
BASE CARTOGRÁFICA                                                                                              
Base Planimétrica digital obtida da carta impressa publicada em primeira edição pelo DSG em 1983 (Andrequicé),
ajustada às imagens do Mosaico GeoCover - 2.000, ortorretificada e georreferenciada segundo o datum WGS84,
de imagens ETM+ do Landsat 7 resultante da fusão das bandas 7, 4, 2 e 8, com resolução espacial de 14,25 metros.
Esta base foi editada e atualizada pela Divisão de Cartografia - DICART, da CPRM, para atender ao mapeamento
temático do Serviço Geológico do Brasil - CPRM                                                                  
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Folhas 1:100.000 mapeadas pela UFMG em contratos 
com a CPRM: A, Andrequicé; B, Bocaiúva; C, Carangola; 
Co, Contagem; Cr, Curvelo; Ct, Corinto; E, Ecoporanga; 
EF, Espera Feliz; J, Jequitaí; M, Manhuaçu; MA,  Monte 
Azul; Ma, Manhumirim; MC, Montes Claros; MG, Morro 
da  Garça; Mn, Mantena; Mo, Montanha; NV, Nova 
Venécia; PM, Pará de Minas; SC, Serra do Cabral;
T, Taiobeiras; V, Viçosa; e 1:50.000, Je, Jequeri.

SITUAÇÃO GEOTECTÔNICA

N34ec Depósitos predominantemente quartzo-arenosos avermelhados a amarelados, com grãos finos a médios, (sub) arredondados e esféricos. Atingem
espessuras em torno de 3m e ocorrem em regiões topograficamente mais elevadas, geralmente sobre as unidades da Formação Três Marias. Muitas
vezes se associam a capas lateríticas ferruginosa e apresentam grãos de óxidos dispersos. Observam-se ainda, depósitos coluvionares
areno-rudíticos localizados.                                                                                                                                                                                           

Ndl Predominam sedimentos argiloso-arenosos lateríticos e latossolos avermelhados. Ocorrem em terrenos topograficamente mais baixos, sendo
localmente associados a depósitos coluvionares areno-rudíticos e argilosos. Estes correspondem muitas vezes a cascalheiras quartzosas e
paleocanais escavados sobre os sedimentos neoproterozóicos subjacentes.                                                                                                                    

NP3tm Arenito fino micáceo, arenito arcoseano/arcóseo e ritmito areno-pelítico. Localmente ocorrem arcóseos grosseiros com grânulos e seixos e argilito
roxo, bem como folhelho micáceo. Exibem estratificações tabulares plano-paralelas, estratificações cruzadas tabulares, de base tangencial e do tipo
hummocky/swaley, marcas onduladas e, localmente, estruturas de carga, dobras convolutas de porte centi a decimétrico e lineações de partição com
marcas de objetos associadas. Ocorrem em tons avermelhados, rosados e acinzentados quando alterados, sendo que frescos variam de tons
esverdeados a roxo. Comumente exibem pirita e óxidos dispersos, bem como matriz carbonática.                                                                          

NP1j Metadiamictito com clastos variando de granulo a matacão e matriz argilo-arenosa, por vezes, carbonática. Arcabouço composto por quartzito
ferruginoso, quartzito amarelo, metassiltito laminado, metapelito, quartzo (localmente facetado) e carbonatos. Ocorrem maciços e/ou com
estratificações tabulares plano-paralelas. Na porção sul da Serra do Bicudo os metadiamictitos ocorrem associados com metarritmitos
areno-pelíticos e quartzito de granulometria areia média-grossa, exibindo estratificações tabulares plano-paralelas e cruzadas, cruzadas tangenciais,
ripples, estruturas de carga. Quando frescas as rochas exibem cores amarronzadas a esverdeadas e amareladas, sendo alteradas comumente
ocorrem em tons avermelhados e amarelados.                                                                                                                                                   

N4a Depósitos  aluvionares - Depósitos  arenosos, cascalhosos e argilosos, depositados nos aluviões dos principais cursos d’agua da região. As porções
arenosas apresentam localmente estratificações cruzadas de pequeno porte. 

Predominam argilito e siltito, por vezes micáceos, com laminações/estratificações tabulares plano-paralelas e localmente metamorfisados. Em alguns
pontos ocorrem ritmitos areno-argilosos com marcas onduladas e estratificações/laminações cruzadas tabulares. Por vezes é possível observar
cristais de pirita e fluorita (?) dispersos e lâminas carbonáticas centimétricas intercaladas. Alguns perfis sugerem uma passagem gradual para os
depósitos da Formação Três Marias, marcada pelo aumento das frações psamíticas em direção ao topo.  As rochas exibem cores avermelhadas a
amareladas quando intemperizadas e variam em tons de cinza, quando frescas. NP3sd(c): Calcilutito e calcissiltito/calcarenito fino laminados/
estratificados, cinza-escuros quando frescos. Localmente, os litotipos ocorrem dolomitizados (?), com pirita dispersa e laminações tabulares
cruzadas. Pelito laminado ocorre subordinadamente ao longo do pacote.                                                                                                    

NP3sd c

Calcarenito fino a médio, calcirrudito e calcilutito, comumente exibindo laminações/estratificações tabulares plano-paralelas, com cruzadas
acanaladas de porte até decimétrico localizadas e pouco metamorfisados (?). Os termos psamíticos frequentemente ocorrem intraclásticos ou
oolíticos. Geralmente, exibem cores variando em tons de cinza quando frescos. Em direção ao topo a contribuição terrígena tende a aumentar,
passando a predominar siltito e pelito laminados, localmente intercalados com as frações carbonáticas.                                                                         

NP3lj

Argilito, argilito siltoso e siltito, geralmente exibindo laminações tabulares plano-paralelas e, localmente, marcas de onda. Aparentemente, em
direção ao topo, aumenta a contribuição de frações arenosas micáceas, sendo que a oeste da Serra do Bicudo ocorrem bancos de arenito
fino/médio até decimétricos intercalados nos termos pelíticos. Exibem cores variando desde vermelho (róseo) a amarelo quando alterados,
exibindo-se pouco metamorisados (?) no extremo nordeste da folha.                                                                                                                                

NP3sh

Quartzito micáceo esbranquiçado, com granulometria variando de areia fina a média, exibindo estratificações tabulares plano-paralelas e,
localmente, cruzadas de base tangencial. Associa-se a quartzito francamente ferruginoso laminado, com granulometria areia fina e exibindo, em
alguns pontos, estratificações tabulares plano-paralelas e cruzadas tabulares de porte centimétrico. Ao logo da porção centro-sul da Serra do Bicudo
ocorre quartzito branco estratificado com granulometria areia fina, frequentemente exibindo pirita limonitizada e magnetita oxidada dispersas, bem
como injeções quartzosas criptocristalinas e piritosas. Em direção ao topo ocorrem intercalações entre quartzito fino a médio e metapelito roxo
(alterado) laminado.                                                                                                                                                                                                 
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