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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. O S GB-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 pelo S GB-CPR M .  Assim, o S GB-CPR M , seus representantes, dirigentes, prepostos, empregados e acionistas não podem ser
responsabilizados por eventuais inconsistências ou omissões contidas no Conteúdo. Da mesma forma, o S GB-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.

A carta geológica da Folha  SB.22-Y-B-III Fazenda Anaporã é suportada por banco de  dados  geológico  e  de recursos minerais,
disponibilizados em versão SIG.
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Depósitos aluvionares

S edimentos aluvionares inconsolidados constituídos por seixos, areias e cascalhos associados a depósitos fluviais
recentes.

Areia fina a grossa localmente síltico-argilosa e mais raramente conglomerática, formando terraços argilo-arenosos com
cascalhos dispersos, e níveis de material transportado e ferruginizado constituído por material rico em óxido e hidróxido
de ferro.

Predominam gabros e noritos de coloração cinza-escuro a preta, no geral inequigranulares e granulação média a
grossa, com porções porfiríticas e pegmatoides, isotrópicos a levemente foliados, com foliação magmática preservada
em algumas porções. Idade de cristalização de 2713 M a (U-Pb em zircão, LA-ICP-M S ).

MET AGRANIT O ANAPORÃ
Predominam biotita  metamonzogranitos, leucocráticos, coloração cinza-claro, granulação média a grossa, faneríticos,
inequigranulares a tipos porfiríticos. Comumente apresentam foliação milonítica penetrativa, localmente com termos
isotrópicos. Idade de cristalização de 2910 M a (U-Pb em zircão, S HR IM P).

Granulitos de composição enderbítica a charnock ítica, granulação média a grossa, localmente com foliação milonítica.

Ortognaisses de composição granodiorítica a tonalítica, coloração cinza-claro a cinza-médio, inequigranulares,
granulação média a grossa, tendo biotita e anfibólio como máficos. Por vezes ocorrem migmatizados, bandados,
dobrados e transpostos.Unid ad e anfibolito (A3c pa):constituem lentes e comumente enclaves amendoados,
centimétricos a métricos, encaixados no bandamento gnáissico. S ão de coloração preta, granulação fina a média,
foliação penetrativa, e localmente com feições de fusão parcial.Unid ad e g ranulito (A3c pg ):ortogranulitos máficos,
cinza-escuro a preto, textura granonematoblástica fina a média, por vezes migmatizados, constituídos por clino e
ortopiroxênio, hornblenda e plagioclásio, por vezes granada. Idade de cristalização de 3066 a 2974 M a (Pb-Pb e U-Pb
em zircão, S HR IM P).

GRUPO KRIMET
S equência tipogreenstone belt formada por rochas metavulcânicas máficas e ultramáficas (actinolita e clorita-talco
xistos com magnetita), metavulcanoclásticas intermediárias e rochas metassedimentares (xistos micáceos, quartzosos,
localmente ferruginosos, e quartzitos). Formações ferríferas bandadas ocorrem intercaladas ao longo de toda a
sequência, sendo mais possantes quando associadas às rochas metavulcânicas. Apresentam xistosidade
predominante, clivagem ardosiana, crenulação e foliação S -C. M etamorfismo em fácies xisto verde.
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Formação Águas Claras

M etassienogranitos, metamonzogranitos e álcali-feldspato metagranitos, leucocráticos, com quartzo por vezes azulado
e  biotita e anfibólio como minerais máficos. No geral, possuem coloração cinza-rosada, granulação grossa, textura
equigranular, fanerítica a porfirítica. É comum a presença de enclaves máficos, arredondados a elípticos com tamanhos
variados, além de feições de mistura de magma do tipomingling. Apresentam foliação penetrativa com característica
milonítica. Localmente são encontrados filonitos. Idade de cristalização entre 2769 e 2735 M a (U-Pb em zircão, LA-ICP-
M S ).

Gabros isotrópicos de coloração cinza-escuro, equigranulares, granulação média com porções porfiríticas, magnéticos,
formados essencialmente por plagioclásio e piroxênio. Localmente, ocorrem veios de quartzo e uma incipiente alteração
hidrotermal.

S ucessão sedimentar constituída por intercalações de arenitos e pelitos. As rochas estão em geral intemperizadas, mas
apresentam estruturas primárias preservadas como acamadamento sedimentar.Fác ies arenític a (PP23aca):quartzo
arenitos e arenitos subarcosianos, granulação média a grossa, com grãos arredondados a subangulosos;Fác ies
pelític a (PP23ac p):siltitos intercalados com argilitos que variam de coloração amarelada a avermelhada. Idades de
zircão detrítico no intervalo de 3,76-2,83 Ga (U-Pb em zircão, LA-ICP-M S ).

M etassienogranitos e metamonzogranitos, granulação média a grossa, inequigranulares, com porções porfiríticas e
biotita como máfico principal. Localmente, ocorre  foliação milonítica, com porfiroclastos de feldspato alcalino.
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DEPÓSIT OS ALUVIONARES ANT IGOS

S edimentos aluvionares inconsolidados constituídos por seixos, areias e cascalhos associados a depósitos fluviais
antigos.
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MET ACHARNOQUIT O MAT ÃO

R ochas metassedimentares quartzíticas e metapelíticas, com metamorfismo em fácies xisto verde a anfibolito.Fác ies
m etapelític a (A4pjp):xistos aluminosos, sillimanita-granada xistos com subordinados níveis de metachertes. Idades de
zircão detrítico entre 3,2 e 2,7 Ga (U-Pb em zircão, LA-ICP-M S ).

Formação ferrífera bandada, fácies óxido, de coloração marrom-avermelhada, fortemente magnética, foliada, dobrada e
milonitizada.

Litofác ies félsic a (A4ppf):predominam metadacitos e metarriolitos, de coloração cinza-esverdeada escura,
granulação fina, equigranulares, localmente porfiríticos. Apresentam foliação penetrativa definida pela biotita.
M etamorfismo em fácies xisto verde a anfibolito. Idades de cristalização entre 2760 e 2733 M a (U-Pb em zircão, T IM S ,
S HR IM P).Litofác ies m áfic a (A4ppm ):rochas metavulcânicas máficas, tremolita-actinolita xisto e clorita xisto.
M etamorfismo em fácies xisto verde a anfibolito. Idades de cristalização de 2749 a 2745 M a (U-Pb em zircão, S HR IM P).

R iolitos de granulação fina, coloração rosa-acinzentada, porfiríticos e biotita como mineral máfico. Possuem afinidade
química com rochas tipo-A. Idade de cristalização de 1884 a 1879 M a (Pb-Pb em zircão).
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COMPLEXO CARAPANÃ
A3cpga

Brecha de falha

M etacharnoquitos e metaenderbitos de granulação média a grossa, coloração cinza, protomiloníticos, com clino e
ortopiroxênio como máficos principais.

Citação Bibliog ráfic a:Corrêa (2024)
Referênc ia Bibliog ráfic a:COR R ÊA, L.W .C.Carta Geoló g ic a, Folh a SB.22-Y-B-III Fazend a Anaporã. Belém: S erviço Geológico do Brasil
S GB - CPR M , 2024. 1 mapa, color, 68 X  92 cm. Escala 1:100.000.
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Corpo Máfic o-Ultram áfic o Serra d o Pum a:dunitos, peridotitos, clinopiroxenitos e gabros acamadados. Idade de
cristalização de 2713 M a (U-Pb em zircão, LA-ICP-M S ).
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A Ação M apeamento Geológico do Brasil da Diretoria de Geologia e R ecursos M inerais - 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 Geologia, R ecursos M inerais e Arquitetura Crustal de Carajás foi executado pela S uperintendência R egional de Belém,
através da Gerência de Geologia e R ecursos M inerais – GER EM I com suporte da Gerência de Infraestrutura Geocientífica - GER INF. A
coordenação nacional do projeto coube ao Departamento de Geologia – DEGEO, com supervisão e apoio técnico das divisões de
Geologia Básica – DIGEOB e S ensoriamento R emoto e Geofísica – DIS EGE.
BASE CART OGRÁFICA
Base Planimétrica digital obtida da carta S B.22-Y -B-III Fazenda Anaporã impressa e publicada pelo IBGE em 1983, ajustadas às imagens
R apidEye, ortorretificadas e georreferenciadas segundo o datum S IR GAS 2000, com resolução espacial de 5 metros. Esta base foi editada
e atualizada pela S uperintendência R egional de Belém, com o apoio da Gerência de Infraestrutura Geocientífica, para atender ao
mapeamento temático do S erviço Geológico do Brasil.
BASE GEOLÓGICA
Cartografia geológica gerada a partir da coleta sistemática 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.
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