
5

8

50

70

30

55

55

82

70

76

68

50

70
86

76

88
88

80

88

68

80
58

58

60

72

80
7020

40

50

60

80

60

55

28

10 45
20

75

15
17

20
88

72

80

88

64

40

75

80

88

40

15

88

80
16

82

65

17

88
80

30

40 88

28

20

82

30

A3rm

A3xg

A3xg

A3av

A3av

P P 3jg r

A3xg

P P 12rn

A3ipp

P P 12to

A3ips

A3rm

P P 12rn

A3ic

A3g

A3rm

P P 12to

P P 12to

A3rm

A3g tr

P P 3j

P P 12to

A3g ta

A3m s

A3sa

A3ia

A3ia

A3m s

A3m s

A3cu

A3ipf

A3ia

A3sa

P P 3j

P P 3j
P P 3j

A3cu

P P 3j

A3cu

A3ips

P P 3jb

A3ia

A3sag

A3ic

A3ic

A3ic

A3ips

A3ia

A3sag

A3ipp

2817±4 Ma
2996±5/9 Ma

2798-3091 Ma

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au
Au

Au

Au

Au

Au

Au
Au

Au

Au Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Mn

Au

Au

Au

Cav

Bri/R oAu , Cu

Arag u açu

Araçatu ba

G u arapará

Macedônia

Espadilha

P rojeto Cu m aru

Cu m aru  do N orte

Rio A
rrai

as

Rio T rairão

Rio P onte

R ibeirão T aipocas

Có
rre

g o
 Aç

aí

Córreg o S . Fé

R ibeirão Descoberto

Córreg o S . Cru z

Rib
eir

ão
 En

co
sta

Córreg o Ág u a Fria

Có
rre

g o
 S

ec
o

R ibeirão Carrion

Ribeirão da S erra

Rio Descoberto

Córreg o Caracol

Córreg o S errinha

Có
rre

g o
 E

nc
ara

ng
ad

o

R ibeirã
o P

onte Alta

Córreg o T rajacá

Córreg o V erdinho

Córreg o Ág u a-branca

Có
rre

g o
 C

ap
iva

ra

Có
rre

g o
 do

 Ce
dro

Có
rre

g o
 S ã

o S
ilvi

o

R io P au -D̀arco

Córreg o P erdido

Có
rre

g o 
da 

V o
lta

Có
rre

g o
 Ja

cu t
ing

a

Córreg o da P aca

Córreg o do Cervo

Có
rre

go
 Á

gu
a A

ma
rel

a

Có
rre

g o
 Q

u a
ti

Có
rre

g o
 da

 M
ata

Córreg o João-cong o

R ibeirão Carrion

FOLHA SB.22-Z-C-IV  RIO ARRAIAS
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO E DO POTENCIAL MINERAL DE NOVAS FRONTEIRAS RIO MARIA

CARTA GEOLÓGICA-GEOFÍSICA - ESCALA 1:100.000

ENCARTE TECTÔNICO

50°30'W

50°30'W

51°0'W

51°0'W
7°30'S 7°30'S

8°0'S 8°0'S

AEROGAMAESPECTROMETRIA - IMAGEM DE COMPOSIÇÃO
TERNÁRIA RGB (K- eTh - eU)

50°30'W

50°30'W

51°0'W

51°0'W
7°30'S 7°30'S

8°0'S 8°0'S

AEROMAGNETOMETRIA - PRIMEIRA DERIVADA VERTICAL (Dz)

50°30'W

50°30'W

51°0'W

51°0'W
7°30'S 7°30'S

8°0'S 8°0'S

FUSÃO GEOLOGIA + RELEVO SOMBREADO

T u cu ru í

PARÁ

Belém

Marabá

Xing u ara

R edenção

Itaitu ba

S antarém
Altam ira

S antana do Arag u aia

50°

50°

55°

55°

0° 0°

5° 5°

10° 10°

S B-22-Z-C-I

S C-22-X -A-I

S B-22-Z-C-II

S C-22-X -A-II

S B-22-Z-C-V

S B-22-Y-D-III

S C-22-V -B-III

S B-22-Y-D-V I S B-22-Z-C-IV
Marajoara

Redenção

Rio Fresco

Rio Trairão

Rio Arraias

Serra da Seringa Vila de Rio Maria

Faz. Rio Dourado Serra dos Gradaús

50°0'

50°0'

50°30'

50°30'

51°0'

51°0'

51°30'

51°30'
7°0' 7°0'

7°30' 7°30'

8°0' 8°0'

8°30' 8°30'

Amapá

Amazonas

Mato Grosso

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA ARTICULAÇÃO DA FOLHA

Tocantins

Maranhão

Citação bibliográfica: P O LO , H.J.O ; S O U S A, C.S ; S ILV A, R .C.S .; S ABO IA, 
A. M. Mapa G eológ ico-G eofísico da Folha R io Arraias do P rojeto Integ ração 
G eológ ica-G eofísico-Metalog enética das S equ ências de G reenstone Belts do 
Dom ínio R io Maria. 1 m apa colorido, 100,0 x 80,0 cm . Estado do P ará. Belém : 
CP R M, 2019. Escala  1:100.000.

CAR T A G EO LÓ G ICA-G EO FÍS ICA
FO LHA S B.22-Z-C-IV  R IO  AR R AIAS

ES CALA 1:100.000 - CP R M 2019

P R O JEÇÃO  U N IV ER S AL T R AN S V ER S A DE MER CAT O R
O rig em  da  qu ilom etrag em  U T M: Equ ador e Meridiano Central 51°W

acrescidas as constantes 10.000Km  e 500Km , respectivam ente.
Datu m  horizontal: S IR G AS 2000

Declinação m ag nética do centro da folha em  2017 = 19°41' W , variação anu al 0°03'51"
FO N T E: N O AA N ational G eophysical Data Center

CARTA GEOLÓGICA-GEOFÍSICA
FOLHA SB.22-Z-C-IV RIO ARRAIAS

ESCALA 1:100.000
0 82 4 6

Km

2019

Este P rojeto

A Ação Levantam ento G eológ ico e do P otencial de N ovas Fronteiras, da Diretoria de G eolog ia e R ecu rsos Minerais -
DG M, consiste em  u m  conju nto de projetos voltados para a investig ação g eológ ica, u tilizando u m a abordag em
m u ltidisciplinar, qu e envolve a integ ração da g eolog ia, da g eofísica e da g eoqu ím ica exploratória, visando avançar no
conhecim ento g eológ ico do território nacional e definir áreas favoráveis para prospecção m ineral.

O  P rojeto Integ ração G eológ ico-G eofísico-Metalog enética das S equ ências de G reenstone Belts do Dom ínio R io Maria -
N ovas Fronteiras R io Maria, foi execu tado pela S u perintendência R eg ional de Belém , através da G erência de G eolog ia
e R ecu rsos Minerais - G ER EMI, com  su porte da G erência de Infraestru tu ra G eocientífica - G ER IN F. A coordenação
nacional do projeto cou be ao Departam ento de R ecu rsos Minerais - DER EM e ao Departam ento de G eolog ia – DEG EO ,
com  su pervisão e apoio técnico das divisões de G eolog ia Básica – DIG EO B, G eolog ia Econôm ica - DIG ECO ,
S ensoriam ento R em oto e G eofísica - DIS EG E e de G eoqu ím ica - DIG EO Q.

BAS E CAR T O G R ÁFICA
Base P lanim étrica dig ital obtida da carta S B.22-Z-C-IV  R io Arraias im pressa e pu blicada pelo IBG E em  1983, aju stada às im ag ens do
Mosaico G eoCover - 2.000, ortorretificado e g eorreferenciado seg u ndo o datu m  S IR G AS 2000, de im ag ens ET M + Landsat 7 resu ltantes da
fu são das bandas 7, 4, 2 e 8, com  resolu ção espacial de 14,25 m etros. Esta base foi editada e atu alizada pela S u perintendência R eg ional de
Belém , com  o apoio da G erência de R elações Institu cionais e Desenvolvim ento, para atender ao m apeam ento tem ático do S erviço G eológ ico
do Brasil.
BAS E G EO LÓ G ICA
Cartog rafia g eológ ica g erada a partir de levantam entos de cam po não sistem áticos, restritos a perfis g eológ icos em  áreas chave e/ou
inform ações pontu ais, em basada na interpretação de produ tos g eofísicos e de sensoriam ento rem oto (im ag ens satelitais e/ou  fotog rafias
aéreas), integ rada às inform ações consistidas da literatu ra e dem ais dados disponíveis e/ou  adqu iridos no projeto, tais com o g eocronolog ia,
petrog rafia e g eoqu ím ica.
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AVISO LEGAL: O  conteú do disponibilizado neste carta foi elaborado pela CP R M – S erviço G eológ ico do Brasil, com  base em  dados obtidos através
de trabalhos próprios e de inform ações de dom ínio pú blico. A CP R M não g arante: (i) qu e o Conteú do atenda ou  se adequ e às necessidades de
todos os u su ários; (ii) qu e o Conteú do e o acesso a ele estejam  totalm ente livres de falhas; (iii) a total precisão de qu aisqu er dados ou  inform ações
contidas no Conteú do, apesar das precau ções de praxe tom adas pela CP R M. Assim , a CP R M, seu s representantes, dirig entes, prepostos,
em preg ados e acionistas não podem  ser responsabilizados por eventu ais inconsistências ou  om issões contidas no Conteú do. Da m esm a form a, a
CP R M, seu s representantes, dirig entes, prepostos, em preg ados e acionistas não respondem  pelo u so do Conteú do, e su g ere qu e os u su ários
u tilizem  su a própria experiência no tratam ento das inform ações contidas no Conteú do, ou   bu squ em  aconselham ento de profissionais
independentes capazes de avaliar as inform ações contidas no Conteú do. O  Conteú do não constitu i aconselham ento de investim ento, financeiro,
fiscal ou  ju rídico, tam pou co provê recom endações relativas a instru m entos de análise g eocientífica, de investim entos ou  eventu ais produ tos. P or fim ,
qu alqu er trabalho, estu do e/ou  análise qu e u tilize o Conteú do deve fazer a devida referência bibliog ráfica.

A Carta Geológica-Geofísica da Folha SB-22-Z-C-IV Rio Arraias é sustentada por banco de dados geológicos e de recursos minerais,
em versão SIG.
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Dom ínio Ju ru ena (DJR ): rochas íg neas de 1820 - 1760 Ma, 
localm ente de 1600 - 1510 Ma e rochas m etam órficas de alto 
g rau  com  protólitos orosirianos.

Cintu rão Arag u aia (CAR ): rochas m etam órficas de 850 Ma e 
com plexo m áfico-u ltram áfico de 760 Ma.

Bacias sedim entares paleozoicas e m esozoicas: Bacias do 
Am azonas (BAM), Alto T apajós (BAT ) e P arecis (BP C) e 
cobertu ras intem péricas e alu vionares cenozoicas.

Bacias paleoproterozoicas < 2050 Ma.

Bacias paleoproterozoicas < 1840 Ma e  rochas vu lcânicas 
m áficas de 1780 Ma.

Bacias  m esoproterozoicas < 1400 Ma.

Bacias m esoproterozoicas < 1200 Ma e rochas vu lcânicas 
m áficas com   1200 Ma.ca.

Dom ínio R io Maria (DR M):  m etam órficas de 
baixo a m édio g rau s  de 3000 - 2850 Ma.

rochas íg neas e

Dom ínio Carajás (DCJ):  m etam órficas de 
baixo a m édio g rau s de 2780 - 2650 Ma  
m etam órficas de alto g rau  de 2850 Ma.

rochas íg neas e
e rochas íg neas e

3000 -  

Dom ínio Bacajá (DBJ): rochas m etam órficas de alto g rau  com  
protólito de 3000 - 2500 Ma, rochas m etam órficas de baixo a 
m édio g rau s de 2450 - 2340 Ma e rochas íg neas de 2200 - 
2070 Ma.

Dom ínio S antana do Arag u aia (DS A): rochas m etam órficas de 
alto g rau  com  protólito de 3070 - 2760 Ma, rochas 
m etam órficas de baixo a m édio g rau s e rochas íg neas de 2190 
Ma e 1990 Ma.

Dom ínios T apajós (DT J) e Alta Floresta (DAF): rochas íg neas 
de 2040 - 1950 e 1910 - 1850 Ma, localm ente de 1780 Ma, 
rochas m etam órficas de baixo a m édio g rau s com  fontes 
orosirianas a arqu eanas.

Bacias Sedimentares e Coberturas Fanerozoicas

Cinturão Neoproterozoico

Bacias Sedimentares Proterozoicas

BPC 

BAT 

BAM

DRM

DCJ

DBJ

DIX

DSA
DJR

DAF

DTJ

CAR

Dom ínio Iriri-Xing u  (DIX): rochas íg neas de 1990 - 1840 Ma. 

Domínios Tectônicos do Sudeste do Cráton Amazônico
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Lineam entos estru tu rais

Lim ite com  base em  S m -N d Área do P rojeto N ovas Fronteiras R io Maria

Folha R io ArraiasS B.22-Z-C-IV  
Modificado de Cordani et al. (2018).
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SUÍTE XINGUARA
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CENOZOICO

Areias, arg ilas e cascalhos associados aos depósitos flu viais recentes.

QUATERNÁRIO / HOLOCENO (Q2)

Metaleu com onzog ranitos com  su bordinados m etaleu cosienog ranitos e m etag ranodioritos, levem ente foliados. Idades de cristalização entre 
2865 e 2881 Ma (P b-P b em  zircão)..

Metag ranodiorito Rio Azu lona: Epidoto-biotita leu cog ranodioritos com  su bordinados leu com onzog ranitos, porfiríticos, coloração rosada, m aciços 
ou  com  incipiente deform ação. P or vezes cortados por veios lu ecog raníticos de g ranu lação g rossa a peg m atoides. 

COMPLEXO ARCO VERDE
Metatonalitos, m etag ranodioritos e m etatrondhjem itos, isotrópicos a foliados de g ranu lação m édia a g rossa. P resença de enclaves de qu artzo 
dioritos, anfibolitos e m onzog 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 com  hornblenda e biotita fracam ente foliados ou  isotrópicos, de g ranu lação m édia, com  afinidade qu ím ica cálcio-alcalina 
Idades de cristalização de 2817 4  Ma (P b-P b em  zircão).± 
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UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Monzog ranitos e sienog ranitos, g rossos a m édios e isotrópicos, afinidade qu ím ica com  g ranitos tipo A. O correm  com o batólitos, stocks e diqu es 
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).

G ru po T u cu m ã-  G radaú s
Form ação Ig arapé da P ista

Form ação Ig arapé Abelha

Fácies Metapelítica MAG MAT IS MO  MÁFICO -
U LT RAMÁFICO

A3sa

Com plexo Máfico-
U ltram áfico S erra Azu l

Com plexo
 Arco V erde 

A3av

A3
 xg r

m s

Metag ranito Mata S u rrão: Biotita m etaleu com onzog ranitos com  variações locais para m etag ranodioritos, levem ente foliados. Apresentam  
xenólitos e enclaves de m etadioritos e m etaqu artzo dioritos. Idade de cristalização de 2868 ± 5 a 2881 ± 2 (P b-P b em  zircão).

A3sa

GRUPO TUCUMÃ-GRADAÚS

A3ipp

A3ia

A3ic

Metapiroxenitos, m etag abros, m eta-anortositos, actinolita-xistos, m ag netita-talco xistos, talco-clorita xistos, antig orita-talco xistos, du nitos 
cu m u láticos e m ag netita-serpentina-talco xistos, deform ados. Metam orfism o na fácies xisto verde. Idade de cristalização 2970 ± 7 Ma (U -P b em  
zircão, ID-T IMS ).

A3ic

A3g ta

SUÍTE JAMON

P P 3jg r G ranito G radaú s: Biotita m onzog ranitos, biotita m onzog ranitos porfiríticos e sienog ranitos com  biotita e anfibólio, equ ig ranu lares a localm ente 
porfiríticos. P ossu i afinidade qu ím ica com  g ranitos do tipo A. Idade de cristalização 1882±9 Ma (P b-P b em  zircão).

P P 3jb G ranito Bannach: Monzog ranitos isotrópicos, g ranu lação predom inantem ente g rossa com  tipos m édios a finos, equ ig ranu lares, por vezes 
porfirítico. P ossu i afinidade qu ím ica com  g ranitos tipo A.

Form ação Ig arapé do Cu ca: Metabasaltos e xistos m áficos (diopsídio-trem olita-actinolita xistos), m etadiabásios, serpentinitos (cu m u lado de 
olivina), m etakom atiitos com  textu ra spinifex, ortoanfibolitos e corpos restritos de du nitos, talco xistos, trem olita xistos, talco-trem olita xistos, 
g abros e hornblenditos, deform ados e por vezes com  textu ras íg neas preservadas. Metam orfism o na fácies xisto verde.

Form ação Ig arapé Abelha: Meta-andesitos, m etadacitos, m etarriolitos, m etarriodacitos porfiríticos e su bordinadas rochas m etapiroclásticas 
(m etatu fos cineríticos e brechas vu lcânicas). Alteração hidroterm al com  su lfetos dissem inados. Metam orfism o na fácies xisto verde. Idade de 
cristalização  e , obtidas em  m etadacitos. 2979± 23/24 Ma (U -P b em  zircão, LA-ICP -MS ) 2996 ± 5/9 Ma (U -P b em  zircão, LA-ICP -MS )

S u íte G u arantã

Metag ranodiorito 
Rio Azu lona (g ta)

S u íte Xing u ara (xg )

Metag ranito Xing u ara (xg r)
Metag ranito Mata S u rrão (m s)

DEPÓSITOS ALUVIONARES

COMPLEXO MÁFICO-ULTRAMÁFICO GUARA-PARÁ

Form ação Ig arapé da P ista, Fácies Metapelítica: Meta-arg ilitos e m etassiltitos estratificados e deform ados. Metam orfism o na fácies xisto 
verde.

Form ação Ig arapé do Cu ca
Com plexo Máfico-

U ltram áfico G u ara-P ará
A3g

2050

2300 Form ação T ocandeira

G ru po Rio Fresco
P P 12rn

Form ação Rio N aja
P P 12to

COBERTURAS 
SEDIMENTARES 

Riaciano
S ideriano

Fácies Form ação ferrífera bandadaA3ipf

S erra Azu l, g abro (g )

A3ipf Form ação Ig arapé da P ista, Fácies Form ação ferrífera bandada: Metapelitos com  cam adas expressivas de form ações ferríferas bandadas e 
com  intercalações su bordinadas de m etarenitos deform ados.

A3g

A3sag

P P 12to

GRUPO RIO FRESCO
P P 12rn Form ação Rio N aja: Metassiltitos e m eta-arg ilitos lam inados, com  níveis de m eta-arenitos. O corrência de lentes de m ang anês com pacto e 

cam adas m étricas de m etapelitos carbonosos associadas a cam adas de carvão m ineral. T am bém  ocorrem  cam adas descontinu as de carvão 
próxim as ao topo da sequ ência. Am biente m arinho transicional (pântanos, m ang u es e lag u nas).
Form ação T ocandera: Metarenitos estratificados com  intercalações de m etacong lom erados olig om íticos, m etassiltitos, m etag rau vacas, 
m etacherts. e m etacong lom erados polim íticos na base. Am biente de lequ e alu vial e flu vial entrelaçado. Idade m áxim a de sedim entação de 2,83 
G a (P b-P b em  zircão detrítico).

S erra Azu l, G abro: Metag abros de g ranu lação g rossa, m ag néticos e pou co deform ados.

Metaperidotitos serpentinizados, m etapiroxenitos e serpentinitos, com  su bordinados olivina m etag abros, m etadiabásios e m etadu nitos. 
Metam orfism o na fácies xisto verde.

Form ação Ig arapé da P ista, Fácies Metapsam ítica: Metaqu artzo arenitos sericitizados, qu artzitos com  m ag netita, m etassiltitos, m eta-arg ilitos, 
deform ados com  intercalações m etacong lom erados, form ações ferríferas bandadas, ardósias e m etacherts su bordinados e raras ocorrências 
de m etabasaltos, m etatu fos e m etavu lcânica félsica. Metam orfism o na fácies xisto verde. Idade m áxim a de sedim entação de 

.
2,80 G a (U -P b 

em  zircão detrítico, LA-ICP -MS )

COMPLEXO MÁFICO-ULTRAMÁFICO SERRA AZUL

N ota: Idades em  m ilhões de anos ( ) e em  bilhões de anos ( ); valores em  cor  indicam  a idade de cristalização, em   indicam  idade de 
sedim entação.

Ma Ga verm elha verde

A3ips

A3ips Fácies Metapsam ítica

Metag ranodioritos a biotita, hornblenda e epidoto, m édios a g rossos, intensam ente sau ssu ritizados, isotrópicos a foliados, com  enclaves de 
m etadioritos, m etaqu artzo dioritos, m etaqu artzo m onzodioritos, ocorrem  ainda su bordinados m etatonalitos, m etam onzog ranitos e m etaqu artzo 
dioritos. P ossu i afinidade qu ím ica com  a série sanu kitóide. Idades de cristalização entre 2852 a 2881 Ma (U -P b em  zircão, LA-ICP -MS  e P b-P b em  
zircão).

S u íte Rio Maria (rm )

G ranodiorio Cu m aru  (cu )
A3cu

A3rm

GRANODIORITO CUMARU

Metag ranodiorito
T rairão (g tr)

A3g tr

Metag ranodiorito Rio T rairão: Metag ranodioritos e m etam onzog ranitos porfiríticos. Idade de cristalização 2869 ± 12 Ma (U -P b em  zircão, LA-ICP -
MS ).


