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ciadas aos macros granitoides da Provincia Estanifera do. Centro-Leste de
Goias, podem ser detectadas atraves de imagens ?mcZtiespectrais /mu Z tisazo
nuis de sensoriamento remoto orbital. Esta constatac?ao abre,	 consequent-,
mente, perspectivas a obtencao de mapas tematicos indicatives de 	 areas-al
vos potenciais a ocorrencia de minera&sza^oes naqueles macigos. Dentro des
to enfoque, o presente trabaZho tem Como ov,jetivo demonstrar a 	 aplicabili
dade das imagens A1SS-LANDSAT, realcadas atraves de tecnicas de 	 computacao,
Como ferrarmenta de auxilio a pcsquisa miner.zZ, tondo Como exemplo,	 o maci
co granitico da Serra do Alocambo. Para as condioo-es ecnecificas da area em
foco, a anaZioc das imagens orbitaic permitiu indicar areao-aZvos 	 poten
ciais a ocorrencia de mineraliza^!oes, associcdas a tipos 	 albitizados/grei
senizados discriminados. Trabulhos futuros de prospecoào F-ara	 depositos
primarios de cassiterita necte corpo granitico devcm, port.anto,restringir-
-se as area;-alvos indicadas, as quais, ,juntas per+azem menos de 51010 da	 su
pe. ,fi ie total do macro.

15. Observa^oes	 lraballio submetido para uprescntrC-ao no XXXIII Congresso
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RESUMO

Foi constatado que as facies aibitizados/greisenizadas,
associadas aos maeigos granitoides da Provincia Estanifera do Centro-
-Leste de Gojas, podem ser detectadas atraves de imagens multiespec
trais/multisazonai:; de sensoriamento remoto orbital. Esta constatagao
abre, consequentemente, perspectives a obtenGao de mapas tematicos in
dicativo7 de areas-alvos ootenciais a ocorrencia de mineralizagoes na	 i
queles macigcs. Dentro deste enfoque, o presente trabalho tem como ob
jetivo demonstrar a aplicabilidade das imagens MSS-LANDSAT, realgadas
atraves de tccnicas de computasao, como ferramenta de auxilio a Des
quisa mineral, tondo como exemulo, o maciQo granitico da Serra do Mo
cambo. Para as condigces especificas da area em foco, a analise das
imagens orbitais permitiu indicar areas-alvos potenciais a ocorrencia
de mineralizagoes, associadas a tipos albitizados/grcisenizados dis
criminados. Trabalhos futuros de prospec(;ao para depositos primarios
de cassiterita neste corpo granitico devem, portanto,restringir-se as
areas--alvos indicadas, as quais, juntas, perfazem menos de 5% da su.
perficie total do macro.
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ABSTRACT

Albitized/greisenized facies, associated to granitic
massifs in the tin province of the central eastern portion o:: the
State of Soias, have been detected by multispectral/multiseasonal
orbital remote sensinq data. ;.s a consequence, this fact opens up new
perspectives in the elaboration of thematic mans indicating potential
target areas of mineralization in these massifs. Within this context,
the present study has aimed to demonstrate the applicability of
LANDSAT/MSS images, enhanced by computer derived techniques, as
essential tools in mineral research, and the "Serra do Mocambo"
granitic massif has been used as illustration. Given the peculiar
factors founded in this area, orbital imagery has Dermitted the
delineation of potential target areas of mineralization occurrences,
associated to albitized/greiseni.zed types. Follow up prospection for
primary tin deposits in this granitic massif should be restricted to
the delineated areas which are less than 5% of the total superficial
area of the massif.
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INTRODUgAO

As imagens de sensoriamento remoto orbital, - pelos suas
propr.ias caracteristicas do visao sinoptica de extensas reas, tem si
do geralmcnte empregadas aoenas em grandes levantamentos geologicos re
gionais. Com o continuo aperfeiGoamento tecnologico d,s 	 sistemas
sensores e a evului;ao das tecnicas de analise tic sous dados atraves de
computadores, as imagens multiespectrais, na forma de fitas digi
tais, passaram gradativamente a serem empregadas tambem Como ferramen
to de auxil^o efetivo acts metoc:os tradi.cionais de pro:pecgao mineral.
A tendencii ao emprego dessas imagens no auxilio ao selecioncmento de
5reas-alvo, favoraveis a ocorrencia de mineralizaGOes, certamente se
acentuara com a utilizaQ5o das imagens obtidas pelos siste^.ns	 senso
res de segunda geragao (transoortados pelos satelites LANDSAT-5e SPOT),
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os quais obterao produtos com resolugoes muito melhores que os 	 seus
predecessores. No caso esoecifico do LANDSAT- 5, o seu novo	 sistema

1 sensor	 ("Thematic Ma pper")	 possui canais especificamente designados a
- osdiscriminagoes de tiplitologicos oriundos de altera^ao 	 pncumatol i

tics/hidrotermal.
Quando as imagens de sensoriamento remoto sao emoregadas

' na obtenQao de mapas tematicos, o para- metro basico de analise e inter
pretaQao delas e o comportamento espectral do alvo pesquisado 	 (repro
sentado por associagoes de rocha-solo-vegetarao) a suas variagces 	 sa
zonais. t evidente que este tipo de abordagem depende, fundamentalmenr
tv, das caracteristicas fisiogrificas da regiao em estudo. Estas irao
controlar o tipo e a intensidade dos processes intempericos eo padrao
dc cobertura vegetal. Os dominios morfoclimaticos dos cerrados e 	 das
caatingas sao aqueles que melhor permitem este tipo de abordagem, uma

r vez que naquelas condiCoes, as feigoes superficiais do terreno 	 (inclu
indo ai a cobertura vegetal) possuem, em geral, alta correlasao com o
substrato geologico. Por outro lado, a cobertura vegetalnaauelesdois
dominion morfoclimaticos, ale-m de permitir aos sistemas sensores cole
tarem informagoes espectrais diretas do conjunto solo-rocha, pode 	 or
ganizar-se localmente em associaCoes geobotanicas capazes de ser 	 di s
criminadas por sensoriamento remoto orbital.

Dentro deste enfoque, o presente trabalho tem como 	 obje
tivc demonstrar as potencialidades das imagens multiespectrais 	 MSS-
LANDSAT-2, realgadas atraves de tecnicas de computagao, na discrimina
qao de areas-alvos favoraveis a ocorrencia de cassiterita, tendo como
exemplo o macro granitioo da Serra do Mocambo, pertencente a 	 Provi n
cia EE:tanifera do Centro-Leste de Goias.

CARACTERiSTICAS GERAIS DA AREA DE ESTUDO
I

Q
De todos os corpos ' graniticos portadores de 	 cassiterita

r da regiao Centro-I.este de Goias, talvez o da Serra do Mocambo seja 	 o
menos conhecido geologicamente. A exceCao de alqumas observagoes gene
ricas a respeito de seus asoectos geologicos gerais	 (Araujo e	 Alves,
1979;	 Padilha e Laguna,	 1981), ele nao possui qualquer mensaode maior
destaque na literatura geologica de Goias. Por ser uma area ainda vir
gem, o macigo da Serra do Mocambo constitui uma area-teste ideal 	 ao
emprego e a avaliagao da potencialidade das tecnicas de sensoriamento
remoto como ferramenta de auxilio a pesquisa mineral.

A area de estudo localiza-se no municipio de 	 Monte	 Ale
gre de Goias, aproximadamente a 45km a sudeste daquela cidade	 (Figura
1). 0 acesso a area e- 	feito inicialmente pela rodovia GO-118 ate a al
tura da vila do Passa-e-Fica. A partir deste local, toma-se uma 	 vari
ante secundaria a esquerda, com a proximadamente 15km, transitavel ape
nas por veiculos com traCao, a qual leva ao garimpo da Ingazeira, 	 lc
calizado nos sopes da serra. A partir dai o acesso a area efeito atra
ves de caminhamentos a pe, gastando cerca de 3 horas para atingir	 o
topo da serra.

Na regiao a cobertura vegetal e o cerrado, caracterizado•
por sua feigao tipica.	 Esta cobertura e cons`ituida por ir.vores 	 bai
xas de troncos e galhos retorcidos, as quais sao disseminadas em meio
a arbu-,os a subarbustos e a ura tapete de gramineas.

A estrutura domica que forma a Serra do Mocambo	 possui
forma grosseiramente eliptica com eixo maior da ordem de 8km, orienta
do para N25E, e eixo menor em torno de 6km. Ela e uma fcigao 	 topogra'
fica bastante destacada, com desnivel maximo do 500 metros em relacao
as encaixantes reqionais. 0 entalhamento dos corregos que a 	 cortam,
quaie todos controlados por falhamentos, cria quebras topograficas i n
ternas com ate 250n de desnivel.

A Figura 2 e o esbogo geologico da irea do macigo da Ser
ra do Mocambo. 11 exceCao de sua borda leste, onde ele se encontra 	 em
contato tectonico com rochas mais novas do grupo Arai, o corpo 	 grant
taco esta encaixado em xistos, 	 gnaisses e migmati.tos do complexo	 Ca
sal Goiano c/ou da	 formaCa- o Ticunzal	 (Marini et alit,	 1981).	 Nas	 zo
nas de contato c comum o desenvolvimento de cataclasitos, nao se	 no•
ta , do evidencias de metamorfismo termico.	 Isto leva a suposi(;ao de due
o snacigo da Serra do I4ocambo, a semelhanga dos demais corpos	 granit i

O
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cos da Provincia Estanifera de Goias, teria sido remobilizado	 (por
efeitos de antigos falhamentos reativados no Brasiliano),colocando-se
em contato tectonico com rochas mais novas do grupo Arai. Datagoes
geocronologicas, discutidas nor Reis Neto (1983), indicam valores em
torno de 1.600m.a. para a epoca de formagao dos corpos graniticos cir
cunscritos da regiao Centro-Leste de Goias.

A Serra do Mocambo a constituida por rochas graniticas
de coloracao rosea, textures granular hipidiomorfica grosseira, onde
se destacam o feldsnato-K em cristais euedricos a subedricos, o quart
zo a os agregados de biotita. Ao microscopio, o feldspato-K e ' forte
mente pertitico, o plagioclasio e albita-oligoclasio, por vezes serf
citizado e, comumente, com intercrescimento antipertiticos. O quartzo
apresenta-se em cristais xenomorficos, com frequents extinCao ondulan
te, enquanto a biotita, fortemente pleocroica, ocorre em lamelas. Co
mo acessorios, sao frequenter a allanita, o epidoto, o zircio e a flu o
rita, alem de opacos.

0 macigo _=anitico apresenta-se fortemente falhado e fra
turado, predominando o oadrao orientado arosseirsmente segundo N50W,
o qual afetou tambem as rochas do embasamento e do grupo Arai.

ABORDAGEM METODOLOGICA

A evolugao oedologica e a cobertura vegetal nos granitoi
des do vale do Rio Parana, em Goias, obede 'cem, em seus trasos gerais,
A estreita associadao com as duas principais facies de rochas graniti
cas que ocorrem nesses macros (Almeida Filho, 1982; 1983). Assim, en
quanto solos de coloragao marrom-escuro, relativamente mais espessos
e ricos em nutrientes a materia organica, ocorrem associados aos ti
pos ricos em biotita, associados as facies meta s soma ticamente alt-
radas tem-se uma arenizagao incipiente. Nesses locais ocorrem litosso
los claros, rasos, com frequente exposicao de rochas e com grande
quantidade de blocos de auartzo em superficie. Analises quimicas des
ses doffs conjuntos pedolocicos mostraram que os solos derivados da al
teragao de biotita-qranitos sao mais ricos em materia organica,	 pos
suem maior somatorio de bases trociveis a maior capacidade de	 troca
de cations, do que os solos derivados da alteracao dos moscavita-ara
nitos albitizados/greisenizados. A cobertura vegetal acompanha 	 essa
variagao pedologica nos cor pos graniticos. Assim, em areas de solos
mais ferteis (biotita-granitos), o cerrado e representado por suas ca
racteristicas ti p icas. Por outro lado, nas areas de ocorrencias de ro
chas meta ssomaticamente alteradas, a vegetasao a menos desenvolvida,
formando em geral cobertdras do tipo "campo-sujo de cerrado". Nos to
cats onde os processos metassomaticos foram mais intensos, os solos
sao consequentemente mais pobres, e a vegetasao menos desenvolvida e
mais especializada em certas especies. Nesses locais predominam a "ca
nela-de-ema" (Vellozia flaviccns) e o capim barba-de-bode	 (Aristida
pa:lens). Essa associadao geobotanica a especifica das areas de ocor
rencias de moscovita-granitos albitizados/greisenizados. A 	 constata
sao de que essas associasoes geobotanicas podem ser detectadas 	 por
imagens multiespectrais/multisazonais de sensoriamento remoto orbital,
abriu amplas perspectivas a obtengao de maoas tematicos 	 indicativos
de areas-alvos favoraveis a ocorrencia de mineralizagoes nos 	 corpos
graniticos daquela regiao de Goias.

Neste trabalho, utilizaram-se imagens MSS-LANDSAT-2 obti
das na estagao de chuvas (marCc/1975), epoca em que se verifica uma
melhor diferenciaGae no padrac de cobertura vegetal associado as areas
de ocorrencias das facies ricas em biotiti em relac5o aquelas ricas
em moscovita. Alem disso, dada a maior elevagao do angulo solar nessa
epoca do ano, as condicoes de iluminagao sao tambem mail favoraveis a
diminuigao de sombreamentos, como demonstrado por Almeida Filho (1984).

As imagens LANDSAT foram analisadas atraves do Analisa
dor Multiespectral I-100, seguindo os passos mezodologicos indicados
na Figura 3. A classificagao das areas-alvos favoraveis a ocorrencia
de cassiterita foi feita a partir da imagem resultants da divisao do
canal 7 polo canal 5 (R,, S ). As imagens resultantes da divisao entre
canais sao menos dependentes das condigoes de iluminagao e de fatores
multiplicativos relacionados a efeitos atmosfericos do que as 	 origi
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nais (Almeida Filho and Vitorello, 1981). Alem disso, as variasoes to
' nais na imagem resultante da divisao do canal 7 polo canal 5 sao dire

tamente proporcionais a densidade de cobertura vegetal do terreno.Nes
to caso, areas com coberturas vegetais menos densas, Como Sao aquelas
que ocorrem associadas as facies de rochas albitizadas/greisenizadas,

	

'	 aparecem com tonalidades mais escuras que aquelas areas ocupadas com
o cerrado tipico. Essas variagoes tonais nas imagens sao muito sutis
e, as vezes, so podem ser detectadas atraves do computador. Este dis
tribui os niveis de cinza da imagem em uma escala numerica, disposta
entre o valor zero (para o preto) e o valor 255 (para o branco), per
mitindo a individualizagao de areas-alvos caracterizadas por	 estrei
tos intervalos de niveis de cinza.

A Fi.gura 4 e o mapa tematico das areas 	 espectralmente
' anomalas dentro do macigo da Serra do Mocambo, definidas pelo computa

dor a partir da divisao do canal 7 pelo canal 5 e quantificadas no in
tervalo de niveis de cinza entre 133 e 150. 0 fato dessas areas serem
real,^adas atraves da imagem R,^ S caracteriza-as Como alvos geobotani
camente anomalos, possivelment.e ligados a ocorrencia de rochas metas
somaticamente alteradas.

RESULTADOS E DISCUSSbES

A Figura 5 mostra a distribuigao das areas-alvos favora
veis a ocorrencia de cassiterita no macigo granitico da Serra do 	 Mo
cambo. Foram identificadas, como se ve, tres areas anomalas	 princi
pals, cujas caracteristicas mais marcantes sao sumariadas a seguir:

Na Area Anomala numero 1, situada no interfluvio dos cor
regos Ingazeira e Manjolo, a cobertura vegetal reflete condisoes seve
ras de acidez do solo, fato tipico de zonas de alteradao hidrotermal.
O cerrado degrada naquele local para a variedade do tipo "Campo Su
jo", onde predominam as aramineas e poucas sao as arvores de maior
porte. Em certos locais ha a predominancia absoluta de vegeta(;ao "ca
nela-de-ema". Na superficie e grande a quantidade de blocos de quart
zo, os quais colaboram para a alta reflectancia dessas areas nos pro

	

f	 dutos de sensoriamento remoto. Essa associaGao geobotanica e semolhan
to aquela ja observada nas areas de ocorrencias de facies 	 albitiza
das/greisenizadas no maci;,o da Serra da Pedra Branca, como 	 mostrado
por Almeida Filho (1982).

Os trabalhos de Campo demonstram na Area Anomala nu
mero 1 a ocorrencia de greisens e albititos mineralizados a cassiteri
ta, destacando-se entre eles as seguintes facies:

Mica-quartzo greisen - E uma rocha de textura maciga, as vezes
levemente orientada, de coloragao cinza-escura, destacando-se
graos de quartzo com ate 0,5cm de diametro imersos em matriz fi
na de natureza micacea. Ao microscopio o quartzo e granoblast i
co, com frequente extinsao ondulante, ou formando bandas quart
zosas nas quail cristais mais finos que os das micas ocorrem im
bricados, o que sugere recristalizagao. A mica branca, com a_n

I gulo 2V negativo e pequeno, formando a massa fundamental da ro
cha, e a moscovita, ou mais provavelmente a zinnwaldita. Cassi
terita, fluorita a opacos ocorrem disseminados na matriz. A com
posiGao modal (% de volume) visualmente estimada para esta 	 fa

I

	

	 cies e a seguinte: quartzo 50%, mica branca 458,cassiterita 3%,
fluorita 18 a opacos 1%.

- Topazio-mica greisen - C uma rocha d% textura maciga, as vezes
porosa, oricntada, de tonalidade cinza-esverdeado, passando a
tons avermelhados quando alterada. Ao microscopio desraca-se o
topazio como os maiores cristais, imersos em matriz Dina consti
tuida por mica branca incolor ou amarelo-palida, de 2V muito pe
queno e negativo. Tais caracteristicas sugerem tratar-se de mos
eovita ou do zinnwaldita, ou de ambas. Cass iter ita e opacos ocor
rem comma acessorios. A composigao medal (3 de volume) visualmen
to estimada para esta facies e a seguinte: mica branca 75%, to
pazio 20%, opacos 4%, cassiterita 1%.

- Piotitito - C uma rocha do aparcncia xistosa, cor avermelhada
quando alterada, muito scmelhante em apar^ncia aos "xistos" mi
neralizados que ocorrem no garimpo da Ingazeira, localizado Jun

ft
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to a borda leste do macigo , do Mocambo. Ao microscopio a biotita
mostra pleocroismo varia:?o de marrom a amarelo, granula(7ao uni
forme,	 frequentemente orientada, e a clorita ocorre subordinada
mente a partir de altera(;ao da biotita. A composi(;5o 	 modal	 (&
de volume)	 visualmente estimada para esta facies e a	 seguinte:
biotita 958,	 clorita 5%.

- AZLititos - Ocorrem associados aos greisens formando 	 afloramen
tos razoavelmente extensos. C uma rocha de coloraGao cinza-escu
ro, estrutura maciga,	 textura porfiritica media a finr., 	 defini
da por fenocristais de plagioclasio euedricos a subedricos 	 e
quartzo,	 imersos em matriz micacea de tonalidade	 cinza-escuro.
0 plagioclasio albita apresenta-se parcia.lmente sericitizado 	 e
tende a possuir contornos hidiomorficos. 0 quartzo e 	 xeliomr3rfi
co a exibe claros sinais de deformagao e cataclase. As micas tom
granulacao fina, e a sericita, quo provem do feldspato, predomi
na sobre a biotita. Esta aparecc em agregados	 irregulares,	 em
forma • de pequenas palhetas, acompanhando os interstic_os 	 entre
as ripas de feldspato. A comnosisao modal 	 (% de volume)	 visual
mente estimada para esta facies e a seguinte: albita 408, 	 serf
cita 20%, biotita	 10%,	 opa_cos 38 e zircao	 1%.

Associados aos albititos ocorrem tambc:,i granitos 	 albiti
zados com moscovita, alguma biotita e clorita formando a matriz 	 cin
za-escuro da rocha. Em amostras de mao eles sao tex*_uralmente	 seme
lhantes aos verdadeiros albititos, diferencia:ido delcs divido ao fato
de seus fenocristais serem de feldspato-F e nao de plabioclasio.

A Tabela 1 mostra os resultados de analises 	 quimicas
(ppm)	 para elementos trasos das diferer;:es facies acima 	 mencionadds.
Todos os tipos, a excegao da amostra ,;umero 6 	 (granito albitizado),sao
anomalos Dara cassiterita a Lambem enriquecidos em outros	 elementos
(Nb,	 Rb,	 Li,	 La,	 Y,	 Be,	 Zn,	 Pb,	 etc.)	 tipicos	 le granitos	 geoquimica
mente especializados em Sn 	 (Olade,	 1980).

Nessa Area Anomala teve inicio um pequeno garimpo.	 Embo
ra o miner.io seja de boa oualidade, os trabalhos nao evoluiram devido
a falta de agua para a lavagem do material eluvionar	 ("casqueiro")con
centrador da cassiterita.

TABELA 1 - RESULTADOS DA ANALISE QUfMICA (PPM) PARA ELEMENTOS TRAQOS
DE TIPOS ALBITIZADOS/GREISENIZADOS DA SERRA DO MOCAMBO

^ Sn 280	 120	 65 1500 130 5
Nb 260	 360	 360 70 170 170
Rb 590	 1700	 1260 1290 910 180
Zr 790	 210	 950 250 350 410
Li 100	 295	 170 380 440 50
Sr 22	 30	 29 30 23 65
Ga 30	 58	 55 50 46 38
La 1200	 140	 270 260 30 28U
Y 250	 320	 320 360 70 180
Be 34	 960	 20 18 14 13
Zn 192	 278	 392 324 230 476
Pb 92	 148	 182 56 92 112
Cu 52	 380	 89 42 11 5
Mo 14	 25	 14 27 5 5
V 36	 56	 180 45 120 82
W 300	 300	 300 300 300 300
Ba 57	 180	 120 130 340 30

Facies: 1	 - Mica-quartzo greisen
2 - Topazio-mica greisen'
3 - Biotitito
4 - Albitito
5 - Granito albitizado
6 - Granito albitizado
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A frea Anomala numero 2, com cobertura vegetal sen,elhan
to aquela da Area 1, situa-se no plato mais alto da Serra do Mocambo,
no divisor de aquas das bacias dos corregos Monjolo, Ingazeira, Mocan
bo a Santa Rita. Nesse local, ocorre um granito ]eucocratico de textu
ra granular hipidiomorfica grosseira. Ele c composto predominan!emen

I to por fenocristais de feldspato-K com ate 4cm, gera]mente euedricos
a subcdricos, e por quartzo, tambem em fenocristais. A biotita e mica
veide, semelhante aquela comumente observada nas facies albitizadas/
greisenizadas, ocorrem preenchendo os eseagos entre os fenocristais
de feldspato-K. E comum a fluorita formar agregados na rocha. Ao m 
eroscopio o feldspato-K apresenta-se pertitico e frequentemente itra
vessado por venulas de quartzo. Este ocorre tambem Como a g regados gra
noblasticos a rostra intensa extine;ao ondulante. 0 nlagicclesio c al

'	 bitico e levemente sericitizado. A biotita, as vezes com 	 transferma
gao incipiente Para a clorita, e a moscovita aparecem em agregados it
regulares intersticiais ao feldspato-K. 0 eDidoto e a fluorita 	 sao
acessorics frequentes. A composi.Gao modal (% de volume) visualmente
estimada oara esta rocha e a sequinte: feldspato-K 65%, plagioclasio
15t, quar.:zo 15%, biotita 3%, moscovita 12, epidoto e fluorita 1..

A analise quimica de uma unica amostra do moscovita•-gra
nito albitizado da Area Anomala numero 2 nao apresenta anomalia nara
Sn, do masmo modo que sedimentos de corrente de drenagem que des
cem daquela regiao tambem nao mostraram. A ocorrencia de fluorita,que
forma agregados frequentes na rocha, talvez merega uma maior atengao
com relasao a esse mineral naauela area.

A Area Anomala numero 3 nao foi visitada em cameo. Para
atingi-la seria necessario a montaaem de um acampamento em cima da ser
ra, o que nao foi possivel. Ela a muito semelhante a Area Anomala n'u
mero 1 em termos de feigoes superficiais. A unica indicagao da poss,
vel e_xiscencia de minerio naauele local e uma amostra de sedimento do
corrente em drenagem que desce daquela area, a qual apresentou 188ppm
de Sn.

Varias outras•ireas menores, come indiczdas na Fiaura 5,
ocorrem ainda no maci(;o da Serra do Mocambo. A despeito de suas peque
nas extensoes, todas elan devem ser verificadas quarto a possibilida
de de ocorrenci de tipos metassomiticos. Alem de esoectralmente ano
malas, todas cla_ sao tambem estruturalmente controladas polo mesir.o
padrao estrutural N60-70W, o qual controla tambem a Area Anomala n%m e
ro 1.

I	 CONCLUSbES As condigoes especificas da area em foco (cobertura vege
tal a solos contrrlados pela litoloaia subjacente) permitiram as ima
gens multiespectrais t•!SS-LX.'DSAT, realgadas atraves de computadores,

^. indicar areas-alvos potenciais a ocorrencia de cassiterita, no inte
rior do macigo da Serra do Mocambo. Trabalhos de prospec(;ao para dezZ
sitos orimarios de cassiterita nesse corno granitico devem se restrin

I

	

	 gir as ireas anomalas indicadas, as quais perfazem menos de 58ou areatotal do macigo.
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