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CAR T A GEO LÓGICA
F O LH A S C.20-Y-B ALT O  JAM AR I
ES CALA 1:250.000 - CPR M  2016

Lineam ento estru tu ral

PR O JEÇÃO  U N IVER S AL T R AN S VER S A DE M ER CAT O R
            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
Declinação m ag nética do centro da folha em  2017: 12°40'W , cresce 10' W  anu alm ente.

2016

ESCALA 1:250.000

SEÇÃO GEOLÓGICA

FOLHA SC.20-Y-B  ALTO JAMARI PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:250.000
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Base Planim étrica dig ital obtida da carta im pressa F olha Alto
Jam ari (S C.20-Y-B) pu blicada em  1976 pelo DS G, aju stada
às im ag ens do M osaico GeoCover - 2.000, 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 e atu alizada pela Divisão de Cartog rafia –
DICAR T , para atender ao m apeam ento tem ático do S erviço
Geológ ico do Brasil - CPR M .
O  Projeto F olha Alto Jam ari, u m a ação do Prog ram a
Geolog ia do Brasil, foi execu tado pela R esidência de Porto
Velho – R EPO , por interm édio do Assessor de Produ ção de
Geolog ia e R ecu rsos M inerais – AS S PR O /DGM  e do
Assessor 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 Geolog ia – DEGEO ,
com  apoio da Divisão de Geolog ia Básica – DIGEO B e da
Divisão de Geoprocessam ento – DIGEO P.
A carta geológica e de recursos minerais da folha Alto
Jamari são suportadas por banco de dados geológico e
de recursos minerais, disponibilizados em versão GIS.

Coordenação Técnica Regional
R odrig o R odrig u es Adôrno (AS S PR O -DGM )
Coordenação Técnica Nacional
M arco T u lio N aves de Carvalho (Chefe do DEGEO )
José Leonardo S ilva Andriotti (Chefe do DER EM )
Levantamento Geoquímico
Cassiano Costa e Castro

Geofísica
João Batista F reitas de Andrade
M anoel Au g u sto Corrêa da  Costa
Carlos Edu ardo S antos O liveira
Anderson Alves de S ou za

Consolidação de dados em SIG
Dalton R osem berg  Valentim  da S ilva

Colaboração Técnica
Cassiano Costa e Castro
Gilm ar  José R izzoto
Jaim e Estevão S candolara
M arcos Lu iz do Espírito S antos Q u adros

Rede LAMIN - Laboratório da REPO
Boaz Delfino de S ou za
M aria R osalva Cam pos Coelho

EQUIPE TÉCNICA

Chefe do Projeto
M anoel Au g u sto Corrêa da Costa

Recursos Minerais
M anoel Au g u sto Corrêa da  Costa

CO S T A; S O U ZA; H AM M ES  (2016)
CO S T A, M . A. C. da; S O U ZA, A. A. de;
H AM M ES , D. F .  Carta Geológ ica da F olha
Alto Jam ari S C.20-Y-B.  Porto Velho: CPR M ,
2017. 1 m apa, color., Escala 1:250.000.
Prog ram a Geolog ia do Brasil-PGB. Projeto
Geolog ia e R ecu rsos M inerais da F olha Alto
Jam ari S C.20-Y-B.
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F oliação com  m erg u lho indicado70

M ina paralisada
M ina em  atividade

are - Areia, arg  - arg ila, bt - Brita, 
cas - Cascalho, sx - S eixo.

Depósito

Au  - O u ro, am a - ág u a-m arinha, cc - Calcário, 
di - Diam ante, F e - F erro, M n - M ang anês, 
m sc - M u scovita, pi - Pirita, S n - Estanho, 
sx - S eixo.

O corrência m ineral

Depósitos lu vionaresa  e de terraços.
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Batólito Bu ritis, F ácies 
S ienog ranito Porfirítico
Charnockito S ering al
S ão Lu ís

NP1 ro

NP1p

NEOP ZOICO NROTERO  ( P)
TONIANO (NP1)

MESOP ZOICO (MP)ROTERO  
CALIMIANO (MP1) - ECTASIANO (MP2) - ESTENIANO (MP3)

S U ÍT E ALT O  CAN DEIAS  (MP2 ac)

Fácies Alcalinas de Campo Novo: sienog ranitos e su bvu lcânicas (biotita 
sienog ranitos a m onzog ranitos com  flu orita, allanita biotita hornblenda 
traqu itos com  flu orita), equ ig ranu lares/inequ ig ranu lares m édios a 
m icroporfiríticos/porfiríticos. Eventu ais brechas m ag m áticas form adas pela 
interação entre sienog ranitos e traqu itos. Isotrópicos. ; 1329±12 M a U -Pb

Formação Palmeiral: arenitos arcoseanos e qu artzo-arenito 
estratificados, apresentando localm ente m arcas ondu ladas e m ang anês 
nas fratu ras; cong lom erado olig omítico, clasto-su portado, estratificado, 
com  seixos e calhau s de qu artzo-arenito qu artzo leitoso e eventu alm ente 
de vu lcânica ácida/g ranito su bvu lcânico. Am biente flu vial 
entrelaçado.<1022 M a U -Pb (2)

Suíte Rondônia: biotita sienog ranitos a biotita m onzog ranitos com  flu orita, 
inequ ig ranu lares a porfiríticos, de g ranu lação m édia a g rossa.  995 M a U -
Pb. (1)

Depósitos Aluvionares: cascalhos,  areias,  síltes  e  arg ilas em pacotes 
irreg u lares e interdig itados lateralm ente.Q2paQ2a
Cobertura Sedimentar indiferenciada: areias,  siltes,  arg ilas além  de 
nódu los e pisólitos ferríferos.NQi

Diques de diabásio indiferenciados: olivina diabásio e u ralita diabásio. 
Porfiríticos a faneríticos finos, parcialm ente hidroterm alizados.

M ACIÇO  R IO  CR ES PO  (MP1 rc )

MP1 rc2

MP1 rc4

MP1 rc1

MP2nm

PALEO ZOICOPROTERO  (PP)
ESTATERIANO (PP4)

Fácies 1  :ortog naisses (biotita-hornblenda g naisses, 
clinopiroxênio-biotita-hornblenda g naisses) de com posição 
sienog ranítica a m onzog ranítica, equ ig ranu lares a 
inequ ig ranu lares, finos a m édios, m ilonitizados e/ou  
g naissificados, eventu alm ente m ig m atizados. 1527 M a U -
Pb, , 1338 M a U -Pb 1441 M a U -Pb.(4)

Complexo Nova Mamoré: parag naisses (g ranada-biotita-
sillim anita g naisses, biotita-sillim anita g naisses, g ranada-
biotita g naisses, m u scovita-sillim anita-biotita g naisses) 
g ranoblásticos, m ilonitizados e/ou  g naissificados, 
eventu alm ente com níveis de anfibolito associados. <1478 
M a U -Pb - 1325 M a U -Pb(3)

PP4qcp Complexo Quatro Cachoeiras - Litofácies Metapelitos: 
parag naisses (g ranada-sillim anita-cordierita g naisses, 
g ranada biotita sillim anita cordierita g naisses, g naisses 
kinzig íticos), com  lentes de g ranu litos m áficos associadas. 
<1660 M a U -Pb(2)

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 (2)

PP4jaar

MP2 l

Suíte Laje: g ranitos a álcali-feldspato g ranitos (g ranada 
clinopiroxênio m icroclina g ranitos, biotita sienog ranitos, 
m u scovita biotita m onzog ranitos), leu cocráticos a 
m esocráticos, equ ig ranu lares a m icroporfiríticos, de 
g ranu lação fina a m édia, isotrópicos a foliados. 1340 ± 5 M a 
U -Pb(1)

Idades em  M a (M ilhões de anos); U -Pb = U rânio-Chu m bo; Valores de 
datações radiom étricas em  cor correspondem  a idades de verm elha 
cristalização, em   a idades do m etam orfism o, em a idades m áxim as verde  azu l 
de sedim entação.
(1) Q U ADR O S , M .L. do E.S .; R IZZO T tO , G.J. (O rg s.). 2007. M apa Geológ ico 
e de R ecu rsos M inerais do Estado de R ondônia, escala 1:1.000.000, Porto 
Velho:CPR M , 2007.
(2) Q U ADR O S  et al. (2011). Geolog ia e recu rsos m inerais da F olha R io 
M achadinho (S C.20-X-C). Escala 1:250.000. - Porto Velho:CPR M , 2011.
(3) BET T EN CO U R T , J. S . et al.   2014. 1.48 – 1.32 Ga Bu ritis Parag neiss 
protolith, R ondônia, Brazil: Additional evidence of passive continental m arg in 
sedim entation du ring  Calym m ian – Ectasian period in the S W  Am azonian 
Craton. In: S ou th Am erican S ym posiu m  O n Isotope Geolog y, 9, S ão Pau lo. 
(4) PALM EIR A, L. C. M .; CAR VALH O , J. M . A. Carta g eológ ica da F olha 
Ariqu em es S C.20-V-D. Escala 1:250.000. Porto Velho: CPR M , 2016. 
(5) S AN T O S , J.O .S . et al. 2008. Ag e and au tochthonou s evolu tion of the 
S u nsás O rog en in west Am azon Craton based on m apping  and U -Pb 
g eochronolog y. Precam brian R esearch, v. 165, n. 1-2, p. 120-152, nov. 2008.

Lim ite diag onal entre caixa não identifica em pilham ento 
litoestratig ráfico.

NOTAS: 

MP3 nf Formação Nova Floresta:  microg abros, troctolitos, noritos, basaltos e 
diabásios. 1198-1062 M a Ar-Ar(1)

BAT ÓLIT O  BU R IT IS  (MP2 acb)

Charnockito Seringal São Luís: charnockito porfirítico, 
isotrópico a foliado. 

Fácies Sienogranitos e subvulcânicas: allanita hornblenda biotita 
sienog ranitos com  flu orita, epidoto biotita hornblenda dacitos a riolitos, 
inequ ig ranu lares m édios a porfiríticos. Isotrópicos; 

Fácies Sienogranito porfirítico: hornblenda biotita sienog ranitos, biotita 
sienog ranitos, clinopiroxênio hornblenda biotita sienog ranitos, porfiríticos, 
com  m atriz de g ranu lação g rossa e aspecto intersticial, e fenocristais de 
ortoclásio de g ranu lação m u ito g rossa. Isotrópicos a foliados. 1338 ± 23 M a 
U -Pb; 

Fácies Sienogranito a monzogranito : hornblenda biotita sienog ranitos, 
biotita sienog ranitos, clinopiroxênio hornblenda biotita m onzog ranitos, 
biotita m onzog ranitos, inequ ig ranu lares a porfiríticos / microporfiríticos, 
com  m atriz de g ranu lação fina a média e fenocristais eu édricos de 
ortoclásio e m icroclina, com  g ranu lação m édia a g rossa, por vezes 
com pondo u m a foliação de flu xo mag mático; 

Fácies Charnockito: hornblenda biotita charnockito, biotita charnockito, 
biotita hornblenda clinopiroxênio charnockito, porfiríticos, com  m atriz e 
fenocristais de ortoclásio de g ranu lação g rossa. Isotrópicos a foliados. 
1348 ± 12 M a U -Pb.

Fácies Monzogranito porfirítico rapakivi: hornblenda biotita 
m onzog ranitos, porfiríticos, com  matriz m édia a g rossa e textu ra g ranofírica 
associada, fenocristais de ortoclásio e m icroclina com  g ranu lação mu ito 
g rossa, rapakivíticos. Isotrópicos a foliados; .1348 ± 12 M a U -Pb
Fácies Monzogranito porfirítico: hornblenda biotita m onzog ranitos, 
biotita monzog ranitos, clinopiroxênio hornblenda biotita m onzog ranitos, 
inequ ig ranu lares a porfiríticos, com  m atriz de g ranu lação g rossa. 
Isotrópicos; 
Fácies Viborgito: biotita hornblenda sienog ranitos porfiríticos, de matriz 
com  g ranu lação m édia e fenocristais de ortoclásio de g ranu lação g rossa, 
frequ entem ente ovóides e manteados por plag ioclásio. Isotrópicos; 

Fácies 2: g ranu litos félsicos (hornblenda g ranu litos, 
hornblenda biotita g ranu litos), equ ig ranu lares a 
m icroporfiroclásticos, finos a médios.
Fácies 4: hornblenda biotita au g en g naisses a 
m etam onzog ranitos profiroclásticos, eventu alm ente 
m ig matizados, com diqu es de m etamáficas associados.
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SUBDOMÍNIOS ESTRUTURAIS
(Sobreposição com Relevo Sombreado - SRTM)

BACIA DO S  PAR ECIS :    (1), CO M PAR T IM EN T O S PIM EN T ABU EN O
CO LO R ADO EPAR ECIS (2)   (3).

BACIA DE R O N D : CO M PAR T IM EN T O S  PACAÁS -N O VO S  (1), ÔN IA
U O PIAN ES  (2) S ÃO  O U R EN ÇO   (3)  EL
PR O S PER AN ÇA (4).
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Indício
Au  - O u ro, Cr - Crom o, Cu  - Cobre, F e - F erro, 
N i - N íqu el, pi - Pirita, Pt - Platina.

Autores
M anoel Au g u sto Corrêa da Costa
Anderson Alves de S ou za
Daiane F lora H am m es

Geoprocessamento e Cartografia Digital
Dalton R osem berg  Valentim  da S ilva
Antonieta Galdeano Lelo
M ário S érg io dos S antos

Apoio
DIGEO B-Divisão de Geolog ia Básica
Edilton José dos S antos
DIGECO -Divisão de Geolog ia Econôm ica
Evandro Lu iz Klein
DICAR T -Divisão de Cartog rafia
Pau lo R oberto M acedo Bastos
DIGEO P-Divisão de Geoprocessam ento
Patrícia Du ring er Jacqu es
DIS ER E-Divisão de S ensoriam ento R em oto e Geofísica
Lu iz Gu stavo R odrig u es Pinto
DIM AR K - Divisão de M arketing  e Divu lg ação
José M arcio H enriqu e S oares

- Potássio (K): Elem ento alcalino e com ponente principal na crosta terrestre. S u a abu ndância
é de cerca de 3% na crosta terrestre a m aioria desse potássio está nos feldspatos e m icas,
principalm ente em  rochas félsicas. Em  rochas básicas e u ltrabásicas este elem ento é
relativam ente au sente e nas rochas sedim entares e m etassedim entares as intensidades m ais
altas estão nos com ponentes m ais pelíticos.
- T ório (T h): É u m  constitu inte m enor na crosta terrestre, com  u m a concentração m édia de 9
ppm , ocorrendo em  m inerais com o alanita, m onazita, xenotim a e zircão, sendo elem ento
traço em  rochas. Entre os três radionu clídeos, este é o qu e m elhor representa a localização
da fonte, devido a su a difícil lixiviação.
- U rânio (U ): Possu i u m a concentração m édia na crosta de 2,5 ppm  e ocorre com o óxidos de
U  e em  silicatos. Assim  com o o T h, o U  ocorre com o traços nas rochas e su as concentrações
g eralm ente são m aiores qu ando o conteú do de K e sílica são m aiores. O s m inerais com  U
tendem  a aparecer em  peg m atitos, sienitos, carbonatitos, g ranitos e em  alg u ns folhelhos.

Prim eira Derivada Vertical (Dz): 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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