
Número Nome do garimpo Substância Unidade geológica Rochas encaixantes/hospedeiras
1 Eldorado do Juma, 

cava do Jacaré O uro M ata-matá,
 Vila do Carmo Gabro intrusivo em sequencia vulcanossedimentar, vênulas e níveis caoliníticos

2 Eldorado do Juma, 
cava do Galo O uro Vila do Carmo,

 Camaiú S equência vulcanossedimentar, vênulas e níveis caoliníticos

3 Eldorado do Juma, 
cava do N aldinh o O uro Vila do Carmo, 

Camaiú S equência vulcanossedimentar, vênulas e níveis caoliníticos

4 Eldorado do Juma, 
cava do S osseg o O uro Vila do Carmo, 

Camaiú S equência vulcanossedimentar, vênulas e níveis caoliníticos

5 Eldorado do Juma, 
cava da Grota R ica O uro P edro S ara, 

Vila do Carmo R iolito e sequencia vulcanossedimentar, vênulas e níveis caoliníticos
6 R io das P ombas O uro M ata-matá, Camaiú S equência vulcanossedimentar, g abro, aluviões
7 Baiano 2 O uro  
8 Baiano Ema O uro Colíder R iolito, veios e brech as de quartzo, aluviões
9 Ema 1 O uro Colíder R iolito, veios e brech as de quartzo, aluviões

10 Acari 2 O uro  
11 Acari 3 O uro  
12 Acari O uro P edro S ara R iolito cisalh ado com veios de quartzo, jaspe, vênulas de quartzo limoníticas
13 P edro S ara O uro  
14 Boia Velh a O uro Camaiú F ilito, veios de quartzo com limonita, aluviões
15 Boia Velh a 2 O uro Aluviões, Camaiú Aluviões, filito/milonito
16 P intado O uro  
17 Guida O uro Abacaxis M etag rauvaca, veios e brech as de quartzo com boxw ork, aluviões
18 N eg ão O uro  
19 P epita O uro Granito Ch uim Granito, vênulas de quartzo, aluviões
20 T iririca O uro Granito Ch uim Granito, vênulas de quartzo, aluviões
21 Branco 1 O uro  
22 Ch ico P reto O uro Colíder, M ata-matá Gabro, riolito, veios de quartzo, aluviões
23 Ch ico P reto 2 O uro Colíder, M ata-matá Gabro, riolito, veios de quartzo, aluviões
24 Grota do P araíba O uro  
25 Grota da Colh er O uro Camaiú S equência vulcanossedimentar, vênulas de quartzo, aluviões
26 Vicinal S ucunduri O uro Granito Arraia Colúvios e aluviões, g ranito h idrotermalizado
27 S ão F rancisco O uro  
28 S urubim O uro  
29 P edro S ara 2 O uro  
30 Jang alião O uro  
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P R O JEÇÃO  U N IVER S AL T R AN S VER S A DE M ER CAT O R
O rig em da quilometrag em U T M : "Equador e M eridiano Central 57° W .GR ."

acrescidas as constantes: 10.000Km e 500Km, respectiv amente.
Datum h orizontal: S IR GAS 2000

2020
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GEOQUÍMICA DE SOLO - Ba
Interpolção pelo método "Inverso da Distância", com raio de 5 km ao redor das amostras
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O  Empreendimento Áreas de R elev ante Interesse M ineral - AR IM , da Diretoria de Geolog ia e R ecursos M inerais - DGM , é parte da Ação Av aliação dos  R ecursos
M inerais do Brasil e consiste em um conjunto de projetos v oltados para a identificação de áreas atrativ as para exploração mineral, v isando estimular a pesquisa e a
produção mineral brasileira.
O  P rojeto AR IM  Ev olução Crustal e M etalog enia da R eg ião S udeste do Amazonas foi executado pela S uperintendência R eg ional de M anaus, através da Gerência de
Geolog ia e R ecursos M inerais de M anaus – GER EM I, com suporte da Gerência de Infraestrutura Geocientífica – GER IN F . A coordenação nacional do projeto coube
ao Departamento de R ecursos M inerais - DER EM  e ao Departamento de Geolog ia – DEGEO , com superv isão e apoio técnico das div isões de Geolog ia Básica –
DIGEO B, Geolog ia Econômica - DIGECO , S ensoriamento R emoto e Geofísica - DIS EGE e de Geoquímica - DIGEO Q.
BASE CARTOGRÁFICA
Base P lanimétrica dig ital obtida das cartas impressas publicadas em primeira edição pelo IBGE em, 1982, ajustadas às imag ens do M osaico GeoCov er - 2.000,
ortorretificado e g eorreferenciado seg undo o datum S IR GAS  2000, de imag ens ET M  + 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 S uperintendência R eg ional de M anaus, com o apoio da Gerência de R elações Institucionais e
Desenv olv imento, para atender ao mapeamento tem ático do S erv iço Geológ ico do Brasil.
BASE GEOLÓGICA
M apa g eológ ico g erado a partir do lev antamento g eológ ico não sistemático ou restrito embasado principalmente na interpretação dos dados g eofísicos e de
sensoriamento remoto.
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AVISO LEGAL
O  conteúdo disponibilizado neste mapa (“Conteúdo”) foi elaborado pela CP R M  – S erv iço Geológ ico do Brasil, com base em dados obtidos atrav és de trabalh os próprios e de
informações de domínio público. A CP R M  não g arante: (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 liv res de falh as; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou informações contidas no Conteúdo, apesar das precauções de praxe tomadas pela CP R M . Assim,
a CP R M , seus representantes, dirig entes, prepostos, empreg ados e acionistas não podem ser responsabilizados por ev entuais inconsistências ou omissões contidas no
Conteúdo. Da mesma forma, a CP R M  seus representantes, dirig entes, prepostos, empreg ados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e sug ere que os usuários
utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou  busquem aconselh amento de profissionais independentes capazes de av aliar as
informações contidas no Conteúdo. O  Conteúdo não constitui aconselh amento de inv estimento, financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco provê recomendações relativ as a
instrumentos de análise g eocientífica, de inv estimentos ou ev entuais produtos. P or fim qualquer trabalh o, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo dev e fazer a dev ida
referência bibliog ráfica.
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F oliação
Cliv ag em ardosiana
P lano axial
Veio
F ratura v ertical
F alh a ou F ratura

Acamadamento h orizontal

Acamadamento sub-v ertical
Acamadamento

Cidade

M etag rauv acas com cliv ag em ardosiana apresentando merg ulh o maior que 30° localmente dobrada. S ão afetadas
por v ariados g raus de alteração h idrotermal e são cortadas por div ersas g erações de v eios de quartzo. Estas roch as
são intrudidas pelo Granito Ch uim, cuja idade de cristalização U -P b LA-ICP -M S  em zircão é de 1855 ± 6 Ma (idade
mínima da formação).

P P 3ab
FORMAÇÃO ABACAXIS

GRANITO CHUIM

GRANITO ARRAIA

GRUPO COLÍDER

SUÍTE IGARAPÉ DAS LONTRAS

P P 3ch

P P 3ar

P P 34c

P P 4il

M onzog ranito g rosso, isotrópico, porfirítico, com fenocristais tabulares euédricos a subédricos de K-feldspato
micropertítico. O  principal mineral máfico é a biotita, em g eral cloritizada. Apresenta até 3% de muscov ita.
Localmente são cortados por zonas de cisalh amento, onde são afetados por alteração h idrotermal. Idade de
cristalização U -P b LA-ICP -M S  em zircão de 1855 ± 6 Ma.

M onzog ranito g rosso, isotrópico a porfirítico, com fenocristais tabulares, euédricos a subédricos de K-feldspato
micropertítico. Apresenta biotita cloritizada e, de maneira restrita, texturas de manteamento do tipo rapakiv i.
Apresenta anfibólio em quantidade traço. Localmente são cortados por zonas de cisalh amento, onde são afetados
por alteração h idrotermal. Idade de cristalização U -P b LA-ICP -M S  em zircão de 1838 ± 9,6 Ma.

Lápili-tufos de composição dacítica a riolítica, lápili-tufos ricos em púmice e subordinados riolitos h ipabissais. O s
fenocristais e cristaloclastos de quartzo, K-feldspato, plag ioclásio e biotita cloritizada são abundantes (>40%). Em
menor quantidade ocorrem acessórios como zircão e allanita. N a matriz dos lápili-tufos são comuns texturas
eutaxítica a parataxítica, marcando v ariação de médio a alto g rau de soldag em. Idade de cristalização U -P b LA-ICP -
M S  em zircão de 1781 +15/-21 Ma,1814 ± 9 Ma,1825 ±14 Ma. Valores de ƐN d entre -1,07 e +2,00. Idades

M onzog ranito e sienog ranito com subordinados álcali-feldspato g ranito, quartzo monzonito e quartzo sienito. Em
g eral são isótropos e com tendência leucocrática. O casionalmente ocorrem tipos cataclásticos, filoníticos e
miloníticos.1790±18 Ma, U -P b S H R IM P  em cristais de zircão.

P P 4p Formação Pedro Sara (p) - F enolatitos maciços com 15-45% de fenocristais de plag ioclásio, K-feldspato e óxidos
de F e-T i, além de quartzo de forma esparsa. O  clinopiroxênio ocorre como mineral v arietal. A matriz possui texturas
de dev itrificação. P arag êneses de alteração h idrotermal com idding sita, bowling ita e sericita. Lápili-tufos com
mesma mineralog ia ocorrem com textura parataxítica, dobrados e intercalados com tufos finos, ambas as litolog ias
mostrando fiamme, e caracterizadas por alto g rau de soldag em. Camadas métricas de lápili-tufos e tufos médios a
g rossos maciços com g ranodecrescência ascendente, e camadas centimétricas de tufos laminados v ítreos ocorrem

Formação Vila do Carmo (vc)- Litarenitos v ulcanog ênicos com estratificação cruzada planar e plano-paralela e
marcas onduladas no topo. P elitos com laminação plano-paralela. Quartzo arenitos com estratificação plano-
paralela a cruzada de baixo âng ulo e camadas centimétricas de tufos. Quartzitos ocorrem próximo a zonas de
cisalh amento. Associação de fácies de pró-delta e frente deltaica. Localmente apresenta metamorfismo de baixo
g rau. Idades de prov eniência entre 1744 Ma a 2835 Ma, U -P b em zircão. Idade mínima de deposição de ~1,57 Ga
(idade da S uíte M ata-matá).
Formação Camaiú (c) - Cong lomerados v ulcanog ênicos clasto-suportados, polimíticos, com imbricamento dos
seixos. Litarenitos e arcóseos g rossos, v ulcanoclásticos, com g rãos bem arredondados, por v ezes interdig itados
com nív eis de ch ert, mostrando estratificação plano-paralela, planar de baixo âng ulo e tang encial. Litarenitos com
seixos esparsos de roch a v ulcânica g radando para quartzo arenitos no topo da unidade. Basaltos do tipo rubbly
pah oeh oe ocorrem intercalados. Em toda seção é comum a intercalação com tufos da unidade v ulcânica.
Associação de fácies de fluxo de detritos, canais fluv iais e foresh ore, com prov eniência v ulcanoclástica e

P P 4cv c

OROSIRIANO (PP3) - ESTATERIANO (PP4)
PALEOPROTEROZOICO

Gabros e g abronoritos com texturas dominantemente cumuláticas, subordinadamente ofítica e subofítica.Idade deM P 1mm
SUÍTE MATA-MATÁ

Arenitos brancos e v ermelh os, médios a g rossos, mal selecionadosm com estratificação cruzada festonada e planar
de pequeno a médio porte, textura imatura com presença de clastos de quartzo, feldspato e líticos (v ulcânica).
S uboridnadamente ocorrem cong lomerados maciços ou com estratificação cruzada de g rande porte. S iltitos
maciços av ermelh ados ocorrem de forma restrita. Ambiente de deposição continental flúv io-eólico.

FORMAÇÃO SUCUNDURI
M P 23s

MESOPROTEROZOICO
CALIMIANO (MP1) - ECTASIANO (MP2) - ESTENIANO (MP3)

S Dat

GRUPO ALTO TAPAJÓS
Formação Juma

Membro São Benedito - S iltitos e folh elh os escuros, cinzentos e esv erdeados, com intercalações de quartzo-
arenitos e arenitos g lauconíticos.
Membro Borrachudo - Arenitos cinzentos, feldspáticos, micáceos, intercalados com siltitos e arg ilitos claros
contento nív eis centimétricos de matéria carbonosa. P alinomorfos de idades siluro-dev onianas.

PALEOZOICO
SILURIANO (S) - DEVONIANO (D)

MESOZOICO
JURÁSSICO (J)FORMAÇÃO RIO DAS POMBAS

J3r Quartzo arenito fino a médio bem selecionado, com marcas onduladas, g retas de contração e estratificação
cruzada. Idades de prov eniência entre 161 Ma a 3180 Ma, U -P b em zircão.

S edimentos clásticos continentais e perfis lateríticos imaturos definidos por h orizontes saprolíticos (base), h orizontes
mosqueados com manch as de óxi-h idróxido de ferro e h orizontes ferrug inosos de aspecto nodular-concrecionário
(laterita ferrug inosa) no topo. O correm ainda sob forma de crostas ferrug inosas (ch apéu de ferro).

Depósitos Aluvionares -S edimentos aluv ionares inconsolidados constituídos por seixos, areias finas a g rossas,
com nív eis de cascalh os, lentes de material silto-arg iloso e restos de matéria org ânica, relacionados a planícies de
inundação, marg ens, barras de canal e canais fluv iais atuais. Localmente podem conter matacões.

COBERTURAS DETRITO-LATERÍTICAS

COBERTURAS NEÓGENAS E QUATERNÁRIAS

Edl

N Q

Formação Salva Terra - Arenito cong lomerático, arenito e arg ilito ferrug inosos, v ia de reg ra lateríticos, ricos em
estratos cruzados acanalados festonados e de ambiente fluv ial. F ormam paleoterraços.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
CENOZOICO

NEÓGENO (N) - QUATERNÁRIO (Q)

! O uro

5 - 0,08 ppm a 0,13 ppm

6 - 0,13 ppm a 0,22 ppm

7 - 0,22 ppm a 0,58 ppm

8 - 0,58 ppm a 1,25 ppm

60°30'W 59°30'W60°W

7°S 7°S

GEOQUÍMICA DE SOLO - As
Interpolção pelo método "Inverso da Distância", com raio de 5 km ao redor das amostras

Área não amostrada

0 10 20KmPontuação de favorabilidade

0 - < 7,7 ppm

4 - 7,7 ppm a 9,9 ppm

5 - 9,9 ppm a 12,7 ppm

6 - 12,7 ppm a 55,9 ppm

9 - F ormação P edro S ara / S uíte Ig arapé das
Lontras / Granitos Ch uim e Arraia / F ormação
Abacaxis

60°30'W 59°30'W60°W

7°S 7°S

LINEAMENTOS ESTRUTURAIS INTERPRETADOS DE DADOS AEROMAGNETOMÉTRICOS -
 Densidade de intersecção de estruturas profundas com Dn-1

Estruturas relacionadas ao ev ento 
S unsás (~1,3 Ga) (Dn+1)

Estruturas rúpteis pós-S unsás (Dn+2)
Estruturas relacionadas a reg ime tectônico extensional 
no estateriano ( ~1,70 Ga) (Dn-1)
Estruturas Dn-1 reativ adas em reg ime rúptil-dúctil durante a
orog ênese Quatro Cach eiras ( ~1,5 Ga) (Dn)

Estruturas h erdadas do embasamento ( > ~1,85 Ga) (Dn-2)

Diques mag néticos

Legenda das estruturasPontuação de favorabilidade

60°30'W 59°30'W60°W

7°S 7°S

LINEAMENTOS ESTRUTURAIS INTERPRETADOS DE DADOS AEROMAGNETOMÉTRICOS
Densidade de estruturas Dn-1

Estruturas relacionadas ao ev ento 
S unsás (~1,3 Ga) (Dn+1)

Estruturas rúpteis pós-S unsás (Dn+2)
Estruturas relacionadas a reg ime tectônico extensional 
no estateriano ( ~1,70 Ga) (Dn-1)
Estruturas Dn-1 reativ adas em reg ime rúptil-dúctil durante a
orog ênese Quatro Cach eiras ( ~1,5 Ga) (Dn)

Estruturas h erdadas do embasamento ( > ~1,85 Ga) (Dn-2)

Diques mag néticos

Legenda das estruturasPontuação de favorabilidade
60°30'W 59°30'W60°W

7°S 7°S

LINEAMENTOS ESTRUTURAIS INTERPRETADOS DE DADOS AEROMAGNETOMÉTRICOS
Distância do centro de estruturas Dn-1

Estruturas relacionadas ao ev ento 
S unsás (~1,3 Ga) (Dn+1)

Estruturas rúpteis pós-S unsás (Dn+2)
Estruturas relacionadas a reg ime tectônico extensional 
no estateriano ( ~1,70 Ga) (Dn-1)
Estruturas Dn-1 reativ adas em reg ime rúptil-dúctil durante a
orog ênese Quatro Cach eiras ( ~1,5 Ga) (Dn)

Estruturas h erdadas do embasamento ( > ~1,85 Ga) (Dn-2)

Diques mag néticos

Legenda das estruturasPontuação de favorabilidade

7   0 - 250 m
6   250 - 450 m
5   450 - 750 m 7

0  > 750 m 6

8
7
6

Eq. 1:

0 10 20Km0 10 20Km0 10 20Km

0 10 20Km0 10 20Km
0 10 20Km

Classes de fav orabilidade: v erificar leg enda do mapa principal
Estrada sem pav imentação,
tráfeg o permanente

Limites municipais Estrada sem pav imentação,
tráfeg o periódico

P arque N acional (proteção integ ral)

F loresta N acional (uso sustentáv el) Área não amostrada

Garimpo de ouro Garimpo de ouro

Garimpo de ouroGarimpo de ouroGarimpo de ouro

Garimpo de ouro
Garimpo de ouro Garimpo de ouro

CRÉDITOS DE AUTORIA
AUTORES:
R aul Eig enh eer M eloni
M ath eus S ilv a S imões
P aulo R oberto Benev ides F ilh o
T omas de M iranda Lisboa

A integ ração de dados utilizou o método de sobreposição de múltiplas classes. P ara cada v etor (V) em um mapa
de ev idência (e), foi atribuída uma pontuação, P (v e), entre 0 e 10, de acordo com a importância do processo
mapeado na formação do depósito mineral. Além disso, cada um dos mapas de ev idência está também
associado com um peso, W  (e), em relação ao g rau de incerteza e de confiabilidade da base de dados que
orig inou o mapa de ev idência (Eq. 1).

F inalmente, para g erar um mapa prospectiv o, as classes foram então combinadas, ou somadas (S ), seg uindo a
equação abaixo. Quanto mais intersecções de v etores preditiv os ocorrerem em uma reg ião específica do mapa,
maior a pontuação atribuída à zona de intersecção. O s v etores foram classificados de 0 a 10 da seg uinte forma:
i) 0 sig nifica que não h á prospectiv idade alg uma, ou nenh uma ch ance para encontrar depósitos minerais; ii) 1 a
3 sig nifica que o processo é incerto ou de menor importância; ii) 4 a 6, um processo desejáv el; iv) 7 a 9 sig nifica
que os processos relacionados são de g rande importância; v ) 10 sig nifica que o processo mapeado é essencial
para a prev isão de depósitos minerais. A técnica de sobreposição de múltiplas classes utiliza um conceito
matemático semelh ante ao da álg ebra booleana, onde o v alor de cada classe de ev idência é adicionado quando
existe uma intersecção de dois ou mais v etores preditiv os.
F órmula utilizada: ((5*(Geoquímica de solo (Ba) + Geoquímica de solo (As) + Geoquímica de solo (Ag ) +
Concentrado de bateia (florencita) +  Concentrado de bateia (ouro))) + (5*(Distância de estruturas + Densidade
de estruturas + Densidade de intersecções de estruturas + Estruturas profundas)) + (4*(Anomomalia de K)) +
(4*(Litolog ia)))/((5*5) + (5*4) + (4*1) + (4*1))


