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Aviso Legal: O conteúdo disponibilizado neste mapa (“Conteúdo”) foi elaborado pelo S erviço Geológico do Brasil -
CPR M, com base em dados obtidos através de trabalhos próprios e de informações de domínio público. A CPR M não
garante: (i) que o Conteúdo atenda ou se adeque às necessidades de todos os usuários; (ii) que o Conteúdo e o
acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou informações contidas no
Conteúdo, apesar das precauções de praxe tomadas pela CPR M. Assim, a CPR M, seus representantes, dirigentes,
prepostos, empregados e acionistas não podem ser responsabilizados por eventuais inconsistências ou omissões
contidas no Conteúdo. Da mesma forma, a CPR M, seus representantes, dirigentes, prepostos, empregados e
acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e sugere que os usuários utilizem sua própria experiência no
tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou  busquem aconselhamento de profissionais independentes
capazes de avaliar as informações contidas no Conteúdo. O Conteúdo não constitui aconselhamento de investimento
financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco provê recomendações relativas a instrumentos de análise geocientífica, de
investimentos ou eventuais produtos. Por fim, qualquer trabalho, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo deve
fazer a devida referência bibliográfica.
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S ANTOS  S OBR INHO, V .R . Projeto Chorrochó-Macururé: Barro V ermelho, Folha S C.24-V -D-II. Carta Geológica.
S alvador: CPR M, 2019. 1 mapa color. Escala 1:100.000. Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

A Ação Levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras, da Diretoria de Geologia e R ecursos
Minerais - DGM, consiste em um conjunto de projetos voltados para a investigação geológica, utilizando uma
abordagem multidisciplinar, que envolve a integração da geologia, da geofísica e da geoquímica exploratória, visando
avançar no conhecimento geológico do território nacional e definir áreas favoráveis para prospecção mineral.
O Projeto Mapeamento Geológico e Integração Geológica-Geofísica-Geoquímica da R egião de Chorrochó-Macururé,
Bahia (Projeto Chorrochó-Macururé) foi executado pela S uperintendência R egional de S alvador-BA, através da
Gerência de Geologia e R ecursos Minerais - GER EMI, com suporte da Gerência de Infraestrutura Geocientífica -
GER INF. A coordenação nacional do projeto coube ao Departamento de R ecursos Minerais - DER EM e ao
Departamento de Geologia - DEGEO, com supervisão e apoio técnico das divisões de Geologia Básica - DIGEOB,
S ensoriamento R emoto e Geofísica - DIS EGE,  e de Geoquímica - DIGEOQ .

BASE GEOLÓGICA
Cartografia geológica gerada a partir da coleta de dados em campo, integrada às informações consistidas da
literatura, interpretação de produtos de sensoriamento remoto (imagens satelitais e/ou fotografias aéreas), inclusive
imagens aerogeofísicas, e demais dados disponíveis e/ou adquiridos no projeto, tais como geocronologia, petrografia
e geoquímica.

BASE CARTOGRÁFICA
Base planimétrica elaborada a partir dos arquivos fornecidos pela S uperintendência de Estudos Econômicos e S ociais
da Bahia - S EI, referente à folha Barro V ermelho (S C.24-V -D-II), 1977, S uperintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - S UDENE/S erviço Geográfico do Exército-Brasil - S GE, escala 1:100.000, ajustadas às imagens do
Mosaico GeoCover - 2.000, ortorretificado e georreferenciado segundo o datum S IR GAS  2000, de imagens ETM + 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 egional de S alvador, com o apoio da Gerência de Infraestrutura Geocientífica,
para atender ao mapeamento temático do S erviço Geológico do Brasil.
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Depósitos aluvionares: sedimentos constituídos por seixos e areias finas a grossas, com níveis de cascalhos, lentes de material silto-argiloso e
restos de matéria orgânica. Localmente, podem conter matacões.

Coberturas detríticas indiferenciadas: sedimentos de origem eluvionar, natureza clástico-terrígena, compostos por seixos e areias de
granulação grossa a fina e silte.

Unidade Joaquinicó: granada-biotita-muscovita xisto, localmente com sillimanita, cianita ou andalusita, com delgadas intercalações de quartzito,
leucogranitoide e níveis de quartzo leitoso; metarritmito com lentes, subordinadas e boudinadas, de rocha calcissilicática. Biotita-granada xisto
cinza prateado, com turmalina e opacos.

Sienito de Itiúba: sienito, alcalifeldspato sienito e quartzo sienito rosados, médios a grossos, porfiríticos,  isotrópicos  e  foliados (2084 Ma U-Pb).

Granitoides do Vale do Curaçá: sienogranito a monzogranito branco, cinza e róseo, isotrópico a foliado, fino a grosso, eventualmente
granadífero.

Corpos máfico-ultramáficos do Vale do Curaçá: megabro e anfibolito predominantes, além de norito (2580 Ma U-Pb),  metapiroxenito,
metahiperstenito e serpentinito, portadores, em parte, de mineralizações cupríferas.

Unidade Bom Despacho, Litofácie formação ferrífera bandada:, formação ferrífera bandada cinza-escuro a avermelhada, com leitos
milimétricos a centiméricos alternados de quartzo e magnetita.
Unidade Bom Despacho, Litofácie rocha calcissilicática:, rocha calcissilicática branca, esverdeada a creme, com bandamento milimétrico a
centimétrico, fina a grossa  e diopsidito.

Unidade Marí: hornblenda-biotita gnaisse migmatítico (2574Ma U-Pb), parcialmente granulitizado (charnock ítico a enderbítico), com enclaves de
anfibolito.

Unidade Urimamã: anfibólio (biotita) gnaisse bandado, migmatitos granodiorítico a tonalítico, ortognaisse granítico a granodiorítico, ortoanfibolito,
metadiorito e metanortosito. Mica-quartzo xisto e paragnaisse granadífero subordinado.

Diques de Uauá: gabro, diabásio e norito, em parte anfibolitizados, deformados a não deformados.

Unidade Riacho dos Vaqueiros: metagabro, metapiroxenito e anfibolito.

Unidade Riacho do Meio: gnaisse quartzo-feldspático com intercalações de anfibolito (gnaisse bandado) e granada-feldspato-quartzo gnaisse
subordinado. R egistros  de  corpos  granitoides  intrusivos (3070Ma U-Pb).

Unidade São Bento: ortognaisses migmatíticos (2893Ma U-Pb), localmente granulíticos e hidrotermlalizados com presença de enclaves
máficos/ultramáficos, formação ferrífera e rocha calcissilicática,
Unidade Lagoa do Pires: ortognaisse migmatítico, tonalítico a granodiorítico, com enclaves máficos e ultramáficos e restos de rochas
supracrustais.
Fácies Lagoa do Pires, diatexito: composição tonalítica a granítica, com estruturasschilieren e nebulítica; abrange porções metatexíticas.

Unidade Lagoa dos Cavalos: gnaisse cinza esbranquiçado, migmatizado , granadífero, frequentemente associado a níveis de  granada-quartzo-
biotita xisto, quartzito, rocha calcissilicática e metamáficas.

Unidade São Bento das Lajes:Ortognaisse migmatítico de composição tonalítica a granodiorítica, com enclaves máficos e ultramáficos.

Diques Máficos do Vale do Curaçá: dolerito (1506 Ma U-Pb).

Nota:
Idades isotópicas: em vermelho =  cristalização ou deposição
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Litofácies Frei Paulo, metarritmito: cinza esverdeado, fino, crenulado, com altenância de lâminas silicosas e calcíticas.

Formação Olhos D'Água:metacalcário cristalino cinza-claro a cinza azulado, fino a muito fino, com raros níveis milimétricos de cor branca.

Formação Frei Paulo, filito: filito a xisto cinza a esverdeado, localmente com lentes de metacarbonato e metarenito.
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Muscovita-biotita ortognaisse granítico cinza-claro de granulação média.
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