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Cartog rafia g eológ ica g erada a partir de lev antamentos de campo não sistemáticos, restritos a perfis g eológ icos em áreas ch av e e/ou informaçõ es pontuais, 
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A Carta Geológica -Geofísica  Folha SB.22-Z-C-VI Rio Pau D´Arco  é sustentada por banco de dados geológicos e de recursos minerais, em versão SIG . 
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A Ação Lev antamento G eológ ico e do P otencial Mineral de N ov as Fronteiras, da Diretoria de G eolog ia e R ecursos Minerais - DG M, consiste em um conjunto de 
projetos v oltados para a inv estig ação g eológ ica, utilizando uma abordag em multidisciplinar, que env olv e a integ ração da g eolog ia, da g eofísica e da g eoquímica 
exploratória, v isando av ançar no conh ecimento g eológ ico do território nacional e definir áreas fav oráv eis para prospecção mineral. 
 
O  P rojeto Integ ração G eológ ico-G eofísico-Metalog enética das S equências de Greenstone Belts do Domínio R io Maria - N ov as Fronteiras R io Maria foi executado pela 
S uperintendência R eg ional de Belém, atrav és da G erência de G eolog ia e R ecursos Minerais - G ER EMI, com suporte da G erência de Infraestrutura G eocientífica - 
G ER IN F. A coordenação nacional do projeto coube ao Departamento de R ecursos Minerais - DER EM e ao Departamento de G eolog ia – DEG EO , com superv isão e 
apoio técnico das div isõ es de G eolog ia Básica – DIG EO B, G eolog ia Econômica – DIG ECO  e S ensoriamento R emoto e G eofísica – DIS EG E. 
 
BASE CARTOGRÁFICA  
Base P lanimétrica dig ital obtida da carta S B-22-Z-C-V I R io P au D́Arco, impressa e publicada pelo IBG E em 1983, ajustada às imag ens do Mosaico G eoCov er - 
2.000, ortorretificado e g eorreferenciado seg undo o datum S IR G AS 2000, de imag ens ET M + do Landsat 7 resultantes da fusão das bandas 7, 4, 2 e 8, com resolução 
espacial de 14,25 metros. Esta base foi editada e atualizada pela S uperintendência R eg ional de Belém, com o apoio da G erência de Infraestrutura G eocientífica para 
atender ao mapeamento temático do S erv iço G eológ ico do Brasil. 
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Depósitos aluv ionares: Areias, arg ilas e cascalh os associados aos depósitos fluv iais recentes.
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Coberturas Lateríticas Imaturas: Coberturas residuais e concrecionárias do tipo arg ilosa, arg ilo-arenosa e ferrug inosa.N 1Q1li

Formação Couto Mag alh ães: Metapelitos anquimetamórficos com intercalaçõ es subordinadas de metacong lomerados polimíticos, quartzitos, 
ch erts e metacalcários, v aria de pouco a intensamente deformado. Idade de 770 Ma (P b-P b em pirita diag enética).

NEOPROTEROZOICO (NP)GRUPO BAIXO ARAGUAIA

G ranito Marajoara: Biotita monzog ranitos e leucomonzog ranitos isotrópicos, equig ranulares, com g ranulação média. P ossui afinidade química 
com g ranitos T ipo A. Idade de cristalização .1724± 5 Ma (Rb-S r em roch a total)

PROTEROZOICO

COBERTURAS  CENOZOICAS

ASSOCIAÇÃO TTG

GRANITOIDES MESOARQUEANOS

Suíte Rio Maria

GREENSTONE BELTS

MAGMATISMO TIPO A
Suíte Jamon (PP3 j)

Complexo
 Arco Verde 

A3av

Metag ranito G uarantã (g t)
A3g t

SUÍTE GUARANTÃ

CENOZOICO

Metag ranito G uarantã: Metaleucomonzog ranitos e metaleucog ranodioritos potássicos de coloração rosada com tons cinza, textura porfirítica, 
fenocristais g rossos com matriz média e foliados. Idade de cristalização de 2870 ± 16 Ma (U -P b em zircão, LA-ICP -MS ).

COMPLEXO ARCO VERDE
Metatonalitos, metag ranodioritos e metatrondh jemitos, isotrópicos a foliados de g ranulação média a g rossa. P resença de enclav es de quartzo 
dioritos, anfibolitos e monzog ranitos. Idades de cristalização entre .2936 e 2988 Ma (P b-P b e U -P b, ID-T IMS  e LA-ICP -MS  em zircão)

SUÍTE RIO MARIA
Metag ranodioritos a biotita, h ornblenda e epidoto, médios a g rossos, intensamente saussuritizados, isotrópicos a foliados, com enclav es de 
metadioritos, metaquartzo dioritos, metaquartzo monzodioritos, ocorrem ainda subordinados metatonalitos, metamonzog ranitos e metaquartzo 
dioritos. P ossui afinidade química com a série sanukitóide. Idades de cristalização entre 

.
2852 a 2881 Ma (U -P b em zircão, LA-ICP -MS  e P b-P b em 

zircão)

P P 3ja

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

G ranito Jamon: Anfibólio-biotita monzog ranitos, biotita monzog ranitos, biotita microg ranitos e, subordinadamente, leucomonzog ranitos, 
isotrópicos, equig ranulares de g ranulação média a g rossa. P ossui afinidade química com g ranitos tipo A. Idade de cristalização 

.
1885 ± 32 (P b-P b 

em zircão)

GRUPO ANDORINHAS 
 Formação Babaçu: Metabasaltos e xistos máficos (actinolita-tremolita xistos), g ranulação fina, por v ezes mag néticos, pouco deformados a 
miloníticos com subordinadas roch as metaultramáficas (serpentina xistos e metapiroxenitos), formaçõ es ferríferas bandadas, metadacitos e 
metapelitos. P illow  lav as de ocorrência restrita. Metamorfismo na fácies xisto-v erde. V eios e v ênulas de quartzo, alteraçõ es h idrotermais de 
epidotização, sulfetação e saussuritização ocorrem associados a depósitos de Au.

SUÍTE JAMON

Formação Couto Mag alh ães, Fácies Quartzítica: Quartzitos com subordinados metach erts e metacalcários.

Fácies Quartzítica

DO MÍN IO  RIO  MARIA

DO MÍN IO  RIO  MARIA

N ota: Idades em milh õ es de anos ( ); v alores em cor  indicam a idade de cristalização, em  indicam idade de sedimentação.Ma v ermelh a v erde

MIOCENO (N1) - PLEISTOCENO (Q1)

HOLOCENO (Q2)

P P 3j Monzog ranitos e sienog ranitos, g rossos a médios e isotrópicos, afinidade química com g ranitos tipo A. O correm como batólitos, stocks e diques 
aplíticos. Idades de cristalização entre .1883 ± 5 Ma (U -P b em zircão, ID-T IMS ), 1892 ± 30 Ma a 1870 ± 68 Ma (P b-P b em zircão)
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Domínio Juruena (DJR ): roch as íg neas de 1820 - 1760 Ma, 
localmente de 1600 - 1510 Ma e roch as metamórficas de alto 
g rau com protólitos orosirianos.

Cinturão Arag uaia (CAR ): roch as metamórficas de 850 Ma e 
complexo máfico-ultramáfico de 760 Ma.

Bacias sedimentares paleozoicas e mesozoicas: Bacias do 
Amazonas (BAM), Alto T apajós (BAT ) e P arecis (BP C) e 
coberturas intempéricas e aluv ionares cenozoicas.

Bacias paleoproterozoicas < 2050 Ma.

Bacias paleoproterozoicas < 1840 Ma e  roch as v ulcânicas 
máficas de 1780 Ma.

Bacias  mesoproterozoicas < 1400 Ma.

Bacias mesoproterozoicas < 1200 Ma e roch as v ulcânicas 
máficas com  1200 Ma.ca.

Domínio R io Maria (DR M):  metamórficas de 
baixo a médio g raus  de 3000 - 2850 Ma.

roch as íg neas e

Domínio Carajás (DCJ):  metamórficas de 
baixo a médio g raus de 2780 - 2650 Ma  
metamórficas de alto g rau de 2850 Ma.

roch as íg neas e
e roch as íg neas e

3000 -  

Domínio Bacajá (DBJ): roch as metamórficas de alto g rau com 
protólito de 3000 - 2500 Ma, roch as metamórficas de baixo a 
médio g raus de 2450 - 2340 Ma e roch as íg neas de 2200 - 
2070 Ma.

Domínio S antana do Arag uaia (DS A): roch as metamórficas de 
alto g rau com protólito de 3070 - 2760 Ma, roch as 
metamórficas de baixo a médio g raus e roch as íg neas de 2190 
Ma e 1990 Ma.

Domínios T apajós (DT J) e Alta Floresta (DAF): roch as íg neas 
de 2040 - 1950 e 1910 - 1850 Ma, localmente de 1780 Ma, 
roch as metamórficas de baixo a médio g raus com fontes 
orosirianas a arqueanas.

Bacias Sedimentares e Coberturas Fanerozoicas

Cinturão Neoproterozoico

Bacias Sedimentares Proterozoicas

BPC 

BAT 

BAM

DRM

DCJ

DBJ

DIX

DSA
DJR

DAF

DTJ

CAR

Domínio Iriri-Xing u (DIX): roch as íg neas de 1990 - 1840 Ma. 

Domínios Tectônicos do Sudeste do Cráton Amazônico
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Lineamentos estruturais

Limite com base em S m-N d Área do P rojeto N ov as Fronteiras R io Maria

Folh a S B.22-Z-C-V I R io P au d Árco
Modificado de Cordani et al. (2018).
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