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A Ação L evantamento Geoló gico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras, da Diretoria de Geologia e R ecursos Minerais - DGM, consiste em um conjunto de
projetos voltados para a investigação geoló gica, utilizando uma abordagem multidisciplinar, que envolve a integração da geologia, da geofísica e da geoquímica
explorató ria, visando avançar no conhecimento geoló gico do territó rio nacional e definir áreas favoráveis para prospecção mineral. O Projeto Centro-S udeste de
R oraima  foi executado  pela S uperintendência R egional de Manaus, através da Gerência  de  Geologia  e  R ecursos  Minerais - GER EMI, com suporte da Gerência
de Infraestrutura Geocientífica - GER INF. A coordenação nacional do projeto coube ao  Departamento  de  Geologia - DEGEO e ao Departamento de R ecursos
Minerais - DER EM, com supervisão e apoio   técnico  das  divisõ es   de  Geologia  Básica - DIGEOB, Geologia Econômica - DIGECO, S ensoriamento R emoto e
Geofísica - DIS EGE e de Geoquímica - DIGEOQ .
BASE CARTOGRÁFICA:
Base Planimétrica digital obtida das cartas digitais do IBGE (2008) e Cartografia da Amazônia (2012), ajustada às imagens do Mosaico Geocover - 2.000,
ortorretificado  e  georreferenciado  segundo  o  Datum  S IR GAS  2000, de  imagens EMT+  do L andsat 8 resultante da fusão das bandas 7, 4, 2 e 8, com  resolução
espacial de  14,25 m. Esta  base   foi   editada  e  atualizada pela S uperintendência R egional de Manaus, através  da  Gerência de Infraestrutura Geocientífica -
GER INF  para atender ao mapeamento temático  do  S erviço  Geoló gico  do Brasil - CPR M.
BASE GEOFÍSICA:
Os dados aerogeofísicos foram obtidos nos projetos Aerogeofísicos Parima-Uraricoera (2001) e Centro L este de R oraima (2011), executados pelo S erviço Geoló gico
do Brasil - CPR M. O Projeto Centro L este de R oraima foi levantado em linhas de voo N-S , espaçadas em 500 m, com linhas de controle E-W , espaçadas de 10 km,
altura de voo sobre o terreno de 100 m. Na geração dosgrids utilizou-se osoftware Oasis Montaj (7.2) da Geosoft, adotando-se para os temas magnetométrico e
gamaespectrométrico as dimensõ es de 125 x 125 metros.
BASE GEOLÓGICA:
Cartografia geoló gica gerada a partir de levantamentos de campo não sistemáticos, restritos a perfis geoló gicos em áreas chave e/ou informaçõ es pontuais,
embasada na interpretação de produtos geofísicos e de sensoriamento remoto (imagens satelitais e/ou fotografias aéreas), integrada às informaçõ es consistidas da
literatura e demais dados disponíveis e/ou adquiridos no projeto, tais como geocronologia, petrografia e geoquímica.
A carta geológica-geofísica da Folha Boa Vista (NA.20-X-D-II) é suportada por banco de  dados  geológico  e  de recursos minerais, disponibilizados em
versão SIG.
Citação Bibliográfica:
LIR A e LOPES , 2020
Referência Bibliográfica:
LIR A, R .R .C; LOPES , P.R .S . Carta Geoló gica-Geofísica Folha Boa V ista - NA.20-X -D-II. Manaus: CPR M, 2020. 1 mapa Color., Escala 1:100.000. Projeto Centro-
S udeste de R oraima. Ação L evantamento Geoló gico e de Potencial Novas Fronteiras. Programa de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

RELAÇÕES TECTONO-ESTRATIGRÁFICAS

Fácies Água Fria: hornblenda-biotita-otrtopiroxênio monzogranito a quartzo monzonitos e subordinados biotita sienogranito, texturalmente variando de
equigranular grossa a porfirítica, com variedades rapakivíticas. Tem afinidade subalcalina do tipo-A. Assinatura geofísica, em dados
aerogamaespectrométricos, característica com cores em tons vermelhos (alto [K] e baixos [eTh] e [eU]) em imagem ternária. Idade de cristalização de
1.430 Ma, obtida pelo método U-Pb S HR IMP, em zircão.

Fácies Igarapé do Ipiranga: hornblenda-biotita granitos porfiríticos, biotita-hornblenda granitos a faialita-quartzo mangeritos. Com idade de 1.520 Ma ,
obtida pelo método U-Pb ID-TIMS  em zircão.

SUÍTE MUCAJAÍ:
Corpo Vila Campos Novos

CORPO SERRA GRANDE DO CANTÁ

Charnoquitos (hornblenda-hiperstênio monzogranito), mangeritos e charno-enderbitos (granodioritos) apresentando foliação NE/S W  bem definida, com
enclaves de enderbito.Tem idade de cristalização estabelecida em 1.933 Ma.

Formação Apoteri: derrames de basalto e andesito continentais,  de filiação toleítica. S ua cartografia tem grande contribuição na aerogeofísica, através
de domínios gamaespectrometricos de coloração vermelha (alto [k], e baixos [eTh] e [eU]). Idade Ar-Ar em rocha total de 144,7 a 152 Ma..

Formação Boa V ista: arenito conglomerático, arenito arcoseano e siltito. Apresentam resposta geofísica, em dados aerogamaespectrométricos,
característica com domínios  de coloração preta (baixos de [k], [eTh] e [eU]).

Depó sitos aluvionares: cascalho, depó sitos de areia quartzo-feldspática e argila semi-consolidados a inconsolidados. S ão representados por domínios
gamaespectrmétricos com médio a alto eTh, eU e altos valores de K.
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Escudo das Guianas, Mapa geotectônico da América do S ul (Cordani et al., 2016)
Almeida et al. 1976
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Convenções Geológicas

Convenções Cartográficas
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MP1muci
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Fácies S ão Marcus: biotita sienogranito e hornblenda-biotita-ortopiroxênio sienogranito, subordinadamente biotita monzogranito, apresentanto textura
porfirítica a equigranular grossa, localmente deformados por zonas de cisalhamento  transpressional. Tem afinidade subalcalina do tipo-A. Assinatura
geofísica, em dados aerogamaespectrométricos, característica com cores em tons ciano a branco (altos [K], [eTh] e [eU]) em imagem ternária. Idade de
cristalização de 1.425 Ma, obtida pelo método U-Pb S HR IMP, em zircão.
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0AVISO LEGAL
O conteúdo disponibilizado nesta Carta Geoló gica-Geofísica da Folha Boa V ista (NA.20-X -D-II) foi elaborado pelo S erviço Geoló gico do Brasil - CPR M, com base em dados obtidos através de
trabalhos pró prios e de informaçõ es de domínio público. A CPR M não garante: (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 livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou informaçõ es contidas no Conteúdo, apesar das precauçõ es de praxe tomadas pela CPR M.  Assim, a CPR M,
seus representantes, dirigentes, prepostos, empregados e acionistas não podem ser responsabilizados por eventuais inconsistências ou omissõ es contidas no Conteúdo. Da mesma forma, a
CPR M seus representantes, dirigentes, prepostos, empregados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e sugere que os usuários utilizem sua pró pria experiência no tratamento das
informaçõ es contidas no Conteúdo, ou  busquem aconselhamento de profissionais independentes capazes de avaliar as informaçõ es contidas no Conteúdo. O Conteúdo não constitui
aconselhamento de investimento, financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco provê recomendaçõ es relativas a instrumentos de análise geocientífica, de investimentos ou eventuais produtos. Por fim
qualquer trabalho, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo deve fazer a devida referência bibliográfica.

PR OJEÇÃO UNIV ER S AL TR ANS V ER S A DE MER CATOR
Origem da quilometragem UTM: "Equador e Meridiano Central 63° W .GR ."

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

Declinação magnética no centro da folha em 2010: 14,79°
Cresce 8' anualmente.

2020
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Q ab Formação Areias Brancas: areias na forma de dunas eó licas ativas ou fó sseis. S ua resposta geofísica, em dados aerogamaespectrométricos, tem
coloração preta (baixos de [k], [eTh] e [eU]).

Coberturas detrito-arenosas: sedimentos inconsolidados constituídos por solos residuais arenosos e areno-argilosos, amarelados a avermelhados, não
lateritizados. Apresenta níveis restrito de canga laterítica. S ão representados por domínios gamaespectrométricos com maiores valores de K.NQ da

Corpo J esus Me Deu: biotita-hornblenda-ortopiroxênio quartzo sienito a anfibó lio-biotita álcali-feldspato granito com textura  equigranular grosssa a
variedades porfiríticas. Tem afinidade subalcalina do tipo-A. Assinatura geofísica, em dados aerogamaespectrométricos, caracteristica com cores em
tons vermelhos, algo laranjado (alto [K] e baixos [eTh] e [eU]) em imagem ternária.  Idade de cristalização de 1.367 Ma e herança de 1.422  Ma obtida
pelo método U-Pb S HR IMP, em zircão.
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 idade de cristalização
Datação U-Pb em zircão (S HR IMP)
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Biotita gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, augen gnaisses, (meta) monzogranitos e (meta) granodioritos com subordinados hiperstênio gnaisses e
leucognaisses metamorfisados em fácies anfibolito. Apresentam assinatura geoquímica do tipo-I. As idades R io Urubu encontram-se no intervalo1,93 a
1,96 Ga.

PP3rur

Fácies V ilhena: biotita-hornblenda metagranitoides e augen gnaisses muito grossos, localmente com megacristais de feldspato alcalino arredondados e
aspecto migmatítico.  Idade de cristalização de 1.927 Ma, obtida pelo método U -Pb LA-ICP-MS  em zircão.PP3ruv
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