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FOLHA: SA-20-X-D RIO CURIUAÚ

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL PROGRAMA DE GEOLOGIA DO BRASIL
CARTA GEOLÓGICA 1:250.000
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Base Planimétrica digital obtida da carta impressa R io Curiuaú publicada em 1983 pelo
Exército Brasileiro, por meio da DS G (Diretoria de S erviço Geográfico), ajustada às
imagens do Mosaico GeoCover - 2.000, ortorretificado e georreferenciado segundo o
datum W GS 84, de imagens ETM+ do Landsat 7, resultante da fusão das bandas 7,4,2 e
8, com resolução espacial de 14,25 metros. Esta base foi editada e atualiz ada pela
Gerencia de R ecursos Minerais - GER EMI/S U R EG-MA, para atender ao mapeamento
temático do S erviço Geológico do Brasil - CPR M.
O PGB - Programa Geologia do Brasil é executado pela CPR M-S erviço Geológico do
Brasil, por meio de suas unidades regionais, sob a coordenação do Departamento de
Geologia (DEGEO) e da Diretoria de Geologia e R ecursos Minerais (DGM). Esta folha foi
executada pela S uperintendência R egional de Manaus.
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Form ação Prospe rançaIntercalações de arenitos/pelitos, onde os arenitos são fino a muito fino, friáveis, micáceos, cor creme a roxo,
apresentam estratificações inclinadas (IS), plano-paralelas e cruz adas acanaladas, tabulares e estruturas complexas deformadas (sismito).
Os pelitos são constituídos por argilitos e siltitos, cor cinz a a roxo, com estratificação inclinada (IS) e plano-paralela. Conglomerados
polimíticos com seixo de quartz o e clastos de argila suportados por matriz  areno argilosa, ocorrem na base da sequência dos arenitos.

Form ação Be lte rraArgilas e siltes argilo arenosos amarelados, maciços, representativas de sedimentação lacustre.

De pósitos aluvionare s d e  planíc ie  aluvial S iltes argilosos e argilas sílticas em tons de cor creme, cinz a e esverdeadas, além de areia
fina e síltica em tons de cor creme a cinz a escuro. Apresentam textura maciça, estruturas laminadas, bioturbadas e com lentes de turfa
intercaladas.

De pósito aluvionar Areias de cor creme esbranquiçadas, intercalados com silte e argilas sílticas em tons de cor creme a cinz a escuro,
textura maciças, estruturas laminadas e eventualmente com estratificação cruz ada tabular.

De pósitos d e  te rraços aluvionare s S ilte argiloso/arenoso, argila síltica/arenosa e areia argilosa/siltica, creme avermelhadas
(mosqueado), laminadas e às vez es apresentam acamadamento heterolítico (HIS) ou estratificação inclinada (IS)

UN IDADES ESTRATIGRÁFICAS
CEN OZOICO
NEOGENO-Q U ATER NAR IO (Q 1 e Q 2)

PROTEROZOICO
MES OPR OTER OZOICO (MP3)
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(Fonte: Modificado de CPR M, 2006, 2008, 2011)
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MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT): relevo topográfico (SRTM) em falsa cor,
sombreado com fonte luminosa na posição 315°Az com 35° de inclinação.

60°O

60°O

61°30'O

61°30'O
1°S 1°S

2°S 2°S
1:1.250.000

FUSÃO GEOLOGIA E RELEVO TOPOGRÁFICO: resultado da fusão da geologia com
relevo topográfico sombreado tendo fonte luminosa na posição 315°Az e inclinação de 35°.
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HOLOCENO
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ARTICULAÇÃO DA FOLHA
1:250.000

AMBIEN TES TECTÔN ICOS E LITOFÁCIES DOMIN AN TES

ÉON/ER AS /PER ÍODOS :
P - Paleoproteroz oico;
P3 - Orosiriano;
M - Mesoproteroz oico;
PZ - Paleoz oico;
MZ - Mesoz oico;
CZ - Cenoz oico;
Q  - Q uaternario.

CON V EN ÇÕ ES GEOLÓGICAS

CON V EN ÇÕ ES CARTOGRÁFICAS

Arco
Braquissinclinal ou braquissinforme(

(

Calha da bacia
Falha extensionalI I I I

Falha extensional aproximada
Flexura e principais estruturas ducteis
Limite de domínio

Folha S A-20-X -D

R ios e lagos

LOCALIZAÇÃO DO CRATÓN  AMAZON AS
-60°

0°

(Fonte: Modificado de CPR M, 2003)
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Exagero vertical = 10x

Form ação Içá A seção basal é composta por arenito amarronz ado, fino a conglomerático, seixos de quartz o e clay ball, friável e com
estratificação cruz ada tabular. A seção intermediária é constituída por arenito creme a esbranquiçado, fino a muito grosso, maciço e semi-
friável. O topo está representado por argila arenosa creme com manchas alaranjadas.

HOLOCENO

PLEIS TOLOCENO

Q 1b

Q 1i

Form ação N ham und á Arenitos de cor creme esbranquiçados, laranjados, rosa a roxo, coesos, micáceos e argilosos. Apresentam
estratificação cruz ada acanalada de pequeno a grande porte, tangencial, tabular, marcas onduladas, acamadamentowavy e  estruturas
complexas deformadas (sismito). Argilito/siltito carmim, micáceo e laminado.

PALEOZOICO
S ILU R IANO-OR DOV ICIANO (S  - O)
GR U PO TR OMBETAS

Form ação Autás-Mirim Pelitos creme amarelados, amarronz ados com estruturas linsen e arenitos finos a médios, amarronz ados a
amarelados. Idade máxima considerada por determinação de Pb-Pb em z ircão detrítico em torno de 486±09 Ma. LA-ICP-MSem z ircão e
mínima, Ordoviciano S uperior, baseado em análises micropaleontológicas/palinológicas realiz adas por Grahn (1992).

Oam

MP3pç

Alc alinas Ind ife re nc iad asCorpos alcalinos (stocks), constituídos por nefelina sienitos acinz entados a róseos com ortoclásio pertítico
como principal constituinte e nefelina, albita, cancrinita e carbonato subordinados. Estão intrudidos nas rochas do Complexo J auaperi e
S uite Água Branca. No noroeste do Pará recebem a denominação de S ienito Mutum, cuja idade mínima é 1026±28 Ma, K-Ar (Montalvão
et al., 1975).

MP3a

Batólito granítico alinhado N-S , com 95km comprimento por 60km de largura, intrudido nas rochas do Complexo J auaperi e S uíte Água
Branca, sendo recoberto a S ul pela Formação Prosperanca. É formado por sienogranito e ortoclásio granito que assemelha-se a
granitoides das suites Mapuera e Maloquinha. Apresenta caracteristicas de granito pós-colisonal e idade de 1179±04 Ma, U-Pb  SHRIMP
em z ircão (S antoset al., 2009).

MP3sa

PALEOPR OTER OZOICO (PP3)

Granito PaulistaBiotita sienogranito, biotita monz ogranitos associados a leucogranitos equigranulares a porfiríticos, por vez es com textura
rapakivi. Idade de 1830±14 Ma, U-Pb  LA-ICP-MSem z ircão (Lombello, 2011).PP3mp

Gab ro TaxistaGabros, olivina gabros, e leucogabros cumuláticos, com cor cinz a escura, textura equigranular média a grossa e coroníticas
em olivina. Idade de 1859±15 Ma, U-Pb  SHRIMPem badeleíta.PP3gt

PP3magp Fác ie s plutônic a (m agp):hornblenda-biotita sienogranitos, biotita sienogranitos, hornblenda-biotita monz ogranitos equigranulares médios
a grossos.

PP3magv

S ienogranitos, monz ogranitos, álcali-feldspato granitos deformados e milonitos de mesma composição com  texturas granoblástica,
equigranular grossa a inequigranular, por vez es com porfiroclastos, mostrando forte orientação mineral. Idade de 1877±07 Ma, U-Pb
SHRIMPem z ircão metamórfico, e 1481.9±8.1 Ma, U-Pb  SHRIMPem titanita.

PP3mac

SUÍTE MAPUERA

PP3ja

COMPLEX O JAUAPERI

Quartzo d iorito MICAD Clinopiroxênio-hornblenda quartz o dioritos a quartz o monz odioritos predominantes e quartz o monz odioritos de
textura equigranular fina a média, raramente porfirítica, de cor cinz a. Idade de 1871.2 ±6.6 Ma, U-Pb  SHRIMP, evap. em z ircão.PP3abq

Unid ad e  sub vulc ânic a:dioritos a tonalitos equigranulares muito finos.

PP3abp
Unid ad e  plutônic a e quigranular:biotita-hornblenda granodioritos e monz ogranitos equigranulares de textura média a grossa com baixos
valores relativos de eTh-eU . Idade de 1890 ± 02 Ma, U-Pb  e vap. e m  zirc ão (V alério 2009) a 1879.4 ±3.8 Ma, U-Pb  SHRIMPem z ircão.PP3abe

Unid ad e  plutônic a porfirític a:Granitoides com hornblenda e biotita com textura porfirítica ou equigranular associados a leucogranitos e
subordinados tonalitos e quartz o monz odioritos.

Unid ad e  piroc lástic a e  e fusivas ác id as: ignimbritos ricos em cristais, tufos finos, lapili-tufos com estratificação cruz ada (depósitos de
surge) associados a riolitos e riodacitos porfiríticos efusivos. Idade de 1906.5 ± 4.9 Ma, U-Pb  SHRIMP.PP3ira

Unid ad e  inte rm e d iária:andesitos associados a dacitos com quartz o latito andesíticos subordinados. Idade de 1885 ± 3 Ma, U-PbPP3iri

GRUPO IRICOUMÉ: R ochas vulcânicas representadas por ignimbritos associados com rochas efusivas ácidas a intermediárias.

Q 2a

Q 2apa

Q 1ta

S 12n

Fác ie s Plutônic a:arfvedsonita-biotita álcali-feldspato granitos, biotita sienogranitos e monz ogranitos associados a sienogranitos com
textura equigranular fina. Idade de 1871±05 Ma, U-Pb  SHRIMPem z ircão (Lombello, 2011).PP3maap

PP3maas

Biotita-pertita granito com textura porfirítica a equigranular media a grossa. Idade de 1886 ± 04 Ma Pb -Pb  e vap.em z ircão (Ferronet al.
2006)PP3mas

Form ação Se ringaDiques de diabásio e olivina diabásio de afinidade toleítica com direção preferencial NE-S W  e NW -S E.1079±13 Ma,
K-Ar (Araújo Neto e Moreira et al. 1976)

Corpos graníticos interpretados por meio de modelo de elevação digital do terreno e/ou produtos aerogeofisicos radiométricos e
magnéticos.PP3ma

                     É formado por ortognaisses, migmatitos, metagranitos e granitos, além de diques de anfibolito e bolsões de charnockitoides,
bem como granitoide rosado, granulação fina a média, constituído por k-feldspato, quartz o e anfibólio e biotita monz ogranito protomilonítico
a sienogranito gnáissico. Idades U -Pb em z ircão de granitoides, milonitos e gnaisses indicam intervalo de 1880 a 1868 Ma(CPR M 2003 e
S antoset al. 2002), o que coloca essa unidade no Paleoproteroz oico (Orisiriano).

SUÍTE ÁGUA BRAN CA:Granodioritos a monz ogranitos, plutônicos a subvulcanicos, equigranulares a porfiríticos, constituindo uma série cálcio-alcalina
de alto-K, metaluminosa a levemente peraluminosa, dividida em fácies plutônica e subvulcânica.

GRAN ITO ABON ARI:sieno a monz ogranitos e álcali-feldspato granitos com rochas micrograníticas associadas nas porções de borda.

Fác ie s sub vulc ânic a (m aas):sienogranitos e álcali-feldspato microgranitos de textura equigranular muito fina localiz ados na porção de
borda do corpo granítico.

GRAN ITO SÃO GABRIEL:sieno a monz ogranitos associados a granitos muito finos.

Fác ie s sub vulc ânic a (m agv):sienogranitos porfiríticos a afíricos com textura equigranular muito fina  normalmente associados a z onas de
borda do corpo principal. Enclaves dioríticos centimétricos, microgranulares ocorrem com frequência. Idade de 1863±11 Ma, U-Pb
SHRIMPem z ircão.

PP3abs
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Conve nçõe s Cartográfic as

Lago de Balbina

Curso de água

Estrada pavimentada

Estrada não pavimentada

S eção geológica
A A'
B B'

Curso de água perene

Aldeia indígena}

Limite municipal

1.S uperintendência R egional de Manaus, CPR M - S GB / S U R EG-MA
2.Núcleo de Apoio de R orraima, CPR M - S GB / NAR O
3.U niversidade Federal do Amaz onas - U FAM

GRAN ITO SIMÃO

GRAN ITÓIDES IN DIV ISOS

GRAN ITO CURIUAÚ

SUÍTE MADEIRA

GRAN ITO SAMAÚ MA

PAR ÁAMAZONAS

MATO
GR OS S O

ACR E

R OR AIMA

R ONDÔNIA

60°O

60°O

3°S 3°S

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

500km

COBERTURAS SUPERFICIAIS CEN OZOICAS

Bac ias Rifte -Sinéc lise

BACIAS SEDIMEN TARES FAN EROZOICAS

Rifte  Intrac ontine ntal

Bac ia Intrac ratônic a

BACIAS SEDIMEN TARES PROTEROZOICAS

Clástica

Aluviões recentes
Clástica

Clástica e piroclástica

Clástica

Clástica e química

Qa

PZ1
MZ1 CZ1

Pri
BUA - Bacia S edimentar U rupi
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OBS:(M) rochas metamórficas, (V ) rochas vulcânicas, (I) rochas intermediárias, (+) rochas plutônicas, (...) areia/arenitos, (_._._) silte/siltito, (- - -)
argila/argilito, (ooo) conglomerado.

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS
1:100.000

Folhas Santo Anônio do Abonari (SA.20-X-D-III) e Igarapé Canoas (SA.20-X-D-VI)
integradas ao projeto Geologia e Recursos Minerais da Região Metropolitana de Manaus, com
folhas adjacentes interpretada a partir de imagem SRTM na escala 1:250.000 e integrada com o
SIG da Amazônia 2006, para compor Folha Rio Curiuaú na escala 1:250.000
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PR OJ EÇÃO U NIV ER S AL TR ANS V ER S A DE MER CATOR
Origem da  quilometragem U TM: equador e Meridiano Central 63 ºW . Gr.,

acrescidas as constantes: 10.000Km e 500Km, respectivamente.
Datum horiz ontal: S IR GAS  2000
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