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SUBBACIAS HIDROGRÁFICAS E DENSIDADE DE POÇOS
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Perfil Esquemático do Poço
S igla da
U nidade

Espessu ra Captada
 da U nidade (m )

Representação em Mapa das Classes dos Aquíferos

O bs.: 1) A classe do aqu ífero + a u nidade estratigráfica,
seja aflorante ou  su bjacente, define a u nidade
hidroestratigráfica.
2) a u nidade hidroestratigráfica su bjacente, representa o
aqu ífero m ais produ tivo, com  boa qu alidade de águ a e
em  m enor profu ndidade.

=(3) N 3i
(1) K2ac

(Classe) U nidade hidrogeológica aflorante
(Classe) P rincipal aqu ífero su bjacente

1 - Aqu ífero captado
2 - V azão de teste para 12:00 hs (m ³/h)
3 - Capacidade específica para 12:00 hs (m ³/h/m )
4 - N ível estático (m )
5 - N ível Dinâ m ico (m )
6 - P rofu ndidade (m )
7 - T ransm issividade (m ²/s)
8 - Condu tividade hidráu lica (m /s)
9 - Condu tividade elétrica (µS /cm )

P oços
2 - 3 - 4 - 5
6 - 7 - 8 - 9

1

M odificada de S tru ckm eir & M argat, 1995
* V alores válidos para teste de bom beam ento de 12 horas e rebaixam entos m áxim os de 25 m etros
** N a definição de classe de produ tividade para os aqu íferos cársticos e fratu rados, u tilizou -se apenas dados de vazão

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DAS CLASSES DE AQUÍFEROS

Classe Q/s (m /h/m )*3 T (m /s)2 K (m/s) Vazão(m /h)3 Produtividade **

(1) ≥ 4,0 ≥ 10-2 ≥10-4 ≥ 100
M u ito Alta: Fornecim entos de águ a de im portâ ncia regional 
(abastecim ento de cidades e grandes irrigações). Aqu íferos qu e se 
destaqu em  em  â m bito nacional.

(2) 2,0 Q /s < 4,0≤ 10 T <10-3 -2≤ 10 K< 10-5 -4≤ 50 Q  < 100≤ Alta: Características sem elhantes à classe anterior, contu do situ ando-
se dentro da m édia nacional de bons aqu íferos.

(3) 1,0 Q /s < 2,0≤ 10 T <10-4 -3≤ 10 K<10-6 -5≤ 25 Q  < 50≤ M oderada: Fornecim ento de águ a para abastecim entos locais em  
pequ enas com u nidades, irrigação em  áreas restritas.

(4) 0,4 Q /s < 1,0≤ 10 T < 10-5 -4≤ 10 K< 10-7 -6≤ 10 Q  < 25≤ G eralmente baixa, porém  localm ente moderada: Fornecim entos de 
águ a para su prir abastecim entos locais ou  consu m o privado.

(5) 0,04 Q /s < 0,4≤ 10 T < 10-6 -5≤ 10 K< 10-8 -7≤ 1 Q  < 10≤ G eralmente mu ito baixa, porém  localm ente baixa: Fornecimentos 
contínu os dificilm ente são garantidos.

(6) < 0,04 < 10-6 < 10-8 < 1 P ou co P rodu tiva ou  N ão Aqu ífera: Fornecim entos insignificantes de 
águ a. Abastecim entos restritos ao u so de bombas manu ais.

CársticosFratu radasG ranu lares

CARTA HIDROGEOLÓGICA
Escala 1:1.000.000

0 20 40 60 8010
km

S istem a G eodésico de R eferência: S IR G AS -2000-Brasil - P olicônico
Datu m : D-S IR G AS -2000

Latitu de de O rigem : 00 (Equ ador)
M eridiano Central: 510 W  de G reenwich

Esferóide: G R S _1980
2016

Chefe do Departamento de Relações Institucionais e Divulgação: José M árcio Henriqu es S oares
Chefe da Divisão de Marketing e Divulgação: José M árcio Henriqu es S oares
Chefe da Divisão de Cartografia: M arília S antos S alinas do R osário
PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL -  CARTOGRAFIA HIDROGEOLÓGICA
Coordenação: João Alberto O liveira Diniz
CARTA HIDROGEOLÓGICA DO BRASIL AO MILIONÉSIMO
Coordenação Geral: João Alberto O liveira Diniz
Coordenação de Geoprocessamento: R obson de Carlo da S ilva
Coordenação de Hidrogeologia e SIG: Adson Brito M onteiro
                                                                 T hiago Lu iz Feijó de P au la
Execução Técnica:
P au lo P ontes Araújo - S U R EG -BE
T hiago Lu iz Feijó de P au la - S U R EG -R E
M anoel Ju lio da T rindade G om es G alvão - S U R EG -R E

Cartografia Digital
R obson de Carlo da S ilva - S U R EG -R E
Estagiária
R ayssa Costa P edrosa

Crédito da Base Cartográfica: IBG E/DG C. Base Cartográfica Contínu a,
ao m ilionésim o –  BCIM : versão 3.0. R io de Janeiro, 2010. S im plificada pela
equ ipe de G eoprocessam ento da S U R EG -R E\G ER IDE, para adequ ação à
carta tem ática im pressa.

Fonte da Base Geológica Utilizada: CP R M , 2004. Carta G eológica do
Brasil ao M ilionésim o. P rojeto G IS  BR AS IL: FO LHA S A.22 - BELÉM

Fonte da Base Geológica Utilizada: Esri, DeLorm e, G EBCO , N O AA N G DC,
e ou tros colaboradores.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Ministro de Estado: Fernando Coelho Filho
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Secretário: V icente Hu m berto Lôbo Cru z
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
Diretor-Presidente: Edu ardo Jorge Ledsham
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial: S tênio P etrovich P ereira
Diretor de Geologia e Recursos Minerais: José Leonardo S ilva Andriotti
Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento: Antônio Carlos Bacelar N u nes
Diretor de Administração e Finanças: N elson V ictor Le Cocq D'O liveira
Chefe do Departamento de Hidrologia: Frederico Cláu dio P eixinho
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração: José Carlos da S ilva

NOTA TÉCNICA

APRESENTAÇ Ã O DO PROJETO 

 O “PROJETO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL” tem  por objetivo desenvolver um  sistem a  de inform a ções geográfica s na  tem ática  de recursos hídricos, a  
pa rtir do conhecim ento geológico e hidrológico existentes, em  conform ida de com  a  Missão Instituciona l da  CPR M/S GB, de “gerar e difundir o conhecimento geológico e 
hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil”. 
 No toca nte às água s subterrânea s, vem  sendo im plem enta do um  projeto de ca rtogra fia  hidrogeológica  sistem ática , concebido pa ra  uniform iza r e pa droniza r todos os produtos 
la nça dos pela  instituição, que se iniciou com  o Ma pa  de Dom ínios e S ubdom ínios Hidrogeológicos do Bra sil, em  2006, sucedido, posteriorm ente pelo Ma pa  Hidrogeológico do 
Bra sil, em  2014. 
 Na  fa se a tua l, a  pa rtir deste Ma pa  Hidrogeológico, está sendo ela bora do o Atla s Hidrogeológico do Bra sil, em  esca la  1:1.000.000, tota lm ente estrutura do, dentro de um  S istem a  
de Inform a ções Geográfica s (S IG), com posto pelo conjunto da s 46 folha s que com põem  a  Ca rta  Interna ciona l do Mundo a o Milionésim o – CIM, cobrindo todo o Bra sil. 
 
METODOLOGIA DE ELABORAÇ Ã O DAS FOLHAS 

 V isa ndo a  pa droniza ção e uniform iza ção de toda s a s folha s, conform e m eta  perseguida  pelo S GB a dota m -se procedim entos m etodológicos interna ciona lm ente a ceitos, 
sistem a tiza ndo os tra ba lhos a  pa rtir da s proposta s a presenta da s na  publica ção “Hy drogeological Maps, A Gu ide and a Standard Legend”, de W ilhelm  S truckm eier e Jea n Ma rga t 
(1995) e o docum ento da  U NES CO, intitula do “UNESCO, International Legend for Hy drogeological Maps”, versão revisa da , em  1983. 
 Considera ndo-se a  prem issa  básica  de uniform ida de e pa droniza ção dos produtos e a s dim ensões continenta is envolvida s, a s folha s são constituída s por cinco ba ses tem ática s 
principa is: pla nim etria , geologia , poços, piezom etria  e hidrologia . 
 Ca da  um a  dessa s ba ses pa ssou por processos de a justes e sim plifica ções pa ra  se a da pta rem  à m etodologia  a plica da  e a  esca la  dos tra ba lhos. Na  ba se geológica , por exem plo, 
a lgum a s unida des inexpressiva s do ponto de vista  hidrogeológico, com o cobertura s recentes em inentem ente pelítica s e/ou de pequena s expressões a rea is fora m  elim ina da s, visa ndo 
ressa lta r a quíferos m a is im porta ntes que se encontra va m  ocultos sob essa s unida des. Esta  ba se, oriunda  do GIS  BR AS IL (CPR M, 2003), contém  origina lm ente 2.333 unida des 
litológica s m a pea da s, im possíveis de serem  representa da s em  um  m a pa  que pretende ressa lta r a spectos hidrogeológicos, a o invés de feições m era m ente estra tigráfica s ou litológica s. 
Desta  form a , a  m esm a  precisou ser sim plifica da , pela  conversão da s unida des geológica s em  outros entes que ressa lta ssem  sua s ca ra cterística s de tra nsm issão e a rm a zena m ento de 
água s subterrânea s, da  seguinte form a  (S truckm eir & Ma rga t, op.cit): 

 Individua liza ndo corpos contínuos ou descontínuos, conform e sua s ca ra cterística s geom étrica s e form a s de ocorrência  da s água s subterrânea s; 
 Cla ssifica ndo os diferentes tipos litológicos de a cordo com  a s ca ra cterística s de fluxo dom ina ntes; 

 Assim , fora m  definida s qua tro cla sses ta xonôm ica s, pa ra  a grupa m ento da s unida des, cla ssifica da s hiera rquica m ente da  m a is a m pla  (a  m a is a bra ngente) à m enor (a  
funda m enta l): Unidades Hidrolitológicas (porosa s, cárstica s, fra tura da s e não a quífera s), onde se considera  a pena s a  form a  de a cúm ulo e condução de água s subterrânea s, os 
Sistemas Aquíferos (união de dois ou m a is a quíferos pa ra  cria r um  novo dom ínio), Aquíferos (correspondentes a  unida des geológica s, sofrendo va ria ções espa cia is em  sua s 
ca ra cterística s hidrogeológica s) e Unid ad es Hid roestratigráficas, a grega ndo form a ções geológica s ou pa rte dela s que a rm a zena m  e tra nsm item  água s subterrânea s de form a  
sem elha nte e com  produtivida des da  m esm a  ordem  de gra ndeza . Esta s U nida des Hidroestra tigráfica s constituem  os elem entos básicos de m a pea m ento.  
 Pa ra  a  hiera rquiza ção dessa s unida des em  term os de produtivida des hídrica s, foi ela bora da  um a  ta bela  (Diniz et a l, 2012) de “Ca ra cteriza ção Hidráulica  da s Cla sses dos 
Aquíferos”, ba sea da  no tra ba lho de S truckm eir e Ma rga t (1995, Op. cit.). Na  sua  ela bora ção, os tem pos de bom bea m ento fora m  estipula dos em  12 hora s contínua s e os 
reba ixa m entos fixa dos em  25 m etros, pa ra  a  com pa ra ção da s produtivida des de ca da  poço a na lisa do. 
 
UNIDADES HIDROESTRATIGRÁ FICAS 
 
Unid ad es Granu lares 
 

Depósito Alu vionar – Qa 
Localização – Ocorrem  em  um a  área  de 33.509 km 2, ocupa ndo a s ca lha s e pla nícies a luviona res dos rios Am a zona s, X ingu, Alto Ana pu, Pocotó, Pa rá e Ba ía s do Ca xiua na  e do 
Ma ra jó. Estes depósitos podem  a tingir a té 40 km  de extensão la tera l e sua s espessura s, ba sta nte va riáveis, podem  a tingir a té 40 m etros.     
Características Litológicas – S ão sedim entos a renosos, inconsolida dos, de gra nulom etria  fina  a  m édia , m a s, ta m bém  grosseiros, com  contribuição de silte e a rgila , deposita dos a o 
longo dos ca na is a tivos da s drena gens e em  área s sujeita s a  inunda ções. 
Características Hid rogeológicas – Constituem  um  a quífero livre descontínuo, com  extensão la tera l e espessura s lim ita da s. As va zões va ria m  de 10 a  25 m 3/h. As a luviões de 
pequena  extensão e espessura , não considera da s nessa  esca la  de tra ba lho, são utiliza da s, a tra vés de poços ra sos, visa ndo a tender pequena s dem a nda s, com  va zões entre 1 e 5 m 3/h. 
Prod u tivid ad e – De a cordo com  a  cla ssifica ção a dota da  a presenta  produtivida de Geralmente Baixa, Poré m Localmente Moderada (Classe 4). 
Qu alid ad e – Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  da s água s desse a quífero. 
 

Tu cu naré – N34t 
Localização – Ocupa  um a  extensa  área  a o norte da  folha  perfa zendo 57.243 km 2. Corresponde a o pa cote de sedim entos m a is jovens pertencentes à Ba cia  S edim enta r do Ma ra jó. 
Pode a tingir espessura  de a té 700 m .    
Características Litológicas – Litologica m ente está constituída  por a reia s a m a rela da s qua rtzosa s, suba ngula res, gra nulom etria  grosseria , contendo leitos a inda  a rgilosos.    
Características Hid rogeológicas – Constitui a quífero livre a  sem iconfina do, de extensão loca l.  Em bora  regiona lm ente m ostre va zões rela tiva m ente conserva dora s, pontua lm ente 
chega  a  a tingir va lores que va ria m  entre 80 a  200 m 3/h, com  va zões específica s m a iores que 10 m 3/h/m .  
Prod u tivid ad e – De a cordo com  a  cla ssifica ção a dota da  a presenta  produ tividade Modera (Classe 3). 
Qu alid ad e – As água s deste a quífero norm a lm ente a tendem  os pa drões de pota bilida de quím ica , observa ndo-se loca lm ente resulta dos que indica m  sa linida de e ferro tota l eleva do. 
 

Barreiras – ENb 
Localização – Ocupa  um a  extensa  área  a o leste e sudoeste da  folha , perfa zendo 47.815 km 2. 
Características Litológicas – Constituído predom ina ntem ente por a reia s fina s a  grossa s, conglom erática s e qua rtzosa s, com  horizontes a rgilosos. Interca la dos ás a reia s e a rgila s 
encontra m -se níveis la teríticos. Os níveis a renosos a cha m -se interca la dos de m a neira  irregula r com  horizontes a rgilosos, constituindo a quíferos com  espessura  e distribuição espa cia l 
ba sta nte va ria da . Os horizontes la teríticos podem  a presenta r ca vida des interconecta da s, constituindo a quíferos com  m elhor tra nsm issivida de. Apresenta  espessura  va riável que não 
excede 100 m etros.  
Características Hid rogeológicas – Ocorre com o a quífero livre a  sem iconfina do e de extensão regiona l. O nível estático va ria  de 0,80 a té 24 m etros. Os poços a presenta m  
ca pa cida de específica  da  ordem  de 2 m 3/h/m , pa ra  um  tem po de bom bea m ento de 4 a  8 hora s, a té cerca  de 17 m 3/h/m  pa ra  24 hora s de bom bea m ento. R ecobrindo esta  unida de, na  
área  da  folha  ocorrem  S edim entos do Pós-Ba rreira s, que são ca ra cteriza dos com o a quíferos do tipo livre, com  espessura s a té pouco m a is de 20 m etros, porém  sem  expressão nesta  
esca la  de tra ba lho. As ca ra cterística s hidrodinâm ica s pa ra  esses sedim entos sotopostos indica m  ca pa cida de específica  de 2,4 m 3/h/m  com  8 hora s de bom bea m ento contínuo, pa ra  um  
poço que ca pte o a quífero entre 7 e 16 m  de profundida de. Esses a quíferos a presenta m  eleva da  tendência  à conta m ina ção a ntrópica , principa lm ente por fossa s, efluentes dom ésticos e 
industria is, devido sua  com posição litológica  e a  sua  proxim ida de da  superfície. 
Prod u tivid ad e – Apresenta  produtivida de cla ssifica da  com o Moderada (Classe 3), ou  como Geralmente Mu ito Baixa, poré m Localmente Baixa (Classe 5).  
Qu alid ad e – S ua s água s são de boa  qua lida de quím ica , porém  com  teor de ferro frequentem ente eleva do. 
 

Ipixu na – ENi 
Localização – Ocorre em  um a  área  de 5.492 km 2 situa da  na  porção sudeste da  folha .  
Características Litológicas – Constituída  essencia lm ente de a rgilitos ca ulínicos e a renitos. Apresenta  espessura  que não excede 100 m etros. 
Características Hid rogeológicas – Constitui a quífero livre de extensão regiona l com  va zões situa da s entre 1 a  10 m 3/h. 
Prod u tivid ad e – Apresenta  produtivida de Geralmente Mu ito Baixa, porém  loca lm ente Baixa (Classe 5). 
Qu alid ad e – Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  da s água s desse a quífero.  

Pirabas – ENpi  
Localização – Ocupa  um a  extensa  área  a  nordeste da  folha , perfa zendo 3.480 km 2.  
Características Litológicas – Constituído por sedim entos do tipo m ultica m a da , de origem  m a rinha , interca la dos por ca m a da s de a rgila s, denom ina dos de Pira ba s S uperior e Pira ba s 
Inferior. O pa cote superior é ca ra cteriza do por a rgilitos ca lcíferos de cor cinza -esverdea do e ca lcários de colora ção cinza  esbra nquiça do, que se a lterna m  sucessiva m ente com  
ca m a da s de a renito ca lcífero, siltitos e a renitos, posiciona da s a  pa rtir de 70 m etros de profundida de com  rela ção a o nível do m a r. Essa s ca m a da s são sepa ra da s por a rgila s, folhelhos, 
m a rga s e a rgilitos, ra zão pela  qua l são na tura lm ente pouco susceptíveis à conta m ina ção de origem  quím ica  e/ou biológica . S ão form a dos principa lm ente por a renitos que ocorrem  nos 
interva los de 84 a  94 m , 119 a  127 m , 140 a  145 m  e 164 a  263 m etros de profundida de. O pa cote inferior é com posto predom ina ntem ente de ca m a da s repetitiva s de a renitos de cor 
cinza -esbra nquiça do, gra nula ção fina  à conglom erática , com  interca la ções m a is espessa s de ca m a da s de a rgilitos e siltitos a verm elha dos. 
Características Hid rogeológicas – Constitui dois sistem a s a quíferos do tipo m ultica m a da , sendo o prim eiro representa do por a quíferos do tipo sem iconfina do, que corresponde a o 
Pira ba s S uperior, e o segundo, representa do por a quíferos do tipo confina do, que equiva le a o Pira ba s Inferior. Apresenta  extensão regiona l e seus níveis a quíferos ocorrem  
principa lm ente nos seguintes interva los de profundida de: 180 a  193 m , 197 a  211 m , 229 a  240 m  e 251 a  259 m . Am bos form a m  um  sistem a  estra tifica do e confina do pelo pa cote 
sobreja cente, e, se ca ra cteriza m  por um a  perm ea bilida de vertica l va riável. Na  região m etropolita na  de Belém  esses a quíferos são explota dos a tra vés de poços tubula res com  
profundida de de 220 m  a  280 m  e va zão em  torno de 300 m 3/h. O nível estático situa -se em  profundida des va ria ndo entre 1,89 e 21 m etros, enqua nto que a  ca pa cida de específica  
va ria  de 11,48 m 3/h/m  a té 32,34 m 3/h/m , ca lcula da  pa ra  24 hora s de bom bea m ento contínuo. O coeficiente de tra nsm issivida de oscila  entre 1.630 a  4.830 m 2/dia . Esses va lores 
referem -se à pa rte inferior da  Form a ção Pira ba s. 
Prod u tivid ad e – Estes sistem a s estão loca liza dos a  profundida des entre 164 e 263 m  e a presenta m  ca ra cterística s hidráulica s que perm item  ca ra cterizá-los com o excelentes 
a quíferos, cuja s va zões podem  chega r ou m esm o supera r va lores de 350 m 3 /h. Apresenta m  produtivida de cla ssifica da  com o Mu ito alta (Classe 1).  
Qu alid ad e – As água s são do tipo cálcico bica rbona ta da s, tendo com o cátions principa is o Ca  2+ > Mg2+ > Na + > K+. Dentre os ânions preva lece o HCO3 - > S O4 2- > Cl-.  No gera l, 
pressupõe-se que a s água s do Aquífero Pira ba s ocorrem  m istura da s às água s do Aquífero Ba rreira s, em  decorrência  da  existência  de fa lha s geológica s e/ou os poços de ca pta ção com  
problem a s construtivos. Nesta  m istura , um a  da s água s envolvida s a presenta  um a  m a ior concentra ção em  Ca , HCO3 e S O4 e a  outra  água  integra nte deve ser enriquecida  em  Na  e Cl. 
A água  cálcica  bica rbona ta da  está certa m ente liga da  a o a quífero Pira ba s que possui rocha s ca lcária s interca la da s a  rocha s siliciclástica s e a  água  sódica  cloreta da  certa m ente pertence 
a o sistem a  a quífero Ba rreira s.  
 

Alter d o Chão – K2ac 
Localização – Aflora  em  um a  extensa  área  loca liza da  na  região centra l e na  porção noroeste da  folha  perfa zendo 74.914 km 2. 
Características Litológicas – Constituído de a renitos m édios a  grosseiros, friáveis, e de cores va ria da s  interca la dos com  a rgilitos. Ta m bém  podem  ser encontra da s ba nda s 
ferruginosa s e lentes de a renitos silicifica dos.  Estes sedim entos fora m  deposita dos em  a m biente fluvia l de a lta  energia  em  clim a  úm ido dura nte o Cretáceo. Apresenta  espessura  
m a ior que 1.250 m etros.  
Características Hid rogeológicas – A unida de Alter do Chão representa  o principa l a quífero da  folha  Belém , ocorrendo com o livre, de extensão regiona l, na  Ba cia  do Am a zona s. As 
va zões podem  fa cilm ente a lca nça r va lores a té 500 m 3/h e va lores de ca pa cida de específica  a cim a  de 20,0 m 3/h/m . 
Prod u tivid ad e – Apresenta  produtivida de Mu ito Alta (Classe 1). 
Qu alid ad e – De m odo gera l, sua s água s são boa s pa ra  consum o hum a no e a propria da s pa ra  a  a gricultura . Em  a lguns ca sos podem  a presenta r teores eleva dos de ferro, o que é na tura l 
na  região, devido a s sua s ca ra cterística s litológica s. 

Itapecu ru  – K12it 
Localização – Ocorre em  um a  área  de 8.808 km 2 loca liza da  a  sudoeste da  folha  em  pa rte da  denom ina da  Ba cia  do Ma ra jó. 
Características Litológicas – S ua s litologia s engloba m  a renitos finos ca ulínicos, contendo níveis conglom eráticos a rgilosos. Estes depósitos têm  espessura s va riáveis podendo a té 
150 m etros. 
Características Hid rogeológicas – Constitui um  a quífero poroso, hidra ulica m ente contínuo, livre a  confina do (qua ndo sotoposto a os a quíferos Ba rreira s – ENb e Ipixuna  – ENi),  
que tem  extensão regiona l. Apresenta  va zões entre 25 e 50 m 3/h e ca pa cida de específica  entre 1 e 2 m 3/h/m . 
Prod u tivid ad e – Apresenta  produtivida de Moderada (Classe 3). 
Qu alid ad e – Apesa r de não existirem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  da s água s desse a quífero, da dos de folha s contígua s indica m  que sua s água s a tendem  a o pa drão 
de pota bilida de quím ica . 
 

Monte Alegre – C2ma 
Localização – Ocorre a flora ndo em  pequena  área  (581 km 2), loca liza da  na  porção sudoeste da  folha , nos dom ínios da  Ba cia  S edim enta r do Am a zona s. 
Características Litológicas – Constituído por a renitos, predom ina ntem ente m édios, conglom era dos, ca lcários e siltitos. Podem  a tingir a té 170 m etros de espessura . 
Características Hid rogeológicas – Pode constituir a quíferos livres ou confina dos. Apesa r da  insuficiência  de da dos, na s porções onde ocorre com o livre da  folha  Belém , a s va zões 
espera da s pa ra  este a quífero são da  ordem  de 10 a  25 m 3/h.  
Prod u tivid ad e – Apresenta  produtivida de Geralmente Baixa, poré m localmente Moderada (Classe 4). 
Qu alid ad e – Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  da s água s desse a quífero.  
 

Uru pad i – D2u  
Localização – Ocupa  um a  área  a flora nte de 5.280 km 2, loca liza da  no extrem o ocidenta l da  folha , m a rgea ndo o lim ite norte e sul da  Ba cia  S edim enta r do Am a zona s. 
Características Litológicas – S ua s litologia s engloba m  a renitos finos a  conglom eráticos, com  interca la ções de siltitos e folhelhos deposita dos em  a m bientes m a rinho nerítico e 
flúvio-deltáicos, pertencentes às Form a ções Ma ecuru e Ererê.  
Características Hid rogeológicas – É  um  a quífero livre, contínuo, de extensão regiona l. Apresenta  espessura  de a té a proxim a da m ente 500 m  e va zões entre 25 a  50 m 3/h. 
Prod u tivid ad e - Apresenta  produtivida de Moderada (Classe 3).  
Qu alid ad e - Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  de sua s água s. 
 

Cu ru á – D3C1c 
Localização – Ocupa  um a  área  a flora nte de 4.843 km 2, loca liza da  no extrem o norte da  folha , m a rgea ndo o lim ite norte e sul da  Ba cia  S edim enta r do Am a zona s. 
Características Litológicas - Predom ina m , folhelhos,  siltitos  e a renitos pertencentes às  Form a ções Ba rreirinha s, Curiri, Orixim iná e Fa ro.  
Características Hid rogeológicas – Constitui a quífero livre, possuindo espessura  m édia  de 200 m  e va zões em  gera l inferiores a  1 m 3/h. 
Prod u tivid ad e - U nida de cla ssifica da  com o Pou co Produ tiva ou  Não Aqu ífera (Classe 6).  
Qu alid ad e - Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  de sua s água s. 
 

Trombetas – O3D1t 
Localização – Ocupa  um a  área  a flora nte de 3.419 km 2, loca liza da  no extrem o norte da  folha , m a rgea ndo o lim ite norte e sul da  Ba cia  S edim enta r do Am a zona s. 
Características Litológicas – Constituída  essencia lm ente de a renitos finos a  m édios, a lém  de dia m ictitos, folhelhos e siltitos.  
Características Hid rogeológicas – Com porta -se com o a quífero livre a  confina da , de extensão regiona l,  cuja  espessura  pode a tingir a té 1.000 m etros.  
Prod u tivid ad e – Cla ssifica da  com o Geralmente Baixa poré m localmente Moderada (Classe 4). 
Qu alid ad e –  Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  de sua s água s.  
 
Unid ad es Cársticas 
 

Itaitu ba – C2i e Nova Olind a – C2no 
Localização – Ocupa m  pequena s área s (344 km 2 – Ita ituba ) e (931 km 2 – Nova  Olinda ), loca liza da s próxim o à borda  sul da  Ba cia  S edim enta r do Am a zona s. 
Características Litológicas –  Constitui um a  sequência  cíclica  com posta  de vários litotipos com o ca lcários bioclásticos m a rinhos, dolom itos, folhelhos, siltitos, a renitos e 
eva poritos. Esta s form a ções por vezes são intrudida s por diques e soleira s básica s que podem  a tingir a té 150 m etros de espessura . 
Características Hid rogeológicas –  R epresenta m  a quíferos cársticos regiona is com  va zões são situa da s entre 10 e 25 m 3/h. 
Prod u tivid ad e – Cla ssifica da  com o Geralmente Baixa, poré m Localmente Moderada (Classe 4).  
Qu alid ad e – Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  de sua s água s, porém , em  gera l, devem  a tender a os pa drões de pota bilida de. 
 
Unid ad es Fratu rad as 
 

Penatecau a – Jδβpe 
Localização – Aflora , m a rgea ndo a  borda  sul da  Ba cia  S edim enta r do Am a zona s,  em  um a  área  de 763 km 2.  
Características Litológicas – Constituído ba sica m ente por dia básio. 
Características Hid rogeológicas – Configura  um  m eio descontínuo de extensão loca l, ocorrendo na  form a  de soleira s e diques de dia básio, com  va zões situa da s entre 10 e 25 m 3/h. 
Prod u tivid ad e - Cla ssifica da  com o Geralmente Baixa, poré m localmente Moderada (Classe 4). 
Qu alid ad e – Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  de sua s água s. 
 

Embasamento Fratu rad o Ind iferenciad o – Fr 
Localização – Aflora  em  um a  área  tota l de 45.595 km 2. 
Características Litológicas - Engloba  um a  série de tipos litológicos ta is com o gra nitóides, vulcânica s, m eta vulca nica s, m eta ssedim entos, gna isses, m igm a titos, gra nulitos, xistos e 
qua rtzitos. 
Características Hid rogeológicas – Configura  um  m eio descontínuo, ca ra cteriza do pela  ocorrência  de reserva tórios a lea tórios que no conjunto form a m  um a  unida de hidrogeológica . 
Apresenta  ba ixa s va zões, gera lm ente m enores que 1 m 3/h, ou entre 1 a  10 m 3/h. 
Prod u tivid ad e - Apresenta  produtivida des enqua dra da s com o Baixa, poré m localmente Mu ito Baixa (Classe 5) ou   Pou co Produ tiva ou  não Aqu ífera (Classe 6). 
Qu alid ad e – Não existem  inform a ções sobre a  qua lida de físico-quím ica  de sua s água s. 


