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ABSTRACT  

This research aims at valuing the methodology of remote 
sensing applied to geological study in a complex area. Itatiaia was 
selected as a test -area, which covers the alka/ine massives and its 
precambrian basement. LANDSAT-MSS and radar mosaic of the RADAMBRASIL 
Project were used for photointerpretation.Previous geological works 
were consulted and many discrepancies in the distribution of stratigraphic 
units were fóund. Moreover, structural lineamento and taJus deposite were 
delineated clearly by ti-tia research. 



1. INTRODUÇÃO  

O objetivo deste projeto é a avaliação da metodologia 	de 

sensoriamento remoto aplicada á investigação geológica, através da intera 

ção entre dados de verdade terrestre e informações fornecidas pela arail 

se de imagens MSS dos satélites LANDSAT e mosaico de radar. 

Foi definida como área-teste a região dos maciços 	alcali 

nos de Itatiaia e Passa Quatro, situada entre os paralelos 22005' e 

22°40' S e entre os meridianos 44°25' e 45°00' W. Esta área contem a tri 

junção dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, engloban 

do, entre outros, terras dos municípios de Cachoeira Paulista, Cruzeiro e 

Queluz (SP), Resende (RJ), Itamonte e Itanhandu (MG), perfazendo uma área 

total da ordem de 3.600 Km2 . 

2. MATERIAIS E METODOS 

Para a execução do trabalho, foram utilizadas imagens mui 

tiespectrais do sistema de satélites LANDSAT em preto e branco, na escala 

de 1:250.000, e o mosaico de radar da área correspondente , na mesma es 

cala. Como apoio complementar, foram utilizadas imagens LANDSAT em preto 

e branco, nas escalas de 1:500.000 e 1:100.000, sob a forma de mosaico(ela 

borado pelos técnicos do Instituto de Pesquisas Espaciais/Cachoeira Pau 

lista). 

A base planimétrica não póde ser extraída 	das 	imagens 

LANDSAT, devido á pouca expressividade da maior parte dos elementos de 

drenagem. Assim, esta base foi obtida, por redução, a partir de cartas to 

pogríficas do IBGE, a saber: folhas Pouso Alto, Passa Quatro, CruzeirgAla 

goa, Agulhas Negras, São José do Barreiro, Liberdade, Resende e Bananal, 

todas em escala de 1:50.000 e datadas de 1974. 

A metodologia comumente utilizada em 	estudos geológicos, 

através de sensoriamento remoto, baseia-se fundamentalmente na sequéncia 

observada na Figura 1. 
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Fig. 1 - Sequência metodolOgica generalizada, para a investigação 	geole 
gica regional, através de imagens multiespectrais 	do satelite 
LANDSAT. 
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Por coleta de dados entende-se a aquisição de imagens e de 

bibliografia a respeito da ãrea e do tema a serem trabalhados. 

A seguir,na fase de anãlise dos dados, foi feita a triagem 

do material obtido, tanto para a seleção das imagens de melhor qualidade, 

quanto para a minuciosa revisão bibliogrãfica, no sentido de se estabe 

lecer o embasamento prévio de conhecimento da ãrea. 

A interpretação das imagens, apoiada em métodos convencio 

nais de fotointerpretação, teve por base fatores como textura fotogrãfica, 

tonalidade fotogrãfica e aspectos morfológicos, permitindo a identifica 

ção das principais unidadesgeológicas e estruturais. 

A etapa seguinte referiu-se aos trabalhos de campo, reali 

zados em nivel de semidetalhe, com o objetivo de se verificar a veracida 

de dos dados obtidos e de se adquirir informaçóes complementares, tanto do 

ponto de vista litológico quanto estrutural. 

Esses dados adicionais conduziram ã realização de uma 	se 

gunda fase de interpretação de imagens, agora com o apoio da verdade ter 

restre adquirida em campo. 

Os mais importantes critérios de fotointerpretação, utili 

zados na identificação dos elementos geológicos e estruturais,foram os pa 

drões texturais, tonais e morfológicos. Assim, os canais 5, 6 e 7 do 

LANDSAT, além do mosaico de radar, mostraram ser os mais informativos. 

3. RESULTADOS  

A seguir são apresentados alguns dos resultados 	obtidos 

com a realização deste trabalho. 

O Grupo Paraíba, de idade transamazanica, teve seus 	domi 

nios restritos ã porção norte da ãrea estudada, formando contactos quase 

sempre falhados com as unidades mais recentes. O Grupo Paraíba, nesta re 
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gião e composto principalmente de augen-gnaisses, gnaisses bandados 	e 

gnaisses finamente bandados, sendo também encontrados estromatitos hetero 

geneos, gerados pela migmatização dos gnaisses próximos a corpos granit5i 

des. Enclaves ocasionais de xistos podem ser observados, correspondendo, 

em geral, a lineamentos fotogeolOgicos conspícuos. 

O Grupo Açungui, de idade brasiliana, estendeu-se pelo les 

te paulista a oeste fluminense. Esta ãrea compõe-se de migmatitos simples, 

dobrados e, ocasionalmente ptigmãticos . São estromatitos homogeneosehe 

terogeneos e embrechitos.Os enclaves de xisto relacionam-se, em geral, a 

zonas de falhamentos que correspondem, em imagens LANDSAT, a lineamentos 

quase sempre conspícuos. 

Dentro dos domínios do Grupo Paraíba, puderam ser detecta 

dos três grandes corpos de rochas granitOides ainda não descritos na lite 

ratura geológica. São granitóides compostos essencialmente de quartzo e 

feldspato, com muscovita e/ou biotitas. A orientação dos componentes mi 

nerais dentro desses corpos é em geral muito tênue, quando não totalmente 

inexistente. 

Os maciços alcalinos de Itatiaia e de Passa Quatro tiveram 

seus contornos assinalados com relativa precisão. Suas áreas foram deli 

mitadas em 191 e 212 Km 2
, respectivamente, mostrando que o maciço de Pas 

sa Quatro, embora seja o menos conhecido dos dois, e na realidadeo maior. 

As bacias sedimentares de Taubaté e de Resende foram demar 

cadas com facilidade, inclusive em alguns pontos onde representam delgada 

cobertura sobre o embasamento pré-cambriano. Observa-se com clareza a pre 

sença de falhamentos em suas bordas, principalmente nas bordas do lado 

Norte. 

Os depósitos de tãlus, no sopé dos maciços alcalinos, mos 

traram-se bastante visíveis nas imagens LANDSAT, permitindo sua delimita 

ção com grande facilidade, principalmente os situados ao Sul do maciço de 

Passa-Quatro e ao Sul e Leste do de Itatiaia. Este aspecto mostra-se rele 
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vante se for considerada a importãncia econômica desses depósitos, devido 

ã presença de formações bauxiticas sobre eles, alguns inclusive em expio 

ração. 

No campo estrutural, foi possivel estabelecer a continuida 

de de alguns falhamentos maiores, lã conhecidos em terras paulistas, atra 

vês do território fluminense. Alguns provãveis falhamentos, ainda não ci 

tados em mapas anteriores, puderam ser identificados e estão ã espera de 

comprovação em campo. Outros lineamentos fotogeológicosnãoclassificíveis 

apenas com auxilio de fotointerpretação, foram assinalados com relativa 

abundância. 
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