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* AIH - Associação Internacional de Hidrogeologia

Fraturado
Determinação dos Sistemas Aquíferos

FLU XO

Aquífero

N ão Aquífero

Modificada de S truckmeir & Margat, 1995
* V alores válidos para teste de bombeamento de 12 h oras e rebaixamentos máximos de 25 metros
** N a definição de classe de produtividade para os aquíferos cársticos e fraturados, utilizou-se apenas dados de vazão

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DAS CLASSES DE AQUÍFEROS
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FraturadoFraturado
/ Granular

Fraturado
/ CársticoClasse Granular Q (m3/h) * Q/s (m3/h/m) T (m2/s) K (m/s) Produtividade **

Muito Alta: Fornecimentos de água de importância regional
(abastecimento de cidades e grandes irrigações). Aquíferos
que se destaquem emâmbito nacional.
Alta: Características semelh antes à classe anterior, contudo
situandose dentro da média nacional de bons aquíferos.

Moderada: Fornecimento de água para abastecimentos
locais em pequenas comunidades e irrigação em áreas
restritas.
G eralmente baixa, porém localmente moderada: 
Fornecimentos de água para suprir abastecimentos locais
ou consumo privado.
G eralmente muito baixa, porém localmente baixa:
Fornecimentos contínuos dificilmente são garantidos.
P ouco P rodu tiva ou N ão Aquífera: Fornecimentos
insignificantes de água. Abastecimentos restritos ao uso
de bombas manuais.

Q /s ≥ 4,00

2,00 ≤ Q /s < 4,00

1,00 ≤ Q /s < 2,00

0,40 ≤ Q /s < 1,00

0,04 ≤ Q /s < 0,40

Q /s < 0,04

Q  ≥ 100

50 ≤ Q  < 100

25 ≤ Q  < 50

10 ≤ Q  < 25

1 ≤ Q  < 10

Q  < 1

T  ≥ 10 -2

1,0 x 10-3 ≤ T     1,0 x 10-2

1,0 x 10-4 ≤ T     1,0 x 10-3

1,0 x 10-5 ≤ T     1,0 x 10-4

1,0 x 10-6 ≤ T     1,0 x 10-5

T     1,0 x 10-6
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K ≥ 10 -4

1,0 x 10-5 ≤ K    1,0 x 10-4

1,0 x 10-6 ≤ K    1,0 x 10-5

1,0 x 10-7 ≤ K    1,0 x 10-6

1,0 x 10-8 ≤ K    1,0 x 10-7

K    1,0 x 10-8
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0 - 3
3 - 8
8 - 20
20 - 45
45 a 75
> 75

69,24
380,81
1.642,31
2.727,32
532,73
60,49

1,28
7,04
30,34
50,39
9,84
1,12
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Tabuleiros V ertentes recobertas
por depósitos de encosta

P lanícies Domínio de Colinas Dissecadas
e Morros Baixos

Principais Estruturasª ªDique
Falh a ou fraturaÈ È Falh a contracional ou de empurrão
Falh a indiscriminadaËË Falh a transcorrente sinistral! # Falh a ou zona de cisalh amento transcorrente sinistral" $ Falh a ou zona de cisalh amento transcorrente dextral% %% %Falh a ou zona de cisalh amento indiscriminadaÄ AntiformeÀ Antiforme invertidoÉ

S inclinal ou sinforme invertidoÀ

T raço axial aproximado de anticlinal invertidoÄ T raço axial aproximado de anticlinal normalÀ T raço axial aproximado de sinclinal invertidoÃ T raço axial aproximado de sinclinal normal% %% %Zona de cisalh amento indiscriminada
Outras Conveções

Limite inferido de unidade
h idroestratigráfica subjacente

Contato de unidade
h idroestratigráfica aflorante

T raçado da seção h idrogeológicaA B

P ovoado"

P ropriedade rural"

Limite municipal
Estrada pavimentada
Estrada não pavimentada

Conveções Cartográficas
CidadeP

V ilaR

Curso de água perene
Açude, lagoa e barragem
Rio de margem dupla
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Representação em Mapa das Classes dos Aquíferos

O bs.: 1) A classe do aquífero + a unidade
estratigráfica, seja aflorante ou subjacente, define
a unidade h idroestratigráfica.
2) a unidade h idroestratigráfica subjacente,
representa o aquífero mais produtivo, com boa

=(3) N 3i
(1) K2ac

(Classe) U nidade h idrogeológica aflorante
(Classe) P rincipal aquífero subjacente

1 - Aquífero captado
2 - V azão de teste para 12:00 h s (m³/h )
3 - Capacidade específica para 12:00 h s (m³/h /m)
4 - N ível estático (m)
5 - N ível Dinâmico (m)
6 - P rofundidade (m)
7 - T ransmissividade (m²/s)
8 - Condutividade h idráulica (m/s)
9 - Condutividade elétrica (µS /cm)

2 - 3 - 4 - 5
6 - 7 - 8 - 9

1
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Poço Represemtativo

 
 
 

UNIDADES  HIDROES TRATIGRÁFICAS  
 
1. Granulares (Gr) 

Depósito Aluvionar – Qa 
Localização – Ocorre associad o aos princip ais afluentes d a área d o m apa, send o os rios Conc e ição, São Francisco a leste, Rio d as V e lhas a oeste e Rio Piracicab a 
a sud este, p erfaze nd o um a área total aproxim ad a d e 64 km 2.  
Características Litológicas – São se d im e ntos inconsolid ad os, arenosos d e granulom etria fina a grossa, com  contrib uição d e silte e argila, além  d e cascalhos d e 
m inério d e ferro e canga, que p od e m  estar associad os a m ateriais d e valor e conôm ico, tais com o b auxita e caulinita. 
Características Hid rogeológicas – Em  geral, constituem  aquíferos livres, localizad os, d escontínuos e heterogêne os, com  p orosid ad e e p erm eab ilid ad e m aiores nos 
níveis m ais arenosos e grosseiros. Form am  aquíferos rasos que d ese m p e nham  um  pap e l im p ortante na re carga d os aquíferos sotop ostos. 
Produtivid ad e – Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5) , com  vazões esp erad as entre 1 e 10 m ³/h..  
Qualidad e – Em geral, aprese ntam  b aixas conc e ntrações d e sólid os totais d issolvid os e d e cond utivid ad e e létrica, correlacionáve is com  águas d e p ouco tem p o d e 
resid ência e d e re carga re c e nte. Localm e nte p od e conter altos teores d e ferro e m anganês. O risco d e p oluição d estes aquíferos é em  geral alto, d evid o a p ouca 
profund id ad e d o nível fre ático. 
 

Fonseca – ENf 
Localização – Ocorre localm e nte a leste d o m apa, a sul d o m unicíp io d e Catas Altas, totalizand o um a área estim ad a em  ap e nas 10 km ² 
Características Litológicas – Aprese nta com o p rincip ais litotip os: conglom erad os, arenitos, siltitos, argilitos e inhitos. É um a unid ad e com  esp essura m éd ia 
inferior a 100 m etros e m anto d e alteração inferior a 10 m etros d e p rofund id ad e.  
Características Hid rogeológicas – É um  aquífero granular, livre, d escontínuo e anisotróp ico.  
Produtivid ad e – Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5), com  vazões que variam  entre 1 e 10 m ³/h. 
Qualidad e – Não há inform ações d isp oníve is d os parâm etros d e q ualid ad e, m as consid era-se que p ossui b oa qualid ad e p ara consum o, m as com  vulnerab ilid ad e 
m éd ia a alta, d evid o ao nível fre ático raso. 
 
2. Fraturadas-Cársticas (Fr-K) 

S ete Lagoas – NP3bsl 
Localização – Aflora localm e nte no extrem o noroeste e a sud este d o m apa, nas proxim id ad es d os m unicíp ios d e Santa Luzia d e Barão d e Cocais, resp e ctivam e nte, 
p erfaze nd o um a área total d e 17 km ². 
Características Litológicas – Constituíd o p rincip alm e nte d e calcários e d olom itos, com  intercalação d e p e litos e outras litologias associad as às variações 
faciológicas.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d e ocorrência restrita e d escontínua, anisotróp ico e d e p orosid ad e se cund ária, ond e o fluxo é 
controlad o p or fraturas e cavid ad es d e d issolução. Sua esp essura é alta, geralm e nte, entre 100 e 500 m etros.  
Produtivid ad e – Alta (Classe 2), com  valores d e vazão m ais prováveis entre 50 e 100 m ³/h.  
Qualidad e – No geral, suas águas são aprop riad as para o consum o e os d e m ais usos, ap esar d e ser caracteristicam e nte d ura e alcalina. Os valores m e d ianos d e p H, 
alcalinid ad e, d ureza e cond utivid ad e e létrica ob tid os foram , resp e ctivam e nte, iguais a 7,8, 182 m g/L, 176 m g/L e 364 µS/cm .  
 

Itabira, Gandarela – A4PP1m ig 
Localização – Ocorre em  faixas alongad as, associad as às serras que d e lim itam  a região d o Quad rilátero Ferrífero, totalizand o cerca d e 205 km ². 
Características Litológicas – Constituíd o p or variações d e m árm ores d olom íticos, filitos d olom íticos, d olom itos ferruginosos, filitos, quartzitos e itab iritos.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, heterogêne o e anisotróp ico, com  fluxo controlad o p or fraturas e cavid ad es d e 
d issolução. Possui esp essura na ord e m  d e ce nte nas d e m etros, send o a profund id ad e m e d iana d os p oços d isp oníve is igual a 100 m etros. 
Produtivid ad e – Moderada (Classe 3), com  vazões esp erad as entre 25 a 50 m ³/h. 
Qualidad e – No geral, as águas são b rand as e d e b oa qualid ad e, com  b aixo teor d e sais e b aixa cond utivid ad e e létrica. Nos d ad os d e p oços d isp oníve is, os valores 
m e d ianos d e p H, d ureza e cond utivid ad e e létrica são, resp e ctivam e nte, iguais a 7,2, 7 m g/L e 46 µS/cm . 

 
3. Fraturadas (Fr) 

Espinh aço – PP4MP3e  
Localização – Ocorre localm e nte no extrem o nord este d o m apa, princip alm e nte no m unicíp io d e Barão d e Cocais, totalizand o cerca d e 52 km ².  
Características Litológicas – Nesta área ond e ocorre é constituíd o, pre d om inantem e nte, p or quartzitos e m etaconglom erad os.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, heterogêne o e anisotróp ico, cujo fluxo é cond icionad o p or suas fraturas. Sua re carga 
se d á p rincip alm e nte p e la infiltração d e água p luvial, através d a cob ertura inconsolid ad a e p osterior conexão ao sistem a d e fraturas. 
Produtivid ad e – Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4), com  vazões entre 10 e 25 m ³/h.  
Qualidad e – Pelas características quím icas d as rochas, as águas são d e b oa qualid ad e para consum o. Consid era-se para esta unid ad e vulnerab ilid ad e b aixa a m éd ia. 

 
Itacolom i – PP23i 

Localização – Ocorre na p orção sul d o m apa, princip alm e nte, nos m unicíp ios d e Ouro Preto, M ariana e Ouro Branco a sud este d o Quad rilátero Ferrífero, 
ocupand o um a área total aproxim ad a d e 202 km ².  
Características Litológicas – Constituíd o p or quartzito d e granulação grossa com  le ntes d e filito e m etaconglom erad o, além  d e m eta-arenito he m atítico.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, anisotróp ico. O aquífero é pre d om inantem e nte fissural, com  m éd io grau d e 
fraturam ento, p od e nd o ocorrer d up la p orosid ad e nos quartzitos e m etaconglom erad os.  
Produtivid ad e – Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4), com  vazões que variam  entre 10 e 25 m ³/h. 
Qualidad e – Ap esar d a ausência d e d ad os d e p oços, são esp erad as águas b rand as, com  b aixo teor d e sais e d e b oa qualid ad e para o consum o. 
 

S abará – PP2s  
Localização – Aprese nta-se com o faixas alinhad as d e d ireção NE-SW ao norte d o m apa, associad as à Serra d o Curral, próxim o a Belo Horizonte, e ao Sinclinal 
Gand arela, na região d e Barão d e Cocais. Tam b ém  ocorre na p orção sud este, próxim o a Ouro Preto e M ariana, p erfaze nd o um a área total em  torno d e 376 km ². 
Características Litológicas – Constituíd o p or xistos, filitos, grauvacas, quartzitos e form ações ferríferas d o Grup o Sab ará.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a localm e nte confinad o, d escontínuo, heterogêne o e anisotróp ico, com  p orosid ad e se cund ária, cujo fluxo é 
controlad o p or fraturas. Possui esp essura na ord e m  d e ce nte nas d e m etros, send o a profund id ad e m éd ia d os p oços d isp oníve is igual a 70 m etros. 
Produtivid ad e –Muito Baixa a Baixa (Classe 5), com  vazões esp erad as entre 1 e 10 m ³/h.  
Qualidad e – No geral, as águas são d e b oa qualid ad e, m as localm e nte p od e m  ocorrer altos teores d e ferro. 

Piracicaba – PP12m p 
Localização – Ocorre em  faixas estreitas e alongad as nas regiões d as serras que circund am  o Quad rilátero Ferrífero, pre d om inantem e nte a sud oeste d o m apa, 
próxim o aos m unicíp ios d e Nova Lim a, Itab irito, Ouro Preto e M ariana, totalizand o cerca d e 159 km ². 
Características Litológicas – Form ad o p e las unid ad es estratigráficas sup eriores d o Grup o Piracicab a, cujos litotip os pre d om inantes são filitos e xistos nas 
Form ações Barreiro e Fe cho d o Funil, e quartzitos na Form ação Tab oões. 
Localização – Ocorre em  faixas estreitas e alongad as nas regiões d as serras que circund am  o Quad rilátero Ferrífero, pre d om inantem e nte a sud oeste d o m apa, 
próxim o aos m unicíp ios d e Nova Lim a, Itab irito, Ouro Preto e M ariana, totalizand o um a área no entorno d e 159 km ². 
Características Litológicas – Form ad o p e las unid ad es estratigráficas sup eriores d o Grup o Piracicab a, cujos litotip os pre d om inantes são filitos e xistos nas 
Form ações Barreiro e Fe cho d o Funil, e quartzitos na Form ação Tab oões. 
Características Hid rogeológicas – Devid o às b aixas p orosid ad e e p erm eab ilid ad e, esta unid ad e atua com o b arreiras hid ráulicas, que p od e m  ou não confinar os 
aquíferos sotop ostos e, quand o ocorre e m  região d e m aior fraturam e nto, p ossib ilitam  um  fluxo d e re carga e d escarga entre as unid ad es ad jace ntes. 
Produtivid ad e – Pouco Produtiva ou Não Aquífero (Classe 6), cujas vazões são m e nores que 1 m ³/h. 
Qualidad e – Não se ap lica. 
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Piracicaba, Cercad inh o – PP1m pc 
Localização – Ocorre em  faixas alongad as, associad as às serras que configuram  o Quad rilátero Ferrífero prop riam e nte d ito, totalizand o cerca d e 384 km ². 
Características Litológicas – Constitui a unid ad e b asal d o Grup o Piracicab a, re p rese ntad a p e la Form ação Cercad inho, cujos litotip os são: filitos, xistos, 
quartzitos, d olom itos e conglom erad os. 
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a localm e nte confinad o, d escontínuo, heterogêne o e anisotróp ico, com  p orosid ad e se cund ária, cujo fluxo é 
controlad o p or fraturas. Localm e nte, estas fraturas p od e m  cone ctá-lo hid raulicam ente os aquíferos sub jace ntes, com o Gand arela e Cauê. 
Produtivid ad e – Muito Baixa a Baixa (Classe 5), com  vazões esp erad as entre 1 e 10 m ³/h. 
Qualidad e – De m ane ira geral, as águas são d e b oa qualid ad e, com  p H em  torno d e 6,5 e b aixos valores d e cond utivid ad e e létrica. 

 
Itabira, Cauê – A4PP1m ic 

Localização – Ocorre em  faixas alongad as, associad as às serras que circund am  e d e lim itam  a região d o Quad rilátero Ferrífero, num a área total estim ad a em  289 
km ². Possui grand e im p ortância e conôm ica para a região, d evid o aos elevad os teores d e m inério d e ferro. 
Características Litológicas – Consiste em  itab iritos, itab iritos carb onáticos, itab iritos anfib olíticos, itab iritos goethíticos, e, sub ord inad am e nte, filitos, quartzitos e 
m árm ores, além  d e corp os d e he m atita. 
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, heterogêne o, anisotróp ico e d e p orosid ad e se cund ária. É consid erad o o princip al 
aquífero d o Quad rilátero Ferrífero, d evid o a sua alteração intem p érica, que p rop orciona cond ições d e p orosid ad e e fetiva e cond utivid ad e hid ráulica sem e lhantes às 
d os aquíferos granulares. Possui esp essura na ord e m  d e ce nte nas d e m etros, send o a profund id ad e m éd ia d os p oços d isp oníve is igual a 145 m etros. 
Produtivid ad e – Alta (Classe 2), com  valores d e vazão pre d om inante e ntre 50 a 100 m ³/h. 
Qualidad e – No geral, as águas são lige iram e nte ácid as, com  b aixo teor d e sais e d e b oa qualid ad e p ara o consum o. Os d ad os d isp oníve is d e p oços resultaram em  
valores m e d ianos d e p H, d ureza e cond utivid ad e e létrica resp e ctivam e nte iguais a 5,5, 2,5 m g/L e 14 µS/cm . 
 

Intrusiva Máfica – APPδm f 
Localização – Ocorre com o corp os alongad os que se conc e ntram  princip alm e nte na parte ce ntro-leste d o m apa, próxim o ao m unicíp io d e Catas Altas, além  d e 
isolad am e nte e m  outras áreas, p erfaze nd o um  total estim ad o e m  ap e nas 10 km ². 
Características Litológicas – Constituíd o e m  sua maioria p or corp os d e d iab ásios, além  d e m etagab ros, associad os ao m agm atism o fissural m áfico p ós-orogênico.  
Características Hid rogeológicas – Possui b aixo grau d e faturam e nto, visto que se associam  aos sistem as d e d iq ues tard ios, form and o b arreiras hid ráulicas que 
p od e m  m ud ar o d ire cionam e nto d o fluxo d as águas d os aquíferos ad jace ntes. 
Produtivid ad e – Pouco Podutiva ou Não Aquífera (Classe 6), com  vazões inferiores a 1 m ³/h. 
Qualidad e – Não se ap lica. 

 
Caraça, Batatal – A4PP1m cb 

Localização – Ocorre em  faixas estreitas e d escontínuas, que d e lim itam  as serras pre d om inantes na região, princip alm e nte, àq ue las associad as à Serra d o Curral e 
ao Sinclinal M oe d a, a oeste, e aos Sinclinais Gand arela, Ouro Fino e Ale gria, a leste, totalizand o cerca d e 39 km ².  
Características Litológicas – Corresp ond e a unid ad e top o d o Grup o Caraça, constituíd a princip alm e nte d e filitos e, sub ord inad am e nte, p or form ações ferríferas 
b and ad as d o tip o Algom a, m etacherts, filitos grafitosos e m árm ores d olom íticos. 
Características Hid rogeológicas – Devid o às b aixas p orosid ad e e p erm eab ilid ad e, esta unid ad e atua com o b arreiras hid ráulicas, que p od e m  ou não confinar os 
aquíferos sotop ostos e, em  regiões d e m aior fraturam e nto, p ossib ilitam  um  fluxo d e re carga e d escarga entre as unid ad es ad jace ntes. 
Produtivid ad e – Pouco Produtiva ou Não Aquífera (Classe 6), com  vazões inferiores a 1 m ³/h. 
Qualidad e – Águas ultrafiltrad as com  b aixas conc e ntrações d e sólid os totais d issolvid os e d a cond utivid ad e e létrica, d evid o à rem oção d e p artículas. 

 
Caraça, Moeda – A4PP1m cm   

Localização – Ocorre em  faixas alongad as, associad as às serras que configuram  o Quad rilátero Ferrífero prop riam ente d ito, totalizand o cerca d e 273 km ². Sua 
m aior ocorrência em  área se d á nas proxim id ad es d o m unicíp io d e Catas Altas. 
Características Litológicas – Corresp ond e a unid ad e b asal d o Grup o Caraça, com p osta p or quartzitos, quartzitos sericíticos, filitos e m etaconglom erad os. 
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, heterogêne o e anisotróp ico, com  p orosid ad e se cund ária, cujo fluxo é controlad o p or 
fraturas. 
Produtivid ad e – Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5), com  vazões m ais prováveis entre 1 a 10 m ³/h. 
Qualidad e – Ap esar d e p oucos d ad os d isp oníve is, são esp erad as águas b rand as, com  b aixo teor d e sais e d e b oa qualid ad e p ara o consum o. Os valores m éd ios d e 
p H, sólid os totais d issolvid os e cond utivid ad e e létrica ob tid os foram , resp e ctivam e nte: 5,4, 60 m g/L e 96 µS/cm . 
 

Maquiné – A4rm  
Localização – Ocorre na parte ce ntral d o Quad rilátero Ferrífero, esp e cificam e nte nos m unicíp io d e Rap osos, Rio Acim a, Itab irito, Ouro Preto e Santa Bárb ara 
p erfaze nd o um a área total d e 287 km ². 
Características Litológicas – Constituíd o p re d om inantem e nte p or quartzitos, xistos e m etaconglom erad os d o Grup o M aquiné.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, heterogêne o e anisotróp ico, com  p orosid ad e se cund ária, cujo fluxo é controlad o p or fraturas. 
Produtivid ad e – Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4), com  vazões esp erad as entre 10 e 25 m ³/h. 
Qualidad e – Pelas características quím icas d as rochas, são esp erad as águas b oa qualid ad e para consum o, ap esar d a ausência d e d ad os d isp oníve is. 

 
Nova Lim a – A4rn  

Localização – Ocorre d e m od o exp ressivo na p orção ce ntral d o Quad rilátero Ferrífero, totalizand o cerca d e 1.284 km ². De grand e im p ortância e conôm ica, d evid o 
aos d e p ósitos auríferos. 
Características Litológicas – É pre d om inantem e nte constituíd o d e xistos verd es, m as ab range um a grand e varie d ad e d e rochas m etasse d im e ntares e 
m etavulcânicas, tais quais: m eta-arenitos, m etarritm itos, m etap e litos, m etapsam itos, form ações ferríferas, m etagrauvacas e m etakom atiitos. 
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, heterogêne o e anisotróp ico, com  p orosid ad e se cund ária, cujo fluxo é controlad o p or 
fraturas. Sua re carga se d á p rincip alm e nte p e la infiltração d e água p luvial, através d a cob ertura inconsolid ad a e p osterior conexão ao sistem a d e fraturas. Possui 
esp essura na ord e m  d e ce nte nas d e m etros, send o a profund id ad e m éd ia d os p oços d isp oníve is igual a 100 m etros. 
Produtivid ad e – Geralmente Muito Baixa, porém localmente Baixa (Classe 5), com  vazões em  sua maioria entre 1 e 10 m ³/h. 
Qualidad e – No geral, as águas são b rand as e d e b oa qualid ad e, com  b aixo teor d e sais. Nos d ad os d e p oços d isp oníve is, os valores m éd ios d e p H, sólid os totais 
d issolvid os e cond utivid ad e e létrica são, resp e ctivam e nte, iguais a 7,5, 125 m g/L e 90µS/cm .  

 
Em basam ento Ind iferenciad o - Fr 

Localização – Trata-se d a unid ad e com  m aior ocorrência em  área, geralm e nte ao entorno d as unid ad es d o Quad rilátero Ferrífero, totalizand o aproxim ad am e nte 
1.753 km ², cuja m aior exp ressão se d á e ntre os m unicíp ios d e Belo Horizonte e Caeté a norte d o m apa. 
Características Litológicas – Corresp ond e aos com p lexos d e rochas ígneas arqueanas a pale op roterozoicas e aos corp os graníticos intrusivos associad os às 
oroge nias proterozoicas. São gnaisses, xistos, granitos, quartzitos, m igm atitos, m árm ore, rochas m etap e líticas, rochas vulcânicas e m etavulcânicas.  
Características Hid rogeológicas – Aquífero livre a confinad o, d escontínuo, heterogêne o, anisotróp ico e d e p orosid ad e se cund ária, com  fluxo cond icionad o p or 
fraturas. Seu m anto d e alteração aprese nta cond ições sem e lhantes às d os aquíferos granulares, em  profund id ad es que variam  d e 5 a 30 m etros. A profund id ad e 
m e d iana d os p oços d isp oníve is na região é 145 m etros. 
Produtivid ad e – Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5), com  vazões entre 1 e 10 m ³/h.  
Qualidad e – No geral, as águas são b rand as, com  b aixo teor d e sais e d e b oa qualid ad e p ara o consum o. Os dad os d isp oníve is d e p oços resultaram em  valores 
m e d ianos d e p H, d ureza, sólid os totais d issolvid os e cond utivid ad e e létrica resp e ctivam e nte iguais a 7,4, 47 m g/L, 107 m g/L e 105 µS/cm . 
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APRES ENTAÇÃO DO PROJETO 
 No contexto d a cresce nte p rocura p elo Re curso Híd rico Sub terrâne o com o um a im p ortante alternativa para suprir as carências híd ricas no país, o Serviço 
Geológico d o Brasil (SGB/CPRM ), em  parceria com  a Se cretaria Nacional d e Se gurança Híd rica (SNSH) ligad a ao M inistério d o Desenvolvim e nto Regional 
(M DR), d ese nvolveu o Projeto “Mapa Hid rogeológico d o Estad o d e Minas Gerais, escala 1:500.000, e d etalh am ento d o Quad rilátero Ferrífero, escala 
1:100.000”, sob  a d e m and a d o Instituto M ine iro d e Gestão d as Águas (IGAM ) em  aprim orar o gere nciam e nto d o uso sustentável d os re cursos híd ricos no Estad o.
  
 Prod utos d e cartografia hid roge ológica vem  send o e lab orad os p e lo De p artam e nto d e Hid rologia (DEHID) d o SBG/CPRM  com  a finalid ad e d e aprese ntar 
inform ações que p erm itam  um  m aior conhe cim e nto sob re a d isp onib ilid ad e, prod utivid ad e e qualid ad e d as águas subterrâneas.  
 Na elab oração d o m apa hid roge ológico é fund am e ntal, além  d a consistência d a b ase p lanim étrica naturalm e nte p revista, que um a grand e parte d os esforços 
esteja voltad a para o levantam e nto d as m ais d iversas inform ações d isp oníve is sob re o m e io am b ie nte e o uso d a terra, princip alm e nte com  relação a: ge om orfologia 
e relevo, uso e ocup ação d o solo, clim atologia e hid rologia, ge ologia e hid roge ologia, entre outros. A sistem ática d e trab alho utilizad a é b asead a na utilização d e 
Sistem a d e Inform ações Geográficas (SIG) e o Princíp io d e Taxonom ia Hid roge ológica. 
 O Mapa Hidrogeológico do Quadrilátero Ferrífero, e lab orad o e m  escala 1:100.000, tem  com o ob jetivo servir com o ferram e nta im p ortante nas d e finições d e 
p olíticas d e p lane jam e nto e gestão d as águas subterrâneas, além  d e aprese ntar a im p ortância relativa local, as prod utivid ad es, características físicas e hid roq uím icas 
d os princip ais aquíferos d o Estad o. 
 
METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO MAPA 
 V isand o a pad ronização, os proce d im e ntos m etod ológicos ad otad os foram  aqueles internacionalm e nte re conhe cid os, com o as pub licações “ Hydrogeological 
Maps, A Guide and a Standard Legend”, d e Wilhe lm  Struckm e ier e Jean M argat (1995), o d ocum e nto d a U NESCO, intitulad o “ UNESCO, International Legend 
for Hydrogeological Maps”, versão revisad a, em  1983, e as pub licações “ Princípio de Taxonomia Hidrogeológica” (Diniz et al. 2012; 2014 e M onte iro et al. 
2016). 
 Consid erand o-se a prem issa b ásica d e uniform id ad e d os prod utos, os m apas hid roge ológicos são constituíd os p or p e lo m e nos quatro b ases tem áticas 
princip ais: p lanim etria, ge ologia, p oços e hid rologia. As b ases passaram  p or processos d e ajustes e sim p lificações para se ad aptarem  à m etod ologia ap licad a e a 
escala d e trab alho. Com o exe m p lo, na b ase ge ológica, algum as unid ad es inexp ressivas d o p onto d e vista hid roge ológico, com o cob erturas re ce ntes d e p e q ue na 
esp essura ou com  área d e ocorrência m uito restrita, foram  elim inad as d evid o à incapacid ad e d e acum ular água p or um  p eríod o d e tem p o significativo. O ob jetivo 
foi exib ir em  m apa, d e form a m ais d estacad a, aquíferos m ais im p ortantes sub jace ntes a essas unid ad es, ressaltand o suas características d e transm issão e 
arm aze nam e nto d e águas sub terrâneas, partind o d os seguintes pressup ostos (Struckm e ir & M argat, op .cit): 

 Ind ivid ualização d e corp os contínuos ou d escontínuos, conform e suas características ge om étricas e form as d e ocorrência d as águas sub terrâneas; 
 Classificação d e d ifere ntes tip os litológicos d e acord o com  as características d e fluxo d om inantes. 

 Assim , foram  d e finid as cinco classes taxonôm icas, para agrupam e nto d as unid ad es, classificad as hierarquicam e nte d a m ais am p la (a mais ab range nte) à m e nor 
(a fund am e ntal): Domínios Hidrolitológicos (Granulares, Cársticas e Fraturad as), ond e se consid era ap e nas a form a d e acúm ulo e cond ução d e águas subterrâneas; 
Sistemas Aquíferos (união d e d ois ou m ais aquíferos para criar um  novo conjunto d e unid ad es aquíferas); Aquíferos (corresp ond e ntes às unid ad es ge ológicas, 
capazes d e arm aze nar água e p erm itir sua circulação), Não Aquíferos (unid ad es ge ológicas que não arm aze nam  água ou arm aze nam  p orém  não transm item  água) 
e Unid ad es Hid roestratigráficas, que agregam  form ações ge ológicas ou parte d e las, que arm aze nam  e transm item  águas sub terrâneas d e form a sem e lhante e com  
p rod utivid ad es d a m esm a ord e m  d e grand eza. Estas U nid ad es Hid roestratigráficas constituem  os ele m e ntos ind ivisíveis b ásicos d e m ap eam e nto.  
 Para a hierarquização d essas U nid ad es Hid roestratigráficas em  term os d e p rod utivid ad es híd ricas, foi elab orad a um a tab e la (Diniz et al, 2012) d e 
“ Caracterização Hidráulica das Classes dos Aquíferos”, b asead a no trabalho d e Struckm e ir e M argat (1995, Op. cit.). Para a com p aração d as prod utivid ad es d e 
cad a p oço analisad o, foram  d e finid os intervalos d e b om b eam e nto d e 0 a 12 horas contínuas e re b aixam e nto d a coluna d ’água fixad o e m  25 m etros. Ao se trabalhar 
em  escalas m aiores que 1:250.000, M onte iro et al. (2019) ob servaram  que há ne c essid ad e d e sub d ivid ir as classes d e p rod utivid ad es em  sub classes em  d e corrência, 
princip alm e nte, d e asp e ctos faciológicos e estruturais que acarretam  m ud anças na prod utivid ad e. 
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Fonte da Base Geológica Utilizada: 
CP RM, 2021. Mapa G eológico do Q uadrilátero Ferrífero e S eu Entorno, Escala 1:250.000. 
Crédito da Base Cartográfica:
IBG E, 2019. Base P lanimétrica Contínua do Brasil, Escala 1:250.000.
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