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o objetivo deste trabalho e 0 de apresentar uma metoda
Iogia · auxiliar na identifica~ao dos niveis topognificos, em 
regioes montanhosas. 

Para tanto , tomou-se, como experiencia, 0 maci~o da re
dra Branca, situado no setor centro-ocidental do municipio 
do Rio de Janeiro e que tern como pontos referenciais 0 

maci~o da' Tijuca, a Ie~' . .;!, a serie de baixos alinhamentos de
nominados "serras" de Inhoaiba, Cantagalo, Capoeira Gran
de, a oeste, e os morros do Coqueiro e Guitungo, ao norte . 
(Figura 1). 

A caracteriza~ao do rnaci~o da Pedra Branca, no munici
pio do Rio de Janeiro ·e no Estado do Rio de Janeiro, filia
se, de modo geral, a de outras unidades morfoI6gicas que se 
apresentam em nfveis decrescentes em dire~ao ao mar. Sin
gularidades rnorfoI6gicas, entretanto ,- 0 destaca de outros 
maci~os, nao s6 relativamente as suas dimensoes, como tam' 
bern as altitudes, a cornpacidade de seu arnodelado e a posi
~[o singular nas biiixadas fluviomarinhas. Essas condiyoes 
naturais fizeram com que, do ponto de vista cientifico, est a 
unidade permaneces~e pouco conhecida, bern como as alte
ray5es arnbientais provocadas pelo hornem. 

Algumas formas existent~s nestes rnaci~os parecem dis
cordar das influencias intempericas atuais, mas que pode
riam ter sido elaboradas sob condiyoes climaticas passadas . 

(*) Metodologia para a organiza\(ao dos bloeos diagram as de autoria 
do Doutor Joao Jose Bigarella. ' 
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Fig. 1 - Mosaico Aerofotogrametrico 

En tre esses registros que permaneceram impressos nas 
paisagens, estao os alveolos, os paes-de-ayucar ou paleo-in
selbergues, os topos pIanos e as ombreiras remanescentes 
dos nfveis de pedimentos. 

Os inselbergues encontram-se em nfveis diferentes. 0 
mais elevado de todos e 0 pico da Pedra Branca, cujo to po 
aplainado sugere 0 truncamento de uma antiga superficie. 
Favorecido pelo sistema de estruturas quebrantes, que lhe 
imprimiu forma, aproximadamente, quadrangular, ele cons
titui 0 ponto culminante do municipio do Rio de Janeiro , 
a 1,025 metros de altitude. 
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Outros nucleos resistentes distribuem-se pelo maciyo, nas 
proxirnidades dos niveis de pediplano e pedimentbs, con
forme se ve no mapa "Ni.veis Paleoclimaticos". Os testemu
nhos identificam-se tambem com os iliveis mais baixos, es
pars os pelas encostas e baixadas fluviomarinhas . 

A pr~enya de algumas formas de model ado que nao 
atendemao dese1!volvimento dos processos morfogeneticos 
vigentes, dirige a atenyao do pesquisador para 0 plano das 
observayoes paleoclimaticas. 

Para identificayao desses niveis, alem das anaIises de cam
po e da interpretayao aerofotogrametica, apresel}ta-se uma 
metodologia que obedece as seguintes etapas: 

a) Analise das cartas topograficas, na escala de 1: 25.000 
(DSGM), 1971"referentes as folhas Santa Cruz (SE)-; 
Vila Militar (SO) e Restinga da Marambaia (NE). Nes
ta primeira etapa, estabeleee-se a eseolha do trayado ' 
de, perfis, demarcados em papel vegetal . 

Os perfis levantados eonstituem, por conseguinte , tres 
maquetes que, posteriormente,' fotografadas, facilitam os 
respectivos desenhos. 

b) Observando-se que Gada unidade apresenta urn algaris
mo , o estudo e realizado segundo essas posiyoes. 

e) Levantamento dos perfis no papel rnilimetrado, na 
mesma eseala das eartas. 

d) Desenho dos perfis no papel vegetal, a fim de serem 
copiados em papel foseo e, posteriormente, recorta
dos. 

e) Reeorte dos perfis. 

f) Montagem de maquetes: 

Fig. 2 

a - eolagem das plantas sobre uma base firme de ma
deira forrada; 

b - eolagem dos perfis ao longo das linhas desenha
das no papel; 

e - fotografias das maquetes ; 
d - projeyllo dos "slides" referentes a c), para 0 dese

nho; 
e - desenho de bloeos-diagramas 1, 2, 3 ,e 4 (Figuras 

2,3 , 4,5); 
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OIAGRAMA N" I 
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Fig. 3 

Fig. 5 

f - identifieayao dos niveis sobre os ,perfis desenha
dos' ' 

g _ projeyao dos nfveis desenhados nos Qerfis iniciais 
sobre a carta de 1 :25.000 (DSGM), folhas Santa 
Cruz e Vila Militar, 1963, e Restinga da Maram-
baia; 

h - elaborac,:ao do Mapa de Nfveis Paleoclimaticos, 
(Figura 6); 
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MACI<;:O DA PEDRA BRANCA 

(Municipio do Rio de Janeiro-RJ ) 

NIVEIS PALEOCLIMATICOS 
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A representa~ao cartogratica, resultante , rnostra a ocor
rencia dos nfveis Pd3 - Pd2 e Pd1, estes, assochiveis, possi
velrnente, a rernanescentes de pediplanos, e dos P2 e PI ' re
lativos, talvez, as ornbreiras de pedirnentos, conforrne se 
observa em varios locais do Brasil. 

Os registros dos fatos geornorfo16gicos identificados no 
rnaci~o da Pedra Branca transpar~cern, a nossa interpreta
~ao, as etapas da sua evolu~ao, sob a alternancia paleoclirna
tica que constitui 0 elernento de altera~ao das rochas e de 
transforrnayao da cobertura vegetal. Essas rnodifica~6es 

operam-se em cielos, durante os quais atuam ' fen6rnenos 
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que alterarn, em gran des intervalos, atraves da geologia his
t6rica do rnaci~o, rnanifestando-se com comportamento e 
intensidade diversos. A analise do estudo dos referidos pro
cessos tern grande valor para se compreender as condi~5es 
ambientais que afetaram a distribui~ao da flora, a evblu~ao 
das en costas e a morfogenese. 

A importancia desses estudos tern sido dada por varios 
autores brasileiros, ao perceberem as mudanyas testemunha
das no relevo, atraves dos nlveis diferentes, indicadores das 
posi~6es preteritas da atuayao dos ciclos climaticos e suas 
respectivas naturezas. 


