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ENCARTE TECTÔNICO

LOCALIZAÇÃO DO CRÁT ON AMAZONAS
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(Fonte: Modificado de CPR M, 2003)

(Fonte: Modificado de CPR M, 2006, 2008, 2011)

1.000k m

Cobertura Fanerozóica

S unsás (1450 - 900 Ma)
R io Negro (1860 - 1520 Ma)
R ondonia J uruena (1850 - 1535 Ma)
Am azonia Central (1880 - 1760 Ma)
Província R io Apa (1950 - 1750 Ma)
Tapajós Parim a (2100 - 1870 Ma)
Transam azonas (2250 - 2000 Ma)
Carajás - Dom ínio Carajás (2763 - 2555 Ma)
Carajás - Dom ínio R io Maria (3000 - 2817 Ma)

Faixa Orogênica Araguaia

100 k m

AMBIENT ES T ECT ÔNICOS E LIT OFÁCIES DOMINANT ES

ÉON/ER AS /PER ÍODOS :
P - Paleoproterozóico;
P3 - Orosiriano;
M - Mesoproterozóico;
PZ - Paleozóico;
MZ - Mesozóico;
CZ - Cenozóico;
Q  - Q uaternário.
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1:1.250.000

MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT): relevo topográfico (SRTM) em
falsa cor, sombreado com fonte luminosa na posição 45°Az com 35° de inclinação.
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1:1.250.000

FUSÃO GEOLOGIA E RELEVO TOPOGRÁFICO: resultado da fusão da
geologia com relevo topográfico sombreado tendo fonte luminosa na posição
45°Az e inclinação de 35°.
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AEROGEOFÍSICA - MAGNETOMETRIA: imagem em falsa cor do Campo
Magnético Anômalo (CMA), com relevo magnético sombreado tendo a fonte
luminosa na posição 0°Az e inclinação de 45°.

Base Planim étrica digital obtida da carta im pressa Manaus -
E publicada em  1983 pelo Exército Brasileiro, por m eio da
DS G (Diretoria de S erviço Geográfico), ajustada às im agens
do Mosaico GeoCover - 2.000, ortorretificado e
georreferenciado segundo o datum  W GS 84, de im agens
ETM+ do Landsat 7, resultante da fusão das bandas 7,4,2 e
8, com  resolução espacial de 14,25 m etros. Esta base foi
editada e atualizada pela Gerencia de R ecursos Minerais -
GER EMI/S U R EG-MA, para atender ao m apeam ento
tem ático do S erviço Geológico do Brasil - CPR M.
O PGB- Program a Geologia do Brasil é executado pela
CPR M-S erviço Geológico do Brasil, por m eio de suas
unidades R egionais, sob a coordenação do Departam ento
de Geologia (DEGEO) e da Diretoria de Geologia e
R ecursos Minerais (DGM). Esta folha foi executada pela
S uperintendência R egional de Manaus.
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UNIDADES GEOLÓGICAS

CENOZÓICO
PALEÓGENO-NEÓGENO-Q UATER NÁR IO (E - N - Q )
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CONVENÇÕES GEOLÓGICAS

CONVENÇÕES CART OGRÁFICAS

Principais estruturas ducteis
Lim ite de dom ínio
Flexura

Falha extensional
Falha extensional aproxim ada

Calha da bacia
Braquissinclinal ou braquissinform e
Arco

R ocha vulcânica félsica intracontinental (α),
basalto continental (β), plutônicas m áficas
(δ) e alcalinas plutônicas e vulcânicas (λ)

SUÍT ES MAGMÁT ICAS INT RAPLACAS

T e rre nos Metam órficos d e  Alto Grau

Arcos Magm áticos

Associação granito-gnaisse m igm atítico

S uíte granítica orogênicas tardi a pós-orogênicas

S uíte granítica pós orogênica/anorogênica
R ochas m áfico-ultram áficas

Pα
Mδ Mλ

Mβ

PγA

PgnAPgn

P3γ2

ORÓGENOS PROT EROZÓICOS

Pμ

PROVÍNCIA T APAJÓS-PARIMA (2,03-1,88Ga)
DUA - Dom ínio Uatum ã-Anauá

CRÁT ON AMAZÔNASCOBERT URAS SUPERFICIAIS CENOZÓICAS

Bacias Rifte-Sinéclise

BACIAS SEDIMENT ARES FANEROZÓICAS

Rifte Intracontine ntal

Bacia Intracratônica

BACIAS SEDIMENT ARES PROT EROZÓICAS

Clástica

Aluviões recentes
Clástica

Clástica e piroclástica

Clástica

Clástica e quím ica

Qa

PZ1
MZ1 CZ1

Pri
BSU - Bacia S edim entar Urupi

BAM - Bacia S edim entar do Am azonas
BSO - Bacia S edim entar do S olim ões

M3

CZc

CAR TA GEOLÓGICA
FOLHA MANAUS -E S A.21-Y -C

ES CALA 1:250.000 - CPR M - 2015

Dad os Cronológicos
LOE-S AR :
Lum inescência Opticam ente Estim ulada
Idade indicada (em  anos)

59.800 + 11.300

Carbono 14 (C14):
Datação absoluta
Idade indicada (em  anos)

2.120 + 70

5 0 5 10 15 202,5
k m

CAR TA GEOLÓGICA
ES CALA 1:250.000

PR OJ EÇÃO UNIV ER S AL TR ANS V ER S A DE MER CATOR
Origem  da  quilom etragem  UTM: equador e Meridiano Central 57
acrescidas as constantes: 10.000Km e 500Km, respectivam ente.

Datum  horizontal: S IR GAS  2000
Declinação m agnética do centro da folha em 2014 -14° 51́ W

CR ES CE - 07́ ANUALMENTE
2015

Conve nçõ e s Cartográficas

Estrada pavim entada

Autoestrada

Estrada não pavim entada

Capital estadual

Cidade

V ila

Localidade

Povoado

Gasoduto

Lim ite m unicipal

Aldeia indígena Ponte

Curso de água perene

FORMAÇÃO IÇÁAreias, argilas e siltes form ando estratificação heterolítica e as vezes inclinada heterolítica (HIS). As areias são
m aciças as vezes com estratificação plano-paralela e cruzada tabular. As argilas são crem e averm elhadas, cinzas e cinza escuro,
m aciças, plásticas e em  parte lam inadas, as vezes com  estratificação inclinada (IS). Ocasionalm ente ocorrem , na base, lentes de
conglom erado constituído por fragm entos de crosta laterítica ferruginosa, suportada por m aterial arenoargiloso.

Q1i

FORMAÇÃO BELT ERRAArgilas e siltes argilo arenosos am arelados, m aciços, representativas de sedim entação lacustre.

FORMAÇÃO NOVO REMANSOArenitos friáveis e conglom erados polim íticos ferruginizados com  estratificação cruzada tabular.
No topo do arenito ferruginoso ocorrem  lenhos e sem entes fósseis goethitizados e hem atitizados. Argilitos mosqueados, m aciços,
caulínicos, crem e a cinza ocorrem  para o topo.

DEPÓSIT O DE T ERRAÇOS ALUVIONARES S iltes argilosos/arenosos, argilas sílticas/arenosas e areias argilosas/silticas, crem e
averm elhadas (mosqueadas). S ão lam inadas e às vezes apresentam  acam adam ento heterolítico (HIS) ou estratificação inclinada (
IS).

DEPÓSIT O DE PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO, DIQUES MARGINAIS E BARRAS DE MEANDROSS iltes argilosos e argilas sílticas
crem e, cinza, esverdeadas, além  de areia fina e síltica crem e a cinza escuro. S ão m aciças, plásticas, lam inadas, bioturbadas e
com lentes de turfa intercaladas.

Q2apa

DEPÓSIT O DE BARRAS LONGIT UDINAIS, BARRAS DE MEANDROS E DUNAS SUBAQUOSASAreias crem e esbranquiçadas,
silte e argilas sílticas, crem e a cinza escuro, m aciças, lam inadas e eventualm ente com estratificação cruzada tabular.Q2a
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FORMAÇÃO ALT ER DO CHÃO Arenitos finos a grossos, grauváquicos, silicificados, crem e a roxo, verm elho a alaranjado,
caulínicos e, às vezes com delgados níveis de conglom erado oligom ítico form ado por seixos de quartzo. Argilitos são mosqueados,
m aciços, caulínicos e apresentam  gretas de contração e m uitos icnofósseis. Clim bing ripples, acam adam entowavy,flaser e linsen.
estratificaçãoswaley

E1N1ac

Falha extensional aproxim ada

Conve nçõ e s Ge ológicas

Falha extensional aproxim ada
(seção geológica)

Bioturbação

Clim bing ripples

Estratificação cruzada acanalada 
ou tangencial

Estratificação cruzada tabular

Estratificação inclinada heterolítica

Falha ou fratura subvertical

Estratificação plano paralela

Falha extensional encoberta

Falha ou fratura encoberta

Cordões aluvionares

Acam adam ento com  m ergulho m edido5

Falha ou fratura com  m ergulho m edido65

Paleocorrente

Contato

Falha ou fratura aproxim ada

S eção geológica
A A'

Lenhos fósseis

Marcas onduladas

Estratificação Inclinada

Flaser

Gretas de contração

S ubstâncias Minerais

Recursos Mine rais
S tatus Econôm ico

am i - Água m ineral
ar - Areia

agi - Argilito
ag - Argila

arg - Argilito

ltf - Laterito ferruginoso

sl    -   S ilte

K - S ilvinita em  subsuperfície
ag/lt - Argila/laterito

lt  - Laterito

tf - Turfa

Mina

Mina paralisada Depósito
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R ios e lagos


