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ÁREA JAMARI

M APA DE IN T EGR AÇÃO  GEO LÓ GICA-GEO F ÍS ICA DO  PR O JET O
R EAVALIAÇÃO  DA PR O VÍN CIA ES T AN ÍF ER A DE R O N DÔ N IA,

ÁR EA JAM AR I. ES CALA 1:250.000-CPR M  2018.

M APA DE IN T EGR AÇÃO  GEO LÓGICA-GEO F ÍS ICA

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
O rig em  da qu ilom etrag em  U T M : Equ ador e

M eridiano Central 63° W . Gr., acrescidas as constantes:
10.000 km  e 500 km , respectivam ente.

Datu m  horizontal: S IR GAS -2000
2018
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Cartog rafia com pilada de Q u adros et al. (2007).
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Província R ondoniana-S an Ig nácio

Cobertu ras S edim entares
Granitoides Estenianos-T onianos 
T ardi a Pós-T ectônicos ou  Anorog ênicos
Bacias M eso - N eoproterozoicas e m ag m atism o básico associado

Granitoides Calim ianos Pós-tectônicos T ipo-A

Granitoides Ectasianos T ardi a pós-tectônicos

Província R io N eg ro-Ju ru ena

Província S u nsás

PROVÍNCIAS GEOCRONOLÓGICAS

Cobertu ras S edim entares

S  - S u nsás (1,25-1,0 Ga)
R S  - R ondoniana-S an Ig nácio (1,55-1,33 Ga)

VT  - Ventu ari-T apajós (1,9-1,8 Ga)
M I - M aroni-Itacaiúnas (2,2-1,9 Ga)
AC - Am azônia Central (>2,5 Ga)

R N J - R io N eg ro - Ju ru ena (1,8 - 1,55 Ga)

M odificado de T assinari e M acam bira (1999)

M ostra a variação das concentrações dos três radioelem entos relacionando-os com  as cores
verm elho (K), verde (eT h) e Azu l (eU ). O  espectro de cores varia desde o branco, qu ando
coincidente as m áxim as concentrações nos três radioelem entos, até o preto, para os m ínim os

Gradiente T otal: Centraliza a anom alia em  relação ao corpo cau sativo, su prim e o caráter dipolar,
extrapola dim ensões horizontais na anom alia em  relação ao corpo cau sativo. Prim eira Derivada
Vertical: Consiste em  estim ar a taxa de variação do cam po m ag nético anôm alo a m edida qu e se
distancia ou  se aproxim a verticalm ente  da fonte cau sadora. O  realce das altas frequ ências pode
fornecer inform ações sobre os contatos, descontinu idades e lineam entos.
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F orm ação Palm eiral,
F ácies Arenito

S u íte Itam arati
Com plexo Q u atro 
Cachoeiras, M etapelitosPP4qcp

Coberturas sedimentares indiferenciadas: cascalho a arg ila, frag m etos de lateritas.

Suíte Alto Candeias, Charnockito Seringal São Luís: hornblenda biotita charnockito, biotita charnockito, biotita
hornblenda clinopiroxênio charnockito, porfiríticos, com  m atriz e fenocristais de ortoclásio. Isotrópicos a foliados.

Suíte Rondônia: biotita sieno a m onzog ranito, porfiríticos de g ranu lação m édia a g rossa, por vezes equ ig ranu lares; ortoclásio-
g ranito, riolito pórfiro, albita-g ranito, hornblenda-g ranito, m onzonito, topázio-m ica-albita-g ranito, g ranito su bvu lcânico e peg m atito.

Granito São Romão: m onzog ranito fino, m ag netita m icrog ranito e g ranodiorito, com  estru tu ras protom ilonítica, m ilonítica e
g náissica.

Maciço Machadinho, Fácies 1:  m onzog ranitos, piterlitos, sienog ranitos.

Maciço União , Fácies 1:  m onzog ranito, piterlito, além  de viborg ito, sienog ranito e, qu artzo m onzonito su bordinados1532 M a U -Pb

Maciço Aquariquara, Fácies 1:  m etam onzog ranito porfiritico,1536 M a U -Pb.

Suíte Itamarati: g ranada-sillim anita-cordierita m etag ranito.1553 M a U -Pb.

Formação Igarapé Quinze: parag naisse, m icaxisto, sillim anita-xisto, m etatu birdito, qu artzito e lentes de anfibolito (rochas
intem perizadas e saprolitizadas).Idade m áxim a da sedim entação 1367 M a U -Pb, e m ínim a  1138 M a U -Pb .

Crosta Laterítica: crosta laterítica ferru g inosa nodu lar/pisolítica apresentando estru tu ra colu nar, por vezes sotoposta por
horizonte desm antelado.

Complexo Jamari, Ortognaisse Ariquemes: biotita-hornblenda g naisse tonalítico, enderbíticos, qu artzo-dioríticos,
anfibolitos associados, m etam orfisados no fácies anfibolito alto a g ranu lito.1753 M a U -Pb.1677 M a U -Pb
Complexo Jamari, Metatonalito Cujubim: m etatonalito, m etag ranodiorito, qu artzo-m etadiorito.1759 M a U -Pb

Complexo Jamari, Gnaisses Sienograníticos Cujubim: ortog naisses e g ranitos-g náissicos de com posição
m onzog ranítica, sienog ranítica e su bordinadam ente alcali-fesdspato g ranítica.

Complexo Jamari, Granulito máfico m ig m atizado, de g ranu lação fina a m édia e textu ra g ranoblástica.

Depósitos aluvionares: sedim entos constitu ídos por seixos, areias finas a g rossas, níveis de cascalhos, lentes de
m aterial silto-arg iloso e restos de m atéria org ânica.

NEOPROTEROZOICO
TONIANO

Suíte Santa Clara: m onzog ranito porfirítico e biotita-sienog ranito porfirítico com  feições rapakivíticas, ortoclásio-g ranito,
feldspato-qu artzo pórfiro, traqu ito, qu artzo m onzonito, albita leu cog ranito, m icrossienito, aplito e peg m atito.1082-1074 M a
U -Pb, 1087-1082 M a Pb-Pb

PALEOPROTEROZOICO
ESTATERIANO

Complexo Quatro Cachoeiras, Unidade Metapelitos: sillim anita-cordierita g naisses m ig m atizados (m ig m atitos pelíticos),
g ranada-biotita-silim anita-cordierita g ranu lito, g naisses kinzig ítico, g ranu litos m áficos.

Suíte Água Azul: biotita-m onzog ranito foliado, na form a de corpos leticu lares su bconcordantes com  a estru tu ração
reg ional.1138 M a Pb-Pb

M P1pu 1

M P1pu 3
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LISTA DE RECURSOS MINERAIS APRESENTADOS NO MAPA

RECURSOS MINERAIS

N otas: Idades em  M a (M ilhões de anos); U -Pb=U rânio-Chu m bo; Valores de datações radiom étricas em  corverm elha indicam  idades de cristalização,
em verde idades de m etam orfism o, e em azu lidade m áxim a de sedim entação.

Maciço Massangana: biotita g ranitos, porfiroides/peg m atoides a equ ig ranu lares de g rau lação g rossa.

Substância mineral
S n - Estanho

Morfologia
Dissem inado
Estratiform e
N ão especificada 

440km  E

8900km  N

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS
Diqu e
F alha com pressional
F alha indiscrim inada

F alha transcorrente dextral
F alha transpressional sinistral
F ratu ra aproxim ada
Lineam entos estru tu rais:
 traços de su perfície S
Lineam ento m ag netom étrico

S u perfície de flu xo 
mag m ático vertical

F oliação

F oliação m ilonítica
F oliação m ilonítica vertical

F oliação vertical

Lineação de estiram ento

Brecha H idroterm al

Brecha m ag m ática

Veio g ranítico ou  aplítico

Veios de Q u artzo

Veios m u ltidirecionais

Datação U -Pb

Lineação m ineral

M ica g reisen

M ica-qu artzo g reisen

Q u artzo g reisen - peridacito

Blocos de veio de qu artzo

F alha encoberta

Estrada 
pavim entada 
Estrada não 
pavim entada 

Cu rso de ág u a 
interm itente

Cu rso de ág u a
perene 

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Cam inho Área de proteção 
am biental

M assa de ág u a

Classe e Dimensão

Garim po, Pequ eno ou  
N ão determ inado

O corrência M ina Pequ eno ou  
N ão determ inado

Garim po M édio

M ina, M édio
M ina, Grande

H idroterm al
Detrítico/alu vionar 

Classe genética

Depósito, Pequ eno ou  
N ão determ inado

B'
ANOMALIA BOUGUER SOBREPOSTA A PRIMEIRA DERIVADA VERTICAL
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0 10kmDom ínio plu tônico esteniano-toniano com  m aior 
potencialidade para a ocorrência de estanho

Dom ínio plu tônico esteniano-toniano com  m aior 
potencialidade para a ocorrência de estanho

Dom ínio plu tônico esteniano-toniano com  m aior 
potencialidade para a ocorrência de estanho

Dom ínio plu tônico esteniano-toniano com  m aior 
potencialidade para a ocorrência de estanho

Dom ínio plu tônico esteniano-toniano com  m aior 
potencialidade para a ocorrência de estanho

O  apresenta u m  perfil espaçado de cerca de 5 km  de dados obtidos no BN DG, m ostrando u m  baixo
g ravim étrico na reg ião central da área, enqu anto qu e a su l e a noroeste há altos g ravim étricos, o qu e
é correlacionável com  as elevadas su scetibilidades m ag néticas nessas reg iões. O  baixo g ravim étrico
central se correlaciona com  a presença da m aioria dos g ranitos tonianos da reg ião.
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F orm ação Ig arapé 
Q u inze

Amostras Pré-2012
> 1000 ppm  
de S n
500-1000 ppm  
de S n
100-500 ppm  
de S n
10-100 ppm  
de S n
S em  S n

Amostras Pós-2012

5-24% de 
Cassiterita
1-4% de 
Cassiterita
<1% de 
Cassiterita
S em  Cassiterita

25-49% de 
Cassiterita

Áreas do Projeto
1975, N oroeste de R ondônia
1978, Província Estanífera de R ondônia
1984, Centro-Leste de R ondônia
2007, M apa Geológ ico do Estado de R ondônia
2010, Geolog ia da F olha R io M achadinho
2016, Geolog ia e R ecu rsos M inerais da F olha Ariqu em es
2016, Geolog ia e R ecu rsos M inerais da F olha Alto Jam ari

NÚMERO TOPONÍMIA SUBSTÂNCIA
1 Igarapé Repartimento Estanho, (Sn)
2 Alto Rio Massangana Estanho, (Sn)
3 Serra da Onça "b" Estanho, (Sn)
4 Serra da Onça "a" Estanho, (Sn)
5 Alto Rio Preto Estanho, (Sn)
6 São Carlos Estanho, (Sn)
7 2 km a norte da Linha 75 Estanho,Tungstênio(Sn, W)
8 Cachoeirinha Estanho,Nióbio(Sn, Nb)
9 São Carlos Estanho, (Sn)

10 Rio Preto do Crespo Estanho, (Sn)
11 Oriente Novo Estanho, (Sn)
12 Oriente Velho Estanho, (Sn)
13 Igarapé Carmelo Estanho, (Sn)
14 Montenegro Estanho, (Sn)
15 Mina Duduca Estanho, (Sn)
16 Novo Mundo Estanho, (Sn)
17 Mina Cacimba Estanho, (Sn)
18 Margem direita do Rio Jamari 1 Estanho, (Sn)
19 Margem direita do Rio Jamari 2 Estanho, (Sn)
20 Bacia do Rio Massangana Estanho, (Sn)
21 Rio Massangana Estanho, (Sn)
22 Mina Bom Futuro do Sul Estanho, (Sn)
23 Igarapé Santa Cruz Estanho, (Sn)
24 Rio Jamari Estanho, (Sn)
25 Rio Massangana Estanho, (Sn)
26 Rio Branco Estanho, (Sn)
27 Rio Preto Estanho, (Sn)
28 Santa Bárbara-Cesbra Estanho,Tungstênio(Sn, W)
29 Garimpo de  Bom Futuro Estanho,Tungstênio(Sn, W)
30 Massangana Estanho,Topázio(Sn, tz)
31 14 de abril Estanho, (Sn)
32 Faveirão (faveiro) Estanho,Nióbio(Sn, Nb)
33 Taboquinha Estanho, (Sn)
34 Mina Village-Crente Estanho, (Sn)
35 Mina Poço Estanho, (Sn)
36 Mina Potosi-Surucucu Estanho, (Sn)
37 Mina Formiga Estanho, (Sn)
38 Mina Caneco Estanho, (Sn)
39 Primavera Estanho, (Sn)
40 Jacundá Estanho, (Sn)
41 Rio Branco Estanho, (Sn)
42 Igarapé Boisés-Escola Estanho, (Sn)
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AVISO LEGAL:
O  conteúdo disponibilizado neste m apa  foi elaborado pela CPR M  – S erviço Geológ ico do Brasil, com  base em  dados
obtidos através de trabalhos próprios e de inform ações de dom ínio público. A CPR M  não g arante: (i) qu e o m apa
atenda ou  se adequ e às necessidades de todos os u su ários; (ii) qu e o m apa 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 m apa, apesar das precau ções
de praxe tom adas pela CPR M . Assim , a CPR 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 m apa. Da m esm a form a, a
CPR M , seu s representantes, dirig entes, prepostos, em preg ados e acionistas não respondem  pelo u so do m apa, e
su g ere qu e os u su ários u tilizem  su a própria experiência no tratam ento das inform ações contidas no m apa, ou
bu squ em  aconselham ento de profissionais independentes capazes de avaliar as inform ações contidas no m apa. O
m apa 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. Por fim , qu alqu er trabalho,
estu do e/ou  análise qu e u tilize o m apa deve fazer a devida referência bibliog ráfica.

O  Em preendim ento Áreas de R elevante Interesse M ineral -
AR IM , da Diretoria de Geolog ia e R ecu rsos M inerais - DGM ,
é parte da Ação Avaliação dos  R ecu rsos M inerais do Brasil e
consiste em  u m  conju nto de projetos voltados para a
identificação de áreas atrativas para exploração m ineral,
visando estim u lar a pesqu isa e a produ ção m ineral brasileira.

O  projeto "R eavaliação da Província Estanífera de R ondônia"
foi execu tado pela R esidência de Porto Velho, através do
Assistente de Produ ção de Geolog ia e R ecu rsos M inerais -
AS S PR O -DGM , com  su porte do Assistente de Produ ção de
R elações Institu cionais e Desenvolvim ento - AS S PR O -DR I. A
coordenação nacional do projeto cou be ao Departam ento de
R ecu rsos M inerais - DER EM  e ao Departam ento de Geolog ia
– DEGEO , com  su pervisão e apoio técnico das divisões de
Projetos Especiais e M inerais Estratég icos - DIPEM E,
Geolog ia Básica – DIGEO B, Geolog ia Econôm ica - DIGECO ,
S ensoriam ento R em oto e Geofísica - DIS EGE, Geoqu ím ica -
DIGEO Q  e de Econom ia M ineral e Geolog ia Exploratória -
DIEM GE.

N P1ro

F ácies Granitos

M aciço M assang ana

N P1ro

N P1roscsi

N P1roscg r Maciço São Carlos, Granitos: g ranitos de g ranu lação g rossa a m édia, equ ig ranu lar a porfiróide/porfirítica, isotrópicos,
com  g ranito fino e su bvu lcânica associados.984 M a U -Pb.

N P1rom

N P1rom o

N P1rom si

N P1rom m

Charnockito S ering al S ão Lu ís

BASE CARTOGRÁFICA
Base Planim étrica dig ital obtidas de S IPAM -R O  e S EDAM -R O , aju stadas às im ag ens do M osaico Geocover-2000,
ortorretificado e g eorreferenciado seg u ndo o datu m  S IR GAS  2000, de im ag ens ET M + do Landsat 7 resu ltante da
fu são das bandas 7, 4, 2 e 8, com  resolu ção espacial de 14,25 m etros. Esta base foi editada na R esidência de Porto
Velho, para atender ao m apeam ento tem ático do S erviço Geológ ico do Brasil - CPR M .
BASE GEOLÓGICA
Cartog rafia g eológ ica g erada a partir da com pilação e integ ração de dados de projetos de m apeam ento das folhas
1:250.000 R io M achadinho (Q u adros et al. 2011), Ariqu em es (Palm eira et al. 2016) e Alto Jam ari (Costa et al. 2016),
dados dos projetos N oroeste de R ondônia e Província Estanífera de R ondônia e da interpretação de produ tos de
aerog eofísica e sensoriam ento rem oto.

Localidade 

Área u rbana 

N P1rom
N P1rom o

N P1rom si

N P1rom m

F ácies M achadinho1
(g ranitos)
F ácies M achadinho 3 
(charnockito)
F ácies M achadinho4 
(m etam áficas)

F ácies U nião 1
(g ranitos)
F ácies U nião 2
(charnockito)
F ácies U nião 3
(m etam áficas)

F ácies Arariqu ara 1
(m onzog ranito porfirítico)
F ácies Arariqu ara 2
(m etag ranitos)
F ácies Arariqu ara 4 
(m etacharnockito)

M P1pu 1

M P1pu 3

F ácies M assang ana, S ienitos
F ácies M assang ana, M icroclina
F ácies M assang ana, O rtoclásio

F ácies S ienitos

Maciço São Carlos, Sienitos: sienitos de g ranu lação fina a m édia, equ ig ranu lares, isotrópicos, com  riolitos
m icroporfiríticos associados.

Maciço Massangana, Sienitos: rochas sieníticas filoneanas, equ ig ranu lares, m icrog ranu lares e porfiríticas.
Maciço Massangana, Microclina: g ranitos a m icroclina, equ ig ranu lares g rossos com  intensa g reisenificação.
Maciço Massangana, Ortoclásio: g ranitos a ortoclásio, equ ig ranu lares de g ranu lação g rossa m édia ou  fina.

Maciço Machadinho, Fácies 4: m etag abros, m etadiabásio, anfibolitos.
Maciço Machadinho, Fácies 3: charnockito porfirítico.

Maciço União, Fácies 2: charnockito porfirítico.
Maciço União, Fácies 3: m etag abros, m etadiabásio, anfibolitos.1547 M a U -Pb

Maciço Aquariquara, Fácies 2:  m etasienog ranito, m etam onzog ranito finos1557 M a U -Pb.
Maciço Aquariquara, Fácies 4: m etacharnockito porfirítico m ilonitizado.

SEÇÃO GEOLÓGICA ESQUEMÁTICA

Escala H orizontal 1:250.000; Exag ero vertical:4x

Área de g reisens

M P1pc4

M P2acs

PP4jag l

M P23bpar

M aciço R io Crespo
F ácies R io Crespo 1 
(ortog naisse)
F ácies R io Crespo 2
(charnockito)
F ácies R io Crespo 3 
(m etam áficas)
F ácies R io Crespo 4 
(au g eng naisse)

M P1prc1

M P1prc4

M P1prc2

M P1prc3

N P1roscg r

N P1roscsi
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Indiferenciada

PER ÍO DO IDADEM a

Depósitos alu vionares

CO BER T U R AS  CEN O ZO ICAS  

Com plexo Q u atro 
Cachoeiras, CalcissilicáticaPP4qcc

Complexo Quatro Cachoeiras, Unidade Calcissilicática: g naisses calciossilicáticos bandados e m ig m atizados, com
lentes de anfibolitos su bordinadam ente.PP4qcc

Q 2a

N Q i

N Q cl

N Q i N Q cl

M P3sc M P3aa

M P23iq

M P2acs

M P1paq1

M P1paq2

M P1paq4

M P1pu 2

M P1pc1

M P1pc3

M P1pc4

M P1it

PP4jaar

PP4jasc PP4jatc

PP4sr

Formação Palmeiral, Fácies Arenito: arenito arcoseano e qu artzo-arenito estratificado apresentando localm ente m arcas
ondu ladas, estru tu tu ras de escape de flu ídos e m ang anês em  fratu ras. Idade m áxim a da sedim entação:1022 M a U -PbM P23bpar

M P3sc

M P3aa

M P23iq

Maciço Rio Crespo, Fácies 1:  biotita hornblenda g naisses finos, m eta- m onzog ranito porfirítico m ilonitizados e au g eng naisses
1500 M a U -Pb.
Maciço Rio Crespo, Fácies 2: charnockito g ranu litizado, g ranu lito félsico charnockítico, ortog naisses e g ranu litos félsicos.
Maciço Rio Crespo, Fácies 3: m etag abros, m etadiabásio, anfibolitos.
Maciço Rio Crespo, Fácies 4: au g en g naisse.M P1prc4

M P1prc3

M P1prc2

M P1prc1

M P1pc1

M P1pc3

M P1pu 2

M P1paq1

M P1paq2

M P1paq4

M P1it

PP4qcp

PP4jaar

PP4jatc

PP4jasc

PP4sr


