Jardim do Seridó, separando os 
municipios de Curraes Novos, Acary e Jardim do 
Seridó, no Rio Grande do Norte, dos de Picuhy, 
Soledade e Taperoá, na Parahyba. Neste rumo, dá- 
se, com o território da povoação do Periquito, uma 
intrusão no território parahybano de quasi trez le- 
goas. Do Periquito, a linha volta quasi brusca
mente na direção de noroeste até o sopé da ser
ra da Carneira, retomando depois, mais ou me
nos, a direção de oeste, até o municipio de Serra 
Negra, separando este e o municipio de Jardim
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do Seridó, no Rio Grande do Norte, dos de S. Lu- 
Zlu ’ e >̂a*:os na Parahyba. Em Serra Negra, a li
nha muda bruscamente de direção, rumo do nor
te, e, atravessando o rio Piranhas, vai até ás visi- 
nhanças da serra de João do Valle, separando aquel- 
le município e o do Caicó, no Rio Grande do Nor
te, dos de Pombal e Brejo do Cruz, na Parahyba 
Das visinhanças da serra de João do Valle, a li
nha toma a principio a direção de sudoeste ’e, de
pois, a de oeste, até a serra do Padre, no municí
pio de Luiz Gomes, separando os municípios de 
Augusto Severo, Patú, Martins, Pau dos Ferros e 
Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, dos de Bre
jo do Cruz, Catolé do Rocha, Souza e S João do 
Rio do Peixe, na Parahyba.

Os limites occidentaes com o Ceará começam 
no ponto de intersecção dos limites com a Para
hyba, no município de Luiz Gomes, e seguem, no 
divortiuw aquarum da serra de S. Miguel e da 
chapada do Apody, até o morro do Tibau, na costa 
do Atlântico, separando os municípios de Luiz Go
mes, S. Miguel, Pau dos Ferros, Port’Alegre, Apody 
Mossoró e Areia Branca, no Rio Grande do Norte' 
dos de Icó, Pereiro, Limoeiro, União e Aracaty, no 
Ceará.

DIMENSÕES E SUPERFÍCIE.-A maior ex
tensão, de leste a oeste, da foz do rio Guajú â 
serra do Padre, no município de Luiz Gomes, é, 
aproximadamente, de 400 kilometros e a maior 
largura, de norte a sueste, do morro do Tibau é 
serra da Carneira, no município de Jardim do Se
ridó, é de 350 kilometros, aproximadamente.

A superfície official do. território do Rio Gran
el® iu° é de 57.437 kilometros quadrados, dan- *
do-lhe alguns geographos superfície menor.

A costa, pela intrusão do littoral, no cabo de 
S. Roque, tem um desenvolvimento de cerca de 
500 kilometros.
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POPUUÇÍO E DIVISÃO ADMINISTrATIVA

POPULAÇÃO.-Náo ha dado« seguros para se 
calcular a população do Rio Grande do Norte. O ba
rão Homem de Mello, no “Atlas do Brazil", esti- 
mou-a em 400.000 habitantes, cifra que está mais 
ou menos approximada da verdade.

O calculo de 500.000 habitantes para a popu
lação do Rio Grande do Norte parece exagerado.

Os centros de maior densidade de população 
são as costas do littoral, de Natal ao caho de S. 
Roque, os valles do Ceará-mirim, Potcngy, Trahiry, 
Curimataú, e a zona do Seridó.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA.—O Rio Grande 
do Norte forma um dos Estadas autonomoe da fe
deração brazileira, regido pela sua constituição e di
rigido por um governador eleito por quatro annoe.

O território é administrativamente dividido em 
trinta e sete municípios, tendo como capital a cida
de de Natal, situada duas milhas acima da foz do 
rio Potengy.

Esta divisão obedece ás condições geographi
e s  do território e prende-se á expansão da colo
nização e do povoamento, formando zonas nas quaes 
se acham encravados os municípios, pela *eguinte 
ordem : na zona do rio Potengy, os municípios de 
Natal. S. Gonçalo e Macahyba ; na ^o rio Trahiry, 
os municípios de Papary. S. José de Mipibú e San
ta Cruz : na do rio Tacú, os municípios de Arez, 

.Goyaninha e S. Antonio na do rio Curimataú, os 
municípios de Canguaretama, Pedro Velho e Nova 
Cruz ; na do rio Ceará-mirim, os municípios de Cea
rá-mirim, Taipú e Lages ; na do rio Assú, os mu
nicípios de Macau, Assú, Angicos e SanfAnna de 
Mattos; na do rio Upanema, os municipios de 
Augusto Severo e Patú ; na do rio Mossoró, os 
municipios de Areia Branca, Mossoró, Apody, Port' 
Alegre, Caraúbas, .Martins, Luiz Gomes, Pau dos 
Ferros e S. Miguel; na do rio Seridó, os muni 
cipios de Caicó, Serra Negra, Jardim, Acary, Fio-
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res e Curraes Novos. O município de Touros fica 
situado ao longo da costa, ehtre Macau e Ceará-mirim.

ASPECTO PHYSICO

O relevo do solo do Rio Grande do Norte, a 
partir do littoral, apresenta-se como uma planicie 
ondulosa que vai se alteando até os dois planal
tos centraes que atravessam o seu território de sul 
a norte, descendo por traz do planalto da Borbore- 
ma, em colinas pedregosas, com as elevações maxi- 
mas sobre o nivel do mar de cerca de 800 metros no 
pico do Cabugy, 650 m. na serra do Martins, 550 m. 
no planalto da Borborema, 200 m. na cidade de 
Jardim do Seridó, 150 m. na do Caicó, 100 m. na 
villa de Augusto Severo, 70 m. na povoação da rua 
da Palha, á margem do rio Upánema, 35 m. na 
povoação de S. Sebastião, á margem do rio Mosso- 
ró, 10 m. na cidade de Mossoró, 75 metros na ci
dade do Apody, 175 m. na chapada do Apody, 
170 m. na villa de Pau dos Ferros, 245 m. no açu
de do Corredor, ao sul da Serra do Martins e 275 
m. na povoação de Alexandria, limites da Parahyba.

Subindo do littoral, a leste da Borboremaf as 
elevações vão obedecendo á mesma gradação, po
rem mais suave, apresentando, ao longo da costa, 
uma linha de morros de areia, ora desnudos, ora 
cobertos de uma abundante vegetação apropriada, 
deixando transparecer aqui e ali taboleiros de areia 
que, vistus de longe atravez da folhagem, seme 
lham vastos lagedos ou cabeços arredondados, de 
um bello effeito na paysagem.

Por traz dos morros, corre, cortado perpendi
cularmente pelos rios que formaram ahi valles de 
grande largura, proprios para a agricultura, um ta- 
boleiro arenoso que se prolonga pelas terras a den
tro, cerca de 60 kilometros, até encontrar, ao pé 
da mantanha, a zona da catinga ou sertão, de ter
ras avermelhadas, próprias para a grande criação 
e para a cultura do algodão.
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D e s t e  lado da Borborema, o sólo é « pouco pe
dregoso, aflorando á superficie varias bossas gra
níticas, de forma cônica.

Do lado de oeste, logo ao sopé da montanha, 
o sólo é accidentado, percorrido em todos os sen
tidos por colinas pedregosas, cobertas de seixos ro
lados e talhadas em ravinas, mais ou menos pro
fundas, pelos numerosos cursos d’agua que por alli 
correm torrencialmente, na estação das chuvas.

Mais para alem, transposto o rio Assú, na di
reção das serras da divisa occidental, os terrenos 
vão tomando a forma de taboleiros e baixios me
nos pedregoso*«, onde se veem grandes lages cédcareas.

Ao longo da costa septentrional, corre uma es- 
pecie de planalto, de estructura calcarea e terras 
silico-argilosas, formando anteparo á planície are
nosa, transpondo os valles dos rios Assú e Mosso- 
ró, até ligar-se ao chapadão do Apody.

Cada uma destas zonas tem sua vestimenta 
apropriada.

Os morros da costa são cobertos de uma vege
tação, onde predomina o cajueiro bravo que vai 
rastejando e abraçando as areias movediças como 
si quizesse prendel-as nos ramos vigorosos.

A pianicie arenosa, o>m o nome sugestivo de 
“agreste", tem a vestimenta pobre, constituída por 
uma graminea dura chamada “capim de agreste”, 
cajueiro bravo, mangabeira e outros arbustos, em 
tufos raros e isolados. Nos declives destes tabolei
ros para os valles formados pelos rios que os cor
tam, na sua passagem para o mari a vegetação tor
na-se frondosa, encontrando-se ainda ahi mattas vir
gens e restos de mattas virgens.

Quando os rios alcançam a região da costa, con
fundindo suas aguas torrenciaes com as aguas do 
mar que penetram em cambôas e lagunas pelas 
terras a dentro, surge a vegetação curiosa dos man
gues, sobretudo das especies scaevola plumerii e 
rhisopkora mangle, que cobre ainda vastas extensões 
de terrenos, valorisando-os pela excellencia de suas 
madeiras de construção e a riqueza de suas subs
tancias taninosas.

Transposto o taboleiro arenoso, começa a re
gião da catinga, caracterizada pela vegetação cac-
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tacea, que cobre em párte as terras <com o manda- 
jcarú, o facheiro, o cardeiro, a macambira, a palma- 
; toria, e .outras especies, encontrando-se, ainda ahi, 
—restos das antigas mattas—a aroeira, a baraúna, o 
angico, o pao d’arco, o cumarú, o joazeiro, a oiti
cica, a quixabeira e outras arvores de grande por
te. Nas serras, continúa a mesma vegetação da ca
tinga, porem, nos logares onde o terreno se apla
na quasi horisontalmente em larguras ás vezes de 
mais dfe 12 kilometros, desaparece a vegetação cac- 
tacea, predominando os arbustos rasteiros da zona 
do agreste, que ahi surgem curiosamente.

Do outro lado da Borborema, na zona propria
mente chamada do sertão, a vegetação muda de 
aspecto-: os cactus continuam ainda até certa dis
tancia das fraldas da montanha, porem o xiquexi- 
que substitue quasi o mandacaru e a macambira ; 
a jurema torna-se o arbusto commum dos tabo- 
leiros e baixios ; o pereiro o das colinas pedrego
sas ; a pastagem dos campos é outra. Ao passo que 
nas catingas cresce principalmente o capim “mimo
so”, nas colinas do sertão predominado capim “pa- 
nasco”, que nos annos invernosos cobre-as em quan
tidades prodigiosas. O terreno é quasi todo desar- 
borisado, nos taboleiros e colinas, apparecendo al
gumas arvores grandes somente nas fraldas das mon
tanhas e nas varzeas dos rios e riachos que ainda 
não foram apropriadas para a agricultura.

Transposto o rio Assú, nos vastos taboleiros e 
baixios é pouco commum a vegetação cactacea, que 
somente se encontra nas serras e nas catingas 
que avisinham do planalto do Apody.

Nos valles proximos á costa, sobretudo dos 
rios “Mossoró” e “Assú”, encontra-se a carnaúba, ás ve
zes em mattas compactas, vestindo as terras com suas 
hastes esguias e suas folhas em leques caprichosos.

0 LITTORAL

O littoral do Rio Grande do Norte, pela in
trusão do cabo de S. Roque, forma a saliência ori-
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ental do contigente sul americano e determina a in
flexão da linha da costa que correndo na direção 
de norte, desde os limites com a Parahyba, toma, a 
partir de Touros, a direção de oeste, até os limites 
com o Ceará. Esta parte da costa é pouco recortada. O 
recife que vem dos Abrolhos corre ao longo da cos
ta até os parrachos do cabo de S. Roque, for
mando anteparo ás areia3 movediças das dunas que 
se erguem em morros magestosos cobertos de ve
getação, semelhando, de longe, uma vasta cadeia de 
montanhas a defenderem o interior das terras. Nes
ta parte do littoral, somente o rio Pptengy poude 
cavar o ancoradouro extenso e profundo do por
to de Natal, que era poüco accessivel á navega
ção de alto mar, devido ao rasgão limitado da mu
ralha do recife. Foi preciso alargar artificialmente 
a entrada da barra para dar accesso façil, hoje. aos 
navios de grande calado. O outro porto que se apre
senta, ao sul, na barra do Cunhaú, é accessivel aos na
vios de calado medio. A costa, desenvolvendo-se da 
barra do rio Guajú a Natal, numa linha horisontal, os
tenta apenas as pequenas saliências da ponta do Pipa 
e da Ponta Nfegra, onde se curva em pequenas ensea
das abertas á furia das vagas oceanicas. Em Na
tal, projecta-se, alem da linha da barra do Poten- 
gy, a ponta de Genipabú, que determina uma das 
curvas mais graciosas da costa, com a enseada dç 
Muriú que o afastamento dos recifes converteu em 
porto abrigado da furia das vagas a se amortece
rem no canal aberto entre os'parrachos, varando- 
os atravez do cabo de S. Roque, até as alturas da 
Caiçara, formando assim uma extensa via maríti
ma, de aguas tranquillas.

Esta parte do littoral, ao norte de Natal, tem 
duas feições distinctas : Até Touros, onde, mais ou 
menos, se faz ainda sentir a influencia dos recifes' 
e onde, com a Serra Verde, encontram-se os pri
meiros degráos do planalto da Borborema, a costa é, 
em geral, baixa e arenosa, recortada em enseadas 
curvelineas, bordadas de coqueiraes, de forma a mais 
graciosa. Neste percurso, abrem-se os portos da 
barra do Maxafanguape, Maracajaú, Pititinga, Rio 
do Fogo, Touros, alguns dos quaes dão ingresso a 
navios de grande calado.
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De Touros, a costa se alteia um pouco, as en
seadas vão se tornando menos pronunciadas, no
tando-se ahi a lucta constante das areias impelli- 
das pelos ventos fortes com as terras altas da Ser
ra Verde, nesse movimento ininterrupto das dunas 
que modificam continuadamente o perfil das ter
ras marginaes á costa, formando e varrendo mor
ros desnudos, ao sabor das correntes atmosphericas.

Na ponta da Caiçara, pronuncia-se a inflexão 
do littoral, que, com a outra extremidade da Ponta 
do Mel, forma a curvatura onde o rio Assú tem 
o seu delta, num de cujos braços fica o porto de 
Macau, de ancoradouro accessivel aos grandes navios.

Esta parte do littoral, com a que se lhe segue, 
em outra inflexão que, com a extremidade de Pon
ta Grossa, já no Estado do Ceará, marca a embo
cadura do rio Mossoró e o porto de Areia Bran
ca, frequentado por toda a sorte de navios, é qua- 
si deserta. A vida de praia, com sis pescarias (13), 
os coqueiraes e as salinas, ainda não tomou incre
mento ahi, devido, talvez, á constituição das terras, 
muito arenosas, um tanto abruptas, sem os parra- 
chos da região do cabo de S. Roque, que são ex
tensos e abundantes viveiros naturaes do peixe.

ORDGRAPHiA

O systema orographico do Rio Grande do Nor
te é constituído pelos planaltos da Borborema e 
do Apody, que se prendem, por sua vez, ao gran
de massiço central do Bragil.

O massiço ou chapada do Apody desprende-se 
da serra do Araripe e, constituindo o divovtium ciçuci- 
rum  entre os rios Jaguarybe e Mossoró, toma, ao 
entrar em território norte riograndense, nos muni- 
cipios de Luiz Gomes e S. Miguel, o nome de ser-

. M. nra|a do Jacaré, ha grandes pescarias, prlnclpalmente do pei
xe chamada avoador" cuja oxportaç&o faz-se em Brande (juantldade, depois 
de seceo o peixe, para os municípios da zona do agreste e para a zona do» 

brejos" da 1‘arahyba.
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ra do Padre, correndo em rumo do norte, com jos 
nomes de serra de S. Miguel, serra das Varandas 
e chapada do Apody, até o morro do Tibau, á 
beira do Oceano, nos limites com o E.-tado do Cea
rá. Da serra do Padre destaca-se, quasi em an
gulo recto, o esporão da serra do Luiz Gomes, 
que, mudando de direção á esquerda, no rumo 
de oeste, delimita, por meio das serras do Mar
tins, Port’Alegre, Magdalena e Serrinha, a vasta 
região circular onde as aguas cavaram a bacia su
perior do rio Mossoró. Da serra da Barriguda des
taca-se a serra do Patú que, com a pequena lom
bada do «Alto da Balança», prende-se á chapada 
de S. Sebastião, ou Livramento, servindo de divor- 
vortium aquarum entre os rios Mossoró, Assú e 
Upanema.

O planalto da Borborema desprende-se do gran
de massiço central do Brasil com o nome de ser
ra dos Carirys Velhos sob o qual tem ingresso 
em território norte rio-grandense, no município de 
Jardim do Seridó, seguindo em rumo do norte até 
se confundir com o Oceano, na confrontação do 
cabo de S. Roque.

Da serra dos Carirys Velhos destac^-se, com os 
nomes de serra do Teixeira e outros, um grande con
traforte que vai se prender á serra do Araripe: Mas 
são accidentes geographicos, estes, peculiares a 
outros Estados. No Rio Grande do Norte, o planal
to da Borborema toma os nomes dç serra do Cuité 
e serra do Doutor, donde se desprende o «Alto 
da Lanchinha», que marca o seu ultimo percurso 
em direção ao mar, servindo este «alto» de divor- 
tium aquarum entre os rios Ceará-mirim, Assú e 
Salgado. A serra do Doutor é um verdadeiro nó, 
donde, -  antes do «Alto da Lanchinha» e dos espo
rões parallelos que correm entre os rios Potengy 
e Ceará-mirim, com os nomes de Jaramataia, For
miga, Bomfim e Maniçoba, e entre os rios Poten
gy e Trahiry, com os nomes de serra da Tapuia e 
serra de S. Pedro,—desprende-se o contraforte da 
Serra de S. Anna, que, correndo na direção de no
roeste, entre os municipios de Curraes Novos, S. Anna 
de Mattos e Flôres, alcança o rio Assú, o qual, no lo- 
gar denominado «Estreito», cortou violentamente a



—  19

montanha que. se elevando na outra margem com 
os nomes de serra do João do Valle e serra da 
Acauan, vai prender-se, ern declives suaves, á cha
pada de S. Sebastião.

A serra de S. Anna, de um lado, as serras 
da Carneira e do Teixeira, do lado opposto, for
mam um vasto semicírculo onde as aguas cavaram, 
o leito do rio Seridó e seus affluentes, constituin
do a extensa zona deste nome, cortada em linhas lon- 
gitudinaes por muitos esporões da Borborema que cor
rem parallelos ao planalto, com os nomes de serra da 
Carneira, serra do Periquito, Alto do Chapeo, ser
ra do Maribondo, serra do Ermo, serra do Bico, 
serra do Maracajá, serra da Puridade, serra das 
Umburanas, serra da Acauan, serra da Dorna, Ser
ra Vermelha e serra dos Brandões, nos municípios 
de Jardim do Seridó, Acary e Curraes Novos, ser
ra da Formiga, serra da Forquilha, serra de S. 
Bernardo, serra do Cavalcanti e Serra Negra, nos 
municipios de Flores, Caicó e Serra Negra.

Da vertente leste da Borborema destaca-se o 
contraforte da serra de S. Bento que, por meio de 
esporões e bossas graníticas isoladas, confunde-se 
com os taboleiros do agreste, nos municipios de S. 
Cruz, Nova Cruz, S. Antonio, S. José de Mipibú e 
Macahyba.

No divortium aquarum, entre as bacias do «Cea- 
rá-mirim» e do «Assú», corre um contraforte pouco 
elevado, sem saliências notáveis, até as immedia- 
ções do pico do Cabugy, que se ergue abrupta e 
isoladamente, culminando no systema orographico do 
Rio Grande do Norte, a uns 800 metros de altura, 
ladeado, ao sul e ao norte, pelos picos do Bico da 
Arara e do Caracará, com a mesma forma cônica.

O massiço vai morrer na costa do mar> com o 
nome de Serra Verde, formando ao longo da costa, 
entre os municipios de Touros e Macau, uma espe- 
cie de muralha de pequena altura.

Alem de outras particularidades neste systema 
orographico, é digna dc nota a symetria dos espo
rões que do nó da serra do Doutor se destacam 
de um e outro lado, correndo parallelos e forman
do as pernas de um immenso H. Os cabeços que 
se elevam isoladamente na vertente oriental da
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Borborema teem, quasi todos, a forma cônica. A 
serra do Cuó, junto á cidade do Assú, isolada na 
extensa planície de alluvião, apparece como os res
tos da colossal barragem que. em remotas épocas 
do período geologico, reteve, talvez, naquelle ponto as 
aguas do grande rio, que desciam torrencialmente do 
planalto da Borborema. No municipio de S. Anna do 
Mattos, ergue-se do taboleiro um grupo interessan
te de grandes moles de calcareo branco, elevando- 
se a grande altura, com os nomes de Lage, Serra 
Branca, e serra da Pindoba, terminando, esta ultima, 
em um caprichoso rendilhado de pedra, que serve' 
de moldura a um exquisito e frondoso palmeiral 
vegetando curiosamente numa depressão daquelle 
bloco calcareG,

PDTAMOLOGIA

O supprimento das aguas correntes no Rio Gran
de do Norte está intimamente ligado á configura
ção do solo e obedece a trez regimens distinctos : 
rios que descem da Borborema e da chapada do 
Apody, rios que nascem nas catingas e rios que 
promanam dos taboleiros arenosos da zona do agreste.

Somente estes últimos são perennes ; todos os 
outros são sulcos cavados nas terras por onde as 
aguas escorrem torrencialmente durante a estação 
das chuvas.

Observa-se nos cursos dagua do Rio Grande do 
Norte a particularidade de serem mais ou menos 
parallelos quasi todos os rios que descem da ver
tente oriental da Borborema, formando bacias es
treitas ; terem, os que descem da vertente Occiden
tal do planalto, bacias hydrographicas circulares, que 
se vão estreitando nas proximidades da embocadu
ra j terminarem todos os rios em valles, maiores 
ou menores, formados pelas alluviões acarretadas 
da montanha e do taboleiro ; valles de terras mis
turadas ou massapé, nos rios da montanha e da 
catinga ; valles de paul nos rios do taboleiro areno-
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so e nos de montanha que atravessam esse ta- 
boleiro.

Dos rios de montanha o mais importante é o 
«Assú», que corre até o povoado de S. Rafael com o . 
nome de “rio das Piranhas” (13 a ); porém é este um 
curso d’agua eommum ao Estado da Parahyba, como 
o é também o «Curimataú». Dos rios propriamente 
do Rio Grande do Norte, o maior, pelo seu curso, é 
o «Mossoró», que corre separando os planaltos da 
Borborema e do Apody, com este ultimo nome, até 
transpor a «Passagem Funda», na chapada de S. Se
bastião.

Os outros rios que se lhe seguem, pela impor
tância do seu curso, são o «Potengy», o «Ceará-mi- 
rim», o «Trahiry» e o «Curimataú».

Os rios da catinga, que drenam as aguas do 
sopé do planalto da Borborema formam bacias se
cundarias, ordinariamente de poucos affluentes, cor
rendo para o mar, até se confundirem, ás vezes, 
junto á embocadura, com os grandes rios da mon
tanha. É assim o «Upanema», que poderia ser con
siderado um affluente do «Mossoró , si o exame do 
seu curso e da sua formação não viesse demons
trar que elle só tem de commum com aquelle rio 
o despejo no mar, que não se tornou differente 
devido certamente á barragem que, por muito tem
po, prendeu as aguas antes de as communicar com 
o Oceano. O rio “Salgado” também obedece ás mes
mas condições, que habilitam a consideral-o um rio 
independente da bacia do “Assú». Os rios “Jundiahy” 
e “Jacú”, que nascem nas catingas do sopé da ver
tente oriental da Borboremar obedecem ao mesmo 
regimem e, nas embocaduras, confundem suas aguas, 
o primeiro, com as do «Potengy» e o segundo com as 
do «Trahiry». Somente o- rio “Guajú” tem um curso 
definido e vae directamente ao mar, sem se con
fundir com qualquer outro rio.

Dos rios que promanam do taboleiro e cor
rem para o mar em ffletes dagua, raras vezes de 
mais de um affluente, o mais importante, pelo seu

(1 3 a )  O rio A9sú toma. no seu curso medio, o nome de “Rio das Pira
nhas", devido ao polxo deste nome. especle de «tubarlo» d'a*ua doce, uuu 
aljunda nos poços do leito  do mesmo rio.
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eurso, é o “Maxaranguape”, seguindo-se-íhe, pela 
ordem da situação, de norte a sul, o “Touros”, o 
‘Rio do Fogo”, o “Punahú”, o “Pititinga”, o “Agua 

Azul", o “Redinha”, o “Pitimbú”, o “Cajupiranga”, 
o “Baldum”. o “Catú” e o “Pequiry”. (14).

O rio Assú nasce nos limites da Parahyba com 
o Ceará, no município de Conceição do Piancó, no 
divortium aquarum das bacias do «Jaguaribe» e de 
vários affluentes do «S. Francisco* numa depres
são do massiço central que forma o nó donde se 
desprendem os planaltos do Apody e do Araripe. 
e corre na direção de nordeste, com o ncme de 
«Piancó», drenando as aguas da bacia circular limi
tada pelas se»ras de S. Catharina e serra do Me
lado, rompendo-a no boqueirão da Curema e seguin
do na mesma direção, até receber, pela margem 
esquerda, abaixo da cidade de Pombal, o “Rio do 
Peixe". Depois da confluência do “Rio do Peixe”, 
toma o nome de “Rio das Piranhas” (15) e corre 
em um valle estreito que marca o limite das ba
cias gemeas do seu curso superior até se alargar 
novamente, para a direita, com as bacias da zona 
do Seridó, cujas aguas são drenadas pelo «Espi
nharas* e pelo «Seridó*. Nesta parte do seu per
curso, o «Piranhas» vai quasi solapando os contra
fortes do planalto, de modo a só receber affluen
tes de importância secundaria, como os riachos do 
«Jericó* e dos «Porcos». Depois de receber as aguas

( U )  A 1*0» **•*•*! * LiAu ■ I. para ita ltfn tr  on cu rv*  4 'w a »  no Rio Gran
ita do Norte. nlí» * •  na* ioijjis iw  I111oral * «kj

Nn sertão, onde nflo ha curso* (Pngiia uornnnes porem alniple» escoadou
ros das aguas pluviaos. chama-ase “ rio ”  an curso U'agua de ce rla  extonsQo. 
fundo m ais ou menos plunn, coberto de areia fina, •j 1'** conserva a hunit- 
d ade, fuesmo na eivxia da sccca. ladeado de varzeas mala ao menos largas 
o riacho“  (• um rio  menor, com o fundo formado de ire la  grossa v As ?e- 
zes, de hpIxoh rolados, mais ou menos desigual com sem varzeas late- 
raes. conservando pouca ou nenhuma hum idade im subsolo ; o corrugo”  ( ' 
o affluente do r la rh o  <jue forma os prim eiros sulcos doa fraldas da mon
ta o ha ou das cnllinns, sem várzeas de especio algum *.

No l.ttom l, rhania-se riu" ao n ir»- il ngu« ijur do anrtfio p lam - 
ÍH‘m ao curso d'agua perorne oue promana do tatariolro arenoso, quando 1-.1 
tem uma cerla extensfio. O filete d ’agna, dlgâmfw Ha udhi- m de uma légua 
rle oxtrnsfio, cham a-se “corrente" o □ aue brota, As vezeg, uo meio de uma 
viirzea toma o nome de “olheiro'".

jll5) A lg u m a s  c a r t a s  dfio o nom e dn ' RD» d«° T i r a n h a s '1 ao c u r s o  s u 
p e r io r  do  'R io  do  Peixe", o a u e  a nosso v e r  c o n s t i t u o  u m  e r r o  g e o g r a p h l -  
co. SI fosse a ss im ,  o " R io  do P e ix e "  s e r ia  o  c u r s o  s u p e r io r  p r inc ipa l  do 
“ A hsií” . nas  su as  na scen te s ,  o a u e  »ae de  M im nil ro  á  const ituiV&o p h y s lea  
do so lo  « ao r e g lm c m  d a s  a g u a s  a u e  c a v a r a m  o  tnlwnff  do r io  n a  p a r t e  c e n 
t r a l  da  bacia.  A d e n o m in a ç ã o  u s u a l  de “ Rio  d*s  P i r a n h a s ” c o m eça ,  a i n d a  
hoje ,  depois  d a  c o n f lu ê n c ia  dos  dois  rW« o o u e  ^ i á  do acco rdo  com o e le 
m e n to  hlf ltor lco d a  a n t ig a  divlsfio  t e r r i t o r i a l  «m r I- i l>. no d o m ín io  co lo 
n ia l .  h a ^ i a  a r i b e i r a  d a s  P i r a n h a s ,  a r ib e i r a  de l*iancd e a r ib e i r a  do  r io  

d o  Pe ixe
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do «Seridó», a bacia do «Piranhas» estreita-se no
vamente, de um modo muito sensível, até romper 
a serra de S. Anna, no logar «Estreito*, onde um 
pouco abaixo, toma o nome de Assú, formando, 
até a embocadura, o grande e extraordinário valle 
de terras de alluvião cobertas de carnaubaes, de 
uma uberdade assombrosa. (16)

Nesta parte do seu curso inferior, o «Assú» re
cebe, á esquerda, o rio “Paraú” e, á direita, os 
riachos do “Adequê”, das “Poças'-, de «S. Antonio», 
do “Curral Novo”, os rios do “Caraú” e “Rio do 
Meio”. Depois da confluência deste ultimo rio, o 
«Assú» corta o valle, sem ter um curso ainda bem 
definido, impelindo para o mar a molle colossal» 
de suas aguas, que vão espalhando as alluviões no 
delta, de uma largura considerável, e cavando ao 
sabor da correnteza e das enchentes, braços ou 
bocas, que mudam frequentemente (17). O braço 
principal, considerado o talweg do rio, é o em cuja 
margem direita fica situada a cidade de Macau. (18) 

Até a confrontação da cidade do Assú, o rio 
tem um curso mais ou menos definido, com um 
leito de areia fina e barreiras pouco elevadas. Na 
varzea do lado direito, ergue-se a serra do Cuó, que 
admittida a hypotese da represa antiga das aguas

( 1C ) No lognr “ E s t r e i t o ” , o rio  co r tou  a m o n ta n h a ,  n u m  esforço  Mi- 
lossa l  de  suas  aguas ,  a b r in d o  u m a  passagem  e s t r e i t a  «obre ped ra s ,  uue  se 
p r e s t a  a n in a  das  m a io re s  b a r r a g e n s  da  bac ia  desse rio. r e p re s an d o  as aguus  
n u m a  g r a n d e  extensf lo ,  a té  i>erto fia c idade  dü P o m b a l ,  s e rv in d o  c a ra  
r i c a r  o  v a l ln  c h a m a d o  d o  Assú.  une ,  lo to  (jue o rio t r a n s p õ e  a  m o n ta n h a ,  
cnmoçfl a sc a l a r g a r .  p ro n u n c la n d o - s o  na povo&Ç&o do ■ KaTaúl, fio m u n i 
c íp io  do  H, A n n a  do M a t t o s . e  dononvolvcndo-so  n u m a  e x t e n s a  p lan íc ie  de c e r 
na de dozosels  logoas,  co tx í r ta  de c a r n a u b a e s ,  a lá  o p o r to  de U fr i c in a s  
iinde e n c o n t r a  a a g u a  d o  m a r ,  ijue sobe a té  ahl em cam lidas ,  c o n s t i tu in d o  
a r n f l t í i  da s  s a l i n a s  fie Macau.  . u . . .  , ,  .

<i a n c r l a d o  fio ' E s t r e i t o ”  fica  pe r to  d a  povoaçf to de H. Miguel  de  j u 
c u r u t u ,  no  m u n ic íp io  do Caicd,

D u r a n t e  u esL&Ç&o In v e rn o s a ,  a u n n d n  o rln  Assn  desce com u m a  e n 
c h e n t e  r e g u la r ,  ns c a n o a s  snls^m r e g u la r m e n te  a te  S. liafQCl.

( 17 ) A p a r t i r  da  c id a d e  do Assú ,  o rio  r i o  tem  m ais  um  c u rso  d e 
finido. perdondo-sf t em  v a r lo s  braços  ou canaes  ou o  c o r t a m  a e x t e n s a  p l a 
n íc ie  do  va l le .  f o r m a n d o  Ilhas,  sl ass im  c h a m a r m o s  as e lev açõ es  de t e r r e 
no u n e  ficam a secco  d u r a n t e  as e n c h e n te s  do *rio. Depois  du receber ,  d c Io 
lado  d i r e i to ,  a s  uguas  d o  Ulo do Melo",  e, do  lado esf jnerdo,  as a g u as  s u -  
u e r a b u n d a n t e s  da  lagoa  do  P la td .  d e l ln ea - se  o  d e l ta  c u j a  e x t r e n i I d a d e  
no r te  é o b ra ç o  c h a m a d o  do U m b u ze i ro ,  (jue d e s a g u a  no C an to  da M angue ,  
onde a cos ta  se  a l to la  um  pouco pela  v l s ln h a u ç a  ria Pon ta  do Mel ,G c u j a  e x 
t r e m i d a d e  s u l é n  b ra ç o  c onhec ido  por A m arg o so  , onde fica o pe r lo  e  c i 
d ad e  do M acau .  K n tro  esses braços  e x t r e m o s ,  c o r r e m  v a r lo s  o u t ro s ,  a lg u n s  
de c e r t a  ex tensflo ,  com o  o c h a m a d o  “ r io  d « i  Cav i i l lns“  e o das  U m b u ra n a s ,  
f o r m a n d o  u m a  reglflo r e c o r t a d a  do c a n a e s  e  s e m e a d a  de I lhas  Essos  b r a 
ços.  e m  c u r v a s  e r e c u r v a s ,  m u d a m  c o n s l a n t e m e n te  de c u rs o  o dlrcçfic, c o n 
fo rm e  o c a p r i c h o  dns  en ch e n te s

( 18 1 Nfio r e s ta  d u v i d a  que  n despe jo  p r in c ip a l  do r io  Assú é  o  b raça  
do AToargaso, o n e  b a n h a  a c idade  de M acau e  por onde se faz s e n t i r  com 
m n lo r  in te n s id ad e  a fo rçu  fias m arés .  tju&wlo, p o rém ,  as g r a n d e s  e n ch e n -
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é ainda um resto da colossal barragem que alli 
existiu em antigas épocas. O facto do rio ter, ain
da hoje, um curso irregular á juzante da serra 
do Cuó dá grande força a esta hypotese, que um 
dia a sciencia esclarecerá.

O rio das Piranhas, antes de se constituir pela 
junção dos dois braços piyncipaes do “Piancó” e 
do “Rio do Peixe”, no Estado da Parahyba, forma as 
bacias gemeas desses dois rios, limitadas pelas serras 
de Jabitacá, Baixa Verde, Pintada, Araripe, ao sul ; 
Apody, serra do Padre, serra de Luiz Gomes, ser
ra da Barriguda, a oeste e a norte, e separadas 
entre si pelas serras do Vital e S. Catharina.

O rio “Piancó” é formado pelos rios “Genipa- 
po”, “Gravatá” e “Piancó” propriamente dito, que 
teem todas as suas cabeceiras na divisa de Per
nambuco com a Parahyba, «tão distantes porém 
uma da outra ( ao menos 150 kilom. ) que o seu 
regimen de chuva annual é diverso». (19) No bo
queirão da Curema, seis legoas abaixo da villa de 
Piancó, (20) corta a serra de S. Catharina e, um 
pouco mais abaixo desse boqueirão, recebe o rio 
«Aguiar», unico affuente da margem esquerda, 
que corta também a serra de S. Catharina no bo
queirão da Mãe d’Agua, visinho do boqueirão da Cu
rema. (21)

O “Rio do Peixe” nasce na serra do Padre, rece
bendo, pela margem esquerda, grande numero de pe
quenos riachos que descem das serras de Luiz Go
mes e da Barriguda e, pela margem esquerda, os 
riachos da «Matta Fresca», da «Gangorra», das «Pi
ranhas» e do «Riachão», e confluindo com o rio «Pi-

ro m iw m -so  ou - 
Dara  ellea  a c u r 

tes nSn carregam os entulhos depositados no fundo do rto, 
tros tiraços, ás vezes do maior profundidade, chamando p'i 
ranteza das grandes enchentes.

( 10) R. CRÃNDÀLL— Obra citada. Pag:, M.
(2 0 )  As rochas do boquelrgo da Curema s&o os aronltesda serio "Cea 

rá” . era poslçáo vertical', formanrtu, ao que parece, excellentc fundacfc 
para uma repreza. O boquelrSo tem perto de 40 m. de largura no fundo dt 
leito do rio e deve ter uma oxtonstto entre 180 X. 200 m. ao loniro do altt 
de u m a  pa rede  de 30 m.

( 21) O rio «.Vituiar» tem suas caliocelras entre as do rio e as do Ha- 
clio das apiranhas», de la a 17 lejroas da Curema. Seu leito tem um decli
ve multo pronunciado e o valle do rio 6 estreito e pedregoso a inlirar nnl» 
volocldudo das acuas. O boquelrgo, chamado da Mae d'A cua á ta lvez t* 
todas as localidades do sertgo do norte, observa li. CKANDALL a melhor 
situada para uma barragem, tanto pelo que respeita as fundações com as en
costas. A barragem n ío  teria mais de 20 m. de largura na base as en
costas. erguendo-se quasi vertlcalm cnte por certa distancia vâo depois alnrcan- 
do-so ligelram ente de modo que, a 30 m. acima do nivel da airua nSu será 
muito superior a 50 metros.
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ancó» abaixo da cidade de Pombal, onde tmna o 
nome de “Rio das Piranhas”, (22) tomando, depois, 
o de “Assú”, que conserva até o mar.

AFFLUENTES DO RIO ASSÚ.—O rio das “ e s 
p i n h a r a s ” é um rio da zona do Seridó, embora não 
seja affluente do rio do mesmo nome, drenando as 
aguas da fralda septentrional da serra do Teixei
ra e correndo num valle estreito, quasi sem afflu- 
entes, até sua confluência com o «Piranhas», pou
co acima da povoação de Jardim de Piranhas, nos 
limites com a Parahyba, depois de banhar a cida
de de Patos, na Parahyba, e a villa de Serra Negra, 
no Rio Grande do Norte.

O rio SERIDÓ é o principal affluente do rio 
«Assú», formando, entre os contrafortes occidentaes 
da Borborema, uma grande bacia circular de cerca 
de 30 legoas de diâmetro. Nasce na serra do Cha- 
péo, no planalto da Borborema, Estado da Para
hyba, e corre—quasi sempre na direção de oeste— 
até abaixo da cidade do Caicó, onde inflecte-se 
para nordeste até desaguar no “Rio dasf Pira
nhas”, na fazenda Caes, depois de um curso de 
mais de 30 legoas. (23) Drenando por meio dos ria
chos da «Malhada Grande», «Seridó», «Carnaúbas, 
«Olho d’Agua», e «Cornichauá» uma boa parte da 
vertente occidental da Borborema, na bacia supe
rior formada entre vários contrafortes do planaito, 
o rio «Seridó rompeu violentamente a montanha 
no logar Boqueirão, acima da povoação de Pare
lhas, no município de Jardim do Seridó. (24) Do bo-

(2 2 ) O rio Piranhas Lem uma largura .ím-IU  de Ml m. r no cm  1 , nr 
ferlor em que toma o nomn de Assú. essa largura choga aló um kilometro.
0  leito  é de areia fina m isturada com terra» de alluvl&u, dando excellen- 
tes «vas antes» As barreiras do rio silo. em geral, halt»« ■ na- gra n d «  en 
chentes, o rio translwrda liara as varaeas, mumiand» ■- as vezi>~ cm uma
1 a rg u it <*» legoas

O curso do rio Assú n lo  está  liem calculado, sendo estim ado geral- 
mento em mais de 120 legoas.

( 23) Ha quem considere o rln “ Acauan" como o curso principal do rlo 
«Seridó». porem um estudo mais atten lo do curso desses dois rios mostra qua 
o «Seridó» 6 o rlo que corre ao o .-c .tn d »  grande had a da zona do Seridó, for
mando o centro de docllvldade principal dessa bacia no seu curso que tem  
uma dlreyfio uniforme de le.tr a caalx. O «Acauan» é  o seu principal af
fluent* . o qui- • un— nia m m .- ■>xiai..|n no desenvolvim ento do seu curso 
darliki « .m enu1, a bimbo ver. i  c l.iu m stanrla  il* n lo  ter podido nmiie-r a 

i n.- .lan h a  rm linha direita, n m o  f- o «» .,  drt». u n d o  for'-.Ju a (J-at rer 
uma longa curva, do Plculiy ató a Aba da Cerra Hl n «Ae-.iiiu» tivesse um 
curse directo, co rto  o «Seridó». *ua extensd «cria menor

„ » M l  No boq leirfto de Parelhas, cerca de 20 kilometros da cldude do 
Jardim, acima da povoayfto de Parelhas, o rlo «Seridó», com uma largura



queirão de Parelhas o rio deslisa em terreno pou
co accidentado, recebendo, pela margem esquerda, 
entre Parelhas e a cidade do Jardim, os grandes 
riachos dos «Quintos» e «S. Bento», na cidade do 
Caicó, o rio «Barra Nova»,e, antes de sua confluên
cia com o Piranhas, o rio do «Sabugy». Pela mar
gem direita, recebe o rio da «Cobra», na cidade 
do Jardim, o rio «Acauan»,--que é o seu principal 
affluente,—uns dez kilometros abaixo da cidade do 
Jardim, o rio «S. José», á meia distancia entre as ci
dades de Jardim e Caicó, o rio «Pedra Branca», 
abaixo da confluência com o «Sabugy», sem fa
lar de muitos outros riachos.

O rio ACAUAN tem suas cabeceiras na mes
ma chapada em que nasce o braço principal do 
«Seridó» e apresenta um curso caprichoso e irre
gular, no qual se nota o grande esforço das aguas 
para romperem a montanha e se espraiarem no 
terreno plano. Depois de constituído seu curso su~ 
perior, o «Acauan» corre com o nome do rio do 
cPicuhy» na direcção de norte, entre a serra do 
Cuité e os contrafortes lateraes da Borborema, na 
divisa com a Parahyba, até o pé da serra das Um
buranas, no município de Curraes Novos, onde en
contra o rio «Mulungu», que vem da serra do Dou
tor, na direcção do sul. Ahi, dá-se um curioso acci- 
dente geographico : os dois rios, confluindo testa 
a testa, tomam bruscamente a direção de oeste e 
cortam a serra das Umburanas, quasi a prumo, no 
boqueirão da Aba da Serra, (25) penetrando no vai-
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du 35 a 40 m o tro s ,  co r to u  p e r p e n d lc u l a r m e n t e  u m a  U nha  do ln s t ru s õ es  g r a 
n í t icas  cjue f o r m am  o lim ito  Occidenta l do  p l a n a l t o  da  B o rb o re m a  flcnmln 
a leste, d e s ta  Unha de co l l lnas ,  u m  l a rg o  v a l le  a ch a tad o ,  de  15 a 20 k l lom e-  
t i oh de ex tensf ln  e  2 a 3 de  la rg u ra .  Neste  Donto, o r l o  «Serldd» reort** 1 o  r in 
cho do  «Olho d Agua>,  fjue t e m  s u as  cat>eeelras  c e rca  de o i to  legnns iJn ttn-
ouelr fin  ,

0  dr.  O o n d a l l ,  uue  fez u m  lige iro  r e c o n h ec im e n to  do bouuelr&o de  
P a re lh a s ,  a ch o u - o  um  p o n to  n a t u r a l m e n t e  Ind icado  p a ra  u m a  g r a n d e  b a r 
ra g e m  de 2ú m e t ro s  de a l t u r a ,  com  s a n g r a d o u r o  ao lado, por  u m a  a b e r t u 
r a  ba ixa ,  a um  k i lo m e t ro  ao su l  do Ixxiuelrfio, fo r m a n d o  u m a  renre^n ••'•ni 
c ap a c id a d e  p a ra  300,000.000 de m e t ro s  cú b ico s  rTauua,  o fjue s e r ia  h a s ln n te  
pu ra  a Ir ilgayfto s y s t e m a t l c a  de 7000 h e c t a r e s  de t e r r a s  de varzeu  á Juzan-  
te  d e s ta  b o r r a r e m ,  c u j o  cusLo nfln c h e g a r i a  ta lvez  a 2.000:000*000 c o m p re h e n -  
d ld a s  as o b ra s  de  Irr lgaç&o,

1 23 W l tprvjuHr&ii Ha Afea d» J fem , na il%* I'mburvna* á um
cu r io s o  acc ldon te  gen g rap h lco  m o s t r a n d o  a ncçfto das  a g u as  sobre  ■ m o r  
t a n h a .  i]ue anu i  a g i ram ,  nfio por m e lo  da  erosflo. porôm por a r ro m l tn m p n ín  
A dlrecçflo  c o n v e r g en te  dos r io s  «IMcuhy» e  «M ulungd»  e o u t ro s  r ia ch o s  d e 
m o n s t r a  c l a r a m e n t e  une,  p o r  m u l t o  tem po,  a s e r r a  das  U m b u r a n a s  serv iu  
de b a r r a g e m  a u m  g r a n d e  lago. As aguas  do rio Totorri, c e rca  de d u a s  l r -  
gnas  a oeste  d a  s e r r a  das  U m b u r a n a s ,  e r a m  taml>em b a r r a d a s  pe la  s e r r a
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le da Acauan, tujo nome o rio toma. Depois de 
receber, á direita, as aguas do rio «Totoró>, que 
drena em vasta bacia hydrographica as vertentes 
meridionaes das Serras do Doutor e de S. Anna, 
deslisa, em declive pouco pronunciado, no valle da 
Acauan, tomando então a direção de sudoeste, que 
conserva até a confluência com o «Seridó», no lo- 
gar chamado Barra do Moraes. Depois da conflu
ência como o «Totoró», o «Acauan# atravessa o val
le circular do mesmo nome, de umas trez legoas 
de largura e transpõe o boqueirão das «Garga
lheiras» ( 26 ) trez kilometros acima da cidade do 
Acary, onde rompeu a montanha de modo differen- 
te do da serra das Umburanas. Abaixo da cidade 
do Acary, recebe, pela margem esquerda, os rios do 
«Ingá* e da «Carnaúba», que, descendo da Borbo- 
rema na direção de oeste, romperam igualmente 
o montanha em boqueirões profundos.

O rio S. JOSÉ é o escoadouro das aguas da 
vertente meridional da serra de S. Anna, onde tem 
suas cabeceiras, uns 20 kilometros acima da villa 
de Flores, formando uma bacia hydrografica limi
tada pela serra de S. Anna, ao centro, a serra da 
Formiga, a oeste, e a serra da Dorna a leste. 
Depois de receber muitos tributários,—todos com

dn  A c au a n .  onde  a b r i r a m  depo is  o l>oouelrSc de Z n n g a r d h  os. As n g u a s  d e s 
t e  s e g u n d o  lai/o chegH vnm a lô  o  sopé Occidenta l  d a  s e r r a  das U m b u r a n a s ,  quu 
s e p a r a v a  a ngua  dos dois  lagos , porõm n&o podia v e d a i1 a Inf lHraç&o ixir b a i 
xo da  m o n t a n h a  R om pido  n ltoqucIrfLa de Z anga ro lhns ,  as a g u as  do lago 
a le ste  tia s e r r a  das U m b u r a n a s ,  Infl ll ra n d o -s e  na base  da m o n ta n h a  f u r a 
ra m  nhl u m  g r a n d e  tu n e l  r u jn  nnoboria  s u p e r io r  a b a t e u ,  sendo os t e r r a s  le- 
vQdoH pela  c o r r e n te z a .  E s ta  h.vnotosn ex p l ic a - se  a in d a  pelo fac to  de todos  
os o u t ro s  ItoouelrÕes a b e r to s  pe las  e rosões  t e r e m  n fn rm u  de um  V. m o s 
t r a n d o  p e r f e l t a m e n to  a ba ixa  por  onde as Qguns se d e s p e ja ra m ,  ao passo 
que  o Iroinel rf io  da  Aba  da  S e r r a  é v e r t i c a l  e a m o n t a n h a  nSo a p re se n ta  
n e n h u m  p on to  baixo,  de modo que ,  n c e r t a  d i s ta n c ia  nflo se  iiercetic n e.x- 
Is tenc la  d e s ta  pa ssagem  a t r a v e z  de um n  a l>ertu ra  do uns  q u a t r o  k i lo m e tro s  
de extansfic  <

(2ti) O troouelrfio rins « f ia r a a lh e l r a s i ,  oue  fecha  ao sul o v a l le  ria A cau -  
an ,  fica  s i tu a d o  a t rez  k i lo m e t ro s  «1 a c id ad e  do A c a ry  e  fo rm a  um  curioso  
a p e r t a d o  de p ed ra s  com 25 m e t r e s  de  l a r g u r a  na base, por o n d e  o r io  de s 
poja suas  aguas ,  com  n m a  g r a n d e  ve loc idade  E s te  lncnl. n a t u r a l m e n t e  In
dicado p a ra  u m a  g ra n d e  bo rrag em !  foi a p ro v e i ta d o  pelo G o v e rn o  da  Unlfin 
uuc  a ll l p ro iec tou  e e s tá  co n s t ru  Indo o acude  « G a rg a lh e i ra s»  por melo  de 
u m a  b a r r a g e m  v e r t e d n u r o . d e  35 m e t ro s  de a l t u r a  o 112 m e t ro s  de extensf lo  
no a lto .  te n d o  c ap a c id a d e  p a r a  a r m a z e n a r  75.000.0011 de  m e t ro s  cúbicos  d a g u a .  
com  u m a  b ac ia  h y d r a u l i c a  de 11 k i lo m e tro s  de extonsfio e 1571 h e c t a re s  de 
Ixias t e r r a s  p a ra  n a g r i c u l tu r a ,  ten d o  a inda  a I r r lgqr .  a Ju san te ,  cerca  de 
lOilO h ec tn re s  de  t e r r a s  Ig n a lm e n te  luias

As o b ra s  do açude  fo r am  o rçarias  em 1,035:410|500.
A g ra n d e z a  da  bac ia  h y d r a u l t c a .  oue t e m  cerca  24C.flOfl hec tn res ,  g a rn u  

te a s e g u r an ç n  dn v o lu m e  d a g u a  necessá r io  p a ra  e n ch e r  o açode  em  t r e 2 
a n n o s  c onsecu t ivos  rio Inve rn o ,  mesm o q u e  a h a r r a g e m  se ja  e l e v a d a  n 37 
m e t r o s  de a l t u r a ,  nug m o i i tan d u  a c ap a c id a d e  dn reproza  p a ra  414,000.00(1 de 
m e tro s  cúbicos,
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queirão de Parelhas o rio deslisa era terreno pou
co accidentado, recebendo, pela margem esquerda, 
entre Parelhas e a cidade do Jardim, os grandes 
riachos dos «Quintos» e «S. Bento», na cidade do 
Caicó, o rio «Barra Nova», e, antes de sua confluên
cia com o Piranhas, o rio do «Sabugy». Pela mar
gem direita, recebe o rio da «Cobra», na cidade 
do Jardim, o rio «Acauan», - q u e é o  seu principal 
affluente,—uns dez kilometros abaixo da cidade do 
Jardim, o rio «S. José», á meia distancia entre as ci
dades de Jardim e Caicó, o rio «Pedra Branca», 
abaixo da confluência com o «Sabugy», sem fa
lar de muitos outros riachos.

O rio ACAUAN tem suas cabeceiras na mes
ma chapada em que nasce o braço principal do 
«Seridó» e apresenta um curso caprichoso e irre
gular, no qual se nota o grande esforço das aguas 
para romperem a montanha e se espraiarem no 
terreno plano. Depois de constituído seu curso su-* 
perior, o «Acauan» corre com o nome do rio do 
«Picuhy» na direcção de norte, entre a serra dq 
Cuité e os contrafortes lateraes da Borborema, na 
divisa com a Parahyba, até o pé da serra das Um
buranas, no município de Curraes Novos, onde en
contra o rio «Mulungú», que vem da serra do Dou
tor, na direcção do sul. Ahi, dá-se um curioso acci- 
dente geographico : os dois rios, confluindo testa 
a testa, tomam bruscamente a direção de oeste e 
cortam a serra das Umburanas, quasi a prumo, no 
boqueirão da Aba da Serra, (25) penetrando no val-

de 35 a 40 metros, cortou perpendlcularmente uma linha do Instrusõos gra- 
nltlcas que formam o lim ite Occidental do planalto da Borhorema, ficando 
a lesto desta linha de colllnas, um largo valle  achatado, do 15 a 2Ú kilom e
tros de extensfio e 2 a 3 do largura. Neste ponto, o r lo  «Horldd» recehe o ria
cho do «Olho d’Agua», que tom suas caltecelras cerca do oito legoas do Hó
quei t fio. i

O dr. Crandall, que fez um ligeiro reconhecimento do Ijoquelrfio de 
Parelhas, achou-o um ponto naturalm ente Indicado para uma grande bar
ragem de 25 metros de altura, com sangradouro ao lado, por uma abertu- 
ra baixa, a um kilometro ao sul do Iwquelrfio, formando uma represa com  
capacidade para 300,000.000 de metros cúbicos d'aqua. o quo seria bastante 
para a lrrlgaçfio systom allca de 7000 hectares do terras de várzea à  juzan- 
to desta barragem, cujo custo nfio chegaria talvez a 2.000?OOOIOOU comprehen- 
dldas as obras de lrrlgaçfio,

(25) O boquelrfio da Aba da Serra, na serra das Umburanas A um 
curioso accldente geographico, mostrando a acçfio das aguas sobre à mon
tanha. quo aqui agiram, nfio por melo da erosfio, porím por arrombamento 
A dlrecçfio convergente dos rios «Picuhy» e  «Mulungil» e outros riachos de
monstra claram ente que, por multo tempo, a serra das Umburanas serviu  
de barragem a um grande lago. As aguas do rio Totord, cerca de duas lo- 
goas a oeste da serra das Umburanas, eram lambem barradas pola serra
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le da Acauan, tujo nome o rio toma. Depois de 
receber, á direita, as aguas do rio «Totoró», que 
drena em vasta bacia hydrographica as vertentes 
rnerjdionii.es das Serras do Doutor e de S. Anna, 
deslisa, em declive pouco pronunciado, no valle da 
Acauan, tomando então a direção dc sudoeste, que 
conserva até a confluência com o «Seridó», no lo- 
gar chamado Barra do Moraes. Depois da conflu
ência como o «Totoró», o «Acauan# atravessa o val
le circular do mesmo nome, de umas trez legoas 
de largura e transpõe o boqueirão das «Garga
lheiras» ( 26 ) trez kilometros acima da cidade do 
Acary, onde rompeu a montanha de modo differen- 
te do da serra das Umburanas. Abaixo da cidade 
do Acary, recebe, pela margem esquerda, os rios do 
«Ingá» e da «Carnaúba», que, descendo da Borbo- 
rema na direção de oeste, romperam igualmente 
o montanha em boqueirões profundos.

0  rio S. JOSÉ é o escoadouro das aguas da 
vertente meridional da serra de S. Anna, onde tem 
suas cabeceiras, uns 20 kilometros acima da villa 
de Flores, formando uma bacia hydrografica limi
tada pela serra de S. Anna, ao centro, a serra da 
Formiga, a oeste, e a serra da Dorna a leste. 
Depois de receber muitos tributários,—todos com

• i;* A c au a n ,  onde  a b r i r a m  depois1 o boquelrf io  de Z a n g a r e lh a s  A s  a g u a s  d e s 
iti s e g u n d o  lag o  c h e g a v a m  a t é  o sopé  Occidenta l d a  s e r r a  das  li m h u ra i ia s .  quu 
s e p a r a v a  a a g u a  dos  dois  lagos ,  p n ròm  n5o ondia v e d a r a  i n f i l t r a ç ã o  p o r  hai-  
xo d a  m o n t a n h a .  R o m p id o  o lx>queirfLo de Z a n g a re lh a s ,  as a g u as  do lago 
a les te  d a  s e r r a  d a s  U m b u r a n a s ,  i n f l l l ru n d n - se  na base  da  m o n t a n h a  f u r a 
r a m  ahl u m  g r a n d e  tu n e l  d u ja  nl)olK)dii s u p e r io r  a b a t e u ,  s en d o  as t e r r n s  le 
v a d a s  p e l a  c o r r e n t e z a .  E s ta  h y p o te s o  e x p l ic a - s e  a in d a  pe lo  fac to  de todos  
o s  o u t ro s  iKJíjuelifies a b e r to s  p e la s  e ro sões  t e r e m  a fo rm a  de um  V, m os 
t r a n d o  pe r  fel t a m e n te  a lialxa por  onde  as  a g u as  se d e s p e j a r a m ,  ao passo  
o u e  o Ijoauelrf io da A ha da  S e r r a  õ v e r t i c a l  e a m o n t a n h a  nfio a p r e s e n ta  
n e n h u m  pon to  ba ixo ,  de m odo que ,  a c e r t a  d i s ta n c ia ,  nao  s e  pe rcebo  a e x 
is tênc ia  d e s t a  p a ss a g em  a t r a v e z  d e  u m a  a b e r t u r a  de  u n s  q u a t r o  k i lo m e t ro s  
de extens&o i *

(2tí) ü  boquelr fio  d a s  « G arg a lh e i ra s» .  q u e  fecha  ao su l  o v a l le  da  A c a u 
an ,  fica  s i t u a d o  a t re z  k i l o m e t r o s  ria c id ad e  do A c a r y  e fo r m a  u m  cu r io so  
a p e r t a d o  do p e d ra s ,  c o m  25 m e t r e s  de l a r g u r a  na base ,  po r  onde  o rio d e s 
pe ja  s u a s  aguas ,  com  u m a  g r a n d e  v e loc idade  E s t e  local,  n a t u r a l m e n l e  I n 
d i c a d o  p a r a  u m a  g r a n d e  b a r r a g e i rp  foi a p r o v e i t a d o  pelo  G o v e r n o  da  Unilio 
o u e  a111 p ro je c to u  e e s t á  c o n s t r u i n d o  o açu d e  « G a rg a lh e i r a s»  por m e lo  de 
u m a  b a r r a g e m  v e r t e d o u r o . d e  35 m e t ro s  de a l t u r a  e  112 m e t r o s  de extensfio  
no a l to ,  t e n d o  c ap a c id a d e  p a r a  a r m a z e n a r  75.üüfl.OOfl de  m e t r o s  cúb icos  d a g u a  
com u m a  b ac ia  h y d r a u l l c a  rle 11 k i lo m e t ro s  de ex tensf io  e 1511 h e c t a r e s  de 
b oas  t e r r a s  p a r a  a a g r i c u l t u r a ,  te n d o  a in d a  a i r r i g a r ,  á J u s a n te ,  c e r ca  de 
1000 h e c t a r e s  d« t e r r a s  I g u a l m e n t e  boas.

As o b ra s  do  açu d e  f o r a m  o r ç a d a s  em  1.035:4iU®õ()0.
A g r a n d e z a  d a  b ac ia  h y d r a u l l c a ,  u u e  t e m  c e rca  240 0 00 h e c t a r e s ,  g a r a n 

te a s e g u r a n ç a  do  v o lu m e  d ’a g u a  nece ssá r io  p a r a  e n c h e r  o a ç u d e  e m  t rez  
a n n o s  c o n s e c u t iv o s  do In v e rn o ,  m e sm o  q u e  a b a r r a g e m  ae ja  e l e v a d a  a 37 
m e t r o s  de a l t u r a ,  a u g m m i t a n d a  a c a p a c id a d e  da  r e p ro z a  p a r a  414 000 00a d« 
m e t ro s  cubleos,
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excellentes varzeas para o plantio do algodão,—toma 
a direção de sudoeste, até a confluência com o rio 
«Seridó».

O rio da PEDRA BRANCA, que é o ultimo 
affluente importante da margem direita, corre en
tre as serras da Formiga e de S. Bernardo, de um 
lado, da Forquilha, do outro, em um valle estrei
to, iormando-se pela junção dos grandes riachos da 
«Dominga» e do «Alegre», e passando ao norte da 
cidade do Caieó, onde foi barrado com o açude «Mun
do Novo». (27)

O «Seridó» é celebre pelas suas “vasantes” ou 
plantações feitas durante o verão nas areias finas 
do leito do rio, que retêm a humidade e, conve
nientemente estrumadas, dão uma produção compen
sadora de batatas, capim, cereaes, etc. (28).

O rio CARAÜ nasce na serra de S. Anna, no 
divisor de aguas com as cabeceiras do rio «Poten- 
gy», e corre na direção de noroeste até a confluên
cia com o rio «Assú», uns 12 kilometros, mais ou 
menos, abaixo da povoação de S. Raphael, drenan
do a vertente septentrional da serra de S. Anna 
e dos esporões que se - desprendem na direção do 
pico do Cabugy, banhando a villa de S. Anna do 
Mattos, recebendo pequenos affluentes, por uma e 
outra margem, sendo o principal o rio «Bom Jesus,» 
que nasce no divisor de aguas com o rio do «Meio».

O RIO DO MEIO é também conhecido pelo nome

(27) Num pequeno boquelrfio aberto pelo rio Redra Rranca em arenito  
micaceo, flnam níite granulado, B kilometros ao norte da cidade do Calcd o  
Governo da ITnISo construiu o açude «Mundo Novo», barragem de torra 
tendo um núcleo central de alvenaria, de 123 metros de comprimento, 10 m. 
de a ltu ia , 28,50 de largura na base, e 5,5 m. no coroamento com uma c » .  
paçldndo de 3.000.000 m etros cúbicos, podendo Irrigar lio hectares durante 
dois annos de secca, dispondo de uma bacia hydrograDhica de OUOO hectares 
e do uma bacia hydraullca de 127 hectares

O açude foi orçado em 137:3921496.
(28) I{. Crandall, que visitou, em 1010, as vasantes do rio Borldd assim

se expressou na sua citada obra. Pag. 107; ’ “
«1’resontcmento, as vasantes do rio Acauan e do rio Sorldd sSo as me

lhores e  mais valiosas terras lavradas do interior do Rio Grande do Nor
te. e a sua fertilidade d Indicada pelo seu preço, que varia do DAmio a Bíwmtn 
o metro de frente d agua com um fundo que raramente excede de Tnn a 
100 metros. A grande fertilidade destas terras é devida á InundaçSo annual 
destes rios, durante a enchente; o como os rios sâo ambos de grando v e l 
eidade, tendo a 11 As o Serldd maior do que o Acauan. os dois trazem gran- 
do porção do terra, em suspensão, que e depositada nas vasantes nela a m a  
que sobro e l las se espalha. Rsta terra fresca servo como um adulai o mnn- 
tem a fertilidade e productlbllldado do solo, da mesma maneira que o Nilo  
no Egypto, Rodo-se também acrescentar que, quando estas enchentes occnr- 
rem extem poraneam ente, quando as culturas e s tio  ainda na terra o Acau
an o o Bcrldd podem causar numa noite prejuízos mais avultados do aue 
a som ma exigida para construir o açude em Gargalheiras” uu uur

As «vasantes» do Berldd, conforme o testem unho de um chronlsta da 
época, começaram a ser exploradas durante a secca de 1825.
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de «Patachoca», denominação do seu curso superior, 
desde as cabeceiras, num dos esporões da serra de 
S. AnriÇi, até a confluência com o chamado «rio do 
Meio», na fazenda Barra, cinco legoas abaixo da 
villa de Angicos. Este rio drena as aguas do planal
to de pequena elevação que forma as soleiras onde 
assenta o massiço da Borborema nas visinhanças da 
costa e da bacia do baixo «Assú». Antes da con
fluência com o rio «Assú», em pleno valle, subdi
vide-se em vários braços.

O rio PARAIT nasce na depressão que prende 
uma á outra as serras de João do Valle e da Acau- 
an, no município de Augusto Severo, e corre em 
valle estreito, recebendo poucos affluent es, até t>e 
lançar no «Assú», pela margem esquerda, cerca 
de uma légua acima da cidade do mesmo nome.

A BACIA DO MOSSORÓ -  O m ç s s o r ó , que é  o 
maior rio dos que nascem em território norte rio- 
grandense, tem suas cabeceiras num amphiteatro 
limitado ao sul pelas serras de Luiz Gomes e S. Mi
guel, a leste, pelas de Port’Alegre e Martins, a oes
te, pela das Varandas, esgalhando-se, na bacia supe- 
perior, em muitos affluentes, alguns dos quaes já fo
ram barrados por meio dos açudes «Corredor» (29) «25 
de Março» (30) e «S. Anna». (31)

Depois de transpôr a bacia superior, no aper
tado formado entre a Serrinha e a serra da Mag- 
dalena, toma o nome de Apody que conserva no 
curso medio, formado por uma bacia mais estreita 
limitada pela chapada do Apody, o alto da Balan
ça e a chapada do Livramento ou S. Sebastião, re
cebendo, pela margem direita, o rio Umary» e, atra
vessando, á esquerda, por meio de um braço, a la-

C!9) O açutlii « f n r m i i n r »  foi construiüo Delo Kovorno da U n l t o ,  uor 
!» ia di- ama f rr»c*a- ilr u ir »  em rnn aportado do riacho do 1‘lce, uns ui 

k l l i u n x r ó '  ai. *nl «In cidade do Martins, com uma capacidade do 4.0UU.U0U 
<1« m m lJcos, tendo uma liada hydruulica de lt)3 noctaivs, £  dos i1uaos, 
iiola lialxa das anuas, se prestam no plantio de iwms «vasantes». üs terrenos 
i  jusante proslam -se ■ iU lM fllo.

( u i  O acu- lr  /Jr M m r v»  no r ia cho  do Mele na  v i l l a  de P a u  d Os 
P e r r o s  foi c o n s t r u íd o  < om ouxtl lo  dn  E s ta d o ,  e m  1HP4, e, desde  enlfio,  tem  
D r e s t a d o  os  m a io re s  aux í l ios  á. popuJ&çáo d a u u e l in  zona, <jun, nos  annos  de 
secca,  s a l v a - s e  em  p a r to ,  com os recu rsos  fornec idos  por suas .  as an  tes».

i j l l  U i .  <». A nna»,  c o n s t r u íd o  pelo  t í o v e r r o  da  llnlf io , por  m e lo  
<1h u m a  L ar  m irem  de t e r r a ,  no  r i a c h o  do m esm o  nome, no m u n ic íp io  de 
Pau dos  Eerfos ,  a t rez  leiroas da  v i l la ,  tom  u m a  c a p a c id a d e  de T.üOtJ.ütHJ dn 
m e t r o s  ru h lcn s  e offereco,  Quer a ju z a n te ,  u u e r  a n io n ta n l e ,  e x te n s a s  vur-  
-zeas de t e r r a s  de su p e r io r  u u a l ld a d e  p a ra  «vasan tes»  o p a ra  a iirJtfaij/ki
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gôa do Apody, situada na extensa varzea perto da 
cidade do mesmo nome. (32) Recebe aitlda, á esquer
da, o riacho da «Gitirana» que foi barrado, na po
voação de Itahú, por meio do açude «Curros . í33)

Do arraial do Brejo até S. Sebastião, o rio cor
re em valle estreito, entre as chapadas do Apody 
e S. Sebastião, que se estrangularam, na Passagem 
Funda, (34) em escarpas calcareas das serras que 
alli se erguem a mais de 30 metros sobre as mar
gens do rio. Deste ponto, até a embocadura, o rio 
toma propriamente o nome de Mossoró, banhando 
a cidade do mesmo nome e encontrando, seis kilome
tros abaixo, no porto de S. Antonio, a agua do 
mar que sobe em cambôas desde a barra de Areia 
Branca, onde se formou um grande porto de ca
pacidade para abrigar navios de alto mar. Neste per
curso, o rio tem varzeas extensas, cobertas de car- 
naubaes, e confunde suas aguas com as do rio Upa- 
nema, que forma uma bacia distincta.

O rio Mossoró tem cerca de 300 kilometros de

(32) As v a r io n s  do  r io  A pody ,  nc lm n du P assagem  F u n d a ,  t w m ,  e m  c e r 
tos Jogares,  n m n  la r g u r a  s u p e r io r  a d u a s  legnas,  p r o lo n g a n d o - s e  rio f td m n  
pur u n s  v in te  k i lom e tros ,  com  u n ia  l a r g u r a  m l n l m a  do so le  k i lo m e tro s

(3.1) O nçude  «Cum ies » ,  c o n s t r u íd o  polo g o v e r n o  d a  U n ido ,  por  melo 
nm n h a r r a g e m  de le r ro ,  no r i a c h o  dn ( i i t l r a n a .  p e r to  da  povoaçf io  de 

I t a h d ,  an t ig o .  «Angicos», seis  legoas  no su l  da  c id ad e  de  Apody ,  e a u m a  
legoa do  rio Mnssord,  t e m  u m a  c a p a c id a d e  de 4.00ÍUK10 de  m e t ro s  cuh lcos .  
A p cza r  des te  a çu d e  nfio d ls n o r  de lioas t e r r a s  p a ra  a n g r l c u l tu r a ,  sun  coum- 
trueçfio  imjxiz-HP, por se r  I t n h d  o  p o n to  de In tersecçHo dns d o a s  g r a n d e s  
e s t r a d a s  o ne, n t r  a vez o v a l le  do  Mossord  e a c h a p a d a  dn  Apody, l igam  p a r t e  
dos  s er tões  do l(lo G r a n d e  do  N o r te ,  P n i n h y h a  e C e a rá  á c id a d e  de Mosso- 
rri e ao po r to  de Areia  Urnncn.  n f lod ispondo ,  porõm. d á g u a  po táve l  Todas  as 
c ac im b a s  al*ert,os em l ln h i i ,  a lg u m a s  com s e t e n t a  pn lm os  de  p r o f u n d id ad e ,  a l -  
t . lnglrnm a rocha  d u r a  e s o m en te  d u n s  d e r a m  agua.  Urna e ra  1 m p re s tn v e !  
nt.C p a ra  l a v a r  roupa  a n o u t r a  tfio c a r r e g a d a  de srcs m i n e r a i s  oue  foi 
necesserln  e n tu p i l - a ,  i>or t e rem  m o rr id o  as  c r ia çõ es  m ludns  <jue d e l ia  helie - 
ram .

(34) A l ia r r agem  da  Passagem  F u n d a ,  n uns  n u ln z e  k i lo m e t ro s  d a  c id ad e  
do  Apody,  no  rio Mossord, Jfl tem  sido e s tu d a d o :  p o r ím ,  p o r  m o t iv o s  de  o r 
dem  te c h n lea ,  o G o v e rn o  d a  Uni3o  a in d a  nfio p ro jec tou  sua  cn n s tm cS o .

-■ i -  i n i c n i ' i  os «■' ■* 1- — «  «m* a v id a  s e r t a n e j a ,  o dr, F e l i p e  G u e r 
ra  ( 8ECCA.S fY lV T IM  A HEOCA, pag  1?1) e sc reveu  o  s eg u in t e  sobre  a 
u t i l id a d e  deste  g ra n d e  r e s e r v a tó r io  :

■ i lioouel í-So . no  s i t io  P a s sa g e m  F u n d o ,  t e m  u m a  l a r g u r a  do c e r c a  
de  250 h ra ç a s ,  ou 55 cm. As p ic a d as  ou s e r r a s  de  poiiea elevaufio  s c ln d ld as  
nesse h n o u e i r io ,  t o m a m  d iv e r s a s  d i reções  : a sfiCÇfto d a  m a r g e m  e s o u e rd a  
p icada  do  Apody,  segue  de le ste  a oeste ,  ouas l  Ioda  em o d r t e  v e r t i c a l ,  f o r 
m an d o  um  g r a n d e  a rco  c u j a s  e x t r e m id a d e s  se a c h a m  no  boouei i f ln  d a  P a s 
sagem  F u n d a ,  e a n u t r a  a lem  d a  c id ad e  do  Apody,  d i s t a n c i a d a s  e ssas  e x 
t r e m id a d e s  cm u m a  co rda  de seg m e n to  de m a is  de  seis  lesmas : a n lrnd»  
dn L i v r a m e n t o  ou H. Sehastlfio, á m a r g e m  d i r e i t a  do rio.  da  F’assagem  
F u n d a ,  onde  se a ch a  o hoQunrfio ,  t o m a  a  dlreçfin de leste  a sul,  a p r i n 
cip io  ta m h e m  em  c d r t r  v e r t i c a l  e em urco ,  e depois,  e m  l inhas  i r r e g u l a r e s ,  
e r i ç a d a s  do  pon taes  de tabo le l rn s ,  t e r m i n a n d o  no  m u n ic íp io  de  C a r a u h a s ,  
d i s ta n d o  do p o n to  de p a r t id n  cerna  de seis  legoas  : e os do is  p o n tos  t e r m l -  
nnes  nos m u q lc ip io s  do C a r ad h n s  e Apody ,  g u a r d a n d o  e n t r e  s i d i s ta n c ia  de 
o ito  legoas.

“ l í e c o n s t m l n d *  esse  lago  s u p e r io r ,  is to  fi t o m a d o  c o n v o n ie n t a m e n te  
VHHQ p eo u en n  iKiouelr iu  da  T assagem  F u n d a ,  do 25(1 h ra ç a s  l in e a re s  de l a r 
g u ra ,  s e r ia  r e p r e s a d o  o n o  Apody,  fo rm an d o  cono e ssas  s u r r a s  d e sc r lp t a s
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curso, possuindo, nas varzeas banhadas pelas aguas 
do mar, riquíssimas salinas. (35)

O rio UMARY nasce entre as serras do Mar
tins, do Patú e da Barriguda e corre na direção 
de sudoeste até confluir com o Apody, abaixo da 
cidade do mesmo nome, formando um valle de bai
xios e banhando, por um de seus affluentes, a ci
dade de Caraúbas. (36)

O rio UPANEMA, que, apezar de confundir suas 
aguas com as aguas do «Mossoró» ( já demos as razões 
que nos levaram a não consideral-o um affluente deste 
ultimo rio) nasce ao pé da serra do Patú e consti- 
tue uma das bacias secundarias dos cursos dagua 
que atravez os taboleiros ou as catingas drenam 
as aguas do sopé dos massiços da Barborema e do 
Apody. Depois de um curso de cerca de 190 ki
lometros nos municípios de Patú, Augusto Severo 
e Caraúbas, a leste do «Alto da Balança», confun
de-se com o «Mossoró», numa extensa varzea quasi 
sem sulco, a 18 kilometros da villa de Areia Bran
ca (36). No logar “Taboleiro Grande”, no apertado, 
a dez kilometros do rio «Mossoró», formado em 
um dos contrafortes da chapada de S. Sebastião, 
com os mesmos caracteres physicos do boqueirão 
da Passagem Funda, o rio Upanema offereçe lo
cal apropriado a uma grande barragem (37).'

O rio SALGADO nasce nos massapés do Trapiá, 
perto do serrote do Bico da Arara, divisor de aguas 
com os rios Ceará-mirim e Potengy, nos limites dos

um  g ra n d e  lago a r t i f i c ia l ,  q u c  coBrlrln u m a  a rca  não  in fe r io r  ■ il 
q u a d r a d a s ,  ou tfi1.12Q.UU0 Braças <juadradas,  ou n lnda  334.540.ti(X)0 m e t ro s  a u a -
d n  dn«

(35) A ha r in  do rin  Mossorft tem  u m n  a rc a  de cerca  de tí.000 kilometro»; 
q u a d ra d o s .  u r ln c ip a im e n te  de r a t ln g a s ,  com um  subsolo  rnzo

(36) () r io  I J m a ry  foi B ar rado  no sou c u rs o  su p e r io r  oor  meio  do açude  
«S A ii tem lo » . c o n s t ru íd o  pe lo  « o v e  r u o  da  U n ião  no  r ia cho  do m esm o  nome,  
no m u n ic íp io  de UarauBas,  d i s t a n t e  se te  lngoas da c idade.  A Bnrrogem, de 
t e r r a ,  tem  16 m e t ro s  de a l t u r a ,  fo rm ando  u m a  renreza  com  11.11Ü.Ü30 mttíros 
cuh lcos  d e  cap a c id a d e ,  d ispondo  de u m a  Bacia h y d ro g r a p h ic a  de 4.n0fl hectare*  
e u m a  liacla B y d rau l lc a  de 38(1 hec tares ,  uodendo i r r ig a r  351 h e c t a r e s  de t e r r a l  
tioas p a r a  i» a g r i c u I tu r a .  <1 seu cus to  foi o rçado  em Uaí^rjLMO.

(37) A Tuicla. do  U p a J i e m a ó  de  cercu  de 3.50(1 k l l o m o t r o s o u u d r a d o s . d e  
senvo l  vendo-se ,  rui s u a  m a io r  ex tensão ,  n u m a  ii lanlcle  de ca t in g a  como a do 
Apody,  na  q u a l  h ag u a  co r re  juiment»' n a s  c h u v a s  g rossas  E  u m a  reg ião  
tm ra  a q u a l  se pode c a l c u la r ,  ohsprvn  K. C ra n d l l ,  q m n  q u e d a  de c h u v a  nn- 
n u a l  íle 2ÍHT mms.

0  açude  • ToBolcJrn G ran d e» ,  já  em n a r te  e s tu d a d o  pelo G ov e rn o  da 
UniRo, c o n s t r u íd o  por melo de u m a  B ar ragem  de t e r r a  de 7 m e t ro s  de a l 
t u r a ,  re o re s a r la  a a g u a  por fl k i lo m e tro s  de e x ten são  e 1.200 m e tro s  de l a r 
g u r a ,  f o r m a n d o  u m a  Bacia  h .vdrau l ica  de 72C hec ta res ,  com u m a  f u n d u r a  
m ed ia  de t re z  m e t ro s  e c ap a c id a d e  de 2U100 0C0 m etros  cuBIcos,
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municípios ,de Angicos e Lages, costeia ao sul 
e a oeste o Pico do Cabugy, tomando a dire
ção de noroeste atravéz os municípios de Angi
cos e Macau, até juntar suas aguas com o braço 
mais oriental do *Assú>, perto da cidade de Macau, 
atravepsando, quasi em linha recta, o taboleiro are
noso que da Serra Verde se prolonga na direção 
de oeste.

O rio CEARÁ-MIRIM tem suas cabeceiras, jun
tamente com o rio Salgado», nos massapés do Tra- 
piá, quatro a cinco legoas a sudoeste da villa de 
Lages, e corre em um valle apertado entre o Alto 
da Lanchinha, á esquerda, as serras da Maniçoba, 
do Feiticeiro e do Bomfim, á direita, até a villa 
do Taipú, onde o valle se alarga formando, até o 
mar, a grande planície conhecida com o nome de 
valle do Ceará-mirim. (38) O «Ceará-Mirim» tem 
poucos affluentes, quasi todos de curso pequeno, 
e o seu percurso é de cerca de 140 kilometros, ba
nhando as villas de Lages, Jardim de Angicos e 
Taipú e a cidade do Ceará-mirim.

O rio POTENGY nasce na serra de S. Anna, 
no município de Curraes Novos, e corre em um val
le estreito, entre os contrafortes mais ou menos 
parallelos que se destacam da Borborema, separan
do entre si as bacias dos rios Ceará-mirim, Poten- 
gy e Trahiry, recebendo, como o Ceará-mirim, pou
cos affluentes. Depois de um curso de cerca de trin

ou) O vnjle do Ceará-mirim, notável pela sua prodigiosa fertilidade, 
devida ás terras de alliivltto do ijuo é formado e ao supprlniento de adubos 
depositados pelo rio durante as ifrandes cheias, começa il m ontante da c i
dade e vai até o logar denominado 1'ontu. junto á povoaçAo de Kstlvas. 
com uma extenstto de 25 kilometros e uma area de 5UU0 hectares, da iiual 
som ente 1.200 hectares esttto cultivados,

Da Ponte até o mar, numa exWnsSo de cinco kilometros, o valle é 
a a ls  estreito, formando uma laguna coberta de mangues.

' A barra do Ceará-mirim 6 m uito raza e as aguas espraiam-se atra- 
voz os parrachos, sem formarem porto de especle alguma.

6  valle  do Cpará-mirim tem no sulwolo um vasto lençol d'aguu nue 
m-omana dos tabuleiros arenosos nue o clrcumdam o 6 cortado por vários 
correntes ou ribeiros porennes, alguns, como o rio Acua Azul, com um vo
lume d'atril a liem regular uue faz a Irrlgaçfto de uma bõa parle do valle. A 
narte inferior do valle , devido á pouca altitude sobre o nivel do m a r e á  
(•bstnictto feita pelas areias junto a embocadura do rio, está inundada, for
mando uma laguna de uns 15 kilometros de extensSo. As terras desecadas 
in-estam-se a todo genero de agricultura, prlncipalmentc da caiina de assu- 
oar que produz ahi adm iravelm ente, constituindo uma das riquezas do Kio 
(rrande iio liortr.

<>« governos da Pnlfio e  do Estado teoni eniprehendido o executado 
obras de certo valor para abrir o va lle  afim de dar escoampnto ás aguas 
represadas na parte inferior e canalizar o rio que, sem curso dofinido atravoz 
o valle. perde-se neste, e, por occasiáo das grandes cheias, inunda-o, com 
grave prejuizo para as plantações.
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ta legoas, lança-se no Oceano duas mjlhas abaixo 
da cidade de Natal, formando o grande porto do 
mesmo nome. (39)

O valle ou varzea do Potengy começa um 
pouco acima da villa de S. Gonçalo, formado de 
terras altas, de massapé, muito ferteis, porém mais 
seccas que as do valle do Ceará-mirim. (4ü)

O rio JUNDIAHY nasce na Picada da Caiada— 
um pequeno planalto que se destaca como dugráo 
inferior do planalto da Borborema, separando as 
bacias inferiores do «Potengy* e do «Trahjry» e cor
re em leito mal definido, quasi sem affluentes, na 
direção de nordeste até perto da cidade de Maca- 
hyba, onde toma a direção de norte até confundir 
suas aguas com as do «Potengy», no porto de Na
tal. 41)

O rio TRAHYRY nasce na serra do Cuité, com 
o nome de Bom Jesus, e corre na direção de norte, 
drenando a vertente oriental da serra do Doutor, 
até a cidade de S. Cruz, onde recebe o rio do Inha- 
ré, que vem também da serra do Doutor drenando 
as vertentes leste e nordeste desta mesma serra e 
os esporões que se desprendem entre aa bacias do 
«Trahiry» e dc «Potengy». A partir de S. Cruz, o

(3!)) O pr. rto  do  N a t a l  ô u m  doa m a is  soeuvos o abrl i rados  d a  c o s ta  
n o rd e s te  do  It raz l l ,  d e s e n v o lv e n d o - s e  e m  u c i«  I» U.i ■ ieaaa  do  m a la  do dez 
k i lo m e t ro s .  pe lo  rio PotOllKV acim a,  com  aOG m e tro s  dfl l a rg u ra .  lia  media ,  
e  p ro f u n d id a d e  b a s t a n t e  pu ra  fu n d e a re m  n a v i o * de q u a l q u e  r calado ,  U e m -  
Decllho que  d i f i c u l t a v a  o acesso da h a r rn  ' - • - I -  * c u r v a  revessA fo rm ad a  
po la  ped ra  da  H a lx ln h a .  q u e  a v a n ç a v a  P - r  «Wdtvu d a  i » n U  do  roclfe. « pelo  
b an co  da s  V e lh as  q u e  a v a n ç a v a  livla fi* • da  ped ra  H n lz ln h a ,  e m b a r a 
ç a n d o  n m a n o b r a  dos n a v io s ,  foi r e m o v id o  cortatUiO“S8 i ia r te  da  p ed ra ,  unr 
u m  lado .  d r a g a n d o - s e  o  banco,  por  o u t ro ,  e  nxanuo-«* a* a re ia s  do m o i r o  que
a l i m e n t a v a m  o m esm o banco,  de m odn  «jB« ■ b a r r a  do  p o r to  da  ho je  e n 
t r a d a  l iv r e  a q u a l q u e r  navio ,  e em  qualqu* ■ m are .  A c im a  do  a n co rac o u ro  
p r o p r i a m e n te  de N a ta l ,  n a  p o n ta  do  i s  rl- iu ll«  o r io  foi a t r a v e s s a d o  por u m a  
p o n te  m e tu l l l c a  de  550 m e t ro s ,  da  E. *. t \  '*□ Rio  G ra n d e  do Norte ,  tendo,  
p o r e m ,  v l o s  e levados ,  p o r a  d a r  unssngen: «os pequenos  ba rcos  que  sobem 
rio  a c im a  a té  n p o r to  de M ncahybu.  a lã in l l l i««  oe Nata l .

14U| O r io  1’o t e n g y , com o  q u a s l  todos  f i i«Ml»*» descem d a  v e r t e n t e  o r i 
e n t a l  da  t io r b o rc m a  tem  as d o  nuI*H)1o tfto sa lo b ra s  que  íLs vezes  t* im p o s 
s ív e l  bebe l -a s  n quem  nfio e s t i v e r  a e i ias  h ab i tuado .  As a re ia s  do rln p r e s t a m - » ;  
ao p lan t io  de boas «vosantes»,  x , _ . . . _

(41) O r l o  J u n d i a h v .  - n .  na scen te s  e  pe lo  d e s e n v o lv im e n to  do  sen 
curso ,  nfio pode «er co n s id e ra d o  um a ff iupn te  do «l*otengy». SI ass im  fosse, Isto 
é, si e l le  pe r te n c e s se  à  m e s m a  b ac ia  dc IViLenftt , cm- oliedece fo rçosam cn te  ao i t l -  
v i s o r  de  a g u a s  com as  o u t r a s  bacias  vwrf.ti«-*., ■ •■cam inhar-se- ia  pura  este  rio 
Mas o . lu m l la h y  n a sc e n d o  nn  Plc«d d*  Calndn.  segue  a InclinoÇfto n a tu r n  1 d» 
te r r e n o ,  t o m a  a dlivefin  do m ar ,  s em  n e n h u m  ponto  de, co n ta c to  com n bacia  dn 
P o t e n c r .  Ac c h r c a r  em MacíiHj 1»'» e n co n t ro u  os m o rro s  da  costa .com  u m i i c l r v » -  
Çfio de  c e rca  de 'AO m e t ro s ,  . s »  t e r r e n o s  de  c e r t a  c<mslslenc la  que  u a i
a g u a s pcuco v o lu m o sas  nfio p ode rum  rom per ,  h o rç a d o  a co s te a r  o m orro ,  e r c o n -  
1 n m  s e g u i a m e n b  g z .-i i u ^  Ii í ”  *ine inuv  »vi- lmente  ex is t ia ,  e m  epoca  m u i t n a n -  
t lga ,  fo r  .indo pola  b a r r a g e m  cu jos  vest íg ios  sfio a inda  p a t e n t e s  nos b a rranco«  
de ( lu n rk p es  i iia A ld o n  V ílui.

O « J u n d la h y »  passa  vezes oito  e mais  a nnos  sem corre r .
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rio toma o nome de’«Trahiry», seguindo o rumo de 
nordeste que, ao transpor os últimos contrafortes 
da Borborema, muda para leste até desembocar no 
Oceano, depois de um curso de cerca de 25 legoas, 
atravessando os municípios de S. Cruz,' S. José de 
Mipibú e Papary. (42)

. O rio JACU nasce nos taboleiros que formam 
o primeiro degráo da serra de S, Bentu e corre 
entre as bacias do «Curimataú» e «Trahiry*, atravez 
os municípios de S. Antonio, Goyaninha e Arez, con
fundindo suas aguas com as do »Trahiry» junto á 
embocadura no Oceano (43).

O rio CURIMATAU’ nasce no planalto da Bor
borema, no divisor de aguas com o rio Seridó e 
formou seu curso na depressão leste deste planalto, 
atravez um valle estreito, de grande declividade, 
que se vai aplanando ao entrar no Rio Grande do 
Norte, poucos kilometros acima da villa de Nova 
Cruz. Corre dahi em diante neste município, 
onde muda de direção, a nordeste, atravessando os 
municipios de Pedro Velho e Canguaretama e de
saguando no Oceano, na barra de Cunhaú, depois 
de um curso de cerca de 30 legoas. (44)

O rio GUAJU tem pouca extensão e, nascen
do nos taboleiros que marcam as ultimas saliên
cias da Borborema, entre as bacias dos rios «Curi
mataú* e «Mamanguape», corre na direção de leste

[421 O va lle  do Caplé, no baixo «Trahiry», começa acima da cidade de 9 
José de Mipibú o vai até a lugdade Papary, com uma extensão de corca de 12 
kilometros e 4 a 6 d e  largura. O rio Trahiry perde-se neste valle, no qual por 
varlos braços, esprala-se nas grandes cheias, até penetrar na lagda de Papary 
que recebe e guarda suas aguas ate com m unlcal-as com ornar, peln barrado  
Camuruplm, no município do Papary.

(43) O rio Jacú despeja na lagfia ale Guarahyras, que banha a v illa  do 
Arez, situada numa ejovação que mostra ovidenlem ente ter sido uma parto do 
dique que barrava o rio, antlgam ente.

A lagfla do Guarahyras tem com munlcação directa com o mar. pelo canal 
do Tlbau. que as areiam entopem frequentem ente, forçando as acuas da lacôa 
a se communlearem por uma baixada do terreno, com as da lagôa de Papary 
perto do canal do Cururú e barra do Camuruplm.

[441 O rio Curimataú corro em va lle  estreito, bordado de collinas, atô o 
município do Pedro Velho, onde começa o va lle  cham ado do Cunhaú, que forma 
u m a 'extensa planície, coberta, em parte do m attas vlrcens, onde se locallsaram  
os primeiros núcleos ruraes nos tempos colonlues, O valle  do Cunhaü é recado 
de um e outro lado, por vários correntes ou ribeiros, dos quaes o mais Impor
tante é o Pequery. As terras prestam -se a todo cenero de agricultura A s acuas 
do mar penetram rio acima, numa distancia do corca de trez lecoas até a 
cidade do Canguaretama, que tem assim  um porto accesslvel, a pequenos 
barcos.

As varzeasdo Cunhaú, no trecho banhado pelas aguas do snar.são cobei* 
tas de extensos m angues, que produzem m ulta m adeira de construção
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até o mar, servindo de divisa com o Estado da 
Parahyba. (45)

RIOS PERENNES—Os rios perennes não trans
põem o planalto da Borborema, pela razão de, como 
escoadouro das aguas das chuvas cahidas sobre os 
taboleiros das planícies' arenosas de grande exten
são, não haver planícies desta natureza na verten
te Occidental do planalto. Estas aguas reunem-se 
quasi sempre ern pequenos lagos donde se originam 
os cursos dagua perennes que correm para o mar 
ou paru os valles dos rios de tabolõiro e de mon
tanha.

O primeiro rio perenne que se encontra, a 
partir do norte; é o «Touros», que banha a vil- 
la do mesmo nome e serve de desaguydouro a vá
rios lagos pequenos que recebem as aguas escoa
das do taboleiro ao pé Serra Verde. Do vasto ta- 
boleiro, salpintado de pequenos lagos e lagõas, que 
se estende até a bacia do «Maxaranguape , brotam os 
rios do Fogo, Punahú e Pititinga, conhecidos com 
os nomes das praias onde desaguam no Oceano. 
Destes trez rios, o mais importante é o Punahú, 
que poderiamos considerar o unico curso d'agua 
navegavel do Rio Grande do Norte, porque tem 
agua bastante para os pequenos barcos subirem 
até a lagôa do mesmo nome, numa extensão de 
mais de dez kilometros.

O rio MAXARANGUAPE é o mais importan
te, pelo seu curso de cerca de 14 legoas atravez 
os municípios de Touros e Ceará-mirim, tendo suas 
cabeceiras na fonte thermal do “Orno d'Agua do 
Pau Ferro”. Este rio forma um valle húmido de 
terras de paul, onde existe um certo numero de 
engenhos de canna de assucar.

O rio AGUA-AZUL e um tributário do valle 
do Ceará-mirim, que irriga em grande parte. O rio 
da Redinha, coifi uma extensão de cerca de duas. 
legoas, é o escoadouro da lagôa de Extremoz e 
desemboca no Oceano á entrada da barra do «Po- 
tengy».

051 O r io  « ü u a J u »  é t a m b é m  c onhec ido  uelo n o m e  de r io  dos  «Marcos» 
d ev id o  aos m a rc o s  f incados  nos ten iuos  colonlnes  Dara  s e r v i r e m  de  d iv isa  
e n t r e  as  c a o l t a n i a s  d a  P a r a h y b a  e do Ulo G in iu ld  do  N or te
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0 «Pitimbú» e o «Cajupiranga», ao sul de Natal, 
nascem no taboleiro arenoso que se estende entre o 
«Trahiry» e o «Jundiahy» e, ao despejqrem suas aguas 
no Oceano, na praia de Pirangy, confundem-se em 
um mesmo valle, formando um extenso alagadiço. 
O »Baldum», no município de-Arez, e o «Catú», no de 
Canguaretama, teem o mesmo regimen, formando 
valles estreitos, de terras de paul, próprias para o 
plantio da canna de assucar.

O «Pequery» nasce num trecho de matta virgem, 
a nordeste da villa de Pedro Velho, e corre na 
direção de leste até penetrar no valle do Cunhaú, 
que contribue para fertilizar com suas irrigações.

OLHOS D’AGUA, OLHEIROS E CORRENTES. 
—Em todo o território do Estado onde existe uma 
superficie plana de certa altitude recebendo as 
aguas pluviaes, ha certeza de haver um escoadou
ro dessas aguas que, correndo sobre as camadas 
impermeáveis do subsolo, vão brotar á superficie 
em olhos dagua, olheiros e correntes.

Na zona do sertão, quasi só ha olhos d’agua, 
nas quebradas e ao sopé das montanhas; na zona 
do agreste, quasi só ha olheiros e correntes si
tuados nas varzeas de paul,ao pé e nos sulcos das 
collinas,

Algumas dessas fontes d’agua viva são ther- 
maes, como o “Olho d’agua do Pau Ferro”, de aguas 
calcareas, jorrantes, no município de Touros, onde 
nasce o rio «Maxaranguape» ; o «Olho d'agua» do 
Bodó, no município de S. Anna do Mattos (46); o 
«Olho dagua do Milho», no município de Caraúbas (47).

(4iT) O olho <1 atrua do «llodó» hrota na vprtonto saptcntrlonal da serra 
de 8. Anna ; as airuas jorram, espumantes, por entre pedras e caem num povo, 
tendo cheiro e «osto sulfurosos, prestaitdo-se á heblda do irado e das «entes 
Estas sò a toleram depois de decantada.

(47) O olho d ’a«ua do «Milho» nasce no melo de collinas ll«elras, a 6 
kilometros da cidade de Caraúbas, tem a«uas tépidas njie, depois do resfriadas, 
utlllsam -se i»m o ;i«ua potável.

O dr. Fellppe Guerra, «lue conhece multo hem o olho d’a«ua (lo «Mi
lho», disse nn sua oliru—HECCAH CONTRA A SECCA, pa«. 201, uue, devido 
a essa temperatura anormal, o olho d’a«ua ê considerado como fonte medici
nal usada em banhos, por muitos, e accrescenta : «mas a natureza das a«uas 
não ô ainda conhecida apezardo varias tentativas feitas para seu exame e. 
nSo spbemos sl ha factos oue confirmem de modo certo aauella sua fuma 
medicinal. E’ pouco abundante essa fonte; nSose presta, por Isso, para Irrl- 
«ações atrricolas. Entretanto, nflo ha tradlçfio de ter havido-dlmlnulç&o de 
suu capacidade, nem também au«mento ; yuahiuer oue seja a ahundanela 
d ’a«ua dos Invernos, nflo soffre alteraçtto,

Talvez seja a unlca fonte verdadeiramente perenne do scrtSo do Rio 
Grande do Norte»,
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No município do Aporiy, em pleno sertão, ao pé 
da chapada do Apody, brota o «Olho d’Agua do Brejo», 
que é um verdadeiro corrente, fertilisando uma 
grande extensão de terreno (48).

LIMNOLOGIA.—O supprimento de aguas lacus
tres no Rio Grande do Norte é feito em lagunas, lagos,

(48) O o lh o  d ’a g u a  (lo «lliwjo», no  n iunlc l i i lo  do  A pody ,  6 ufti in te rn s - '
imante phenorrum o dn  p o ta m o lo g ia  da zona  s e r t a n e j a  e  c o n v e m  ler  a  re spe i to  
:i s e g u in t e  p u g ln a  d o  d r .  F e l lp p e  G u e r r a  n a  s u a  c i t a d a  obr» ,  png  2õ8 :

«Ü s e r t a n e j o  c h a m a  «olho d ’ugua» a  u u o lo u e r  fmile  m a is  ou m enos  pe- 
rem ie ,  tm e  c o r re ,  ou  m e s m o  out) ap en a s  se  m o s t r a  n a t u r a l  m e n te ,  b r o t a n d o  
dn p e d ra s ,  cie g r u t a s ,  de t a b o le l ro s ,  e tc  : ( lu t indo a a cu a  nfio sn m o s t ra  
n a tu  ra l inen tc .  m o s  é e x t rn l i ld u  dn  sub -sd lo ,  n re i a  ou p ed ra .  m ediante ,  t r a b a 
lhos  d e  oxeavaç t to ,  o b a m a - s e  cAcimbu.  de a r e i a  ou  do  p ed ra ,  co n fo rm e  n n a 
tu r e z a  do  sdlo. O o lho  (1’nKua do  «Brejo»,  o m a is  a b u n d a n t e  d a g u a  o u e  
c o n h e c e m o s  e m  to d o  o  s e r t5 n  do  Hlo G r a n d e  d o  Norte ,  t a lv e z  com c a p a c i 
d a d e  d e  a.1100 l i t ro s  d ’aguo  no r  m in u to ,  e s t á  s l tp a d n  no s i t io  Bre jo ,  á m a rg e m  
o s i ju e rd a  do  rio Apody . , i , , lv ,

«A s e r r a d o  Anody oue, desde os proximidade* da delude desse nome 
acom panha o rio, o oual  o ra  pouco so a f a s t a d a  mesma chapada ,  ora bntihn- 
I|i6 o sopé, forma um a oTla á s  «várzeas»do Apody, la rgas  de (í a iHkliome* 
tro.s, as quaes, do lado direi to , opposto, s io  limltndns nela rhnundn do Ll- 
Vlamento e seus con trafor tes ,  formados por tabuleiros arenosos, oue se vflo 
elovando  g radua lm en te  e por «altos» formados pelo sertão do pedra. Essa 
chapada do Apody. ao approxlmar-so do Brejo, ad ian ta-se  psra  a  «verzea* no 
encontro  da chapada  do LIvramonto, formando logo abaixo do llrejci o a c e r 
tado da «Passagem F u n d a* :  assim correm as aguas Parolle lns c próximas 
n té  8. Hehastlflo, donde se v5o novamente afastando nté formarem as largas 
«várzeas* de MossorÁ. oue se ad ian tam  a té  as  sa linas.

«Essn en t rad a  b rusca <iuo n se rra  fnz pai a a «várzea», no Hrejo, occa
s i o n a l l y  suavo depressfio oue forma sobre a chapada hgeirn d if fe rm ça  do 
n ível plano dn chapada ,  como oue um sulco por onde se encam inham  as 
aguas marglpnrs .  , . ,

«Esse «liIcn. um riacho uuasi sem leito vem de cima da serra, em 
busca do Brejo na dlreecRo N, para 8, E. Cerca de d kilometros antes de. chegar  
n-o Brejo, ainda sobre a chapada ,  espraia-se numa pemiena «var/ea* : e do 
meio dessa peoiiciia «varzeu», calçada de pedras, broto, de fetidas das uedras, 
um olho d ’agua conhecido por 'Olho d ’agua do Abreu oue jo rra  abundan te  
nana ,  borbulhnnte .  elevando-se  a cerca do0m.11 acima do solo A iumn con
t inua  em corren te  pelo M o  a té  proximo no Brejo ,  desapnarecendo n ova 
mente  para reapoarecer , em maior  ounntidade, bem nn ué da se rra ,  oue d ah 1 
orla n “ varzea”  em corte vertical E* nesse sopé oue nasce c ÍJlho d Agua 
dn Brejo, nn lim ite  da  serra com o valle ,  en tre  a serra e o rio, proximo a 
este. cerca de 200 metros. En tre  um e ou tro  ficam as prlnclpaes moradias.

M o r ra  ahundancla d 'ngua muito límpida, porém urr pouco sa lobra,  
capaz de se r  usndn como agua potável1, e oue serve pnfa os serviços dn Irrl- 
aaçfio do sitio, onde ha reia t lvam ento  an sertfio grandes plantações de can- 
nas, coqueiros, bananeiras ,  etc. .  . „  .

« E n t r e t a n to ,  essa  a b u n d a n c la  d ngna nfin é pprminc E m  seg u id a  n u m a  
sôcca a c o m p a n h a d a  de  u m a  so r le  de  aiino.s pouco inve rnosos ,  secea  co m p le 
t a m e n t e  O “ A h r r u ”  de nive l  m a t s  ele« ado sécca  p r im e iro  e um nu dois  amios 
d ep o is  o «ÍJlho d ’A g u a  do  Brejo», ao pon to  de e x t i n g u i r  c o m p l e t a m e r te as 
idan taçf tes  d e  c an n n  E s s as  a l t e r n a t i v a s  de a h u n d a n c la  e  e s te r i l i d a d e  a b r a n 
g e m  m a io re s  ou m e n o re s  períodos .  Assim  «riesabrejado». secco, velo n «abre-  
ja r»  com  o a b u n d a n t í s s im o  In v e rn o  de  1875; c o n t in u o u  «abre jado» ,  fe r t l l ,  
a t r a v é z  a sGcca cie 1877—1878, p r in c ip ian d o  n d e c l i n a r e m  1879, v indo  a  s eccar  
em  188Ü p n ra  iHfll; e s teve ,  pois , fe rt ll  cerca  seis  annos.  De 1N79 a IH93 conser-  
v n u - s e  e s te r l l  no  f o r te  in v e r n o  d e  I1 a b re jo u  n o v a m e n te ;  e a ss im  m u l to  
fe r t l l  c o n se rv o u - se  polas  seccas  d e  1898 e  de  1900, v in d o  n e s te r l l  la nr - se  cm 
inua. Ass im e s te v e  fe rt l l a  cerca  de  n o v e  nnnos ;  dessa  u l t im a  d a t a  em cleanly 
a t é  o  p re s e n te  tem  s e c o n s e r v a d o  secco. Acontece ,  porem, o u e  depois  de  secca r  
n o  A breu ,  depois  d e  s ec c a r  n o  Bre jo, ao  pf5 da s e r ra ,  a inda  j o r r a  a g u as  e m 
ba ix o  na  rl liancelrA do  rio, ao  nivel do  tn lwcg.

“ K' «sse j o r r o  d agua  one  faz  c o r r e r  pelo rio peoueno  v e r t e n t e  p e re n n e ,  
n na rí Ir do Bre jo á Passagem  funda ,  e á s  vezes a té  m a is  a d e a n te ,  d e  so r te  
mie  p u e m .  no  verSo.  verr» do  sertfin, nfio v e  s ig n a l  d ngnn nó  r io  e  depois  de  
e n f r e n l « r  com o Brejo  v ê  peciuenn c o r re n te  nt^  poucos  k i lo m e t ro s  a d i a n t e ;  
dnncle n o v a m e n t e  se  e s te r i l i s a  c o m p le tn m e n te  o  le i to  d o  rio, de  ta l  fo rm a  
o u e  f a lh a m  as c ac im b a s  c a v a d a s  no  le ito  a cerca  111 k i lo m e t ro s  do  B re jo  
N as  p ro x im id ad e s  do  8. Sehastifin, app arecem  ou, l a lv e z .  r e a p p a r ec e m  p e q u e 
nos  c o r r e n t e s  o u e  m a is  a d ia n te  de novo dc sa p u a re ce in  de u m a  vez

«Assim, q u a s i  o u e  se  nSo pdde  d l z e r —p e ro n n e —o «Olho  d ngVia d o  B rejo*, 
o m a is  a b u n d a n t e  o u e  conhecem os  no  s e r t f io  secco».
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lagoas e ipueiras, (49) espalhados atravez todo o ter
ritório, porém formando reservatórios de importância 
secundaria, que vão se desecando, proporcionalmente 
á desnudaçâo das terras.

Existem sómente duas lagunas dignas de men- 
sào : a de Papary, no município do mesmo nome, 
onde desagua o rio «Trahiry», comtnunicando e rece
bendo aguas do mar, nas marés de enchente, pela 
barra de «Camurupim» e canal do «Cururü» (50) e a 
do Ceará-mirim, na parte baixa do valle, retendo as 
aguas do rio «Ceará-mirim», nas grandes cheias, e as 
dos rios do taboleiro e olheiros da varzea e rece
bendo supprimento d’agua do mar pelo canal que 
vai até a costa. •

Nos tabuleiros da zona do agreste, existem mui
tos reservatórios permanentes, alguns de grande 
profundidade, como a «Lagôa do Bomfim» ou do 
«Puxi», no rpunicipio.de Papary, a «Lagôa de Punahú» 
no municipio de Touros, esta de pequena extensão. 
O unico lago de tamanho regular é o de Extremoz, 
no municipio de Ceará-mirim, que se espraia por 
entre collinas arenosas, numa extensão de cerca de 
trez legoas (51).

(40) Dft-se o n o m f  de ~ la cuna .”  ás  a g u as  m u r o s  a da s  nns  c m l to c ad u r a s  
do c e r to s  rios, em  c o n t a c t o  com  a  a c u a  ílo m o r  : “ la g o ” , c o n s id e ra m o s  a  poi - 
ç5o  d ' a c u a  c e r c a d a  do te r r a s ,  on o  ja m a is  secca  : " In im a ” . a porçffo d ni?ua 
q u e  d o s ap p a re c e  apôs  u m a  a t i n g e m  p ru lo n cu d n  " l i m e i r a ” , o p eq u en o  a j u n 
t a m e n t o  d*ucun que  dosa nua  reco logo apás  ns c h u v a s .  Ksta  clDssIflcnç&o tem  
im p o r t a n c l n  p n ra  m o s t r a r a  i i a ( i n v / a  dns  d i v e r s a s  fo rm aç õ e s  des te*  acc ld en -  
to s  llmnologlcos .

A ‘l a g u n a  o n tm sl u m  c u r s o  d a cu a ,  m e j o t r r m n  e n t r e  o rio  r  o  lago 
o  " l a g o ”  recebe  ns :vcuos p lu v io e s  e  l a m b e m  as q u e  p r o m a n u n i  d o * s u h -  
sòlo  a “ lncfla”  õ a l i m e n t a d a  s o m e n t e  p e la s  a g u as  n lu v ia e s  : a ‘‘l p n e l r à ”  o 
o p r i m e i r o  e s tá d io  dc o lu g n m e n lo  d a s  t e r r u s .  A " l a g u n a ”  t e m  ns a c u a s  
s a l o b r a s  e  c o n ta m  polvos  fl a c u a  s n lcu d n  o “ ln c o ” , om g e ra l ,  a l im e n ta  pe lo  
seu d e s a g u a d o u r o  u m  c u r s o  d a g u a  p e m n n o  ; n “ la g o a ” á «uasl  s e pi s 
cosa  e  t e m  m a r g e n s  p ró p r i a s  p a r a  * vazantes* ' ; a  ‘ l p u e l r a ”  nfio c r i a  pe ixes  
e íifln se p re s t a  a ” v n / .n n te s ” .

<5d) A ‘la g o a  de P a p a r y  . na  m u n ic ip io  do  m e s m o  nom e ,  o u m  v a s lo  
r e s e r v a tó r io  n do  sá das nguos  uue o r io  f r u h i r y  t r u z  do ser t f io  ua  o p u r j  
d() í n v e r n o  com o dos  pequenos  rl l ie l ins  q u e  c o r r e m  dos  tn  boie iros  a renosos  
em  r e d o r  s n lp ln ta d o s  de v lh to  e um  pequenos  lagos. a lg u n s  p ro fu n d o s ,  como 
n 11 atfoa dn  l l n m f lm ” . A “ 1 atroa do Papar .v” tem  com m u n lcaçB o  com ns atruas 
do m a r  q u e  nas  m a r e s  d e  e n c h e n te ,  t^be.m p e la  l i a r r a  d o  C a m u r u p im  o 
o c an a l  dn" C u r u r ú ” E '  um  hc l l i s s lm n  lençol d an u a  e s p r a la n d o - s e  e n t r e  
c o l l in a s  de c e r l a  olevaçf io  u n e  com  s u a s  In t r u s õ e s  o r e l i i t r n n c l a s  f o r m am  
v a r i a s  p o n ta s  e e n sead u s ,  A ‘‘la t ru n a ”  tem  c e r ca  de  tre.s legnas d e  extensfio  
e  t r e s  q u a r t o s  de le.goa de l a r g u r a ,  com  u m a  p r o f u n d id ad e  m e d ia  de dois  
m e t ro s .  E 1 m u l t o  p iscosa,  a l in n d a n d o  □ e u r lm o n  , a c a i n p e b n  o c a m a 
r i m ” , o " c a m  u ru pl in” . a p e s c a d a ” , a t a i n h a ” , o  cam arf lo  e o u l r a s  e sp e -  
c los  u u e  a l im e n ta m  um  c m n m e rc lo  I m p o r tu n te  d u r a n t e  a época d a s  p esca r ia s ,  
d e t e r m i n a d a  por  lei, de H e tem bro  t? Mn Io, e  nl>ertfl o r d i n a r i a m e n t e  com u m a  
( f rau d e  fesin V nr los  d e s tn s  e s p o d e s  de p e ixe s  p rod u zem  nn m n i1 o, suh j i idn  
em  r n r d u m e s  pe lo  c n n a l  do  ‘‘C u r u r u ” , vfio so c r i a r  nas  a c u a s  t r in iOuIIlas  
dn  " I n c u t i a ” . 7Jnrn  p r o t e g e r  o peixe, n G o v e rn o  M un ic ipa l  t e m  u m n  lei s a b i a  
n p r e v id e n te ,  proh l l i lndo ,  com  n enmm!mi(jfio do p e n as  s ev e ra s ,  q pesca, com 
re d e s  de m a l h a  e s t r e i t a ,  nos  mezes de .Junho a  S e te m b ro ,  oue  e n período 
d e  e rose lm en ti)  do  peixe.  . , , , ,  _ . , „

(51) A “ L a c d a  de E x t r C m o z ' ,  á  o m a io r  lago  do ll lo  G ra n d e  do N o r t e :
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Das lagôas, as mais importantes são as do iPiató» 
(52) no município do Assú e a do «Apodyu no muni
cípio do mesmo nome (53). Além destas, são dignas 
ainda de menção as lagôas de «Ponta Grande» no 
municipio de S. Anna do Mattos, com uma extensão 
de nove kilometros e uma largura de trez, e a de 
«Apanha-Peixe», no municipio de Caraúbas, a 20 kilo
metros da cidade de' Caraúbas e 12 da do Apody, 
espraiando-se na extremidade da varzea do rio Mos- 
soró; e, finalmente, as lagôas do «Gunhaú», no valle 
do mesmo nome, municipio de Pedro Velho e «Gua- 
rahyras», no municipio de Arez.

A AGUA DO SUB-SOLO

O sub-sólo do Rio Grande do Norte não é geral
mente rico em supprimento d’agua, mas, em certos 
e determinados logares, tem-na, talvez em grande
quantidade. . , ...

As vastas areas de schistos e gneiss crystallinos 
que formam a maior parte do território são geologi
camente consideradas como faltas d’agua subterrânea,

It
I • Ifico situada no municipio do Cearú-mirlm, a 16 1 r**1 V "  ' '  “  ,

boieiro arenoso ano separa cm  parto as bacias <ios rios i » kliometi 
mirim”, tendo cerca de 15 kilometros de r U .1 i.a -  e ‘ /  * * , ™ rae“
• • lurcurn. O U to  t  allnsenindo ih Ios n ^ a y iu e  p m m .n im  .taJ .  
»prrw nla aUnimas partlrulírldadr» u '-1 * • de n o li no unvirtoiir* dn Kui 
firlor len to  A v l l l .T r  K ilr-sio* . u m . d * . m iS  *"
G r a n d e  do  Norto.  N es te  ponto ,  o lairo fo rm a  ' , a  t e r r a  Hrinet r o s  de  extonsllo.  du o  os  a n t lk o s  co lon lsado res  p r w u r a r a n  iiKar a  t e n  a ri .
do  lad o  d o  povoado ,  po r  melo  de um  p a r e d í o  de “  '/*■ ..l ) , eU‘e r . ,
sas  bacias ,  sendo  a buc la  in fe r io r  donde  nasce  o rio  d a  lCedmliu (lue ine  s e r \
d de sa truadouro ,  >■■■! u i 1- nn-tuni i. . .  „ „ „ „  .  ,i„  « c ™ r v >  nrnHu-A «lairfio de  K xu-ni. i > n ln  * •*-' Piscosa com o  a dt «1 a p a r j» ,  p iodu .
z lndo,  e n t r e t a n t o ,  " c a r a p e b a s ”  . r . m a . l  .(ti», \  -lau.il. de  IMatú» situada no tab p le l ro  a renoso  u u e  se  e s te n a e  ao
Ioiiko d a  co s ta  do d e l t a  do  «Assú» A e m b o cad u ra  do  «Mossoro». a  d u a s  lekoas 
d a  c id ad e  do  Assú,  t e m  u m a  e x te n s f t f r t f  m a ls  de  t rez  le«oas com  m e la  Ir- 
ífoti do l a rg u ra  ap re se n ta n d o ,  n u a n d o  che ia ,  u m  va.-ao wi**» 1 d  ngna .  A la 
ena  recebe n a ’e.stnefin Invernosa ,  ns a g u as  de vn r ins  r inchos  aue  ' c e m  dn 
talxaleiro e t »»m . dn  rio  «Assú» <iue, d u r a n t e  as cheias ,  t r a n s b o r d a m
po r  um  cana l  s i tu a d o  abaixo  d a  c idade  do A.sjJ- Sendo o ü ve (la y  j  
In fer io r  ao dc rio s o r la  fácil r e g u la r i z a r  o s u p r l m t n t o  d a í ,ua  por meio  da  
co n s tm ef ío  reamla r  de  um cana l  m un ido  de com porias .

A «laena  do  P la td»  desem pen lia  u m  papel  Im por an te  n a  y ld a  econô
m ic a  do v a l le  dn baixo  Assú. ü u a n d o  enche.  c ru .  m u l to  peixe d asma doce 
u n e  a l im e n ta  ne sca r la s  a b u n d a n te s  o l u c ra t iv a s  nas o u n i^  empreK.im-se )V 
vezes m a is  de s e t e n t a  ranflns CJuando súcca. depois de u m a  serie de annos 
de n n u ra  c h u v a ,  o sen le ito  (e r t i l lsado  por vnrlos  o lhe iros  e co r ren te s ,  
ii res ta -se  nn n la n t lo  de “ v azan te s  de um  re i id im cn tu  con s id e ráv e l

(53) A "ia iroa  dn  A p o d y ” . an ladn da c idade  do m esm o  nome. tem  10 
k i lo m e tro s  de nx te rsBo  e u m  Ullnmetrn de l a r e u r a  o u a n d n  cheia  D u ra n te  
as en ch en te s  dn rio. as asmas deste  pe n e t ra m  na lacua,  nor um  cana l ,  Inun
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mas, em todo caso, observa o dr. Crandall, não quef 
isto dizer que não exista nellas um supprimento 
d’agua qualquer, porque, mesmo na região dos schis- 
tos e gneiss crystallinos, ha um certo numero de fen
das nas rochas, bem como alguns planos de escorre
gamento e de veios secundários, que tendem a recolher 
agua em um ou outro logar *54].

Estas rochas crystallinas, observa o mesmo scien- 
tista, são quasi todas decompostas até a profundi
dade de dois a dez metros abaixo da superficie do 
sólo, variando esta fundura segundo as condições de 
clima e de chuva. A rocha decomposta serve para 
armazenar alguma parte da chuva annual e se torna 
proveitosa mediante poços razos ou cacimbas, que a 
gente das catingas tem o habito de cavar, porém cuja 
agua, pela dissolução dos saes contidos nas rochas em 
decomposição, torna-se frequentemente impotavel.

Nos leitos arenosos dos rios que ficam a secco 
durante o verão, a agua conserva-se armazenada nos 
espaços dos grãos da areia e, por meio de cacimbas 
que vão se aprofundando a medida que a agua se vai 
retirando, é possivel e muito usado aproveitar este 
supprimento d’agua.

Barrando-se os rios, por meio de paredões trans- 
versaes, impede-se, deste modo, o curso das aguas 
viajantes formando-se reservatórios permanentes 
subterrâneos na proporção do supprimento contido 
no percurso do leito arenoso.

0 dr. Roderic CRANDALL, examinando as areas 
geológicas de camadas cretaceas da chapada do «Apo- 
dy», encontrou uma camada massiça de calcareo e, 
embaixo e emcima destes, leitos de arenite que são os 
mais aptos horisontes portadores d’agua, concluindo 
pela importância do supprimento d’agua subterrânea 
nesta parte do território do Rio 'Grande do Norte.

Os taboleiros da zona do agreste ainda não foram

d a n d o  as v a r / e a s "  n u m  a extensfio  de 15 k i lo m e t ro s  p o r  um  o meln  de l a r 
gu ra .  Logo p u e  as a g u as  do rio ba ixam ,  a lagoa v o l ta  ao sou v o lu m e  nro-  
pjrlo d sl nfiu recebe  n guas  d o  n o ,  d u r a n t e  t r e s  nnnos,  s í c c a  c r im p le tam en tc  
como JA te m  acontecido,  excop to  nos  ürfyos p rofundos.  As t e r r a s  m a rg ln a e s  
Á l&fffia sfio f e r ie i s  e, nos  a  mios de sGrea, p ro p o r c io n a m  a r r im o  a m i lh a re s  
do pessoas,  d a n d o  Lnmliem a b u n d a n t e  pesca.

Os governos  do lí 111 «* do  Es tado  co g i tam  de r e g u la r i z a r  o  s u p p r l -  
m enso  d 'a g u a .  pelo c a n a l  <iue p a r to  do  rio  ‘A p o d y ” , fo rm an d o  assim um  
re s e r v a tó r io  p e rm a n e n te  de g r a n d e  v a lo r  o p r o d u c t lv id a d e  naciuella  zona 
s e r tan e ja .

(50 R. H R A N U A L L .—O bra  c i t a d a ,  uag. 3-1.
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examinados detidamente sob o ponto de vista geo- 
logico, porém todas as indicações levam a crer que 
existe nelles um regular supprimento d’agua sub 
terranea.

CLIMA E SALUBRIDADE
«

O Rio Grande do Norte gosa um clima quente e 
sadio. A temperatura media de 27õ,5 no varão e 239 
no inverno, com as virações constantes, tornam o 
clima quasi temperado. Nas serras, a temperatura é 
mais baixa, ordinariamente dois grãos.

Não ha estações regulares, r>bservando-se perío
dos de chuvas, ás vezes, torrenciaes e periodos de 
falta de chuvas. As chuvas, nos annos regulares, 
começam a cahir no mez de Janeiro, na zona serta
neja, e no mez de Março, na zona do agreste, prolon
gando-se, naquella zona, até o mez de Junho, e, nesta, 
até o mez de Agosto. O phenomeno da sécca é_ perió
dico, porém suas consequências terríveis vão aos 
poucos desapparecendo, devido aos trabalhos de açu- 
dagem e perfuração de poços que auguram o momento 
proximo em que a irrigação systematisada das terras 
fará a riqueza e a felicidade desta parte do nordeste 
brasileiro.

Os terrenos abertos para o lado do mar e os ven
tos bem orientados pelas montanhas determinam a 
regularidade do clima, sua amenidade, e a ausência de 
epidemias. Sob este ponto de vista, pode-se affirmar 
que o Rio Grande do Norte é um dos Estados mais 
salubres do Brasil. Aqui, nunca appareceu a febre 
amarella ; e a variola só o tem feito, esporádica 
mente, indo aos poucos desapparecendo, pela vacinação 
systematica. A febre palustre existe apenas em alguns 
valles alagados de certos rios do littoral.

A região sertaneja é celebre pela sua absoluta 
salubridade.
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PRODUÇÕES E RECURSOS ECONBMICOS

As produções naturaes do Rio Grande do Norte 
nos reinos mineral, vegetal e animal, são as communs 
a todas as terras e climas tropicaes.

A riqueza mineralógica do sólo não é ainda per
feitamente conhecida, nem explorada systematica- 
mente, salvo em relação ao chlorureto de sodio ; em 
todo caso, é muito importante. O manganez de Macau 
e Mossoró, as «aguas marinhas» de Apody e Caraubas, 
o ferro, o enxofre, o gesso, a mica e o salitre de S. 
Cruz e do Seridó, foram premiados na Exposição Na
cional de 1908, no Rio de Janeiro. Nos tempos colo- 
niaes, houve mineração de ouro e prata no Apody, 
em Pau dos Ferros e no Seridó. As minas de enxofre, 
gesso, mica e salitre, de S. Cruz, Curraes Novos e 
Acary, são á flor da terra e tão abundantes que, desde 
muitos annos, as populações alli se servem dos seus 
productos para as necessidades locaes. O sal de cosi 
nha produzido pela evaporação da agua do mar nas 
grandes salinas da costa, sobretudo ás margens dos 
rios Assú e Mossoró, é um dos productos naturaes 
que mais avultam na riqueza publica do Rio Grande 
do Norte.

Todos os vegetaes dos climas quentes produzem 
admiravelmente nas terras do sertão e do agreste. As 
mattas virgens que cobriam outFora os valles húmi
dos e as collinas do littoral teem desapparecido nesse 
esforço imprevidente e criminoso de sua devastação 
secular, de modo que escasseiam as madeiras de cons
trução. Nas varzeas dos rios Curimataú», »Trahiry», 
«Potengy», «Ceará-mirim», «Assú», «Upanema» e «Mos
soró ,' sobretudo desses trez últimos, existem ainda 
extensos e abundantes «carnaubaes, muito explorados 
para a extração da céra da palha e o aproveitamento 
da haste, que se presta a uma infinidade de empregos 
uteis, desde a cerca até as obras de marcenaria e cons
trução. As forragens nativas teem qualidades que 
lhes são próprias como elemento de resistência ás 
irregularidades das estações, sendo digna de menção 
a riqueza alimentícia do «capim panasco» e do «capim 
mimoso» que valorizam os campos de criação onde
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vegetam. Os cactus também são uma vegetação espon
tânea, fadada pela natureza a proporcionar alimento 
aos gados, nas zonas seccas em que as gramineas não 
podem vegetar constantemente. Nos terrenos de agri
cultura, as produções mais importantes e mais culti
vadas são o algodão, a canná de assucar, a mandioca 
e os cereaes, que vegetam excellentemente, desde o 
littoral até o alto sertão. A pomicultura não é muito 
desenvolvida, porém as terras e o clima prestam-se 
admiravelmente á produção das mais saborosas fru- 
ctas tropicaes.

v As produções do reino animal não differem das 
outras regiões sub-tropicaes, sendo abundante, nas 
costas do mar, nos lagos, lagoas e rios, a produção de 
peixes d’agua salgada e d’agua doce, que contribuem 
em grande parte para a alimentação do povo. Os 
campos e mattas não são muito abundantes em caça, 
notando-se, porém, a variedade de aves, sobretudo 
passaros cantores, que povoam todas as arvores e são 
sugeitos a migrações nos tempos de secca. Em certas 
regiões, apparecem as andorinhas em tamanha quan
tidade que depositam montões de esterco constituindo 
um adubo riquíssimo para os terrenos de agricultura. 
Noutros pontos e em certas épocas, surgem nuvens 
de «aves de arribação», da tribu das cclombinas, que 
cobrem ,os mattos e, no momento proprio, alastram o 
sólo de ovos, servindo ás vezes, nos annos máos, de 
recurso providencial ás populações flagelladas. Nos 
lagos e lagoas, ha grande quantidade de aves aquati- 
cas, sugeitas também a migrações, nos annos de secca. 
0  gado de criação: bovinos, caprinos, lanígeros, suí
nos, equinos e asininos, é o gado creoulo, ainda sem 
cruzamento e sem seiecção, sujeito ás devastações 
da secca, porém reproduzindo-se e augmentando de 
uma maneira prodigiosa.

E’ um facto notável que o Rio Grande do Norte, 
tendo herdado do antigo regimen uma situação pre
cária. devido ao abandono em que sempre viveu, pre
cisando organizar todos os seus serviços, luctando com 
as perturbações politicasque trabalharam os primeiros 
tempos da Republica, assoberbado com a crise assu- 
careira -  tendo sido a canna de assucar, antigamente, 
a sua principal agricultura—a braços com a corrente 
emigratoria de parte de sua população em busca da
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miragem do Amazonas, devastado por seccas repeti
das, tivesse conseguido se manter desafogadamente, 
pagar suas dividas antigas e firmar o credito no inte
rior e no exterior do paiz. Tudo isto conseguiu pelo 
trabalho da sua população, o critério dos seus diri
gentes e a excellencia dos seus productos.

O problema economico do Rio Grande do Norte 
consiste, principalmente, no aproveitamento de suas 
terras e no escoadouro de seus productos. Quer dizer : 
cultivar racionalmente o sólo, fixar cada vez mais a 
população nas suas terras, facilitando-lhe os meios de 
aproveitar o seu trabalho, e estabelecer vias de com- 
municação rapidas para o escoamento dos productos.

As maiores fontes de riqueza a explorar, presen
temente, são a agricultura, a criação e o sal.

A agricultura principal é a do algodão, que póde 
ser cultivado, com vantagem, desde as praias até as 
ter»*as seccas do sertão, produzindo fibras longas e 
fortes que, nas diversas exposições nacionaes, teem 
sido consideradas as melhores do Brasil. A produção 
do algodão no Rio Grande do Norte augmenta dia a 
dia. Até 1908, a media da safra annual era de 60.000 
saccas de 60 e 90 kilos. Presentemente, eleva-se a 
150.000 saccos, tendo havido annos em que a safra 
excedeu de 200.000 saccos.

A agricultura da canna de assucar também é de 
grande importância e pratica-se em todo o território 
do Estado, sendo, porém, mais intensa na região pró
xima ao littoral, sobretudo nos valles do Ceará-mirim, 
Capió e Cunhaú. Fabrica-se da canna o assucar, prin
cipalmente, assucar bruto, para a exportação, aguar
dente e rapaduras, especie de assucar endurecido em 
forma de tijollos de i  a 1 kilo, que, pela facilidade 
do transporte, teem grande consumo na zona serta
neja. A safra de assucar ,para exportação e para o 
consumo é calculada hoje, na media, em 100.000 
saccos, porém convem considerar que já foi muito 
maior, antes da crise assucareira. Sómente o muni
cípio do Ceará-mirim, chegou a produzir 100.000 
saccos por anno.

A mandioca é uma das grandes culturas do Es
tado, porque sua farinha entra em grande parte na 
alimentação geral do povo. Hoje, a cultura da man
dioca vai se restringindo á zona do littoral, onde exis-



tem grandes taboleiros de ariscc, proprios para ella 
porque, nas terras do sertão, onde aliás a mandioca 
vegeta de maneira prodigiosa, é mais vantajoso plan
tar o algodão.

O milho, o feijão, a batata, o arroz e o fumo tam - 
bem produzem abundantemente em toda a extensão 
do território, não sendo porém cultivados em larga 
escala, porque é preferível o plantio de algodão.

A riqueza pastoril do Rio Grande do Norte, é 
bem considerável e já se vai explorando em larga 
escala a industria do leite. O queijo gordo, conhecido 
pelo nome de queijo do Seridô, é um typo afamado em 
quasi todos os mercados do Brasil; e a carne de sol, 
especie de xarque, que entra na base da alimentação 
geral, tem grande sahida para os mercados do Recife, 
Pará, e Mariáos e vai tendo muita aceitação até no 
mercado do Rio de Janeiro. O numero de bovinos 
criados no Estado pode ser calculado em mais de 
500.000 cabeças e o de caprinos e lanígeros sobe a 
mais de 2.000.000. O consumo interno de gado e a 
exportação para as fèiras da Parahyba e Pernambuco 
são calculados em mais de 50.000 cabeças por anno e 
a media de exportação de pelles de caprinos e laní
geros é avaliada em cerca de 800.000. As industrias 
do leite vão tendo dia a dia mais incremento. A man
teiga é fabricada sómente para o consumo, porém a 
exportação de queijos orça por uma media de 124.000 
kilos annualmente, afora o que é consumido no Es
tado.

As industrias extractivas, representadas pela 
carnaúba e a borracha de maniçoba e mangabeira, 
têm tomado um certo desenvolvimento. Os productos 
da carnaúba apresentam uma media annual de 50.000 
chapéos, 100.000 esteiras e 800.000 kilos de cêra. A 
borracha tem tido uma media annual de exportação 
de 905.000 kilos.

As costas do littoral do Rio Grande do Norte 
entram para a riqueza de sua produção com os se
guintes factores ■ o sal, o peixe e o coqueiro.

O sal produzido nas grandes salinas dos muni
cípios de Macau, Mossoró, S. Gonçalo e C&nguare- 
tama, sobretudo nos dois primeiros, é uma das maiores 
fontes de riqueza do Estado.

Os terrenos absolutamente impermeáveis nos
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quaes as salinas se acham situadas e a grande eva
poração determinada por uma temperatura tropical 
uniforme baratéam de tal modo o preço da fabri
cação que um kito de sal posto no aterro, prompto 
para embarcar, custa sómente um real, o que per- 
mitte vendei-o em condições muito favoráveis. (55)

A produção annual de sal é calculada em cerca de
1.000. 000 alqueires de 160 litros, porém sómente nas 
salinas em exploração poderia ser elevado ao duplo 
ou triplo, si houvesse maior sahida para este pro- 
ducto de primeira qualidade que a analyse chimica 
demonstrou haver nelle 98 % de chlorureto de so- 
dio. (56).

As costas do littoral, sobretudo no trecho de 
Natal a Macau, são n.uito piscosas, havendo pesca
rias rudimentares, em jangadas, que apanham quan
tidades consideraveis.de peixe. Nos canaes existentes 
nesse trecho da costa, passam ás vezes grandes car
dumes de peixe que enchem os currae* e abarrotam 
as jangadas. O peixe secco, que .serve de base á ali
mentação de grande parte da população do norte é 
quasi todo oriundo do Rio Grande do Norte.

Uma outra produção que existe bastante desen
volvida nas praias do littoral é o coqueiro, que ahi 
vegeta de modo admiravel, sem outros cuidados mais 
que o simples plantio. Nos municípios de Canguare- 
tama, Arez, Papary, Natal, Ceará-mirim e Touros ha 
cerca de 100.000 coqueiros que produzem, na media,
10.000. 000 de cócos por anno.

(55) O <lr. HRANNEK — (ioolocla Elomentar, pac. 122 — mostrou que 
mesmo no alto mar, existem  cm  cortas areas acuas mais salvadas do que 
cm outras o que. uma destas areas de ulta densidade acha-se Junto da 
costa do liraztl, desde um nonto loco ao sul da fõz do Amazonas até um 
outro nonto no sul do Estado da lialda. A maior densidade da anua ao lonvo 
desta costa é  devida ao facto da corrente oceânica que lava a revISo nos 
arredores do “Cabo de 8. líoque” vir da costa da Afrlca atravessando toda 
a larvura do Oceano A tlântico por-debaixo da zona equatoriul onde u 
evaporação 6 multo (fraudo. O resultado desta lonca vlacem  debaixo do 
equador 6 quo com o tempo vasto em alcançar a costa brasileira as avuas 
da corrente ficam multo concentradas.

Ila portanto duas razões fortes para a exlstencia da industria do fa 
brico do sal na costa do Estado do Jtlo (írande do Norte, concíúe o sablo  
norte-am enoano : a primeira é que a acua ahi é mais densa do que em 
outras secções da coslu do lirasll, é a secunda que o clim a desta parte do 
Hrusll e multo secco durante uma parte do anno.

(5il) As vias de penetração para o Interior, em coudlçõesdn baratearem  
o transporte do sair auvm eniarlam  m ulto sua pnxluç&o. 1’resontemente, não 
ha um so criador que possa em precar o sal na alim entação do vado. o que 
sorla de crande varilavem para a criação. Calculada a criação do Estado 
em 500.000 bovinos e 2.000.000 do capninos e ovinos o adm lltlda a media annual 
do consum o de 10 kilos de sal ix>r cabeça, teríam os, si houvesse transporte 
um auvmento de produção de 25.000.000 kilos de sal.
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Do conjuncto dessas considerações resulta que o 
Rio Grande do Norte possúe grandes recursos econo- 
micos no seu sólo, precisando sómente de meios de 
transporte e capitaes ou trabalho organizado para 
desenvolvel-os convenientemente.

Nas zonas do alto sertão, a açudagem e a irriga
ção teem produzido os melhores resultados.

Cálculos rigorosamente exactos sobre o valor das 
terras do sertão, irrigadas pelo açude, mostram nellas 
uma renda bruta de 400 réis por braça quadrada, da 
qual renda, deduzidas, exageradamente, 60 % para 
despesas, ficaria ainda uma renda liquida de 160 reis 
por braça quadrada.

Ao longo da costa, "desde o município de Cangua- 
retama até o de Macau, existe uma faixa de terre
nos de taboleiros silico argilosos, quasi devolu
tos, cam cerca de 40 legoas de extensão por trez a 
quinze de largura, apparentemente estereis, porém 
de grahde futuro na vida economica do Estado. Pre
sentemente, essas terras não teem sido cultivadas, 
á falta d’agua na superfície, porém já está demon
strada a existência de um grande lençol d’agua no 
sub-sólo, a uma profundidade de 30 a 50 metros. 
Nesses taboleiros, cresce espontaneamente a manga- 
beira, rica em borracha, e vegeta com exuberância a 
mandioca e o algodão. Além disso, esses taboleiros são 
cortados pelos valles dos rios «Curimataú», «Trahiry», 
«Potengy», «Ceará-mirim», pelas estradas de ferro 
«Great Western» e «Central», ficando visinhos aos 
portos da costa.

VIAS DE COMMUNICAÇÜO

As vias de communicação do Rio Grande do 
Norte estão naturalmente indicadas pela configura
ção do seu território : navegação marítima entre os 
diversos portos da costa, navegação terrestre partindo 
dos portos e seguindo os valles dos rios que descem 
do sertão.

Presentemente, os meios de transporte são qs
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barcos a vela e a vapor ao longo da costa e nas cam- 
bôas das embocaduras dos rios «Curimataú», «Poten- 
gy», «Assú» e «Mossoró», ainda sem linhas regulares 
de navegação ; as estradas de ferro «Great Western», 
«Central do Rio Grande do Norte» e «Mossoró a Ale
xandria», a «Estrada de Automóveis do Seridó e 
as costas de animaes.

As estradas carroçáveis, chamadas de «comboio», 
com um desenvolvimento de mais de dois mil kilo
metros, algumas em condições de se prestarem ao 
trafego de automóveis, ligam uns aos outros os di
versos municípios, estabelecendo uma rêde geral que 
se prende, por um lado, aos portos de Penha, Natal, 
Macau e Mossoró, por outro lado, á grande «estrada 
das boiadas (57) que liga, atravez o alto sertão, os 
Estados de Piauhy, Ceará, Parahyba e Rio Grande 
do Norte á cidade de Campina Grande, ponto termi
nal de um ramal da Great Western, no Estado da 
Parahyba.

De Macahyba partem para o sertão duas grandes 
estradas carroçáveis : uma chamada, «estrada do fio»— 
porque vai acompanhando a linha telegraphica,—diri
ge-se ao alto sertão atravez os municípios de Lages, 
Angicos e S. Anna do Matto, atravessando o rio Assú 
na povoação de S. Rafael. Na villa de Jardim de An
gicos, encontra-se com a estrada que sobe rio Geará- 
mirim acima e, adeante da villa de Lages, bifurca-se 
em dois ramaes: um que passa pela villa de Angicos 
e a cidade de Assú, rumo de Mossoró, outro que se 
desprende á esquerda passando pelas villas de S. 
Anna do Mattos e Flores, a se entroncar com a “es
trada das boiadas” no Caicó; outra, chamada “es
trada do Seridó”, segue entre os valles do Potengy 
e Trahiry, entronca-se com as estradas que veem dos 
municípios de S. José de Mipibú, Canguaretama, S.

[57] A Estrada das Intadas ex isten te desde os tempos colonlaes, des
empenhou um xrande papel na vida economica do nordeste brasileiro. Eol 
por esta estrada i/ue transitaram  todas as expedições <]ue de Pernambuco e  
da Parahyba procuraram os altos sertões desses Estados; foi e lla , por m ulto  
tempo, o vehlculo com merclal para a praça do líe ü fe , por onde transitavam  
as mercadorias e as boladas compradas no Piauhy, refeitas nos campos de 
rriactlo do Ceará. Parahyba e lilo  (jrande do Norte e exportadas para os 
mercados consumidores da Parahyba e Pernambuco. A valle-se, por ahl, o  
transito uue havia e ainda ha por esta estrada que, no Rio Grande do Norte 
passa pelas cidades de Jardim do Seridó e Caicó, llsrando-se a outras estra
das uue atravessam  os m unicípios do alto sertílo
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Antonio e Nova Cruz, passa na cidade S. Cruz (58), 
transpõe por meio de dois ramaes parallelos a Serra 
do Doutor, passa na villa de Curraes Novos, (donde 
parte um ramal para a villa de Flores,) passa na ci
dade do Acary (59) e vai se entroncar, na cidade do 
Caicó, com a “estrada de boiadas”.

De Mossoró parte, rio acima, uma grande estrada 
de comboios, talvez a mais transitada dos sertões do 
Estado, tendo quatro esgalhamentos principaes : um, 
que busca o baixo «Jaguaribe», no Estado do Ceará; 
outro, que sobe rio acima até as cabeceiras, servindo 
os municípios de Mossoró, Apody, PgrFAlegre, Pau 
dos Ferros, S. Miguel e Luiz Gomes; óutro, que serve 
os municípios de Martins e Patú, atravessando a ri
beira do «Rio do Peixe», na Parahyba, onde se 
liga á grande «estradadas boiadas»; outro, finalmente, 
que, atravez os municípios de Caraúbas e Augusto 
Severo, busca a zona do Seridó.

O inicio da viação ferrea no Rio Grande do 
Norte, no antigo regimen, com a construção da Es
trada de Ferro Natal a Nova Cruz, não obedeceu ao 
principio da penetração. Esta via ferrea só teve a van
tagem ulterior de servir de ligação paraarêde geral da 
Great Western, atravessando o -sul do Estado, sem
pre visinha á costa. Ultimamente, porém, compre- 
hendeu-se a necessidade de estradas de ferro de pe
netração para o interior do Estado afim de chamar 
a produção para os portos do littoral. Neste sentido, 
está sendo construída a «E. F. Central do Rio Grande 
do Norte , estrada de grande desenvolvimento que, 
obedecendo ao plano geral da viação ferrea no Brasil, 
parte da cidade do Natal e, atravessando os sertões do 
Rio Grande do Norte e da Parahyba, vai se ligar com 
a rêde de viação cearense, trazendo para o porto de 
Natal grande parte da produção da zona sertaneja

ish, A'Hdarle cie 3. Cruz 6 um centro de converifencla de varias estm -  
| r r . , . i l n m l o - s e  para o Sertdrf. Polencry, Causruaretama. 

N o v á  Cruz Serra cio S-. llento, no Rio (irando do Norte, Aruruim, Hanauet
v r r c  i l  < 1‘ultf . l »i •iil-»/ e l e ! a i í l f  do A c ír y .'situada lí snhlcla cie varlos liouuelrões cios con- 

, i .  K n “mii 6 o ponto do roiinUo das estradas ciue vem  da zona
\  • ** y  l ‘u r  *

ras,
. A cidade cio A c a r y  

traforles da Horlxirema. 6 n  ponto 
dcw «l-n-Jc».» d» I,ar»h> li* »«ravci o vl»
IríTi t£ui» lui^nl»* r - > t r » iN v  * *
■ « iN iro r i l l  ti**
<«»*.■•* • i» tu * v l"  ^  *
M 'fv lnd i' v io  <Ic tra n d to  w n
Estado da Parahyba

• I • | U i r I • * r * j» % Ifc»
. v*i * ekl»<> *V» JaH lm . 
ri«nUii cm v â llN d o t  ri m • I í c »*» •Caf* 

ih%m. la iu i^u i u* «lutroda da*’■rvihft«. u* *n»troaa ae* moiiui
i «loituinU da cld td*  de Cncnidn» Uraiai»,



por onde passa. Esta estrada, porém, pelo seu traçado, 
e pelas condições physicas do terreno, não póde servir 
á extensa zona agrícola e pastoril comprehendida entre 
as bacias do «Potengy» e do «Trahiry», que tem seu 
escoadouro natural pelo porto de Macahyba.

Não se podendo construir uma estrada de ferro 
para servir esta zona, o governo do Estado incremen
tou e deu concessão a uma empreza particular, a 
«Estrada de Automóveis do Seridó», que está constru
indo, ja tendo cem kilometros em trafego, uma estrada 
para automóveis que, partindo de Macahyba, vai á 
cidade de S. Cruz, transpõe a serra do «Doutor» e 
alcança, em Curraes Novos, a «E. F. Central do Rio 
Grande do Norte.

A cE. F. Central do Rio Grande do Norte», che
gando. ao Caicó, serviria dahi em deante, até o Ceará, 
de simples linha de ligação com a rêde cearense, por
que, devido ao grande percurso e á visinhança do 
porto de Mossoró. é bem possível, quasi certo mesmo, 
que o trafego do alto sertão da Parahyba e do Rio 
Grande do Norte continuasse a procurar aquelle porto, 
mesmo em costas deanimaes. Impunha-se, pois,a cons
trução de um estrada de ferro partindo do porto de 
Areia Branca em direção ás ribeiras do Rio du 
Peixe e do Piancó. O governo do Estado não hesitou 
em dar a concessão para a construção dessa via de 
penetração, a maior do Rio Grande do Norte,porque é o 
primeiro trecho da grande Estrada de Ferro de Mossoró 
ao S. Francisco cuja construção todos consideram 
uma necessidade nacional.
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BRASIL

São ainda imperfeitos os conhecimentos que 
possuímos sobre a geographia physica do Brasil cujo 
immenso ten itorio está em parte inexplorado.

Das diversas compilações que a respeito existem, 
uma das melhores e mais auctorisadas é, sem du
vida, o artigo da Grande Encyclopedia, feito sob a 
direção do barão do Rio Branco, que seguiremos 
em suas lfnhas geraes, aproveitando os valiosos ensi
namentos de tão importante trabalho do qual, data 
venia, fazemos, em algumas partes, littéral tradução.

POSIÇÃO ' 0  Brasil é o paiz mais extenso e I uuiynu . fj tí major população da America do
Sul. A parte mais septentrional do seu território fica 
no interior do continente, nas cabeceiras do Cotingo, 
na serra Roruima, por 59 9’ 50” de lat. N. (639 12’ 
long. O. Paris). A parte mais meridional fica na 
barra do rio Chuy, por 339 46’ 10” de lat. S. *A 
extremidade oriental, segundo Mouchez, fica na ponta 
de Timbahú, (79 18’ 45” lat. S.) um pouco ao sul do 
Cabo Branco, por 379 6’ 55” de long. O. de Paris, 
ou seja 89 21’ 45” long. L. merid. do Rio de Janeiro. 
A extremidade occidental acha-se no curso superior 
do rio Javary (69 59’ 29” lat. S.) por 769 27’ 6” 
long. O. Paris, ou seja 309 58’ 26” O. do merid. do 
Rio de Janeiro.

I S e g u n d o  oh t r a b a lh o s  do c o m m an d an te  Vital  de Oliveira, a t ionta 
do T im b ah ú  eslò s i tu a d a  por ?9 ffl1 île la t . S. e 89 l<r 54” de long, -L. dn Rin 
de Ja ne iro ,  ou seja 379 tf’ 4tf‘ de long. O. de Paris:  e se r ia  um uouco mai s  
no su l .  em Ponta  de Pedras, á e n t r a d a  do rio l ioynna  oue se e n eo n t iav n  
a ex t rem idade  oriental  da America do Sul. uor 79 2tf' de lat  S. e 379 5' jo” 
long, O. Par is  (89 23’ 30” long. L. do Rio de Jane iro ) .  Segundo Mouchez. a 
Pon ta  de Pedras acha-se a 7° 32' 30”  de lat. S, e 37° 11*’ de long O de
Purls,  011 s e ja  8°. 13' 22” long. L. do Rio de Ja ne iro .

L IM IT E S  ' Ao N-» o oceano Atlântico, as Guy-LimiiLOi anag p ranceza> Hollandeza, Ingleza
e a Republica de Venezuela ; a O., as Republicas de 
Colombia, Equador, Peru, Bolivia, Paraguay, Argen-
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tina; ao S. a Republica Oriental do Uruguay"a L. 
o oceano Atlântico.

1 ^ *  M ultas rías fro n te ira s du UinsII sSo cnrTTendonnPs o  alsruma* 
a in d a  nfto fo iüo  d e m a r c a d a s  d**flDÍt ivamont€,  a p e / a r  de e s t a r e m  flxadn* 
noa  t r a t a d o s .

• A maior extensão do território 
' brasileiro, de L. a 0., da ponta de 

Timbahú ao rio Javary, é de 4.350 kilom. e de N. a 
S., das cabeceiras do Cotingo ao rio Chuy, é de 4.280 
kilom. O littoral do oceano Atlântico, desde a em
bocadura do Oyapock até a do rio Chuy, tem um 
desenvolvimento de cercá de 6.500 kilom. A super 
ficie é calculada em 8.337.218 kilom. quad. porém 
este numero é somente official, porque, na realidade, 
não se conhece com precisão toda a extensão do 
paiz cujo território não foi cadastrado e cujas fron
teiras ainda são, em vários pontos, indeterminadas.

LITTORAL: . A costa do Brasil começa, ao norte,
' no cabo Orange, que assignala a 

embocadura do Oyapock, dirigindo-se para S. S. E. E' 
por toda parte baixa e quasi sempre pantanosa. Até 
o estreito de Maracá, ou canal de Carapaporis, que 
separa do continente a ilha Maracá terminada pelo 
cabo do Norte, encontra-se somente o cabo Cassiporé, 
na foz do rio deste nome, e as barras dos rios Cunani 
e Calçoene. No estreito de Maracá fica a barra 
do rio Amapá ; sahindo-se ao sul, pelo canal de 
Turtury, encontra-se logo em seguida a ilha/ipioca ou 
Tururyem  cuja extremidade se alonga o cabo Raso do 
Norte, que marca a entrada de uma especie de bahia 
na foz do rio Amaporema, assignalada ao sul pela 
Ponta Grossa,queé o extremo septentrional da- Boccas 
do Amazonas, as quaes se estendem até a ponta de 
Tijioca, an sul, numa extensão de 335 kilom. Ao 
fundo deste estuário, de. costas geralmente baixas, 
pantanosas e roidas pelas correfites, ficam, entre ou
tras, as ilhas do Bailique, Bragança, Janaucú, Ca- 
viana, Porcos, Mixiana e a grande ilha de Marajó, 
terminada pelo cabo Magoary, que separa as boccas 
septentrionaes do Amazonas da bocca meridional, ou 
rio Pará, que forma a bahia de Guajarâ e termina o 
estuário do Amazonas, ao sul, pela ponta de Tijioca.

Das boccas do Amazonas ao cabo S. Roque, ou
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mais exactamente até a ponta de Timbahú, a costa 
é geralmente baixa, bordada de dunas ou pequenos 
barrancos, formando praias, ás vezes cobertas de 
coqueiraes. As barras dos rios são ordinariamente 
obstruídas de bancos de areia. Entretanto, no Ceará, 
as montanhas se elevam no horizonte. Os pontos mais 
notáveis desta parte da costa são : a bahia de Caethé 
e as ilhas Anajás, Carauassú, Manejetuba, no Pará, 
entre as pontas de Atalaia e Gurupy, no extremo sul 
da bahia deste nome ; a bahia Jarymirim  e as ilhas 
de Putiá e Pirucanâ, entre as barras do Gurupy e do 
Maracassume ; o cabo Tamauacâ, á entrada da bahia 
de Turyguassú, a ilha S. João, o morro de Itacolumy 
que, visivel de longe, marca o extremo sul da bahia 
de Cuman e a entrada da grande bahia de S. Marcos, 
onde ficam os portos de Alcantara e S. Luiz, divi
dida ao meio pela ilha de S. Luiz do Maranhão e 
formando, do lado do sul, a bahia de S. José.

Dobrando a ponta que limita esta bahia, entra-se 
na bahia de SanfAnna  e d’ahi até a barra de Tutoya, 
onde começa o delta do Parnahyba nada se encontra 
digno de nota. Depois do Parnahyba, fica o porto de 
Camocim, no Ceará. Na barra do Acarahú, a costa 
soffre uma ligeira inclinação ao sul e apresenta, neste 
trecho, apenas o porto desabrigado de Fortaleza, assi- 
gnalado ao sul pela ponta de Mucuripe. Seguem-se 
os porto3 de Aracaty, na barra do Jaguaribe, Areia 
Branca, na barra do Mossoró, Macau, na barra do 
rio.Assú. Ha nesta parte do littoral muitos recifes e, 
além da ponta do Calcanhar, (59 9’ 10” lat. S. e 379 
48’ 35” long. O. Paris) a costa volta para S. E. depois 
para S. S. E. até o cabo de S. Roque, collina arenosa, 
de uns 60 m. de altura, por 59 29’ 15” de lat. S. e 379 
8’ 35” long. O. Paris. O pequeno porto de Touros, 
4 1|2 kilom. ao S. O. da pequena ponta do Calcanhar, 
é celebre na historia do Brasil por ter Luiz Barbalho 
ahi desembarcado a 7 de Fevereiro de 1640 para 
marchar sobre a Bahia atravez do paiz então occu- 
pado pelos Hollandezes.

Quatrocentos e trinta kilometros a N. E. do 
cabo de S. Roque, fica o grupo de Fernando de 
Noronha, ilhas volcanicas apresentando em vários 
logares penedias abruptas. Ao S. do cabo de S. 
Roque estão a barra do Potengy, formando o ex-
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cellente e magnifico ancoradouro do porto do Na 
tal, a bahia da Traição e o porto de Cabedello, na 
barra do rio Parahyba. Vem depois o cabo Branco, 
por 79 8’ 15” de lat. S. e 379 48’ 35” de long. O. Este 
cabo é reconhecível pelos barrancos vermelhos que 
constituem ahi uma parte da costa, ficando-lhe um 
pouco ao sul a ponta de Timbahú, extremo oriental 
do continente americano.

Da ponta de Timbahú á barra do Chuy, a costa, 
que se dirige para o sul, depois para sudoeste, tem 
um desenvolvimento de cerca de 4.000 kilom. Até a 
embocadura do S. Francisco, é bordada de recifes 
que não passam além do nivel das marés altas e em 
cujo interior sómente as pequenas embarcações podem 
navegar, formando-se, porém, ás vezes portos pro
fundos nas embocaduras dos rios. Ahi se acham a 
ilha de Itamaracá, a cidade de Olinda, sobre um pro- 
montorio da costa, o porto da cidade do Recife, que 
é o grande porto do Brasil mais visinho da Europa, a 
cabo S. Agostinho, as enseadas de Rio Formoso e Ta- 
mandaré, a bahia de Maceió, a foz do S. Francisco, o 
porto de Aracaju e a grande bahia de Todos os Santos, 
semeada de ilhas, dentre as quaes a grande ilha de 
Itapjxrica,

Vêm depois os portos do Morro de S. Paulo, ilha de 
Boypeba, Camamú,Uhéos, Santa Cru^- onde a armada 
de Cabral fundeou em 1500— Porto Seguro e Cara- 
vellas.

Escolhos corallinos estendem-se a duas ou trez 
milhas da costa, entre a Bahia e o morro de S. Paulo, 
entre Boypeba e Camamú, em Ilhéos, e entre Santa 
Cruz e Porto Seguro. Ao sul deste porto, acham-se 
recifes mais consideráveis formados de coraes : são, 
primeiramente, os Itacolomis (entre 169 49’ e 169 57’ 
lat. S.) depois os recifes e ilhotas dos Abrolhos. Na 
altura desses recifes, por .169 63’ de lat. S. fica, a 
alguns kilom. da costa, no interior das terras, o monte 
Paschoal, de 536 m. de altitude, visivel a 16 léguas 
ao largo, a primeira terra do Brasil avistada por Ca
bral. Ao S. é a barra do rio Doce, o porto da Victoria, 
a barra do Parahyba e o cabo S. Thomé; depois a 
enseada de Imbetiba e o Cabo Frio, um dos promon- 
torios mais importantes do Brasil, situado numa pe-



quena ilha e terminado por alto barranco, onde está 
collocado um pharol.

A 1.150 kilom. da costa deparam-se as ilhotas 
rochosas da Trindade e Martiw Vaz.

No Cabo Frio, a costa volta bruscamente a O. e 
leva á entrada da bahia de Guanabara, onde ficam 
a cidade e o grande porto do Rio de Janeiro. Dentro 
desta bahia, uma das mais bellas do mundo, encon
tram-se grande numero de ilhas, algumas de grande 
extensão, como a Ilha do Governador, outras me 
nores, como as de Paquetá, Pancarahyba, Brocotó, 
Itaoca, Boqueirão, Nhanquetá, Viraponga, Rijo, Mi
lho, Aroeira, Palmas, Taibacys, Rachada, Tapuamas, 
Casa de Pedra, Braço Forte, Ferro, Pita, Manguinho, 
Comprida, Jurubahibas, Taputeia, Tavares, Engenho, 
Flores, Ananias, Vidal, Ajudante, Velha, Vianna, 
Conceição, Cajueiro, Mocanguê, Boa-Viagem, Secca, 
Sarovata, Raymundo, Cambambis, Fundão, Baiacú, 
Canhanha, Catalão, Pindahys, Bom Jesus, Pinheiro, 
Sapucaia, Pombeba, S. Barbara, Feiticeiras, Encha- 
das, Cobras, Ilha Fiscal, Willegaignon e Lage.

Ao S. O. da bahia de Guanabara, ficam a Ilha 
Grande, a ilha de S. Sebastião, a bahia de Angra dos 
Reis e o porto de Santos. A costa inclina-se em seguida 
a S. 0. e nesta parte acham-se os portos de Iguape 
e Cananéa, a ilha do Bom Abrigo, a bahia de Para
naguá, a ilha e porto de S. Francisco, a barra de 
Itajahy, a ilha de S. Catharina, com o porto de Fio 
rianopolis, o porto1 da Laguna, o cabo S. Martha, a 
barra do Rio Grande, na entrada da LagÔa dos Patos, 
e a barra do Chuy, no limite meridional com a Repu
blica Oriental Uruguay.

RELEVO DO SÚLO ' A c°nfiguração geral donCLCIU uu OULU, relevo do sólo do Brasil

apresenta detalhes complexos, que ainda são imper
feitamente conhecidos.

O relevo 1 comprehen/de cinco pontos : O massiço 
da Guyana ; a planície do Amazonas ; o grande mas
siço central; as planícies costeiras de nordeste e de 
leste; as planícies occidentaes.

I—O m a s s iç o  d a  G u y a n a  comprehende toda a 
região montanhosa que se estende, entre as bacias do
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Amazonas e do Orenoco, parecendo ter uma exten
são de cerca de 1.800 kilom. e cobrindo uma super
fície de um milhão de kilom. quad.. E’ ainda pouco 
conhecido. Compõe-se em geral de planaltos cobertos 
de florestas virgens interrompidas aqui e alli por 
vastas Savanas. Cristas e cabeços isolados coroam o 
planalto, accidentado de escarpamentos de granito, 
schistos desnudados e quebradas profundas. O Brasil 
possue as vertentes meridionaes, servindo-lhe o divi
sor das aguas quasi sempre de fronteira. Os princi- 
paes nomes que traz esta linha de terras altas são os 
de serra Ararocoara. serra Imery, serra Parima, 
serra Paracaima e serra Roruima, que se eleva até 
2.600 m. de altitude e ao pé da qual nasce o Cotingo, 
entre o rio Negro e o Rio Branco. A parte que fica a 
leste do Rio Branco é menos elevada; o planalto é 
ahi coberto de immensas florestas virgens entrecor
tadas de clareiras e vae se abaixando para leste ; 
comprehende a serra Acarahy, serra Tumucumaque, 
cuja altitude é quasi toda inferior a 500 m.

1 ^ 0  maíwlço d a  G u y a n a  é  a inda  pouco conhocldo,  apczar  das v la -  
(tens de Schomburgk, em 184«, C revaux , em 1874, C oudreau ,  em 1888, e d a  
e x p lo r a ç lo  fe i ta  pela  cOmmlssao b ra s i le i ra  de del lm ltaçdo  d a  f ro n te i r a  dir l-  
Klda. pelo barSo do P a r l m í ,  em  1882. E ’ nes ta  regido <iue os a v en tu re i ro s  do 
século X V I  co l locaram  o g rande  lago fabuloso de 1‘a r lm á  o a cidade n&o 
menos fabulosa  de ManOa, c a p i ta l  do El-Dorado. A regi5o deve  seu nom e 
aos Índios G uayanos,  que  h a b i ta v a m  e n tro  o Orenoso e o  Caronl.

I I —  A p l a n í c i e  d o  A m a z o n a s , cuja superfície no 
Brasil é de mais de quatro milhões de kilom. quad. 
constituindo a maior parte da bacia do rio, fica situada 
ao sul e a oeste do massiço da Guyana. Comprehende a 
maior parte dos Estados do Pará e Amazonas e uma 
parte dos de Matto Grosso a O. e Maranhão a L.. E’ 
uma das planícies de alluvião mais uniformes do 
mundo : a mais de 3.000 kilom. no interior das terras, 
o Amazonas não está além de 140 m. acima do nivel 
do mar. E’, entretanto, accidentada n’alguns pontos : 
alturas que pouco excedem de 300 metros, e contra
fortes dos massiços Central e da Guyana. Na parte 
Occidental, esta planície se confunde com a do Ore
noco, ao N., e com a do Paraguay ao S. III-

I I I -  O  GRANDE MASSIÇO d o  B r a s i l  comprehende 
todas as terras altas que occupam o interior da Ame
rica do Sul, entre a planície do Amazonas, ao N., as
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planícies costeiras do Atlântico, a L , a planície do 
Uruguay e do Paraguay, a S. O., o Guaporé e o Ma
deira, a O.. E’ deste massiço que descem os affluentes 
da direita do Amazonas, os cursos d’agua tributários 
do Atlântico até o Ibicuy e o Jacuy, tributários da 
lagôa dos Patos.

O grande massiço termina em taludes ainda pouco 
estudados, que descem, a oeste, no valle do Guaporé 
ao sudoeste, no do Paraguay superior. Os taludes dé 
leste que descem sobre as planícies costeiras do 
oceano Atlântico são melhor conhecidos. A superfí
cie do grande massiço do Brasil é de cerca de quatro 
milhões de kilom. quad,; sua altitude, quasi sempre 
superior a 500 m., eleva-se a mais de 1.000 m. em 
certos planaltos, e mais até nas regiões montanhosas. 
Este massiço termina na visinhança do mar em ca
deias costeiras, cuja maior parte formam o talude e 
os contrafortes do grande planalto interior. Nas 
cabeceiras do Iguassú, cujo curso póde ser conside
rado como a separação do grande massiço e dos pla
naltos ds sul, este talude toma o nome de Serra do 
Mar. No interior do planalto, desenvolvem-se, numa 
extensão de mais de 400 kilom., as serras da Espe
rança e de Apucarana, entre os rios Iguassú e Ivahy, 
e a serra dos Agudos, ao S. do Paranapanema. Ao 
norte da Ribeira de Iguape, a Serra do Mar toma os 
nomes de serra de Paranapiacaba e serra do Cubâtão 
De S. Paulo a Campos, a Serra do Mar é limitada 
ao N. pelo estreito valle do Parahyba do Sul e cobre 
com suas alturas quasi todo o espaço comprehen- 
dido entre este valle e a costa, tomando os nomes 
de Serra da Estrella e Serra dos Órgãos, culminando 
a 2.232 m. de altitude e elevando acima de um valle 
calcario suas grandes columnas graníticas semelhan
tes a orgãos, servindo de talude ao planalto sobre o 
qual está edificada a cidade de Petropolis, a 760 m. 
de alt., Serra da Boa Vista e Serra dos Goytacazes. 
A serra da Bocaina, na fronteira dos Estados de s! 
Paulo e Rio de Janeiro, culminando ao pico Paraty 
a 1.260 m., é uma ramificação da Serra do Mar, onde 
nasce o Parahyba. Os planaltos que se elevam atraz 
aesta cadeia teem uma altitude de 500 a 1.000 m • 
'59 em S. Paulo; 960 em Franca ; 694 em Campi
nas ; 720, em Casa Branca; 553, em Sorocaba no



Estado de S. Paulo ; 516, em S. José do Rio Preto e 
876, em Nova Friburgo, no do Rio de Janeiro. Ao 
N. da embocadura do Parahyba, ficam a Serra do 
Espigão, ao sul do rio Doce, a Serra dos Aymorés; 
entre o rio Doce e o Jiquitinhonha, as serras de 
Itiuba, Monte Santo e Muribeca, no Estado da Bahia. 
Todas estas cadeias são mais ou menos parallelas ao 
mar. Elias o são também á grande serra do Espi
nhaço que limita a leste a bacia do S. Francisco e 
da qual são de alguma sorte os contrafortes avan
çados, formando o ultimo degráo do talude do pla
nalto. A serra do Espinhaço continua se ao norte 
pelas do Grão Mogoi, Branca, Boqueirão e Iti- 
úba, que separam também o S. Francisco dos rios 
costeiros. O S. Francisco, encontrando no seu curso 
a barreira formada por essas cadeias que constituem 
os degráos do massiço, atravessa-a em chanfraduras 
profundas e, por suas ultimas cascatas, situadas a 
350 kilom. da embocadurq, cahe bruscamente da alt. 
de 174 á de 94 m. Ao norte desta chanfradura, o 
sólo ergue-se nas serras de Periquitos, Talhada, Bar
riga, Pilões ; no Estado de Pernambuco, varias ca
deias, serras de Garanhuns, Guandú, Prata, Cariris 
Velhos, avançam perpendicularmente á costa; a 
serra da Borborema, situada ao N. da Parahyba, 
tem a mesma direção. Umas e outras, desde a Serra 
do Màr, constituem o talude oriental do grande mas
siço. O talude septentrional comprehende o vasto pla
nalto do «Apody» e urna serie de cadeias, umas per
pendiculares á costa como as serras do Araripe e 
da Ibiapaba, outras, parallelas em parte, como as 
serras do Negro e da Cinta, que occupam entre o 
Jaguaribe e o Tocantins a parte meridional dos Es • 
tados do Ceará, Piauhy e Maranhão. Os planaltos 
são elevados : 1.372 m. nas cabeceiras do Mearim, 
1.226 m. na villa do Barra da Corda.

A’s cadeias costeiras do talude oriental pode-se 
prender a serra da Mantiqueira que lhe é parallela, 
ficando separada da Serra do Mar pelo estreito e alto 
valle do Parahyba. Ella começa nas cabeceiras do 
Tietê e prolonga-se ao* nordeste até o nó onde se 
acham as cabeceiras do Rio Grande, do riu Doce e • 
dos primeiros affluentes do S. Francisco. Constitue, 
com as cadeias costeiras, um dos degráos do talude>

—  8 -----------------
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do planalto sobre o qual as aguas correm para o N. 
O. e faz parte de um dos nós hydrographicos mais 
importantes do Brasil. Nesta cadeia acham-se os 
montes «Itatiaia», cujo ponto culminante é as «Agu- 
Igas Negras, 2.994 m. de a l t , que parece ser a mon
tanha mais alta do Brasil.

O proprio massiço é um planalto ou mais exa- 
ctamente um conjuncto de terras altas, formado de 
vários planaltos coroados de cadeias e cortados de 
valles, que comprehende os Estados de Minas Geraes, 
Goyaz e uma grande parte de Matto Grosso, Bahia, 
Pernambuco, Piauhy e Maranhão. Ao N. de serra da 
Mantiqueira, começa o planalto de Minas Geraes e 
Goyaz, que é em grande parte composto de rochas 
cristallinas e tem cerca de mil metros de altitude, em 
Barbacena. A Serra das Vertentes, comprehendida 
nesta região, é a parte mais alta do planalto e o 
centro principal onde nascem e donde divergem as 
aguas do Tocantins, do S. Francisco e do Paraná. 
Dá-se o norne de serra das Vertentes á serie de 
alturas que formam o principal divisor das aguas do 
massiço, entre c S. Francisco e o Tocantins, de um 
lado, o Paraná, do outro, e cujas cadeias principaes, 
que em geral parecem dominar de pouco o planalto, 
são as serras Cayapó, Dourada, Santa Martha e 
Pireneus, attingindo 2 300 m. de alt. perto da cidade 
de Goyaz e 3.800 mais adeante, a serra da Canas
tra, perto das cabeceiras do S. Francisco, com 1.282 
m. de alt., a serra das Vertentes propriamente dita, 
a serra do Espinhaço, nome que, por extensão, se 
pode dar á linha de divisão da bacia do S. Francisco 
e das bacias costeiras ; esta ultima attinge 1.752 m. 
de alt. no «Itacolumi,» 1915 no «Caraça», perto de 
Ouro Preto, 1823 no «Itambé», perto de Diamantina. 
As serras de Itabira e da Piedade, perto de Sa- 
bará, são ramificações desta cadeia. A serra do Es
pinhaço, na sua extremidade meridional, solda-se á 
serra da Mantiqueira, formando um angulo obtuço e 
constituindo com ella o systema Mantiqueira — Espi
nhaço, que é o mais importante do massiço. Entre 
o S. Francisco e o Tocantins, allongam-se a serra de 
Paraná e as de Tabatinga e Duro. A serra do 
Piauhy, com seus prolongamentos, limita ao sul a 
bacia do Parnahyba.
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Toda a parte oriental do Grande Massiço é occu- 
pada pela bacia do S. Francisco que se allonga para 
o N., entre a serra dos Pirineus e seus prolongamen
tos, que a separam da bacia do Tocantins, e a serra 
do Espinhaço, que a separa das bacias costeiras e faz 
parte do talude do massiço. 0  valle do rio forma .um 
sulco profundo neste massiço ; na confluência do rio 
das Velhas, só tem cerca de 530 m. de alt. e no seu 
curso inferior, em Joazeiro, onde começa a descer.
por cataractas, o talude do massiço, está a 368 m. 
de alt.

A parte Occidental do Grande Massiço é o pla
nalto de Matto Grosso, cuja altitude, em certos pon
tos, vae além de 800 m. A serra dos Parecis, que 
limita a bacia do Guaporé, pertence a esta ultima 
região.

Os planaltos do Grande Massiço são, conforme 
as regiões, desertos, campos geraes ou florestas ; os 
valles são geralmente muito arborisados.

Conhece-se imperfeitamente a forma do terreno 
e a altitude desta vasta região, que é em grande 
parte habitada por indios selvagens.

Ao sul do Rio Grande ou Alto Paraná, que no 
seu curso inferior forma o limite dos Estados de 
Minas Geraes e S. Paulo, o Grande Massiço se con
tinua para o sul por uma região de planaltos eleva
dos que, apertados entre o Oceano e o Paraná, têm 
uns õOOkilom. de largura e formam como que o 
appendice meridional do massiço. A Serra do Mar, 
com seus contrafortes avançadoè, continua o contorno 
desses planaltos e forma o talude pelo qual desce-se 
das alturas á planície costeira. Depois, em S. Catha- 
rina e Rio Grande do Sul, esta cadeia toma o nome 
de «Serra Geral» e, entre a bacia do Uruguay e a 
da lagôa dos Patos, reeurva-se quasi em angulo 
recto, ao norte do lago. e prolonga-se nesta direção 
até o Uruguay, formando deste lado o talude meri
dional e o limite do Grande Massiço.

Mais ao sul, a «Cochilha Grande», tem uma al
titude medíocre : porém as serras do Herval, Val- 
leda e Tapes são verdadeiras montanhas.

IV—As p l a n í c i e s  c o s t e ir a s  d o  n o r d e s t e  e  l e s t e  
occupam o espaço comprehendido entre o pé do talude 
do massiço central e a costa do Atlântico. Confun-
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•dem-se, no Maranhão, com a planície do Amazonas 
apertam-se no Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, e Pernambuco, e mais ainda em Alagôas è 
Sergipe ; são mais largas na Bahia, Espirito Santo e 
Rio de Janeiro. Mais ao sul, occupam o espaço entre 
a Serra do Mar e o littoral. São muito estreitas em 
S. Paulo e Paraná, mais largas em S. Catharina, e 
novamente muito estreitas no Rio Grande do Sul até 
a lagõa dos Patos.

V -A s p l a n í c i e s  o c c id e n t a e s  comprehendem, 
de um lado, a bacia de Guaporé, depois a bacia supe
rior do Paraguay, a O. do Grande Massiço, com uma 
alt. de 120 a 161 m., e, de outro lado, a S. O. a 
planifcie do Uruguay que, entre os planaltos do sul 
e o rio, tem mais de 100' kilom. de largura.

LAIJDS ' O Brasil é pouco provido de lagos, 
lhuuü i qUe como tal só póde ser considerada 

a Lagõa dos Patos, no Rio Grande do Sul, com 300 
kilom. de extensão, 70 de largura e 65.000 kilom. 
quad. de superfície. Fóra desta, ha sómente lagoas e 
lagunas mais ou menos ao longo da costa ou á mar
gem dos rios, das quaes as mais importantes são : 
a lagõa Mirim, ao S. da lagõa dos Patos ; Araruama, 
ao S. do cabo Frio ; lagõa Feia, ao S. do cábo S. 
Thomé ; Norte, Manguaba e Giquiá, em Alagoas ; 
Parnaguá, no centre do Piauhy ; lagõa Grande, na 
ilha do Bananal, em Goyaz ; Matto, Matta e Burigia- 
tiva, no Maranhão; Afuá, na ilha de M arajó; lago 
d’El-Rei, no território do Amapá; Urubucuara, á 
margem esquerda do Amazonas, entre o Garupatuba 
e o Parú ; Surubiú e Nhamundá, aos lados do rio 
Trombetas; Saracá, Canuma e Matary em frente a 
Itaeoatiara ; Paratary e Manacari, á margem direita 
do Amazonas, acima do confluência do Rio Negro.

nino . Os cursos d’agua do Brasil podem ser 
n,Uú 1 classificados em sete grupos : 19 o dos 

rios costeiros da Guyana; 29 o do Amazonas e seus 
affluentes ; 39 o dos rios de N. E., entre o Amazo
nas e o S. Francisco ; 49 o do S. Francisco ; 59 o dos 
rios da costa oriental, entre o S. Francisco e o Para
hyba ; 69 o dos rios do sul, desde o Parahyba até a 
fronteira ; 79 o do Paraná-Paraguay-Uruguay.



12 -------------

I— Rios c o s t e ir o s  d a  G u y a n a — A o N. do Ama
zonas, o Brasil possúe os seguintes rios costeiros, 
situados entre o Oyapock — fronteira septentrional 
com a Guyana Franceza — e o Amazonas, descendo 
todos do planalto da Guyana : Cassiporé, Cunani, 
Mapá Grande ou Amapá, Calçoene e Araguary.

I I —  B a c ia  d o  A m a z o n a s — A maior parte da bacia 
do Amazonas pertence ao Brasil, tendo grande nu
mero de affluentes.

Afjiuentes da margem esquerda—Os affluentes 
desta margem correm para L. S. E. e S. Os primeiros 
affluentes deste lado são o rio Içá ou Putumayo, 
navegavel para barcos a vapor numa extensão de 
mais de 2.000 kilom., e o rio Japurá, cujo curso infe
rior, desde a confluência do Apaporis, pertence ao 
Brasil. O Tarohira, affluente do Apaporis, é o limite 
entre o Brasil e a Colombia. O Codajaz, cujo curso 
ainda não foi estudado, parece ser um braço oriental 
do Japurá ; eommunica, por igarapés, com os lagos 
Aiamá e Anamá, atravessa o lago Codajaz e entra no 
Amazonas em frente ás boccas do Purús.

O Rio Negro, que deve seu nome á côr da agua, 
muito escura apezar de limpida, nasce, assim como 
seu affluente Uaupés, numa região inexplorada da 
Colombia, recebe pelo canal de Casiquiare, uma parte 
das aguas do Orencco, transpõe a fronteira brasileira 
ao S. do forte S. Carlos, corre para S. E. formando, 
sobretudo na altura de S. Gabriel, uma serie de rápi
dos e cataractas que, numa extensão de cerca de sete 
kilom., param a navegação, embora a lentidão do seu 
curso permitta a subida. Recebe, pela margem direita, 
as aguas do Uaupés, banha Barcellos, alarga-se con
sideravelmente formando muitos braços e engrossa-se 
com o Rio Branco, que é o seu principal affluente 
da margem esqerda. Este ultimo rio, de mais de 
600 kilom. de curso, cuja bacia pertence inteiramente 
ao Brasil, é designado pelo nome de Uraricoera desde 
sua nascente até a confluência do Takutú, seu 
affluente da margem esquerda, mais ou menos a 49 
de lat. N.. O Takutú, na epoca das chuvas, commu- 
nica, por um capai natural, com um affluente do 
Essequibo e recolhe as aguas do Mahu, do qual é 
affluente o Cotingo, do Pirara e do lago Amacú. O 
Uraricoera, ou Alto Rio Branco é um grande ribeirão
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cujos braços envolvem a ilha Maracá e corre na 
direção de L., estreitamente apertado entre rochedos 
e çiccidentado de numerosas cascatas. O rio Branco 
propriamente dito, desde a confluência do Takutú, 
tem 590 kilom. de curso; róla uma massa d’aguá 
considerável na epoca das cheias, de maio e setembro. 
O rio Negro cujas cheias, de fevereiro a junho, ele
vam-lhe o nivel de uns doze metros, communica com o 
Amazonas, no seu curso inferior, por muitos canaes, 
alarga-se numa vasta bacia, banha Manaos e lança-sé 
no Amaz<>nas entre duas pontas que lhe apertam o 
leito.

Os outros affluentes são : o Urubú que depois de 
ter descido um grande numero de rápidos, lança-se 
no lago Saracá antes de trazer suas aguas ao Ama
zonas, o Uatumá, o Nhamundá — em cujas margens 
Orellana pretende ter visto as amazonas—o Trombetas 
ou Oriximina, uma de cujas quedas, a da Fumaça, 
tem 26 m. de altura, o Curuá, o Gurupatuba, o Parú, 
notável, como a mor parte dos cursos d’agua da 
região, por suas numerosas quedas, o Jary, cuja prin
cipal cascata, denominada pelo dr. Crevaux «Queda 
do Desespero», tem 25 m. de alt. A mór parte desses 
rios, correndo numa região quasi exclusivamente 
povoada de indios, são ainda imperfeitamente conhe
cidos.

Ajfluentes da margem direita— Os affluentes 
desta margem correm para N. E. com uma direção 
septentrional mais accentuada para os que veem do 
grande massiço brasileiro do que para os que descem 
dos Andes.

O Javary, também chamado Hyabary, Yabary 
e Yacarana, é um grande rio que desce, com um 
curso sinuoso, num valle geralmente profundo e es
treito, despejando no Amazonas 13 kilom. abaixo de 
Tabatinga.

O Juntiatiba, de curso menor, também navegá
vel ; o Jutahy, navegavel numa extensão de 800 
kilom., e o Juruá são grandes rios sinuosos, cujo 
curso superior é mal conhecido, sendo o curso infe
rior servido por barcos a vapor.

O Trffé, o Catua e o Coary parecem ser de 
importância menor

O Purús, Pacana, na lingua indígena, um dos



maiores rios da região, engrossado por outros afflu- 
entes importantes taes como o Aquiry, ou Acre, e o 
Tapruá, sahe de fontes ainda inexploradas e corre 
para N. E. como quasi todos os aífluentes desta 
parte da bacia e, numa serie indefinida de meandros, 
espraia suas aguas claras atravez as florestas.

O Madeira, que tira seu nome da grande quan
tidade de arvores que carrega formando ás vezes 
verdadeiras ilhas fluctuantes, é formado da reunião 
do Beni e do Mamoré. Tem uma extensão de cerca 
de 3.500 kilom. O Guaporé, cujo nome significa— 
cataracta das planicies—é o principal affluente da 
margem direita, tem i.500 kilom. de curso, serve de 
fronteira Occidental ao Brasil e nasce nos Campos dos 
Parecis, por 149 40’ lat. S. e 619 20’ long. O. Paris, 
a 275 m. de altitude e, contrariamente á direção dos 
cursos d’agua dessa região, corre para N. O. coste
ando a grande massiço brasileiro. A cidade de Matto 
Grosso e o forte do Principe da Beira ficam á mar
gem direita. Recebe vários affluentes, dentre os quaes 
o Rio Verde, que marca o limite entre o Brasil e a 
Bolivia. A partir desta confluência, seu curso forma 
a linha de limites até a embocadura no Mamoré. 
Depois desta confluência, o Mamoré duplica quasi o 
seu volume e serve, por sua vez, de fronteira até a 
junção com o Beni.

i* r  O Madeira , no ponto de, ju i iç lo  dos dois rios <iuu o  fo rm am , tem  
I.9H0 m. de la rg u ra  e 22 m. de p rofundidade  n a  es luçlto rias chuvas .  O Ma- 
uioré. an te s  da  conf luência  do llenl, depois o Madeira, e n t r e  o ll<>. e o <K> 
de  la t . ,  n u m a  extonsUo de 380 kilom. t ranspõem  u m  desfi ladeiro  pedregoso 
por melo de riezesete rápidos,  ou cachoeiras ,  iiue silo u m  olwtaculo Insupe
rável  ií nuvegaç&o (4 no M am orf ,  13 no Madeira , d e n t re  as  (juaes o Caldel-  
r&o do Inferno). A l ím ,  o g ran d e  rio, p e r fe l tam en te  n avegáve l  prosegue seu 
cu rso  pura  N. E. a t r av ez  solidões In n u m e ra s  e, n a  epoca das cheias des 
peja  no A m azonas  40.000 m. c. d 'a g u a  por segundo, e som ente  4 000 nas ag u as  
halxas. Com m unlca  com o 1’u ru s  o o  A m azonas  ixir va i ío s  canaes  cu jo  p r in 
c ipal .  o fu ro  C a u u m a n ,  do Hoo kilom., no ciual se lançam  os rios C unum an 
e Abacaxis , e euvo lve  a I lha  de T u p ln a m b a ra n a s .d e  300 kilom. do ex tensão

O Tapajoz, com cerca de 1.800 kilom. de curso, 
pertence, assim como o Xingú e o Tocantins, inteira
mente ao Brasil. Nasce no planalto dos Parecis, a 
640 kilom. ao N. N. E. da cidade de Matto Grosso e 
é designado pelo nume de Juruema, ou Alto Tapajoz, 
até a confluência do Arinos. A partir deste ponto, 
toma o nome de Tapajóz,corre numa garganta de mon
tanhas, desce consecutivamente quatorze cascatas ou 
rápidos, engrossa-se com o S. Manoel, ou Tres Barras
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e espalha se num estuário de 15 a 20 kilom. antes de 
misturar as aguas barrentas com as do Amazonas um 
pouco acima da cidade de Santarém. O Arinos, afflu- 
ente da margem direita, nasce 80 kilom. ao nascente 
da cidade de Diamantina.

O Xingú, com um curso de cerca de 2.000 
kilom., nasce no planalto de Matto Grosso, desce por 
numerosos rápidos para o N. E., forma bruscamente 
uma grande volta e, desde Souzel, onde começa a na
vegação a vapor, espalha-se num leito largo de 4 a 8 
kilom. antes de misturar suas aguas límpidas com as 
aguas turvas do Amazonas.

O Uanapú, com 600 kilom. de curso, é relati
vamente um pequeno affluente.

O Tocantins, com 2.600 kilom. de curso, que os 
geographos algumas vezes classificam entre os rios 
independentes, é um dos mais poderosos afflusntes 
do Amazonas: Dois cursos d’agua nascidos na ver
tente septentrional do planalto de Estreito, a leste de 
Goyaz, o Urubú e o Rio das Almas, depois de 200 
killom. de curso, reunem-se ao Maranhão, sahido da 
lagôa Formosa, e formam o Pequeno Tocantins, que 
recebe, entre outros affluentes, o Manoel Alves; 
Perto da cidade da Imperatriz, no Maranhão, o rio faz 
bruscamente um cotovello para oeste e reune-se ao 
Araguaya. Este ultimo rio, de 1.800 kilom, de curso, 
parallelo ao do Tocantins, recebe, entre outros afflu
entes, o rio das Mortes, envolve com seus braços a 
grande ilha do Bananal, cuja superfície é quasi igual 
á do reino de Portugal. A reunião do Araguãya e do 
Pequeno Tocantins forma o Tocantins, largo curso 
d’agua, facilmente navegavel, abaixo das ultimas 
cachoeiras, numa extensão de cerca de 500 kilom., 
adquirindo perto de sua confluência, acima da bahia 
de Guajará, uma largura de 13 kilom.

Ü3 rios Mojú, Içará, Capim, que desembocam no 
rio Pará, têm um curso muito menos largo.,

i lT  A bacia  do Amazonas tem u m a  oxtons&o do cerca  do 7.000.ÜOU 
kilom o uad  . uni fim o Hrasll nfio possuo nem a recltlo d a  Cordilheira ,  onde 
ello nasce com o nome de Marunon. e ondo nascem Icua lm ento  muflos dos 
seus n fflucntes ,  nem a idanlcle sub jacen te  á  Curdllhelrt t.  uue  faz p a r te  dos 
te r r i tó r io s  d a  Colombia, do I’e ru  e d a  Hollvla. E no forto de Tabatlnira. 
ac im a da  conf luência  do Ja v a ry ,  <iue el le e n t r a  em te r r l to r lo  brasilei ro. 
Neste  locar, su a  la r i íu ra  A de mais  de S.77U m.. Sobre u m  cu rso  do c e r c a d o  
luKKl kilom,. |M>r!encem no Hrasll. No Hrasll . a  bur la  do A m azonas í
- l im itada  ao N. pela  l inha  do dlvIsSo das  ac u a s  do masslyo d a  ( íu y a n a ,  ao 
S. isda  l inha  do dlvlsdo das nituas do Kruude masslyo c en t ra l ,  a I,. |>elu 
se r r a  dos IMreneus e seus pro longamentos.  Ha conf luência  do J a v a r y  a  do
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P u n is  o rio  descrevo um  crendo  arco  da c ircu lo  de m ais de 700 kllom ., no 
„Uai O 4« de Int. s e rv e  inids ou m enos de corda, E  nesta  im rto, a té  a con- 
f l i i i i n o l a  r ln  M n H p I m  í l l l f l  &  í ] p s l t f  11 QllO  p o l í )  IlO IllH  d o  S o lillW M !^ . r u  C J N l )  
o n d u to i . V l L e - s e ê m ^ s l U l d a  p a re  H. N. E. a té  a em .xicadura debaixo  do
ouuaíW  superfície  trerelm ento  un id a  e m onotona. sem pendor sensível,
íb. nlnnkele arlto rlsada  <iue reea , cavou  um  leito  profundo, de 20 a -a m  na
~  t. . ___  ___rixx ao m m m  um« lnriruriL. do  .Juvarv noherila e” m'aÍ .7úii7uonU)s a U  de 80 m „  com uma 
MarlPii n cl« 4 a M kllom,, p mnrirtmH mnls «Invadas an N, ílo <iue ao H.. Corre 
fonnando  remansos e envolvendo  loncos rosar  Os de I lhas no seu Immenso 
Kjí."“' ^ S e m p r e  tenida — 20». a  27o -  e lodosa. (Jma uar to  des ta  a c u a
nerde-se fóra  do sím lei to num  dédalo Infinito de pouuenas enseadas la te-  
raes lacos e lacunas  cober tas  de_ p O n ta s  auujd,lcas, des jc.iados Po l^n-m iO H
'le-"« .«reoam - c a n a l  uue  começa e acaba no mesmo n o  -  e «furos» -
e»nn oue Ib ra  <lols rios uue, em muitos pontos fazem eom m unlcar  o rio 
com seu s  af luen tes  e  bordam  o lei to ,Pum a Infinidade de Ilhas,  das mines as 
m aiores sfio a « I lh a  do Marajõ». na  emliocadura, com 5..I28 kllom. u uad  e a 
■ ilhA de Tupli iambaranas» ,  na  foz do Madeira, com -.4.1,1 kllom. uuad..  Kssns
'a c u nas sfU) a lim en tadas, nflo sõ pelos transliordam entos com o por nume- «.irun as  suu  a iim  _ _____Oa tumniiiw flnpíwt.nnros.is fonU‘s Desce m acestosam ente por entre prados, bosoues e florestas 
esuÀrsiis oue rõe e dns uuaes uuul e nlll flnctunnri arvores entrelaçadas em  
forma de balsa : m ultas vezes destaca larcas porções das m arcens oue for
mam Ilhas fluctuantes. As erosões tornam em m uitos listares as m arcens 
do Arr.azonns pouco hnbltavels. Perto da confluência do 1 romlietas, h a  um  
estreitam ento do leito do rio, onde, nu mareem esquerda. foi ed ifi
cada a cidade de Óbidos. Entre a confluência do Tapajoz o a do X lnçu, o 
Am azonas adoulre, em certos pontos, uma lareura de m ais de 13 kllom . 
Depois do ter recebido esta ultim o rio, n larca-se multo m ais aluda e d lv i-  
de-se em m uitos eanaes, formando crendo numero de lllras

Esta parte do rio attlnge, em Macapa, uma lareura de 40 kilom etros, 
lancando-se no aceano pelns tres txiecas, cham adas «lioceas septentnonaes , 
seuaradas polas Ilhas Cavlann e Mlxlana. biltre n confluência do 
Iieuueno porto de G u ru p i. destncam-su um braço estreito ma» 
cham ado cnnnl de Vieira Grande. deiiols. um a serie de cnnnos, lam bem
. " ireu .e O ultim o, o  'furo ,t. .................... tem  ims -  n ~ -u i!a  »"•<"’» .k.
ru m  «  sua» m* rirem sfio gnarnecMan duma > ' c r i , , t '  artnrewwnte 
r  t ao miiaüii  <iue fo rm a hm »«« js um u  j i I.w í ».
uue sfio a via seeulda pela nnvecaçtto a vaixir. Ixirdam a m areem  onchlen- 
tal  lia I lha íln Marajó, ü  furn <Jc Hwvfts (hisflinliocii iiuin va^tn n.Htunrlo 
onde se lança o Tocantins,  1211 kllom. a  U. do mesmo rnro. Este es tuár io .  d b |  
s lenado pelo nome do «Klo Pare» e  por alguns  geocrephos pelo de rocan- 
tliis t  na realidade, a boccn meridional  do Amazonas Do calai Ileso du 
aí.;r i,. a;. ....I... M.yfnari-, g- hoccnw sonte ii tr lonaes tem 3110 kllom. de l a r e u ra ;  
docaÍa)*Màcoarv á*poniii TJjloca. a boccu meridional tom 01 kllom. A m assa  
d 'a e u a  min se despeja  no m a r  por es ta  em bocadura  n a v a l ia d a  na  meil la em 
7(Uaxi o mesmo íuo.ouo m. c. por secundo: é mais considerável  uue a de todos 
os rios d a  E uropa,  reunidos.  , ,,

A forca du cor ren te  amuzonlea faz-se seu t lr  a te  300 kllom. alem tia 
em bocadura  na  dlreçtto de N. N. E. e pe rm i tiu  a p a n h a r  em pleno m a r u n i a  
ac u a  ouas l  doce. Km sentido  con tra rio ,  a m aré ,  uue  fi forte iiesUis p a r a 
gens e n t r a  com violência, sobre tudo  pelus Ixiccas sep ten tr lonaes ,  formando 
trez ou u u a t ro  vucas  al tas , de 3 a 4 m. uue  se succedom com um  ruído  
ensurdecedor  Os Indlos des lcnnm pelo nome express ivo  de «pororoca» este 
nhenom eno oue  se faz sen t ir ,  pr lnc lpalmenlo  na epnea das  m ares  de euul-  
noxlo a té  700 kllom. pelo rio acima, produzindo ' co r re n te s  te rr íve is .  Em 
ob ldos  onde o rio tem somente 1.011 m. de la reu ra .  o ulvol (1'acua i ,leva-se 
de 33 c e n t  na m a ré  de enchente ,  O allzio, vento  de leste, uue  sop re  d u 
ra n te  o verfio, faci l i ta , a inda  mais do nuc a maré ,  a sub ida  dos navios a

As cheias do A mazonas sfio consideráveis . E lias  causam , sob re tudo  no 
valle  medio do rio e de seus a ff luentes ,  Innundações do umn extensfio lm- 
uiensa oue  devido ao pouco re levo  do sõlo. t r a n s fo rm a m  em laeoas  p la n í 
cies ' a r l torlsadas mulores u u e  a E rauça .  E n t r e ta n to ,  apozar do nível  das 
•.ciias sub ir  a lcum ns vezes a mais do 14 m. ac ima do da  e s t lacem , as cheias 
fnzom-so s e n t i r  m edlocrem ente  no curao Inferior, poruuo os a f f luen te s  da  
m areem  dire i ta  es tando  si tuados  em p a r te  no hem lsphe rlo  sul e os da  m a r 
eem  esiiuerda escando em p a r te  no hem lspherlo  norte , as c h u v a s  I ropieaes 
mie os fazem trnris lx irdar  nfio caliem ao mesmo tempo. A cheia  principal  
do A m azonas  oceorre em fevere iro  no Sollmões. em ab r i l  no A m azonas 
n ro u r lam en te  dito. do Madeira  ao Pare .  e em Junho no P a ra  O nível baixa 
cm seeu lda  a té  o u tu b ro  p a r a  se l e v a n ta r  por u m a  segunda cheia  u u e  ilura  
a té  janeiro .  A a l t u r a  da cheia ,  conform e a p a r te  do curso  e conform e os annos, 
v a r ia  de H a 10 metros.

III - B a c ia s  d o  n o r d e s t e  d o  g r a n d e  m a s s iç o  -  A 
leste da bacia do Amazonas, o Brasil possue t ('dos os 
rios tributários do Oceano Atlântico : 0  Gurupy, que



separa os Estados do Pará e do Amazonas, forma um 
grande numero de cachoeiras e só é accessivel ás 
pirogas ; o Turyassú, que se lança na bahia do mesmo 
nome ; o Perecuman, que começa nodago Burigiatiba 
pertó da cidade de Pinheiio, e desagua no Oceano 
pela bahia de Cuman ; o Mearim, com um curso de 
1.100 kilom. recebendo á esquerda dois grandes afflu
entes: o Grajahú—considerado por certos geographos 
como o verdadeiro rio, pela extensão do seu curso—e 
<*■ Pindaré, lança-se na bahia de. S. Marcos. O Ita- 
picurú, depois de 1.650 kilom. de curso, desem
boca na bahia de S. José ; abaixo da cascata de Santa 
Anna, recebe o Alpercatas, banha Caxias, recebe o 
Codó, vindo do lago da Matta, e é navegavel para 
os barcos a vapor numa extensão de 550 kilom.

O Parnabyba nasce na extremidade d a " serra 
de Tabatinga, atravessa uma região deserta de mais de 
400 kilom., recebe o rio das Balsas, o rio Gurgueia que 
atravessa a lagôa de Parnaguá, o rio Piauhy engros
sado com'o Canindé, separa o Maranhão do Piauhy, 
torna-se navegavel, numa extensão de mais de l.OOO 
kilom., apezar dos rápidos, banha as cidades de The- 
resina, perto da qual fica a confluência do Poty, e 
Parnahyba, lançando-se no mar, depois de um curso 
de 1.700 kilom.,, por cinco boccas que formam um 
delta.

O Camocim, o Acaracú, o Curú e o Jaguaribe — 
700 kilom. de curso —regam o Ceará; o Mossoró, ou 
Apody, o Piranhas, o Ceará-mirim, o Potengy, o 
Trahiry e o Curimataú regam ò Rio Grande do Norte.

O Parahyba, no Estado deste nome, e o Capiba- 
ribe, em Pernambuco, são os dois cursos d'agua de 
alguma importância que se encontram ao sul do cabo 
de S. Roque. Todos estes rios, desde o Camocim até 
o Parahyba, rolam muita agua durante a estação 
chuvosa, porém ficam completamente seccos durante 
o verão.

Em Pernambuco, encontram-se ainda, na região 
da matta, o Ipojuca e o Una.

No Estado de Alagoas, o Mundahú, o Parahyba, 
antes de se lançarem no Oceano, atravessam, o pri
meiro, a lagôa Mundahú, o outro, a lagôa Manguaba. 
O Giquiá atravessa a lagôa de igual nome.

IV Bacia do S. Francisco -  OS. Francisco é um
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dos rios mais importantes da America do Sul. Sua 
bacia, superior a media, separada da bacia do Amazo
nas, pela serra dos Pirineus e seus prolongamentos 
faz parte do grahde/massiço brasileiro, cujo talude o 
rio desce, no seu curso inferior, por uma longa serie 
de cascatas. O Alto S. Francisco tem sua nascente na 
serra da Canastra, por 209 30’ de lat. S. formando 
uma cascata de 203 metros de altura em Casa da Anta 
e corre para N. N. E. numa garganta estreita. Vinte e 
sete kilorn. abaixo da cachoeira de Pirapora e por 530 
m. de altitude, recebe o rio das Velhas, na margem 
direita, 1.130 kilom. de curso, cuja nascente se acha 
nas visinhanças de Ouro Preto. A reunião desses dois 
cursos d’agua forma o S. Francisco que banha os 
Estados de Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, Ser
gipe e Alagôas, recebendo, pela margem direita, o Rio 
Verde, o Rio das Ranse o Pacamirim ; pela margem 
esquerda, o Paracatú, que tem como affluente prin
cipal o rio Preto, o Urucuya, o Rio Pardo, o Cari- 
nhanha, o Rio das Éguas, o Rio Grande com seu 
affluente principal Rio Negro, e o Pajehú.

C ^  DcsíJg n cachoo! r a  de Plraptira  r Hohrctudo deunln da b a r ra  dn 
C n r l i ih a n h a , onde n leito tom HOÍ) m. do la rgu ra  e 4 de profundidade ,  ntA n 
cachoeira  do Sobradinho, num a ex tensão  de 1.580 kilom.,  o rio tem um cu rso  
calmo, r egu la r ,  u ronrio  para » imvcgução. A região (t gem i mente  fért il .  As 
nau as são ab u n d an te s  d u ra n te  n es tação  das chuviis « o s  rios t ransbordados  
inundam  vastos terrl torloa,  No verão ,  muitos af fluent«* ficam n secco. Em  
HobrndIlibo, ünr u m a  a l t i tu d e  de ce rca  de 380 m . o rio uuertn-se brusca 
m ente  e n t re  duas  al tns m u ra lh a s  de g m u i to  : começam os rápido* e cnrho-  
«iras. em num ero  de doze. n u m a  «xtmiH&o de 4tl kilom. lrtü kilom. mais  
alialxo. enLre duas  m u ra lh a s  de g ran ito ,  encon tra -se  unia ou t rn  serie  de 
cachoeiras LHdas quaes o rio desce dn n l t l tude  de 174 a de 114 ; n p enú l t im a  
e a mais ce lebre  á a «cachoeira d« P au lo  Affonso». Nas épocas das cheias, 
ewta queda coinrfe-Ke de q u a t r o  braços : a massa enorm e d 'ag u a  que  se 
precip ita  com ontreplto , u ro jec tandn  jac tos  de escum a e fo rm ando  te r r ív e i s  
remansos, faz des ta  queda urn espectáculo  que ta lvez  #6 ceda un Nlasnru .  
UIr Hl c h a rd  b u r to n  deu mesmo a p re fe renc ia  á P au lo  Affnnao, que cham ou 
«the k ing  of rapid*» Foi consl ru ída  nmn es t rada  de  ferro  de P iranha* 
atmlxa da u l t im a  cachoeira ,  á Jalohff. aclmn rin primeira .

Depot* de P i ra n h as ,  o rio A n avegáve l ,  n u m a  extensão de 238 kilom. ■ 
Ikirflrn o lei to, que  hp a la iva ma planície, • semeado de Ilhas a r l torísadas 
banco* de areia que d lf f lcu l tam  a navegação.

V—B a c ia s  d a  v e r t e n t e  o r i e n t a l -  O s rios que 
descem da vertente oriental do grande massiço bra
sileiro são, ao N. : o Vasa Barris ; o Itapicurú, com 
890 kilom. de curso, embaraçado de rápidos no seu 
curso e de bancos na sua embocadura ; o Paraguassú, 
que forma numerosas cascatas, banha a cidade da 
Cachoeira, na Bahia, e desemboca ao fundo da bahia 
de Todos os Santos ; o Rio de Contas, com 530 kilom. 
de curso ; o Rio Pardo, cujo curso, um dos mais emba
raçados de rápidos e cascatas, é entretanto navega-
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vel numa extensão de 112 kilom. confundindo-se na 
sua embocadura com o Jequitinhonha.

No centro, o Jiquitinhonha ou Bolmonte, com 
1.080 kilom. de curso, nasce na região diaman 
tina de Pedra Redonda, avoluma-se com o Arassuahy, 
desce do planalto por um desfiladeiro na extremidade 
da serra dos Aymorés formando as magnificas cas
catas de Panellas, do Angelim, do Inferno (40 m. de 
altura) e de Salto Grande, sendo pouco navegavel, exce- 
pto nos últimos 135 kilom. do seu curso. O Mucury, 
cujas quedas de Santa Clara são conhecidas pela 
sua belleza, navegavel sobre 158 kilom.; o S. Ma - 
theus e o rio Doce. Este ultimo rio, com 750 kilom- 
de curso, nasce no massiço de Barbacena e forma-se 
pela reunião do Piranga e do Gualacho ; corre, como 
o Jequitinhonha, sobre o planalto onde se engrossa 
com o Piracicaba, o S. Antonio, o Suassuhy Grande, 
affluentes da esquerda, o Manhuassú, o Guandú e o 
Santa Maria, affluentes da direita, forma cachoeiras 
e rápidos, uns no proprio planalto, outros nos degraos 
do talude como a cachoeira das Escadinhas, de 6 
kilom. de extensão, sendo navegavel sobre 222 kilom. 
da confluência do Manhuassú ao porto de Souza.

V I- B a c ia s  c o s t e ir a s  d o  s u l — O Pafahyba do 
Sul, com 1.060 kilom. de curso, nasce não longe do 
mar a 30 kilom. do pequeno porto de Paraty, na 
serra de Bocaina, por 1.500 m. de alt", desce pnmei- 
ramente para O. S. O. dobra-se bruscamente e corre 
com rapidez para E. N. E. num longo valle, parallelo 
á costa, limitado pela serra da Mantiqueira e a 
serra do Mar, tendo a navegarão interrompida, de 
de distancia em distancia, por um grande numero de 
rápidos. Seus principaes affluentes são o Parahy- 
buna, o rio Preto, o Pomba, o rio Novo e o Muriahé. 
De Campos até o mar, o rio corre na planície.

O Macahé e o S. João são rios de pequena 
importância.

A bahia de Guanabara só recebe rios de pequena 
importância, dentre os quaes o Macacú e o Iguassú.

O Guandú, o Mambucaba, o Cubatão são rios 
pouco importantes nascidos na serra do Mar, muito 
visinha da costa; porém o Ribeira de Iguapé, o Ita- 
jahy e o Tubarão são rrfais consideráveis.

ORio Grande do. Sul não passa de um canal ao



S. da Lagõa dos Patos, a qual recebe, ao N. o Jacuhyr 
curso d’agua muito sinuoso, de 700 kilom. de exten
são, que torna-se um bello e largo rio, tomando o 
nome de Guahyba, desde a cidade de Porto Alegre. 
Seus principaes affluentes da margem esquerda são 
o Rio Pardo, o Taquary e o rio dos Sinos ; da direita, 
o Vacacahy e o S. Sepé. A Lagôa dos Patos recebe 
ainda a S. O. o Camaquan, de 300 kilom. de curso, e 
communica com a lagôa Mirim por um longo e pro
fundo canal, de 100 kilom. de extensão : o S. Gonçalo, 
que recebe o Piratinim. A lagôa Mirim e o rio Jagua- 
rão, que nella se lança, formam a fronteira do Brasil 
co*n o Uruguay. O Chuy, que continua esta fronteira 
até o mar, é um pequeno ribeiro.

VII—B a c ia  d o  p r a t a — A  bacia do Prata tem uma 
superfície dç mais de trez e meio milhões de kilo
metros quadrados. O Brasil possue a parte orien
tal na qual se encontra a nascente dos trez maiore. 
cursos d’agua desta bacia : o Paraná, o Uruguay e o 
Paraguay.

O Paraná—semelhante a um mar—nasce na parte 
meridional do grande massiço brasileiro, a pouca dis
tancia da costa do Atlântico. E’ formado da reunião 
de dois cursos d’agua : o Rio Grande e o Paranahyba. 
O Rio Grande, que é o braço principal, ou o Paraná 
superior, nasce na vertente N. da serra da Manti
queira, em Minas Geraes, e desenvolve um curso on 
duloso para O. N. O. formando uma longa serie de 
rápidos e avolumando-se de muitos affluentes, cujos 
principaes são, pela jnargem septentrional e direita : 
o Rio das Mortes e, pela margem opposta, o Sapu- 
cahy com o seu affluente Rio Verde, o Mogy-Guassú 
que tem como affluente da direita o Rio Pardo, e o 
Turvo. O Paranahyba nasce na serra da Canastra, 
corre para O. depois para S. O. avoluma-se com vá
rios ribeirões vindos do N., como o rio de S. Marcos, 
rio Veríssimo, rio Corumbá, rio Meia Ponte cujas 
nascentes estão situadas na serra dos Pireneus, na 
parte mais septentrional da bacia, o rio dos Bois, o 
rio Verdinho e os que vêm do S. dos quaes o mais 
importante é o rio das Velhas, que se não deve con
fundir com o affluente do S. Francisco. Os princi- 
cipaes affluentes do Paraná, depois da reunião do 
rio Grande e do Paranahyba, são, na margem es
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querda : o Tietê que os indios e os hespanhoes cha
mavam Anhemby nasce na serra do Mar, a uns 
20 kilom. do Oceano, corre para O., como todos os 
rios desta parte da bacia, passa a pouca distancia da 
cidade de S. Paulo, engrossa-se de numerosos afflu- 
entes e torna-se mais ou menos navegavel apezar dos 
seus 55 rápidos ; o Paranapanema, com vários afflu 
entes, cujos principaes são o Itararé, que, perto do 
Registro de Itararé, atravessa um tunnel natural, e 
o Tibagy ; o Ivahy, o Piquiry, o Jequiry-Guassú, o 
Iguassú formado pela reunião do rio Curityba e do 
rio Negro. O Iguassú recebe vários affluentes cujos 
principaes, pela sua margem meridional e esquerda, 
são o Jangada, o Chopim e o Santo Antonio Guassú, 
que forma a fronteira entre o Brasil e a Republica 
Argentina acima da grande queda de Iguassú, cha
mada Salto Grande do Iguassú. Os principaes afflu
entes do Paraná, pela margem direita, são o rio 
Verde, o rio Pardo que, apezar das suas numerosas 
cachoeiras, foi durante muito tempo a via segui ia 
para ir a Matto Grosso, o Invinheima e o Iguatemy.

MT" () P a r an ah y h a  fo rm a as duas  queda» de S. S lm ío  e H, André,  a 
u r lm e lra  abaixo  d a  confluência  do rfo dos Bois, a segunda, acima do seu 
ponto do ju i^ S o  com o lílo Grande. Depois d a  confluência  dos dois rios, o 
1’a r a n í  corre  pa ra  S. U e rorma duas  g ran d esq u e d as ,  a ' ' c a c h o e i r a  de Uru- 
hup u n g á’'. e n t re  este ponto de Junçito ■ confluência  do Tleté. e o 'Salto 
G rande  de G u a j r a  iai "Salto  n.i , selo Quedas", abaixo da  " I l h a  G rande 
do Salto” . E ’ menos onia queda no ouo um  rápido : o rio sahlndn de u m a  
bacia de mais  de 2 kll>«n de l a w u r a  i rha-so  do reponte apor tado n ’um 
cana l  de 7« m, onde d,-j.~ v  l.ro nn leito de rochedos, u m  declivo de 17 m. 
E  n a v e g a re i  p a ra  os srramlr<. n a v i o /  e n t r e  essas duas  uuedas separadas  
um a da o u t r a  poi nina extensfio de 4U0 kilom. Da conf luência  do 1 V(]uIry, 
m u l to  vlslnho des ta  queda. a lA a do Iguassil , o rio se rve  de f ron te ira  en tre  
o Brasil  e o Paraguay .  A p a r t i r  do Itfuassu, n lo  per tence  mnls ao Brasil 
e  fo rm a ,  a té  a confluência  do Paraguay .  o l imite  do P a rag u ay  e da  Repu- 
i s i - a  t r g ,  nl in» o  l 'a r in -1 d t-  le as cabeceiras  do Rio G rande a té  o P ra ta .  
■m u  uu Olirwi d< |  klluni d>« quaes l.Kfl em tu r r l to r lo  brasileiro.

O Uruguay, com um curso de 139 kilom. dos 
quaes 833 em território brasileiro, é formado pela 
reunião do rio das Canóas e do rio das Pelotas, que 
é o braço principal e deve ser considerado como o 
Alto-Uruguay. Esses dois rios têm suas nascentes na 
vertente occidemal da Serra Geral, em S. Catharina. 
O Urueuay corre para O. formando o limite entre S. 
Catharina e o Rio Grande do Sul; recebe numerosos 
ribeirões, entre outros, o Chapecó e o Pepiri-Guasõú, 
que serve de fronteira entre o Brasil e a Republica 
Argentina, dobra-se bruscamente ao S. O. depois 
desta confluência e serve por sua vez de fronteira
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aos dois Estados. Abaixo da confluência do Pepiri- 
Guassú, encontra-se a qaeda chamada Salto Grande 
de Mucunan. Recehe o Ijuhy ; o Piratinim ; o Cama- 
quan ; o Botuhy ; o Ibicuhy, cujos principaes afflu- 
entes são, pela margem esquerda, o Santa-Maria, o 
Ibirapuitan e o Ibiraocaby, pela margem direita, o 
Jaguary e o Itú ; e o Quarahim, que serve de limite 
entre o Brasil e o Uruguay. Antes de penetrar no 
estuário do Prata, recebe o rio Negro, que nasce na 
serra de Sant’Anna e atravessa a Republica Orien
tal de L. a O.

per N» FDoí^a dus rhflias, o «Uruguay» A navegável  a im rtlr  du con- 
fluonela do Ulrat lnlm  : mis outro* mflzea dn annn, rúbidos Imoedem qstn 
navcgagfio : cachoeira« de Santa  Maria e Hanto Izldro, en tre  o I juhy  o o  
1' lratlnlm ; doa í ia r ru n h o s  e das MercÊn, entre, este rio e o Cuniaqumi, e S. 
(àregurlo, acima dun con/luenclas do I totnhy. Deante de Uruguay  ana, elle 
tem 3 kllnm, de. la rgu ra  A navagaçflo de longo curso uára em Halto f lrl-  
en ta l ,  [lorôm os navio* podem suhlr  e descer o Halto por occaslfto das g r a n 
des cheias t

0  Paraguay—rio das corôas—com um curso de 
2.800 kilom. é o maior affluente do Paraná e occupa 
a parte occidental da bacia do Prata. A bacia do 
Paraguay, em particular, estende-se ao N. até 139 45’ 
lat. S. e é limitada pnr um planalto de cerca de 300 
m . de ait. coberto de pantanos e pequenos lagos cujas 
aguasse escoam, parte no Tapajoz. parte no Para
guay ; a cidade de Diamantino foi edificada não longe 
de uma das nascentes do rio. O Paraguay, avolu
mado por vários ribeirões, cujo principal é o Jaurú, 
corre quasi directa mente’para o S. e entra na planí
cie em S. Luiz de Caceres. Nesta primeira parte do 
seu curso, recebe o Sepotuba, o Cabaçal, o Jaurú, um 
affluente do qual, o Aguapepy, na epoca das chuvas, 
mistura suas aguas com as do rio Alegre, affluente 
do Guaporé. (Em 1773, fez-se uma tentativa infruc- 
tuosa para reunir esses dois rios por meio de um 
canal) Na epoca das cheias, de julho a dezembro, o 
Paraguay inunda quasi inteiramente suas margens 
baixas e planas numa area de 200 kilom. de largura 
por 450 de extensão, apresentando então o lençol 
d’agua uma superficie de 25.000 kilom. quad. E’ o 
que se chama laguna dos Xarayes, do nome dos ín
dios que navegam nessas paragens ; na estação secca, 
o sólo cobre-se de uma vegetação pobre Nesta re
gião, o Paraguay recebe, pela margem esquerda, o S. 
Lourenço, avolumado pelo Cuyabá, que banha a capi-
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tal de Matto Grosso, o Taquary e o Coxim, dois 
cursos d’agua que faziam parte da antiga linha de 
navegação entre S. Paulo e Matto Grosso. A cidade 
de Corumbá, o arsenal de marinha do Ladario, a villa 
de Albuquerque e o forte de Coimbra ficam á mar
gem direita do Paraguay. Abaixo desta localidade e 
a partir de 209 10’ de lat. o curso do rio serve de 
fronteira entre o Brasil e a Bolivia até a confluência 
do Apa. O Miranda, uutr’ora Mondego, é um afflu- 
ente brasileiro da margem esquerda do Paraguay 
onde se lança, por 179 27, lat. depois de ter recebido 
o Aquidauana. O Apa, ou Rio Branco, chamado 
outr’ora Corrientes, forma deste lado o limite do 
Brasil com a republica Paraguay. Antes da sua con
fluência com o Paraná, acima da cidade argentina 
de Corrientes, o Paraguay ainda recebe, pela margem 
esquerda, os rios Aquidaban e Jejuy e, pela margem 
direita, os rios Tacones, Pilcomayo, que desagua 
perto de Assumpção, e Bermejo.

r * ~  A p a r t i r  da conf luência  do Apa, o Parojmay deixa In tu lrnm ente  o 
te r r l tm lo  brasileiro  ; poròm o Hrnsll, em 1852, obteve das republicas do Pra ta ,  
depois do ParagUHy, em 1858, a livre  navecaçfio, pa ra  todos os pavilhões, da 
linha cTajjua (jue pelo ParaRuny, ffc Parumt e o rio da Pra ta ,  estende-se até 
o Oceano. O Prtnuruay.  duo tem um a larjjura media de 350 tu. o um a p ro 
fund idade  de 2,m 50 a 4 m. descreve muitos slnuosldades na planície onde 
corre , sendo, porõm. facilmente naveiravel para  os peuuenos barcos, por 
occaslfio das cheias, ató 8. Lute de Caceres.

CLIM A ' ^  Brasil apresenta varias regiões cli-
ULiiiia i ma(ericas correspondendo ao relevo do

sólo : região da bacia do Amazonas e da Guyana, re
gião do Grande Massiço, região costeira da zona tro
pical, região da zona temperada, região da bacia do 
Paraguay,

A planície do Amazonas deve sobretudo á horizon
talidade do seu sólo, muito pouco elevad" acima do ni- 
vel do mar, e ao livre accesso que offerece ao alizeo, 
possuir um clima particular, clima tropical, onde 
porém o calor é menos mortificante do que na costa 
da Venezuela. Pode-se tomar 289 como media appro- 
ximada do clima amazonico. Em Belém, a media é de 
279 a 299 com os extremo^, máximo e minimo, de 
349 e 229 ; em Manaos, é de 269, com variações de 
209 e 359, porque o clima é um pouco continental. 
Por toda parte, a uniformidade da temperatura, de 
noite e de dia, enerva os europeus habituados a um 
clima mais frio e mais variavel. A estação chuvosa
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dura de dezembro a julho, no Pará, a estação secca, 
o resto do anno. As chuvas são muito abundantes 
durante uma parte do anno : em fevereiro e março, 
cáem no Pará mais d e . 25 centim. d’agua por mez, 
principalmente sob a forma de borrascas ao meie dia. 
Durante a estação secca, fica-se mezes inteiros sem 
chuva, excepto na visinhança da Cordilheira, onde o 
alizeo não se faz mais sentir. Entretanto, a humidade 
do ar é mais ou menos constante ; os pantanos e o 
calor tornam febril o clima amazonico nas regiões 
baixas.

O Grande Massiço participa em parte do clima 
amazonico. O alizeo é ahi menos regular e sopra de 
N. E. A differença entre a estação chuvosa, extrema- 
mente húmida, e a estação secca, inteiramente sem 
chuva, é muito pronunciada. A humidade athrnos- 
pherica não é constante como na bacia do Amazonas. 
Durante a estação secca, os pequenos rios dos Es
tados do Norte ficam a secco e as arvores perdem a 
folhagem. A temperatura não apresenta, entretanto, 
grandes differenças de um mez a outro— 279 no mais 
quente, 209 no mais frio em.Goyaz porém, por causa 
da altitude, passa-se no mesmo dia de 329 ao meio 
dia a 59 no fim d a ' noite. O clima é temperado nos 
planaltos que constituem a maior parte do Grande 
Massiço, onde elle se approxima bastante do da Eu
ropa meridional. O frio é ás vezes bastante vivo no 
inverno ao N. do tropico, numa grande parte dos 
Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes. 
Nos planaltos desses dois últimos Estados, algumas 
vezes cáe neve. Na cidade de Uberaba, a 750 m de 
alt., 199 33’ lat. S., a temperatura media é de 219 e o 
termômetro já tem descido a 2o abaixo de zero. Em 
Ouro Preto, a 1.145 m. de alt., 20° 20’ lat. S., a tem
peratura media é de 199 9 e o minirno observado 3p, 
5 abaixo de zpro. Em Barbacena, a 1.076 m. de alt., 
219 21’ lat. S., o minirno é de 69 abaixo de zero. Em 
Lagôa Santa, a media é de 209, 4. Em S. Paulo a 750 
m. de altitude, 239, 36’ de lat. S. a media é de 169, 8 
e o minirno observado de 39 abaixo de zero. Em alguns 
logares do Rio de Janeiro, nas montanhas e planaltos, 
géla no inverno. Em Nova Friburgo, a 896 m. de 
alt., 229 19’ lat. S., a temperatura média é de 209, 3 
com um máximo absoluto de 299 e um mínimo de 19.
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A costa tropical do Brasil participa do clima 
amazonico, porém com um regimen particular. Os 
ventos variam conforme a latitude ,* a estação das 
chuvas estende-se de dezembro a junho, no Maranhão; 
de março a agosto em Pernambuco; de outubro a 
abril, no Rio de Janeiro. O calor e temperado pela 
viração do mar. A temperatura media é de 279, 4 em 
S. Luiz do Maranhão (maxima 339, 8, mínima 219 1) ; 
269, 6 em Fortaleza ; 269, 2 no Recife (maxima, 379 
3, minima, 169, 3); 209, 7 em Garnnhuns; 269 na 
Bahia (maxima, 319, 5 ; minima, 219); 239, 5 no Rio 
de Janeiro (maxima 379 5, minima 10, 7). A região 
comprehendida entre o rio Parnahyba e as serras da 
Borhorema e dos Cariris é sujeita a seccas periódicas.

Na zona temperada, ao S. do tropico, isto é, na 
parte meridional de S. Paulo, no Paraná, S. Catharina 
e Rio Grande do Sul, o clima approxima-se tanto mais 
do da Europa meridional quanto mais se avança para 
o sul ou a altitude do sólo é maior. Géla muitas 
vezes no inverno sobre os planaltos do sul. A tempe
ratura media é de 179, 1 em Curityba, a 897 m. de 
alt., 259 27 de lat. S. (temp. max. 38, min. 49 abaixo 
de zero) 219 4 em Blumenau; 209 6 em Joinville ; 
179, 1 em Passo Fundo; 189, 5 em Porto Alegre ; 
179 2 em Pelotas ; 189, 8 no Rio Grande.

Nas bacias do Alto Paraguay e do Guaporé, o 
clima é quente. Em Cuyabá, a temperatura media 
annual é de 269 e o thermometro sobe ás vezes a 419.

Cl n o i • O naturalista allemão Martius, que
i luiih . egtu(jou a fiora do Brasil, dividia este 

paiz em quatro regiões, ás quaes dava os nomes de 
naiades, dryades, hamadryades e orcades. A primeira 
destas regiões, que Humboldt chamava Hylaea, é for
mada das florestas húmidas da baciá do Amazonas e 
do Orenoco. E’ ahi que existe a flora tropicai em 
toda sua belleza: vêm-se ahi as florestas virgens 
emergidas das margens pantanosas do Amazonas. Aí 
p la n t a s  são de talhe medio, tronco nú e folhagem 
sombria abundante. Na superfície das aguas, a «victo 
ria regia» ostenta suas folhas gigantescas que podem 
medir dois metros de diâmetro e abre suas flores, a 
p r in c íp io  brancas, depois vermelhas e cujos fructos 
podem attingir o tamanho de uma cabeça de creança.
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Nas partes da floresta que não são submergidas regu
larmente, a flora differe um pouco ; as palmeiras são 
muitas vezes ultrapassadas pelas laurineas de 60 a 65 
m. de altura, com os troncos cobertos de lianas, bro- 
mehaceas e orchideas. Sobre o sólo brotam fetos. En
tre os vegetaes que fornecem productos importantes, 
convem citaras heveas, euphorbeaceas que dão a bor 
racha, o cacaueiro, a baunilha, a salsaparrilha, acasta
nha do Pará, a ipecacuanha etc.

A região oriental do Brasil—dryades de Mar- 
tiua— é coberta de florestas tropicaes que offerecem 
aqui e alli grandes clareiras onde brotam vegetaes 
linhosos de pequeno talhe e onde se encontram 
muitos fetos arborescentes. A vegetação nas mattas 
é luxuriante.

A medida que nos approximamos do tropico de 
Capricórnio, a flora muda. No littoral, encontram-se 
as arvores de raizes trançadas e vem, depois desta 
flora costeira, florestas cobertas de lianas, bambus 
e arvores de madeira de construcção. Pinheiraes 
cobrerú os pendores das-serras, do Rio Grande do 
Sul a Minas Geraes e uma grande parte do Paraná 
e S. Paulo.

Os planaltos mais ou menos elevados que existem 
no interior são áridos e seccos, não permittindo 
uma vegetação luxuriante. Nesses campos e taboleiros, 

* crescem numerosas gramineas, liliaceas, cactos e 
bromeliaceas espinhosas. Em certos pontos, onde a 
agua é retida, encontram-se pantanos onde brotam 
cyperaceas e em redor dos quaes veem-se palmeiras 
particularmente procuradas pelos viajantes sequiosos 
por causa do seu sueco, como a mauritia vinifera. 
Nos campos, veem-se também catingas,—florestas 
virgens com as arvores espaçadas umas das 
outras onde crescem plantas que podem resistir a 
uma longa secca. As regiões onde, por causa da ex
ploração ou do incêndio, as florestas foram destruídas 
e onde a vegetação torna a brotar, formando moitas, 
são chamadas capoeiras.

Nos pantanaes de Matto Grosso e nas varzeas 
do Ceará e do Rio Grande do Norte cresce a carnaúba.

FAUNA ' E' á região neotropical que pertence
i huhh . a fauna do Brasil.
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Entre os mammiferos, os macacos são nume
rosos. Os felinos são representados pelo jaguar, e a 
onça ; os pachidermes pelo tapir e o porco do matto ; 
os ruminantes pelas diversas especies de veados ; os 
roedores pela capivara e outras especies; os desden
tados pela preguiça, o tamanduá, o tatú. Nas aguas 
doces vivem certos cetáceos,dentre os quaes o pirarucú. 
Os golfinhos, as baleias e os tubarões visitam as costas 
do littoral. O Brasil possúe uma fauna ornithologica 
das mais variadas, convindo citar o sabiá, a arara, 
o papagaio, o tucano. Nos rios, vivem a giboia e ó 
jacaré e, no Amazonas, encontra-se a tartaruga, que 
cresce extraordinariamente. Os peixes d’agua doce são 
variados e numerosos. A fauna entomologica é de 
uma riqueza incommensuravel, havendo uma infini- 
nidade de colleopteros e borboletas.

nuvolvomlo «ui outros capítulos ^ « h i a  ^ l l t lc »  o ^ n o m lc »


