
Em  setembro  passado  lan9amos  o

primeiro    ntlmero    do    DOC;TEAA{/
como   parte    da    fase   experimental    desse    boletim.    A    sua
composigao   foi   a   mais   simples   possivel   e   a   distribuicao

tamb6m.   Os   custos   financeiros   se   dispersaram   em   nossos
bolsos.  Fizemos  chega-lo  a    alguns  recantos  da  Amaz6nia  e
tambem  a  oiitros  do  Brasil.  A  manifesta¢ao  da  comunidade
foi,  lamentavelmente,  muito  aquem  das  nossas  expectativas.
Mesmo  assim  nao  desanimamos,  e  estamos  nesse  momento
levando    a    praca    o    n°     2,     fazendo    uso    das     mesmas
ferramentas.  Estamos aproveitando o espaqo do  J`' LS/iv/PC)LS/(J
DE  GEOLOGIA   D.i  AMAZONIA  para  faze-\o  cheot>ar  ate  a
comunidade   geol6gica.    i   possivel   que   urn   dia   possamos

quebrar  a   letargia  que   se   abateu   sobre   o   meio   geol6gico-
mineral6gico  da  Amaz6nia.  S6  esperamos  que  essa  letargia
nao  se  tome  mum  proccsso  cr6nico,  perigoso.  Vamos  tentar
cutuca-la  com   vara  curta.   P`or  outro  consola-mos  o  fato  de

que,  mos  parece  mais  uma  falta  de   tradigao  mineral6gica  em
nossa comunidade. Nada mais oportuno do que comeca-la.

Mas  nem  s6 de  lamentac6es  vivemos  n6s.  Tanto que  o presente  ntlmero do BOMGE4A4 apresenta a
linda     logomarca  do  /  EIVSL4/O  GEMOLC)G/CO    M  AMZIZcjIV/A   //  EC;A/,  uma  iniciativa  do   Czirso  c7e
Espcci.cz/;.zczfGo  cm  Gewo/ogi.cz  do  Centro  de  Geociencias  da  Universidade  Federal  do  Para,  atrav6s  dos  seus
alunos  e  do  seu  Coordenador,  realizado  em  dezembro  de  1995.  Foi  urn  sucesso!  A  Iogomarca  e  uma  criaeao
da   gem6loga, a arquiteta Lucinda Freitas de Assis.  Mais detalhe nas pr6ximas paginas.  E parece que o  Ensaio
e C.urso de Gemologia vieram  para ficar.  Ja estamos no segundo curso.
A   ideia  de  manter  viva  a  chama  do  A/L/SEE/  DE  GEOC'/£IVC/AS  DA  AA44Zcjlv/A  continua,  e  ja  temos
encontrado   algum   eco.   0   Boil4GEAA4  continua  com   esse   objetivo.   E   o   presente   ndmero   esta  rico   em
informae6es  geradas  em  torno  do  Museu  ou  que  indiretamente  convergirao  para  ele.  Continua  o  noticiario
sobre o seu acervo,  sobre viagens mineral6gicas e ecol6gicas, sobre visitas cientificas no  Brasil e no exterior.

Aproveite  o  BC)A4GEAA4 para  divulgar  a  sua  vivencia  geol6gico-mineral6gica  na  Amaz6nia  e  fora
dela. Nao custa nada.  Esperamos por sua contribui¢ao.

Marcondes Lima da Costa



Veiculo  informativo  e  cultural  do  Museu  de  Geociencias     da   UFpa.  0     boletim   ten   por  objetivo
divulgar   temas    cientificos    e    culturais    relacionadas    as    geociencias,    ben    93como    as    atividades
desenvolvidas  pelo  Museu.  Todas    correspondencias,  comunicac6es,  doa¢6es  de  material  geocientifico
devem ser encaminhadas a:
Prof. Marcondes Lima da Costa
Centro de Geoci6ncias-UFpa,   C.P.16l I, Av. Augusto Correa  I. 66.075-I 10 Bel6m-Para, Brasil.
a   (0055) (091) 2111428,  a/Fax 249 5028,  Fax 2111609
E-mail:  mlc@marajo.ufpa.br
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0 ge6\ogo PeTsio de Mortues BTa.nco no  BOLETIM  DO  MUSEU  DE GEOLOGIA  da CPRM(A.no I,
no.5,  setembro/1995),  sob  seu  comando,  por  sinal  urn  grande  sucesso  de  leitores,  pulando  as  fronteiras  dos
estados  brasileiros,  atraindo  interessados  por todo  Brasil,  faz grandes  elogios  ao  nosso  Boletim.  Esperamos
realizar aqui no norte o       que ele vein conseguindo no sul,  e assim  despertar o  interesse pelas  Geociencias do
Arroio   ao   Chui.   Por   sinal   o   nthmero   acima   publica   uma   mat6ria   muito   interessante   sobre   tektito,   que
coincidentemente tive o prazer de adquirir, recentemente, duas pequenas pe¢as na Reptiblica Tscheca.  E voce,
o que sabe sobre tectitos? Tern algum  exemplar em  sua colecao? Os tectitos (do gr.  /e4/os,  fundido) designam
materiais  vitreos,  de  tom  verde-garrafa,  amarelado  ate  preto,  de  forma  similar  a  obsidiana,  entretanto  muito
mais raros.  Podem conter coesita! ! !  (polimorfo de  Si02 formado sob alta pressao).   Mas sua origem ainda esta
desafiando a  imagina9ao dos cientistas.

0  mesmo  Boletim  em  seu  ntlmero  6  noticia  a  realiza¢ao  do  nosso  / ENSL4/O  GEA40LOG/CO  DA
4MHZC}IV/A  e  parabeniza  os  organizadores.  i  reconfortante  viver  o  crescimento  do  A4wsew  cJc  Geo/ogi.cr  c/c7
CPRM,  praticamente  recem-inaugurado,  e  o  aumento  da  materia  publicada  no  Boletim  e  ao  mesmo  tempo
contemplar o quanto a sociedade sulina vein se engajando  neste trabalho.  0  Percio,  a CPRM  e  o  Rio Grande
do  Sul  estao  de  parabens.  Qui9a  cheguemos  la!  Ainda  neste  ndmero,  na  tematica ALGOwS  A4/IVER4/S D£
ORIGEM   POUCO   COMUM        P6rc:\o  enverede.  peho   Misl6rio   das   Arvores   Queimadas.  N~aio  6  que  se
encontraram  certas  arvores queimadas,  contendo  nos  seus  troncos  quantidades  variaveis .de  pedras  brancas  e
fibrosas.   Nao  se  sabe   qual   a  origem,  mas  as  pedras   sao  compostas   de   carbonatos   de   potassio  e  calcio

Ocl]t-rcAf./cJ/./a que posteriormente, por hidrata¢ao,  se transforma em  Owe/SCW;.j./c7)
(Bronco,  P.M.,1996` Boletim do Museu de Geologia da CPRM).

A   Mineracao  Gemas  do   lguacu
esta   desenvolvendo   urn   projeto

denominado  Pc7rgz/e  A4lz'#ero-Tzjr/'s/;.co  c/c  Foz cJo  /gwc7fzi   no  Marco  das  Tres  Fronteiras  (Argentina,  Brasil  e
Paraguai), em  Foz do lguagu.  Trata-se de urn projeto arrojado voltado para a exploraeao da atividade turistica
na regiao, que ja e bern expressiva, com  enfase as exposi96es  intemacionais de pedras e escola de  lapida9ao.
Dentro  do  proj'eto esta  previsto a construcao  do  A4z„ew cJe PecJras,  que  devera  estar  pronto  em  dois  anos.  0

pr6dio do Museu tera a forma de piramide (Folha de Londrina,  25.02. 96,  Empreendimentos  p.3).

Ao  mesmo  tempo  em  que  pensamos  na  instala¢ao  do  A4l#sew  cJe  Geoc/.G#c!.os  nas  dependencias  da
Universidade  Federal  do  Para,  em  seu  ccrmpz/s  universitario,  estamos tamb5m  tentando  encontrar uma forma
altemativa,  fora  do  ccrmp#f  ,   mas  dentro  da  cidade  de   Bel6m,  com  a  procura  de  espaco  fisico  pdblico
disponivel na cidade.   A constru¢ao do Museu  no ccJmpws nao tern qualquer perspectiva de se concretizar em
medio  prazo.  Ja temos outras  id6ias,  e estamos  fazendo  contatos politicos para tentar chegar aos agentes  que
disp6em  do  poder de  decisao.  Nao temos tanto cacique,  mas  ,  quem  sabe,  urn  dia chegamos  la.  Aguardamos
sugest6es e ajudas de nossos leitores, ainda tao poucos.
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Belem  foi  sede,  no  periodo  de   18  a  20  de
dezembro  do    ano  passado,  do  /  EIVSA/O
GEMOLbGICO  DA  AMAZONIA  (  I  EGA).
A  organiza¢ao do  evento  foi  uma  iniciativa

pioneira  dos  alunos  e  do  coordenador  do
Curso  de  Especializacao  em  Gemologia,  uma  realiza¢ao  do  Centro  de  Geociencias  da  Universidade  Federal
do  Para,  com  o apoio  da CAPES  e  da  PROPESP/UFPA.  como  parte   do  Programa Norte  de  P6s-Graduacao.
0  curso  teve  uma  duracao  de  10  meses  e  contou  com  6  alunos  em  tempo  integral,  cinco  deles  bolsistas  da
CAPES.   0  /  EG4   foi  realizado  nas  dependencias  do   Museu  de  Geociencias,   do   Laborat6rio   Basico  de
Mineralogia   e   Gemologia  e   do   Laborat6rio   de   Geologia-Ensino`   unidades   do   Centro   de   Geociencias,   e
situadas no Cczwp#s Univeristario do Guama,  Campus  I  (Contato: tel.  0912111428  fax  21 I   1609).  Apoiaram
o  /  EGA  a  Reitoria,  a  Pro-Reitoria  de  Pesquisa  e  P6s-Gradua¢ao  e  o  Centro  de  Geociencias    da  UFpa,  a
Secretaria  de  lnddstria,  Comercio  e  Minera¢ao  do  Estado  do  Para-SEICOM  e  o  Sindicato  dos  Artesaos  do
Para.

0   evento   teve   como   objetivos   principais   divulgar   a   gemologia   e   o   potencial   gemol6gico   da
Amaz6nia bern como  os   resultados  de  pesquisa obtidos pelos  primeiros  6  especialistas  gem6logos  formados
na Amaz6nia.  Foram  proferidas  ainda  as  seguintes  PALESTRAS:  a Avc7/f.czfao c/e Jc;;.os cow  Pcc/rcz  Prcc7.oL5.cz

pelo gem6logo-empresario  Walter Leite,  presidente da AJORIO-Associacao  de Joalheiros  do  Rio de Janeiro e
pesqu.\sa.don  da. G[A-Gemological  Institute  Of America.,  a, palestra,    Potencial  Gemol6gico-Mineral  do  Pard
pelo  Ex-Secretario  de  Estado  Dr.  Dilermano  Cabral,  da  Secretaria  de  lnddstria,  Comercio  e  Mineracao  do
Estado  do  Para;  Avc]/i.cz€Go  c/e  Gemc7s  pelo  prof.  Cesar  Mendonca  da  UFOP;  e  tambem  sobre  a  E#sj.#o  c/e
Gemo/og;.c7   #cr    I/FPc]   pelo   prof.    Marcondes   Costa.    A   programa¢ao   tambem    foi   enriquecida   com    a
apresenta¢ao  das  seis  monografias  dos  novos  gemdlogos,  bern  como  dois  czfrsos  sobre  /eorj.cz  c  prd/;'cc7

gemo/dg/.ccz  e  ainda  uma /e/.rcz  gcmg/c;g/.cc7  e  cso/6r/.cc7,  e  como  nao  poderia  deixar  de  ser,   exposi¢6es  de
novidades  minerais  no  A4wsezj  cJc  Geoc/.G#c7.as.O  evento  encerrou-se  com  a  cerim6nia  de  formatura.  Tudo
como  manda o  figurino  tradicional  nesses  momentos  solenes.  0  magnifico  reitor da  UFpa,  prof.  Dr.  Marcos
Ximenes  Ponte  e  Pro-Reitor  de  Pesquisa  e  P6s-Gradua¢ao,  prof.  Dr.  Crist6vam  Diniz,  alem  do  Diretor  do
Centro de Geociencias,  prof.  Dr.  Joao Batista  S.Costa,  e parentes e  convidados dos novos formandos,   deram
o  toque  honroso  ao  evento.  Foi  o  maximo!  Inacreditavel!  0 evento  tambem  contou  com  ampla  cobertura da
imprensa falada, televisionada e escrita.

Os              primeiros             seis

gem6Iogos    formados    pela
UFpa        receberam,        por
ocasiao   de   sua   formatura,
anel  de  grau  constituido  de

berilo  amarelo   laranja     em   estrutura  de  ouro   18  k.       0   berilo  foi   adquirido  e   lapidado  em   Governador
Valadares-MG e os aneis foram  uma cortesia do prof.  Marcondes e do mestrando Carlos Cassini.

A  gem6Ioga  Rosiney  Aratljo,  tambem  formada na pela UFpa,   em  sua  Monografia  de  conclusao  de
curso,  investigou a natureza das pedras dos aneis de colacao de grau dos gedlogos da UFpa-Belem, e concluiu

que elas nao sao constituidos de  safira,  como era de  se  esperar,  mas  de  espinelio sintetico.  Consequentemente
nao tern o valor de venda praticado no mercadoo local.  i   meramente simb6lico.  Fato lamentavel.

Em     abril      proximo     passado
iniciou-se    mais    urn    curso    de
Especiali-zacdo   em   Gemologia

no Centro de Geociencias,  no mesmo  figurino do que relatamos atras.  Agora  sao  nove  alunos.  E  acreditamos

que  o  curso  podera  ser  melhor,  ja  que  contamos  com  a  experiencia  adquirida  no  ano  passado.   0  corpo
docente conta com os professores: Taylor Collyer (IDESP, CG/UFPA),  Marcondes Costa (CG/UFPA),  Walter
M.  Leite (AJORIO;  IBRAGEM), Carlos Cassini  (CG/UFPA), Cesar Mendonca,  Ant6nio  L. Gandini  (UFOP),
Jtllio Cesar Mendes (UFOP), Luciene Medeiros (UFpa) e Walter Schuckmann (CG/UFpa).
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Na  virada  de  setembro  para  outubro  passados   em  companhia  de  Carlos  Cassini  e  do  prof.  Herbert
Poellmann  estivemos  na   linda  cidade  de   lrai.   revendo  as  ametistas.   Eu   e  Carlos  Cassini   estavamos  pela
segunda vez,  enquanto  que  o  prof.  Herbert  estava  matando  urn  velho  desejo  de  conhecer  /.#  /oco  as  famosas
ametistas  do  Rio  Grande  do  Sul.  alias  famosfssimas  no  mundo  inteiro.  Embora  seja  a  segunda  vez,  ficamos
ainda  mais  maravilhados  com  a  beleza  da  regiao  e  das  ametistas.  Fomos  carinhosamente  recebidos  pelo  Sr.
Venildo  Martins,  sua  esposa  Sra.  Angelina,  sua  filha  Rosangela;  tamb6m  pelo  Sr.   Ivecio  A.  Ferrari  e  pelo
Sr.Mario  Rossoni.  Em  Ametista  do  Sul,  o  celeiro  dos  belos  /c7/ws  (drusas  fechadas)  de  ametistas,  estivemos
com o Sr.  Valcir Castro, que comercializa lindas e raras peeas de ametista. No vale das ametistas de Ametista
do  Sul  reencontrei  a  linda  garotinha  Bruna,  filha  de  Candido  e  Angelina,  quando  urn  ano  atras  havia  tirado
uma linda foto dela. Nesta oportunidade fiz novas fotografias da Bruna, do seu maninho Lucas, de seus pais e
av6.  Foi urn lindo momento de descontracao.

0  prof.  Herbert Poellmann  n5o se conteve com  a beleza das  pecas  de  ametistas.  Ele  nao sabia o que
dizer  e  queria  levar tudo.  A  preocupa¢ao  girava,  como  sempre,    no  excesso  de  peso  na  VARIG.  Ele  levou
apenas 70 kg de belissimas pecas.  E o que e melhor,  sem  despesas com  excesso de carga.

A  titulo  de  auxiliar  e  incentivar visitas  de  outros  interessados  queremos  dizer  que  a  pequena  cidade
de  lrai,  e  bonita,  acolhedora,  tranquila.  barata,  disp6e  de  bons  hoteis  com  piscina  de  aguas  termicas,  ligeiro
relevo acidentado  e  clima relativamente  agradavel.  A  cidade  vive de urn pouco  de turismo  e  do  comercio  de

pedras.  Ametista  do  Sul,  situada  a  33  kin  de  lraf,  e  ligada  a  Irai    por  estrada  de  chao,  6  tambem  pequena,
simpatica e o centro primario das grandes drusas de ametista.  Quem  quer ver ametista tern  que  chegar ate  la.
i  relativamente  muito  facil.  Para  chegarmos  a  lrai,  voamos  pela  VARIG  de  Belem  a  Foz  do  lguacu,  e  dai
seguimos de carro alugado ate  lrai, desfrutando de  belas estradas  com  linda paisagem,  principalmente dentro
de Santa Catarina. Viagem perfeita.

A  ametista  da  regiao  de  lrai  e  Ametista  do  Sul  e  extraida  de  uma  camada  de  basaltos  alterados
hidrotermalmente,  ricos em  amigdalas, situados  logo abaixo de cariada de basaltos maci¢os.  Esse basalto tern
coloracao    esverdeada    a    mesmo    avermelhada.    Nele    encontram-se     formas    alongadas,     subelipticas,
normalmente  em  posi€ao  vertical,  em  dimens6es  variando  de  centimetros  a unidades  de  metro,  com  interior
oco,   e   com   paredes   intemas   revestidas   por   cristais   de   ametista.   Estamos,   6   claro,   diante   de   micro   a
megageodos  de  ametistas,  conhecidos  e  apreciados  no  mundo  inteiro.    Os  exemplares  de  lrai  e  Ametista  do
Sul sao praticamente hnico no mundo.  Esses geodos sao conhecidos na regiao por /c]/#s.  Quando seccionados
longitudinalmente` cada metade dos geodos pequenos e denominada de cape/f`#Acz.  Sao muito apreciadas,   tern
de  20  a  50  cm  de  comprimento,  e  lembram  de  fato  oratorios.  Em  geral  contem  lindos  cristais  de  calcita.  A

parede  externa  dos  geodos  e  constituida  por  material  cloritico  que  converge  para  calced6nia/agata,  sobre  a
qual,  ja  no  interior,  se  assentam  perpendicularmente  os  cristais  de  ametistas.  A  ametista  se  apresenta  em
varias  tonalidades,  ocasionadas  por  diferentes  inclus6es  mineral6gicas,  onde  a  lepidocrocita,  em  forma  de
agregados  aciculares  amarelas  (micropalmas)`   localizadas  na  base  da  forma  piramidal  ou  romboedrica,  o

proto-prisma,   e uma feigao bern marcante. 0 tom violeta avermelhado de algumas ametistas e aparentemente
provocado  por  uma  base   calced6nica  de   cor  avermelhada.   Nos   geodos   de   ametistas   encontram-se  com
frequencia lindos cristais escalenoedricos de calcita branca a amarelada sobrepostos a ametista; tambem  pode
ocorrer se/e#;./c7,  da  mesma  maneira,  onde  observamos  urn  cristal  com   16  cm.  A  ametista  dessa  regiao  nao
apresenta cor gemol6gica  intensa,  salvo alguns exemplares mais  raros,  mas  e  pr6diga em  riqueza  de  habitos,
sendo  assim  a  caracteristica  mais  nobre  delas,  e  o  atrativo  major.     i  entretanto,  em   parte,  adequada  ao
tratamento termico para fins  de obten¢ao de  c;./r;.#o (topazio  do  rio grande).  A  ametista  para  fins  de  cole¢ao,
com cor intensa, com terminacao piramidal bern desenvolvida, custa em media R$ 6,00/kg.
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Uma visita a regiao  de  lrai e Ametista do  Sul,  para quem  gosta e  aprecia a beleza ou  esta  iniciando  a
aprecia-las,  e  algo  inesquecivel  e  pede-se  que  se  faga  acompanhar  de  algumas  centenas  de  reais,  para  os
comerciantes de pedras.

Durante  essa  viagem  tivemos  a  oportunidade  de  ve  pegas  muito  belas  e  uma  delas  com  4  in  de
comprimento.  i praticamente tlnica!  Estava sendo oferecida por RS  10.000,00. Algumas amostras de ametista
de   Irai   e   Ametista   do   Sul   foram   expostas   no   Museu   de   Geociencias   durante   o   /   £IVC'OIvrtic)   DE
GEMOLOGIA DA AMAZONIA.

A Universidade de Sao Paulo, atraves de sua ESCOLA POLITECNICA, e a Universidade  Federal do
Para,   por  meio   de   seu   CENTRO   DE  GEOCIENCIAS   assinaram   recentemente   convenio   de   cooperacao
cienti'fica, na verdade  urn protocolo de  intenc6es.  Esse convenio proporciona o desenvolvimento  de  pesquisas
conjuntas entre  professores das  duas  instituig6es,  na area de  mineralogia aplicada,  geoquimica e  petrologia`  e
outras,  conforme  as  manifestag6es  dos  interessados.  0  convenio  cria  oportunidade  para  que  professores  e
alunos   do   UFpa   possam   fazer   uso   das   modemissimas   instalac6es   de   analises   mineral6gicas   da   Escola
Polit6cnica,   especialmente   de   microscopia  eletr6nica,   analisador  de   imagens,   fluorescencia   de   raios   x   e
difracao  de raios  x   de  tiltima  geragao.  Essa coopera¢ao  foi  uma  iniciativa do  prof.  Dr.  Henrique  Kahn  e  da

ge6loga Sara Lais da Politecnica em  contato  com  o  prof.  Marcondes  do  Centro  de  Geociencias.  Esta ai  mais
uma forma de fomentarmos nossas pesquisas. Aproveitem!

Erlangen ja esta na saudade.  0 grupo de  pesquisa  liderado pelo prof.  Marcondes,  M/IVEfL4£OG/4  E
GEogu/'A4/CA    AP£/CADA,    esta    desenvolvendo    coopera¢ao    tecnico-cientifica    com    o    /#s/;.Zw/   /#cr
Geowissenschaften  und  Geiseltalmuseum    da  Universidade  Halle~Wittenberg,  ne  c.iderde  de  Ha,+le,  na  ex-
Alemanha Oriental.  Halle esta hoje situada no estado SacAse#-A#¢c7//, e conta com 235.000 habitantes.  i uma
cidade medieval, com pr6dios imponentes, testemunhos desta idade, tendo sido parcialmente destruidas varias
vezes  ao  longo  de  sua  hist6ria  milenar,  inclusive  durante  a  segunda  guerra  mundial.  0  dominio  comunista
durante  o  p6s-guerra  (2a  guerra  mundjal)  ate  a  anexao  pela  Alemanha  Ocidental  em     3.10.1990  (reuniao)

praticamente  deixou  a  cidade  com  as  suas  caracteristicas  e  infraestrutura  dos  anos  40.  Sao  pr5dios  e  ruas
bonitas,  mas  desprovidos  de  modemidade,  cobertas  pela  cor    cinza  e  desbotamento  das  paredes.   Toda  a
cidade,  atualmente,  graeas  a  Deus,  esta  em  obras,  e  os  trechos ja  concluidos,  inostram  quao  bela  ela  6.  La
nasceu  e viveu   parte de sua vida Friedrich  Haendel (1685-1759), o compositor.

Em pleno centro da cidade,   conhecida como a cidade do sal (carvao as proximidades), e as margens
do  rio  Saale,   estao  predios  antiquissimos  da  Upiversidade,  com  paredes  de  ate  3  in  de  espessura,  onde  esta
instalado  parte  dos  laborat6rios  do  lnstitut  fuer  Geowissenschaften,  com  sete  professores,  onde  o  prof.  Dr.
Herbeil Poellmann, £efers/"fe//zfcr „f.#erc7/ogz.e zf#c/ GeocAew;.e (Catedra de Mineralogia e Geoquimica) 6 urn
dos  mais  ativos.  Prof.  Herbert  e  o  nosso  parceiro  alem5o,  conhecido  do  prof.  Marcondes  desde  1979,  ainda
em Erlangen, quando   faziam   doutorado, respectivamente orientados pelos pro fs.  J.  Kuzel e R.  Schwab.  Prof.
Herbert  encontra-se  em  Halle  desde   1994,  e  esta  montando  uma  invejavel  infra-estrutura  laboratorial  para
investigag6es  mineral6gicas  e  geoquimicas,  incluindo  equipamentos  de  dltima  geragao  para    determinagao
mineral,  sintese mineral e de analises quimicas.
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Foi   dentro   desse   novo   espirito   que   iniciamos,
dentro      do      programa           Brasil-Alemanha     -
PROBRAL,   o   projeto   de   cooperagao   cientifica

MINERALOG]A   APLICADA   A   REJEITOS   MINERAIS   E   DEP6SITOS   MINERAIS   DA   AMAZONIA.  Esse

programa permjte o  intercambio de pessoal  cientifico e academico,  na forma de estadias  de curta duragao em
ambos  parses,  de  bolsas  de  estudos  para  doutorado  sanduiche  e  integral  e  p6s-doutorado.  Assim  que ja  em
1994  o  prof.   Herbert  esteve  conosco  uma  vez  ministrando  curso  e  palestra.   Em   marco  de   1995     esteve
novamente  aqui   acompanhado  do   Dr.   Juergen  Neubauer,   quando   ministraram     dois   cursos,   dando  duas

palestras e participando da banca examinadora de qualificaeao de  R6mulo Ang5ljca e  Sandra  Lia Correa e de
trabalho de campo em  Carajas e Minas Gerais.  Ainda em  1995  o prof.  Herbell esteve mais  uma vez conosco.
Nessa epoca   orientou trabalhos de teses de  R6mulo,  Sandra, Adriana  Horbe e  Dirse  Kem, e ainda discutimos
os  novos  bolsistas  de  doutorado.  Nossa viagem  ao  campo  foi  para  visitar  as  ametistas  de  Irai  e  Ametista  do
Sul com  o mestrando Carlos Cassini.   Agora em maio Dr,  Poellmann estara   novamente conosco a convite do
V   Simpdsio  de   Geologia  da  Amaz6nia  e  com   apoio  financeiro  do   PADCT/FINEP,   quando   apresentara

palestra  sobre  mineralogia  aplicada  ao  meio  ambiente  e  fara  planejamento  comum  sobre  as  atividades  do
PROBRAL.  Tamb6m   aproveitara a oportunidade para conhecer Serra do Navio e Vila Nova,  no Amapa,  urn
sonho antigo.

Do   lado   brasileiro   R6mulo   Ang6lica  esteve   na   Alemanha   com   prof.   Herbert   realizando   o   seu
doutorado-sanduiche  (1994/95),  com  bolsa  do  DAAD;     prof.   Marcondes  esteve  em  outubro  de   1995   em
Halle,  quando  conheceu  as  novas  instalac6es  do  prof.  Herbert e discutiram  suas  pesquisas e  novas diretrizes;
Ja em  1996  foi  a vez de   Adriana Horbe que esteve    em  Halle  por tres   meses (fevereiro a abril),   realizando
sintese  mineral  de  goethitas  com  Dr.   Juergen  Schumann.  Newton   Cunha  e   Edivan  Oliveira  estao  sendo
indicados  para bolsa de  doutorado,  dentro  do  programa,   com  inicio  para outubro/96.    Ainda em  1996  estao

previstas viagens de  estudos de  Dirse  Kem,  do  MPEG,  prof.  Marcondes e  Dr.  R6mulo Angelica,  da CPRM-
Bel5m.

Por  outro  lado  esta  conosco  desde   marco  do  corrente   o  quimico   Juergen  Goeske,  doutorando  da
Universidade   de  Halle,  com  orientacao do prof.  Herbert  Poellmann,   quando permanece   tr€s meses conosco
realizando pesquisas e trocando experiencia. Juergen foi trazido pelo prof. Herbert, que permaneceu aqui   por
tres  semanas,   participou da banca examinadora de  doutorado  de  R6mulo  Angelica e  Sandra Lia,   realizaram
cursos e trabalhos  de  campo  para conhecer as   ze6ljtas  de  lmperatriz-Carolina-Porto  Franco  e   coletar novas
amostras na mina de  ouro  do  1g.  Bahia).  Juergen  esta com  o prof.  Walter Schuckamnn  fazendo  uma cJwp/c7 c/cz

pesocJc7 em  computagao,  desenvolvendo  urn  programa te6rico  e  experimental  para quantificagao  de  minerals
como  caolinita,  quartzo  e  goethita  em  materiais  supergenicos,  a  partir  dos  dados  de  difracao  de  raios  x  e

posterior  refinamento   com   Rietveld.   Os   resultados   parciais   desta   pesquisa   serao   apresentados  ja   no   V
Simp6sio  de  Geologia  da  Amaz6nia,  em  Belem,  e  tamb6m     durante  o     74.  Jcz¢reL5/czgzt#g  c/er  Dew/sc¢eH
A4;.#ercz/ogj.scAe#  Gese//5c4cz//,  em   Kiel,  Alemanha,   setembro/96  (74°  Congresso  da  Sociedade  Alema  de
Mineralogia).

0 BOMGEAM  aceita patrocinio  e oferece espaco para
andncios diversos.
Telefax: 249 5028

e-mail: mlc@marajo.ufpa.br
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A  convite  da CAPES;'MEC  esteve  em  Belem`   no  peri.odo  de  18  a 21.05.96,  o  Dr.  Heinrich  Pfeiffer,

para conhecer de perto as atividades realizadas pelo grupo   MINERALOGIA  E GEOQuiMICA  APLICADA,
liderado  pelo  prof.   Marcondes  Costa,  pelo   lado  brasileiro  e  Dr.   Poellmann  pelo  lado  alemao.   0  grupo  e
apoiado pelo programa de cooperaeao binacional  Brasil/Alemanha,  o  PROBRAL,  atraves de  projeto tecnico-
cientifico  com   duracao  de  ate  4   anos.     Dr.   Pfeiffer  e  ex-secretario  executivo   da   famosissima  funda¢ao
ALEXANDER  VON  HUMBOLDT  STIFTUNG,  e  consultor  internacional  para  assuntos  tecnico-cienti'ficos.
i   formado  em   quimica,   com   passagens  em   ciencias  sociais.   i  muito  gentil`   gosta  de   conversar,   adora
conhecer novos  povos e  novas  nac6es e  aprecias todas suas peculiaridades,  e  o  que  e  ainda  mais  importante,
conhece todos os caminhos que  levam  aos poderes das ciencias.  Sua temporada aqui  em  Belem,  conosco,  foi
surpreendente, enriquecedora e alentadora. A CAPES esta de parab6ns pela sabia escolha.

A  Sociedade  Alema de  Mineralogia estara  realizando  no  periodo  de   9  a  12  de  setembro   pr6ximo`
em  Kiel,    o  seu  74°  Congresso.  Veja  quantos  congressos  temos  anunciados  sobre  Mineralogia,  e  no  Brasil,
melhor  em  Belem,  quando  falamos  de  mineralogia,  sentimos  urn  ar  de  deboche  no  seio  geol6gico.  Por  que
sera?   0  Congresso   de   Kiel     abordara  os   seguintes  temas:   estruturas   mesoporosas;   fisica  mineral;   raios
sincrotrons e a mineralogia; mineralogia de alta pressao; propriedades fisicas dos minerais e das rochas sob  P
e T; correlacao entre propriedades estruturais microsc6picas e macrosc6picas   dos minerais:   determinacao de
equilibio  de  fases;   cinetica  de  reacao   mineral,     metamorfismo  e  seus  fatores  geodinamicos:   subduc¢ao,
colisao,  extensao;   termobarometria;  inclus6es  fluidas;  data¢ao  mineral`  modelamento;   geoquimica  da  crosta
inferior;  heterogeneidade  quimica  e  mineral6gica  do  manto  superior;  mineralogia  e  meio  ambiente  -  chance

perdida ou importante perspectiva  futura; mineralogia aplicada.

DISCUSSAO DE PODIUM.. MINERALOGIA - UMA PROFISSAO COM PERSPECTIVA?
Ptlhestrir. Pedras de rins, bexigu e vesicula - desenvolvimento de mlnerais no cor|)o liumano?

A  Universidade  de  Tecnologia de  Vars6via,  Pol6nia,  estara sediando   no  periodo  de  2  a  5  de junho
de  1996 o 5°.  Congresso  lntemacional  de  Mineralogia Aplicada.  0 programa cientifico  inclui  sess6es tecnicas
e paineis   devotados para:

m6todos   anallticos;   mineralogia   de   processamerlto   de   cobre   e   zinco   (deposicdo   de   chumbo);
mineralogia  de  processamento  e  exlracdo  de  metals;  min6rios  metdlicos  e  benefilciamento;  mineralogia  de
argila aplicada.,  mineralogia de cerdmicas  antigas,  corrvencional e de engenharia;  mineralogia de  materiais
avan¢ados, superduros e supercondulores;  biornineralogia, do ambiente e da satide.

0   Brasil   participara   com    10   trabalhos,   alguns   da   Amaz6nia.   Mais   iiiformac6es   procure   prof.
Marcondes ou  Secretariat  ICAM'96,   Fax + 48 39121040;  E-mail:  hitech@sam.mask.com.pl.
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As conferencias sobre Mineralogia e Museus vein se tomando em eventos   tradicionais.  Os primeiros
ocorreram em   Londres e em Toronto.   0 programa cientifico da conferencia de Budapeste inclui:

Minerals em museus:  aquisicao, conservacdo, arquivo, tratamento -teoria e prdtica;
Pesquisa  mineral6gica  e  museu:   utili=acdo  cientifica  sistemdtica  de  colec6es  -   banco  de  dados

cienttficos,  rrateriais  especiais como meteoritos,  gemas,  amostras  arqueol6gicas,  etc;  museus  como arquivos
cient[f iicos,  educativos, etc.

Mu.seus mineral6gicos na sociedade:  exibicao, relaq6es pdblicas, ocorrencias;
Museus mineral6gicos pelo mundo.

Contatos:  M&M  3  Secretariat,  Fax + 36  1  266  7952;  E-mail:  mm3org@ludens.elte.hu

Como fruto  do  nosso  curso de Gemologia estamos  iniciando
a  pesquisa  sobre  a    composicao  mineral  dos  psc7ro#7.ws  da

Formag5o  Pedra  de  Fogo  da bacia  do  Maranhao.  Sao  manifestac5es  paleontol6gicas  muito  marcantes  desta
formacao e  tern  chamado muito  ateneao  de  leigos  e  ge6logos  que por  ai ten  passado.  A  enfase  vai  ser  dada
inicialmente para a manifestacao calced6nica e sua    caracterizaeao gemol6gica.  Engajada neste estudo esta a
bolsista  de  Aperfei9oamento  do  CNpq  Rosj.#ey  j4rczz;y`o,  com  orientacao  do  prof.  Marcondes.  No  proximo
ntimero do Bomgcc7m   esperamos ja apresentar alguns dados.

Em  mar¢o tiltimo,  dia 29,   estivemos mais uma vez na  Serra Verde. Nosso

grupo    estava    constituido    por    Herbert    Poellmann,    Juergen    Goeske,
Marcondes Costa,e R6mulo Ang6lica.  Fomos muito bern recebidos pelo  Sr.  Valdomiro e sua esposa, que nos
ofereceram  saboroso cha de precz.oscz.  A  lavra,  no momento parada,  devido ao tempo  chuvoso,  esta restrita a
extra¢ao   de   pirita,   sucedania   do   ouro   e   da   mc7/czqzjj./¢.   A   cava  ja   alcancou,   localmente,   ate   60   in   de

profundidade.  A  pirita 6  comercializada para Sao  Paulo para produgao  de szj//cz/o c7e cobre,  cfci.cJo s#//i;rz.co e
e;'i]fo/e,  e  certamente  owro  como  subproduto.  Os  minerais  supergenicos  mais  comuns,  atualmente  encon-
trados sobre quartzo de veios e a /j.be/Ae#ztc7,  que e urn fosfato de cobre muito raro,  ainda psewc7omo/c7cAftcz e

por  vezes  crj.b'oco/c7.  Ha  muito  qztczrJzo.  Por  outro  lado  os  minerais  primarios  estao  representados  por pi.r;tcz,
apcz/z./cz,  q#czr/zo,  cz#/b6/J.o  e  mo/z.bc/e#f./a.  Chama  atencao  nesse  momento  da  cava,  a  abundancia  de  cristais
prismaticos  centimetricos  de  c}pc7/i./c]  e  rosetas  centimetricas  de  mo/j.bcJe#z.fcz.   Em  anos  anteriores,  quando  a
cava estava mais rasa, a apo/7./cz era praticamente desconhecida, e a mo/;.bc/e#z.Jc7 rara.

Marcondes Lima da Costa

No  patio  de  estocagem  de

p/.rjtcz do Sr.  Valdomiro, em
Serra  Verde,   na   base   das

pilhas,  ou seja nos primeiros 20 cm da base para o topo,  os fragmentos centim5tricos de pz.rj/cz estao parcia]  a
totalmente   recobertos   de   material   secundario,   azul   celeste,   friavel,   que   segundo   a   DRX   trata-se      de
Bfiocf7L4IV7T7lA  , Cu42+S04(OH)6, bern cristalizada.   A broc¢cz#/f./cz tern no maximo dois anos de  formaeao ja

que  essa  6  a  idade  maxima  das  pilhas.    Brocfec]#/ztcz  e  urn  mineral  so}tivel    em  agua,  e  tipico  de  ambiente
supergenico  semi-arido.  Sua  formagao  em  superficie  em  plena  regiao  tropical  chuvosa  da  Amaz6nia  soa
inicialmente como urn enigma. Ao mesmo tempo sugere que as p/.r7./czs da S. Verde devem  ser ricas em cobre.
C¢/cap;.rj./c7 era urn mineral comum  encontrado  nos niveis superiores da cava,  provavelmente  ligada ao ouro,
e  que  deu   lugar  a  pirita.     A  pirita  exposta  antropicamente  as  atuais  intensas  condig6es   intempericas,   se
dissolve parcialmente, com a oxidacao imediata do enxofre,  nao acompanhada pelo ferro.

Marcondes Lima da Costa
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Para  a  quantificacao  de  fases  minerals  em  agregados  de  minerais  atraves  de
difracao  de raios x  (DRX) e  necessario o  uso previo  de  caculos estatisticos  dos

picos  (reflex6es)  em  separado  e  depois  ao  longo  de  uma  faixa  do  espectro  (varios  picos).  A  sensibilidade
especifica  de  cada  pessoa  e  as  caracteristicas  pessoais  dos  prepar.adores  (tecnicos)  como  a  forca,  estatura,
charme, temperamento, etc.,  influenciam a forma e o deslocamento dos picos (Figura  I ) - como o frowem e o
cczcAorro  -   Assim  que  a  quantificagao  depende  nao  s6  dos  minerals  como  da  natureza  humana.  Quando  se
leva em consideracao uma serie de parametros e possi\`-el obter func6es lineares entre os teores dos minerais e
a contagem  eletr6nica,  com dados reprodutiveis(Figura 2).  Tanto nas Geociencias como em  outros ramos das
ciencias, deve-se fazer observag6es globais e nunca se restringir a urn tinico destino.  A M4c  rcrr¢ agradece o
trabalho em conjunto.

Jurgen G6ske (Universidade  Halle, PROBRAL)
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A   renomada   revista      americana
Sc;'e#cc,     em     seu     ntlmero     de
19.4.96   publicou   como      mat6ria

de  capa,..  Paleoindian  Cave  Dwellers  in  the  Amazon:   The  Peopling  Of the  Americas,  de  a;utoria.  de  A.  C.
Roosevelt.  M.L.Costa,  C.  Lopes  Machado,  M.  Michab,  N.  Mercier,  A.  Valladas,  J.  Feathers,  W.  Barnett,  M.
Imazio  da  Silveira,  A.  Henderson,  J.  Silva,  8.  Chernoff,  D.  Reese,  J.A.Holman.  Foi  urn  sensacional  impacto
no  meio  cientifico  nacional  e  internacional,  merecendo  atencao  de  grandes  reportagens  de  televisao  (SBT),
das revistas semanais ISTO i e VEJA  e do jornal diario a FOLHA DE SAO  PAULO. A revista MANCHETE
deve tambem publicar uma materia.  0 artigo cobre os  resultados  das pesquisas  idealizadas e comandadas por
Anna  C.  Roosevelt  do  Field  Museum  de  Chicago,  Illinois-EUA,    realizados  nos  tiltimos  5  anos  em  Monte
Alegre-PA.  Foi  uma  pesquisa  cuidadosa,  com  a  participagao  de  muitos  pesquisadores.  0  trabalho  de  campo
foi  longo e  laborioso, tendo sido feitas,  s6 na Caverna da  Pedra Pintada,12  sondagens,11  trincheiras  e  foram
indentificados  20  estratos  arqueol6gicos.   Foram  coletadas     30.420  pecas  de  materiais   liticos.   Os  estratos
mostram   ocupacao   humana   pleistocenica   na   parte   inferior   e   holoc6nica   superior,   respectivamente   pre-
ceramica  e  ceramica.  0  material  lftico  6  constituido  principalmente  de  ccz/cec7G#;.cz`  mas  ocorre  ainda  rochas
vulcdnicas  dcidas  e  diabdsio,  cristais  de  quartzo,   lateritos.  Gipso  ocorTe  como  produto  neoforma.do  p6s-
ocupagao   humana   pr5-hist6rica.   As   pinturas   rupestres   foram   feitas   em   parte   com   lateritos   ferruginosos
vermelhos (hematita), com alta razao Fe/Ti.  Datag6es, num total de 56,   com radiocarbono convencional e por
espectrometria com acelerador de   massa, permitiram, ao  lado dos artefatos  liticos, caracterizar uma ocupacao
humana  pleistocenica  tardia,  ha   11.200  anos  atras,  pre-ceramicos,  coletores,   os  quais  permaneceram     por
longo tempo no  local,  cerca de  ]200 anos.   Trata-se de cultura paleofndia,  aqui  denominada de  Monte Alegre.
Alimentavam-se  de  frutas,  de  peixes e  animals  silvestres,  e  ocupavam-se  em  pintar as  paredes  da caverna.  0

grande  impacto  6  que  essa  cultura  era ja  contemporanea  com  a  paleoindia  da  America  do  Norte,  mostrando
uma  tradicao  distinta,  e  contrariando  a  hip6tese  de  que  o  homem  da  America  Sul  provinha  da  sua  porgao
setentrional.  Tamb6m veio mostrar que ele ja se adaptava ao ambiente da floresta tropical.

0 BOMGEAM  aceita patrocfnio  e
oferece espaco para antincios diversos.

Telefax: 249 5028
e-mail: mlc@marajo.ufpa.br
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0       Museu    Paraense    Emilio    Goeldi-MPEG,    no    seu    rico    acervo    de
arqueologia,  sob as redeas de sua curadora,  a arque6loga Vera Guapindaia,
conta  com  duas  lindas  e  raras  pe9as  liticas  representativas  de  pontas  de

projetil, ou seja ponta de flechas.  Elas foram  coletadas no medio   Tapaj6s e
doadas  ao  Museu,  e  descritas  detalhadamenbte  pelo ja falecido   Dr.  Mario
Sim6es.   Uma   delas,   a   menor,         bifacial,   com   forma   triangular   quase
equilatera  (646  x  537  x  484mm,  25,75g)  foi  talhada  em  q!icrr/zo  fe;.cr/j.wo,
com  microfissuras,  provavelmente  representativo  de  urn  tlnico  cristal.  Foi
encontrada  na     Cachoeira  Chacorao  e  doada  por  Frei  Angelico  Mirlliet
OSF,   em   1958.   A   outra,   tambem   bifacial,   de   forma   tringular   is6scele,
ligeiramente  maior (853  x  700  x  402mm,19,35g)  que a anterior,  marrom,
translticida,   foi   elaborada   em   ccz/cccJ6#j.cz.   Foi   encontrada   no   Garimpo
Cagaba,  Igarap6 Tucano por Galeao da Silva & J.M.  Santana Santos,1967.
0  acabamento  e   simplesmente   fantastico.   Uma  obra  de   arte   de  nossos
antepassados  paleoindios.  Na  caverna  da  Pedra  Pintada  de  Mo'nte  Alegre
foram   encontradas   peeas   similares,    porem    nao   tao   belas.    Para   mais
informap~oes  consul+fTT..  M.F.  Sim6es  ( 1976)  -Nola  sobre  duas  pontas-de-

proj6til da bacia do Tapaj6s(Pard).  Bol.  MPEG,  Anlropologia,  62:  1-16

Marcondes Lima da Costa

A   rev.ista   MINERIOS/MINERALES
de  mar¢o  de  1996  (n°  209)    informa

que o  MUSEU  DO  INSTITUTO DE
GEOCIENCIAS   DA   USP   adquiriu

uma  coleeao   de   56   minerals   raros   pertencentes   ao   pesquisador  russo   Eztge#)/  Seme#ov.   A   maioria  das
amostras  sao  da  rthssia,  contendo  exemplares  tambem  da  China,  india,  Groenlandia  e  outras  Rephblicas  da
antiga Uniao Sovietica. 0 Bomgeam parabeniza a USP pela louvavel  iniciativa.

A bauxita, apesarde serconhecidaapenas         como
"o    minerio    de    aluminio",    apresenta    mdltiplos

empregos  de  uso,  tanto  diretos  como  a  partir de  seus derivados.  As  bauxitas  de acordo  com  sua composicao

quimica  e  mineral6gica, podem  ser  empregadas  na  produ¢ao  de  aluminas  com  diferentes  especificac6es,  na
metalurgia do aluminio e de suas ligas, na manufatura de tijolos e de refratarios monoliticos, na fabricacao de
cimento refratario, na producao de abrasivos, de produtos qui'micos e adsorventes industriais.

Na  indtlstria  do  aluminio,  a  bauxita  mostra-se  como  material   impar,  servindo  nao  apenas  como
mat6ria  prima  mas  tambem,     na  confeceao  de  meios  para  a  producao  desse  metal.   Por  exemplo  tijolos
refratarios,  produzidos  a partir de  bauxita  ou  alumina,  sao  usados  nos  fornos  de  secagem  e  calcinagao  tanto

para a bauxita como para a alumina hidratada,   para cozimento de anodos  de grafite,  cubas   para a eletr6lise
da alumina fundida,  fomos de  espera para  lingotamento  ou   adi€ao  de  metais-liga  e  refinadores  de  grao,  em
cadinhos  para   succao  e  transporte  do  metal  fundido.  0  cimento  refratario  produzido  a  partir  da   bauxita  e
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muito  utilizado  como  agente  de  uniao  entre    tijolos  e  na  sua  fixacao  aos  fornos  e  secadores  mencionados;
bauxitas   ativadas   podem   ser   utilizadas   na   adsorsao   de   metals   pesados   em      seus   efluentes   industriais   e

granalhas  de  bauxita  no  desmonte  de  cubas,  para  nao  mencionar  a  alumina  que  antes  de  entrar  nas  cubas
eletroliticas e utilizada na lavagem  a seco dos gases desprendidos no processo.

0  sulfato  e  o  hidr6xido  de  alumfnio  sao  tambem  derivados  da  bauxita,  o  primeiro  classicamente
empregado no tratamento de aguas para consumo humano,   higienizacao de pjscinas e na  indtistria do papel  e
celu]ose` enquanto o outro, no tratamento de acidoses e males estomacais.

Antonio  Carlos   Figueredo dos Santos

As    bauxitas    amaz6nicas    sao    de    origem    lateritica    e    desenvolveram-se    principalmente    sobre
sedimentos,     estando     compostas     sobretudo     por     g/'bbs/./c7(Ci-Al(OH)3     ,     monoclinico)          e     cczo//.#/./c7

(A12Si205(OH)4)   e   em   Concentra¢6es   mais   reduzidas   por   goe/foJ./cz   (Ci-Feo(OH)),   4emc7//./c7   (ci-Fe203),

qzfc7r/zO  (Ci-sio2),  anatasio e rutilo  (Tio2).

A  boefo/77/./c7 (a-AIOOH,  Ortorr6mbico)  muito  comum  nas  bauxitas  encontradas  nos  mais  diferentes

dep6sitos  mundiais,  principalmente  naqueles  mais  antigos  e  parcialmente  modificados,  e  de  ocorrencia  rara
nas  bauxitas  regionais.  Porem,  foi  detectada em  pequenos teores  (inferiores  a 5%)  nos  horizontes  de  bauxita

pisolftica  a  concrecionaria  creme-amarelada  de  alguns  perfis  do  dep6sjto  de  Almeirim  e  Camoai'  (ambos  no
Para) e provavelmente sua ocorrencia, reflete urn maior grau de evolucao e  idade desses dep6sitos.

Antonio  Carlos   Figueredo dos Santos

0      elemento      quimico      galio      (Z=31)      encontra-se
amplamente  disperso  na natureza com  teores  crustais  da

ordem  de     15     ppm,  seus  principals  minerals    gc7/;./a//CztGc7S2//  c  sC)A#gc'j'/c7  /Gcz/Of7J},     sao  verdadeiras
curiosidades  minerais,  nao   constituindo-se  em  min6rios.  Suas  principais  fontes  de  aproveitamento  industrial
sao  a  blenda  de  zinco  (esfalerita),  finos  de  carvao  e  sobretudo  as  bauxitas  de  onde  e  extraido  por  solventes
organicos  do  licor  Bayer  produzido  pelas  refinarias  de  alumina.  0  galio  produzido  por  eletr6lise  apresenta

pureza  da  ordem  de  99,99%,  purificag6es  sequenciais  por  refino  eletrolitico  e  refino  por  zona,  elevam  sua.
pureza ao grau eletr6nico: 99,9999 %, em que chega a custar entre 425 e 575  USS / Kg.

0 galio,  urn dos materials da chamada terceira onda.  encontra aplicag6es nobres mos  produtos fJj.gfo-
/ec.rfe  como:  ligas  super condutoras, janelas  de  sistemas  de  alto  vacuo,  espelhos  de  sat5lites,  displays  de  cristal
liquido  e  principalmente  no  preparo  de  semicondutores  (GaAs,  Gap,  InGaAs,  AIGaAs,  GaAsP)  empregados
em  LED 'j'`  equipamentos  de  defesa,  radar,  instrumentacao,  mem6rias  magneticas  para  computadores  de  alta

performance  a  base de  galio-gadoli'neo-granada,  c6lulas  solares,  controles  remotos   e  medicina  nuclear,  para
nao   deixar   de   mencionar   seus   usos   classicos   como:   alarme   automatico   na   deteccao   de   incendios   e
acionamento de spw.#4/era,  substituieao do merctlrio em amalgamas dentarios e como  li'quido termometrico.
As  bauxitas  amaz6nicas  apresentam  alto  teor  de  galio  (  teor  medio  superior  a    50  ppm),  sendo  portanto
favoraveis   a  sua  extracao.   Estimativas,   considerando  apenas  a  producao   de   alumina  pela  ALUNORTE,
sugerem  que  poderiam  ser  produzidas    82  toneladas  anuais  de   galio,  o  que  representaria  uma  cifra  de  US$
34,9 milh6es ao ano, ou seja,   29 % do valor  correspondente a producao brasileira da bauxita beneficiada em
1994.

Antonio  Carlos   Figueredo dos Santos
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Urn    mail-server,    e    urn    programa    servidor    instalado    em
maquinas     da     rede     INTERNET`     que     prove     acesso     a
informae5es e grupos de  news  por correio  eletr6nico (e-mail),

servindo  quase como  urn  FTP (File Transfer  Protocol) por mail,  urn  dos  mais  importantes  programas  desse
tipo  e  o  administrador  do  grupo  USENET,    instalado  no  M.I.T.  (U.S.A.)  e  pode  ser  acessado  pelo  seguinte
endereco eletr6nico:

mail-server@rtfm.mit.edu
Experimentem  passar  urn  mail,  ao  endere¢o  acima  com  o  subject  vago  e  no  corpo  da  mensagem  o

seguinte:

send usenet-by-group/dir/index

envie varios e-mails substituindo dir por:

sci.geo.Cos

sci.geo.earthquakes
sci.geo.fluids

sci.geo.geology
sci.geo.hidrology

sci.geo.metereology

sci.geo.oceanography

sci.geo.petroleum

sci.geo.satellite-nav

sci.image.processing

sci.lang

e, especialmente para os futuros bolsistas do DAAD
e PROBAL:

soc.culture.german

` 0 resultado  de  cada e-mail  sera uma  lista de  arquivos   (ou  sub-diret6rios)   sobre  os  assuntos  contidos  em

cada diret6rio.  Para buscar os arquivos de seu  interesse`  mande o seguinte  e-mail,  para o  endereco eletr6nico
acima:

sendpub/usenet-by-group/dir/Subdir/arq

Para  buscar  a  lista  de  todos  os  diret6rios  disponiveis  nesta  maquina,  mande  urn  novo  e-mail  com    o
seguinte formato:

send usenet-by-group/index

Nao se surpreenda!,  logo seu  mail-box recebera ao memos 2  e-mails, com  mais de  1500 diret6rios,  contendo
arquivos sobre os mais diversos assuntos,  incluindo texto,  imagens, animac6es, sons,  e e  lo.gico...  games  ,  pois

ninguem 6 de ferro "  :-) ".

Saudac6es Virtuais !
Antonio  Carlos   Figueredo dos Santos

acasan@marajo.ufpa.br
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Sem   se   importar,   com   o   espetaculo   da
natureza     observado     mos     tres     reinos

mineral, vegetal  e animal, com  suas cores
vivas        perfeitamente        ajustadas        as
maravilhosas  formas  de  minerals,  plantas
e  animais.  Em  Manaus,  ao  longo  de  urn

perfil  lateritico`  no  horizonte  mosqueado,
ocorre  uma  concrecao  ferruginosa  tlnica
e    solitaria    no    meio    de    tantas    outras
totallnente         disformes          (localmente,
conhecidas       como       "pedra      jacare"),
composta   por   oxi-hidr6xidos   de    ferro

pulverulento       (hematita,       goethita       e
lepidocrocita),    sujando    tudo    que    nela
toca, sem  brilho,  mas das outras diferente
ela tern  o  perfeito  contomo  em  forma  de
cot/Iffio, assim destacando-se entre as demais como mais uma bela obra da natureza e da regiao.

i uma pena que esta concrecao provavelmente ja deva ter sido destruida, como muitas outras belezas
da natureza, ficando apenas   registrada atraves da fotografia acima.

Lucindo Antunes  Fernandes Filho

::.:  ,,;:.   :::::,.::::...::;:...::..    -:i::.,i;:i::..::;.:.;:.....--........::.....  :.....-.......:                                    ......       ::.                                                             :.:.:.....,..          -

A  CPRM  descobriu  uma  significativa  ocorrencia  de  zeo/;./c75'  em  rochas  sedimentares,  no  estado  do
Maranhao.  0  fato  6  recente  e  os  trabalhos  iniciais  despertam  para  a  potencialidade  do  que  se  prenuncia  o

primeiro dep6sit6 desse recurso mineral  no pals.

As  zeolitas  possuem  propriedades  especiais  importantes,  que  favorecem  vasto  campo  de  aulicacao
industrial,  com  demanda  de  mercado  em  franca  expansao.  Sao  amnplamente  utilizadas,  por  exemplo,  como

peneiras moleculares,  devido a capacidade de adsorcao seletiva.
Analises  mineral6gicas,   via  dirat`ometria  de  raios  x,  ja  identificaram   bc7rrer/./cz,   es/j./bj./cz  e  es/c/er/./c7,   todas

zeolitas do subgrupo estrutural  da ¢c#/c7#c/;./c7.

A descoberta e fruto de trabalhos de prospec¢ao  integrantes do Programa Nacional  de Prospec¢ao de
Metais de Alta Tecnologia-PNAT, que a CPRM   desenvolve em todo territ6rio nacional.

Nelio da Mata Rezende
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•;.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:....:....:.,.:.,.:.,.:.,.,.:...........................•..`........:....`........`..`.....`..`..`..`........`..`....,..`.....`..:::::::::::;:::::::::::::::::: Segundo    DrcAcr    e/    c7/.    (1996)    o    meteorito    lpitinga    foi
encontrado  em  1989   pr6xima a  uma  estradajunto   a  pista  de

pouso Treze de  Maio`  na regiao da   serra do  lpitinga,  no norte
do  Estado  do   Para,     pelo  ge6logo  S.L.   Martini   e  representa  o   primeiro  meteorito  descrito  na  Amaz6nia
brasileira.   Originalmente   pesava  7kg  e  hoje  ainda  6,685   kg.   Ele  e  acervo   do   Museu   de   Geociencias  da
Universidade  Federal  do  Par.a.  Tern  forma  poliedral,  naturalmente  e  muito  denso  e  magnetico.  Trata-se  de
meteorito,    variedade    condrito,    segundo    estudos    petrograficos    em     laminas    delgadas.    f'l.A4.     Ore/7er,.
R.Dall'Agnol;    S.L.    Martini,    1996,    Meteorilo   lpitinga:    o   primeiro   meleorito   elicontrado   na   Amaz6nia

brasileira.  In:  Y Simp6sio de Geologia da  Ama-=chia,  Bel6m,1996,  SBG,/NO,  p`54-55.

0  gedlogo  de  explora¢ao  mineral,  por  forga da  sua  profissao,  percorre
os   locals   mais   remotos   do   pals.   Nestas   andancas   muitas   vezes   e
testemunha de fatos curiosos.  Urn destes fatos i relatado por urn colega

que estava em  missao explorat6ria na regiao do rio  Roosevelt (afluente
do  rio Aripuana,J AM).  Acampado  com  mais  tres  auxiliares  ao  lado  de  uma  pequena  grota,  certa   noite  ouviu
urn barulho vindo da cozinha.  Levantou-se da rede para verificar a causa,  espantando-se ao ver,  na  luz tenue,
urn  ser  bipede,  aparentemente  peludo,  com  cerca  de  urn  metro  e  meio  de  altura,    remexendo  os  alimentos
armazenados.  Com  a aproxima?ao do ge6logo,  o ser.   assustado.  fugiu  mata   adentro.  Pensando ter se tratado
de  urn  macaco  ou  de  urn  tamandua,  o  ge6logo  voltou  a dormir.  Sua g+ande  surpresa  foi  na  manha  seguinte`

quando  por curiosidade  resolveu  procurar   vestfgios,  que  a  visita  notuma  poderia ter  deixado  .  Na  areia  e  no
barro das margens da grota` encontrou a impressao nitida de rastros, que nem os experimentados mateiros que
o acompanhavam puderam  identificar:  impress6es   em  forma redonda,  diametro de  12  ceiitfmetros e sinais de

pequenas  garras  no  que  seria  a  parte  da  frente.  Pela  profundidade  das  impress6es  na  areia  e  no  barro,  os
mateiros estimaram urn peso de aproximadamente 50 kg para o animal desconhecido.

Apesar de  a equipe  continuar por mais tres  meses  na regiao,  nao  foram  mais  encontrados  quaisquer
sinais   que  pudessem  indicar  a  presenca  de  urn  animal  diferente  na  area.  A  estranha  apai.i¢ao  teria  sido  urn
mapJ.HgzJc7r/.  como afirmaram  os caboclos ?

Para  alguns  caboclos,  map;.#g#c7ri.  e  uma  flgura  mitol6gica,  a  personifica€ao  do  mal,  que  vagueia

pelas matas assustando e ate matando quem tiver a desventura de cruzar o seu caminho,
Para  outros,  mapf.#gwc]r/.  seria  algum  indio  vivendo  desgarTado  de  sua  tribo,  afastado  por  quest6es  de  idade
avancada.

Ainda outros  estao  convencidos  da  existencia de algum  animal  estranho,  ate  agora  desconhecido da
ciencia.  Existe  tambem  a teoria de  urn animal ja tido  como  extinto  (preguica  gigante  ?)  e  que  esteja  vivendo
nas matas amaz6nicas e que seria entao o mapJ.#gz/c]r/..

Helmut Hoehn

•'.I.I.'.'.I.'.I.I.'.'.'.I.I.I.I.I.I.I.`.'.'.I.`.I.'.I.'.'.I.I."                :::::,::;::i;,:;;;;;i;;;:;;;:;;;:;   i;:i;;i;:i;;;iiiiiiii;;:;;ii:i;;i;i;;;;;;;;;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::;:-.......:...:..I....::::;:;:::;:::::::::::::i:;:;:::;::::::::.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::':':':€':';';';';I;I:`:':'::;:;:::::;::::::;;::;::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::;:::::::::;::

Atraves    do    projeto    PROBRAL    (Intercambio    Brasil-
Alemanha)    financiado     pela    CAPES-DAAD    tive    a
oportunidade  de  realizar  breve  trabalho  de  pesquisa  na

Universidade  de  Halle-Wittenberg  periodo  no  qual  me  foi  possivel  conhecer  urn  pouco  o  modo  de  vida  das

pessoas que  la trabalham e estudam.

Durante  esse  periodo  tive  a  oportunidade  de  conhecer  varias  cidades,  alem  de  Halle  onde  fica  a
universidade,  com  destaque para Berlin,  Dresden,  Effurt e Wenigerode no  leste da Alemanha (ex-DDR),al6m
de Col6nia,  Frankfurt e Nurenberg na parte oeste (Alemanha "rica").
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Apesar do  forte  investimento`  especialmente  do  govemo  alem5o,  a  cor  cinzenta  das  cidades  da  ex-
DDR  ainda  persiste  ap6s  sete  anos  de  unificacao.  i  frequente  encontrar-se  casas ja  restauradas  ao  lado  de
casas  totalmente  abandonadas  com  tapumes  no  lugar  de janelas  e  portas.  Nos  subtlrbios  das  cidades  se  ve
muitas  indhstrias  abandonadas  que  por  terem  sido  deficitarias  ou  causadoras  de  fortes  impactos  ambientais
foram  fechadas  quando  da  unificacao  das  duas  Alemanhas.   0  mesmo  se  observa na  Universidade  de  Halle-
Wittemberg,  muitos  predios  e  laborat6rios  ja  foram  reformados  e  novos  equipamento  adquiridos,  contudo
muito   ainda   devera   ser   feito   mos   pr6ximos   anos.   Comparando   as   atuais   instala¢6es   da   UFpa   com   a
universidade de  Halle podemos dizer que estamos,  por enquanto,  quase  no primeiro  mundo,   ou  seja em  p6 de
igualdade.   Contudo,   em   poucos   anos   as   dificuldades   de   investimentos   nas   universidades   do   Brasil,   em
contraste  com   a  pujanca  da  nova  Alemanha.     mostrara  que  continuaremos,   por  muito  tempo,  no  terceiro
mundo.

Urn   fato  que  me  deixou   satisfeita  de  viver  no   Brasil  e  que  aqui   o   racismo  6,   pelo  menos,   mais
disfar¢ado,  nao  tern essa  do  trem  estar cheio  de  gente  e  o  banco  ao  lado  do  africano  ou  indiano  ficar  vazio.
Outro   consolo   "de   pobre"   i   que   para   os   estudantes   de   p6s-gradua¢ao.   que   pretendem   continuar   nas
universidades brasileiras como  professores,  as oportunidades  sao muito maiores.  Na Alemanha,  encerrando o
doutorado,  o  pesquisador  pode  permanecer  nessa  condicao  o  resto  da  sua  vida  pois  as  oportunidades  de
conseguir urn posto de professor sao, devido a concorrencia, muito restritas.

Se tiver a oportunidade de  ir a  Alemanha nao  deixe de conhecer  Berlin,  Dresdem  e  Wenigerode  com
seus miiseus,  sao urn  "banho de cultura".

Adriana Horbe

A  comunidade  geol6gica  esta  de  luto  com  o  falecimento  de  Decio  Meyer.    As  suas
contribuig6es  ao  conhecimento  geol6gico  na  regiao  Amaz6nica  sao  imensuraveis  e

sempre    norteadas    por    expressiva    qualidade.     Seus    trabalhos    geol6gicos    e    geoquimicos    regionais,
desenvolvidos na  DOCEGEO na d6cada de 70 e  inicio de 80,  sao,  ate hoje,  fontes de referencias obrigat6rias
nos nossos trabalhos   prospectivos.  Como pessoa humana, vale  ressaltar o registro constante de que trabalhar
com  ele  significava  alegria,  paixao  e  camaradagem  inesquecivel.  Decio  deixa  uma  imensa  saudade,  mas  seu
legado   cientffico   e    humano    permanecera   vivo.    Aproveitamos   este   espaco    para   sugerir   a   Comissao
Organizadora do Simp6sio de Geologia da Amaz6nia, uma uma homenagem especial e merecida a este eterno
colega.

Carlos Augusto de Medeiros Filho

Ha  cerca  de  vinte  anos,  Seis  Lagos  (Sao  Gabriel
da  Cachoeira-AM)  foi   descrito  como  sendo  urn
complexo ferro-carbonatitico,  devido a siderita de
urn  pacote   carbonatico   de  260  in   de   espessura
aparente,  ocorrente na  Bacia  Esperan¢a.  Os  dados
obtidos     pelos     professores     Sandra     Correa     e
Marcondes  Costa,  sobre  a  siderita`  parecem  ir  de
encontro a  ideia deste carbonato  ser  igneo.  Foram
observados sob o microsc6pio 6ptico,  inclus6es de
materia  organica  nos  cristais  de  siderita,  fato  este
confirmado  em  espectros  de   infravermelho  (IV).
Ao  microsc6pio  eletr6nico  de  varredura  (MEV)`
os  cristais  de  siderita  sao  individuais,  prismaticos  (Foto),  bern  diferentes  daqueles  (embricados)  encontrados
em  carbonatitos.  Os  estudos  isot6picos  (87Sr/86Sr)  indicaram  que  a  siderita  e  urn  mineral  neoformado  e  nao

primario.  Portanto,  essas  evidencias  indicam  uma  origem  sedimentar  (diagen6tica)  para  a    siderita  da  Bacia
Esperanga,  em  Seis Lagos.

Sandra  Lia de A]meida Correa
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A    evolucao    das    verdades    cientificas,    desde    Platao    a
Bertrand    Russel,    tern    sido    estudada    por    cientistas    de
diversas areas,  sobretudo por matematicos em  suas horas de

lazer ou quando proferiam conferencias de divulgagao.

Algumas quest6es cruciais tern sido discutidas por fil6sofos da ciencia (epistem6logos), tais como  Karl
Popper, Thomas Kuhn e Fritjof capra.  Dentre as principals, enumeramos as seguintes:

a) Ha uma ideologia cientifica? Qual?

b) i a ciencia uma atividade neutra?

c) Qual deve ser o c6digo moral minimo para a comunidade?

d)    Como    medir    o    grau    de
hip6tese e de uma teoria?

e) Que rela¢6es  formais  existem

f)  No  caso  do  ge6logo,  ao  ir-se
com     urn     mode]6ide     de
modelo                  experimental

Segundo     Oscar     P.     G.

personalidades          que          mais
no  Brasil,   exercendo   urn  papel

Em    toda    6poca    e    em    toda    cultura    ha

press6es  para que  todos  aceitem  os  precon-
ceitos   cientificos   (paradig-mas   e   teorias)
vigentes.  Mas  ha,  tambem,  em  todo  lugar e
cultura,    os    que    cultuam    a    verdade    e
registram   os   fatos  fielmente.   As  gerac6es
futuras lhe sao gratas.

CARL SAGAN

confirmagao        de        uma

entre duas teorias?

ao   campo,   deve-se   andar
bolso   ou   desenvolver   urn

progressivamente?

Braun,             uma             das
interrogou   as   geociencias
de  quasi-epistem6logo  ou

proto-epistem6logo,  essa  influencia  deturpadora,  de  adesao  automatica  a  model6ides  prontos-e-acabados,
constitui-se   num   desvirtuamento   profissional,   fruto   da   massifica¢ao   do   ensino   que   se   caracteriza   pela
comercializacao  das  id6ias  profissionais  (Braun,1978).  Para  esse  autor,  os  tecn6logos,  ou  "especialistas  na
tecnologia comprada",  seriam  entes  ciberneticos,  meros  manipuladores  de  instrumentos  e  fieis  seguidores de
instruc6es  e,   consequentemente,   comparados  a  seres   intermediarios  entre   o  operario   e   o  tecnico.   Outro

problema  i  que  esses  "tecnocratas"  transformam  essas  receitas  de  bolo  em  dogmas,  causando  entraves  e
maleficios  de  uma  inercia  academica  a  qualquer  coisa  que  seja  altemativa,  ou  que  complemente  as  ideias
dominantes.   Segundo   aquele   grande   "nauta"   das   ideias   geol6gico-epistemol6gicas,   adotar   modelos   nao
experimentais  e/ou   nao  desenvolvidos     seria  uma  especie  de   passaporte  para  tomar-se  componente  de
verdadeiros  "clubes   da   ciencia",   obviamente   ideol6gicos  e/ou   politicos,   e,   muitas   vezes,   de   ideologias
alienigenas.  0  geologues  comum  dentro  desses  partidos  politico-cientificos  permite  compartilhar  o  seguro
abrigo  do  "cla"  e  gozar  dos  privilegios  da  comunidade.  para  regozijo  dos  patrocinadores  desses  "modelos"

(Braun,  op.  c;./.).

Brito Neves,  grande  debatedor  das  escolas  e  correntes  cientificas,  tambem  discutiu,  exaustiva-mente,
os ``model6ides pre-conceb6ides" (para-quedistas).  Segundo ele, os  modelos sao responsaveis por diversas
"febres"   em    geologia   estrutural,    alguns   "modismos"    em    petrologia   e   algumas    "ideias    fixas"    em

geocronologia  (Brito  Neves,   1992).   Essa  "guerra   dos   modelos"   acaba  dando   origem   a   rompantes  de
iconoclastia  (  "esta tudo  errado..."),  ou  nas  panaceias dos  metodos novos,  onde  todos  apresentam  uma  nova
metodologia de dltima gerac5o.

Examinando-se   o   magno   contexto   dos   modelamentos,   em   nossa  opiniao,   consegue-se   identificar

quatro tipologias principais de modelos, a saber:
®  Modelos  Hipoteticos  Sao  aqueles  essencialmente  de  gabinete  ou  desidratados  de  dados  factuais

(afloramen.tos, perfis geol6gicos, amostras, sec6es delgadas. etc.).  Baseiam-se,  no maximo,  na experiencia de
urn especialista (evidencia extrinseca), tais como fotointerpretes, geofisicos,  etc., ou ainda,  no argumento de
autoridade (paradigma vigente, consultor, orientador).

®   Modelos   Esotericos   Sao   os   que   tern   campanha   de   campo,   mas   que,   seja   pela   aus6ncia   de
afloramentos  elucidativos,  seja  pelas  pseudo-rochas  frescas  que  continha,   nao  permitiram   uma  coleta  de
dados confiaveis ou plenamente satisfat6rios.  Dai, acabam enveredando para o campo da imaginaeao fertil, da

psicotr6nica,   da   telecinesia,   da   psicometria   e   todo   o   arsenal   de   fen6menos   parapsicol6gicos,   quica,
medidnicos.
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®   Modelos  Anal6gicos  Baseiam-se  em  geologia  comparada,  importando  informa¢6es  de  areas  bern
conhecidas (outros  universos),  mas nao necessariamente com  identica contextualidade.  Sabe-se,  por exemplo,

que a evolucao proteroz6ica do Craton do Sao Francisco 6 significativamente diferente do Craton Amaz6nico,
o qual, para exemplificar,  nao  foi  afetado  pelo evento brasiliano,  nao apresentando granitos  com  idades entre
650-470  Ma  e  nem  coberturas  plataformais  fortemente  invertidas  e/ou  metamorfisadas.  Portanto,  qualquer
modelo  para  o  Craton   Amaz6nico,   importado  a  partir  daquele  outro,  nao  necessariamente   implicara  em
universalidade de  fenomenologia.

©  Modelos  Experimentais   Sao  os que se baseiam  no acdmulo  sistematico e  met6dico  das  evidencias,
na  selecao  dos  fatos  relevantes  e  fatores  pertinentes.  Nao  se  convencem   facilmente,  nem  mesmo  ap6s  a
segunda experiencia:  repetem  os  resultados  e  analisam  tudo com  rigor,  como  forma de  caear erros e  detectar
falhas.  Submetem  as  hip6teses aos testes  rigorosos e  em  blocos,  e admitem  que  o  que caracteriza a verdadeira
teoria e o poder de a tudo explicar, como a Tect6nica de  Placas.  Mas,  se  urn  s6  fato vein contradizer a teoria,
6 porque ela e  falsa,  incompleta ou muito absoluta.

Portanto, nao  pregamos a negacao absoluta dos modelos, e sim, alertamos para o seu  uso com  sabedoria
e  prudencia.  Nem  comportamento  fobico,  nem  sonho  dourado  das  ilus6es.  Ate  porque,  nenhuma  estrada
estritamente  academica  e  capaz  de  determinar o  alfa  da  natureza.  a  nao  ser hipoteticamente.  Uma  coisa  e  o
Modelo  Desenvolvido,  calcado  em  fatos,  afloramentos,  analises  laboratoriais,  data¢6es,  etc.  Outra  coisa  6
Modelo    Anal6gico,    calcado    em    livros,    comparac6es,    opini6es    academicas    e    terminologia    prolixa,
atropelando  os   fatos  e   as  rochas  frescas,   e   substituindo-os  por  gabinetes  e   forma?6es   superficiais  e/ou
detritico-lateriticas.

A  Amaz6nia  constitui-se  de  urn  labirinto  de  fatos  desconhecidos  e,  por  causa  de  suas  pauperizadas
see6es  geol6gicas  lateritizadas  e  sem  topografia  (afloramentos  em  duas  dimens6es),  temos  de  estar  c6nscios
de  nossa pequenez em  relagao as areas  de  clima  frio  (pouco a nenhum  intemperismo quimico),  de amplitude
topografica    descomunal    e    processos    tect6nicos    e/ou    magmaticos    ainda    atuantes    (orog6neses    meso-
cenozdicas).
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