
Sinclinal sem indicação de caimento

Anticlinal invertido sem caimento

Acamamento com mergulho medido; 
vertical

Acamamento com indicação de 
mergulho; horizontal

Foliação com mergulho medido; vertical

Limite de zona de IGQ não coincidente 
com contato geológico

Zona de IGQ sem representatividade na 
escala 1:250.000, com indicação do tipo 
gitológico

Cidade, distrito, povoado

Drenagem

Estrada pavimentada

Estrada sem pavimentação

Pista de Pouso

Contato

Contato aproximado

Falha
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Falha transcorrente dextral

Falha transcorrente sinistral 

Falha compressional

Zona de cisalhamento aproximada

Lineamentos estruturais

Zona de brechação

Milonitos

Anticlinório com caimento

Sinclinório com caimento

Anticlinal com caimento

Anticlinal sem indicação de caimento
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50 = 40 + 10

40 = 40 + 0

 I  - Residual/supergênico desenvolvido em zonas de favorabilidade 
geológico  -  econômica

TIPO GITOLÓGICO

V - Greenstone  belt  e  assemelhados

IV - Mineralizações sulfetadas encaixadas em rochas sedimentares, 
predominantes em relação a componente vulcânica associada

X - Pláceres recentes

15 = 15 + 0

15 = 05 + 10

89 = 65 + 24

15 = 15 + 0

XIV- Filões quartzo-auríferos relacionados a grandes lineamentos 
crustais(falhas e zonas de cisalhamento)

Ambiente sem caracterização de tipo gitológico segundo o quadro da 
gitologia quantitativa padrão e sem registros de jazimentos auríferos, à luz 
do conhecimento atual

65 = 65 + 0

80 = 65 + 15

09 = 05 + 04

IGQ = FGQP + FM

 0 =  0 +  0
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Intrusivas ácidas (granito tipo I): granitos e subordinamente 
granodioritos, isótropos a fracamente foliados nas bordas 
(Granitos tipo Alvorada)

APlg
Intrusivas ácidas a intermediárias: granodioritos finos a 
grossos e tonalitos de grã média, foliados, tipo I (ac: 
Granodiorito Águas Claras / c: Tonalito Cabaçal)

PMpl

Seqüência metavulcano-sedimentar de baixo a médio grau: 
metabásicas e anfibolitos, além de magnetita quartzitos, 
rochas calcissilicáticas e possíveis metatufos (sjb: Unidade 
São José do Rio Branco); muscovita xistos, biotita xistos, 
granada-quartzo-muscovita-biotita xistos, cianita-quartzo-
muscovita xistos, e, em menor escala, quartzitos, anfibolitos, 
calcissilicáticas e rochas metaultrabásicas (t: Unidade Triân-
gulo); sericita filitos e quartzo-sericita filitos, com inter-
calações de quartzitos e mais raramente talcoxistos, filitos 
carbonosos e possíveis vulcânicas ácidas filitizadas (p: 
Unidade Paumar) (Complexo Pontes e Lacerda) 

Médio

Indiviso

Cobertura plataformal parcialmente dobrada e metamor-
fisada(Grupo Aguapeí): metarenitos, metamicroconglo-
merados, metaconglomerados oligomíticos, quartzitos (f: 
Formação Fortuna); metassiltitos, metargilitos, ardósias, e 
metarenitos subordinados(vp:Formação Vale da Promissão)

PMa

PMa rb

Seqüência efusivo-plutônica calcialcalina de margem 
continental: metandesitos, metabasaltos, metadacitos, 
metagabros, metatonalitos, metadioritos, metagranodiori-
tos (Complexo Ígneo Rio do Cágado)

Seqüência efusivo-plutônica calcialcalina de rift continental: 
andesitos, dacitos, riodacitos, subordinadamente basaltos e 
gabros (Grupo Rio Branco)

Intrusivas ácidas alcalinas sin a tardi-tectônicas: predomínio 
de sienogranitos e, subordinadamente, monzogranitos, 
foliados, grossos a francamente porfiríticos, com fases 
aplito- pegmatíticas tardias (Granito Santa Helena)

Intrusivas ácidas peraluminosas (granitos tipo S): sieno- 
granitos granatíferos, isótropos, pegmatitos (Granito São 
Domingos)

AMBIÊNCIA GEOLÓGICA E LITOESTRATIGRAFIA

Coberturas recentes: aluviões (a); sedimentos areno-silto-
argilosos, em parte laterizados, na base,  e predomínio de 
areias com níveis siltosos e argilosos nas porções superiores 
(g: Formação Guaporé / p: Formação Pantanal)
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Cenozóico

Superior

Cobertura residual: sedimentos elúvio-coluvionares, semi-
consolidados, avermelhados e ricos em concreções 
ferruginosas (Cobertura Detrito-Laterítica)

T Q d l

Quaternário

Seqüência sedimentar flúvio-glacial: paraconglomerados 
oligomíticos, diamictitos, folhelhos, siltitos arenosos 
(Formação Jauru)

PSg g

Intrusivas ácidas calcialcalinas tardi a pós-tectônicas 
(granitos tipo I): sieno e monzogranitos, isótropos, médios a 
porfiríticos, e, subordinadamente, quartzo monzonitos e 
monzonitos, microporfiríticos, eventualmente subvulcânicos 
(Suíte Intrusiva Guapé)

P S a p

Cobertura plataformal dobrada anquimetamórfica: quartzo 
arenitos e paraconglomerados petromíticos, localmente com 
frequentes intercalações de siltitos e argilitos (seção basal), 
paraconglomerados petromítcos com matriz grauvaqueana 
(seção mediana), calcáreos calcíticos e dolomíticos, 
margas, além de lentes de arenitos (seção superior) (Grupo 
Alto Paraguai)

PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECÇÃO DE OURO - PNPO
MAPA DE ÍNDICE DE GITOLOGIA QUANTITATIVA

ÁREA MT-04 - JAURU/BARRA DOS BUGRES - MATO GROSSO

Base geográfica extraída das folhas SD.21-Y-C (Jauru) e 
SD.21-Y-D (Barra dos Bugres), editadas pelo DSG em 1982. 
Declinações magnéticas dos centros das respectivas folhas em 
1982: 9º 11’ W e 10º 26’ W. Crescem -10’ anualmente. Os dados 
relativos à geologia e aos jazimentos  auríferos foram extraídos  
do Projeto Alto Guaporé (DNPM/CPRM, 1974), Projeto Mapas 
Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais. Folhas 
Mato Grosso e Barra dos Bugres (DNPM/CPRM, 1982 e 1985), 
do Programa Levantamentos Geológicos Básicos / Projeto Rio 
Alegre. Folha SD.21-Y-C-II. Pontes e Lacerda (DNPM/CPRM, 
1993), de relatórios de pesquisa do DNPM e da interpretação 
de sensores remotos. 

ESCALA 1:250.000

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

2000

Terciário

Mesozóico Cretáceo Kp

Seqüência sedimentar eólico-flúvio-lacustre: conglomera-
dos petromíticos com intercalações de arenitos finos a 
conglomeráticos nas porções basais e arenitos essen-
cialmente quartzosos com restritos níveis microconglo-
meráticos nas porções superiores (Grupo Parecis) 

Paleozóico Carbonífero Cj

PMa rc

PMg sd

PMg sh

PMg a

Inferior
APIb

Intrusivas básico-ultrabásicas: gabros, leucogabros, 
diabásios e ultrabásicas diferenciadas, via de regra com 
metamorfismo de baixo grau e frequentemente xistificadas 
(Suite Intrusiva Rio Alegre) 

APIsb

Seqüência granulito-anfibolítica indiferenciada: associação 
de ortoanfibolitos e granulitos noríticos e enderbíticos, apa-
rentemente justapostos tectonicamente (Complexo Santa 
Bárbara)

Aa j

Seqüência metavulcano-sedimentar de baixo a médio grau: 
metabasaltos toleíticos, em parte anfibolitizados, com 
restritos níveis de metatufos andesíticos a riodacíticos, além 
de, subordinadamente, xistos metassedimentares (mp: 
Formação Mata Preta); metavulcânicas dacíticas a 
riodacíticas, representadas por tufos  e lavas, em 
associação com metassedimentos pelíticos e químicos (ml: 
Formação Manoel Leme); metassedimentos clastoquímicos, 
representados por xistos carbonosos, quartzo xistos, sericita 
xistos, sericita-clorita-quartzo xistos, quartzitos. Na porção 
inferior intercalações subordinadas de anfibolitos finos (rg: 
Formação Rancho Grande); associação de xistos diversos, 
quartzitos, anfibolitos e gnaisses (i: indiviso) (Greenstone 
Belt do Alto Jauru)  

A

Seqüência metamórfica de médio a alto grau: paragnaisses, 
em parte migmatíticos, ortognaisses granodioríticos e tonalí-

ticos (g), e anfibolitos subordinados (ag: Complexo Alto Gua-
poré); gnaisses, migmatitos, anfibolitos, xistos, quartzitos e 
granitos (x: Complexo Xingu)
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     NOTA EXPLICATIVA

          O CÁLCULO DO ÍNDICE DE GITOLOGIA QUANTITATIVA-IGQ É 
EFETUADO ATRAVÉS DA SOMA DO FATOR DE GITOLOGIA 
QUANTITATIVA PADRÃO - FGQP E DO FATOR DE MINERALIZAÇÃO - 
FM.
      OS  VALORES  DO   FGQP   FORAM   ESTABELECIDOS                   
EM FUNÇÃO DA PRODUÇÃO ACUMULADA + RESERVA DE CADA 
TIPO GITOLÓGICO EM RELAÇÃO AO TOTAL MUNDIAL.       

QUADRO DE FGQP

TIPO GITOLÓGICO FGQP

RESIDUAL / SUPERGÊNICO DESENVOLVIDO 
EM ZONAS DE  FAVORABILIDADE GEOLÓGICO -
ECONÔMICA 

VULCANO-SEDIMENTAR  MARINHO  COM 
SUÍTE  BIMODAL TOLEÍTICA A CALCIALCA-
LINA  PREDOMINANTE  EM  RELAÇÃO  A 
COMPONENTE  SEDIMENTAR

MINERALIZAÇÕES SULFETADAS ENCAIXA-
DAS EM ROCHAS SEDIMENTARES PREDO-
MINANTES EM RELAÇÃO A COMPONENTE 
VULCÂNICA ASSOCIADA

GREENSTONE BELTS E ASSEMELHADOS

VULCANISMO SUBAÉREO EM ZONA DE 
SUBDUCÇÃO COM SUÍTE BIMODAL ANDESÍTICA 
A RIOLÍTICA DE CARÁTER CALCIALCALINO E 
IDADE CENOZÓICA, EM ASSOCIAÇÃO COM Ag

PORPHYRY COPPER

ESCARNÍTICO

PLÁCERES RECENTES

SEQÜÊNCIA CARBONATADA-CARBONOSA

ITABIRITOS COM NÍVEIS CARBONÁTICOS 
FERRÍFEROS A MANGANESÍFEROS

OFIOLÍTICO  SULFETADO

FILÕES QUARTZO-AURÍFEROS PERIFÉRICOS 
A CORPOS INTRUSIVOS DE COMPOSIÇÃO 
INTERMEDIÁRIA  A  ÁCIDA

PALEOPLÁCERES DO  ARQUEANO AO PROTE- 
ROZÓICO

FILÕES QUARTZO-AURÍFEROS RELACIONA-
DOS A GRANDES LINEAMENTOS CRUSTAIS 
(FALHAS E ZONAS DE CISALHAMENTO)

OS VALORES DE FM FORAM ESTABELECIDOS EM FUNÇÃO DA 
EXISTÊNCIA E STATUS DOS JAZIMENTOS AURÍFEROS (INDÍCIO, 
OCORRÊNCIA, DEPÓSITO, JAZIDA OU MINA) CONHECIDOS NA 
ÁREA CONFORME QUADRO ABAIXO.

QUADRO DE FM

CONHECIMENTO SOBRE A ÁREA OU
ZONA A SER AVALIADA

SEM ANOMALIA(S)

COM INDÍCIOS - ANOMALIA(S) GEOQUÍMICA(S) E/OU 
PRESENÇA DE PINTAS DE OURO

COM OCORRÊNCIA(S), INCLUINDO GARIMPOS 
PARALISADOS OU ATIVOS SEM DADOS DE 
PRODUÇÃO ACUMULADA E/OU RESERVA

COM DEPÓSITO(S), INCLUINDO GARIMPOS ATIVOS 
COM DADOS DE PRODUÇÃO ACUMULADA E/OU 
RESERVA

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + RESERVA 
< 10 t

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + RESERVA 
> 10 t  A  < 50 t

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + RESERVA 
> 50 t  A  < 100 t

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + RESERVA 
> 100 t 

C H A P A D A         D O S         P A R E C I S
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