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Estações geológicas

Base P lanimétrica dig ital obtida da carta S B.22-Z-A-I R io Itacaiúnas impressa e publicada pelo Instituto Brasileiro de G eog rafia e Estatística (IBG E) em, 1981, 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 R elações Institucionais e Infraestrutura, para atender ao mapeamento temático do S erv iço G eológ ico do Brasil.

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

O s dados aerog eofísicos foram obtidos no P rojeto Aerog eofísico R io Maria (2016), executado pelo S erv iço G eológ ico do Brasil - CP R M. O  P rojeto R io Maria foi
lev antado com linh as de v ôo de direção N -S , espaçadas a cada 500 m com linh as de controle E-W  espaçadas de 10 km, altura do v oo sobre o terreno de 100 m e
dados radiométricos em concentração de elementos. N a g eração dos g rids utilizou-se o softw are O asis Montaj (V ersão 7.2) da G eosoft, adotando-se para os temas,
mag netométrico e g amaespectométrico, as dimensões de 125 x125 metros.

BASE CARTOGRÁFICA
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O  Empreendimento Áreas de R elev ante Interesse Mineral - AR IM, da Diretoria de G eolog ia e R ecursos Minerais - DG M, é parte da Ação Av aliação dos  R ecursos
Minerais do Brasil e consiste em um conjunto de projetos v oltados para a identificação de áreas atrativ as para exploração mineral, v isando estimular a pesquisa e a
produção mineral brasileira.
O  P rojeto Ev olução Crustal e Metalog ênia da P rov incia Mineral de Carajás, 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 isões de G eolog ia Básica –
DIG EO B e G eofísica - DIS EG E.

Cartog rafia embasada na interpretação de produtos g eofísicos e de sensoriamento remoto (imag ens satelitais e/ou fotog rafias aéreas), integ rada às informações
consistidas da literatura e demais dados disponív eis.

 BASE GEOLÓGICA
Liv io W ag ner Ch av es Corrêa
Lêda Maria Barreto Frag a
Jaime dos P assos de O liv eira Barbosa
R odolfo R eis de P aula
Desaix P aulo Balieiro S ilv a
U lisses Antônio P inh eiro Costa

G erente de G eolog ia e R ecursos Minerais: César Lisboa Ch av es
S uperv isão T écnica R eg ional: Cíntia Maria G aia da S ilv a  e U lisses Antônio P inh eiro Costa
Ch efe do P rojeto: U lisses Antônio P inh eiro Costa

Ch efe do DEG EO : Lúcia T rav assos da R osa Costa
Ch efe do DER EM: Marcelo Estev es Almeida
Ch efe da DIG EO B: V ladimir Cruz de Medeiros
Ch efe da DIS EG E: Luis G ustav o R odrig ues P into

CAR T A G EO LÓ G ICO -G EO FÍS ICA
FO LHA S B.22-Z-A-I R IO  IT ACAIÚN AS
ES CALA 1:100.000 - CP R M 2018

O  conteúdo disponibilizado neste mapa foi elaborado pela CP R M – S erv iço G eológ ico do Brasil,
com base em dados obtidos atrav és de trabalh os próprios e de informações de domínio público. A
CP R M não g arante: (i) que o Conteúdo atenda ou se adeque às necessidades de todos os
usuários; (ii) que o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalmente liv res de falh as; (iii) a total
precisão de quaisquer dados ou informações contidas no Conteúdo, apesar das precauções de
praxe tomadas pela CP R M. Assim, a CP R M, seus representantes, dirig entes, prepostos,
empreg ados e acionistas não podem ser responsabilizados por ev entuais inconsistências ou
omissões contidas no Conteúdo. Da mesma forma, a CP R M, seus representantes, dirig entes,
prepostos, empreg ados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e sug ere que os
usuários utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou
busquem aconselh amento de profissionais independentes capazes de av aliar as informações
contidas no Conteúdo. O  Conteúdo não constitui aconselh amento de inv estimento, financeiro,
fiscal ou jurídico, tampouco prov ê recomendações relativ as a instrumentos de análise g eocientífica,
de inv estimentos ou ev entuais produtos. P or fim, qualquer trabalh o, estudo e/ou análise que utilize
o Conteúdo dev e fazer a dev ida referência bibliog ráfica.

CO R R ÊA L. W . C.; Frag a L. M. B.; BAR BO S A, J .DO S  P . DE O .; DE P AU L A, R  .R .; S ILV A, D.P .B.; CO S T A, U .A.P . - Mapa G eológ ico-G eofísico da Folh a R io
Itacaiúnas. P rojeto AR IM Carajás.V ersão Final .1 mapa colorido, Estado do P ará, Belém. CP R M 2018, Escala 1:100.000.

A

B

Cu,Au

Au

PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E  TRANSFORMAÇÃO MINERAL
AÇÃO: AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA ARTICULAÇÃO DA FOLHA

Belém

Marabá

T ucuruí

Xing uara

R edenção

Itaituba

Altamira
S antarém

S antana do Arag uaia

AM

MT

T O

MA

APR R

48°

48°

52°

52°

56°

56°
2° 2°

2° 2°

6° 6°

10° 10°

OCEÂNO
ATLÂNTICO

R io Aquiri Caldeirão

Itacaiúnas

R io CatetéR io Branco

R io Cinzento

P arauapebas

Fazenda Anaporã S erra dos Carajás
S B.22-Z-A-I S B.22-Z-A-II

S B.22-Z-A-V

S B.22-X -C-V

S B.22-Y-B-III

S B.22-Y-B-V I S B.22-Z-A-IV

S B.22-V -D-V I S B.22-X -C-IV

50°0'

50°0'

50°30'

50°30'

51°0'

51°0'

51°30'

51°30'

6°0' 6°0'

6°30' 6°30'
Xikrin do R io Cateté

Kaiapó

Flona do T apirapé-Aquiri

R EBIO  T apirapé

AP A do Ig arapé G elado

Flona do T apirapé-Aquiri

Au

Este P rojeto
P rojeto G rande Carajás
(CP R M, 1991)

50°30'W

50°30'W

51°0'W

51°0'W
6°0'S 6°0'S

6°30'S 6°30'S

CRÉDITOS DE AUTORIA
Autores:

AVISO LEGAL

Falh a Carapanã

Au

CARTA GEOLÓGICA - GEOFÍSICA

ESCALA 1:100.000

FOLHA SB.22-Z-A-I  RIO ITACAIÚNAS

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  quilometrag em U T M: Equador e Meridiano Central 51°W . G R .

acrescidas as constantes: 10.000Km e 500Km, respectiv amente.
Datum h orizontal: S IR G AS 2000

Declinação mag nética do centro da folh a em 2018 = 20°09' W , v ariação anual 0°04' W
FO N T E: N O AA N ational G eoph ysical Data Center

2018
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A Carta Geológica-Geofísica da Folha SB.22-Z-A-I Rio Itacaiúnas  é suportada por banco de dados geológico e de recursos minerais, disponibilizado em
versão SIG.
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Cartog rafia G eológ ica: Lêda Maria Barreto Frag a
G eofísica: Iag o Costa, Bruce Ch iba e R oberto G usmão
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Convenções Cartográficas Recursos Minerais 
Status Econômico/Grau de Importância 
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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): roch as íg neas e metamórficas de 
baixo a médio g raus  de 3000 - 2850 Ma.

Domínio Carajás (DCJ): roch as íg neas e metamórficas de 
baixo a médio g raus de 2780 - 2650 Ma e roch as íg neas e 
metamórficas de alto g rau de 3000 -  2850 Ma.

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

Domínios Tectônicos do Sudeste do Cráton Amazônico
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