
IGQ = FGQP + FM TIPO GITOLÓGICO

ÍNDICE DE GITOLOGIA QUANTITATIVA - IGQ

V - Greenstone  belt  e  assemelhados

X - Pláceres  recentes 

86 = 65 + 21

09 = 05 + 04

15 = 05 + 10

70 = 70 + 0 XIII - Paleopláceres  do  Arqueano  ao  Proterozóico

Ambiente sem caracterização de tipo gitológico segundo o quadro da 
gitologia quantitativa padrão e sem registro de jazimentos auríferos à luz 
do conhecimento atual

Contato

Contato aproximado

Falha

Falha aproximada

Falha compressional

Lineamentos estruturais 

Estrada pavimentada

Estrada sem pavimentação

Caminho

Cidade, distrito, povoado

Drenagem

Zona  de IGQ sem   representatividade   
na  escala   1:250.000, com indicação do 
tipo gitológico

NOTA EXPLICATIVA

O CÁLCULO DO ÍNDICE DE GITOLOGIA QUANTITATIVA-IGQ 
É EFETUADO ATRAVÉS DA SOMA DO FATOR DE GITOLOGIA 
QUANTITATIVA PADRÃO - FGQP E DO FATOR MINERALIZAÇÃO - 
FM.

OS  VALORES DO FGQP FORAM ESTABELECIDOS EM 
FUNÇÃO DA PRODUÇAÕ ACUMULADA + RESERVA DE CADA TIPO 
GITOLÓGICO EM RELAÇÃO AO TOTAL MUNDIAL.
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QUADRO DE FGQP

TIPO GITOLÓGICO FGQP

RESIDUAL / SUPERGÊNICO DESENVOLVIDO EM  
ZONAS DE FAVORABILIDADE GEOLÓGICO-
ECONÔMICA

OFIOLÍTICO SULFETADO

VULCANO-SEDIMENTAR MARINHO COM SUÍTE 
BIMODAL TOLEÍTICA  A  CALCIALCALINA  PRE- 
DOMINANTE   EM  RELAÇÃO  A  COMPONENTE 
SEDIMENTAR

MINERALIZAÇÕES SULFETADAS ENCAIXADAS 
EM ROCHAS SEDIMENTARES PREDOMINANTES 
EM RELAÇÃO A COMPONENTE VULCÂNICA 
ASSOCIADA
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XIII
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FILÕES QUARTZO-AURÍFEROS PERIFÉRICOS A 
CORPOS INTRUSIVOS DE COMPOSIÇÃO 
INTERMEDIÁRIA A ÁCIDA

GREENSTONE BELTS E ASSEMELHADOS

PORPHYRY COPPER

ESCARNÍTICO

PLÁCERES RECENTES

SEQÜÊNCIA CARBONATADA-CARBONOSA

VULCANISMO SUBAÉREO EM ZONA DE 
SUBDUCÇÃO COM SUÍTE BIMODAL ANDESÍTICA 
A RIOLÍTICA DE CARÁTER CALCIALCALINO E 
IDADE CENOZÓICA, EM ASSOCIAÇÃO COM Ag

ITABIRITOS COM NÍVEIS CARBONÁTICOS 
FERRÍFEROS A MANGANESÍFEROS

P A L E O P L Á C E R E S  D O  A R Q U E A N O  A O  
PROTEROZÓICO

XIV 40

FILÕES   QUARTZO-AURÍFEROS   RELACIONA - 
DOS   A   GRANDE   LINEAMENTOS   CRUSTAIS 
(FALHAS E ZONAS DE CISALHAMENTO)

OS VALORES DE FM FORAM ESTABELECIDOS EM 
FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA E STATUS DOS JAZIMENTOS 
AURÍFEROS (INDÍCIO, OCORRÊNCIA, JAZIDA OU MINA) 
CONHECIDOS  NA  ÁREA  CONFORME QUADRO ABAIXO. 

QUADRO DE FM

CONHECIMENTO SOBRE A ÁREA OU ZONA A SER 
AVALIADA FM

SEM ANOMALIA(S)

COM INDÍCIOS - ANOMALIA(S) GEOQUÍMICA(S) E/OU 
PRESENÇA DE PINTAS DE OURO

COM OCORRÊNCIA(S), INCLUINDO GARIMPOS 
PARALISADOS OU ATIVOS SEM DADOS DE 
PRODUÇÃO ACUMULADA E/OU RESERVA

COM DEPÓSITO(S), INCLUINDO GARIMPOS ATIVOS 
COM DADOS DE PRODUÇÃO ACUMULADA E/OU 
RESERVA

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + 
RESERVA  £10t£
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COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + 
RESERVA  > 10t A £ 50t> £

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + 
RESERVA  > 50t A £100t> £

COM JAZIDA(S) E/OU MINA(S) COM PRODUÇÃO 
ACUMULADA OU PRODUÇÃO ACUMULADA + 
RESERVA  > 100t>

24

27

30

PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECÇÃO DE OURO - PNPO
MAPA DE ÍNDICE DE GITOLOGIA QUANTITATIVA

ÁREA MG-09 - RIACHO DOS MACHADOS - MINAS GERAIS

Limite de zona de IGQ não coincidente 
com contato geológico

0 = 0 + 0

I - Residual/supergênico   desenvolvido   em  zonas  de    favorabilidade15 = 15 + 0
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Aluviões: sedimentos areno-argilosos com níveis de cascalhos

Cobertura sedimentar fluvial: sedimentos silto-argilo-arenosos com 
níveis conglomeráticos (Formação São Domingos)

Cobertura residual: sedimentos detríticos elúvio-coluvionares, em parte 
laterizados, associados a superfície de aplainamento

Intrusivas ácidas tardi a pós-tectônicas: muscovita granitos e biotita 
granitos

Seqüência metassedimentar clasto-química plataformal dobrada: 
calcários e siltitos (lj: Formação Lagoa do Jacaré); siltitos, argilitos, 
calcários, metapelitos e dolomitos (i: indiviso) (Subgrupo 
Paraopeba/Grupo Bambuí)

Seqüência metassedimentar clástica plataformal de baixo grau: 
micaxistos, grafita xistos, quartzitos impuros e calciossilicáticas (s1) e 
metaconglomerados (s2); filitos, metassiltitos, micaxistos, metabásicas, 
metagrauvacas, metadiamictitos, quartzitos (c); metadiamictitos e 
quartzitos (tb1) e metadiamictitos hematíticos (tb2) (s : Formação 
Salinas; c : Formação Carbonita; Tb : Formação Terra Branca/Grupo 
Macaúbas)

Seqüência metassedimentar clástica plataformal de baixo grau com 
subordinada contribuição vulcânica: quartzitos sericíticos e 
feldspáticos, com intercalações subordinadas de fi l i tos, 
metaconglomerados, metabásicas e xistos de provável origem 
vulcânica (qt); quartzitos com frequentes intercalações de 
metaconglomerados polimíticos e mais raramente filitos, ocorrendo nas 
porções basais metavulcânicas ácidas a intermediárias, xistificadas, 
além de metatufos e aglomerados vulcânicos (cgv) (Grupo 
Diamantina/Supergrupo Espinhaço)

Seqüência metavulcano-sedimentar de baixo grau: micaxistos, 
ortoanfibolitos, talco-tremolita xistos e quartzo-plagioclásio-flogopita 
xistos (Seqüência Riacho dos Machados)

Embasamento granito-gnássico-migmatítico: gnaisses bandados, 
migmatitos, rochas granitóides, metamáficas e metaultramáficas (gnm); 
granitóides foliados ou não (y1); granitóides quartzodioríticos, 
milonitizados, com  freqüentes corpos metaultramáficos e anfibolíticos   
(y2) (Complexo Porteirinha)

AMBIÊNCIA GEOLÓGICA E ESTRATIGRAFIA

Superior

Ap

Indiviso

 geológica-econômica

 15°30 '
42°00 '

 15 '
30 '45 '

15 '43°30 '  W.  G reenw ich
 15°30 '

45 '

15 '

 16°30 '
43°30 ' 15 '

45 '
30 ' 15 '

 16°30 '
42°00 '

15 '

45 '

 16°00 '

 16°00 '

43°00 '

43°00 '

R
io

G
o

ru
tu

b
a

G
o

ru
tu

b
a

R
i o

R i o

Goru tuba

R
ib

e i
r ã

o

Có r r.
G ro ta Funda

R ib .

Canab rava

R
ib

.

R
i b

.

T
ic

o
ro

ró

T r ês

C
a

p
ã

e
s

Có r r.

S
.

D
om

in
go

s

R i b .
Pon te

A
l ta

Có r r . Campo A l t o

R
ib

.
E

x t r e
m

a

L a .  C u r r a l V e l h o

L a .  C u r r a l V e l h o d e  B a i x o

L a .  d o S u r r ã o  d e B a i x o

L a .  P a l m e i r a s

Có r r .

S
.

A
n

to
n

i o

R
io

V
e

n
ta

n
ia

C
ó

r r.
d

o
B

o
s

q
u

e
R

io

Ven tan i aR
ib

.
V

a
c

a
r i

a

C
ó r r.

Im
b i r uçu

Có r r.

C
a

n
ce

la
C

ó
rr

.

L ama rão

C
ór

r.

Água

Bra
nca

R ib . Vaca r i a

L a .  G r a n d e

C
ó

r r
.

Cu r ra
l

de Va ra

R
ib

.
V

a
c

a
r i a

R
i o

Sa l i nas

C
ó

r r
.

d o
Banana l

Có r r . d o Mangue

Cór r. Cachoe i r a

Cór r.
S t . A n t ô n i o

Cór r do

Macuco

C ó r r .

Moquém

R i b e i r ã o

Cara
¡b

as

R
ib

.

Mumbuca

C ó r r .

Po r t e i r asC
ó

rr
.

S a n g r a d o u r o

R io

Banana l

R
io

R
io

S
a

l in
a

s

R i o

Seco

R i b . das

An tas
R ib .

R io

Taboca

o
u

Ta
b

o
q

u
e

i r
o

C
a

c
h

o
e

i r a

Be b e d o

u r o

R
io

M
a

tro
n

a

R i o

M
a

t
r

o
n

a

R
i o

P a r d o

P
a

rd
o

R
io

R i o

P re to
R ib .

São

R ib .

dos

Cava los

R
ibe i r ão

Có r r.

da

P
u

b
a

G o n ç

a

l o

R
io

P
e i xe

B
ra

v
o

R
i b

.
Je

q
u

i

C
ó

r r
.

C
a i

ça
ra

R
ib

.

J equ i

R
io

M
o

s
q

u
i t o

R i o

Se r ra

Branca

R i o

M
osqu i t o

R
io

S
¡ t i o

N
ovo

P a i  P e d r o

T o c a n d i r a

G o r u t u b a

P a d r e
C a r v a l h o

Mo n te s
C la r i n h o s

Ta io b e i r a s

R i o  P a r d o
d e   M i n a s

J a n a u b a

F r a n c i s c o   S á

Sa l i n a s

F r u t a  d e L e i t e

Ru b e l i t a

P o r t e i r i n h a

S e r r a n ó p o l i s

R I A C H O  D O S
M A C H A D O S

F a z .  B a r r e i r o
d a s  M a m o n a s

F a z .  M a t o V i r g e m

Fa z .  B r e j o G r a n d e

Fa z .  Ta q u a r i  d o
B o q u e i r ã o

BR-202

B
R

-1
22

M
G-401

BR-1
22

BR-122

B
R

-1
2

2

M
G

-1
2

0
M

G
-1

2
0

BR -251

BR-251

B
R

-2
5

1

BR
-251

BR-251

B
R

-251

MG-404

M
G

-4
04

B
R

-3
4

2

S
   

e 
 r 

 r 
 a

d 
 a

B
  o

  c
  a

  i
  n

  a

S
 e

 r 
r a

G
 e

 r 
a 

l

T Q r

T Q r

P S p b i

P S p b l j

P S p b i

Q a

P S m t b 1

P M d q t

A p g n m

A p g n m

T Q r

T Q r

A p g n m

T Q r

T Q r

T Q r

T Q r A p g n m

T Q r

T Q r

A P I r m

T Q r

Q a

Q a

P M d q t

A Pg 1

A p g n m

T Q r

T Q r

P S m c

T Q r

T Q r

P M d q t

P M d q t

P S m c

P S m c

P S m s 1

T Q r

P S m t b 2

P S m c

T Q r

P S m c

T Q r

A pg 2

P M d q t

P M d c g v

A pg 1

Q a

T Q r

Q a

P S m c

P S m c

P S m c

T Q r

T Q r

Q a

Tsd

T Q r

P Sg

P Sg

P S m s 2

P S m s 1

T Q r

T Q r

T Q r

P S m s 1

P S m s 2

P S m s 1

P S m s 2 T Q r
P Sg

Q a

Q a

T Q r

T Q r

T Q r

T Q r

T Q r

P S m c

P S m c

P S m c

P S m c

T Q r

T Q r

P Sg

P S m s 1

T Q r

T Q r

T Q r

P M d q t

Serviço Geológico do Brasil

Programa concebido e executado pela Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 
Concepção programática e supervisão: geólogo 
Mário Farina. Coordenação nacional: geólogo 
Gérson Manoel Muniz de Matos. Assistência técnica: 
geólogo Ricardo Gallart de Menezes. Execução: 
geólogo Homero de Araújo Neto - sede/DF. Trabalho 
executado com base em informações disponíveis 
até 1999.
Revisado por: DEREM/DIMETA - Jun/2001.
Digitalizado por: CONAGE Consultoria Técnica Ltda.
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PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
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ESCALA 1:250.000
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
DIRETORIA DE  GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
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Base geográfica extraída das folhas SD.23 -Z-D e SE.23 -X-B 
editadas em 1982 pela Diretoria de Geodésia e Cartografia -
IBGE, 2° edição. Declinação magnética dos centros das 
respectivas folhas em 1982: 20º12' W. Variam 10' W 
anualmente. Os dados relativos à geologia e aos jazimentos 
auríferos foram extraídos do Projeto Jequitinhonha 
(CPRM/DNPM, 1978), 

 Folha Araçuaí (CPRM/DNPM, 
1986), Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (COMIG, 
1989), 

 e de relatórios 
de pesquisa do DNPM. 

Projeto Porteirinha - Monte Azul 
(CPRM/DNPM, 1980), Projeto Mapas Metalogenéticos e de 
Previsão de Recursos Minerais.

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil. Folha Rio Pardo de Minas (CPRM, 1994)
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