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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
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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

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 2017 = 19°41' W , v ariação anual 0°03'51"
FO N T E: N O AA N ational G eoph ysical Data Center

S eção g eológ ica

A Ação Lev antamento G eológ ico e de P otencial Mineral de N ov as Fronteiras, da Diretoria de G eolog ia e R ecursos Minerais - DG M, consiste em um
conjunto de projetos v oltados para a inv estig ação g eológ ica, utilizando uma abordag em multidisciplinar, que env olv e a integ ração da g eolog ia, da g eofísica
e da g eoquímica exploratória, v isando av ançar no conh ecimento g eológ ico do território nacional e definir áreas fav oráv eis para prospecção mineral.
O  P rojeto Integ ração G eológ ico-G eofísico-Metalog enética das S equências de G reenstone Belts do Domínio R io Maria - N ov as Fronteiras R io Maria 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 G eolog ia – DEG EO , com superv isão e apoio
técnico das div isões de G eolog ia Básica – DIG EO B, G eolog ia Econômica – DIG ECO  e S ensoriamento R emoto e G eofísica – DIS EG E.
BASE CARTOGRÁFICA
Base P lanimétrica dig ital obtida da carta S B.22-Y-D-V I R io Fresco impressa e publicada pelo IBG E em 1983, 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
Infraestrutura G eocientífica, para atender ao mapeamento temático do S erv iço G eológ ico do Brasil.
BASE GEOLÓGICA
Cartog rafia g eológ ica g erada a partir de lev antamentos de campo não sistemáticos, restritos a perfis g eológ icos em áreas ch av e e/ou informações
pontuais, 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 e/ou adquiridos no projeto, tais como g eocronolog ia, petrog rafia e g eoquímica.

Estações g eológ icas
P rojeto Xing u-Arag uaia
(CP R M,1975)
P rojeto Carv ão no R io Fresco
(CP R M, 1976)
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A Carta Geológica-Geofísica Folha SB.22-Y-D-VI Rio Fresco é sustentada por banco de dados geológicos e de recursos
minerais, em versão SIG.
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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):  metamórficas de 
baixo a médio g raus  de 3000 - 2850 Ma.

roch as íg neas e

Domínio Carajás (DCJ):  metamórficas de 
baixo a médio g raus de 2780 - 2650 Ma  
metamórficas de alto g rau de 2850 Ma.

roch as íg neas e
e roch as íg neas e

3000 -  

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

Cinturão Neoproterozoico

Bacias Sedimentares Proterozoicas

BPC 

BAT 

BAM

DRM

DCJ

DBJ

DIX

DSA
DJR

DAF

DTJ

CAR

Domínio Iriri-Xing u (DIX): roch as íg neas de 1990 - 1840 Ma. 
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GRUPO TUCUMÃ-GRADAÚS

P P 12to

GRUPO RIO FRESCO
P P 12rn

FORMAÇÃO GOROTIRE
Arenitos arcosianos g rossos a médios, intercalados com quartzo arenitos, arenitos finos, cong lomerados polimíticos e lentes de concentrado de 
ilmenita. Ambiente de leques aluv iais proximais a distais com rios entrelaçados distributários no topo da sucessão. Idade máxima de sedimentação 
de 2,03 G a (P b-P b em zircão detrítico).

P P 23g o

CENOZOICO

P P 3jg r

Areias, arg ilas e cascalh os associados aos depósitos fluv iais recentes.
QUATERNÁRIO (Q)

Monzog ranitos e sienog ranitos, g rossos a médios e isotrópicos, afinidade química com g ranitos tipo A. O correm como batólitos, stocks e diques 
aplíticos. Idades de cristalização entre 1883 ± 5 Ma (U -P b em zircão, ID-T IMS ), 1892 ± 30 Ma e1870 ± 68 Ma (P b-P b em zircão).

Formação S obreiro:Andesitos, traquitos, dacitos, traquiandesitos e roch as v ulcanoclásticas associadas. Idades de cristalização entre  1880 ± 6 Ma 
e 1865 ± 5 Ma (P b-P b em zircão).

Formação Rio N aja: Metassiltitos e meta-arg ilitos laminados, com nív eis de meta-arenitos. O corrência de lentes de mang anês compacto e 
camadas métricas de metapelitos carbonosos associadas a camadas de carv ão mineral. T ambém ocorrem camadas descontinuas de carv ão 
próximas ao topo da sequência. Ambiente marinh o transicional (pântanos, mang ues e lag unas).

SUÍTE JAMON 

G ranito G radaús:Biotita monzog ranitos, biotita monzog ranitos porfiríticos e sienog ranitos com biotita e anfibólio, equig ranulares a localmente 
porfiríticos. P ossui afinidade química com g ranitos do tipo A. Idade de cristalização 1882±9 Ma (P b-P b em zircão).

P P 32i Monzog ranitos, quartzo sienitos e sienog ranitos. Incluem também corpos interpretados a partir de sensores remotos e aerog eofísica.
GRANITOS TIPO A INDIFERENCIADOS

GRUPO IRIRI

Formação T ocandera: Metarenitos estratificados com intercalações de metacong lomerados olig omíticos, metassiltitos, metag rauv acas, 
metach erts. e metacong lomerados polimíticos na base. Ambiente de leque aluv ial e fluv ial entrelaçado. Idade máxima de sedimentação de 2,83 
G a (P b-P b em zircão detrítico).

Formação G orotire
P P 23g o

COBERTURAS SEDIMENTARES 

MAGMATISMO  INTRACONTINENTAL 
G rupo Iriri

Formação T ocandera

G ranito T ipo A
Indiferenciados

P P 3 i

G rupo Rio Fresco
P P 12rn

Formação. R io N aja

P P 12to

MAGMATISMO TIPO A
S uíte Jamon (j)

P P 3jg r
G ranito G radaús (jg r)

DEPÓSITOS ALUVIONARES

Metatonalitos, metag ranodioritos e metatrondh jemitos, isotrópicos a foliados de g ranulação média a g rossa. P resença de enclav es de quartzo 
dioritos, anfibolitos e monzog 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).

SIDERIANO (1) - RIACIANO  (2) OROSIRIANO (3)

N ota: Idades em milh ões de anos ( ) e em bilh ões de anos ( ); v alores em cor  indicam a idade de cristalização, em  indicam 
idade de sedimentação.

Ma Ga v ermelh a v erde

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

G rupo T ucumã-  
Formação Ig arapé da P ista (A3ip)

G radaús

A3ips
Fácies Metapsamítica (s)

Formação Ig arapé da P ista, Fácies Metapsamítica: Metaquartzo arenitos sericitizados, quartzitos com mag netita, metassiltitos, meta-arg ilitos, 
deformados com intercalações metacong lomerados, formações ferríferas bandadas, ardósias e metach erts subordinados e raras ocorrências 
de metabasaltos, metatufos e metav ulcânica félsica. Metamorfismo na fácies xisto v erde. Idade máxima de sedimentação de 2,80 G a (U -P b 
em zircão detrítico, LA-ICP -MS ).
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