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SVMARIO 

A Folha Rio Sdo Franc.sco (SC, 23J, primetra do urea s 
re de quatro cartas geoldgzoas ao mz-tonosimo, demonstra a aplicab-_ 
dade das inagens AS do LANDSATP- em mapeornentos geologicos regionais-. 

A cirea teste compreende duas provinctas geol6gscas de 
aspeetos btto-estruturais distntos) sendo uma, parte de wna bacla se 
dimentar paleoz6ca, e outra, wna reg-io com um vamado congunto de ro 
chas pri-combrzanas 

A regiao de rochas prJ-cambranas foz. geografseanente 
d7tvsdida em duas partes, A parte octdental tern como embasamento as ro 
chas do Complaero Basal Gotano, sendo superpostas pelos epmetamorfS
tos do Grupo Nats-vidade Na parte oriental, o complexo de roohcs mgma 
tiftco-gnazsswcas do Prg-Cambrvano Indiviso, conettu o embascmento de 
vairos grupos di rochas pr6-ccnbrianas de baixo grau metamrfl-co, for 
mados predominantemente por quartz-tos e f-&Zittos Esoes grupos consi 
tuem a segu-inte sequenc7.a estratigrdfwca, da base para o topo Grupo 
Colomn, Grupo Chapada Th-cantsna em equivalencia estratsgrftcacorn o 
Grupo Santo Onofre, Grupo Rho Preto e Grupo Salgueiro 

Em posspio estratgraf-i-casuperior a estas unsdades,tan 
to no porte oct-dental como no or-tental, ocorrem as rochas carbonata 
das do Grupo Baribui. Sao representadas pela Formagao Paraopebana re 
gid.o oeste da folha, e pelo Bcabu Indzzmso, corn area principal no re 
gtao do Chapada Diamantyna. 

As formagies paleozocas e mesozo-icas do Baca Sednmen 
tar do Parnaiba ,azem dsscordantmente 'sobre rochas pr-cambr?.anascom 
a seguinte colocagao estratgrfvca formagoes Serra Grande, Pimentei. 
ras, Cabegas, Longd, Poti, P-aui, Pedra de Fogo, Pastos Bons, Corda e 
Sardinha. 

Sobre parts dos unsdades sed-uentares da Bac-a do Par


naiba e dae rochas cr-bsta4inas prg-cambranas, ocorre a cobertura ore 
tacca do Formapao Urucuta A cobertura areno-argblosada Forma 4ao Ser 
ra da Tabatnga (Tercuzrio)\ os dep(5sitos detriticos Trcuzrso-Quater 
narios, os calcarios Caat.,ta (Quaternarw) e os dep6s-itos Quaterna 
ros, recobrem areas pr-cambranas



As perspectvvas de bens minerais economicos Zo const. 
tuem, atvxZmente, grande tmportnna a esta area A partsr do an6lss
das vmagcns e baseando-se em cr-itrios estrutura-s, form -nducadcs as 
areas qve poss=i ser mats prorni-soras, quanto a deposstos mineras de 
taico, dscnante, manganis, chumbo e ztnco 

REPRODUCBILITY OP THE 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
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ABSTRACT 

The Sjo Francisco River Sheet, the first of a series 
of geological charts of one millionth scale, demonstrates the 
applicabilityof the LANDSAT-I MSS imagery in regional geological 
mapping. 

In v-ew of the Zstho-structural differences, the test 
area can be ascribed to two geelogical provTnces, one zs considered as


a part of the Palaezoic sedimentary basin and the other is the


extending part of the Pre-qambrtan rocks 

The region of Pre-Cambrzanrocks can be geographically 
divided into two parts The west part exposes the Basal Goiano


basement complex covered by ep-metamorphse rocks of Nattvdade Group. 
In the east part the mgmattc-gness-zc rock complex of the Undivyded 
Pre-Cambrian constitutes the basement of the various groups of Pre
-Cambran rocks which are of low grade metamorphism and composed 
dominantly of quartztos and slates In ascending order, the 
stratgraphse sequence of these groups s ranged as the Colo= Group, 
the Chapada Dvamantina Group (stratgraphcally equivalent to the 
Santo Onofre Group), the Rio Preto Group and the Salguesro Group. 

The Bambuz Group, distributed in both west and east 
areas and superimposed on the above mentioned stratgraphicunits, is 
nominated as the Paraopeba Formation in the west region and as the


Undivided Bambuz. in the principal area of the Diamantina region 

The palaezoic and Mesozoc formations of the Paraiba


sedimentary basin are dsconformably superimposed on the Pre-Cambrian 
rocks and with the following formation sequence the Serra Grande, the 
P-mentetras, the Cabegas, the Longci, the Pot, the Piauz, the Pedra de 
Fogo, the Pastas Bons, the Corda and the Sardmnha. 

A 
Parts of the sedimentary units of the ParnaibaBasin 

and the Pre-Cambri-ancrystalline rocks are covered by the Cretaceous 
Urucwza Fonnaton. The sandy and clayey Tertiary Serra da Tabatinga 
Formaton, the Tert-ary-Quaternarydetritus deposits, the Quaternary 
Caatinga limestone and the Quaternary deposits cover the Pre-Cambrian 
areas



The mineral resources in this area of study are not


economnically important From the analysis of the bmagery, the 
structural criteriamay indicate that some areas are promising for 
talc, diamond, manganese, lead and zinc mineral deposits. 

- V 



1 - INTRODU§AO 

RLEPRODUMILITY 01F THE 
1 1 - APRESENTAQAO E OBJETIVOS ORIGINAL PAGE IS POOR 

0 presente relat6ro acompanha o mapa geologico da Folha



Rio Sao Francisco (SC 23), executado pelo Grupo de Recursos Minerais,



da Coordenagao dos Projetos de Pesquisas de Recursos Terrestre (Progra



ma SERE, Sensoriamento Remoto), do Instituto de Pesquisas Espaciais



(INPE) Integrantes, tamb~m, do Programa SERE, encontram-se em fase de



execugao final 	 as folhas de Goias (SD 22), Brasilia (SD 23) e Belo


23)
Horizonte (SE 
 

A Folha Rio o Francisco, segundo a divisi da Carta 

Internacional ao Milionesimo, est5 compreendida entreos paralelos 80001 
' ' e 12000 de latitude sul, e merldianos 42 00' e 48000 de longitude oes



te, abrangendo partes dos estados da Bahia, PiauT, Maranhao e Goias,



num area total de 290 000 km2 (Figura 1)



0 objetivo principal deste trabalho consistiu no desen



volvimento de uma metodologia, baseada na interpretagio de imagens mul



tiespectrais do LANDSAT-1, para a obteng~o de dados que possilitassemum



mapeamento geologico regional



Al~m de propor o desenvolvimento desta metodologia, que



E um novo tipo de abordagem para o mapeamento geologico, pretendeu-se,



sempre que possivel, a integragao das imagens multiespectrais (MSS) do



LANDSAT-1 com trabalhos anterores, imagens de radar (SLAR) do Projeto



RADAM, e fotos orbitais (Sensor S-190A) e Programa SKYLAB da NASA.



1 2 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA AREA



A Folha Rio Sao Francisco fol selecionada como area de



trabalho, pelos seguintes motivos


- Disponibilidade de imagens do LANDSAT-l, de boa qualidade;





1-2



Fig I 
 oai a5 
 aA e
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- Grande variedade de situagqes geol6gicas, com ocorrencias de ro 

chas sedimentares, igneas e metamErficas que 

possibilitaram uma avaliaqao das imagens multiespectrais para 

os objetivos propostos, 

- Clima seco predominante, com fraca cobertura vegetal e conse 

quente melhor exposwg~o do terreno, condig6es nas quais os sen 

sores remotos, em geral, apresentam o seu melhor desenpenho, 

- Superposigao de virios tipos de sensores diferentes, com produ 

tos tals come imagens do LANDSAT-I, imagens de radar do Projeto 

RADAM e fotos orbitals do Programa SKYLAB da NASA, os drns Iti 

mos, apenas em partes da rea, 

- Disponibilidade de dados prvios, obtildos por outros mtodos, 

que permitiram uma comparag5o dos resultados 

1-3 - CLIMA, VEGETA§AO E GEOMORFOLOGIA



0 clima e quente, seco na parte oriental e central, pas



sando a Umido em diregao a oeste As isoletas anuais crescem de leste



para oeste-noroeste, e distinguem-se na Erea duas estaqges alternadas,



que se caracterizam per um perTodo chuvoso e curto no verto, e por um



periodo longo e seco no inverno.



Tanto na anllse do mosaico composto pelas imagens do



LANDSAT-I, como nas observag5es de campo, foi notado o condicionamento



da fisiografia e fitofisionomia as feig~es litologicas e estruturais,



sendo colocpdas em destaque quatro areas de caracteristicas homog~neas.



a) Planalto da Bacia do ParnaTba



Esta unidade ocupa a posigao centro-norte da Folha Rio



Sao Francisco e e a primeira em ordem de grandeza espacial. Este planal



to, que constituTdo per tipicos chapad5es de planaltos sedimentares,
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situa-se entre as cotas de 500 a 700 metros e dissecado pelo conjunto



dos seguintes rios consequentes: Balsas, Alto Parna-ba, UruguT Preto e



Gurgu ia, os quais formam o rio ParnaTba para o norte Os vales desses



rios, que tem ampla abertura e sio, geralmente, assim~tricos, deram ori



gem a altas escarpas bilaterais com bordas festonadas. A porgio leste



deste planalto ben marcada pela borda erosiva da bacia do ParnaTba e



a porgao oeste limita-se por escarpas cuestiformes, desenvolvidas pr~xi



mo is cabecenras dos afluentes que drenam a margem esquerda do ,no das



Balsas. Esta escarpa o divisor de iguas das bacias hidrogrificas dos



rios Tocantins e Parnaiba, e une-se, ao sul, com as escarpas frontais



da Formagao Urucuia.



b) Depressao do Medio Tocantins



Esta depressio, em estrutura monoclinal, con suave decli



ve de leste para oeste, faz parte da bacia hidrogr5fica do rio Tocan



tins e e drenada pelos afluentes de sua margem direita Esses rios aprje



sentam, em geral, um padro dendrTtico, com modificaQ6es emcertasareas,



como consequ~ncia das estruturas geol6gicas. 0 relevo desta depressict



modelado sobre as formagoes paleoz5icas da borda oeste da Bacia do



Parnaiba, formando uma serie de patamares escalonados, sendo que as al



titudes medias varian de 200 a 400 metros



Ao sul desta regiio, na parte sudoeste da Folha Rio Sio



Francisco, encontra-se uma irea moderadamente serrana, cujo relevo fo



modelado sobre as rochas pre-cambrianas do Grupo Natividade Apresenta



um relevo de cristas, em partes dissecadas, cujas cotas atingem os 800



metros



c) Planalto Ocidental do M~dio Tocantins



Esta unidade fisiografica formada, principalmente, pe



los sedimentos cretacicos da Formagio Urucuia e terci~rios da Formagio



Serra da Tabatinga
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0 planalto formado pela Formago Urucuia (Chapada das



Mangabeiras) representa um qacote sedimentar com algumas centenas de me



tros de espessura, com uma suave incllnagao em direio ao rio Sao Fran



cisco, e e limitado na borda oeste por uma escarpa frontal e festonada



Este planalto constitui-se no divisor tr-plico das drenagems dos rios



Sao Francisco, Tocantins e Parnaiba



Esta grande massa de relevo tabuliforme situa-se em alti



tudes mndias de 700 a 800 metros. A dissecagao pela drenagem, do alto



da superflcie tabuliforme, ortgtnou a formaqo de relevos residuals



(morros testemunhos) em forma de mesa



0 corpo da Serra de Tabatinga e a continua ao da Chapa



da das Mangabeiras, porem com altitudes m dias de 600 a 700 metros. A



cobertura da Serra da Tabatinga formada por urna camada pouco espessa



de sedimentos residuais, desenvolvida sobre rochas pr -cambrianas exuma



das que aparecem contornando os seus limites



As trs ireas acima descritas englobam um con3unto que tem o



cerrado como vegeta§ao tipica. Dentro da classe cerrado, sao identifi



cadas as formas de cerrad~o, campo cerrado e parque, adaptadas a solos



deficientes, profundos e aluminizados



d) Depressao Periferica do Mdio Sao Francisco



Esta unidade, que estj situada na parte oriental da Fo



lha Rio Sko Francisco, foi modelada em terrenos cristalinos e se esten



de desde a borda da Bacia do Parna-ba ate a porgao setentrional da Cha



pada Diamantina, possuindo uma altitude m6dia do 400 a 500 metros. As



duas formas de relevo sao, principalmenze, extensos pediplanos revesti



dos per uma cobertura arenosa, areas localizadas de campos de dunas,



terragos e plan'cies aluviais. uma caracterIstica desta area a pre



senga de relevos serranos, sob a farma de cristas alongadas de quartzi



tos, que compbem as serras do Estreito-e do Boqueirgo, e a Chapada
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Diamantina. A drenagem desta area, com os cursos d'agua bem espagados, 

limita-se a cursos intermitentes, com perenidade somente nos rios Sao 

Francisco, Grande e Preto. A caatinga o tipo de vegetagao exclusiva 

na Depressio Perif~rica do M dio Sao Francisco, podendo ser subdividi 

da em caatinga arb6rea e caatinga arbustifera Os latossolos vermelho

amarelos sao os solos mais comuns nesta area, principalmente nos terre 

nos cristalinos (pediplanos) 

Tomando-se em consideragao as caracteristicas climaticas



da area em estudo, pode-se definir dois conjuntos genericos de clima



- 0 conjunto climitico da Depressio Perif~rica do M dlio Sao Fran



cisco, e do leste do rio Gurgu~ia no Planalto da Bacia do Par



nalba, classificado como semi-irido, com uma estagao seca de



grande duragao,



- 0 conjunto climatico da area restante e do tipo savana (tropi



cal umido sazonal),com uma estagao seca de menor duragao



1 4 - CUSTOS



0 mapeamento da Folha Rio Sao Francisco envolveu, em tem



po integral, cinco ge6logos, durante o tempo efetivo de um ano, desde



as fases iniciais ate a impressao do mapa. Computando os gastos na aqui



sio de imagens, material de consume e permanente, pessoal de apoio,



trabalhos de terceiros, trabalhos de campo e despesas de impressao, ob



tem-se um custo m6dio de US$ 0.20 por km2 de area mapeada





-7


2 - METODOLOGIA



A metodologia empregada consistiu na 1nterpretagao vi



sual de imagens obtidas pelo MSS (ultspectral Scanner) do Satelite de



Recursos Naturais, LANDSAT-1 Os dados obtidos foram complementados con



a analise de mosaicos de radar de visada lateral (SLAR), do Projeto



RADAM BRASIL e fotografias orbitais (Sensor S 190-A) do Programa SKYLAB,



para ireas onde disponTveis (ver Figura 2) Outras informag6es podem ser



consultadas na dissertagao de tese de Santos et al. (1977)



1480 
 
420 


80 o~ .o.0 0 0 0-0.0 0 0.0 0 . ImagensI do 
S D " LANDSAT-1 


0.0.0.0. 0 00 0 0.0.0.0.0 

0.0 0 0 0.0/ 0.0-0.o.0 0.0. 
.0.0 0 0.0.0 0.0 0 0.0.0-0 0.0. 

.0.0 .0.0 
0 0O0O.OeO 

.0.0.0.0 0.0 0 0.0 0 
de 

0.0 0.0.0 0 O.C.D00.0 0 0 0 aa 

0 00 .00 0.0 0 .0 I 

IFotografias


_ . do SKYLAB120. 

Fig 2 - Indice de Recobrimento 

0 Quadro 1 sumariza os principals sistemas, com seus res



pectivos produtos



0 sistema MSS do LANDSA1-1 registra o comportamento es 

pectral dos diferentes materiais da superfTcie de uma irea, em quatro 

faixas espectrais distintas sendo duas na regio do visivel e duas na 

reglao do infravermeho pr5ximo Os dados gravados em fitas magn~ticas, 

compativeis com computador, sao posteriormente processados e transforma 

dos em imagens fotogr5ficas, que permitem ampliag&es para escalas ate 

1 100 000. 

REPRODUCfL ITy OF THV 
ORIGINAL PAGE IS POOR 



QUADRO 1



SISTEMA PRODUTO ESCALA



Imagens multiespectrais em branco e preto (papel fotogrifico), na re 1 1.000 000 

LANDSAT-I giao do visTvel, canals 4 e 5 (500-600 nm e 500-700 nm), e infraver 1'500 000 

(MSS) melho pr~ximo, canals 6 e 7 (700-800 nm e 800-1 100 nm). 1 250.000 

Transparincias branco e preto, nos canais 4,5,6 e 7 1 3 690 000



Conjunto de 4 fotografias multiespectrais em branco e preto (papel aj


SKYLAB togr~fico), sendo 2 na regio do visivel (500-600 nm e 600-700 nm) e I 1 000 000



(S190-A) 2 na reglio do infravermelho pr~ximo (700-800 nm e 800-900 nm)



Fotografias em colorido normal (400-700 nm) e infravermelho falsa-cor 1 8 000 000


(500-880 nm) (aproximado)



1 1000 000-
RADAR Mosaico semi-controlado em c6pia fotografica 
 
(SLAR) IMosatcos semi controlados em copias off-set 1 250 000
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Os principais suportes na preparagao do mapa geol6gicofo



ram as imagens nas escalas 1 1 000 000 e 1 500.000 nos canais 5 e 7,
 


e imagens na escala 1 250.000, para observa oes de maior detalhe Tode



o material fotografico e proveniente da Estagao de Processamento de Ima



gens do Institute de Pesquisas Espacials, em Cachoeira Paulista, SP



Basicamente, empregaram-se as mesmas tcnicas da fotoin



terpretagao convencional, levando-se em consideragio certos aspectos em



que as imagens diferem das fotografias a&reas comuns. Assim, dove ser



citado o fate de quo n~o se pode utilizar o recurso de esteoroscopia,



muito importante quando se considera a oportunidade de uma visao tridi



mensional, devido as caracteristicas das imagens. Por outro lado, as



imagens multiespectrais abrangem virias faixas do espectro eletromagne



tlco, oferecendo uma maior quantidade de dados para caracterizagao da 

superflcie do terreno em estudo Alhm disso, o cariter sinotico e a re 

petitividade do sistema de imageamento (de 18 em 18 dias repete-se a 

mesma cena), que possibilita uma interpretagao comparativa em vanias



epocas do ano, sob diferentes ingulos de elevagio solar, permitem estu



dar as caracterlsticas de interesse, sob condig6es n~o oferecidas pelas



fotes convencionais
 


Experi ncias anteriores demonstraram que os canais 5 e 7



sio os melhores para estudos geol6gicos. 0 canal 5 foi utilizado com



bons resultados na interpretagao das diferentes unidades litoestratigra



ficas, reservando-se ao canal 7, devido ao realce das caracteristicas



morfoidgicas do terreno, uma maior aplicablidade nos estudos estrutu



ras. 0 aumento ou diminuig~o do contraste entre os niveis de cinza,



quando da confecgio da c5pia fotogr fica das imagens, a um recurso que



frequentemente facilita a interpretag4o geol6gica.



Outra abordagem na interpretagao das imagens orbitais



fol feita pela montagem de composig6es coloridas, com os quatro canais



(transparencias em 70 mm), no Visor Aditivo de Cores (Additive Color



Viewer da i2S) Estas composigoes formadas com o use de filtros sao pro



jetadas numa tela e apresentadas em uma escala de 1 2.000.000.
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Precedendo a interpretagao sistematica das imagens, utili



zou-se exaustivamente a bibliografla disponivel, visando conhecer as



principals areas problemas e procurando subsidios nos dados obtidos em



mapeamentos anteriores, que pudessem auxiliar no desenvolvimento da me



todologia.



Apesar da melhor precisio geom~trica dos mosalcos de rt



dar, para fins de mapeamento tem5tico, utilizaram-se as imagens do



LANDSAT-l na elaboragio da base planimetrica, tanto pela cobertura to



tal qua elas fornecem da Folha Rio Sao Francisco, como pelo maior nume



ro de informag6es que podem ser extraidas das imagens, paraa iluminagao



de bases planlmetricas Os elementos de base planimtrica foram, entao,



ajustados em posigio e a projeqio Universal Transversa de Mercator da



Carta ao Milion~slmo, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia



e Estatstica, utilizando-se para isso de alguns pontos de controle



(pontos astron~mncos), contidos nestas cartas.



Um esbogo geologico de toda a area foi elaborado sobre



os mosaicos montados com imagens do LANDSAT-l, na escala 1 1 000 000,



nos canals 5 e 7. Este esbogo proporcionou uma visualizagdo global da



geologia da area, tendo-se delineado as varias unidades geol~gicas pos



siveis de seran mapeadas nessa escala, bem como as feiges estruturais



regionals mais importantes Os detalhes no tragado dos contatos geol~gi



cos, assim como a caracterizagao dos elementos estruturais, foram obti



dos com as interpretag3es das imagens do LANDSAT-I na escala 1.500 000,



recorrendo-se a escala 1 250 000 em areas que exigiam maiores detalhes.



Paralelamenteyforam interpretados, sistematicamente, os



mosaicos de radar do Projeto RADAM e as fotos multiespectrais do Progra



ma SKYLAB, com o intuito de comparar, adicionar novas informag5es ou mo



dlflca§5es e, consequentemente, refinar as interpreta oes obtidas com



as imagens do LANDSAT-1



A etapa de interpretagao-visual dos virios produtos dos



sensores foi criteriosamente elaborado, procurando retirar-se o maximo
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de informa.oes que contivessen estes materiais Esta foi a finalidade



principal do mitodo de trabalho, que teve como objetivo minimizar o nu



mero de problemas que pudessem persistir com a fotointerpretag~o, e que



nao encontrassem solugoes, mesmo com o auxilio de dados da literatura



geol~gica Desta forma, pod%,se orientar o trabalho de campo para uma



enfase malor nas areas que ainda apresentavam problemas de interpreta



gao. Alguns perfis estratigrificos e caminhamentos foram realizados nes



tas areas especificas No restante da area, os trabalhos de campo foram



realizados em cariter de reconhecimento ao longo das prnclpais estra



das, com o intuito de avaliar os metodos de fotointerpretago e obter



novos dados necessarios a conclusao do mapa Como orientagio nos traba



ihos de campo, foram usadas as imagens do LANDSAT-l, na escala



I 500 000, no canal 5, e os pontos amostrados ao longo das estradas dis



tanciaram-se, em mdia, de 10 a 20 km



ORIGAOD CABIITY OF TR 
ORIGJJ' L -PACEis POOR 
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3 - ESTRATIGRAFIA



A diviso estratigrafica adotada neste trabalho, exposta



resumidamente no Quadro 2, foi elaborada atrav~s da interpretag~o de



imagens do LANDSAT-1, auxiliada par uma analise criteriosa de trabalhos



pr vis e por observages de campo Em sintese, a coluna geol~gica agrqu



pa as divis~es propostas par. Aguiar (1960) para a Bacia Sedimentar do



ParnaTba, Brito Neves (1968) e Schobbenhaus (1972 para a Chapada Diaman



tina e Barbosa (1971) para a area pre-cambriana do Estado de Gaias



Os limites do Pr&-Cambriano superior e meda, respectiva



mente em 580 ± 15 - 1 900 ± 100 m.a e 1900 ± 100 - 2.600 ± 150 m a.,
 


obedecem i divisio proposta par Almeida (1971b)



A divisao da coluna estratigrafica, em area ocidental e



area ocidental, e devida a falta de estudos que permitam estabeleceruma



correlagao litoestratigrifica*



3 1 - PARTE OCIDENTAL - ESTADO DE GOIAS



3.1 1 - PRE-CAMBRIANO INDIVISO. COMPLEXO BASAL GOIANO



No Estado de Goias, o grupo de rochas do embasamento in



diviso que na regifo do estado separa duas faixas de dobramentos, fol



denominado par Almeida (1968) coma Complexo Basal Golano Esse complexo



figura coma a mais importante area do embasamento cristalino, fora das



plataformas Amazonica e do Sao Francisco.



Fenbmenos de diaftorese, intenso fraturamento, granitiza



gao local e falhamentos de empurrao indicam a remobllizag§o sofrida par



esta area (Hasuy e Almeida, 1970). Pelo m~todo K/Ar, esses autores re



gistraram, da anillse de dezenove amostras, principalmente em anfiboli



tos e gnaisses, uma dispers5o de resultados entre 517 e 3 067 m As



datag5es mais antigas podem indicar que a area foi afetada porum evento



*($6AZTOS ET AL , 19277) 
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QUADRO 2



COLUNA GEOLOGICA DA FOLHA RIO SAO FRANCISCO



IIOLOCEI4O 	 Depsitos aIuvlo~s 
QUAI{RNIUUO



PLEIS EOENO DOp6sitoS e1,cos c coluvionares



FORMAQPitOCAATINGA Calc~rios conpactos e fossiliferos 

TERCIARIO-QUATERIARiO Cobertura areno-argilosa, localmente conglomeratica e canga lateriti 

ca 
TERCITRIO FORn(,TlO SERRA DA TARA Argilitos a arenitos congloneratictos ferruginosos 

TINGA 

CREEAEEO SUPERIOR FOR!AGAO URUCUIA Arenftos cow nLercoaes de argiliLos e folhelhos, corgcalc~rio fossilifero 
ioado e 

INCERIOR FORHlA AO SAROJIMHA Basaltos afaniticos e amlgddloldas 

SUPERIOR FOR(IAAO COROA ArenitosThos ftos coa estratLficaggo cruzada e intercalaOes de folhe 

JURASSICG Arenitos de cores varienadas, estratifica9;o cruzada e intercalaoc-s 
HIEDIO FORIHAO PASTES BONS de folhelhes e siltitus 

Arentos, si1titos e folhelhos, con camadas do silex oolitnco e pa 
PE gIIANO FOwlA~IO PEORA GE FOBO deira fossil 

SUPERIOR FORIIACAO PIAUI Arenitos claos com fias intercalaBies do arentos conglomer ticos, 
sIltitos, folhelhos e lentes calcaras 

CARBON1IFERO 
Arenitos fines coi nivers conglomeriticos e ,ntercalagoes de folhe 

INFERIOR FORIIACKO POTI lho e s ilito esverdeado 

SUPERIOR FORHA AO LOEA Folhelhos cnma escuros 
sl it os 

com finas intercalag~cs do arenitos fines e 

DEVONIANO mEDIO FORMAQCO CABE§AS Areaitos mdtos a grosseios com estratifrca3o cruzad5 
opesde folhelhos e siltitos 

e intercala 

INFERIOR FORfrAAO PIIENTEIRAS Folhelhos siltcos cow nivers colTticos piritosos 
arenitos o siltitos 

e intercalacdes de 

SILORIANO-DEVONIANO FGRKA AQ SERRA GRXNUE Arenitos grosseitos, conglomerados oligonoiticos 
-oSs de folhellios e silttos 

e finas intercala 

GRUPO BAIIBUI - FORMA AO PARAOPEBA Cal GRUPO BAIBUT - INDIVISO Calcirics e xistos 

caries e ardosias



GRUPO SALGUEIRC Paragnaisses, calcgrios e xistos



GRUPO RIO PRETO Quartzitos, micaxistos e folitos



GRoPe NATIVIDADE QuatZltos. nMcaxs GRUPO CIIAPADA DIAIANTInA GRUPO SANTO ONOFRE


tos, filies, calc FORIAAO LEN (OIS FORIQAAO SO IuMCOS 
rmos a ard6sias Arenotos, siltitos e Quartzitosfilltos 

O TH9 at 	 os 	 xsto
RtPRODUCIBILY 	 

FORlIVAO IORRO DOCHAPEU 
PRE-CJORIAHO 0 lIGINAL PAGE IS POOR] 	 Conglemerados e ar nli 

Los 
SUPERIO 
 

FORACAC CABOCLO


Quartzitosnetassitl
 

1 

Los, filltos e argiIT



-tos



CFOR§TAO IPUPIARA 
Quartzitos con inter 
calagoes do wetassrl 
tiLos e fillLos



FORhAdAO ONBADOR 
Conglonmerados ard5 , 
Sias e motassiititos 

PRE-CAMIDRIAJ0 
GRUPOCOLOHI Dolomitos, quartzitos e ,tab'rtosMEDIC 

COHIPL[XO BASAL GOANG Hlqwatitos, grais PRFCIRRIA0 IIIDIVISO Gnasses, migamti ts, gianl 
ses, anlofboltos. uncaXistos, grantos, tos 0 xistos 
gabros e rachs ultrab~sicas 

* (~A~i'P At 7O72) 
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em torno de 3 000 m a , e as outras idades atestam a participagao do 

Complexo Basal Golano en ciclos tectoniaos posteriores. 

Em concordincia com os trabalhos de varios ge~logos que



estudaram esta regiio, Barbosa et al (1971, 1973) referiram-se ao emba



samento mais antigo come constituido predominantemente per migmatitos,



rochas gnaissicas, intercalag~es de anfibolitos, talvez quartzitos,



cataclasitos, filonitos e sequhncias magmiticas representadas par grani



tos, gabros e rochas bisico-ultrabisicas De um mode geral, os gnasses



sio as rochas mais frequentes desta parte do ecbasamento, exibindo proe



mrnente xlstosidade e frequencia de veios de quartzo. D o orgem a pe



quenos afloramentos arrasados ou em forma de matagEes, num relevo suave



mente ondulado No trecho Almas e Natividade (G)), tornam-se comuns Os



gnaisses esverdeados, inequigranulares, biotiticos e localmente grana



tiferes Ganaisses, granito-gnaisses e migmatitos associam-se intima



mente



Estreitas faixas de xistos, principalmente clorita-xis



tos, inserem-se no gnaisses come i exemplificado no no Palmeiras, os



quais sio de origem diaftoretica, exibindo aqui efeitos de milonitiza



gza. Ocorrencias de clorita-xistos granatiferos sio observados nas cida



des de Dian6polis e arredores. Anfibolitos verde-escuro, com granulaio



m dia e foliaq~o flna, sie encontrados menos frequentemente que os xis



tos, coma intercalagtes pouco espessas dentro dos gnaisses ou gnaisse


-granites e migmatitos



A sequ ncia magmitica e representada por pequenos corpos



graniticos (anatticos) e bisico-ultrab~sicos, em sua maloria n~o mapea



veis em pequenas escalas. No limite oeste da folha (estrada para Ponte



Alta do Norte-GO), foi observado um desses corpos de composigao graniti



ca. Dois corpos principais de rochas basico-ultrabasicas afloram, um na



confluncia do Ribeirkh Itaboca como Rio Manuel Alves, e outro ao sul



de Dianbpolis Comp6em-se prncipalmente de gabros normals, noritos e



metagabros, e subordinadamente olivina-gabros, serpentinitos e anfibb
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lio-xistos Outros corpos foram assinalados na interpretagio, merecendo



uma verificagEo sobre sua real exist ncia, em virtude das recentes pes



quisas para niquel efetuadas nesta area.



Afloramentos de cataclasitos, filonitos e milonitos, as



sim como extensos veeiros de quartzo leitoso, sustentando pequenas cris



tas, coincidem com falhamentos e lineamentos de diregao NNW-SSE, com 

naior incid~ncia na regiao de Almas (GO) Retratam a intensidade dos 

esforgos diastr5ficos a que se submeteu o Complexo Basal Goiano 

Os rumos gerais dos lineamentos estao bem definidos a



leste e a oeste da Serra da Natividade A leste suas orientagQes predo



minantes sao NNW-SSE emprestadas pelas direg5es de bandeamento gnaissi



cos, concordantes com as direg5es de falhamentos de empurr~o, de gravi



dade e talvez de rasgamento, estabelecidas num perTodo tectonico mais



antigo. A oeste, as estruturas lineares sao reflexos das foliag~esgnis



sicas, e longos falhamentos que atravessam as primeiras formag~es sedi



mentares da Bacia do Parnaiba, indicando, possivelmente, a reativag3o



de antigas falhas A diregio principal 6 NNE-SSW, variando para NE-SW,



sendo interseccionada por fraturamentos NW-SE



3.1.2 - GRUPO NATIVIDADE



Moore (1963) atribuiu o termo S6rie Natividade aos meta



morfitos da regijo homnima, estimando-lhes uma espessura de 1.500 me



tros Supos, pela similaridade litol6gica, a sua correlagio com os



quartzitos, mcaxistos, filitos etc , da Serra da Jacobina (BA)



Barbosa et al C1973), ap6s estudarem esta mesma regiao,



viram a necessidade de estabelecer uma ligagao entre esta serie e a



que haviam mapeado, anteriormente, mais ao sul (Projeto BrasTllia-GoiHs,



1969), como Grupo Aral Em vista dlsso, esses autores retomaram a de



signagio Natividade, devido i prioridade, e elevaram-na 3 categoria de



grupo
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Apesar de geograficamente distante do que Barbosa et al.



C1969) mapearam ao sul como Grupo Aral, notam-se nas imagens LANDSAT-l,



no canal 7, restos de cristaa quartziticas que indicam a ligagao pret6



rita entre as duas areas hoje erodidas, interpondo-se entre elas o emba



samento cristalino



As rochas desta unidade formam um conjunto de serras es



carpadas, ocorrendo principalmente entre Natividade (GO), e Pindorama



(GO), com restos proximos a Almas (GO)



As rochas deste grupo foram preliminarmente agrupadas



por Barbosa et al (op. cit ) em tres sub-unidades sem denominagoes



Da anilise bibliografica do Projeto Brasilia e do Projeto Leste do To



cantins e Oeste do Sao Francisco, nota-se uma concordancia bastante



aproximada da descrig~o litolgica entre os grupos AraT e Natividade.



Assim, a unidade basal do. Grupo Natividade semelhanencontra 

gas na Formagao Arraias (inferior) do Grupo AraT. De forma identi 

ca, pode-se correlacionar a Formagao TraIras (superior) com as unida 

des intermediiria e superior deste grupo 

De acordo com a subdivisao de Barbosa et al (op. cit 1 

e algumas observa Ees de campo, realhzadas pelos autores, o Grupo Nati 

vidade no NE de Gois e composto pelas seguintes sequencias 1tolggi 

cas-


A unidade bassl inicia-se por metaconglomerados assenta



dos sobre os gnaisses do complexo cristalino, segulndo sericita-quartz



tos, filitos, quartzo-flitos e sericita-clorita-xistos, que gradam a



quartzo-xistos e quartzitos muito finos Sobrep6em-se finas camadas de



quartizitos, calcros e calcaren-tos, superpostos por serecita-quartzi



tos, intercalados com camadas de metaconglomerados intraformacionais e



quartzitos arcoseanos.



A unidade intermedliria E representada por uma sequ6ncia



onde predominam finos, e E composta por filitos vermelhoseesverdeados,
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ora acinzentados e grafitosos, rochas calcirias cinza-escuras, cristali



nas e predominantemente dolomTticas, quartzitos sericiticos com leitos



ricos em magnetita e quartzitos sericIticos de granulag~o fTna



A unidade superior constituida por ard6sias cinza-escu



ras a alaranjadas, com delgadas intercalag5es de margas, metarcoseos e



calcrios dolomiticos com dezenas de metros de espessura.



As rochas do Grupo Natividade ocupam uma faixa de 30 km



NNE-SSW Este grupo reflete intensa atividade tect6nica, podendo dis



tinguir-se duas direq5es estruturais principais Uma NNE-SSE, que deli



mita a faixa de afloramentos em sua borda ocidental, com continuidade



para o norte, refletidno-se nos sedimentos paleoz6lcos da Bacla do Par



naTba, sendo provavelmente produto de reativagio de sistemas antigos



0 outro sistema de direg§o NW-SE possivelmente mais antigo que o ante



rior, afeta o Grupo Natividade, assim como o embasamento cristalinosem



adentrar nas formag5es sedimentares paleoz6icas Uma grande falha de



rasgamento delimita este grupo em sua porgao ocidental, enquanto que a



borda oriental ocorre um falhamento normal de mesma direqao Falhas



normais e transcorrentes de pequeno porte sao comuns na diregao NW-SE



Os dobramentos em sinclinais e anticlhnais de direQao NNE-SSW sao assi



metricos e fechados, mergulhando para norte e mostrando algumas vezes



uma inversEo do mergulho



Suas relagoes de contato sio discordantes com o embasa



mento cristalino e com as sequencias sedimentares de borda erosiva da



Bacia do Parnaiba.



OF TOREPRODC BIAT 
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3 2 - PARTE ORIENTAL - ESTADOS DA BAHIA E PIAUI



3 2 1 - PRE-CAMBRIANO INDIVISO



Na poriao oriental, a mais importante area de afloramen



to do embasamento cristalino situa-se no limite norte do Estado da



Bahia com o Estado do Piaui Outras irpas restritas e isoladas aparecem



nas regi5es das serras da Tabatinga, do Estreito e do Bogueirio, e a SW



da Chapada Diamantina.



Rejuvenescimentos tectonicos que afetaram esse complexo



pr -cambrnano, a escassez de dados geol6gicos e a pequena quantidade de



datag~es radiorfntricas absolutas nao permitem dividi-lo com seguranga.



Situado na porgao norte do Estado da Bahla, no limitecom



o Estado do PiauT, o embasamento pr6-cambrano foi considerado por Bar



bosa (1965, b) como a extens~o ocidental do Grupo CaraTba (Barbosa et



al , 1964)*. Nunes et al. (1973) empregaram esta denomnagao no mesmo



sentido em que o fez Barbosa (op cit ), entretanto nao consideraram co



mo unidades independentes os epirnetamorfltos das serras do Estreito e



do Boqueirio, e da Bacma do Rio Preto, largamente referenciados como



discordantes an embasamento de rochas migmat-ilco-gniissicas Os mesmos



autores relatam a idade de 1860 m.a., em uma datagao radiom6trica de



uma amostra deste grupo Posteriormente, Bruni et al (1974) preferem



considerar o complexo mignatitico-gnaissico doeembasamento, em virtude



de seu pouco conhecimento, como Pr-Cambriano Indiviso, incluindo os



epimetamorfitos das referidas serras no Grupo Santo Onofre Pelos mes



mos motivos expostos por Bruni et al (op cit.) e pelas amostragens



de campo efetuadas na area, preferiu-se, neste trabalho, incluir no



Prg-Cambriano Indiviso somente o conjunto de rochas migmatTtico-gnis



* Trabalho publ?.ado em 2970. 
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sicos, nao abandonando a possibilidade, ap6s futuros e intensos traba



lhos de campo, de definir este conjunto de rochas como Grupo CaraTba



0 P~e-Cambriano no NW da Bahia mostra um arrasanento pro



fundo de suas rochas, e E recoberto extensivamente por sedlimentos den



trTtico-argilosos terciirio quarten rios Os tipos petrogr5ficos aflo



rantes constituem um conjunto de rochas gn~issicas e migmatTticas, as



quais se associam comumente nucleos graniticos Predomiman os boiti



ta-gnaisses, bastante tipicos na regiao, de coloragao cinza-clara Apre



sentam variagao granulom~trica de m~dia a grosseira, geralmente bastan



te quartzosos, com bandamento proeminente e com feldspatos brancos e ro



seos, algumas vezes com porfiroblastos Veios apliTtico e pegmatiticos,



em padrbes regulares e paralelos, sao frequentes Migmatitos associam


-se aos gnaisses, apresentardo iguais caracterTsticas petrogr~ificas.



Os granitos afloram, em geral, na forma de pequenos laje



dos; sio de coloratio cinza, granulagao m~dia a grosseira, com porfiros
 


de ortoclisio e veios pegmatTticos Considerados como granitos anatti



cos, foi possfvel observar, ao longo de perfis, a mudanga gradativa do



ficies granitico para um fcies gnilssico, onde os minerais apresentam



regular orentagao.



As rochas desse complexo indiviso, dobradas e metamorfi



sadas ao ficies almandina-anfibolito, constituem o embasamento da Bacia



do ParnaTba, em contato discordante com a Formagdo Serra Grande, assim



como acs metamorfitos pr--cambrianos dos grupos Santo Onofre, Chapada



Diamantina, Salgueiro e BambuT



Esta Erea prE-cambriana possui lineamentos estruturais



NE-SW, condicionados por um complexo sistema de dobramentos, difTceis



de serem determinados em trabalhos locals de campo e imperceptiveis nas



imagens LANDSAT-1 E bastante evidente nas imagens uma inflexao na dire



gao destes lineamentos, na regiao pr6xima is cidades de SEo Miguel e



Poos (BA), talvez'ocasionada por variag6es nas direg5es dos esforgos



V-,ODUCmBhITY OF THU-
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compressivos Deve-se ressaltar a presenga de uma estrutura d~mica jun



to a esta inflexao, com dimensao aproximada de 20 km em seu eixo maior.



Na regio das serras do Estreito do Boqueirao e da Taba



tinga, o embasamento cristalino tem suas areas de afloramento ao longo



dos leitos dos rios



Em trabalho pioneiro, Moraes Rego (1926) estabeleceu a 

estratigrafia desta regiao, definindo o embasamento como constvtufdo 

por rochas arqueanas. Outros estudos foram feitos por Kegel (1956, b) e 

Winge (1968). Posteriormente, Winge (1972) sugeriu a divisao do embasa 

mento cristalino em duas grandes unidades estratigrEficas. o complexo 

antigo, formado por gnaisses, migmatitos, granitos etc , e uma sequen 

cia mais jovem de ectinitos, desde mosozonais at6 epizonais Devido 

escala do presente trabalho, nao se procurou reconhecer esta divisjo 

0 termo litol6gico dominante 6 o gnaisse, via de regra



de granulagio fina, bem bandado, com colorag~o variando de cinza escu



ro a claro, de acordo com ariaior ou menor quantidade de biotita Apre



senta comumentes veios pegmatIticos de quartzo, com fenocristais de pla



giclisio s6dico. F comum assolagao de granito-gnaisse Os afloramentos



sao em numero reduzido, geralmente formados por blocos bastante fratura
 


dos e alterados. Outro tipo litol6gico frequente 6 um granito de colo



raggo clnza clara, com variag6es para rosa. Possui uma granulagao geral



mente grosseira, e bastante rico em veios de quartzo e fraturas preen



chidas por feldspato Os xistos quartzosos, observados nesta area, sio 

de coloragio cinza-clara e esverdeada, com actinolita muitaz vezes con 

centradas em pequenas lentes dentro da rocha. Veios de quartzo sao in 

discriminadamente paralelos ou transversais a xistosidade 

0 padrao estrutural destas rochas mostra uma predominin



cia de diregqo para NE-SE, observada nas imagens e aferida pelas medi



das de campo A tend~ncia estrutural & refletida por falhas de empur



rEe, falhas normats, fraturas e xistosr-dade.
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3 2.2 - GRUPO COLOMI



Pouco se tem estudado sobre os metamorfitos do Grupo Co



lomi, sendo que as primeIiras not cias v~m do pioneirismode Derby (1979),



seguidas pelas observagoes de Lacount (1938) e Alves de Souza (1945),



inBruni et al (1974) Mais tarde, Barbosa (1965, b)descreveu estas



sequncias litol6gicas e denominou-as de Grupo Colomi, no que foi segui



do por outros, sem modifica6es importantes



Leal (1970) mapeou pequenas ocorrencias destegrupo, ale&



do limite leste da folha, e determinou a ocorr&ncia predominante de do 

lomitos com at 250 m de espessura, tendo na base dezenas de metros de 
quartzitos e no topo cerca de 150 m de itabiritos 

A colocag~o do Grupo Colomi por Nunes et al. (1973) en



tre os grupos Caraiba e Salgueiro, foi contestada por BritoNeves (1973),



que acha mais provavel set o referido grupo uma simples variago de



ficies da sequencia basal.



0 Grupo Colomn 6 correlacionado por Bruni et al. (1974)



as sequencias portadoras de magnesita da Serra das Eguas, Brumado (BA)
 

As discord5ncias desse grupo, relativas ao embasamento e ao Grupo Chapa



da Diamantina, segundo Bruni et al (op. cit.), permitem inferir um in



tervalo de idade entre 1.700 - 2 000 m a , no qual se inclui tamb~m o



Grupo Jacobina.



A nica exposigio mape~vel nesta escala de trabalho ao



sul de Remanso (BA), na margem direita do Rio Sio Francisco, com conti



nuaico lateral para leste, fora dos limites da folha As suas rochas



formam serras alongadas e destacadas no relevo, deixando transparecer



nas imagens de LANDSAT-1, atrav6s de lineamentos, uma diregao estru



tural N-NE.



Essa unidade constituise de quartzitos, dolomitos, tre



molita-xistos, talco-41stos e itabiritos Predominam os doloflitos, com
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lentes de magnesita e de talco-xisto A sequencia litol6gica do grupo 

parece apresentar os quartzi-tos na base, seguidos pelos dolomitos e es 

tes por itabiritos, e esta encravada discordantemente no complexo cris 

talino As poucas observag~es de campo, feitas neste grupo, nao nos per 

mitiram uma avaliagao segura das proposig6es de Brito Neves (op cit ) 

e, portanto, conservou-se a individualidade do grupo, como fizeram ou 

tros autores Sua situagNo na coluna geol~gica foi estabelecida segundo 

os crit~rios de posicionamento estratygrfico relatadosporBruniet al. 

(op. cit ) 

Estes metarmofitos tem importancia economica mineral nas



suas ocorrencias de magnesita, que sHo exploradas no municTpio de Sento



S6 na regio de Castelo (BA), e ainda pela presenga de camadas e lentes



itabirfticas



3 2 3 - GRUPO CHAPADA DIAMANTINA



Brito Neves (1968), tendo em vista um melhor uso da no



menclatura estratigrifica, prop~s a denominago Grupo Chapada Diamanti



na para o conjunto das formag~es Tombador, Caboclo e Morro do Chapeu,



anteriormente denomlnado como Grupo Tombador, por Barbosa (1965, b)



Os estudos geol6gicos, ao sul da Chapada Diamantina, re 

montam de Derby (1906) que originalmente empregou o termo Serie Lavras 

a unidade que cont~m os conglomerados diamantTferos e Serae Paraguassua 

arenitos vermelhos, sotopostos em discordSncia erosiva. Para a regiao 

norte da Chapada Diamantina (Jdcobina), Branner (1910) estabeleceu uma 

primeira estratigrafia para este conjunto. Arenito Tombador na base, 

Silex JacuTpe, Folhelhos Caboclo e Arenito Superior. 

Varios outros estudiosos como Crandall (1919), Mcraes e



GuimarEcs (1930), Oliveira e Leonardos (1943), Kegel (1959, 1963) Moore



(1964) e Almeida (1964) in Brito Neves (1968), estabeleceram novas
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colunas estratigr5ficas para a regiao da Chapada Diamantina e/ou esten



deram suas denominag5es a regi6es de Minas Gerais.



Uma definiqgo mais precisa da estratigrafia da Chapada



Diamantlna fol idealizada por Barbosa (1965, b) que reunu na denomi



nagio Grupo Tombador as formagoes Sio Pedro, Tombador, Caboclo e Lajes,



para a regio de Remanso e Sento S6 (BA). Os trabalhos realbzados por



Knhjnik (1967), Barros (1967) e Brito Neves (1967) nao levaram em consi
 


deragao tal proposigao. Brito Neves (1968) retornou a proposigao de



Barbosa (op cit ),mudando o nome de Grupo Tombador para Grupo Chapada



Diamantina, e substituindo o termo Lajes pelo termo Morro do Chapeu.



Uma estratigrafia mis detalhada foi proposta por



Schobbenhaus e Teixeira Kaul (1971), para a parte ocidental da Chapada



Diamantina, composta por sete unidades litoestratigrificas Complexo Rio



dos Remedlos, formagbes Ouricuri do Ouro, Mangabelra, Ipuplara, Caboclo,



Morro do Chapeu e Guariba.



Mascarenhas et al (1972), no Projeto Bahia, confirmam a



sequencia estratigrafica de Brito Neves (1968), fazendo, para isso, as



seguintes correlagoes mostradas no Quadro 3



Bruni et al . (1974) reunem as formagbes Ouricuri do Ouro, 

Mangabeira e Ipupiara como Formag~o Tombador, e admitem a equivalencia 

lltoestratigrEfica do Grupo Chapada Diamantina com os grupos Santo Ono 

fre e Natividade, equivalencia esta aceita pelos autores destetrabalho. 

A estratigrafia, adotada no atual trabalho, foi definida



por Brito Neves (1968), tendo-se nela lncluido a Formaqo Ipupiara de



Schobbenhaus e Teixeira Kaul (1971), e a Formagao Lengols de Mascarenhas



(1969, b) ORIGINAL ILI T EI EPRo nUCPAGEISODOOR 



QUADRO 3



PRINCIPAIS ESTRATIGRAFIAS PROPOSTAS PARA 0



GRUPO CHAPADA DIAMANTINA



BRITO NEVES SCHOBBENHAUS e TEIXEIRA KAUL MASCARENHAS et. al



(1968) (1971) (1972)



GUARIBAS GUARIBAS ou LEP2OIS 

MORRO DO CHAPEU MORRO DO CHAPEU MORRO DO CHAPEU 

CABOCLO 

CABOCLO IPUPIARA iMEMBRO SUPERIOR CABOCLO* 

_MEMBRO INFERIOR 

MANGABEI TOPO MEMBRO SUPERIOR 

RAS MEMBRO LAGOA de lEMBRO INTERME TOMBA 
TOMBADOR DOENTRO DIARLO DOR-

OURICURI DO OURO MEMBRO INFERIOR 

* Masrarenhaa et ai (op. cvt ) consderorance membros vnferor e 8.u 

perior da Foma ao Ipuptara como Voa waoee faciologscasda Pormaga 
Caboclo 
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A porg~o norte ocidental da Chapada Diamantina constitui
 


um conjunto de serras, que E o prolongamento oriental do sistema orogri



fico Serra do Espinhago Com comportamento estratigrifico e estrutural



relativamente simples, esboga no geral um extenso anticlinal com eixo



de dobramento em sua regijo central de afloramentos Exposiq~es menores



do grupo ocorrem ao norte de Xique-Xique (BA) e nas proximidades de Pi



lio Arcado (BA), local em que suas camadas adelgagam-se e infletem-se



para NE.



As observagves de campo neste grupo foram dificultadasde



vido ao dificil acesso a irea. Este problema foi superado pela perfeita



concordancia da lnterpretagco das imagens com os diversos trabalhos an



reriores. As descrig es litolhgicas foram condensadas de observag5es de



outros autores e de pontos amostrados nas ireas visitadas, durante os



trabalhos de campo



Seus tipos litolagicos consistem de conglomerados, areni



tos, quartzitos finos a grosseiros, metassiltitos, filitos, ard6sias e



argilitos, que atingem no m5ximo o f~cies xisto-verde, sendo o metamor



fismo as vezes incipiente ou mesmo ausente
 


As relagoes de contato do Grupo Chapada Diamantina, com



as reas do embasamento na parte ocidental, estao mascaradas por exten



sa cobertura areno-argilosa Na regiao oriental e norte este grupo e



recoberto discordantemente pelas rochas do Grupo BambuT e da Formagao



Caatinga



a) Formagao Tombado6?V$O IS



0%T



Derby (1879) foi o primeiro a descrever estas sequencias



arenTticas, entretanto coube a Branner (1910) o usc original do termo



Arenito Tombador, referindo-se a sedimentos clisticos da Serra do Tomba



dor Seguiram-se os trabalhos de Williams (1930) in Brito Neves (1967),
 


e de Mello Junior (1938)
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Estudos posteriores, com novas observag5es estratigrfi



cas, foram feitos somente quando Kegel e Pontes L957) wram a necessi



dade de classificar essa sequencia sedimentar come formaao (Formayao



Tombador). Brito Neves (1967) considerou ou conglomerados da FormagQo



So Pedro do Barbosa (1965, b), coincidentes com os da Formag~o Tomba



dor, nio achando convernencia em trat5-los come unidades independentes



Ao constatar o BambuT preenchendo as sinclinais dos sedimentos cl5sti



cos, advoga-lhes uma posiio prE-cambriana superior, posto que o Bambul



nesta poca j5 fora datado em 580-630 m.a



A area da Formagio Tombador, como consta no mapa geologi



co anexo a este relat5rc, corresponde as ireas das formag6es Ouricuri



do Ouro e Mangabeiras do Schobbenhaus e Teixeira Kaul (1971).



A principal 5rea de ocorr~ncia da Formag~o Tombador na



folha 6 na regiao de Brotas de Macabas e Ipupiara (BA), onde esta depe



sitada sobre o cristalino dobrado, sendo recoberta concordantemente,nes



ta area, pela Formagao Ipupiara.



0 conjunto litologico desta unidade inicia-se per conglo



merados polimicticos, onde predominam seixos de rochas do embasamento



granitico-gniissico Na matriz parece predomnnar o cimento argiloso,



com variag5es para cimentos arenoso e arcoseano Os quartzitos sao g e 

ralmente de granulagqo fina a grosseira, com estratificagio simples e 

cruzada, ocorrendo tambm ardosias e quartzitos finos, alternando-serit 

micamente com metassiltitos Este conjunto, egundo Mascarenhas et al. 

(op. cit ), ocupa posigao intermediiria na Formago Tombador Sao segui 

dos no topo per quartzito grosseiros, as vezes conglomeraticos 

A espessura desta formagao e variavel, de acordo com as



ondulag6es do embasamente que, segundo Bruni et al (op cit ), na rea



da Folha Rio Sao Francisco, de aproximadamente 400 m, sendo que



Schobbenhaus (1972) estima uma espessura do 1.500 m para esta formagao,



fora dos limites da folha
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A Forma§To Tombador forma em toda a sua readeexposig~o


de Brotas de Macabas e Ipupiara CBAJ, serras quartziticas longilineas



de diregio NW, que se estreitam para o sul Suas serras orentam-se se



gundo o eixo do grande anticlinal, que engloba as formages do Grupo



Chapada Diamantina, na sua parte oriental



b)Formagqo Ipupiara



A Formagio Ipupiara, proposig~o de Schobbenhaus e Teixei 

ra Kaul (1971), restrita i regio de Ipupiara e Brotas de Macabas, 

segundo mapeamento desses autores. Eles dividiram essa formagio em dos 
membros. Porm, Mascarenhas et al (1972) supuseram serem estes dois 

membros variagbes faciol6gicas da Formag~o Caboclo Os trabalhos que se 

seguiram nao mais consideram a Formagio Ipupiara como uma unidade estra 

tigrifica Unica. 

Recorrendo-se a interpretagqo de imagens do LANDSAT-I e



fotografias do SKYLAB desta regio, ficou claramente vis-vel os lmites


de uma unidade fotogeol6gica, bem diferenciada das outras unidades da



Chapada Diamantina, e que coincide exatamente com a area do membro infe



rlor da Formagio Ipupiara de Schobbenhaus e Teixeira Kaul (op. cit ).



Considerando a extens5o dessa unidade, possilvel de ser reconhecida em


imagens na escala 1 1 000.000, de se supor que ela no represenre uma



simples variagio faciol6gica da Formagao Caboclo Por este motivo, acha


mos necessarlo a permanencia da Formagio Ipupiara na estratigrafia da



Chapada Diamantina, restringindo, contudo, sob esta denomnagio, somen



te a grea equivalente ao membro inferior, da forma em que o mapearam



Schobbenhaus e Teixeira Kaul (op cit )



A area correspondente ao membro superior apresenta carac


terTsticas fotogeologicas ld~nticas Ss da Formagao Caboclo e poderia,



no mnximo, corresponder a uma variagio faciol6gica desta, como anterior



mente haviam sugerldo Mascarenhas et al (op. cit )
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As rochas dessa formagao comp3em-se, predominantemente,



pot quartzitos finos, con a presenga comum de estratlficagao cruzada e



marcas de onda Intercalam-se, nos quartzitos, camadas de metassiltitos



e f1itos



As camadas da Formagio Ipupiara disp6em-se nos flancos



da anticlinal central da Chapada Diamantina I capeada concordantemente



pela Formag~o Caboclo.



c) Formagio Caboclo



A designagio de 'Folhelhos Caboclo" foi dada por Branner



(1910) a srie de folhelhos e argilitos ocorrentes no centro da Bahia,



na Serra do Caboclo, anteriormente denominada de S~rie Paraguassu por



Derby (1906)



Mascarenhas et al (1972) estabeleceram a sub-divisio da



Formagio Caboclo em tres sequencia litol5gicas distintas, baseados na



grande variagio faciol5gica desta unidade Consistem principalmente de



metarenitos feldspiticos, filhtos, metarenitos conglomeriticos, areni



tos conglomeriticos, arenitos quartziticos e alguns nTveis conglomerati



Cos



A Formagao Caboclo expressa-se por uma morfologia de mor



ros, circundada pelas elevadas serras alongadas de quartzitos, que cons



tituem a Formagao Morro do Chap~u. A espessura desta unidade, segundo



Schobbenhaus (1972), varia geralmente entre 100 e 500 m, podendo atm



gr os extremos de 0 a 1 500 m.



Em sua ocorrencia na Erea, esta formagao e representada



dominantemente por quartzito brancos, finos e bem laminados, com estra



tificagio cruzada ou simples Em niveis inferiores, intercalam-se nes



tes quartzitos camadas de metassiltitos, filutos e argilitos Repetem-se
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em posiqao superior, na sequencia metassedimentar, camadas de arenitos



quartzTticos com nveis conglomerticos formados, na maioria, por sei



xos arredondados de 5 cm, em matriz cimentada.



A Formag~o Caboclo ocorre na grea em estudo, formando uma



faixa com fechamento para norte, no centro da grande anticlinal Gentio



de Ouro, que delimta a borda ocidental da Chapada Diamantina. A Forma



§ao Caboclo repousa concordantemente sobre a unidade basal do Grupo Cha



pada Diamantina, a Formagjo Tombador Na extremidade leste, nas cabecei



ras do Riacho do Arroio, o contato desta unidade com a Formagjo Tomba



dor feito por falhamento de direqao N 70 W 0 contato superior com a



Formagao Morro do Chap~u difTcll de estabelecer no campo (Mascarenhas



et al ) (op. cit ), devido a sua grande variagWe litol6gica
 


A principal direg5o estrutural que se reflete nesta for 

magao, atraves de longos falhamentos normais, g aproximadamente perpen 

dicular ao eixo do anticlinal e o resultado da fase tectonica rigida 

que afetou este grupo. Lineamentos e falhamentos menores, paralelos ao 

eixo da dobra, podem ser associados a fase de tect6nica plistica 0 cor 

po basico que ocorre a NW de Gentio de Ouro (BA), intrudido em rochas 

desta formagio, pode ser atribuido a esta segunda atividade tect5nica 

U11EROTq~;gr'y OF TUI 
d) Formao Morro do Chapeu ORIGINAL P4XE isPOOR 

A proposiio do termo Morro do Chap~u foi idealizada por 

Brito Neves (1965, 1967), apes o estudo das exposigoes tipicas desta 

formagao na regiao homonima. Esta nova denominagao veio em substituigao 

ao termo S6rie Lavras, de Derby (1906), dpvido i duplicidade de sentido 

da denominagao Lavras, apes sua extensao -QpoMoraes e Guimaraes (1930)



ao Estado de Minas Gerais e sua posterior consagragio para esta regiao.
 


Branner (1910), Oliveira e Leonardos (1943), Almeida (1964) in Brito Ne



yes (1968), Kegel (1959) e Barbosa (1965, b) buscaram definir esta uni



dade sempre correlacionando-a com a S6rie Lavras, no sentido original



de Derby (op cit ).
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Para a parte ocidental da Chapada Diamantina, Mascare



nhas et al (1972) dividiram a Formagio Morro do Chapeu em dois membros



o inferior conglomeratico e com arenitos quartzTticos mdios a grossei



ros, e o superior constituTdo por arenitos quartzTticos finos.



Conglomerados com nTveis de duas dezenas de metros no ma



xlmo, contendo seixos, principalmente, de quartizito de cores varlega



das e quartzo leitoso, intercalam-se em camadas de arenito quartziti



cos, em geral, grosseiros Pr6ximo localidade de Gentlo de Ouro ocor



re um arenito quartzitico bem estratificado, de coloragio marrom averme



ihada, com delgados nivels amarelados, apresentando localmente estrat



ficagqo cruzada e marcas de ondas regulares. Arenitos finos, estratifl



cados e de cores claras ocupam posigio superior nesta formago.



Em seu trabalho, Bruni et al- (1974) relatam uma espessu



ra mxinma de 500 m para esta formagao, na jrea mapeada. Sun faixa de



afloramento constitui os flancos dos dois principais anticlinals, o de



Gentio de Ouro e o localizado ao sul da Barra de Mendes, ambos com dire
 


gao aproximada NNW-SSE e mergulhos suaves para NE e SW. Tanto o contato



superior com a Formagao Leng6is, como o contato inferior com a Formagio



Caboclo s~o concordantes e cadacionais.



e) Formagdo Leng6is



Mascarenhas (1969, b) denominou de Formagio Leng5is a



uma sequencia clhstica, constituda de arenitos quartziticos, arenitos



feldsp5ticos, siltitos e argilas, superior a Formag9o Morro do Chapeu,



aflorante na regio de Leng5is, a SE da Folha Rio Sao Francisco.



Schobbenhaus e Teixeira Kaul (1971), na regiio do Rio



,Guariba, a leste de Ipupiara, denominaram uma nova formagQo de Guariba,



divldindo-a em dois membros. Esses autores fizeram alusFo a semelhanga



de litologia entre a Formagio Lengois e o membro inferior da Formagao



Guariba, com possibi idade de correlagao entre as duas unidades Esta
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correlaQao foi posteriormente aceita por Mascarenhas et al. (1972) no



Projeto Bahia, sendo referida como FormaGao Leng6is ou Guariba



A configuragio de Mascarenhas et al (op cit ), compro



vando a identidade destas duas unidades, exige o abandono da 5tima de



nominayao proposta por Schobbenhaus e Teixeira Kaul (op. cit.). Advoga



mos, portanto, a perman ncia do termo Formagao Leng5is em virtude de



sua prioridade, contudo guardamos d~vidas se a regiao de Lengois, e nao



a do Rio Guariba, representa a sua localidade tTpica.



Ocorrem, em extens5es restritas, conglomerados de aspec



to til5ide, em posingo basal, emcimados por camadas de siltitos e argi



litos ritmicos, de cor cinza claro a verde, bastante compactados, onde



intercalam-se camadas de arenito fri5vel Do sequencia 5 formagao es



pessas camadas de argilitos e siltitos estratiflcados, agora com inter



calag5es de calc~rios escuros e arenitos compostos Arenitos quartzTti



cos, semelhantes aos da Formagqo Morro do Chap~u, apresentam estratifl



cag5o cruzada a marcas de onda. Shobbenhaus (1972) reporta que "as se



qu~ncias inferiores ocupam frequentemente nicleos de sinclinais, sobre



os quais se desenvolveram superficies intramontanas"



A Formago Lenv6is ocorre em larga faixa de exposigao,



unicamente na parte oriental da Chapada Diamantina, corn direg5o aproxi



mada NNW-SSE, marcada par mergulhos suaves para NE. Na regiao de Ibipe



ba e Barra do Mendes (BA), o Grupo BambuI recobre seus sedimentos, algu



mas vezes preenchendo sinclinais Ao norte seu contato 6 encoberto por



depdsitos terci]rio-quaternrios, ou pelos calcirios do Bambul Seu con



tato com a Formago Morro do Chap~u parece ser discordante, segundo in



terpretagbes com imagens LANDSAT-l. AEPRODUCIBILITY OF TIlE



ORIGINAL PAGE IS POOR 
Contrastando com as unidades inferiores, a Formagao Len 

gdis nao foi afetada de forma intensa por movimentos diastr5ficos Um 

expressivo falhamento de gravidade, com aproximadamente 40 km de exten 

goa, secciona obliquadamente a Serra Azul ou das Laranjeiras, truncado 

ao norte por pequenas falhas 
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Schobbenhaus (op. cit ) estima a espessura de 1 000 m,



na regiio de Barra do Iendes (BA), para um dos membros em que divide esta



formagao



3 2.4 - GRUPO SANTO ONOFRE FORMAQAO SAO MARCOS 

A denominaggo Grupo Santo Onofre de Porcher (1970) refe



re-se as sequenclas ectiniticas da porgio setentrional da Serra do Espi



nhago, al6m do limite sul da Foiha Rio Sao Francisco. Este autor, ao in



troduzir modificag~es na coluna estratigrEfica de Teixeira Kaul (1970),



estabeleceu a seguinte estratigrafia de base para o topo. formagFo Bo



quira, Pajgu, Bom Retiro, Sao Marcos e Santo Onofre.



Estudos iniclais nas serras do Boqueirao e do Estreito fo



ram feitos por Moraes Rego (1962) e, posteriormente, por Kegel (1968),



tendo o 51timo autor equiparado os quartzitos das serras com o Grupo



Itacolomi, no Estado de Minas Gerais



Num amplo estudo regional, Pflug et a] (1969) considera


ram a sequencia metassedimentar da Bacia de Leng6is (onde se incluem as



serras do Estreito e do Boqueirao), em equival~ncia estratigrafica con



a Serra do Espinhago Trazendo os mesmos conceites desenvolvidos na Ser
 


ra do Espinhago Meridional, relacionaram esta sequ ncia a evolugo do



Ortogeossinclinal Minas



Posteriormente os limites do Grupo Santo Onofre foram es



tendidos at as serras do Estreito do Boqueirao e da Tabatinga, por



Bruni et al C1974) Esses autores adotaram o concelto de equivalencia



estratigrEfica de Pflug et aT (op cit ) e utilizaram o termo Super



Grupo Espinhago para englobar os grupos SantosOnofre e Chapada Diaman



tina.



Alguns fatos, alm da similaridade dos tiposlitolgicos,



vieram reforgar a id6ia de se estender a-Formagio Sao Marcos do Grupo
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Santo Onofre, de Porcher (op cit ),Es serras do Boqueir-o e do Estrei



to, como pretendeu-se no presente trabalho Como observou-se has Ima



gens do LANDSAT-I, os quartzitos da Serra de Boqueirao, em contTnua ex



tens~o geogrifica para o sul, unem-se na regiao de Paratinga (Folha Bra



sTlia), com as serras quartzTricas que comp~em a Formag~o Sfo Marcos



Contudo, processos erosivos eliminaram, em parte, as evidencias da 1i 

gagao entre as rochas da Serra do Estreito com as da FormaqEo Sao Mar 

cos. Deve-se ressaltar, tambm, a presena de uma brecha polimTtica ao 
norte de Morpari, na base da Serra do Estreito, jE que ocorrencia seme 

lhante foi relatada por Beurlen (1970), nas vizinhangas de Paratinga



0 quartzito e a litologia dominante na irea mapeada da



Formagao Sio Marcos, corn ocorrencias mais limitadas de filitosexistos.



Os quartzitos formam as serras do Estreito e do Boqueirao, e os restos



de cristais has suas imediag6es. Em v~rios pontos amostrados em ambas



as serras, os quartzitos exibem estratificagao normal em camadas que va



riam de 10 a 30 cm S5o frequentemente micacees, de granulaqio find, hi



persi icificado e com cores cinza clara a amarelo avermelhada Vara



goes grosseiras de granulaq6es tornam a rocha fr~avel, com perda da ]a



minaao Veios e lentes de quartzos, em diversas diregoes, sio elemen



tos comuns nas camadas quartziticas Na porgao norte da Serra do Boquel



rdo intercalam-se quartzitos fortemente perturbados, camadas de filito



grafitoso, com presenga de possantes veios de quartzo e rochas milonIti



cas 

Na regi5o central 5s duas serras, junto as rochas do em



basamento, ocorrem mica-xistos quartzosos granatTfers com quartzitos



finos e escuros Nao 6 clara a posigao dos xistos, podendo pertencer a



unidade inferior do Grupo Santo Onofre ou ser uma gradagao de f~cies



das rochas do embasamento Neste local, o grau metam6rfico das rochas



da Formaggo Sao Marcos atinge niveis mais altos,(mesozonal) do que o



grau das sequencias quartzTticas das serras (epizonal), exibindo dobra



mentos abertos
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Winge (1968) supoe que uma mobilidade maior do embasamen


to, permitindo uma espessa acumulagio de sedimentos nesta area, com um


tectonismo mais acentuado, teve como consequencia uma maior intensidade


de metamorfismo do que nas regi5es marginais. A forte incid~ncia de


veios e lentes de quartzo estaria condicionada as fases tardias dos pro



cesses metam6rficos, em zonas de descompressao.



As coberturas residuais do Terclirio/Quaternirio e da


Formagqo Serra da Tabatinga marcaram quase que completamente ao norte 
os contatos das rochas da Formagao Sao Marcos com o embasamento crista 
lino Na parte norte da Serra do Boqueiro, parte do cristalino aca 
vala-se per falha de empurrie, sobre o metassedimento da Formagio Sao



Marcos 

As direg6es estruturais deste grupo alinham-se em conti


nuidade estrutural a Serra do Espinhago, tendo sofrido na extremidade



norte a superimposigao das estruturas condicionadas aos dobramentos


Brasilianos (Caririanos), que originaram a discordEncia estrutural en


tre a Formagio Sao Marcos e o Grupo Rio Preto



Winge (1968) reconhece que esta formagio ultrapassa fa


cilmente os 1 000 m de espessura. Uma espessura de 3 000 m foi determi


nada per Schobbenhaus (1972), em 5reas ao sul da folha



3 25 - GRUPO RIO PRETO



Barbosa et al. (1971) definiram como Grupo Rio Preto os


mica-xistcs com intercalag6es de quartzitos micaceos, provavelmente cal


carios e calco-xistos, aflorantes na regio da Bacia Hidrografica do


Rio Preto Posicionaram este grupo estratigraficamente acima dos metas


sedimentos que compeem as serras do Estreito e do Boqueirao.



Trabalhos mals recentes, como os de Nunes et al (1973) e


Bruni et al. (1974), divergem do de Barbosa et al Cop. cit.), pois es


ses autores consideram esses metamorfitos como pertencentes ao Grupo
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Caraiba e ao Grupo Santo Onofre, respectivamente Contudo, Moraes Rego


(1926) e Kegel (1956 b)j5 haviam observado uma discordancia entre os


epimetamorfitos das serras do Estreito e do Boqueir~o, com os da regiEc



do Rio Preto



A vis~o regional fornecida pelas imagens do LANDSAT-1



mostram claramente uma discordancia estrutural, quase ortogonal, entre


essas duas unidades Em virtude da falta de dados cronoestratigrfficos



ou de relag5es de contato com outros grupos, que pudessem esclarecer



corretamente sua posig1o estratigr fhca, o Grupo Rio Preto fol conside


rade come superior S Formagao Sao Marcos, sabendo-se certamente 0 es



ta unidade ocupa posig~o inferior a do Grupo BambuT



0 Grupo Rio Preto e litologicamente constituido per quar


tzitos, mica-xistos e filitos. Barbosa et al. (op cit.) reportam a pos



sivel ocorr ncia de calcirlos e calcoxistos. Os quartzitos s~o de cor


branca ou cinza, com granulag~o fina, mic~ceos, finamente laminados e


ocorrem geralmente intercalados nos mica-xistos Podem apresentar, ain



da, porcentagens variadas de 5xido de ferro, atingindo, as vezes, um ca


rater itabir-tico. Os filitos contei sericita, sendo as vezes quartzo



sos, bem laminados e geralmente fTsseis. Exibem colorag5o variegada,



mais comumente sao esbranquigados a avermelhados, podendo incluir mine



rais de mais alto grau de metamorfismo, come turmalina e rutilo.



A diregio estrutural preponderante nas rochas desse gru



po ENE-WSW, refletida principalmente atraves de sua xistosidade, come 
tamb~m pelos falhamentos e fraturas. As camadas apresentam-se, em al 
guns locais, fortemente inclinadas comcaimento para SE, podendo passar 

a sub-verticais e verticais J em outros locais, a inclinagEo das cama 
das diminui consideravelmente, assumindo pequenos ingulos de mergulho. 

Uma variagao tio ampla do ingulo de mergulho reflete a intensa ativida 
de tectonica por que passou este grupo, mostrada atrave de falhamentos 
diversos e dobramentos condicionados i diregio estrutural principal. 

.JJPROd]fCBILITY oF TH! 
ORIGINAL PAGE IS POOR 
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3 2.6 - GRUPO SALGUEIRO



Barbosa et al (1970), em trabalho realizado em 1964 no


"Projeto Cobre", denominaram de Grupo Salguenro a uma faixade mica


-xistos e quartzitos, que se alonga desde Parnamnrim atg a localidade



de Salgueiro (PE).



Caldasso et al (1973), numa tentativa de posicionar es



tratigraficamente o embasamento cristalino, dividem-no em tres unida



des distintas, A, B e C, das quais as unidades inferiores A (fCcies xis



to-czerde) e B (ficies anfiboliTtico) corresponderiam ao Grupo Salgueiro



Referiram-se, ainda, a uma malor probabilidade de correlagao da unidade



A com o Grupo Bambui, em virtude de suas ocorrencias de calcirio.



Os limites desse grupo foram estendidos em sua porgdo



ocidental por Nunes et al- (1973), abrangendo as cidades de Paulistana,



SHo Raimundo Nonato, Caracol e Cristalindia (PI) Dao ao grupo uma posi



g~o estratigrEfica inferior ao Grupo Chapada Diamantina, j5 que conside



ram este mais jovem que as intrus5es sien-ticas do Grupo Salgueiro Da



tagbes dessas intrusoes sieniticas e graniticas foram determinadas por



Barbosa (1965,b) em 530 a 590 m a., tendo Nunes et al. (op cit.) conse



guido em uma amostra de dique granitico a idade de 636 m.a. Por fim, em



sua divis~o cronoldgica do Pr&-Cambriano, Bruno et al (1974) conside



raram o Grupo Salgueiro dentro de um intervalo de 570 a 1 000 m.a. (Pre


-Cambriano A), e superior ao Grupo Chapada Dmamantina



Com base nestes valores, Bruni et al. (1974) considera



ram o Grupo Salgueiro superior ao Grupo Chapada Diamantina, posicionan



do-o no Pr5-Cambriano A (570 a 1.100 m.a.), de acordo com divisao adota



da por estes autores, para o Pr -Cambriano



Recentes datagSes realizadas por Jardim de Si et al.



(1976), em rochas do Grupo Chapada Dlamantina, forneceram valores de



1 250 a 910 m a , respectivamente, idades- do metamorfismo e/ou tecto
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nismo, confirmando, assim, a posiqao estratigrif-ca superior do Grupo



Salgueiro em relagao ao Grupo Chapada Diamantina.



As exposi§5es do Grupo Salgueiro, dentro da Folha Rio



Sao Francisco, consistem, principalmente, de una sequencia metapeliti



ca de facies xisto-verde ocorrente'no extremo nordeste da area, com di



revio NE-SW definida por lineamentos estruLurais Constituem-se de cl



rita-sericita-xistos, xistos a duas micas granatTferos e quartzo-fili



tos geralmente alterados Pr6ximo i Vargem Grande, na estrada de Sao



Raimundo Nonato a Sao Joao do Piaui, na base da Formagao Serra Grande



encontra-se uma camada de metarc~seo com 100 m de largura de afloramen



to, intercalada no quartzo-filito Estes metarcoseo, de granulagao gros



seira e coloragao avermelhada, possui cristals de feldspato e anfib5lo



levemente orientados



Calcirios epimetamorficos de cor cinza midia, com estru



tura maciga, afloram prxirmo a Sao Raimundo Nonato, associados a calco



xitos De acordo com Caldasso etal (1973), este horizonte calcopeliTt



co situa-se pr6ximo a base do Grupo Salgueiro Por sua vez, a sequencia



metapeliica parece coincidir com a unidade Pre-Cambriana superior a do
 


embasamento cristalino, destes autores



Amostras de um metamorfismo mais elevado (fcines anffbo



litos) sio observados nas proximidades de Sao Ralmundo Nonato, por ex



posigbes de paragnaisses bandados, regularmente com caimento geral para



NW Caldasso et al (op cit ) relatam a ocorrenca de migmatitos hete



rogneos formados a partir desses paragnaisses. Quartzitos com interca



lag6es de xistos formamgrandes anticlin~rios com mergulho para NE, com



ocorrencma alm do limite leste da folha.



A sequencia magmtica, intrudida nos metapelitos do Gru 

po Salgueiro, representada por corpos graniticos e sienTticos, e in 

trusivas b-sico-ultrabasicas com idades em torno de 580 m a , segundo 

Barbosa (op. cit ) Estas intrusivas estao orientadas na diregao NE-SW, 

concordantes com as estruturas das encaixantes 0 mais importanto maci 
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go bisico-ultrabasico situa-se pouco alem do meridiano de 420, na Fazen



da de Brejo Seco (PI), formado por gabro e serpentinito, e mineralizado



em Ni, Co e Cu Granitos cinza claros e roseos fonriam diversos nucleos



proximos 5 borda da Bacia Sedimentar do ParnaTba Sao geralmente blotT



ticos e levemente orientados, refletindo a direg o estrutural dos encai



xantes



0 Grupo Salgueiro entra em contato com os sedimentos pa



leoz6icos da Bacia do Parnaiba, em flagrante discordancia angular (es



trada Sao Raimundo Nonato a Sio Joio do Piaui, na base da Serra de Capi



vara) De forma semelhante, seu contato inferior possui discord5ncla an



gular com o complexo cristalino



3 2.7 GRUPO BAMBUT



A primeira utilizagdo do termo BambuI foi feita por



Rimann (1917), seguindo sugestao de Horace Wi1lians, para caracterizar



os calcarios ocorrentes na cidade de Bambuf (MG)



V5ios autores estudaram estas rochas calcarias, cabendo



as primeiras observag5es sobre esta unidade a Spx e Martius (1817


1820), in Brito Neves (1968) Posteriormente, outros estudiosos, tais



como Derby (1879), Branner (1910), Moraes Rego (1926) e Freyberg (1932)



contribuIram para o conhecimento do Grupo Bambui mas foram Branco e



Costa (1961) os prmeiros a propor uma divisao estratigrafica



0 Quadro 4 correlaciona as primeiras estratigrafias pro



postas para o Grupo Bambui. A do Branco e Costa (1961) foi proposta pa



ra a parte sul da Dacia do Sao Francisco, em uma base mais compatTvel



com a var-edade litol~gica e estrutural do grupo 'Para esta mesma area,
 


Monteiro de Oliveira (1967) propoe uma nova divisio, cujas formagdes pa



dam ter catrer meramente local. A coluna proposta por Barbosa (1965 a)



apresenta falhas devido a ausencia de mapeamentos regionais em toda a



extensio do grupo, pois o autor baseou-se em perfis geol5gicos Por 61



timo, a estratigrafia de Braun (1968) tem um caritermaisrepresentativo





QUADRO 4



PRINCIPAIS ESTRATIGRAFIAS PROPOSTAS PARA 0 GRUPO BAMBUT



BRANCO e COSTA HONTEIRO de OLIVEIk BARBOSA 
 
(1965, a)(1967) 
(1961) 
 

Membro Serra 
da Saudade Grupo Forma emoTrs earlasFormar~o Tr~s Me 

Formapo 
Membro Trs 

Marias 
Superior 

MembroSa
da Saudadc rias 

Rio Membro Lagoa Formag~o Lagoa do Ja Formaggo Lagoado 

Paraopeba do Jacare care Jacare 

Hembro Serra 
Santa Helena 

Formagio Serra Santa 
Helena 

Fornago Serra da 
Gineta 

Formag§o Sete Lagoas 

Grupo 
Sao 

Grupo 

Formaqo Sete Lagoas Formagao Sete 
goas 

La 

Forrmagio Carrancas 

Formag§o Vila Chapada 
Membro sem 
designago 

Formaqgo Paranoa 

Membro Carrarcas Formagao Sambur 

*fTrabaZho cotueIdo em 2962 £GINAL PAQ IS O 

BRAUN


(1968)



Formag~o 	 Trs Ha 
rsas -

Formaqgo Paraopeba 
 

ficies Sete Lagoas,

fcies Lagoa do Ja 
cars, facies Sambu 
var 
 

Formaq o Parano5 
 

Cgnolomerado basal 
facies Carrancas 

LITOLOGIA



ard~sias, siltitos


mcceos, grauvacas
I t cas



Calcarmos, mangas, 
ards (fces Se 
a cabcS 
toLaqoas), ca If 
r oolIticos (-
cies Lagoa do Jacare), molasses (fa


ces sabuv- ) 

quartzitos, filitos


e metassaltitos



intercalados
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em ambito regional, sendo poss'vel de ser utilizada em trabalhos de cam 

po No mesmo sentido de Braun (op. ci-t ), foi utilizada a divisio do 

Grupo BambuI na Folha Rio Sao Francisco 

Almeida (1967) caracterizou as foniagoes do Grupo Ban



buT, em parte come coberturas plataformais, depositadas sob condigds



tectonicas estaveis, e simultaneamente junto a borda da Plataforma do



Sao Francisco, dentro de uma evolug~o de faixas tectonicas baicali



nas



Existem ainda dlyerg&ncias quanto posigiao do Grupo Bam



but em relagao ao tempo geol6gico Amaral e Kawashita (1967), utilizan



do-se de cinco amostras de folhelho da Formag~o Sets Lagoas, em area



restrita, obtkm atravs do mitodo Rb/Sr idades de 600 t 50 m a para o



Grupo BambuT No entanto, esta idade contestada par Cloud e Dardene



(1973), que atribuem a idade Rifeano M6dio (950 - 1.350 m a.) ao Grupo



Bamlbui, baseando-se em correlagio paleontolbgica com rochas da Unijo



Sovietica



A grande bacia de deposig9o do Grupo BambuT unicia-se na



cidade de PiauT, em Minas Gerais, estendendo-se par toda a Bacia do Rio



Sao Francisco ate atingir o NW da Bahia Esta sedimentagao do Pre-Cam



briano Superior encobre toda a borda ocidental da Plataforma do Sao



Francisco, em discordancia com as formagoes mais antigas da cobertura



plataformal Sobre a plataforma, as formagoes do Grupo BambuT estio afe



tadas per dobramentos suaves, entretanto as depositadas na borda ociden



tal, sobre a Faixa de Dobramentos BrasIlia, apresentam dobramentos cer



rados e falhas de empurrao.



Na Folha Rio Sao Francisco, isoladas areas de exposiqo



do Grupo BambuI marcam o limite norte da sedimentagao deste grupo As



grandes coberturas cret5cicas e Terciario/Quaternirias esconder a exten



sao real de sua bacia de deposiao, que provavelmente se estenderia ate



os sedimentos paleozicos da borda SE da Bacia do Parna~ba No lado goi



ano, o Grupo Bambui representado pela Formagao Paraopeba, que .mostra
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uma diregHo estrutural NW-SE, contrastando com as primeiras exposig¢es



no noroeste da Bahia, cujos lhneamentos orientam-se para NE-SW. Toda a



area de afloramento do BambuT na regiao baiana ainda permanece indi



visa



No Estado de Goiis, o Grupo BambuI compreende uma Gnica



area de afloramento, na regio sudoeste da Folha Rio Sgo Francisco, lo



calizada a sudoeste da cidade de Dian~polis, na altura do merndiano


'

46030 _ Si as exposigoes terminais da Faixa de Dobramentos Brasilia,



com seus conratos norte e leste encobertos pelos sedimentos continen


tais da Formag~o Urucuia Na borda ocidental, o contato se faz discor



dantemente com o embasamento por uma falha de empurrao de direcao NNW-


SSE estando encoberto em alguns locals por sedimentos terciirio/quater



nirios



A Formagao Paraopeba, que representa o Grupo BambuT nes



ta area, e caracterizada em sua secgio tTpica, segundo Braun (op cit ),



por uma heterogeneidade litolgica, sendo a marga o elemento mais comum.



Ocorrem tamb~m siltitos, calc6rios, argilitos, ard6slas, arenitos e ar


c~seos, hem todos presentes na area de estudo Os tipos lito]6gicos mais



comuns sio calc5rios cinza escuros, cnstalinos e fraturados, eard6sias



geralmente alteradas, intensamente fraturadas e de coloragio vermelha a


marrom Com menor frequencia, intercalam-se netassiltitos e filitos Jun



to as camadas ardosianas



Estruturalmente predomina a diregan NNW-SSE, citando-se


como a mais importante feigio um falhamento de empurrao que 3ogou as ro



chas do Pr6-Cambriano Indiviso sobre o Bambui, no sentido de oeste para



1este.



No Estado da Bahia, a principal litologia do Grupo Bam 

buT um calcirio de cor cinza escura, bastante rico em material carbo 

noso, e cinza claro quando alprado, devido i perda deste material por 

lixiviagyo F comum a presenga de veins calcTferos granoblisticos, em 
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contatos suturados Ocorrem tamb~m fib tos de coloragao esverdeada ou



arroxeada, bastante fisseis e com alterag~es que ihes do uma aparencia



de folhelhos



Na regi7o de Barra Mendes, diversos autores observaram



arenitos e conglomerados basais sobrejacentes i Formag~o Leng6is notan



do-se, frequentemente pr6ximo ao contato, intercalaces centimtricas



siltico-argilosas no calc~rio Bruni et al (1974) citam a ocorrencia



de metassiltitos calcTferos, metarcoseos com cristais de pirita disse



minados e metagrauvacas Na regiao que antecede a confluencia dos rios



Grande e Preto, interpretaram-se areas contendo inumeras dolinas calci



rnas, sob a extensa cobertura terciaria/quaternaria



0 Grupo Bambui, na regio leste da Chapada Diamantina,



exibe relagpes de contato marcadas por um contraste estrutural com as



sequincias clisticas da Formagio Leng5is As orientag5es preferencials



dos eixos das dobras est o aproximadamente na dirego E-W, e exibem 1o



calmente inflex6es em suas linhas estruturais, come ao norte da Serra



Azul Os esforgos de dobramento, que atingiram o Grupo BambuT nesta re



giao, atuaram em direg o ortogonal aos esforgos sofridos pelo Grupo Cha



para Diamantina, dando origem a dobramentos em sinclinais e anticli



nais de pequena amplitude, come exemplificado na regiho de Central



(BA) Knijnik (1967), para a grea noroeste da QuadrTcula Barra do Men



des, relata perturbagoes restritas que ocasionaram uma subverticali



zagao das camadas



0 padr~o estrutural do Grupo Bambui, pr6ximo ao contato



com as escarpas areniTticas da Formag~o Urucuia, mostra uma dirego NE-


SW, concordante com as direges dos grupos mais antigos. Duas falhas in



versas, com planos mergulhantes-.para NW, atingem as rochas do Bambui



Observag~es de campo, na regiao pr6xima a Caripare (BA), parecem indi



car que as rochas do Grupo Rio Preto foram jogadas sobre o Grupo Bam



buT, como E referido em varias interpretagoes anteriores Nas proximida



des do falhamento, encontraram-se intercalagoes de arenito quartzitico



e calcario em perfeita concordancia, e levemente inclinados para NW,





i 
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sendo que, devido a diferenga petrogr5fica com as rochas do 'Bambut exis


tentes nesta regiao, estas rochas foram interpretadas como pertencentes



base da Formaqio Rio Preto Outro fal hamento inverso ao sul do Riachio



das Neves, que afeta unicamente rochas do Grupo BambuT, descrito na



bibliografia como um contato de rochas calcarias com metarcoseos.



r interessante notar a concordincia estrLItural que exi 
bem as rochas do Grupo Baf,)uT em ambos os lados da FormagQo Urucuia, 

com areas pr -cambrianas mais antigas. EFtas roechas estaram provavel 

mente condicionadas is direg6es estruturais das faixas de dobramentos 

Bras-lia e Caririana



3 3 - BACIA DO PARNAIBA



A segunda provTncia geologica da Folha Rio Sio Francisco 

compreende as formag6es sedimentares da Sinelise do ParnaTba, uma tipi 

ca bacia intracratonica 0 Siluriano Inferior (?) inaugurou a era das 

invas6es marinhas sobre uma plataforma estavel, refletida pela pequena 

espessura de suas foniagoes, localmente nao excednedo 3 500 m, segundo 


Almeida (1967) Essas invas&es processaram-se por todo o Devonlano, fa



zendo-se presente, em parte, no Carbonffero e cessando no Permiano, on



de prevaleceram condigEes de sedimentagao predominantemente continen



tals



A Bacia do Parnaiba ocupa uma area aproximada de 50'/ da



Folha Rio Sio Francisco, sendo limntada em quase toda a sua extensio



por rochas pr6-cambrianas Sua dedimentagao E de carEter principalmente



detritico, e exibe um tectonismo modesto, manifestado pela monotonia e



semelhanga litol6gica de suas formag6es, e com um magmatismo bEsico de



pouca expressio quando comparado ao da Singclise do Parana A configura



ao semi-circular ao sul da bacia dada pelo suave mergulho de suas ca



madas para o seu centro, nao excedendo os 10
0



Os primeiros estudos importantes sobre seus sedimentos 

foram realizados por Small (1913, 1914), nos estados do CearE e Piaui, 
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visando a pesqusa de igua subterrinea Virias designag6es criadas per



este autor, para as un-idades litoestratigraficas desta bacia, sEo con



servadas atualmente Apes Small (op. cit ), muitos trabalhos foram rea



lizados, mas foi com o advento da Petrobris que se iniciaram os traba



ihos sistemticos, abrangendo toda esta 5rea sedimentar



Aguiar (1969) correlacionou e interpretou todos os dados



obtidos atraves dos trabalhos realizados pelos ge6logos da Petrobras, e



elaborou uma coluna estratigrifica para a Bacia do Parnaiba, que6ainda



hoje a mais geral e completa (Quadro 5) Nunes et a]. (1973) propuseram



uMa nova coluna estratigr5fica corn um ndmero menor de unidades que a de



Aguiar (op. cit.), suprimindo v~rias formag~es, al~m de unir outras an



teriormente independentes (Quadro 6) Esta divisio estratigrifica nao 

nos parece a mais indicada para a area estudada, posto que muitas das 

formagbes suprimidas foram reconhecidas no campo, alem do quea Formagao 

Sambaiba, mapeada por Nunes et al (op cit.), nao foi reconhecida na 

area, sendo restrita, segundo Agular (op cit ), parte norteda bacia, 

al6m dos limtes da folha. 

3 3-1 - FORMAQAO SERRA GRANDE
 


0 termo "S~rle Serra Grande" foi usado pela primeira vez



per Small (1913), para designar os espessos leitos que formam a Serra



Grande, entre os estados do Ceara e Piaui, na margem leste da Bacia do



Parnaiba. Posicionou esses arenitos primeiramente no Cretaceo e, poste



riormente, no Permiano.



Plummer et al 11948) e Campbell et al (1949), estudan



do os mesmos sedimentos descritos per Small (op cit.), os colocam no



Cret~ceo Superior e Carbonifero, respectivamente Somente Blankennagel



(1952) veo a estabelecer a posig~o correta para a Formagio Serra Gran



de, posicionando-a na base da sequ ncia sedimentar da bacia, logo abai



xo da Formagao Pimenteiras Mesner e Wooldridge (1962) divedem-na em



dos membros" o inferior arenItico e o superior constituIdo par folhe



Ihos
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QUADRO 5



COLUNA GEOLOGICA DA BACIA DO PARNATBA



PROPOSTA POR AG[IAR (1969)



CRO.OFSTRATIGR rICAS 

Ulf MADIS 

LITOESTRATIGRAFICAS 

ERA 

CEEOR01CA 

SISTEMA 

QUATRNARTO 

TECIRIC 

CRETACEO 

SERIE 

IIOCENC 
IN!ERI OR 

SUPERIOR 

CRUPO 

SAO 7 
Slhc 

FORMAAO 

BARREIRAS PIRABAS 

ALCANTARA 

ITAPECURU UREULIA 

C0oo 

INFERIOR GRAJAU 

IIESOZOICA 

JURASSICO 

SARDINHA 

CORDA 

TRIASSICO 

SUPERIOR 

IIEDIO 

1IEARIA 

PASTOS BONS 

P'OSQUITO 

INFERIOR SAFBA1BA 

PEIlIAND 

IIOTUCA 

PEORA DE FOGO 

CARBONIFERO 

SUPERIOR PrtUt 

PALEOZOICA 
INFERIOR POTI 

SUPERIOR LONGA 

CADEIAS 

PS'IENTEIRAS 

SILURIANO 

INFERIOR 
SERRA GRANDE 

_IES-EDUCIBILITY OF THE 
ORIGINAL PAGE IS POOR 

LI TOLOG IA 

Areias e argilos 
Arenitos vcrmlhos, grosseiros Calcrios broncos e folhe 

everdeados-

FolieIhos cinza-esverdoados, vernolhos, com lentes do calcS 
rio 
Aronitos cinza-esbranquigados-esverdeados a ver-relhoscom in 

tos de calcaric a anidrita



tercalaes de folhelhos cinza-esverdeados a vermelhos, con 
restos vegntais e lentas calcarias 

Folhelhos pretos ou cieza-esverdeadcs, betuminosos, c'ra lei 

Arenitos branco-amarelados, flnos a grosseiros, com estrati 
ficaTo cruzada 

Basalto preto, amigdal5ide



Areitos cirza-arrovadcs a marron-avermelhados,finos a pros 
seiros, intarcalaes de folhelho arroxeado e leitos de silex 

Arenitos cinza-esverdeados, finos a grosscirosargnlitos com 
Sntercaleg es de "mdstones" e calcros_


Basalto preto, geroliiente alterado para arroxeado. amngdalol



dal, com interca]ao~es de arenitus verrelhos e s ltitos coo 
bancos de silex



Ar-eitos r~seo-avermelhados, fincs a mdio;, grosseiros,arre
dondados, friveis, estratificagio cruzada Intercalaqoes de 
silex laminado com estrutura do escorrgamento 

Sllttos vermelho-tijolo com manchas esverdeadas, com inter 
calahes do ¢alcrios rosoos a anidrita Aronitos verm.elhos
firos e argilosos 
Siltitos e folhelhos arroxoados-esverdeados-r~scos, com in


tercalag8es de silex e calcrnos argilosos Arenitos anarelX


dos, finns a mdics, calciferos



Arenitos vennelIho-amarronados, fmnos a m5dios. arqilaceos, 
caolinicos 0 cam estratificapao cruzada intercalacoes de fo 
lhelhos vermelhos, rosecs, a]aminadosa sTlex Conglo erados 
e 'oudstones" no base 
Arenitos branco-creme-rosoos, finos-nridios-qrosseiros, 
 mica 
ceos Intercala des de siltitos cmnza-esverdeados-arroxeado, 
muito micuceos Lentes de "mudstone" no parte superior a conglamerados no 
 inferior



Folhelhos e siltitos cmnza-esverdeados, micaceos, com inter


calapes de arenito no porte mdia



.Arenitos branco-aarlados, fPnns a grosseiros. gr-os suban


gulares, com intercala 6es no topo de paraconglonerados ama 
relo-amarronados, co estrutura de escorregamento


Folhelhos 
 e 
 siltitos cinza-esverdeados, laminados, miiceos,


com arenitos cree-esverdeados, fines, arglceos e e6litos 
piri tos 

Arenitos amarelados, finos a niadios,arglceos, no typo, e


grosseiros a conglomeraticos, caoltnicos, na base, com inter


calagZes de folhelho clnza-escuro na parte nwdia





QUADRO 6



COLUNA GEOLOGICA DA BACIA DO PARNAIBA (AREA DA FOLHA RIO SAO FRANCISCO)



PROPOSTA POR NUNES ET AL (1973)



PERIODO FORMAQAO DESCRIQAO LITOLOGICA


CRETACEO ITAPECURU Arenitos e argiltos vermeihos, lamnados 

JURASSICO-CRETACEO OROZIMBO Basalto preto-arroxeado, amigdaloidal 

TRIASSICO SArenito 
I ca 

fino a mdio, com 
6es cruzadas 

grandes estratifi 

PERMIANOR PEORA DE POGO Arenitos, siltitos e folhlhos, com de sflex e calcarios 
leitos 

CARBONFERO 
 PIAUT Anenitos finos com 
lhos carbonosos 

intercalages de folhe


SUPERIOR 

MEDIO 

EII 

LONGA Folhelhos cinza-escuros a pretos 

CABEgAS Arenitos m6dios a grosseiros, con estratifl 
Ccaq5es cruzadas 

RFolhelnos e siltitos cinza-arroxeados comn ni 
veis de olltos piritosos 

SILURIANO-OEVONIANO 
 SERRA GRANDE Arenitos grosseiros com 
rado oligoirltico


leitos de conglome 
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A Formacao Serra Grande, para a area estudade, E consti


tuida de conglomerados, arenitos grosseiros, algum folhelho a finas in


tercalag~es de siltito 0 conglomerado apresenta maiores espessuras na


parte inferior da formagio, logo ap6s as camadas de arenito grosseirn


da base As melhores exposiges dessa unidade encontram-se na Serra da


Capivara, pr6xima a Sao Raimundo Nonato (PI), formando escarpas proemi


nentes de at 50 m de altura Os conglomerados, tipo oligomTticosio de



colorag§o vermelha clara corn matriz arenosa, parcialmente silicificada



Os seixos sdo sub-arredondados, com diametros variando desde milmetros


ate 20 a 30 cm. Na Lagoa de Parnagua o conglomerado apresenta aspecto


brechbide, refletindo esforqos diastroficos



Os arenitos, geralmente grosseiros e com finos niveiscon



glomeraticos, sao de cores claras, de cinza clare a bege, algumas vezes


avermelhades. Sao mal selecionados, caolTincos, com seixos de tamanhos


milim~tricos, exibindo estratificag5o normal e cruzada, esta de peque


no porte, em m~dia de 40 a 50 cm de espessura. Em alguns locais, apre



sentam-se pobremente estratificados ou mesmo macigos. 0 cimento, que e



muitas vezes silicoso, torna a rocha compacta e pouco fri5vel Interca


lag6es do pequenas camadas de siltito e folhelho sao comuns, principal


mente na metade superior da forma o Os folhelhos sio de cores averme


]hadas ou arroxeadas, s-ltico-arenosos, as vezes bemn acamados e outras


vezes com aspecto macigo, enquanto que os sislitos ocorrem como lentes



dentro dos arenitos



De uma maneira geral, a Formago Serra Grande forma uma 
estreita e continua faixa de afloramentos, limitando a borda sudeste da 

Bacia do Parnaiba, sendo encoberta na reglio da Lagoa de Parnagua, por 
dep6sitos areno-argilosos, onde conservam alguns morros testemunhos. En 

tretanto, na borda sudoeste esta formag o ocorrem em menor escala, em 
um relevo bastante arrasado, sob a forma de merros testemunhos, o que 
torna impossivel o seu mapeamento em alguns locais, nessa escala de 

trabalho De um mode geral, a Fornmagao Serra Grande possui Lima largura 

media de afloramento do 10 km e espessuras superiores a 250 m, obtidas 
no pogo Violeto, no Vale do Rio Gurgueia (Nunes et al , op cit.) 
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Os sedimentos da Formaeio Serra Grande jazem discordante



mente sobre o emba-samento cristaino, apresentando uma certa variagio



no 5ngulo de mergulho de suas camadas, acompanhando as irregularidades



do substrato, mas, de uma maneira generalizada, apresentam mergulhos da



ordem de 100 na borda, dimvnuindo em dire§ao ao centre da Bacia Seu



centata superior com a Formaqao Pimenteiras 6 concordante. As estru



turs que puderam ser observadas nessa formao suo constituTdas de do



braneentos suaves e locais, resultantes provavelmente de acomodamento de



camadas Pequenas falhas normais seccionam suas camadas na borda leste



Muller (1962), in Agular (1971), baseado em estudos pali



nologicos, considerou de idade siluriana a parte m6dlia da formagao, e a
 


parte superior de idade siluriana a devoniana inferior. Por m, Petri e



FElfaro (1975) julgaram njo serem seguras as bases para as datag5es da



Formao Serra Grande come siluriana Segundo Ilesner e Wooldridge



(1964), a sedimentaio da Bacia do ParnaTba iniciou-se em ambiente con



tinental, passando a marinho durante a maior parte do Devoniano



3 3 2 - FORMAQAO PTMENTEIRAS



A denominag5o Pimenteiras foi empregada originalmenTe



par Small (1913), para as camadas de folhelhos cinza arroxeados, ocor



rentes na cidade de Pimenteiras, no Estado do Piaul Nesta poca, Small



us considerava coma pertencentes a sua S~rie PiauT, subjacentes i Serie



Serra Grande, invertendo em 1914 a posigo estratigr5fica das duas so



ri es



Plummer et al (1948), em expos1g5es proximas a cidade



de Picos, definiram esses folhelhos come Formag93 Pimenteiras, subdivi



dindo-a nas camadas Oitis (inferior) e Picos (superior), esta itirina



com fauna marinha e restos de peixes e plantas, incluindo-as no Devonia 

no Kegel (1953) aceitou o termo Formuqae Pimenteiras, entretanto expli 

cou que a fauna colhida no local tTpico do Membro Oitis 6 mais moderna 

que a do Membro Picos, e pertence ao Membro Passagem da Formag~o Cabe 

gas Kegel (op cit ) abandonou u termo Oitis e dividiu a Formagao 
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P isREODUCIBILITY OF THE 
ORIQTgNAL PAGE IS POOR 

Plmenteiras nos meibros Itaim (nferior3 e icos (superior), pertencen 

tes ao Devoniano Inferior, proposi]go esta de aceitagao atual. Devido a


escala, adotou-se neste trabalho uma unica unidade denominada Formagao



Pimenteiras



A litologia que caracteriza o ficil reconhecimento desta 

formagao 5 um folhelho sfltico, corn oolites piritosos, bem laminado, de 

coloraqao arroxeada e vermelha escura, que ocupa posigdo superior na 

forma ao, correspondente an Membro Picos Na porg~o oeste da folha, os 

folhelhos silticos estao lateritizados, com excessiva impregnagdo de 

oxido de ferro. 0 inicio desta formagao e mercada por camadas de aren 

tos mcceos, vermnelhos emarromavermelhados, de granualgao fina a me 

dia, com alguma estratificagvo cruzada e, por vezes, com pequenos sel 

xos de quartzo Intercalam-ge no arenito folhelhos e siltitos bem conso 

lidados e finamente acamados 

Na margem leste da bacia, apes cruzarem-se as escarpas



proeminentes da Formago Serra Grande, a Formagdo Pimenteiras constitui



um extenso chapadao coberto por solo arenoso. Nas bordas deste chapadio



s5o encontrados afloramento de folhelhos, is vezes pirltosos, que sao



a camada gumia Formagio Pimenteiras As camadas da Forrnagio Pimentel



ras ocorrem em faixas contTnuas entre as formag~es Serra Grande e Cabe 

gas, ao longo da margem leste e oeste da bacia, sendo que em ambos os 

lados ela apresenta a sua extremidade sul encoberta por depositos cre 

t cicos da Formaggo Urucuia Sua largura de afloramentos na folha varia 

de 5 a 40 km e a expessura atinge 250 rnno pogo de Violeto (Bruni etal 

1974) 

0 seu contato com a Formagio Serra Grande 6 notavelmente



uniforme, e o superior com a Formagio Cabegas gradacional



Mesner e Wooldridge (1964) estabeleceram, com base em es 

tudos paleontol5gicos, que o Membro Itaim (inferior) 6 pertencente ao 

Devoniano Inferior e o Membro Picos (superior) posiciona-se no limite 
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do Devoniano Inferior com o M~dio, devido a presenga do peixe



Machaoranthus, e dos trilobitas HomoZonotus e Asteropyge



3 3.3 - FORMAQAO CABECAS



A denominagio desta formago coube a Plummer et al



(1948), ao referirem-se aos arenitos quartzosos cinzentos que consti



tuem uma seqao geol6gica quase completa desta unidade, na antiga locali



dade de Cabeas, hoje Dom Expedito Lopes (PI). Em sua coluna geol~gica,



Plummer et al (op cit.) posicionaram-na no CarbonTfero, e subdividi



ram-na, do topo para a base, em Camadas Ipiranga, Camadas Oeiras e Cama



das Passagem



Posteriormente Blankennagel (1952), estudando esta mesma



formagEo e adotando a nomenclatura original, propos a idade devoniana



m~dia Essa proposig O fol ratificada em trabalhos posteriores, sendo



aceita atualmente como correta



A Formagao Cabe a's compreende, principalmente, espessos



leitos de arenitos com finas e escassas intercalag5es de siltitos e fo



lhelhos Os arenitos sao de cores claras, variando de cinza claro a me



di , creme e bege, e quando intemperizados aaquirem, via de regra, uma



colora 5o avermelhada So de granulago midia a grosseira, geralmente



mal selecionados e atingindo, as vezes, um car~ter conglomeratico. Sao



bem a regularinente acamados ou mesmo macigos E comuma estratificagio



cruzada de pequeno porte, com espessura centimetrica. Os arenitos con



tem seixos de quartzo angulosos a sub-angulosos de tamanhos varliveis,



desde milTmetros at cerca de 5 cm Em alguns locais apresentam-se mi



cceos, pouco a bastante friiveis, e com quanridades de 5xidos de ferro



variveis, que podem atingir altas percentagens ou estarem ausentes. A



matriz muitas vezes calcTfera



Esses arenitos apresentam-se, predominantemente, sob a



forma de placas em pequenos afloramentos, mas podem tamb~m constituires



carpas proeminentes de ate 30 m de altura, come a que ocorre proxima a
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estrada de Sao Jogo do Piaui a Canto do Buriti, na regido do Povoado de



Salinas (PI) 0 folhelho ocorre intercalado no arenito, em finas cama



das ben estratificadas, de coloragao cinza a arroxeada Os siltitos o



correm sob a forma de pequenas lentes



A Formago Cabegas tern sua area de ocorrencia em uma fai



xa que acompanha a borda da Bacia do Parnaiba, tanto na porgao leste Co



mo oeste, sendo limitada pelas formag~es Pimenteiras s Longi Sua maior



largura de afloramento situa-se na borda SE da bacia, onde atinge em me



dla 60 km Sua espessura atinge 300 m no pogo Violeto



Esta unidade jaz concordantemente em contato gradacional



com os sedimentos da Formag~o Pimenteiras, e o seu contato superior com



a Formagio Longs tamb&n concordante



De acordo com Mesner e Wooldridge (1964), a Formag~o Ca



begas originou-se em ambiente marinho e deltaico. 0 conteudo fossilTfe



ro que posiciona esta formaqo no Devoniano Medio, segundo Kegel (1953),



representado principalmente por crin6ides, Derbyana, Asteropyge Cf 

pattvna, e Chonetes cf. syrtaZts 

3 3 a - FORMAQAO LONGA 

Albuquerque e Dequech (1926)* utilizaram a denominagao



Folhelho do Rio Longj para as camadas aflorantes no leito do Rio Hom5ni



mo Qutros pesquisadores como Plummer et a] (1948) e Campbell et al



(1949) redefiniram e posicionaram de modos diferentes os estratos em



questio Coube a Blankennagel (1952) estabelecer - posigio litoestrati



grafica correta da Formagao Long5, colocando-a acima dos Arenitos Cabe



gas e abaixo dos sedimentos do Carbon-fero.



OF THEIEEPRODUC]BILITY
ISPOORb 1IGINAL PAGE 

PubZ?,cado em 1946 
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A fonnagio e representada por folhelhos escuros, origina



dos em ambiente redutor, com delgadas intercalagoes de arenitos finos e



vale do Rio Gurgu6ia consistem predominan
siltitos. Os afloramentos no 
 

temente de folhelhos cinza escuros, arroxeados e as vezes castanhos, fi



namente laminados e frequentemente mnciceos S o sIlticos, moderadamen



te duros, quebradigos, e guardam uma semelhanga comos folhelhos da For



magao Pimenteiras Nos afloramentos, os folhelhos formam camadas de 5 a



10 m, antes de ocorrerem as intercalagoes aren'ticas e sTilticas Est~o



fortemente diaclasados na direyao N50 - 600w



Os arentos que se intercalam nos folhelhos sio geralmen



te de cores claras, com granulagao m~dia predominante, algumas vezes ca



olinTticos, e exibem estratificagao cruzada de baixo 5ngulo. Os silti



tos, em finas intercalagoes, sio cinza claros, muitas vezes micaceos, 

e 3untamente com os folhelhos podem exibir um certo grau de oxidagao, 

ocasionando concregoes ferruginosas 

A Formagao Longs aflora continuamente ao longo do vale



do Rio Gurgueia, sendo que, em Canto do Buriti (PI), aflora em faixas



nao superiores a 20 km de largura. Na parte oeste, as suas bordas sio



irregulares e amplamente eroditas, estendendo--se na diregao N-S



Virios pogos para irrigagdo foram perfurados ao longo da



estrada de Eliseu Martins a Cristino Castro (PI), no vale do Rio Gu


gueia, encontrando-se uma espessura de 60 m em Bom Jesus, 50 m em Cris



tino Castro e 54 m em Violeta' in Bruni et al. (1974).



A formag§o 3 recoberta concordantemente pelos sedimentos



da Formago Poti, como fri observado na margein lese da Bacia Contudo,



na regiio entre Correntes e Gilbu s (PI), os sedimentos jurssicos da



Formagao Corda recobrem-na discordantemente Na margem oes-e, localmen



te, seu contato com a Formaqio Poti e par falha normal. 0 contato infe



rnor com a Formagao Cabeqas e tamber concordante
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Kegel (1953) encontrou, na estrada de Elesb~o Veloso a



Valenga (PI), camadas com especies da epoca devoniana, representadas por



lamelibranquios, Asteropyg , Kloederna, Prrnta, SchuchertZa, Orbs



culotdea, Lsngua, Tentaculhtes e restos de peixes 0 limite superior de 

sua idade 5 considerado come Devoniano Superior, pois a flora da Forma 

gao Pot, e do CarbonTifere Inferior, e as duas formag6es s&o concordan 

tes Sao comuns vestIgios deixados por vernes, com foniias geralmente



circulares e elipsoidais,muitos em posigo vertical aos estratos, indi



cando sedimenta o em mar raso



O TERIiPODIJCIBIL 
T Y 

3 3 5 - FORMA AO POTI 
01RXGII ~rA G~E 1S POo1r 

A denomina§go Poti foi originalmente util1zada per Lis



boa (1914), para designar os arenitos com finos leitos do vale do rio



Poti Paiva (1937) fez use desse tenro para a sequencia de camadas are



niticas e siltiticas, perfuradas a uma profundidade de 219-516 m, no pe



go nO 125, em sondagem executado pelo entge Servigo Geol5gico Federal,



em Teresina Postenormente, Campbell et al (1948, 1949) tambem adota



ram, para a mesma sre de camadas, a designagio de Formagio Poti, mas



foi Kegel (1953) que, ap6s estudos paleontol5gicos, colocou a refernda



formag5o no CarbonTfero Inferior



Nunes et al 
 (1973) reuniram as duas unidades carbonife



ras (Poti e PiauT) na Formagao Piaui, julgando impratic~vel uma separa



gao, "pois seus limites n~o s~o reconhecivels nem no campo e muitr me



nos nas imagens de radar". Na compilagao geol6gica da Folha Rio Sao



Francisco, realizadas per Bruni et al (1974), as duas formag~es apare



cem distintas, entretanto estao mapeadas unicamente na porgao oeste da



folha



A litologia dominante da Formag~o Poti sao arenitos, in



tercalando-se siltitos e folhelhos Os arenitos s o geralmente de granu



lagao fina e as vezes mrida, de cores claras, cinza clare e branco,



fri5veis, era finamente acamados, era maci os. Menos frequentemente



sao micaceos e grosseiros, com n-veis conglomeriticos contendo seixos
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arredondados, geralmente da ordem de 2 cm Intercalam-se mais comumente
 


delgadas camadas de folhelho cinza claro com bandas vermelhas e cinza



arroxeadas Os siltitos sao cinza esverdeados, micceos, macigos e homo



geneos Neste conjunto de sedimentos encontram-se, ocasionalmente, ni



veis de carvao e abundantes testes de plantas, alm de alguns n~dulos



calcarios



As camadas da Formago Poti ocorrem na margem oeste da 

bacia, na direg o N-S, cobertas ao sul pelos sedimentos da Formago Uru 

cuia Na porg~o central, afloram na bacia do Rio Gurgueia, recobrindo 

as camadas superiores da Formago Longs Para o sul, prbximo a Gilbu~s 

(PI), desaparecem sob o Jurassico Corda Sua largura de afloramento va 

ria de 25 a 60 km, sendo geralmente mais estreita ao longo da margem 

oeste, o com espessuras vari5veis de 80 a 235 m A FormaQo Poti reco 

bre concordantemente a Formagao Longa, e seu contato superior com a For 

magao Piau- g tamb~m concordante, podendo localmente set discordante 

A sedimentagio da Formago Poti iniciou-se com camadas



marinhas, passando a depositos continentais e deltaicos (Mesner e



Wooldridge, 1964)



3 3 6 - FORMA§AO PIAUI



Small (1913), Pm trabalho na Bacia do ParnaTba no Estado



do Piaui, denominou de "S~rie Piaui" os estratos sedimentares que co



brem a malor parte daquele eoado Esta serie incluila toda a seagE pale



oz6ica da Bacia do Parnalba Ele posictonou-a no Permiano, devido a pre



senga da madeira f6ssil "Psaronus", na parte superior da unidade



Duarte (1936), estudando os testemunhos do pogo nO 125



(SGF) para ggua em Teresina, e baseando-se em estudos paleontol6gicos,



determlna nesta unidade uma sequ~ncia superior marinha do Pensilvaniano



Superior, e uma sequencia inferior continental do Pensilvaniano Medio



Oliveira e Leonardos (1943), de posse dos dados de Duarte (op cit ),



restringem a "S~rie PiauT" 3 sequ~ncia marinha superior. Dequech in
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Blankennagel (1952) designoudeFormago Piauf as sedimentos situados en



tre a Formagao Pedra de Fogo (superior) e a Fomagao Poti (inferior)



Baseadns em criterios citados anteriormente (vet Formagao Poti), Nunes



et a] (1973) consideraram como Formag~o PiauT toda a sequ~ncia carbonT



fera



Litologicamente a Formagao Piaui 6 representada na area, 

principalmente per um arenito de coloragao clara, geralmente creme, be 

ge ou cinza clara , bem selecionado, de granual§o fina a mdnia, felds 

pitico, friavel e com grios angulosos a sub-angulosos Apresenta geral 

mente uma estratificagao normal a paralela Em perfis realizados nas 

escarpas que se estendem par toda a margem oeste do Rio Guguia, encon 

tram-se, na base, arenitos rosa avermelhados, m6dios, regularmente sele 

cionados, muito friaveis, cont estratificayao cruzada e com dezenas de 

metros de espessura Mais acima, ocorre um siltito avermelhado, com as 

pecto ritmico em nivels de coloragao avermelhada e marrom Pode ocor



rer, acima, um arenito grosseiro a conglomer~tico e cam material caoli



nice Pequenas lentes de conglomerado intraformacional associam-se ao



nivel do arenito conglomeratico A granulagao diminui deste nTvel para



o topo, onde prevalecem siltitos vermelhos silificados
 


Em afloramento pr~ximo i localidade de Monte Alegre (PI) 

intercalam-se, em arenitos finos, niveis de arenito conglomer~tico com 

seixos de quartzo de tamanhos milimetricos. Aguiar (1969) descreve tam 

b~m a presenga de siltitos verde acinzentados, folhelhcs e arenitos com 

algumas lentes de calcriI 


As principais areas de ocorrencia da Formag~o PiauT, den



trD do mapa apresentado, est~o localizados na porgao centre-norte da



folqa, em area pr6xima a Gilbues (PI), e em estreita faixa ao longo do



Alto Rio, Parnaiba A largura de afloramento varia de 10 a 150 km.



As relag5es estratigraficas dessa forimagio mostram, se



gundo Agular (op. cit ), discordancias apenas locais com a unidade
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inferior que a Formagao Poti, sendo no geral concordante Seu contato



superior e aparentemente concordante com a Formagio Pedra de Fogo



Estudos paleontologicos demonstraram sera Fomagao Piaui



a parte final da sedimentagao carbonifera, estando assim colocada cro



noestratigraficamente no Carbonifero Inferior, constituindo um pacote



sedimentar da ordem de 300 n de espessura, segundo Barbosa et al (1973)



A Formagao Pauit, segundo Kegel (1956), representa uma unidadedef5cies



francamente marinho, e com fauna de trilobitas, braqui1podes, gastropo



dos, etc



3.3 7 - FORMAgAO PEDRA DE FOGO



Esta formagio foi primeiramente estudada por Lisboa (1914), 

sendo denominada de "S~rie Parnaiba" e colocada no Permiano, devido a 

presenga da madeira f6ssis "Psaronius". A denominagyo Fonnag§o Pedra de 

Fogo foi dada per Plummer et al (1948) aos folhelhos, siltios, areni 

tos e camadas de silex ocorrenzes no vale do Riacho Pedra de Fogo, ao 

longo da estrada Pastos Bons a Nova York, no Estado do Maranhao. Nunes 

et al (1973) incluem na Formagao Pedra de Fogo a Formago Motuca (Per 

miane) e a Formagao Pastas Bons (Jurissico), considerando-as apenas cc 

me variag5es faciol6gicas da Formagao Pedra de Fogo 

Esta fornag~o 6 litologicamente constituTda por arenitos



com folhelhos intercalados, siltitos e camadas de sTlex oolitico, psol9



tico e concrecionario, conglomerados intraformacionais, alem de algumas
 


camadas de calcirio e anidrita no topo da unidade Os arenitos sao de 

cores claras e de granulagjo fina, enquanto que os folhelhos sio averme 

lhades 

Na Folha Rio Sio Francisco, a Formagao Pedra de Fogo tem



grande area de ocorrencia, correspondendo quase que a toda regio cen



tro-norte do mapa. Esta unidade forma um relevo de extensos chapad6es,



constituindo uma regimo bastante plana e tendo sua extensao lateral
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inte~rompida apenes nos vales dos grandes rios, coma Balsas, ParnaTba e



Urucui Preto, onde afloram formag5es mais antigas, Foram medidos mals



ou menos 350 m de espessura no Pogo do Riachao (MA)



Na irea de ocorrencia da Formagao Pedra de Fogo, a uma



distancia de 47 km a sudeste de Santa Filomena (MA), nas cabeceiras do



riacho Rapadura, situa-se ,m "pipe" quimberlitico com cerca de 1 km de



diimetro e conhecido coma Redond~o Os primeqros estudos nesta estrutu



ra foram feitos per Melo e Porto (1965), in Silva et al (1973), e suas



rochas ultrabisicas foram descritas par Bocchi (1969), in Silva et al



(op cit ),coma serpentinitos originados a partir de peridotitos, em



carater local, de gabros granatIferos. Coma descrito par Silva eu al



(op cit ),"a estrutura forma uma depressio aproximadamente circular,



com desnivel de 80 metros em relagao ao topo, o qual e sustentado pelos



horizontes silicificados da Formagio Pedra de Fogo"



A outra estrutura anelar pr~xima a de Redondo e conhe



cida pelo nome de Apicuns, e E formada par trEs aneis de rochas silicl



ficadas, o maior com diametro de 800 metros Um pogo perfurado no cen



tro do maior anel revelou, i profundidade de ]1 a 15 metros, a presenga



de rochas amarelo-esverdeadas bastante alteradas, que assemelham-se as



encontradas na estrutura do Redondao (Silva et al., op cit.)



0 contato inferior desta unidade S concordante com os se



dimentos carboniferos da Formago Piaui, enquanto que superiormente e



discordante dos sedimentos transgressivos jur ssicos



A Fornaio Pedra de Foga apresenta camadas marinhas em



sua parte basal, mas a maior parte de seus sedimentos tiveram origem em



ambiente marinho fechado, com frequentes ciclos evaporTticos, alem de



dep6sitos continentals, e~licos e fluviais (Mesner e Wooldridge, 1964)



0 conte~do fossil~fero desta formagao e representado, en



tre outros, per ostracBides, Ctenacanthus, Fteurocanthus, Psaronsvs,



etc
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13 8 - FORMAQAO PASTOS BONS



Lisboa (1914) utllizou o nome Pastos Bons para designar



os folhelhos e arenitos brancos existentes na cidade de Pastos Bons,



no Estado do Maranhio



Pot sua vez, Plummet et al (1948) consideraram a Forma



gJo Pastos Bons como membro da Formago Melancieiras, esta denominada e



posicionada no Creticeo por esses autores Campbell et al. (1945) rede



finiram a posiq o estratlgr~fica da Formaqio Pastos Bons, colocando-a



no Jurassico Mesner e Wooldridge (1964) e Aguiar (1969) deslocaram-na



para o Triassico



Cunha e Carneiro (1972), n o tendo encontrado rela§5es 

estratigraficas entre as forma aes Pastos Bons e Corda na regio centro 

-oeste da bacia, suspeitaran serem as duas forma§oes variag6es faciola 

gicas de ura mesma unidade 

A sua litologia j composta pot um arenito de granulagao 

mdia a fina, vermelho, marrom ou zinza claro a creme 0 arenito apre 

senta-se em alguns locals bem estratificado, sendo comum a estratifica 

gao cruzada Ja em outros, e pobremente estratificado a macigo Geral 

mente E frivel e bem selecionado, is vezes micaceo e com intercalaq6es 

de siltito e fohelho Os siltitos sEo de coloragao vermelha, finamente 

laminados e moderadamente friiveis Os folhelhos, menos comuns, formam



nTveis delgados e possuem cores avermelhadas



Esta formagao tem pequena representatEvidade superficial



na Folha Rio Sao Francisco, estando restrita a duas principals areas de



ocorrencia, ma ao sul de Monte Alegre (PI), englobando a cidade de



Gilbues, e a outra a sudeste de Santa Filomena (MA) Sua espessura nao



bein deterinada 

Silva Santos (1974), atravgs de dados paleontol~gicosde



terTinou a idade jurassica mdia para a Formagio Pastos Bons Segundo
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este autor, o conteGdo fossTlefero desta unidade representado pelos 
peixes das famlias Se-onot-tdas, Eleurophottdae e Macrosemsb-dae 

Seu contato inferior, na area em questio,6discordante e



transgressivo sobre os sedimentos das formagoes haul e Pedra de Fogo 
0 contato superior com as sedimentos jurassicos da Formaqio Corda con 

cordante 

3 3 9 - FORMA§AO CORDA



Lisboa (1914) uti1izou originalmente o termo Corda para



designar os arenitos vermelhos sotopostos acs derrames basalticos de



GrajaC (MA) Em concordancia, Campbell et al (1949) denominaram de For



magao Corda, do Cretaceo Inferior, a sequencia clastica discordante e



superior aos basaltos, composta pelos membros Iguatins, Macap5 e Cama



das Indivisas, antes englobadas na Formag~o Graja6



Posteriormente, Moore (1961), Northfleet e Melo (1967) e



M Melo e Silva (1968) mapearam continuamente os arenitos vermelhos de



Lisboa (op cit ),desde Barra do Corda atg Sao Raimundo das Mangabei


ras (MA) U.Melo e Silva (1968) estendem o mapeamento at a localidade



de Pastas Bons (MA), onde eles reaparecem concordantemente sobre a For



magao Pastes Bons Aguiar (1969) encontrou os mesmos niveis estratigra



ficos para as formag6es Corda e Pastes Bons, na regigo central da folha



Cunha e Carneiro (1972) consideraram a Formag o Corda de idade jurassi



ca constituindo, cam a Forinagao Pastos Bons, unidades isomorficas



So predominantes em seus sedimentos camadas de arerntos,



em geral branco amarelados e avermelhados, finos, homogeneos, mlcaceos



e com cimento argiloso Quandodecor branca e muito fino, ele e consi



deravelmente caolinitico As camadas apresentam, frequentemente, estra



tificagio cruzada de poucos metros de espessura e intercalag5es de cama



das de folhelho vermelho Na estrada de Gilbu~s a Correntes (PI), ocor



rem folhelhos completamento perturbadds, com foliacdo verticalizada e



O""roAL p,,, SO TRHj 
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cortados verticalmente par vetes com material caolinico e quartzo, sen



do esses efeitos provavelmente provocados par uha intrusao nao afloran



te e que originou uma estrutura circular em suas imediagoes.



Sotopoe-se discordantemente aos basalcos da Formaq o Sar



dinha, e seu contato inferior concordante com a Formagao Pastos Bons.



Entretanto, esta unidade recobre formagoes mais antigas, coma a Permia



no Pedra de Fogo e o Carbonifera Piaui Aguiar (op cit ) comenta que



a deposig O da Formagio Pastas Bons em superfTcie extremamente irregqu



lar fez com que a Formag~o Corda fosse depositana em varios locais so



bre estratos mais antigos. Em alguns locais, esta unidade 6 recoberta



pelos sedimentos da Formagao Urucuia



A ausencia de fosseis na Formagao Corda nao permite uma



datagic segura, sendo contudo considerado cono Jurissico superior, par



recobrir concordantemente a Formago 0astos Bons na iea da



FRSF



3 3.10 - FORMAQAO SARDINHA
 


Moore (1961) mapeou basaltos ocorrentes a sudoeste do po



voado de Sardinha, na margem esquerda do Rio Corda, no Estado do Mara



nhao, e colocou-o entre as formag6es Corda e Itapecuru Mesner e



Wooldrige (1964) posicionaram a Formagao Sardinha entre as Formagoes



Corda e Cod6 Cordani (1967) in Aguiar (1971) datou-a coma Cretaceo In



ferior



Aguiar (1969) distingue duas unidades basilticas, sendo 

a primeira a Formaiao Mosquito e a segunda a Formaqao Sardinha Segundo 

Aguiar (op. cit ), a Formagio Sardinha, na area mapeada par Moore (op. 

cit ), e equivalente ao basalto proximo a Lizarda Nunes et al (1973) 

englobam sob o nome de Formagio Orozimbo as duas unidades de Aguiar (op. 

cit ), colocando-as entre as formag6es SambaTba e Itapecuru Esses au 

tores citam datag6es para basaltos da Formagio Orozimbo, de 120 a 150 

m.a. (Jurissico Superior e Cret5ceo Inferior)
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0 basalto de cor preta a verde escura, arroxeado quan



do intemperizado, e as vezes est5 completamente alterado A textura e



afanitica, e em muitos locais amigdaloidal



Os basaltos afloram intermitentemente na regiae de Lizar



da, acompanhando em parte a borda da Formag~o Urucuia Tanto o contato



inferior come o superior, respectivamente com as formag5es Corda e Uru



cuia, sao discordantes Estima-se uma espessura aproximada de 50 m para



a Formaqio Sardinha, na regiio de Lizarda



3 4 - FORMAQAO URUCUIA



A designaEo de "Arenito do Urucuia" fol dada per Olivei



ra (1926), in Moraes Rego (1926), aos sedimentos da Chapada do Urucuia,



em Minas Gerais Esses arenitos, situados no divisor das bacias dos



mos Sao Francisco e Tocantins, haviam sido anteriormente estudados par



Derby (1879) e Oliveira (1881), entre outros Moraes Rego (op cit )cor



relacionou o "Arenito do Urucuia" com os chapad6es arenosos ("Arenito



das Chapadas") da parte ocidental do Estado da Bahia, aceitou a designa



;ao original de Oliveira (1926), e posicuonou-o no Cretaceo



Monteiro de Oliveira (1967) prop6s a divisgO da Formagdo 

Urucuia nos membros Gerib5 (folhelhos) e Abaet6 (arenitos) Barbosa et 

al (1969) propuseram a troca de denominagio Formagao Urucuia para a 

Foriaqo Serra Negra, j5 que o Rio Urucuia margeia ou corta rochas do 

Grupo Barnbu9 Entretanto, Grossi Sad et al (1971) alegam que o termo 

esta consagrado pelo use e acham desnecessaria a eliminagao deste, so 

mente por nao ocorrer a litologia mencionada no Rio Urucuia, mas sim em 

seus afluentes. REPRODTLIBILTTX' OF THE 

ORIGINAL PAGE IS POOR 

Northfleet e Melo (1967) e Aguiar (1969) correlacionaram



a Foriiiagao Urucuia com a Formag o Itapecuru, de Lisboa (1914) Nunes et



al (1973) estenderam a denominag~o Itapecuru aos arenitos e folnelhos



ocorrentes ao sul da borda da Bacia Parnaiba, na Folha Rio Sao Francis



co, eliminando assim a denominag~o Urucuia Apesarda provivel correlagao
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entre essas duas unidades, os autores do presente trabalho preferiram



manter a denominagao Urucuia para a area em estudo, ja que tal teno



usado ha muitos anos na literatura geologica.



A Fonnagao Urucuia, que e constituTda por dois nTveis de



escarpas proeminentes dentro da area em estudo, e formada principalmen



te por um arenito de coloragao bastante variada, predominando a rosea,



cinzenta, vermelha, amarela e esbranquigada A granual1ao e fina, com



grios de quartzo rolados 0 cimento pode ser argiloso ou silicoso, 

que determina o grau de friabi1idade desta rocha, que 6 bastante varia 

vel E comum a estratificag~o cruzada, atingindo 30 m de espessura, na 

parte basal das escarpas, na borda oeste 0 arenito , em alguns Io 

cais, bem selecionado, passando em outros a mal selecionado As concre 

goes sao comuns no arenito, e na malora sao silicosas (silex, chert e 

opala) 0 arenito S regularmente acarnado e as vezes macivo, com peque 

nas intercalag6es de folheiho vermelho, marrom, amarelo ou esverdeado 

Apresenta camadas conglomeraticas, com seixos de tamanhos variaveis, ge



ralmente menores que 4 cm Os seixos sao de quartzo, sTlex (10 cm), are



nito c feldspato caolinizado Em manor escala, ocorrem intercalagses de



leitos centimtricos de argilitos e siltitos



No lado leste, em nivel inferior, sao comuns as camadas de



folhelhos e argilitos claros, predominantes sobre os arenitos, os quais



ocupam o nTvel superior da borda oeste Estes dois nTveis do Creticeo



Urucuia talvez correspondam aos membros Gerib5 (inferior) e AbaetS (su



perlor), de Monteiro de Oliveira (op cit ).



A Formaqio Urucuia forma extensos chapad~es, constituin



do partes das Chapadas das Mangabeiras e Serra Geral ou Grande, nos es



tados de Goiis e Bahia I limitada a leste e oeste pelos grupos de ro



chas pre-cambrianas, e a norte pelos sedimentos da Bacia do Parnaiba.



Esta Formagao e transgressiva, jazendo discordantemente sobre rochas



pr5-cambrianas de v~rias epo as, como as dos grupos Bambui, Rio Preto,



PrS-Cambriano Indiviso, ou ainda recobrindo discordantemente uma parte



do sul da Bacia de Parnaiba



C 



- 63 -


Segundo Almeida (1967), a cobertura cretgcica da Forma§go 

Urucuia pode ser atribuTda i Reativagao WaldEniana, que proplciou a se



dimentagao de unidades correlatas, coma as formag6es Bauru, Corda, Cod6



e Itapecuru Sua principal feig~c estrutural 6 a chamada Falha de Lizar
 


da, numa extensa falha normal de diregao NE-SE que corta a porgao NW



desta unidade, atingindo tamb&n as formag¢es paleoz5icas subjacentes



da Bacia do Parnaiba A Formag~o Urucuia, na sua parte leste, originou


-se em ambiente sub-aquatico, enquanto que na parte oeste os seus sedi



mentos sao de origem e6lica



3 5 - FORMAQAO SERRA DA TABATINGA



Winge (1968), em seu trabalho sabre a geologa das ser



ras do Estreito e do Boqueir-o, relata a presenga,na Serra da Tabatinga



e areas adjacentes, de depositos residuais com nTveis lateritizados 0



mesmo autor identifica, nessa regiao, uma superfIcie de aplainamento de



idade Creticeo Superior a Tercigrio Inferior, que tera dado origem a



esses sedimentos, em um altiplano de 700 m de altitude m6dia Nunes et



al (1973) denominaram esses depdsitos de Formagffo Serra da Tabatinga,



em alusao i serra do mesmo nome, onde a ocorrencia dessa formagdo i tT



pica Sua espessura e variavel e atinge, no maximo, algumas dezenas de



metros



Segundo Nunes et al (op cit ),sua sequ~ncia litol~gi 


ca inicia-se par um argilito amarelo-avermelhado, passando a um areni 


to conglomeratico ferruginoso, bastante abundante na parte superior da 


formagao e com presenga de laterita r"cs1UBL' 'OF THI



3 6 - TERCIARIO-QUATERNARIO



A cobertura Terciario-Quaterndrio, representada por uma



extensa area nas porges leste a sudeste do mapa, i constituIda par se



dimentos detrito-lateriticos, geralmente de pequena espessura, sabre as



rochas pre-cambrianas dos grupos Bambul, Santo Onofre e Pr -Cambriano
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indiviso Esta cobertura, na regiao das serras do Estreito e do Boquei



rao, excjuando-se a Serra de Tabatinga, constitui-se predominantemente



de canga lateritica e de uma cobertura arenosa, enquanto que, nas pro



ximldades do rig Sao Francisco, e formada por material areno-argiloso,



estando a laterita ausente ou em quantidades subordinadas Na regiae da



Chapada Diamantina, a cobertura Terciarlo/Quaternario e condicionada pe



las formagoes subjacentes, constituindo dep6sitos coluvionares conglo



merados co pequenos fragmentos de quartzrros e subordinadamente metas



siltitos, em uma matriz areno-argilosa.



Esta unidade aparece em toda a irea pre-cambriana de fo



lha, recobrmndo pediplanos, plates e terragos



Sua espessura atinge, em alguns locais, dezenas de me



tros, was de maneira geral e inferior a 10 m Foi desprezada como area



mapegvel na porgao sudoeste, devido a sua pequena espessura e desconti



nuidade lateral



3 7 - FORMAQAO CAATINGA



A denomina .go Serie Calcirio Caatinga, de Branner (1911),



in Brito Neves (1968), refere-se aos calc5rios pr6ximos a Juazeiro, de



rivades da lixiviagao do Calc~rio Salitre (BambuT) Baseando-se em fds



seis, Branner (op cit ) estabeleceu uma idade miocenica e pliocenica



para a parte inferior e recente para parte superior destes calcgrios



Meraes Rego,(1926), examinando fdsseis em calcirlos ocor



rentes em Xique-Xique (BA), conferiu-lhes uma idade igual i estabeleci



da por Branner (op cit ) Mello Jlnior (1938) reconheceu a sua origem



tipicaniente continental.



Kegel (1959) indevidamente denominou de Calcrio das Va



zantes os calcaricos prcximos a Juazeiro Brito Neves (1965), na falta



de dados para correlacionar os calcErios do vale do rio Verde com os
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calc~rios ocorrentes proximo a Juazeiro, denominou-os de Formagao Tin


rica, em alusao a Vila de Tiririca no muncTp'io de Xique-Xique (BA).


Posterionnente, em 1967, o referido autor retoma a designag o original


de Calc~rio Caatinga Provisoriamente, estes calcFrios foram designa


dos de Forma%o Caatinga, por Nunes et al- (1973).



Este calcirio caracteriza-se, sempre, por uma coloraqio


branca e cinza clara, compacto, sem exibir qualquer estraficiagao A ro
 

cha fomada por fragmentos, rigidamente consolidados, numa textura mi


crocristalina Sua estrutura maciga permite o seu uso comercial Como


marmore, que explorado em Morro do Chapeu e outras localidades Varia


g6es faciol5gicas sTltico-argilosas e ficeis conglomeriticos polimTti


cos excepcionals seo encontrados no municipio de Juazeiro e nos terra


os superiores a jaguaracy, alm dos limites da folha, onde blocos p0 
1idricos do calc5rio BambuT inserem-se em cimento branco, junto com 
quartzo e filito, segundo a descr1§ao de Brito Neves (1967)

'I 

0 conteldo f6ssil, determinado por varios autores nesta


formagno carbon~tica quatern5ria, formada por algas, gosterSpodos do


genero Strophocheiius e das especies Bomphalarta, BulmuZvs e lameli. 
branquos 

A distribuigao espacial desta formagao e descontinua,com 
espessuras condicionadas as variag6es do embasamento cristalino e do 
Grupo Bambui, geralmente de uma a duas dezenas de metros, sendo conhe 
cidas espessuras da ordem de 80 m, no vale do rio Verde e em 
segundo Brito Neves (1967) REPRODUCIBILITY OF THE 

ORIGflAL PAGV Is POOR 

Tiririca, 

A origem deste calcario, segundo Morais Rego (op cit 
e outros autores, deve-se E lixivia 5o do calcrio BambuT e sua subse 

quente repreclpitagao e deposigqo 

Sua 5rea de ocorr~ncia est5 localizado ao longo da bacia 
do Rio Verde, ao norte ca Chapada Diamantina Sobrep6e-se discordante 
menteaoGrupoBambuT, embasamentocristalino e Grupo Chapada Diamantina 
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3 8 - DEPOSITOS QUARTERNARIOS TERRA OS HOLOCFNICOS E TERRAQOS PLEISTO-


CFNIOS



Moraes Rego (1926) definiu coma Formag~o Vazantes c con



junto de areias e argllas das margens do Rio Sao Franciscoeseus afluen



tes, e encontrou restos de mam>feros pleistocenicos dos gineros Megathe



rum e Mastodon Varlos autores mapearam-na ac longo do Vale do rio Sao



Francisco, ate o Estado de Minas Gerais



Leal (1970) adota a denominagao anterior de Moraes Rego 

(op. cit ), e comenta que sua origem e devida a formagio de uma extensa 
planTcie de inundagac, ocasionada pelo rebaixamento da regiao, resultan 

te ue movimentos regionais Segundo o autor, sua espessura nao ultrapas 

sa 10 m 

0 tenmo Formagao Vazantes nbo aceuto neste trabalho,



par nao estar de acordo com o C~digo de Nomenclatura Estratugrafica,



pots nao caracteriza uma localidade tTpica



Os terragos holoc~nicos saoconstituidos per dep6sitos 

aluvionares atuais dos ruos Sao Francisco, Preto e Grande Camadas he 

rizontais, localmente estratificadas de areia e material argiloso, Im 

pregnadas de matra organica vegetal, sio encontradas nas barrancas do 

rin Sao Francisco 

Sedumentos e6licos e depositos coluvionares,que se esten



dem das faldas da Serra do Estreito ati o ri Sao Francisco, equivalem



aos terraqos pleistocenicos Os dep5sttos eolicos constituem um grande



numero de dunas n5o consolidadas e em movimentagao pelos ventos, assim



come dunas f6sseis Segundo Barbosa et al (1973), sao dunas do tipo



barcana, com direg§ao de vetor de formagao WNW-ESE e sentido leste para



oeste, que e a raz~o da inexist ncia de dunas na margem direita do rio



S~o Francisco
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4 - ESTRUTURA E TECTONICA



A vis~o global,fornecida pelas imagens do LANDSAT - 1 e de



radar,permite a observagio, por grandes extens~es ou na sua totalidade,



da continuidade das formag6es e grupos geologicos Esta propriedade fa



ci ita o reconhecimento do comportamento estrutural destes grupos, prin



cipalmente das variagoes em suas diregoes estruturais e a comparagio



dos padroes estruturais e tectonicos,entre as varias unidades,ou conjun



zo de unidades geol6gicas



Assim, a partir da visao regional obtida, e n~o por motl



vo de conveniencia de descrigao, dividiu-se a irea da Folha Rio So 

Francisco, para a discussao de sua estrutura e tectonica, em tres re 

gioes que apresentam entre si uma evolugio tectonica e estrutural dis 

tinta 

4 1 - NOROESTE DO CRATON DO SAO FRANCISCO



Almeida (1967) definU a unidade cratonica do S~o Fran



cisco como uma plataforma de consolidagio, que atuou como antepais dos



geossinclineos marginals, durante o Pre-Cambriano Superior
 


0 noroeste deste craton engloba as exposig6es de rochas 

pr&cambrianas, situadas na porgio sudeste da folha, tendo o seu limite 

setentrional pr6ximo i borda da Bacia do Parnaiba Ja o seu limite or 

ental esta localizado na area de transigao da Faixa de Dobramentos Bra 

s-ia com o Grupo BambuT,da Bacia do So Francisco, segundo Almeida et 

al (1976) e Almida em "0 Criton do Sio Francisco" (1977, in~dito). 

0 embasamento exposto na parte noroeste do criton E cons



tituIdo por rochas de facies almandina-anfibolito, complexamente dobra



das na direg~o NE-SE, para as quais s~o admntidas idades do Ciclo Trans



amazonico ou mesmo mais antigas, com rejuvenescimentoslsot6picos de
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ciclos mais recentes. Porm, as suas greas de exposigao sio bastante



restritas, principalmente devido a extensa cobertura detrItica Tercia



ria/Quaternaria



Durante o Pre-Cambriano Superior esta area crat6nica foi



sTtio de uma importante sedimentaqao, principalmente clistica e carbona



tada, que deu origem aos grupos Santo Onofre, Chapada Diamantina, Rio



Preto e Bambui



As unidades de malor destaquedessa area cratonica s~o as



formadas pelas porq5es setentrionais da Serra do Espinhago (Grupo San



to Onofre) e sua correspondente cobertura plataformal, a Grupo Chapada



Diamantina



Essas duas unidades foram relacionadas par Pflug et al



(1969)tcomo variag5es facio]ogicas de uma mesma deposigvo do Grupo Mi 

nas,em ambiente miogeossinclinal Esta formalizagio a extens~o dos 

mesmos conceitos desenvolvidos no Espinhago Meridional, dentro da pro 

posiQo da Ortogeossinclinal Minas, do referido autor Esta ortogeossir



clinal separaria a Craton do Sao Francisco em dois critons Criton So



Franciscano e Criton de Leng6is



Cordani (1973) tamb m propos a desmembramento do Craton



Sio Francisco, atrav s de uma faixa rejuvenescida no Ciclo Brasiliano,



e localizada no Vale do Rio Paramirim Exposig5es do Complexo Parami-im



sao encontradas na Folha Rio Sao Francisco, junto a borda oeste da Cha



pada Diamantina



A discussio de um modelo evolutivo para o Espinhago, a



partir de uma geossinclinal ou de uma faixa rejuvenescida durante o Ci



clo Brasiliano no vale do Rio Paramirim, pode se fixar no confronto das



recentes datattes realizadas na parte setentrional do Espinhago, corres



pondente ao dominio miogeossinclinal, com as obtidas no Complexo Gua 

nhaes, correspondente ao facies geossinclinal de Pfluget et al. (op 

cit ) 
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Os recentes dados geocronol~gicos, obtidos per Jardim de 

SE et al (1976), forneceram para a Erea da Chapada Diamantina idades 

de metamorfismo e/ou tectonismo de 1 250 a 910 m a , e para a irea de 

Boquira, Espinhago Setenzrional, uma idade mTnima de metamorfismo de 

920 m a. Portanto, essesfen5menos foram antecedentes aos processos tec 

togenicos do Ciclo Brasiliano 

Par outro lade, os resultados obtidos par Hasui et al



(1976), nos migmatitos de Guanhges, parte integrante da irea eugeossin



clinal de Pflug et al (op cit ),definem uma lSmcron de 2 000 m a


(Ciclo Transamaz~nico) Contrariando tambem as suposigoes de Cordani,



as idades radiom tricas obtidas no vale do Rio Paramirim fornecen vale



res de 2 600 m a



Tel intervalo temporal nae e caracteristico de areas que



envoluiram par processes geossinclinais, coma supuseram Pflug et al 

(op cit ),ac unrem as sequencias do Espinhago ao Grupo Minas Tal 

fato foi atentado par Amaral et al (1976) que isolaram, come unida 

des independentes, o Grupo Minas e as sequencias do Espinhago Meridio 

nal 

Portanto, n~o h razao pare justificar o desmembramento



do Criton do So Francisco, permanecendo assim o conceito original pro



posto par Almelda (1967).



De acordo con Almeida (1977, inedito), a Serra do Espi



nhago ou Faixa de Dobramentos Espinhago reDresentaria a mais nova faixa



de dobramentos do embasamento do Craton de Sao Francisco As datagoes,



acima mencionadas, situam o desenvolvimento desta faixa durante a pri



meira metade do Pre-Cambriano Superior Segundo Almeida, esta faxa de



dobramentos foi a 6itima a se consolidar no Craton do Sao Francisco, neo


tendo desenvolvido processes tectogqnicos durante o Ciclo Brasileiro



As sequ~ncias da Serra do Espinhago Setentrional, cuja



extensio para o norte canstirui as serras do Estreito e do Boqueiriao,
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formam um conjunto metassedirnentar-vulcinico, onde nao possTvel indi



vidualizar as partes de origem miogeossinclinal e eugeossinclinal



Portanto, esses metassedimentos parecem ser o produto da



evolugao de uma bacia intracratonica, posteriormente metamorfisada e do
 


brada em perTodo pr -brasIiano, no estando ligadosa uma evoIuao geos



sinclinal.



Na Folha Rio Sio Francisco, as serras do Estreito e do Bo



queirao sao as extens~es setentrionais da Serra do Espinhago, e consti



tuem as mais destacadas feigyes morfologicas da area, estando genetica



mente condicionadas as estruturas do embasamento, na diregio N-S



0 comportamento estrutural da tectonica que afetou as duas



serras, estruturando-as num anticlinal, 6 relativamente compleo, tendo 

ocorrido fases de esforgos tectonicos que imprimiram uma superimposiggo 

de dobramentos Este comportamento difere daquele apresentado na porg~o 

ocidental da Chapada Diamantna Da mesma forma, o grau de metamorfismo 

alcanga nTiveis de ficies dos xistos-verdes a anfibolitona parte do Es 

pinhago, enquanta esta praticamente ausentena porgio ocidental da Cha 

pada Diamantina



Anglises estruturais, realizadas por Winge (1972,b) leva



ram o autor a supor que essas duas serras constitu-ram as abas de um ex


tenso anticlindrio, orientado na diregio NNW-SSE Essa orientagao e cor



respondente a esforgos compressivos E-W a ENE-WSW, que ocasionaram a



aparecimento de planos axials secundarios,centrifugos, ou seja, os pla



nos na Serra do Boqueirao mergulham para oeste e na Serra do Estreito



para leste A atuagio desses esforgos atingiu maior intensidade no sen 

tido de leste para oeste A regi5o compreendida entre as duas serras, 

ao norte do Rio Grande, constitui o ncleo deste anticlin rio, onde 

afloram rochas com um grau metamrrficn mais alto, correspondendo a base 

da sequencia metassedimentar da Formagao Sao Marcos 
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Esforgos compressivos posterioresde direg o NW-SEresul



taram na inflexao das extrenidades nortedas serras do Boqueirao e do



Estreito, onde as direg5es estruturais orientam-se NE-SW Um importante



elemento estrutural, orundo desses esforgos compressivos, 6 representa



do per um acavalamento de rochas do embasamento,sobre os metamorfitos



da Formagao Sao Marcos e do Grupo Rio Preto, no sentido de sudeste para



noroeste



Ao longo das duas serras, em particular na do Estreito,



ocorrem fraturamentos ortogonais entre si, porm, a na regiao compreen



dida entre as mesmas que se pode observar melhor a complexidade estru



tural desta area Nas exposigoes ao sul da area, entre as serras, os e



xos das dobras normais orientam-se paralelos as serras, ocorrendo ao



norte inflex6es de suas dire oes para NE-SW Essas inflex6es e sinuosi



dades das direg6es foram causadas per esforgos do Ciclo Brasiliano, a



denotam a proximidade do limite norte,do Cr5ton de Sio Francisco



A leste da Serra do Espinhago esta a mas antiga cobertu



ra plataformal pr -cambriana,do Criton do S~o Francisco, represenzada



pelo Grupo Chapada Diamantina Na Folha Rio S~o Francisco, a area desta



cobertura compreende as suas exposigies ocidentais que, de certa forma,
 


apresentam algumas diferengas am rela§To is suas exposigoes orientais



Pode-se observar, nas imagens do LANDSAT-l, dentro dos limn



tes da area de estudo, urna gradagao no estilo dos dobramentos desta co



bertura Existe uma varia~ao, no sentido norte para sul, de dobras am



plas para dobras apertadas.com flancos am altos ingulos de mergulho Nes



se mesmo sentido, pode-se acompanhar um aumento no grau metamdrfico.



As espessuras dos sedimentos na porgao ocidental sio maiores, exibindo



uma forte deformago a leve metamorfismo



Duas fases de deformagao tectonica afetaram as unidades



do Grupo Chapada Diamantina A primeira, qua fol uma fase de tect~nlca



plastica, deu origem a dobramentos abertos com vergncia para leste e
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eixos orientados na direqao NNW-SSE, que se relacionam a esforgos tan



genclais de dire§ o WSW-ENE 0 elemento tectonico mais importante des



ta fase e a anticlinal "Gentio do Ouro", de direqao axial N 200 W, com



mergulhos de flancos aproximadamente simetricos, nao superiores a 350,



e que estrutura a porqao ocidental da Chapada Diamantina Por outro la



do, a porgao oriental da Chapada Diamantina apresenta dobramentos sua



ves e falhamentos NNW-SSE e N-S, com atitude igual a das falhas do- emba



samento,exposto nesta regi o Este fato, segundo Almeida (1977,ineduto),
 


sugere que as deformag6es da porgao oriental da Chapada Dlamantina sac



de natureza induzida, devido reativagao de antigas falhas do embasa



mento



Acs efeitos da segunda fase de deformagao, com esforgos



tangenciais de sentico ESE-WNW, as sequencias do Grupo Chapada Diamanti



na reagiram mais rigidamente, ocasionando surgimento de falhas e fratu



ras nas direg6es aproximadas N 400W e subordinamente N-S Os falhamen



tos mals extensos e mais nomveis orientam-se na diregqo N 400 W, sendo



transversais aos eixos das dobras Essas falhas transversais sio do ti



po transcorrente, e o deslocamente paralelo a linha de falha e vsTvel



em fotos a~reas, pelas descontwnuidades das cristas quartzTitcas que



flanqueiam as dobras, segundo Schobbenhaus (1972) As falhas longitudi



nais N-S, paralelas aos eixos das dobras, em alguns locais deslocam as



falhas diagonals e, em um de seus exemplos, a falha na Serra das Laran



jeiras 6 do tipo normal


Atribui-se, tambem a segunda fase tectonica, as rochas



basicas e intermedl5rlas, intrudidas nesses metassedimentos, na forma



de "sills" ou diques
 


Para leste da Chapada Diamantina, as deposig6es do Grupo



Bambui siao atribuidas a Bacla Salitre-Jacare, que se separa do BambuT



na Bacia do Sao Francisco, pelo Espinhago e pela propria Chapada DOa



mantina
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As deformag9es desta cobertura plataformal mais nova



(brasiliana), segundo Brito Neves (1968), sao mais acentuadas nas vizi



nhangas de Central, com camadas em mergulhos at subverticais Almeida



et al (1976) citaram que podem ocorrer dobramentos isoclinais com pla



nos axials mergulhantes para o norte, em estreitas faixas separadas por



zonas nao dobradas 0 metaorfismo nestas faixas dobradas atinge o fa



cies dos xistos-verdes



Toda a area do Grupo Bambu-d, no Leste da Chapada, sofreu



esforgos dirigidos no sentido de norte para sul, ortogonais aos esfor



§os que dobraram a Chapada Diamantipa, condicionando seus dobramentos


na direao E-W Porem, nas suas exposigoes mats ao sul, as estruturas



parecem estar adapradas as direg5es estruturais do Grupo Chapada Diaman



tina



Na regiio de Riachio das Neves o Grupo Bambui ostenta di



reg6es estruturais NE-SW, bem visivel nas imagens do LANDSAT-l Estas



direg6es do Bambul sio observadas quando esse grupo estg localizado nas



proximidades da borda do criton Estas deformag5es nao sio observadas



mats ac sul (Folha BrasTlia), no interior da area crat5nica, onde as ca



madas do Bambui apresentam-se praticamente horizontalizadas e com ausen
 


cia de metamorfismo



A area de afloramento do Grupo Salgueiro, dentro da Fe



Iha Rio Sao Francisco, representa as exposigoes terminas de uma faixa 

de dobramento, denominada de Riacho do Pontal, por Brito Neves (1975), 

e situada imediatamente a norte do Craton do Sio Francisco Essa faixa 

faz parte do Sistema de Dobramentos da Regiao Nordeste, limitada ao nor 

te pelo Lineamento de Pernambuco e, a oesteMlgt je-,mentos da Bacia 

do Parnaiba RPt O i poop 
ORY~m~t AGE18oR 

De acordo com Brito Neves (op cit ),as deposiq6es do 
Grupo Salgueiro representam uma sequencia terrTgena superior, essencial 

mente pelitica e psamT-ica, com nTveis carboniticos subordinados. 
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A dire§ao estrutural deste grupo, dentro da irea de estu


°
do, g marcadamente N 50 E, com dobras fortemente comprimidas, com au 

mento de grau metam6rfico de oeste para leste e com vergencia voltada 
para o crgton 0 magmatismo destaca-se por um grande numero de corpos 
graniticos, os maiores junto a borda da bacia sedimentar A leste do 
mericiano 42 ocorrem corpos bisico-ultrabasicos e sieniticos Segundo 

Brito Neves (op. cit ),alguns "stocks" de granitos e sienitos sao cir 
cunscritos tardios e outros apresentam orientagio tect~nica (granodiori 

tos) Entende este autor que a dlsposigio das linhas estruturais sugere 
uma continuidade desta faixa, alm de Sao Raimundo Nonato, e que a sua


delimitagao ocidental est5 na projegao norte das estruturas do Espinha



go, pois qua elas tom continuidade no embasamento da bacia



Realmente, entre as serras do Estreito e do Boqueirao e



o Grupo Salguelro, nItida uma concordincia de linhas estruturais na



dirego N 500 E, e a propria inflexao das serras nesta diregio sugere,


polo menos, a continuidade dos fenomenos tectonicos que atuaram na Fai


xa de Dobramentos do Riacho Pontal Serras quartziticasem Campo Alegre



de Lourdes,ja foram mencionadas como provaveis remanescentes do Giupo 
Salgueiro Contudo, a extensa cobertura detrTtica dificulta a observa 

gao dessa continuidade 

Desta forma, tomando-se como base as direg6es estrutu



rais desta faixa de dobramento, pode-se ainda supor que a atuagao deste


tectonismo estendeu-se as areas do Grupo Rio Preto Este grupo possui



direg6es de dobramentos, acamamentos e falhamentos concordantes as dire



ges estruturais do Grupo Salgueiro, sendo que essas direg6es persistem


nas Jreas do embasamento cristalino, situadas entre esses dos grupos


As estruturas que condicionaram as deposigoes das sequencias do Grupo


Rio Preto sao de idade brasiliana, e indicam a proximidade do llmite do



craton Porm, permanece em du ida se a evolug5o tect5nica deste grupo


poderia caracterizi-lo como uma faxa de dobramentos, ou como uma cober



tura plataformal dobrada
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Come foi comentado anteriormente, as exposi§6es de ro



chas do Grupo Bambui, levemente metamorfizadas na regiao de Riachao das



Neves, mostram diregoes de-,foliag6es NE-SE que s5o concordantes com as



do Grupo Rio Preto Essas direqoes retratam a influencia do tectonismo



brasiliano e poderiam ser atribuTdas a supostas extensoes dos fenome



nos tectonicos que atuaram na Faixa de Dobramentos do Riacho do Pontal,


ou a influencias ocasionadas per inflexoes de diregoes estruturais da



Faixa de Dobramentos Brasilia, sob o Cretaceo Urucuia



4 2 - NORDESTE DO MACI0C CENTRAL DE GOIAS CIL 

AtY01C'F ISOOR 
A malor extens5o do Pr&-Cambriano, no sudoeste da Folha, 

faz parte do Maci o Central de Goigs, o qual separa as faixas de dobra



mentos Brasilia e "Uruagt" da Faixa de Dobramentos Paraguai -Araguaia


Segundo Almeida et al- (1976), este macigo fazia parte do Criton Amaze



nico que, durante e Ciclo Brasiliano, tornou-se uma zona axial das po



laridades divergentesdas faixas de dobramentos Brasilia e Paragual-Ara



gua1a



0 complexo litol~gico do Macigo Central de Goi5s mostra


-se intensamente migmatizado ao facies anfibolito Idades radiometricas,



com valores dispersos de 517 a 3 067 m a , obtidas per Hasui e Almeida



(1970), indicam que esta area foi afetada per eventos pre-transamazoni



cos e atesta rejuvenescimentos em eventos subsequentes, come e compro



vado pelos fenomenos de diaftorese, granitizagao local e intenso tecto



nismo a que foram submetidas as suas rochas



As direqoes de foliaQoes NE-SW, predominantes na parte 

nordeste do Macigo Central de Goiis, a oeste da Serra da Natividade, re 

presentam as diregoes estruturais gerais de todo o macigo e sao concor 
dantes as direg6oes antigas de falhamentos Porem, observan-se diregoes 

de foliaQoes para NW-SE,na regiao leste da Serra da Natividade Em am 

bas as regi6es, estas foliag6oes desenvolvem-se paralelamente aos falha 

ihamentos e correspondem assim, em parte, as foliagoes secundarias de 

senvoividas per cataclase
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Os falihamentos de diregao NE-SW estendem-se, nitidamen



te, is formag6es sedimentares da Bacia do ParnaTba, fazendo parte da



continuidade da Falha de Lizarda e, portanto, devem ser o resultado de



removlmenta~ao de falhas antigas durante a Reativa ao Mesozoica Por ou



tro lado, os falhamentos de direg9o NW-SE, exemplificados pelo falhamen



to de empurrio que coloca o embasamento sobre rochas da Formagao Parao



peba, sugerem uma ligagio com o desenvolvimento do Ciclo Brasiuiano



Sobre o embasamento desta area processou-se a deposigio,



em bacia restrita, dos sedimentos do Grupo Natividade, atualmente pre



servados numa estrutura do tipo "graben", mas com origem ainda nao es



clarecida Os mesmos falhamentos NE-SE, descritos anteriormente, seccio



nam as suas camadas e fazem o limite ocidental do suas irea de exposl



gao Bruni et al (1974) descreveram este falhamento do limite ociden



tal, como urna falha de rasgamento que provocou um forte cizalhamentonos



quartzitos desse grupo



Em face da ausencia de estudos geocronol6gicos e de ma



peamentos estratigrEficos do Grupo Natividade, torna-se diffTcil situar



a sua evolugao tectonica, quando ele considerado como uma entidade



tectonica independente



Uma tentativa de correlag~o entre os Grupos Natividade e



Aral, feita anteriormente por Barbosa et al (1973), foi baseada na se



melhanga de litologia (igual facies metam6rfico), no estilo de dobramen



to e na proximidade entre os grupos Sendo comprovada esta correlagio,



as duas hipoteses atualmente existentes sobre a evolugao tect~nica do



Grupo Arai poderiam ser estendidas ao Grupo Natividade



A primeira destas hip6teses foi fundamentada na discor 

dancia encontrada por Cartner - Dyer e Meneguesso, in Barbosa et al 

(1969), entre os xistos Arax5 e o Grupo Aral, que assim excluTa este 

grupo do Sistema de Dobramentos Araxi Esta proposigao no g aceita por 
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Almeida (1976), que admite a exist ncia da discordancia AraxE-AraT,mas



coloca este grupo junto con o Grupo Canastra, dentro do iniciO da evo



luqao geossinclinal da Faixa de Dobramentos BrasTlia



Portanto, se houver a comprovagio da correla 4o AraT-Na


tividade, o Grupo Natividade estaria relacionado a ui evolu~ao tectoni



ca compativel con uma dessas hip~teses



0 limite norte deste grupo esta em contato direto con as 

rochas paleozoicas da Bacia do ParnaTba, por falha normal de direao 
NW-SE Todo a conjunto meassedimentar do Grupo Natividade foi intensa 
mente dobrado por esforgos compressivos NW-SE originando dobras issMe 
tricas, fechadas, corn eixos orientados para NE-SE, e localmente assumin 
do um carter recumbente prov~vel que esses esforgos tenham se diri 
gido, predominantemente, no sentido de SE para NW, posto que nos maio 
res dobramentos os flancos ocidentais das dobras apresentam-se mais con 

pri idos 

Regionalmente, as rochas do Grupo Natividade estao estru


turadas em dois grandes dobramentos, ambos con mergulho axial para NE 
A estrutura localhzada mais ao norte, um sinclinal, apresenta-se com 

maior amplitude e mergulhos de flancos mais suaves, em relayao ao anti 

clinal localizado mais ao sul 

As deposigoes da Formagao Paraopeba (calcgrios e ardo


sias), tambm situadas nesta parte do Macigo Central de Goi s e junto


is escarpas arenTticas do Forma 5o Urucuia, representam as exposigoes


terminais da Faixa de Dobramentos Brasilia A deposig~o transgressiva


desta unidade, sobre a borda oeste do Criton do Sio Francisco, deu-se


em condigoes miogeossinclinais, representando a sequencla terrTgena su


perior do geossincl-neo Brasilia, segundo Almeida (1969)



A Formagio Paraopeba apresenta um metamorfismo fraco,


no superior ao ficies dos xistos-verdes, e dobramentos lineares com
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vergencia para leste, em diregao ao craton Coma fo mencionado ante



riormente, as d-_regoes estruturais da ex-tremidade desta faixa de dobra



mentos orientam-se para NW-SE e estEo salientadas, prncipalmente, par



feliages



4 3 - SINECLISE DO PARNAIBA



A formagio da Sinclise do Parnaiba processou-se apes os



dobramentos de idade brasiliana, no inicio da estabi1izagfo da Platafor



ma Brasileira A deposigha das primeiras sequencias sedimentares desta



bacia deu-se no Siluro (?)- Devoniano, tendo o seu tempo de formacao



perdurado ate o Mesozoico



De uma maneira geral, a porgao sul-sudeste da bacia exi



be um formate semcircular, emprestado pelas exposig6es continuas das



formagdes paleozbicas, que acompanham o contorno da bacia Essas forna



g5es perif~ricas, principalmente as devonianas, exibem suaves mergulhos



para o centre da sinclise Na borda leste, as suas camadas tm dire



goes nordeste-sudoeste com mergulhos para N-NW, e as mesmas, na borda



oeste, orientam-se na diregao N-S com mergulhos para leste Contudo,



nas regides mais interiores desta parte da bacia, as formagoes carbon'



feras e pernianas assumem uma -ub-horizontalidade Nao hf, portanto,



evidencias de que um tectonismo intense tenhacausado grandes movimenta



goesnas unidades da porgao sudeste1 ,da Bacia ParnaTba Os dobramentos



estao praticamente ausentes e as estruturas lineares representam-se par



um numero reduzido de grandes falhamentos e per uma maior incidenciade



pequenas fraruras e falhas normais



A irea das formagbes devonianas e do Carbonifero Piaui,



na margem oeste da folha, e a unica regiao com mostras de um tectonis



me um tanto mals intenso Nela estjo presentes falhamentos normals de



dire o aproximada N-S, conferindo-lhe um comportamento estrutural and



male ao restante da 5rea sedimentar Esses falhamentos representam, pro



vavelmente, uma fase de reativag o peleozoica de falhas que teriam se
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desenvolvido em tempos anteriores a sedimentagao da bacia. Cunha e Car



neiro (1972) supuseram que esses falhamentos tiveram origem no Eopaleo



z6ico (Cambro-Ordoviciano)



Embora pequenos falhamentos normals sejam mais frequen



tes nesta area, as suas estruturas mais significativas sao representa



das por dois longos falhamentos, ambos de forma mais ou menos signioide



e que se situam, respectivamente, a leste de Mansinha e a sudeste de



Itacaja



0 primeiro destes falhamentos tem uma extensio superior



a 150 km e, em parte, e o contato entre as duas unidades carboniferas



0 segundo, de extensao aproxmlada de 100 km, da mesma forma o contato



entre partes da Formaqio Poti e do Devoniano Longs



A este conjunto de falhamentos normais de dlregao [-S,



associam-se duas dureg§es de fraturamenros, uma NE-SN e outra NW-SE



A mncidencia dessas estruturas diminui consideravelmente



para leste, quando em areas de exposigao do Permiano Pedra de Fogo, e



a extensao oriental dessa area de reativagao paleozoica limuta-se, pro



vavelmente, pelos falhamentos que se disp3em em direg~o NW-SE, desde



Monte Alegre do Piaui at ao norte da Serra do Penitente Tais falhamen



tos parecem coincider com partes do Lineamento Eocambriano Testa Bran



ca, uma feigio de cariter continental, proposta par Miura (1972) Segun



do este autor, os tragos estruturais deste lineamento, dentro da area



da bacia, estariam em correspond ncia com zonas de dobramentos e falha



mentos do embasamento



Par outro lado, a borda leste da bacia 6 bastante sim


ples, n~o contendo estruturas geol~gicas expressivas, resumindo-se na



ocorrencia de alguns poucos e pequenos falhamentos de blocos e alguns



fraturamentos Uma fegqo interessante desta borda Uo seu aspecto re



ti1{neo, talvez condicionado a um grande lineamento estrutural do emba
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samento. Destaca-se, ainda, a presenga de alguns corpos granIticos no



Grupo SaIgueiro e que se situam junto a borda da bacia



Uma posterior etapa de movimentagao tectonica estabele



ceu-se na Bacia do Parnaiba, atraves dos fenomenos de reativaqao da Pla



taforma Brasileira, iniciados a partir do per-odo Jurassico Durante a



primeira fase do estidio de reativagio, segundo Almeida (1969), ocorreu



um magmatismo basico, manifestado no sudoeste da bacia, na forma de der
 


rames de bassalto e "sills" de diabisio



J5 na segunda fase desse estadio de reativaao, caracte



rizada por "urna ampla sedimentagao continental" (Almeida, op cit,), pro



cessou-se a deposigao dos sedimentos creticicos da Formagao Urucuia, a



partir da subsidincia cretacica da Bacia do Parnaiba



Porem, o fenomeno mais notivel dessa reativagao mesozoi



ca e representado por extensos falhamentos de direg5o NE-SE, localiza



dos no extremo sudoeste da folha, e que se prolongam para as areas pre


-cambrianas Destas, a falha de Lizarda corresponde i mals extensa fei



gio linear de toda a Folha Rio Sao Francisco, atingindo as formagoes



paleoz icas da borda oeste da bacia e seccionando a extremidade norte



da Formagao Urucuia Esse falhamento tem diregio N 400 - 500 E, sendo



reconhecido como urna falha do tipo normal, com o bloco sudeste rebaixa



do, em relagio ao bloco noroeste



Ainda, em vrias regi6es da Bacia do Parnaiba, foram ma 

peadas diversas estruturas circulares, sem origens ainda explicadas e 

que se representam por anomalias de controle de drenagen. 



5 - RECURSOS MINERAIS



Os recursos minerais existentes na Folha Rio Sao Francis



co restringem-se a pequenas ocorr ncias, e nao apresentam contribuig o



apreci vel ao desenvolvimento economco da regiao, quer pela sua redu



zida quantidade, quer pelos metodos de extra§3o empregados Some-se an



da a pr~pria condi Oo geol~gica da 5rea, formada em grande parte por



uma bicia sedimentar sem grandes varia95es litol6gicas ou expressivas



formas estruturais, que pudessem condicionar alguns dep6sitos importan



tes



As ocorr~ncias minerais distribuem-se prnncipalmente em



areas pre-cambrianas e sao mais frequentes os dep6sitos de diamante,



cristal de rocha, talco, ouro e ocorr ncias locais de chumboemangan~s



A maior incidencia dos dep5sitos minerals estg na Chapada Diamantina,



uma area que pode apresentar condig§es geologicas mais favoriveis a mi



neralizagoes De forna semelhanLe, citam-se outras ireas serranas que 

possuem espessas sequncias metambrficas, como o Grupo Natividade no 

sudoeste da folha, e os grupos Santo Onofre e Rio Preto, na regiao das 

Serras do Estreito e do Boquelrao A irea Pre-Cambriana Indivisa, cober



ta quase que totalmente pelos dep6sitos terciirio-quaterngrios, e ainda



n~o devidamente conhecida, poderg conter ocorr~ncias representativas de



talco ou manganes



Diversas ocorrencias de ferro, mangan~s, rutilo, etc



em varas areas nao representam concentragoes com possibilidades econo



micas, como ten demonstrado as pesquisas neste sentido



Na regi6o da Bacia do Parnaiba- sdo conhecidas ocorren



cas de diamante com certa importancia, na 5rea de Gilbu~s e Monte Ale



gre (PI), e dep~sitos de carv~o sem qualquer esperanga econ5mica



OF TH39 
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5 1 - MANGANES



Urn nimero significativo de pequenas ocorrencias de manga



nes esti SitUado no Grupo Chapada Diamantina, na Formag~o Morro do Cha



p~u, e ao norte da Serra da Tabatinga, na regio central da folha. Nas



proximidades das serras do Estreito,do Boqueirko e da Tabatinga, Winge



(1972) sumariou a amostragem de diversas ocorrencias Nesta rea, as



ocorrencias de mangan~s represenam concentragbes supergenicas (dep6si



tos primirios), princiapalmente de criptomelano, sob a forma de preen



chimento de fraturas, associalos com veios de quartzo ou com mineraliza



5es residuais de canga manganesIfera, estas podendo se estender per



muitos quilrnetros, como ao longo da Serra de Tabatinga A leste da



Serra do Estreito, s o comuns os blocos de min rio de manganes (cripto



melano) com aspecto brech~ide e veios de quartzo e calced6nia, que po



deriam indicar uma concentragao superginica em zonas de falhamentos A



concentra 5o singenetica dessas varias ocorrencias esta condicionada,



preferencialmente, dos niveis basais dos sedimentos dos grupos Santo



Onofre e Rio Preto



Na Chapada Diamantina, proxirno ao municipio de Ipupiara



(BA), concentragoes supergenicas, constituindo carapagas manganesiferas



no topo de pequenos morros, formam urn importante jazimento, com zero de



minerio proximo a 45% Outras ocorrencias dessa forma existem sobre os



metassedimentos da Formagio Lengois, originadas de migragao de Sxldo de



manganes, que foi concentrado ou disseminado nos metassedimentos deste



grupo de rochas



Schobbenhaus (1972) descreve, no municipio de Brotas de



Maca~bas (BA), nas localidades de Santa Cruz e Barro Duro, pouco ao sul



do limite da folha, crostas manganesiferas onde predominam minerais do



grupo da pirolosita e psilomelano Na primeira localidade fol inferida



uma reserva de 15 000 toneladas, com teores entre 42 e 45% de mangan~s



e, na segunda, uma reserva de 61 000 toneladas, sendo que ambos os jazi



mentos j5 foram explorados por companhias minerais
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5 2 - FERRO



As poucas ocorrencias de min rio de ferro conhecidas na


5rea estao presentes nas unidades mais antigas do Pre-Cambriano, no Gru


po Colomi e no Grupo Salgueiro



Sem grande importancia econ6mica, o ferro ocorre em ita


biritos do Grupo Colomi, que atingem 150 m de espessura, em areas proxi



mas a folha



Na grea do embasamento cristalino, no povoado de Pedra



Comprnda, municTpio de Campo Alegre de Lourdes (BA), Caldasso et al



(1973) encontraram uma expressiva ocorrencia de minerio de ferro, encai



xada em quartzitos que provavelmente constituem partes remanescentes do


Grupo Salgueiro naquela Erea Formam pequenas colinas isoladas e confi


nadas pela cobertura Terciaria/Quaterniria



0 minrio, segundo os pr6pricos autores, de cor preta 

quando ocupa o topo das colinas, e vermelho pela oxidagqo quando ocupa 
as encostas t fortemente magnetico e grosseiro, com granulos de magne 

tita 

Nas partes superiores, o minerio e mais enriquecido em



Fe2O3, devido i lixiviagqo da canga e, na parte basal, constituido pe


la alternancia de faixas de magnetita titanifera e hematita, com leitos


de silicato alterado No tocante a sua origem, a anglise de algumas


amostras sugere, como fonte inicial, rochas b~sicas intrusivas



0 alto volume do minerio de ferro, estimado em 100 mi


lh6es de metros c~bicos, e os elevados teores de T10 2 e V205 
 conferem
 
a esta ocorrencia algumas possibi idades econamicas



ORIGINAL PAG IS prq
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5.3 - CHUMBO



Os municipios de Morpor3, Ibipeba e Barra do Mendes (BA)



possuem as mais importantes mnneralbzagEes de chumbo, na Folha Rio So



Francisco



As ocorrencias da Fazenda Mourao, no municTpio de Morpo 

r5, foi descrita por Schobbenhaus (1972) Segundo esse autor, a galena 

ocorre em veios de quartzo leitoso, rum corpo de rocha b~sica (duabslo 

e gabro), bastante alterado, que secciona os quartzitos basais da Forma 

gio Tombador A galena encontrada sob a forma de lentes e bols~es den 

tro dos veios, cujas espessuras estao entre 0,5 a 0,7 m, com diregio 

N30 0E, e 200 a 250 de mergulho para NW Estao associados ao minerio a 

covelita, a malaquita e oxidos hidratados de ferro E uma promissora 

ocorrencia, mas com trabalhos de pesquisa insuficientes para avaliar a 

sua potencialidade A idade de 585 i 50 m a. foi determinada pelo meto 

do isotopico em Pb, por Cassedane e Lassere (1969) in Schobbenhaus (op 

cit ) 

A mineralizagao de Morro do Gornes, nomunicTpiode Ipibeba



(BA), localiza-se nas imediagOs do calc5rio Bambui e dos quartzitos da



Formag~o Leng is, num fllio encaixado em falha vertical de diregEo NNE-


SSW, com forte mergulho para sul, corn espessura m~dia de 80 cm e 10 m



de comprmento Nesse pazmento filoneano primario predomnam esfalerl



ta e galena, associadas a uma ganga de quartzo e calcia. Cassedane e



Lass~re (1970) in Schobbenhaus (op. cit.), em anilise isotdoica pelo me



todo Pb, consideraram a idade de 485 ± 45 m a para a galena Anterior



mente Kinjnik (1967) ji descrevia essa ocorrencia com um preenchimento 

fissural nas camadas do calcrio BambuT, cujas analises feizasemvrrias 

amostras nio mostraram teores altos, tanto para as rochas encaixantes, 

como para aquelas com minro disseminado. Ocorrencias de Zn e Cu foram 

detectadas neste local A exploragio mineral ficou a cargo da Minerag~o 

Boquira S.A , que extraiu 600 toneladas, paralizando posteriormentesuas 

atividades 
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Condigqes de mineralizagFo, semelhantes a de Morro do Go 

mes, sao encontradas na localidade de Colina, a nordeste de Barra do 

Mendes (BA), onde a galena encanxa-se em veios associados a quartzo ci 

trilno e hialino Knijnik (op cit ) considera esses tipos de jazimentos 

no calc~rio Bambul come bolsges hidrotermais mesotermais 

5 4 - OURO



As regies aurTferas, conhecidas dentro da folha, estgo



localizaoas em dues areas principais, sendo a mais importante aquela



situada na Chapada Diamantina, e que compreende os municTpios de Barra



Mendes, Gentio de Ouro, Ipupiara e Central (BA) A outra roa de ocor



rencia sltua-se no Estado de Goifs, na regiao de Diangpolis e Almas, e



constitui-se de leitos de quartzo aurifero nas rochas do embasamento



crstalino N o se registrou, nos dias atuais, nenhuma ativdade de ga



rimpagem, posto que a produq~o cada vez menor forgou a retirada dos ga



rimpeiros desta regio.



Knijnik (1967) reporta que na decada de 40 houve um aflu



Xo muito grande de garimperos para o municipio de Gentio de Duro (BA),



devido Es descobertas de ouro naquela regao Estas atividades decresce



ram hastante, estando hoje restritas faiscag5es esporadicas, de produ



tividade irrls5ria



Associago de veelros aurTferos, comrnmetassedimentos do



Grupo Chapada Diamantina, prlncipalmente na Formaio Caboclo, parecem



estar relacionada com as intrus~es bisicas aT existentes (Bruni et a,



1974)



5 5 - RUTILO



A primeira 5Qnica descriio sobre a ocorren ia de ruti



lo nas serras do Estreito e do Boqueirao coube a Winge (1972) Sua ex



trag~o sempre esteve limitada aos m fodos de catagio, de manelra bastan


11 
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te rudimentar, onde o minrio era extraTdo principalmente das localida



des Fazenda Canabrava, Lagoa do Mato e Veredao, nos municTpios de Parna



gua e Curimata (PI), e transportados para o sul do paTs. Esta forma pri



maria de extraao nio proporcionou uma produqao consider5vel e racio



nal, que permitisse o total aproveitamento dos dep6sitos, encerrando-se



em fins de 1967, nko tendo a exploragao durado mais que uma dcada



omingrio enc)ntra-se, comumente, espalhado sobre as su



perfTcies dos "tabuleiros", em associavo com-as coberturas residuais



de cascalhos, na forma de cristais soltos e pouco rolados, ou incrusta



dos em quartzo, ambos classificados como dep~sitos eluviais Possuem



uma cor amarelo avermelhada, podendo estar maclados, e o peso mais co



mum dos cristais est 5 em torno de 100 gramas



A ocorrencia original do rutilo, segundo verificagoes de



Winge (op cit ),est5 condicionada parte basal dos rnetamorfitos das



serras do Estreito e do Boqueirao, onde est o inclusos em "veeiros ou



lentes de quartzo segregado dc quartzitos e fi1itos, e co porfiroblas



tos em quartzo"



0 autor discute ainda a possibi udade de que a origem



primiria do titanio tem como fonte rochas de ficies bisico, por ele en



contradas no embasamento das sequincias "'tacolomi" (hoje Grupo Santo



Onofre), podendo concentrar-se mecanicamente (placeres) e quimicamente



nos metassedimentos, que tamb~m podem ceonter ocorrencias de manganes.



A grande distrbuigio de ocorr~ncias pela area e o seu



teor em 96,3% de Ti02 sao motivos justos para incentivar as pesquisas



na regiao, que segundo Winge (op. cit.) poderia se constituir numa pro



vincia titanIfera
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5 6 - DIAMANTE



A Chapada Damantina foi uma das regides diamant-feras



mals importantes do Brasil, atg a metade do seculo passado, tendo hoje


uma produgao insignificante As principais ocorrencias, no entanto, es



tao localizadas fora dos limites da folha, a leste e a sudeste Dentro


da folha, pode-se citar como zona diamantTfera, na Chapada Diamantina,



os municipios de Barra do liendes, Gentio de Ouro e Central (BA). Segun



do Bruni et al (1974), esses diamantes, dispersos em aluvi6es e colu



vies nos leitos dos rios, provieram da desagregagio dos niveis conglc 
meriticos da Formag~o Morro do Chapeu No entanto, a sua genese prima 

rla e conhecida 

A regiao de Gilbues, no Estado do PiauT, tornou-se uma


zona de afluxo de garimpeiros, a partir de 1946, com a descoberta de



um diamante na Fazenda Goianinha A chaminr "quimberlItica do Redondao



e as outras estruturas ultrab~sicas, mapeadas por Silva et al. (1972)



no Projeto Gilbues (DNPM/CPRM), sugerem a origem primaria destes diaman



tes.



Silva et al. (op cit ) classificaram os dep6sitos dia



mantiferos de acordo com a sua posiao estratigrEfica, em dep6sitos cre



ticicos, depositos tercjrios e dep6sitos quaterngrios



Nao existem informag6es precisas sobre a produgao de dia


mantes nesta regiio, entretanto dados colhidos pot Silva et al (op



cit ) em 1971 indicam que em Boqueirao, Monte Alegre e Sio Dlimas (PI),


durante tres meses, para um total de 400 garimpeiros, foram extraidas



gemas que somadas atingem 246,1 quilates



REPRODiUC1mm1ITY OF THE 
5 7 - TALCO ORIGINXL PAG ISPOOR



Ccasionalmen.e encontram-se inseridas, nas faixas de clo



rita-actinolita-xistos ou paragnaisse , pequenas ocorrencias de talco
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que nzo demonstram grande valor econ6mico, quer pela sua localizago,



quer pela sua ordem de reserva.



Urna mina de talco, no Km 58 do trecho Ramanso, Sao Rai


mundo Nonato (PI), a 8 kms da margem direita da estrada, e tlda come a



mais importante ocorroncia na Folha Rio Sao Francisco E um taloc com


pacto (esteatito), de cor verde, que ocorre associado a uma clorita


actinolita-xistos, quardando restos de paragnaisses, semelhantes ao en



contrado em S~o Rarmundo Nonato 0 mineral E explorado de forma rudimen


tar, em escavag5es retangulares de 5 par 10 m e profundidadede 5 a 8 m,


sendo encontrado, no maximo, %baixo de Imde solo 0 talco & exportado


para Sao Paulo, mas atualmente as atividades explorat6ras est~o quase



paralizadas



Ocorronclas de pequenas d'mens~es localizam-se a sudoes


te de Cristal~ndia do Piaui, junto com os xistos contendo feixes de


cristais deactinolita deo10cm de comprmento, na associagio actinolita


talco-antofiliTa Esteatitos, corn caracterIsticas de afloramento aguais


a de ounras ocorrencias, encaixam-se nos paragnaisses localizados a



15 km a noroeste de AnTsio de Abreu (PI) Esses esteatitos njo apresen



tam qualquer possibilidade economica



5 8 - CRISTAL DE ROCHA



As prmncipais ocorroncias de crstal de rocha est~o loca



lizadas na parte ocidental e setentrional da Chapada Diamantina, na par



qo sudeste da folha, sendo as mais significativas aquelas existentes


ics municTpios de Gentie de Ouro e Barra do Mendes (BA) 0 cristal de


rocha ocorre forinando bolsoes e velos, de forma e ramanho irregulares,



cortando as rochas do Grupo Bambui e principalmente os metassedimentos



do Grupo Chapada Dmamantina



A exploragqo do cristal de rocha nesta regito feita ma


nualmente per garimpagem, sondo que atualmente as anividades exploratd
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Has sao irris6rias. Durante a Segunda Guerra Mundial, a produgae atln



glu o seu auge, tornando importantes zonas produtoras os municipios de



Brumado, Conquista, Oliveira dos Brejinhos, Xique-Xique, Aqurua, Campo



Formoso e Sento SE (BA). I'n muitos desses garimpos, onde se exploravam



cristais de quartzo para fins industriais, com principal uti1izagso na



eletronica, tem hoje suas atividades voltadas para o obtengdo de "las



cas", que sio utilizadas na fabricagao de vidro



Segundo Knijnik (1967), essas mineralizag6es sdo forma 

das, provavelmente, pot solug~es silicosas ascendentes que se orienta 

ram segundo as linhas de fraqueza e se cristalizaram lentamente. 

A exploragao de ametista e quartzo citrino nesta regiao



da Bahia foi realizada intensamente at o fim da d~cada de 60, estando



hoje praticamente abandonada
 


REPRODUCIBILITY OF THE 


- CALCARI0 E MARMORE 
 ORIGiNAL PAGE IS POOR
5.9 


As rochas calc5rias e dolom'ticas compreendem uma vastTs



sima distribuigao espacial e, portanto, podermam ser consideradas como



o recurso mineral mais importante da Folha Rio Sao Francisco Compreen



dem as deposig~es calcarias do Grupo BambuT, da Formnago Caatinga e do



Grupo Salgueiro.



Os c Icarios do BambuT apresentam teores baixos em magni



sio, e outras qualidades que possibilitam a sua utilizagao no fabrico



de cal e cimento. Foi calculada atravEs de virias anilises quimicas,por



diversos gealogos, uma media aproximada de 50% de CaO e teor de MgO no



superior a 2,5% Os calcarios brancos Caatmnga, macnos, firmemente com



pactados e bastante puros chegam a permitir sua exploragao como manrio


-l



re, nas cidades de Juazeiro, Jacobina e Morro do Chapeu (BA), a leste



dos limites da folha.
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No grupo Salgueiro intercalam-se,nos micaxistos, lentes



ou camadas de calcrno cristalino metam~rfico, de considerivel espessu



ra e aflorantes nas proximidades de Sao Raimundo Nonato (PI) Num fi



cies metamortico mais alto, estio parcialmente recristalizados e asseme



lham-se a marmores



Estes calcirios tem sido aproveitados, por v5riOs anes,



para o fabrico de cal, produzidos nos fornos "caieiras" I1 ton/forno/



mes) e utilizados pelos moradores locais, em pequena escala. Sua me



lhor utilizagao, em benefIcio da regiao, seria na forma de corretivos



para solos



5.10 - PETROLED



A exst;ncia de virias formag~es da Bacia de ParnaTba,



que cont6m em suas sequancias camadas porosas; torna esta grande area



sedumentar potencialmente capaz de acumular oieo e gis, apesas de nfo



terem sido obtidos, at os dias atuais, resultados positivos atraves



das perfurag6es j5 realizadas. Segundo Aguiar (1969), a espessa seao



de folhelhos negros da Formagio Longa e, potencialmente, a que apresen



ta melhores caracterIsticas geradoras de petroleo, apesar de nio se ter



encontrado nenhum indiclo positvo



5.11 - AGUA SUBTERRANEA



A igua subterrinea 6 o fator mais importante no desenvol



vumento socio-economico desta regio, essenclalmente agro-pastoril, que



durante a epoca das estiagens sofre o problema de sua escassez.



Brto Neves (1972), na divisio das ProvTncias Hldrogeol5



gicas da Bahia, caracterizou os dep~sitos aquiferos da Chapada Diaman



tina como sendo de condigdes modestas, com pogos exploratorios condhcio



nados aos baixos estruturais e topogrificos, e os aquTferos confinados



aos calcirios do Grupo Bambui como tendo-valores de produggo altos, com



igua de boa qualidade para consumo urbano
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As sequncias sedimentares devonianas da Bacia do Parnai 

ba constituem as principais unidades produtoras. Mente et al. (1966) in 

Caldasso et al. (1973), em estudos de Egua subterrinea no munic'pio de 

Sa0 Jose de PiauT, indicaram a Formagio Serra Grande como confinadora 

dos principais aquiferos, sendo que conferiram i Forinag~o Cabegas o se 

gundo lugar A noroeste de Caracol (PI) um dnico pogo foi perfuradocon 

aquTfero localizado na Forrnagao Serra Grande 

No vale do rio Gurgueia varios pogos perfurados pelo



DNPM, DNOCS e CPRM, com a finalidade de irrigagio, mostraram que o aqui



fero localizado na Formagao Cabegas tem grande vazao, indicando ser es



ta unidade a mais pradutiva .pRODTJOlBIY OF THB



o3IGINAgL ?pGEIS POOR 
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6 - AREAS PROVVEIS DE MINERALIZAQOES



Na Folha Rio Sio Francisco, coma foi anteriormente men



cionado, as ocorrencias minerais conhecidas e o pr~priO condicionamento



litoldgico-estrutural niao mostram maiores possibilidades de descobertas



de jazidas de grande importSncia econ5mica Assim sendo, procurou-se,



neste trabalho, baseando-se principalmente no condicionamento estrutu



ral, indicar algumas areas que possam merecer uma pesquisa mais detalha



da e que tenham possibilidades de fornecer, no future, alguma contri



buigio economica para a regiao



Na parte sul da Bacia do Maranhio, as ocorrencias de dia



mante na regao de Gilbues e Monte Alegre (PI) constituem o mais impor



tante bem mineral explorado nesta area A ocorr~ncia de rochas quimber



lITticas no corpo de Redondio pode sugerir, segundo Nunes et al (1973),



que este corpo o responsivel pelos depbsitos diamantIferos aluviona



res. A estrutura do Redondo e outras ocorrencias entre Correntes e



Gilbu~s (nao aflorantes) sio coincidentes como lineamento reverso "Testa



Branca", proposto par Nnura (1972), e indicam a formag~o de um eixo es



trutural nesta diregio, que p'opiciou a injegio de corpos ultrabisicos



r sugestiva, portanto, a proposigao de Miura (op. cit.) deste lineamen



to reversa de dimens~es continentais, coincidentes com as estruturas



circulares desta regiao Desta maneira, um estudo de prospecgiao voltado



para a procura de novos corpos circulares nesta parte da bacia, abran



gendo uma faixa de diregio NW-SE, que engloba esta lineamentos, poderia



trazer luz ao conhecimento sobre a origem de tals ocorrencias diaman



tiferas e conduzir a novas descobertas.



As mineralizagaes de chumbo, zinco e fluorita, conheci



das no Grupo Bambul coma preenchimento em zonas de fraturas e falhas,



sio relatadas coma condicionadas is duregaes estruturais preferenciais



deste grupo
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V~rias destas ocorr~ncias,ainda nEo avalladas economica



mente, s o conhecidas na regio da Chapada Diamantina e RiachSo das Ne



yes (BA). Informag6es colhidas pelos autores indicam a existencia de



ocorr~ncias de galena e esfalerita, em local no especificado, ae norte



de Xique-Xique Da mesma forma, na reg1io entre Barreiras e Riachao das



Neves, onde tamb~m existem camadas calcirias, teve-se informagio da



ocorrncia de galena, com cristais de 4 cm
 


Devido ao condicionamento estrutural das mineralizag6es



do Grupo BambuT, seria interessante conduzir-se pesquisas, junto a



reas que apresentam um denso sistema de lineag#es na diregaoN3D0 -400 E,



que representam possTveis fraturaentos



Em varios locais do Pr -Cambriano Indiviso, ao longo do



contato com a borda sudeste da bacia e em rochas do Grupo Salgueiro, fo



ram observadas lentes de talco, associadas a faixas de actirolita-clori



ta-xistos, orientadas na dlregio aproximada N5OE. Apesar de nao possuir



localmente qualquer expressao economica, observada tanto em erisalin



dia do Piaui como em AnTsio de Abreu e a sudeste de Sao Raimundo Nonato



(PI), sugerindo um padrio de ocorrencias condicionadas litol6gica e es



truturalmente A localidade de Cristalndia do Piaui torna-se uma area



potencial para este mineral, em virtude dos varios locais de ocorr ncia



conhecidos nesta regi~o



A Chapada Diamantina E a area com maiores possibilidades



de jazimentos economicamente exploraveis Contudo, o seu intenso siste



ma de fraturas e falhas dificultam o estabelecimento dos possfveis pa



droes estruturais condicionadores de mlneralizagio As ocorr ncias de



mangan~s, situadas ao norte da Serra da Solda, nas rochas da Formagao



Leng6is, parecem se orientar segundo um falhamento de diregao aproxima



da N-S, que pode ter propiciado a migragao de 6xido de nanganes atravgs



do plano de falha, e sua concentragQo em superf~cie sob a forma de jazi



mentos supergenicos Assim, um estudo estrutural mais detalhado nessa



regiio poderia conduzir a descoberta de novos jazimentos de mangan~s
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7 - ASPECTOS GERAIS DA INTERPRETAAO VISUAL



AO se analisarem as imagens do LANDSAT, nota-se, a pri



meira vista, uma grande distin§ o entre rochas sedimentares e cristali



nas Portanto, para melhor compreens~o deste capTtulo, optou-se per des



crever estes dois grandes grupos de tipos litol6gicos separadamente
 


7 1 - ROCHAS CRISTALINAS (IMAGEM DAS SERRAS DO ESTREITO E DO



BOQUEIRAO



De um mode geraV\ as unidades constituTdas per rochas me



tam~rficas e Tgneas apresentaram, nas imagens do-LANDSAT, uma walor fa



cilidade de individualizago Esta observa§5o baseou-se, principalmen



te, na melhor caracterizagao morfolgica e estrutural destas unidades



Muitos destes grupos constituem um tipico relevo de serras alongadas,



destacando-se do embasamento, come s~o os cases dos grupos Santo One



fre, Natividade, Colomi e outros, o quo os torna bem distintos dos de



mais Em outros cases, come o Grupo Chapada Diamantina, um relevo monta



nhoso, associado a um intense sistema de fraturamento e falhas, tornam


-se caracteristicas Fotogeol6gicas marcantes, que facilitam a delimlta



gao de unidades nas imagens do LANDSAT



Alm das formas de relevo e padrao estrutural, a textura



e tonalidades de cinza tambkm se constituiram em fatores importantes pa



ra individualizagio de certas unidades cristalinas Come exemplo, pode


-se citar o Grupo Bambul, em sua faixa de afloramento, junto 5 Chapada



Diamantina Nessa regiao, esse grupo pode ser individualizado come uma



unidade fotogeol6gica, no Canal 5, baseando-se em sua tonalidade clara



e em sua textura mosqueada 0 relevo suavemente ondulado desta 5rea de



ocorrencia do Grupo Bambu9, apesar de se diferenciar daquelas das areas



circunvizinhas, foi utilizado como elemento de reconhecimento secunda



rio Isto se dove ao fate de que esta unidade e perfeitamente reconhecT



vel per suas caracteristicas de tonalidade e textura, acima descritos
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5 A analise da rede de drenagem - padrao e textura - nao 

foi de urande valia para a delimitagao das unidades cristalinas. Este

5 fato deve-se principalmente a condigio climitica da regi , onde a rede 

de drenagem, bastante grosseira, nao mostra, na maioria dos cases, Lima

5 variaqao sensivel no padrio ou na textura da drenagem que auxiliem na ca 

racterizagao de unidades fotogeol5gicas. 

I A major utilidade da anilise da rede de drenagem foi pa 

ra a interpretagqo estrutural e, principalmente, para a identificagao de 

*feiQ6es de pequeno porte. 

Uma das maiores dificuldades encontradas na fotointerpre



tago desta unidades foi ocasionada pela presenga de uma extensa cober



tura detritica, de espessura varivel, que diversas vezes mascarava os



contatos litologices e tornava homogenea a superficie analisada. Este



problemia 6 marcante na regiio centro-leste da Folha Rio Sao Francisco,



com relagao as rochas do embasamento.



I 7.2 - ROCHAS SEDIMENTARES - (URUCUIA E PARTE DA BACIA) 

Recobrem aproximadamente 60% da area mapeada, e consti



tuern as foniimo.es paleoz~icas e mesoz6icas da Sacia do Parnaiba o Creti 

ceo Urucuia e a unidade terciiria, que fomam a Serra da Tabatinga.



Um dos elementos de fotointerpreta§6o que mais auxiliou


na identificagio das unidades sedimentares foi 
 a forma do relevo. Como 

exemples, poden ser citadas quase todas as formac6es paleoz6icas, me

14 sozdicas e terciirias. Assim, delimitaram-se as formag6es Serra Grande 

a Pimceteiras, na borda leste da bacia, baseando-se em seus caracteris 

ticos escarpamentos. Com relayio i regiio central, quando o relevo pas 

sa a adquirir um car5ter uniforme, tabular, as formaqes carboniferas e 

permianas predominantes foram delimitadas atrav5s das diferenas de ni 

veis tcpograficos, isto e, as mais novas ocupando nTveis superiores. Um 

exemplo tipico e a Fonia~io Pedra de Fogo, que foi facilmente fotointer 

lLWnffyUC)V OII pSWIq T 

http:foniimo.es
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8 - CONCLUSOES



A vIsEo global de uma area a ser estudada um fator im



portante para uma melhor compreensao dos suas grandes unidades geologi



cas, e e o procedimento inicial adequado para, em um tempo mais rapido



e a custos baixos, chegar an objetivo de um mapeamento geol5gico a pes



quisa de recursos minerais ,Neste sentido, a aplicagio de sensoriamento



remoto, que procuramos exemplificar com os resultados obtijos na Folha



Rio Sao Francisco, mostrou ser um excelente instrumento para o mapeamen



to geologico regional



As varias unidades fotogeol6gicas individualizadas, suas


relagoes estratigraficas e seus elementos estruturaisapresentaram, alem



de informag6es adicionais, uma grande concordincia com v6rios trabalhos



referenciados na literatura geol~gica Por m, as unidades geol6gicasco



mo apresentadas no mapa final, s6 foram definidas com a interpretagao


de diferentes sensores remotos Algumas destas unidades foram identifi



cadas e delimitadas em um unico produto de um determinado sensor, sendo



que os outros nao mostraram capacidade para diferenci5-los Tais exem



plos mostram que o uso, para um mesmo fim, de um conjunto de produtos



de vrios tipos de sensores remotos, permite uma maior confiabilidade



nos resultados.



As caracteristicas superficiais do terreno, registradas


pelos sensores remotos, nem sempre conseguiram expressar as variag6es



des caracteristicas geologicas e, portanto, foi necess5no realizar um



trabalho de campo para completar e confirmar os resultados da fotointer



pretagao



Talvez o mais importante nao seja concluir acerca da



atuago e potencialidade de cada sensor individualment mas, sim, o meto



do de trabalho que possibilitou uma avaliagdo das concordancias e dis



cordncias apresentadas pela fotointerpretagao, corn relai~o aos traba



lhos prvios realizados por outros m todos Foi tambem importante a ten
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tativa de fornecer solugoes is divergencias existentes sobre a geologia



da area que foram geradas, nos GItimos aros, pelos mapeamentos realiza



dos pela PETROBRAS, RADAM e DNPM.



A partir dos resultados obtidos notou-se, para a area da 

Bacia do Parnaiba, uma grande semelhanpa, na distribuigio espacial das 

unidades geologicas, com o mapa realizado pela PETROBRAS 0 mesmo nao 

aconteceu em relagao i distribuigio espacial das unidades geolhgicas, 

ao mapeamenco estrutural e a estratigrafia adotada pelo RADAM 

Para a area pr -cambriana, algumas modificagdes e novas



considerag6es foram feitas no mapeamento da Folha Rio Sao Francisco, 

principalmente em relagao aos trabalhos anteriores na mesma escala. As 

principais modiflcaqges realizadas foram 

- Extens~o da Formago Sao Marcos, definida na area ao sul da Fo 

Iha Rio SSo Francisco, para as serras do Estreito e do Boquei 

rao; 

- Individualizagio do Grupo Rio Preto, incluTdo nos trabalhos an 

teriores em outros grupos (Santo Onofre, Itacolomi, Prg-Cambria 

no Indiviso, etc ); 

- Reconsideraggo sobre a existencia de aois membros na Formagao 

Ipupiara, de Schobbenhaus e Teixeira Kaul (1971) Considerou-se,



sob a designa Eo da Formagio Ipupiara, unicamente o membrc infe



rior



No aspecto estrutural os sensores remotos propiclaram 0 

mapeamento de um grande n~mero de estruturas geol~gicas, algumas ate en 

tio desconhecidas, possibilitando, devido 5 pequena escala desses produ 

tos, uma boa compreensao das unidades tect6nicas Contudo, nem sempre 

foi possivel classificar o tipo de estrutura geologica, principalmente 

as lineares 
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A partir do mapeamento estrutural obtido, foi possivel,



atrav~s da correla o dessas estruturas com as ocorr~ncias minerais, in



ferir-se sobre a exist6ncia de tres areas, possivelmente mineralizadas



em talco, diamante e mangans



De uma maneira geral o presente trabalho apresentou bons



resultados, quando comparado aos mapeamentos que utilizaram outras meto



dologias de trabalho Essa comparagao esta baseada na metodologia adora



da, que permitiu um mapeamento efetivo a um baixo custo por km2 de £rea



mapeada, em um tempo compatvel com a extensao da Folha Rio Sao Fran



cisco e com a escala de trabalho
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