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Depó sitos alu vionares: cascalho, depó sitos de areia qu artzo-feldspática e arg ila semi-consolidados a
inconsolidados.
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Diqu es marg inais: depó sito de areia semi-consolidados a inconsolidados, mal selecionado,
predominantemente arenosos e su bordinadam ente cascalhosos, formando saliê ncias along adas
bordejando o canal flu vial.

Cobertu ras detrito-arenosas: sedimentos inconsolidados constitu ídos por solos residu ais arenosos e
areno-arg ilosos, amarelados a avermelhados, não lateritizados. Apresenta níveis restrito de cang a
laterítica.

Form ação V iru á: cobertu ras sedim entares semi consolidadas a inconsolidadas, predominantem ente
arenoso e su bordinadam ente arg iloso, atribu ídas a u m sistema de meg alequ es alu viais. A
caracterização facioló g ica permitiu  individu alizar su bambientes: fácies de canal ativo; lobo de
transbordamento;  canal abandonado ou  planície de inu ndação; lag o; du nas eó licas. Datações de
material org ânico e g rãos de qu artzo, pelos métodos, respectivam ente, carbono 14 e de
termolu minescê ncia, definem essas cobertu ras como tardi pleistoceno-holoceno.

Cobertu ras elu vionares detrito-lateríticas: espessas camadas de latossolos residu ais arg ilo-arenosos
averm elhados, lateritizados, exibindo cang as ferru g inosas, com níveis de areia e arg ila compactas e
horizontes cong lomeráticos (cascalheiras) na porção inferior. O correm em terrenos topog raficam ente
mais elevados, ou  em ocasionais depó sitos colu vionares areno-ru díticos  (Mioceno-P lioceno).

Form ação Boa V ista: arenito cong lomerático, arenito arcoseano e siltito.

JURÁSSICO SUP ERIOR - CRETÁCEO INFERIOR

K1a

J3K1ap

Álcali feldspato sienitos, sienitos e su bordinadamente monzonitos, alcali-feldspato traqu itos, traqu itos e
nefelina-alcali-feldspato traqu itos. Essas intru sões g eram au réolas de contato destacadas por intensa
feldspatização, g erando produ tos silico-feldspáticos e, por vezes, silicificação com oxidação das rochas
encaixantes. Apresenta idade de cristalização U -P b LA-ICP -MS em zircão de 108 Ma.
Form ação Apoteri: derrames de basalto e andesito continentais,  de filiação toleítica. Su a cartog rafia tem
g rande contribu ição na aerog eofísica, através de domínios g am aespectrometricos de coloração
vermelha (alto [k], e baixos [eT h] e [eU ]). Idade Ar-Ar em rocha total de 144,7 a 152 Ma.

MESOP ROTEROZOICO
ESTENIANO

MP 3se

ECTASIANO - CALIMIANO

Form ação Sering a: derrames de basalto e diqu es de diabásio, estes com direção NNE, bem destacados
por dados aeromag netométricos. Idade 1079 Ma, obtida a partir de hornblenda pelo método K-Ar.
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Corpo Repartimento: anortositos (a) e g abros (g ) pertencentes a u ma associação mag mática
su balcalina, apresentando idade de cristalização de 1.527 Ma (baddeleyíta) e 1.526 Ma (zircão), obtida
pelos métodos U -P b SH RIMP  e ID-T IMS, respectivam ente.

Corpo Caracaraí: pequ enos corpos e diqu es de composição g abro e olivina-g abro. Essas rochas tê m
aspecto homog ê neo, isotró picos, com textu ra cu m u lática, variando de ofítica a su bofítica. Su a idade é
de 1.664 Ma, obtida através de plag ioclásio pelo método K-Ar.

Corpo Rio Itã: g ranitoide sin-cinemático along ado na direção ENE-W SW  constitu ído por anfibó lio-biotita
g ranitos e raros g ranodioritos. Caracterizado por alternância entre faixas isotró picas, exibindo textu ra
porfirítica (ovoides > 5cm), e deformadas, afetadas por zonas de cisalhamento ENE-W SW  g erando
proto-milonitos, milonitos e g naisse fitados. Seu s litotipos são metalu minosa da série calcioalcalina de
alto-K e tê m assinatu ra g eoqu ímica tipo-I. A datação de g naisse fitado apresentou  idade máxima de
cristalização de 1.724 Ma (P b-P b evaporação de zircão).

Composta por monzog ranitos, sienog ranitos e raros álcali-feldspatos g ranitos, qu e apresentam textu ra
g rossa equ ig ranu lar a porfirítica, com u mente observam-se xenó litos de parag naisses e veios-peg matitos
de qu atzo(-am etista). Estes litotipos tê m assinatu ra g eoqu ímica tipo-A e idade de cristalização1.814 Ma,
obtida pelo método P b-P b evaporação de zircão.

Sieno a monzog ranitos, ortoclásio g ranitos e álcali-feldspato g ranitos isotró picos, com textu ras variando
de equ ig ranu lar a porfirítica, com variedades rapakivíticas e g ranofíricas, por vezes, ocorrem
charnockito su bordinado e diqu es aplíticos associados. T em assinatu ra g eoqu ímica tipo-A de afinidade
alcalina, estág io tarde a pó s orog ê nicos. Idades entre 1.889 a 1.861 Ma (P b-P b em zircão).

Corpo Serra do Camelo: enderbitos, charnoenderbitos e noritos com textu ra média-g rossa a porfirítica,
podendo se apresentar deform ados com foliados NE-SW . Geoqu imicamente tê m afinidade cálcio-
alcalina de alto potássio com assinatu ra tipo-I e idades de cristalização entre 1867-1838 Ma, obtidas
pelo método U -P b SH RIMP  em zircão.

Corpo Estrela do Norte: g naisses e su bordinados mig matitos com composição g ranodiotirítico a
tonalítico, textu ra g ranoblástica média-g rossa a porfiroblástica e apresentando bandamento ou  foliação
com direção preferencial NE-SW . Esses litotipos estão controlados por zonas de cisalham ento de alta-
temperatu ra transpressivas sinistrais. Geoqu imicam ente tê m assinatu ra tipo-I e idades de cristalização
entre 1871-1856 Ma e de m etamorfismo ig u al a 1442 Ma, obtidas pelo método U -P b SH RIMP  em zircão.

P ALEOP ROTEROZOICO
ESTATERIANO-OROSIRIANO

OROSIRIANO

SUÍTE MODERNA

SUÍTE MAP UERA

SUITE MÁFICA-ULTRAMÁFICA URARICAÁ
O rtopiroxê nio-clinopiroxê nio-hornblenda g abro, clinopiroxê nio-hornblenda m etag abro, hornblendito e
hornblenda qu artzo diorito, médio a g rosso, neg ro a cinza esverdeado escu ro, mag nético, em g eral,
isotró pico. Idade de cristalização de 1.882 Ma.

Corpo Ig arapé T amandaré: charnockitos (monzog ranito à ortopiroxê nio) e qu artzo noritos associados,
com textu ra fanerítica média a g rossa, qu ando afetados por zonas de cisalham ento, g erando
blastomilonitos. São rochas metalu minosas com assinatu ra g eoqu ímica calcioalcalina e idade de
cristalização de 1.905 Ma (U -P b SH RIMP  em zircão).

Form ação Represa Jatapu : andesito porfirítico, andesito basalto, traqu iandesito, dacito, dacito porfirítico,
riolito e ig nimbritos, com assinatu ra g eoqu ímica cálcio-alcalina alto-K. Idade U -P b SH RIMP  em zircão de
1.879 Ma. Su a qu ímica e idade apontam correlação com o mag matismo Ág u a Branca, mais
especificam ente, o fácies Fazenda Alto Aleg re do Granito Caroebe.

Granodiorito, monzog ranito, qu artzo-monzodiorito, tonalito e qu artzo-diorito.Corpo Ig a ra pé Azu l com
qu ímica calcio-alcalina de alto-K e idade no intervalo entre 1.889 a 1.891 Ma: Fácies Cinco Estrelas (ic)
monzog ranitos, com su bordinados sienog ranitos, g ranodioritos e qu artzo monzog ranitos; Fácies
Saramandaia (is) monzog ranitos e su bordinados g ranodioritos e leu cog ranitos. São g ranitoides
porfiríticos, com meg acristais de tam anho e distribu ição heterog ê nea; Fácies V ila Catarina (iv)
monzog ranitos e restritos sienog ranitos, com textu ra g rossa equ ig ranu lar a porfirítica.Corpo Ca roeb e
com g ranitoides de composição expandida de assinatu ra calcio-alcalina, com idade de cristalização no
intervalo de 1.891 a 1.895 Ma su bdividido em: Fácies Fazenda Alto Aleg re (ca) Biotita monzog ranitos e
g ranodioritos; e Fácies Jabu ru zinho (cj) H ornblenda-biotita qu artzo dioritos, qu artzo monzodioritos,
qu artzo monzonitos, tonalitos, g ranodioritos e monzonitos.

Corpo P ratinha: g abros a g abronoritos, com textu ra fina a média, equ ig ranu lares a inequ ig ranu lares,
localmente deform ados. Apresenta idade 1.905 Ma, obtida pelo método U -P b SH RIMP  em zircão.

SUÍTE SERRA DA P RATA
(Meta) g ranitoides a ortopiroxê nio, charnockitos, charno-enderbitos e mang eritos, deformadas com
foliação bem definida, são com u ns enclaves de enderbito. Essas rochas são metalu minosas e
su balcalinas de afinidade g eoqu ímica tipo-A, apresentando idades de cristalização entre 1.943-1.916 Ma
e metamorfismo de 1.863 Ma (P b-P b em evaporação de zircão e U -P b SH RIMP  em zircão).

Corpo Granito Cu ru xu im: mu scovita-biotita-(g ranada)-(cordierita)-(sillimanita) (leu co)sienog ranito e
(leu co)monzog ranito. Mag matismo do tipo-S, dominantemente peralu minoso. Idade de cristalização de

SUÍTE RIO URUBU

ru c
ru v

ru f
ru p

O rtog naisses, metrag ranitoides e metag ranodioritos com assinatu ra g eoqu ímica do tipo-I e idades no
intervalo 1,93 a 1,96 Ga . O  Fáceis V ilhena(ru v) corresponde biotita-(hornblenda) metag ranitoides e
au g en g naisses m u ito g rossos, com meg acristais de feldspato alcalino arredondados e aspecto
mig matítico e idade de cristalização de 1.927 Ma (U -P b LA-ICP -MS em zircão); Fácies Ig arapé Cachorro
(ru c) com hornblenda-biotita g naisses, bandados e mig matizados; Fácies Félix P into  (ru p) com biotita
leu cog ranitos deformados e hornblenda leu cog naisses, com alanita e idade de cristalização de 1.931 Ma
(U -P b SH RIMP  em zircão); e Fácies Ig arapé do Fog o (ru f) com biotita-(hornblenda) g naisses e
metag ranitoides g raníticos a g ranodioríticos, com biotita marrom avermelhada e raros relictos de
ortopiroxê nio; Fácies Rio Baraúna  (ru b) com Biotita g naisse, hiperstê nio-biotita-hornblenda g naisse,
metanoritos e mig m atitos. São rochas cinza escu ro a esverdeadas, faneríticas médias com textu ra
g ranoblástica a lepidoblástica e estru tu ração NE-SW , dada por bandam entos e foliação dobrados e
redobrados e idades de cristalização de 1.936 Ma e metam ó rficas de 1.874 Ma e 1.371 Ma (U -P b
SH RIMP  e U -P B LA- MC-ICP -MS em zircão).

SUÍTE SERRA DA LUA
H ornblenda-biotita g naisses e hornblenda-g naisses de composições sieníticas a qu artzo monzoníticas,
textu ra g ranoblástica porfirítica e g ranu lometria, em g eral, média a g rossa com porfiroclastos de feldspato
e/ou  anfibó lio.

Corpo Ig arapé Branco: biotita-hornblenda-g naisse à allanita, com assinatu ra g eoqu ímica do tipo-A.
Apresenta idade de cristalização de 1.937 Ma, obtida pelo método P b-P b evaporação em zircão.

Corpo Ig arapé do Garimpo: hornblenda-biotita g naisse à titanita, biotita g naisses, g naisses
sienog raníticos e g ranitoides ocelares, com idade de cristalização de 1.935 Ma, obtida pelo método P b-
P b evaporação zircão.

Corpo Fazenda José P ereira: H ornblenda-biotita g naisse à titanita de textu ra média a fina, com idade de
cristalização de 1.935 Ma, obtida pelo método P b-P b evaporação zircão

SUÍTE REISLÂNDIA
Biotita tonalitos, g ranodioritos e monzog ranitos médios a g rossos, acinzentados a esbranqu içados,
com u mente exibindo bandamento composicional descontínu o e com limites difu sos. U ma foliação
mag m ática está presente ocasionalmente. T ipos protomiloníticos a miloníticos são com u ns e reg istram
deformação sob condições da fácies xisto verde à epidoto-anfibolito.T ipo-I, cálcio-alcalinos de alto-K.
Com idade de cristalização de 1.975 Ma, obtida pelo método U -P b SH RIMP  em zircão.

SUÍTE P EDRA P INTADA
Biotita sienog ranito, (hornblenda)-biotita monzog ranito, biotita (micro) g ranodiorito, (hornblenda)-biotita
tonalito, biotita (qu artzo)-monzodiorito e monzonito. O correm tipos protomiloníticos e miloníticos
reg istrando deformação sob condições da fácies xisto-verde à epidoto-anfibolito.T ipo-I, cálcio-alcalinos de
alto-K.

Corpo V ila Serra Dou rada: monzog ranitos com su bordinados sienog ranitos e g ranodioritos, com
m u scovita, cordierita e silimanita, apresentando assinatu ra g eoqu ímica tipo-S. Idade de 1.962 Ma, obtida
pelo método U -P b ID-T IMS em zircão.

SUÍTE MARTINS P EREIRA
Monzog ranitos a g ranodioritos com raros biotita-tonalitos. São litotipos cinza claros, faneríticos,
porfiríticos a equ ig ranu lares, qu e se apresentam estru tu ração E-W , sendo com u m fases deformacionais
su perpostas e localmente fu sões in situ  (mig m atitos), também se caracterizam por anom alias positivas
g amaespectrom étricas (eT h, eU , K).  Estes g ranitoides apresentam idades de cristalização entre 1.971-
1.975 Ma e mig matização de 1.907 Ma (P b-P b evaporação de zircão e U -P b SH RIMP  em zircão).
Corpo Granito Amajari: biotita-m u scovita g ranito com g ranada, cordierita e silimanita, acinzentado a
esbranqu içado, fino a médio. T ipo-S.

GRUP O SURUMU
Membro vu lcânico do mag matismo P edra P intada representado andesitos, dacitos e riolitos, bem como
ig nimbritos, su bvu lcânicas e sedim entares vu lcanog ê nicas com mesma composição. Essas rochas
apresentam afinidade qu ímica calcioalcalina de alto-K e idades de cristalização entre 1.990-1.960 Ma.

GRUP O CAUARANE
Silimanita-g ranada-cordierita-biotita g naisse (ca1) com intercalações de rochas calcissilicáticas,
metacherts, orto e para-anfibolito e g ondito (ca2), qu artzitos, filitos, parag naisses pelíticos, polidobrados
e metamorfisados na fácies anfibolito médio a su perior, sob condições de pressão baixa. Idade de
proveniê ncia em zircão detríticos indicam máxima sedimentação de 2.054 Ma, e bordas de zircão
indicando idades de m etamorfismo em 1.982 Ma e 1.915 Ma (U -P b SH RIMP  em zircão).

COMP LEXO ANAUÁ
Metag ranitoides a ortog naisses de composições tonalíticas, dioríticas, g ranodioríticas, com enclaves de
rocha máfica e u ltramáfica. Essas rochas constitu em u m complexo T T G, com filiação g eoqu ímica
calcioalcalino e assinatu ra tipo-I, de arco mag mático, comparáveis com rochas de terrenos tipo-T T G.
Idade de cristalização de 2.028 Ma (U -P b SH RIMP  em zircão).

A Ação Levantam ento Geoló g ico e de P otencial de Novas Fronteiras, da Diretoria de Geolog ia e Recu rsos Minerais - DGM, consiste
em u m conju nto de projetos voltados para a investig ação g eoló g ica, u tilizando u m a abordag em m u ltidisciplinar, qu e envolve a
integ ração da g eolog ia,  da g eofísica e da g eoqu ímica explorató ria, visando avançar no conhecimento g eoló g ico do territó rio nacional e
definir áreas favoráveis para prospecção mineral.
O  P rojeto Novas Fronteiras Centro-Su deste de Roraima foi execu tado pela Su perintendê ncia Reg ional de Manau s, através da
Gerê ncia de Geolog ia e Recu rsos Minerais - GEREMI, com su porte da Gerê ncia de Infraestru tu ra Geocientífica - GERINF. A
coordenação nacional do projeto cou be ao Departam ento de Geolog ia – DEGEO  e ao Departam ento de Recu rsos Minerais - DEREM,
com su pervisão e apoio técnico das divisões de Geolog ia Básica – DIGEO B, Geolog ia Econômica - DIGECO , Sensoriamento Remoto
e Geofísica - DISEGE, Geoqu ímica - DIGEO Q , Geoprocessamento - DIGEO P  e Cartog rafia - DICART.
BASE CARTOGRÁFICA:
Base P lanimétrica dig ital obtida das cartas dig itais do IBGE (2008) e Cartog rafia da Amazônia (2012), aju stada às imag ens do Mosaico
Geocover - 2.000, ortorretificada  e  g eorreferenciada  seg u ndo  o  Datu m  SIRGAS 2000, de  imag ens EMT +  do Landsat 8 resu ltante
da fu são das bandas 7, 4, 2 e 8, com  resolu ção espacial de  14,25 m. Esta  base   foi   editada  e  atu alizada pela Su perintendê ncia
Reg ional de Manau s, através  da  Gerê ncia de Infraestru tu ra Geocientífica - GERINF  para atender ao mapeam ento temático  do
Serviço  Geoló g ico  do Brasil - CP RM.
BASE GEOFÍSICA:
O s dados aerog eofísicos foram obtidos nos projetos Aerog eofísicos P arima-U raricoera (2001) e Centro Leste de Roraima (2011),
execu tados pelo Serviço Geoló g ico do Brasil - CP RM. O  P rojeto Centro Leste de Roraima foi levantado em linhas de voo N-S,
espaçadas em 500 m, com linhas de controle E-W , espaçadas de 10 km, altu ra de voo sobre o terreno de 100 m. Na g eração dosgrids
u tilizou -se o software O asis Montaj (7.2) da Geosoft, adotando-se para os temas mag netométrico e g am aespectrométrico as
dimensões de 125 x 125 metros.
BASE GEOLÓGICA:
Cartog rafia g eoló g ica g erada a partir da coleta sistemática de dados em campo, integ rada às inform ações consistidas da literatu ra,
interpretação de produ tos de sensoriamento remoto (imag ens satelitais e/ou  fotog rafias aéreas), inclu sive imag ens aerog eofísicas, e
demais dados disponíveis e/ou  adqu iridos no projeto, tais como g eocronolog ia, petrog rafia e g eoqu ímica.

O Mapa Geológico do Centro-Sudeste de Roraima é suportado por banco de  dados  geológico  e  de recursos minerais,
disponibilizados em versão SIG.

Cita çã o Bib liog ráfica: LO P ES et al, 2021
Referência Bib liog ráfica:
LO P ES, P.R.S.; O LIV EIRA, A. C. S.; GO U LART, L. E. A.; SILV A, S. R. A.; AGU IAR, L.; LIRA, R.
R. C.; GARCINDO , L. B.; Q U EIRO Z, L. C.; SO U ZA, A. G. H . Mapa Geoló g ico do Centro-Su deste
de Roraima. Manau s: SGB-CP RM, 2021. 1 mapa. Escala 1:500.000. P rojeto Centro-Su deste de
Roraima. Ação Levantam ento Geoló g ico e de P otencial Mineral de Novas Fronteiras. P rog ram a
Geolog ia, Mineração e T ransform ação Mineral.

AVISO LEGAL
O  conteúdo disponibilizado neste Mapa Geoló g ico do Centro-Su deste de Roraim a  foi elaborado pelo Serviço
Geoló g ico do Brasil - CP RM, com base em dados obtidos através de trabalhos pró prios e de informações de
domínio público. O  SGB-CP RM não g arante: (i) qu e o Conteúdo atenda ou  se adequ e às necessidades de
todos os u su ários; (ii) qu e o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão
de qu aisqu er dados ou  informações contidas no Conteúdo, apesar das precau ções de praxe tom adas pelo
SGB-CP RM.  Assim, o SGB-CP RM, seu s representantes, dirig entes, prepostos, empreg ados e acionistas não
podem ser responsabilizados por eventu ais inconsistê ncias ou  omissões contidas no Conteúdo. Da mesm a
forma, o SGB-CP RM seu s representantes, dirig entes, prepostos, empreg ados e acionistas não respondem
pelo u so do Conteúdo, e su g ere qu e os u su ários u tilizem su a pró pria experiê ncia no tratam ento das
inform ações contidas no Conteúdo, ou   bu squ em aconselham ento de profissionais independentes capazes de
avaliar as informações contidas no Conteúdo. O  Conteúdo não constitu i aconselham ento de investimento,
financeiro, fiscal ou  ju rídico, tampou co provê  recomendações relativas a instru mentos de análise g eocientífica,
de investimentos ou  eventu ais produ tos. P or fim qu alqu er trabalho, estu do e/ou  análise qu e u tilize o Conteúdo
deve fazer a devida referê ncia bibliog ráfica.

MAP A GEO LÓGICO
CENT RO -SU DEST E DE RO RAIMA

ESCALA 1:500.000 - SGB/CP RM, 2021
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Q 2apa Depó sitos alu vionares de planície alu vial: sedimentos inconsolidados arenosos e arg ilo-arenosos,
arg ilosílticos crem e, amarronzados, acinzentados e esverdeados (depó sitos de planície de inu ndação,
diqu es marg inais e barras de m eandro), areias acinzentadas e lentes de tu rfas. Localm ente com níveis
de cascalho, em planície alu vial.

Barreiras marg inais Depó sitos alu vionares de planície alu vial

Q 2b Q 2apa

Q ab Form ação Areias Brancas: areias na forma de du nas eó licas ativas ou  fó sseis.

Biotita-hornblenda g ranitos, qu artzo monzonitos, faialita mang eritos a faialita-qu artzo mang eritos,
podendo apresentar textu ra rapakivi a textu ras médias. Apresenta afinidade su balcalina do tipo-A e
idade de cristalização variando de 1.367 Ma a 1.527 Ma. Esta su íte é su bdividade em: Corpo Jesu s me
Deu  (MP 2jd), composto por biotita-hornblenda-ortopiroxê nio qu artzo sienito a anfibó lio-biotita álcali-
feldspato g ranito com textu ra equ ig ranu lar g rossa a variedades porfiríticas. Idade de cristalização de
1.367 Ma; Corpo Serra Grande do Cantá (MP 1sg ), su bdividido em Fácies São Marcu s (s) com biotita
sienog ranito e hornblenda-biotita-ortopiroxê nio sienog ranito, su bordinadamente biotita monzog ranito,
apresentanto textu ra porfirítica a equ ig ranu lar g rossa, localm ente deformados por zonas de
cisalham ento  transpressional. Idade de cristalização de 1.425 Ma, obtida pelo método U -P b SH RIMP,
em zircão e Fácies Ág u a Fria (a) com hornblenda-biotita-otrtopiroxê nio monzog ranito a qu artzo
monzonitos e su bordinados biotita sienog ranito, textu ralmente variando de equ ig ranu lar g rossa a
porfirítica, com variedades rapakivíticas. Idade de cristalização de 1.430 Ma, obtida pelo método U -P b
SH RIMP, em zircão; Corpo Rio Ajarani (MP 1m u a) composto por biotita-hornblenda g ranito com textu ra
g rossa a média, com reg istro de deform ação associada a zonas de cisalhamento. Idade de cristalização
de 1.482  Ma. Corpo Campos Novos (MP 1m u c) su bdividido em Fácies Ig arapé do Ipirang a (ci) com
hornblenda-biotita g ranitos porfiríticos, biotita-hornblenda g ranitos a faialita-qu artzo mang eritos. Com
idade de 1.520 Ma, obtida pelo método U -P b ID-T IMS em zircão, Fácies Roxinho (cr) hornblenda-biotita
g ranitos porfiriticos, com predomínio de cristais tabu lares de feldspato alcalino apresentando textu ra
rapakivi, a qu artzo monzonitos.  Apresenta idade de cristalização1.527 Ma, obtida pelo método U -P b ID-
T IMS em zircão e, Fácies Su doeste (cs) faialita mang eritos a faialita-hiperstê nio sienitos, com idade de
cristalização de 1.526 Ma, obtida pelo método U -P b ID-T IMS em zircão.ARTICULAÇÃO DAS FOLHASLOCALIZAÇÃO DA FOLHA
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P ROJETOS CONSULTADOS

Diam ante Brasil (2014)
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Camaro (2017)
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Serra do Repartimento (1990)
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T eses e dissertações

P rojetos desenvolvidos pelo Serviço Geoló g ico do Brasil
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compressional dextral

NA-21-Y-A-I
Cabeceiras 
do Anau â

NA-20-Z-B-I
Caracaraí

NA-21-V -C-I
Fazenda
W aterloo

NA-20-X-D-I
Maloca
do Su cu ba

NA-20-Z-B-II
Serra 
do Copa

NA-20-X-D-II
Boa V ista

NA-20-Z-B-V
Ig arapé 
T amandaré

NA-20-X-B-V
Maloca
Serra 
da Moça

NA-20-X-D-V
Mu cajaí

NA-20-Z-A-III
Serra 

da Mocidade

NA-20-Z-B-III
Serra
Barau na

NA-21-Y-A-IV
Serra 
do Anau á

NA-20-X-D-III
Mandã-
piu m

NA-20-Z-C-III

NA-20-Z-B-IV
Ilha Au di

NA-20-X-C-III
P aredão

NA-20-Z-B-V I
Novo P araíso

NA-21-V -A-IV
Bonfim

NA-20-X-B-V I
Rio
T acu tu

NA-20-X-A-V I
Ilha

de Maracá

NA-20-X-B-IV
Rio

U rariqu era

NA-21-V -C-IV
Serra 

do Mu ru pu

NA-20-X-D-IV
V ila Nova

NA-20-X-D-V I
Serra 
da Lu a

NA-20-X-C-V I
Serra

 do Ajarani

NA-20-Z-A-V I
Ig arapé
Bacaba

NA-20-Z-D-INA-20-Z-D-IINA-20-Z-D-IIINA-21-Y-C-I

59°30'W

59°30'W

60°00'W

60°00'W

60°30'W

60°30'W

61°00'W

61°00'W

61°30'W

61°30'W

62°00'W

62°00'W

3°00'N 3°00'N

2°30'N 2°30'N

2°00'N 2°00'N

1°30'N 1°30'N

1°00'N 1°00'N

Esta teria no-Ecta sia no (1800-1200 Ma)

Fa nerozoico (541-0 Ma)

mag matismo intraplaca
Orosiria no (1900-1800 Ma)

mafico-
u ltramáfico

tipo-A e
AMCG

vu lcânicas
félsicas bacia

plu tonismo orog ê nico
tardi- pó s- arco

mag mático
continental

Orosiria no (2050-1900)
tardi-orog ê nico

vu lcanismo
plu tonismo
de arco

plu tonismo

sequ ê ncia orog ê nica
alto médio baixo
Sideria no-Ria cia no (2500-2050)

fronteiras limite estadu ais
falha ou  zona de cisalhamento

sinistral dextral

contracional extensional
indiscriminada diqu es
lineamentos mag néticos
zona de su tu ra interpretada
borda erosiva

área do projeto


