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"In developing countries dependent on a few commodities for their exports, booming 
commodity markets can be beneficial or detrimental depending how they manage the 
windfalls. Two key problems need to be addressed: the fluctuations in income, and transitory 

bonanzas in foreign exchange earnings. This second effect, in particular, is likely to cause the 
exchange rate to appreciate above its long-term sustainable level. 

The lessons from experience are clear: countries that have managed to invest the 
gains from the boom come out of it stronger and with higher rates of growth. Countries that, 
through misguided policies, consume the windfall gains and allow production to shift from 

exports to domestic markets have nothing to show for it at the end of the boom and find it 
difficult to undo the misalignment in relative prices produced by the boom." 

111 

Michael Bruno 
Senior Vice President, Development 

Economics and Chief Economist (BIRD, 1995) 
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Introdn~io 

0 segmento minero-estanifero brasileiro apresentou na decada de 70 uma evoluyao continua, 

contudo cadenciada, mantendo-se numa modesta coloca!(iio de sexto maior produtor mundial 

de estanbo, no final do periodo. 

Na decada seguinte, as descobertas, defini;;:oes e inicio das lavras das notaveis jazidas 

do Pitinga-AM (1982) e de Born futuro-RO (1987), permitiram urn rapido incremento 

produtivo, resultando na proje9iio intemacional da Amazonia e do Brasil como importantes 

produtores e exportadores de estanho metalico, escalando subitamente as 2' (1987) 

e 1' posi.;:oes (1988 a 1990) no ranking mundial, superando produtores de tradi.;ao centenaria 

como a Bolivia, Malasia, Tailiindia e Indonesia. 

Contudo, o clima de euforia produtiva apresentou-se eremero, configurando-se em uma 

ilus6ria hegemonia de mercado, haja vista que os estoques intemacionais crescentes e a 

florescencia da China como competitivo exportador de estanbo, agravou ainda mais a situa;;:ao 

de sustentabilidade dos pre<;os do metal, que ja era critica a partir da falencia do ITC, em 

1985. 

Em decorrencia, vanas minas que operavam com baixos teores e/ou altos custos 

operacionais foram fechadas em diversos paises produtores. No ambito interno, observou-se a 

indesejavel desestrutura<;ao do parque minero-estanifero de Rondonia - onde atuavam grupos 

do porte da PARANAPA..NEMA, BRASCAN/BP, BRUMADINHO e BEST - com a 

desativa<;iio de 23 das 49 frentes de lavras, ja em 1986, refletindo negativamente no nivel de 

emprego setorial. 

0 prolongamento da situa<;ao de instabilidade pre<;o ate os dias atuais continua 

provocando efeitos indesejaveis na economia minero-metalurgica brasileira, haja vista que o 

maior grupo produtor de estanbo nacional, PARANAPANEMA S.A.- Minera<;ao, Industria e 

Constru<;ao, carro chefe da BOVESPA', apresentou, a partir de 1990, significativa queda no 

desempenbo produtivo, diminuic;ao de lucro e rentabilidade, registrando prejuizos liquidos, 

inclusive - U$ 17.670 milhoes, em 1990 - ao Iongo desses anos de crise do mercado 

estanifero internacional (Folha de Sao Paulo, 19.03.91). 

Com efeito, o tema basico desta disserta<;ao atem-se em identificar e analisar alguns 

aspectos do boom
2 

estanifero brasileiro na decada de 80, dando-se enfase aos seus principais 

fatores determinantes, efeitos e perspectivas setoriais e discutir o significado dessas mudan9as 

nos cenarios minero-economico nacional e amazonico, particularmente, no periodo de 1980-

1996. 

A disserta<;ao esta estruturada em quatro capitulos distribuidos da seguinte forma: 

1 Bolsa de Valores de Sao Paulo. 
2 Entende-se boom como o incremento produtivo subito experimentado pelo segmento estanifero brasileiro na 

segnnda metade da decada de 80. 

1 



No Capitulo I - Generalidades, faz-se urn breve retrospecto dos principals fatos 

relatives as descobertas de cassiterita no Brasil; aos usos industriais do estanho metruico; aos 

mecanismos de mercado de commodities; bern como, ao papel e ordem de influencia de ayoes 

politica e economica de govemo e de agentes institucionais do setor; 

No Capitulo II - Principais fatores determinantes do boom estanifero brnsileiro, 

identificam-se os principais antecedentes condicionantes do desempenho minero-metalurgico 

brasileiro no ambiente competitive internacional; 

No Capitulo HI - Efeitos do boom estanifero brasileiro, analisa-se a dinamica 

evolutiva do boom e seus principais reflexos positives e/ou negatives nas economias 

amazonica e brasileira. 

No Capitulo IV - Perspectivas do segmento estanifero, procura-se, atraves do 

exercicio de inferencias, delinear o futuro do segmento estanifero nacional a curto, medio e 

Iongo prazos. 

Finalmente, no item Considern~oes Finais, faz-se uma sintese dos principais resultados 

das anruises dos fatores condicionantes, da dinamica e reflexes positives e negatives do boom 

estanifero brasileiro e perspectivas setoriais. 

Os principais passes da metodologia utilizada nesta pesquisa conststtram no 

levantamento bibliografico de obras especializadas e visitas-tecnicas its minas, garimpos e 

metalurgias, com a finalidade de obter informavoes primarias relativas ao segmento estanifero. 

A prop6sito, foram visitadas as minas de Santa Barbara, no municipio de Jamari-RO 

(CESBRA/BRASCAN); Born Futuro, em Ariquemes-RO (EBESA) e Pitinga,em Presidente 

Figueiredo-AM (Minerayiio Taboca S.A- PARANAPANEMA); bern como as metalurgias da 

CIA (BEST), em Manaus-AM e Estanho de Rondonia S.A.-ERSA (CIA e CESBRA), em 

Ariquemes-RO. 

6rgaos publicos das esferas federal (DNPM) e estadual (SEF AZ), bern como 

instituiyoes classistas - sindicato empresarial (SNJ.EE) e cooperativas garimpeiras -

apresentaram-se como importantes fontes de informavao e apoio ao desenvolvimento do 

trabalho. 

Atraves do levantamento de indicadores de faturamento tributavel, tributaviio, gera<;:iio 

de empregos, Contribuiyao Financeira sobre Explorayiio de Recursos Minerais-CFEM etc., 

procurou-se analisar e avaliar o desempenho do setor estanifero, tanto no plano regional como 

nacional, comparando-os aos diferentes indicadores sociais e econ6micos disponiveis. 

Niio obstante a dificuldade em se determinar o valor real de faturamento, impostos e 

taxas, procurou-se realizar a conversiio das diferentes moedas brasileiras para o d61ar 

americano, optando-se pela cotayiio (venda) do ultimo dia uti! dos meses respectivos como 

valor referencia, procedendo-se, na medida do possivel, a devida correylio inflaciomiria, com 

base nas variav5es hist6ricas do Produto Intemo Bruto - PIB dos EUA. 

2 



Cabe destacar que, devido algumas incompatibilidades entre dados de produ;;ao, 
volume exportado, faturamento, investimentos etc., encontradas ao se confrontarem 

diferentes publicacoes oficiais - AMB, Balan9o e Sumarios Minerais do DJ'..'PM, Anuarios 

Estatisticos do CONSIDER e Boletins Estatisticos do SNIEE - fez-se obrigatorio o 
levantamento de fontes primarias de informa9oes ( empresas ), visando minimizar esses 
problemas e obter dados mais pr6ximos da realidade setorial. 

Paralelamente ao desenvolvimento das diferentes etapas de trabalho, procedeu-se uma 

anillise critica seletiva dos dados disponlveis, que permitiram a gera9iio de tabelas, graficos, 
diagramas, mapas etc. e posterior consolida<;ao final da disserta<;ao. 

Importa enfatizar que, a condicao de commodity' comercializada internacionalmente, 
tornou obrigat6ria uma analise de amplitude globalizada. Contudo, procurou-se dar enfase 
especial a identificacao e diagn6stico dos efeitos estruturais e conjunturais no segmento 

estanlfero brasi!eiro. 

3 0 conceito de commodities refere-se as mercadorias que sao transacionadas na bolsa de metais (LME) 

segundo urn determinado padriio e que possuem mercados especificos. 
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Capitulo I- GENERAUDADES 

1.1- Descobertas de cassiterita no Brasil 

0 estanho esta entre os primeiros metais trabalhado pelo homem. Estudos arqueol6gicos 
desenvo!vidos por Sir Flinders Petries na regiao interfluvial dos rios Tigre e Eufrates, antiga 

Mesopotamia, hoje Iraque, forarn encontradas pevas de bronze 
4 

- ferrarnentas, armas e 

utensilios domesticos - num estrato geologico datado pelo metodo geocronol6gico radio
carbono de 3. 500 a. C. Este fato permitiu referenciar o inicio de urn novo estiigio de 

desenvolvimento das civilizavoes, denominado de Idade do Bronze (Mader, 1971; DNPM, 
1973). 

0 extrativismo de minerio de estanho no Brasil iniciado em 1903, caracterizou-se por 

atividades essencialmente garimpeiras, restritas it explotacao empirica rudimentar das aluvioes 
da bacia do rio Carnaqua, no Municipio de Encruzilhada do Sui -RS. Entretanto, somente a 
partir de 1943, e que sao registradas as primeiras estatisticas oficiais de produvao de 
cassiterita, coincidindo com o inicio da garimpagem na Provincia Pegmatitica Oriental de 

Minas Gerais (DNPM,l976) 

Em !952 foram identificadas as primeiras ocorrencms de cassiterita em antigos 
seringais de Rondonia. Entretanto, o maior interesse pelo metal deu-se no final desta decada, 

provave!mente devido a prolongada depressao dos preyOS da borracha e aos pre<;OS 
relativarnente mais atraentes da estanho no mercado intemacional (DNPM, 1979 e Carvalho 
Neto, 1995) 

Na epoca, foi registrada uma verdadeira 'corrida' aos dominios hidrograficos dos rios 
Machadinho, Mayangana e Alto Candeias, implicando no abandono das tradicionais atividades 
extrativistas da seiva da seringueira pe!a garimpagem de cassiterita. (DNPM, op. cit e 
Carvalho Neto, op. cit). 

A intensificavao da prospeccao garimpeira durante a decada 60, no entao Territ6rio 
Federal de Rondonia, resultou em novas descobertas, entre as quais relacionarn-se: Jacundii e 
Santa Barbara. 

No final dos anos sessenta foram descobertos os depositos de Igarape Preto e Sao 
Francisco, em 1968, nos Municipio de Novo Aripuana (AM) e Aripuana (MT), 
respectivarnente. 

A partir da cnavao da Provincia Estanifera de Rondonia
5
, em 1970, artificio 

govemarnental que visava proibir terminantemente a garimpagem e assegurar o direito as 
empresas detentoras de titulos de Autoriza9ao de Pesquisa e Concesssao de Lavra, inicia-se 
uma nova fase mineriiria na regiao. Observa-se a implementa<;ao de prograrnas sistematicos de 
pesquisa mineral, resultando em uma significativa amplia91io do quadro nacional de reservas de 
minerio de estanho e, fundarnentarnente, a estrutura<;ao do parque minero-estanifero de 
Rondonia (DNPM, op. cit e Carvalho Neto, op. Cit.). 

4 
0 bronze e uma liga de cobre e estanho, na propor9ao de 9: L 

5 Decreta-lei n2 LlOl, DOU de 30.03.70 e Portaria MMEIMF nQ !95, D.O.U de !5.04.70. 
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As fantasticas jazidas de cassiterita do Pitinga-AM, localizadas na Provincia 

Mineral do Mapuera6
- Figura l, consideras por muitos como a maior mina individualizada 

do mundo, somente vieram a ser descoberta em 1977, pelo Projeto Sulfetos do Uatuma 

(1976-1978), desenvolvido pelo DNPM/CPRM. 

PRINCIPAlS REG!OES ESTANIFERAS DO BRASIL 

f 
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1 Serra de SU!'..ICUCUS (Jl]l' 
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4 Pnn'incia Estanifera Sui do ?ari (P A,) 
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Fonte DNPM 

Figura I.l 
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Mais recentemente, em setembro de 1987, deu-se o acaso da descoberta, por 

madeireiros, dos nao menos excepcionais depositos de cassiterita de Born Futuro, 

inseridos, tambem, no dominio geologico da Provincia Estanifera de Rondonia. A partir de 

entao, o minerio altamente concentrado nas aluvioes e na rocha alterada ( saprolito) tern 

sido alvo de intensa garimpagem, contribuindo significativamente para o boom estanifero 
do Brasil (Rodrigues, 1988). 

6 Portaria Interministcrial no 73, SF!MME, publicada no DOU de 08.02.1982. 



Com o prop6sito de ordenar cronologicamente as principais descobertas de depositos 

de cassiterita no Brasil, bern como localizar e identificar os agentes e os fatores determinantes, 
elaborou-se o diagrama abaixo. 

Tabela I 1 . 
ICRONOLOGIA DAS DESCOBERTAS DE CASSITERITA NO BRASIL 

I~ 
UF LO('AL MUNiciPIO IF A TOR DETERMINANTE AGENTE 

RS Rio c do Sui Acaso 
"': 'T . 

1941 PB Seridozinho Juazeiro Acaso Garnnperros 

1942 MG Rio das Mortes S. Joao D'el Rey Acaso Gar:impeiros 

1952 RO Rio Machadinho Machadinho d'Oeste Acaso Seringalista 

1959 RO Oriente Novo
1 

Ariquemes Acaso Garimpeiros 

1960 RO Ma9angana Ariquemes Acaso Garimpeiros 

1960 RO Sao Lourenyo 1 
Porto Vellio Acaso Garimpeiros 

1963 PA Rio das Tropas Tapaj6s Acaso Garirnpeiros 

1963 RO Rio Jacunda 
1 

Jamari Acaso Garimpeiros 

1963 RO Santa Bfirbara Jamari Acaso Garimpeiros 

1965 RO Alto rio Candeias Candeias Acaso Garimpeiros 

1968 AM lgarape Preto Novo Aripuana Acaso Garimpeiros 

1968 MT sao Francisco2 
Aripuana Acaso Garimpe:iros 

1970 PA V ellio Guilherme S. Felix do Xingu Reconhecimento geolOgico lDESP/PROMIX 

1970 PA Mocambo 2 s. Felix do Xingu Reconhecimento geo l6gico PRO MIX 

1970 PA Sao Raimundo
2 

S. Felix do Xingu Reconhecimento geo l6gico PRO MIX 

1972 GO Riacho dos Cavalos Monte Alegre Reconhecimento geolOgico CPRM 

1973 GO Pela Ema Mina9U Acaso Gar:impeiros 

1974 PA Antonio Vicente S. Felix do Xingu Sedimento corrente/rec geot DOCEGEO (CVRD) 

1974 GO Serra Branca Mina9u Sedimento corrente/rec. geol. DODEGEO (CVRD) 

1975 RR Surucus Boa Vista Acaso Garimpeiros 

1977 RO Potosi Porto Vellio Sedimento corrente/rec. geol. PROMISA 

1977 AM Pitinga' Pres. Figuriredo Sedimento corrente/rec. geol CPRM 

1978 PA Gradai:ts S. Felix do Xingu Sedimento corrente/rec. geol. PARANAPANEMA 

1978 RO Montenegro Ariquemes Acaso Garimpeiros 

1983 PA Iriri S. Felix do Xingu Sedimento corrente/rec. geol. RODH!A 

1983 PA BomJardim S. Felix do Xingu Sed:imento corrente/rec. geo!. RODHIA 

1987 RO Born Futuro2 
A· · Acaso (' 

~V[ (v:irws), Santos, l9ll· ~ 
iobs.: 1- Tentativa de mecanizayao em 1968. 

2- Inicio de lavra emS. 1975; ·' 19RS· S. R 1980·, Pitinga, 1982 e Rom Fntnro 1992 

6 

I 



1.2 - U sos industriais do estanho 

As aplicavoes industrials do estanho estao alicer<;adas em conhecimentos empiricos, adquiridos 

e acumulados ao Iongo do tempo. As propriedades fisicas e quimicas - baixo ponto de fusao 

(231,9 °C), facilidade de difusao no ferro e outros metais, associada a resistencia a oxida;;:ao e 

a a<;ao de acidos comuns e nao toxicidade - tornaram o estanho urn metal de grande 

importancia industrial, aplicando-se em revestimento de chapas de a~to (folhas-de-flandres) e 

na composivao de Iigas (soldas e bronze) (CONSIDER, 1976 e Hanan, 1983) 

A intensifica;;:ao de pesquisa direcionadas a descoberta de materias-primas substitutas 

do estanho nas suas mais diferentes utilizav6es, induziram os paises membros do extinto 

International Tin Council - ITC a institucionalizayao do International Tin Research Institute -

ITRI, com o objetivo de desenvolver tecnologias, a fim de diversificar e tornar mais eficiente 

os usos finais do estanho, de forma a tornil-lo menos vulneravel aos eventuais materiais 

concorrentes pr6ximos, tais como o aluminio eo ph!stico (Hanan, op. cit) 

Existem duas tecnicas de estanhagem a saber: 

0 A imersao a quente, que consiste no mergulho de urn objeto metillico (larninado 

ou trabalhado), convenientemente preparado, em urn 'banho de estanho'. Ate a decada de 40 

a maior parte da produ9ao de folha-de-flandres era fabricada atraves desse processo que 

insumia cerca de l ,6% de estanho metruico, em peso. 

8 A deposi~ao eletrolitica, cujo processo tecnol6gico consiste na eletro-deposivao 

do metal em uma solu<;ao aquosa de seus sais, geralmente utilizada na fabricacao de 

circuitos impressos para industria eletr6nica, como tambem no revestimento de 

ferramentas e utensilios domesticos, com fins anticorrosivos. 

0 advento desta nova tecnologia permitiu uma redu<;ao de insumo estanifero 

para niveis variando de 0,6 ate 0,28%, em peso de folhas-de-flandres produzida. Outros 

produtos-revestimentos eletrodepositados comercializados em escala industrial sao: 

estanho, estanho-niquel, estanho-zinco e estanho-chumbo. 

A prop6sito faremos referencias as principals aplica<;oes industriais do Sn-metruico e 

a eventuais materials concorrentes e substitutos pr6ximos (DNPM, 1994; Hanan, op. cit). 

• Folha-de-flandres 

A fabricacao de folha-de-flandres (tinplates) ainda e o principal campo de aplicayao do 

estanho no Brasil e no mundo. Sao utilizadas de 4 a 4,5 kg de Snit de folha-de-flandres 

produzidas, correspondendo a cerca de 40% do consumo aparente interno do metal em 1993. 

0 produto consiste em uma chapa de aco revestida por estanho, que adiciona-lhe 

propriedades anticorrosivas, malor afinidade a soldagem e boa aparencia. Nao obstante a 

forma agressiva com que o aluminio, principalmente, tern investido no mercado de 

embalagens, estima-se que cerca 90% das folha-de-flandres sejam destinadas as industrias de 
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embalagens, estima-se que cerca 90% das folha-de-flandres sejam destinadas as 
industrias de embalagens (latas de cerveja, refrigerantes, oleos comestiveis e tintas). 

A 'chumbada ', uma variedade de folha-de-flandres, consiste em uma chapa de 
ferro revestida por uma liga de chumbo (15%) e estanho (20%), e usuahnente 
empregada como substituta do ferro galvanizado em telhados, bern como na fabrica~;ao 
de tanques/vasilhames para petr61eo e seus derivados. 

Nao obstante a evolu~;ao tecnol6gica, ap6s a Segunda Guerra Mundial, dos 

processos de fabrica~;ao de folha-de-flandres - particularmeute o eletrolitico -
permitindo uma redu.yao da ordem de 50% da quantidade de Sn utilizado como 
revestimento, o aumento da produ.yao de folha-de-flandres praticameute mais que 
duplicou no referido periodo, minimizando os efeitos negativos no consumo aparente do 
metal. Contudo, materiais altemativos, tais como as chapas de a~;o livre de estanho (tin 

free steel-TFS), aluminio, vidro e ate papeliio tern se apresentado como fortes 
concorrentes e substitutos na industria de embalagens ( cervejas e refrigerantes) (Hanan, 
1983). 

• Ligas de Estanho 

a) Soldas 

As soldas, Iigas binarias formadas a base de Sn e Pb, representam a segunda 
maior aplica~;ao do estanho, respondendo por cerca de 28% do consumo aparente 
brasileiro desse metal no anode 1993 (DNPM, 1994). 

Propriedades como o baixo ponto de fusao e, particularmente, a afinidade em 
formar Iigas com outros metais, dao ao estanho grande aplicabilidade nas industrias 
eletro-eletronica e automobilistica. A prop6sito a solda utilizada na fabrica.yao de 
radiadores de latao e cobre consiste em uma liga Sn-Pb, que apresenta uma 
composi~;ao da ordem de 20 a 25% de estanho (Hanan, op. cit.) 

Ligas temarias a base de Sn-Pb-Sb, tern sido usadas por alguns segmentos, com 
a finalidade de minimizar o alto custo do estanho, promovendo-se uma parcial 
substititui.yao do Sn pelo Sb. As Iigas fusiveis (Iigas de baixo ponto de fusao ), por sua 
vez, sao usualmeute ternarias ou qnatemarias, onde predominam o Sn, Bi e Cd, 
contendo ainda antimonio e, eveutuahneute, indio e ga!io. 

A miniaturiza.yao e as inova.yoes tecnicas de soldagem automatizadas na 
industria eletro-eletonica tem-se apreseutado como fatores de economicidade no uso do 
estanho, inibindo a demanda pelo metal. 

b) Babbit on white metal 

Essa 'liga branca' em referencia e utilizada, principalmente, na fabrica.yao de 
soldas, mancais, Iigas fusiveis, moedas de bronze e pe<yas ornamentais etc. 0 
Internatinional Tin Research Institute - ITRI, atraves de programas de pesquisas, 
desenvolveu urna liga a base de AI-Sn (20"/o ), com resistencia adequada as 
necessidades tecnicas da industria automotiva moderna (Hanan, op. cit.). 
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c) Estanho-zinco 

As Iigas de estanho-zinco, utilizadas no processo de estanhagem, por 

oferecerem resistencia a corrosao, sao utilizadas no revestimento de pe<;as de motocicletas, 
maquinas de escrever, ferramentas etc. 

d) Estanho-niquel 

Esta liga, na proporvao de 65% de Sn e 35% de Ni, e empregada como revestimento 
de pe<;as de rel6gios e instrumentos cientificos de precisao. 

e)Zircalof 

E uma liga forrnada basicamente por zirconio, que pode conter de 0,5 a 5% de Sn. 
Ligas contendo 5,5% de Sn sao empregadas na fabricac;ao tubos para elementos combustiveis 
de reatores nucleares. 

f) Bronze 

Os bronzes sao Iigas de Cu-Sn, que guardam uma propor9iio da ordem de 9: 1. 
Caracterizam-se por apresentarem boa resistencia quimica e mecamca, sendo largamente 
empregados na constru<;ao de navios e industria quimica. Neste campo de aplicayao, 
particularmente, o indice de consumo de estanho tern sido afetado pelo zinco e chumbo. 
Contudo, nos ultimos anos , quest5es ambientais promoveram urna reversao na propor<;Jlio das 
Iigas Pb-Sn, que era de 6:4, passando a 1:4 (Minerios, n• 193, 1994). 

Nao obstante a liga Cu-Sn ser conhecida ha varios seculos, ainda !he e reservado urn 
Iugar de relativo destaque no que se refere ao consurno estanifero aparente mundiaL No Brasil, 
esse segmento respondeu por cerca de 6% do total de Sn demandado em 1993 (DNPM, 1994). 

• Ligas de pewter 

0 estanho tern sido tradicionalmente usado, desde o Imperio Romano, na confeccao de 

artigos de usos domestico e eclesiastico - jarras, tacas, casti<;Jais etc. Essas Iigas metruicas 
utilizadas ainda hoje na fabricavao desses objetos, denominadas Pewter, sao compostas 
basicamente de estanho, antimonio e cobre. Parte dos itens sao produzidos de chapas 
laminadas, que sofrem processos de estiramento, alisamento, repuxamento e usinamento. As 
estatisticas oficiais do DNPM (1994) indicam que este segmento respondeu por cerca de 7% 
do consumo brasileiro, em 1993. 

• Aditivo para ferro-fundido 

Estudos desenvolvidos pelo International Tin Research Institute - ITRI, 

constataram que a dispersao uniforrne do estanho (± 0, I%) em massa de ferro fundi do 
otimiza algumas de suas propriedades, proporcionando melhor resistencia ao desgaste, melhor 

uniformidade de dureza e controle de sua estrutura durante o aquecimento. Com efeito, 
a industria automobilistica tern utilizado largamente essa tecnologia na fabricacao de blocos de 
motores, eixos, virabrequim, bielas, volantes, suspensao etc. (Hanan, 1983). 
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• Compostos quimicos inorganico, organico e tri-organoestanico 

a) 6xido de estanho IV (tin oxide) 

Consiste na mais importante aplica<;:iio quimica inorgfurica do Sn, usado como 
pigmento e esmalte vitrificado na industria cerfunica. 0 6xido estanoso, por sua vez, e 
Jargamente usado na industria de vidro como filmes finos para dar consistencia aos 

vasilhames. 

b) Industria de plasticos 

Aditivos organo-estanhoso em pl<isticos ( contendo cerca de 1% em peso), 
particularrnente como estabilizadores para fabricaviio de cloreto de polivynil - PVC, 

assegurando urna transparencia e coloraviio satisfat6ria do produto. 

Ademais a niio-toxicidade dos estabilizadores dioctylestanicos, peffi1ltm a 
aprovao;:iio do PVC para usos em embalagens de alirnentos nos EUA pela Food and 

Drugs Administration- FDA e outros organisrnos intemacionais. 

c) Industria de tintas 

Deterrninado tipo de tinta, largarnente utilizada na industria naval, contem cerca 

de 0,01% de Sn ern peso de composto organo-estanoso, corn a finalidade antiferrugem, 
prevenindo a decomposi<;:iio bacteriana da pintura, inibindo o crescimento de bolhas na 

supeficie da pintura. 

d) Industria de fungicidas 

Os compostos tri-organoestfuricos, contrariamente aos dioctylestfuricos 
( estabilizadores ), apresentam caracterfsticas poderosissimas como agentes fungicidas, 
podendo ser aplicado na proteo;:iio de madeiras, desinfetante hospitalar e tambem como 
import ante componente quimico na fabricao;:iio de tint as anti-incrustantes, usada na 
industria naval. A principal vantagem como agente fungicida e ser degradavel, niio 

contarninando o meio ambiente. 
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1.3 - Principais aspectos do mercado internacional de commodities 

0 mercado primario de commodities rninerais caracteriza-se fundamentalmente por apresentar 

concentravao e integra<;:ao verticais das ernpresas (Slade, 1988). 

A prop6sito, para a caracteriza<;:ao dos mercados, torna-se necessario que se tenham 

perfeitamente claros os conceitos economicos de produ<;:oes primaria e secundaria. No setor 

mineral, particularmente, aquela atem-se a explota<;:1io de rnaterias-primas minerais naturais 

(minerat;:ao ), enquanto esta prornove a reciclagem de sucatas metalicas. 

0 estudo e classificavao dos rnercados pode ser feito em funt;:ao do numero de firmas, 

tanto pelo lado dos produtores quanto dos consumidores. Labys et a! (1994) identificaram 

os seguintes tipos de mercado: 

e Competi<;:ao pura ou livre concorrencia; 

e Monop6lio e monopsonio; 

e Oligop6lio e oligopsonio; e 

e Intermediario. 

De urn modo geral, os mercados de substancias minerais apresentam caracteristicas 

mistas, ora as rela<;:oes entre oferta e demanda definem urn mercado de concorrencia ora as 

rela<;:oes reproduzern urn cornportamento tipico de monop6lio. 

Urn grande impulso para o desenvolvimento do mercado de metais, deu-se a partir de 

meado do seculo XIX, com a criavao da LME, em 1876. Inicialmente, as opera<;:oes de venda 

das commodities davam-se antes da chegada efetiva do navio ao porto de destino. 

Subseqiientemente, evoluiu-se para negocia<;:oes em periodos pre-fixados (Slade, op. cit.). 

Segundo a autora, a consolida<;:ao dos rnecanismos de forma9ao de prevo e modernizao;:ao do 

mercado de commodities, deveu-se aos seguintes aspectos: 

e Adoo;:ao de urn modelo de contrato padrao; 

e Negocia<;:ao a termo para o hedging; 

e Crescimento das avoes de agentes especuladores; 

e Institucionalizas:ao da 'camara de compensavao' (clearing house, 1865). 

Ultrapassados esses estagios observa-se uma influencia crescente da LME, vindo 

tornar -se referenda obrigat6ria da cotavao de pre<;:o efetivo mundial para diversas commodities 

minerais, embora, entre os terrninais de comercializayao, a COMEX (1933), apresentar-se 

como principal concorrente da LME (Slade, op. cit.). 

0 estanho, inserido no mercado basico dos nao-ferrosos, a exemplo de outras 

mercadorias, tern como terminais internacionais de mercado, as bolsas de commodities de 
Londres (London Metal Exchange-/ME), de Nova York (Commodity Exchange of New York

COMEX) e de Kuala-Lumpur (Kuala-Lumpur Tin Market-.KLTM), que exercem o papel 

barometrico das tendencias mundiais de oferta e demanda, sinalizadas pelos registros diarios 

dos pre~;os, importantes indicadores das condiv5es econ6micas internacionais. 
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No segmento dos nao-ferrosos, particularmente, observa-se uma expressiva 

verticalizav1io da industria, que evolui desde a explotav1io de minerio, beneficiamento e refino, 

ate a elaborav1io do latao e fios. Com efeito, em determinado estagio os produtos podem ser 

vendidos no mercado com pre9os diferenciados em funvao do grau de agregavao de valor ao 

bern ofertado. 

Assim, nao obstante a multiplicidade de produtos, dois mecanismos de formavao de 

pre<;:o neste segmento mercadol6gico podem ser individualizados: pelos produtores e Bolsas de 

commodities. Os pre<;:os dos produtores sao determinados, evidentemente, pelas maiores firmas 

atuantes no mercado, caracterizando-se por intervalos discretos de varia<;:ao de maior e menor 

amplitude do que os pre9os das Bolsas (Slade, 1988) 

Slade ( op. cit.), destaca as seguintes vantagens e desvantagens dos sistemas de pre9o: 

CD do mercado dos produtores 

• Maior estabilidade; 

• Maior facilidade de controle sobre os mercados ( formayao de estoques etc); 

• Maior vulnerabilidade a manipulas;ao unilateral de empresas ou grupos; 

• Menor grau de transparencia (nivel real de pre9os). 

® das bolsas de commodities: 

• Maior intera<;:ao entre vendedores e compradores; 

• Menor integraviio vertical das industrias; 

• Maior participa91io dos Governos; 

• Maior concentravao geografica dos mercados; 

• Maior produvao secundaria; 

• Maior transparencia na formavao de prevos; 

• Maior confiabilidade no cumprimento das obriga96es contratuais; 

Segundo Radetzki (1990), apud Larsson (1996), urn cartel pode ser caracterizado 

como urn monop6lio ou tentar trabalhar como urn monop61io num mercado agregado. Neste 

tipo de mercado, as firmas precisam de prevos acima do custo marginal de produ91io para a 

realizavao de lucros. Contudo, isto so e possivel onde apenas uma firma controla o mercado ou 

varias companhias, em conluio, possuem o controle, aumentando o preco ou diminuindo a 

oferta, sempre com o prop6sito de maximizar o lucro. 

Dentro deste contexto, o ITC, na procura de maximizar o lucro de seus membros 

produtores atraves da monitoriza<;:ao do prec;o e da oferta, comportava-se como tipico rnodelo 

institucional de urn cartel. 

A pr6posito, relacionamos abaixo algumas das principais causas das instabilidades 

hist6ricas dos mercados (Tilton, !981 ): 

• Magnitude das variac;5es dos preyos, timming dos investimentos e do consumo dos 

metais; 

• Guerras 
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• Greves prolongadas; 

• Investimentos em novas minas ( entrantes); 

• Comportamento inadequados de estatais; 

• Limita96es sobre as medidas da instabilidade do mercado de metais; 

• Implica96es do nivel de agrega9ao que tende a mascarar a magnitude das 
medidas so bre as flutua9oes; 

• Artificialismos dos pre9os dos metais. 

No caso particular do mercado estanifero intemacional, as estatisticas evidenciam 
uma hist6rica hegemonia na produ9ao do metal dos paises em desenvolvimento': 
Mahisia, Bolivia, Indonesia, Tailandia e Zaire. A partir da decada de 80, paises entrantes 
como o Brasil e China, favorecidos pelas eleva9oes dos pre9os do estanho na metade 
final dos anos 70, apresentam-se como importantes exportadores do metal (Figura I.2). 
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Figura 1.2 

Ademais, o comportamento dos pre9os do estanho, no periodo de 1977-1979, 
confirma as observa96es de Tilton (1981) sobre situa96es de mercado com pre9os 
elevados que tendem a induzir as empresas a operarem pr6ximas ao limite de suas 
capacidades instaladas, no ara de lograrem altos faturamentos e lucros. 

Cabe observar ainda que, em mercados competitivos, as curvas de oferta podem 

evidenciar tres situa9oes (Tilton 1981): 

e Situa96es em que eventuais aumentos nos pre9os tendem a gerar mruor 
competitividade na oferta ( desde que as firmas nao atinjam os limites de suas 

capacidades instaladas), a elasticidade da oferta e alta; 

e Situa96es em que sao exigidos grandes aumentos nos pre9os geram 
pequenos aumentos na oferta, implicando numa elasticidade da oferta pequena, quando 

proxima a capaciadade instalada; 
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<:> Situa96es em que os pre<;os apresentam-se inferiores aos custos de produyao, 

as empresas ineficientes deixam de produzir, procurando estimular a eleva<;ao dos pre<;os 

atraves da restric;ao da oferta. 

Com efeito, as reservas mundiais de estanho, ano base 1995, da ordem de 10.000.000 

toneladas, as capacidades instaladas ociosas das metalurgias, de cerca de 450.000 toneladas eo 

problema de desequilibrio das balan<;as comerciais dos paises produtores, apresentam-se como 

urn desafio permanente para que se venha corrigir o aviltamento dos prec;os intemacionais do 

metal, ocorrido a partir da crise de 1985, de forma que se garanta uma renda satisfat6ria aos 

produtores (MCS, 1996; Bureau ofMines, 1986; DNPM, 1996). 

14 



1.4- Politica internacional do estanho 

Tradicionalmente, busca-se administrar o confronto entre as forc;;as da oferta e da 

dernanda, componentes fundarnentais de mercado de hens minerais, atraves de 
concessoes e formalizayoes de acordos comerciais, visando atender interesses 
polarizados dos produtores e consumidores e alcanc;;ar beneficios mutuos. 

Inserido neste contexto, o setor estanifero internacional, particularmente, 
registrou seu primeiro acordo intergovemarnental em fevereiro de 1921, fmnado entre os 
govemos da Malasia e o das indias Orientais Holandesas com o seguinte prop6sito 

(Hanan, 1983): 

• compromisso de ambos govemos 
ate o alcanc;;e de prec;;os aceitaveis 
a eventuais controles de produc;;ao ). 

reterem os estoques acumulados 

(Obs: o acordo nao fazia referencias 

A crise da COMEX, em outubro de 1929, marca o fim de urn periodo de altas nos 
prec;os do estanho. Portanto, com o inicio da grande depressao mundial a cotac;ao 
internacional registra queda acentuada, ensejando a criac;;ao da Associao;;ao dos Paises 

Produtores de Estanho, cujo objetivo maJor concentrava-se em (Hanan op. cit.): 

• promover uma reduc;ao na oferta do estanho no mercado intemacional 
de forma que fosse assegurada uma determinada faixa de preo;;os para o 
estanho (floor and ceiling); 

Nao obstante o empenho da Associac;ao, ate entao envolvendo somente paises 

produtores, a queda continua dos preo;;os induziu a formalizao;;ao do 12 Acordo 
Internacional do Estanho - AIE, que era norteado pelos seguintes principios (Hanan, op. 

cit.): 

• regular a produc;ao do estanho, estabelecendo quotas por paises; 

• definir niveis de impostos a incidirem sobre o estanho; 

• equihbrar produc;ao e oferta, a fim de evitar oscila<;oes bruscas nos pre9os; e, 

• institucionalizar o Comite Intemacional do Acordo, para fins de gerencia do 

mesmo. 

Ac;ao continua ao 12 Acordo, que vigorou ate 1934, forarn formalizados mais 

tres acordos: t'-(1934), 32 (1937) e 4..2(1942) AlE. 

Ap6s a 2~ Grande Guerra, foi criado o International Tin Council - fTC., sob os 

auspicios da Conferencia das Na<yoes Unidas para o Comercio e Desenvolvimento 
(United Nations Conference on Trade and Developement- UNCTAD), que veio a 

promover I International Tin Agreement- ITA , em 1956, propugnando o perfeito 
equihbrio entre os interesses dos produtores, consumidores e governos, visando (Hanan, 

op. cit.): 

• evitar o desemprego ou subemprego, antevcndo dcsajuste entre oferta e 
demanda de estanho; 
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• minimizar as flutuayoes do preyo do estanho, atraves de mecanismos de 
equihbrio entre oferta e demanda; 

• assegurar oferta adequada e pre9os aceitaveis pelos consumidores. 

Com efeito, o ITC teve suas atividades personificadas em seis Acordos 
sucessivos: I (1956-1961), II (1961-1966), III (1966-1971), IV (1971-1976), V (1976-
1981) e VI (1981-1985) ITA 

A epoca participavam como membros prvdutores do ITC: Australia, Indonesia, 
Malasia, Nigeria, Tai1andia e Zaire; e, como consumidores: Canada, Comunidade 
Economica Europeia (Belgica!Luxemburgo, Dinamarca, Fran<;a, Grecia, Rolanda, 
Irlanda, Italia, Reino Unido e R.F. da Alemanha), Finlandia, Noruega, Suecia, Sui.,:a, 
India e Japao. A Bolivia, tradicional proautora, e os EUA, maior consumidor estanifero 
participavam como membros associados do ITC ate o V Acordo, desvinculando-se a 
partir do VI ITA (Alves, 1989). 

Importa enfatizar que a UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development), o Banco Intemacional de Reconstru.,:ao e Desenvolvimento- BIRD (The 

International Bank for Reconstruction and Development) e o Fundo Monetario 
Internacional FMI (International Monetary Fund), como institui.,:oes 
intergovemamentais, participavam das se.,:oes das Conferencias Negociadoras dos 
Acordos, na condi.,:ao de observadores, porem sem direito a voto. Sob a mesma 
condi.,:ao, produtores de primeira ordem como o Brasil e a China, historicamente nao 
signatiirios dos Acordos, tambem participavam das reunioes, contudo praticavam uma 
politica de produ<;ao e exporta.,:ao independente daquela propugnada pelo ITC. 

A prop6sito de melbor entendimento, faz-se a seguir uma ligeira explanayao 
sobre os principais mecanismos de a.,:ao do ITC: 

• Fixaf,!iio de niveis de prefios - o conselbo do ITC delimitava urn 
intervalo de pre.,:os rruiximo (teto) e minimo (piso ), subdivindindo-o em 5 
(cinco) faixas de pre.,:os: acima do miiximo, ter.,:os superior, medio e inferior e abaixo 
do minimo; 

• Controle de exporta.,oes - o conselbo do ITC determinava quotas de 
exporta.,:oes dos paises-membros produtores, trimestralmente, a luz do balan<;o entre 
oferta e demanda mundial previstas, da situayao do estoque regulador da institui.,:ao 

e de outros estoques comerciais e estrategicos; 

• Estoque regulador - consistia no instrumento de a.,:ao preliminar do 
ITC ao ser eventualmente detectado urn desbalanceamento entre oferta e demanda no 
mercado, no curto-prazo. 0 buffer stock era administrado por urn gerente, ligado 
diretamente a presidencia do ITC. 0 mecanismo de opera.,:ao era relativamente 
simples, estando estreitamente vinculado ao volume de estoque e a a<;iio de 
especuladores. Portanto, acima do nivel miiximo, a determina.,:ao era vender; no ter<;o 
superior do estoque, era facultativa a compra ou venda, mantendo-se, contudo, 
como vendedor liquido; no ter<;o medio do estoque, nao deveria comprar nem vender; 
no ter<;o inferior do estoque, a gerencia deveria manter-se indiferente tanto a compra 
quanto a venda, mantendo-se, contudo, como comprador liquido; e, finalmente, abaixo 
do nivel minimo de estoque, deveria comprar. 
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Importa enfatizar que havia uma estreita rela<;ao entre a faixas de pre<;os e os niveis 

de estoques, propugnando-se que no estagio medio os pre<;os deveriam flutuar ao sabor da 

oferta e demanda livremente, sem influencia do estoque regulador. 

0 sexto e ultimo ITA vigorou ate 1985, tendo em vista a crise internacional do 

mercado estanifero, que abalou as negocia<;5es na IME, implicando na suspensao do pregao 
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Figura 1.3 

A deflagra<;ao do colapso do mercado do estanho em 1985, por implica<;5es do 

desequilibrio da oferta e demanda, tern como antecedente a eleva<;ao substancial e 

manipulada dos pre<;os, na segunda metade da decada de 70, epoca em que prevalecia urn 

ambiente recessive na economia intemacional, decorrente da segunda crise do petr6leo (1979), 

agravada pelos elevados estoque dos consumidores (Hanan, 1986). 

Ademais, a conjuga<;ao desses fatores - pre<;os artificialmente altos, estoques elevados 

e o clima economico recessive - induziu os consumidores a procura de materiais alternatives 

para substitui<;ao do estanho nos seus mais diferentes campos de aplica<;ao, particularmente no 

uso de folha-de-flandres (Hanan, op. cit.). 

A partir de uma analise retrospectiva e possivel subdividir a crise em duas etapas: a 

primeira estendendo-se de out./85 a fev./86 e a segunda ap6s fev./86. 0 periodo inicial 

caracterizou-se pela busca de entendimentos entre o ITC, LME, traders e bancos credores, 

enquanto o segundo marca a exaustao das tentativas de alcance de solu<;ao negociada, 

implicando na falencia do ITC (Hanan, op. cit.). 

No impacto inicial, a partir de 24.10.85, o nivel de estoques era da ordem de 

90.000 toneladas, equivalente a sete meses de consumo mundial, configurando-se como 

importante fator determinante de pressao descendente dos pre<;os, conforme indica a Figura 
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1.4. Neste contexto, o pre9o estava cotado em tomo de US$ 12 mil/t, no final de outubro 
de 1985, declinando para a faixa de US$ 10,237 a US$ 8,549/t, mantendo-se nesse intervalo 
enquanto havia expectativa de solu9ao negociada (Hanan, 1986; WMS, varios). 
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Figura 1.4 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Com efeito, a partir de fev./86, exauridos os esforyos de acordo, os preyos entraram 

em queda livre, registrando-se a mais baixa media na hist6ria recente do estanho de US$ 
4,080.82 por tonelada, em 1987 (Hanan op. cit.; WMS, varios). 
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Capitulo II- PRINCIPAlS FATORES DETERMINANTES DO 

BOOM ESTANIFERO BRASILEIRO 

11.1 - A~ao politica de desenvolvimento da Amazonia 

Ao se examinar a politica publica brasileira para a mineras:ao, optou-se por sintetizar alguns 
aspectos fundamentals, que em maior ou menor grau influenciaram o desenvolvimento do setor 
mineral, particularmente da Amazonia. 

No que se refere as av5es do Executivo de fomento ao desenvolvimento mineral da 
Amazonia, cujas linhas-mestras remontam ao inicio do Governo da Revoluviio, atribui-se ao I 
Plano Mestre Decenal para Avalias:ao dos Recursos Minerais do Brasil- I PMD (1965-1974), 
o marco inicial dos programas de investimentos sistematicos no setor mineral da regiao (Coelho 

Neto, 1988). 

Segundo Coelho Neto (op. cit.), as diretrizes gerais da politica mineral no periodo pos-
1964, definidas pela exposi9iio de motivos n• 391/64, do Ministerio das Minas e Energia- MME, 
elegiam como principals imperativos economicos: 

• Aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais conhecidos; 

• Ampliar a curto prazo o conhecimento do sub solo do Pais. 

A fim de que esses objetivos fossem alcan9ados, o DNPM ficou encarregado de definir as 
linhas de a9iio necessarias. Assim, a partir da analise do "Panorama do Setor Mineral", elaborou
se urn plano de recomenda9oes que, revisado, deu origem ao I PMD e ao Programa Quadrienal 

para aplicayiio de recursos (Machado, !988). 

A proposito, foram eleitas tres atividades principais do I PMD: a elabora9iio da Carta 
Geologica do Brasil ao Milionesimo e a execu9iio de projetos de Mapeamento Geologico Basico e 

Especifico de Pesquisa Mineral: 

• a primeira proveria a base de planejamento do setor mineral, cujo produto 
ofereceria analise critica, interpreta9iio e integra9iio dos conhecimentos geologicos 

disponiveis; 

• a segunda, os Projetos Basicos, dariam continuidade aos mapeamentos geologico 
regionais, em escalas da ordem de 1:250.000 a 1:50.000; e, 

• a terceira, consistiria em trabalhos de prospecyiio e de pesquisa mineral 
(geoquimica, geofisica, abertura de po9os e galerias, sondagens etc.) em areas 
eventualmente selecionadas pelos Projetos Basicos (Machado, op. cit.). 
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Neste contexto, a definivao de areas potenciais para o desenvolvimento de Projetos 
Especificos de Pesquisa Mineral, deveria obedecer os seguintes criterios de prioridades 
(Machado, 1988): 

1) grau de probabilidade de existencia de depositos, cuja ( s) substiincia ( s) 
favorecessem diretamente a melhoria das condivoes s6cio-econ6micas regionais 

- agua e minerais de aplicayao nas industrias locais; 

2) substiincias minerais carentes/deficientes, que implicassem em evasao de divisas 

com importa96es - cobre, estanho e zinco; 

3) minerais abundantes que permitissem aumentar a exportayao do Pais. 

No elenco de justificativas, destacava-se uma extensa lista das principais materias
primas minerais do Pais, que obedeciam a seguinte classificayao: carentes/deficienrtes, 

suficientes e abundantes- Tabela II.! (Machado, op. cit.). 

Tabela II 1 . 

I PRINCIPAlS MATERIAS-PRIMAS MINERAlS BRASILEIRAS I 
lcLASSIFICA(:Ao II SUBSTANCIAS MINERAlS I 

Agua Mineral Antimiinio, Arsenio, Apatita, Bismuto, Boro, Bentonita, 

1. CARENTES I Bromo, Cobalto, Carvilo, Chumbo, Cobre, C6rindon, Crisotila, Cromo, 

DEFICIENTES Diatomita, Enxofre, Fluorita, Grafita, Gas natural, Helio, lodo, 

Litio, MercUrio, Molibdenio, Nitrates, Ouro, Petr6leo, Pirita, Prata, 

Platina, Potassic, Rutilo, Salgema, Silex, Urimio, Vanadio e Zinco. 

I 2. SUF!CIENTES I I Argila, Barita, Bauxita, Caulim, Granada, Mica, NigueL Talco, Tungstenio. I 

I 3. AB!J:'\DA:'\TES 

I 
Berilo, Calcfu"io, Cristal, Ferro, Gipsita, Ilmenita, Magnesita, :ManganSs, 

Ni6bio- tantalatos, Pedras preciosas, Terras raras, T6rio e ZircOnia. 

I Fonte: II PMD apud Machado, 1989. I 
0 govemo empossado em 1974, ao anunciar o Projeto do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento - II PND, enfatizava que o Brasil se empenharia em cobrir a area de interface 
entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento, concentrando suas ayoes nos seguintes 
campos principais (Castro e Souza, 1985): 

• Consolidar uma economia modema, mediante a implantayao de novos setores 
a criayao e adaptayao de tecnologias; 

• Ajustar a Nayao as novas realidades da economia mundial; 

• Implementar uma nova etapa de integrayao nacional; e 

• Definir uma estrategia de desenvolvimento social. 
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Castro e Souza (1985) identificam, no objetivo maior de consolidar-se a economia 

nacional, uma clara relacao de continuidade entre os I e II PND' s, cujos programas prescreviam a 

presenca ativa do Estado como condi9ao sine qua non a consecucao dessas mudancas. 

Neste contexto, o Programa de 1974, concebido sob as circunstancias extremamente 

adversas da crise energetica mundial, imp5e como principals fatores condicionantes ao processo 

de desenvolvimento a busca do auto-abastecimento e desenvolvimento de novas vantagens 

comparativas (Castro & Souza, 1985). 

Assim, a nova politica priorizava a superacao da atrofia dos setores produtores de insumos 

basi cos e de bens de capital, verdadeiro estigma, no plano industrial, do subdesenvolvimento. 

Contudo, na perspectiva da nova equipe de governo, as condi9oes dominantes na economia 

mundial, exigiria incentives fiscais ou financeiros, ou os dois, para fazer funcionar setores pesados 

de rentabi!idade direta baixa e de prazo de maturaviio Iongo - siderurgia, fertilizantes, 

petroquimica, niio-ferrosos etc. (Castro & Souza, op. cit.). 

Ainda sobre o II PND, Castro & Souza (op. cit) observam que o programa de 

investimentos, destinados a substituir importa<;:5es e, se possivel, gerar novas frentes de 

exporta<;:5es, apresentaria entre outros reflexos positives importantes a modificacao, a Iongo prazo 

da estrutura produtiva nacional. 

Perseguindo esses objetivos, o govemo empenhou-se no concurso da iniciativa privada, 

principalmente nacional, induzindo-a ao engajamento em grandes projetos de investimentos, 

atraves do oferecimento de incentivos governamentais, principalmente financeiros, via BNDE. 

Importa enfatizar que, nao obstante a diversidade de estimulos e favores ate, a apatia do 

empresariado nacional tomou imperativa a a9ao governamental, atraves do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento - CDE, convocando algumas empresas para viabilizarem o desenvolvimento de 

alguns projetos, por exemplo: papel e celulose (Castro & Souza, op cit.). 

Por fim, Castro e Souza (op. cit.) advogam que a estrategia II PND abortou a reversao 

ciclica que se anunciava em 1974 , permitiu a sustenta9ao de uma elevada taxa de crescimento ate 

o final da decada de 70 e, por extensao, transformay5es irreversiveis que se projetaram sobre o 

governo instalado em marvo de 1979 (Castro & Souza, op. cit.). 

Portanto, historicamente, evidencia-se que o Estado brasileiro tern exercitado urn duplo 

papel no setor mineral: agente regulador e produtor. Evidentemente, M controversias nos 

ambientes tecnocratico e politico sobre quais deveriam ser as reais atribui9oes do Estado. 

Neste contexto de discuss5es, parece prevalecer atualmente o pensamento de que o Estado 

deve limitar-se apenas as funv5es normativa e reguladora, ou seja, ao exercicio pleno das fun9oes 

de planejamento e execu<;:ao de politicas publicas, promovendo a coopera9iio sistemica entre os 

agentes economicos nos pianos nacional e internacional (DNPM, 1994). 
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Na Amazonia, particularmente, referencias especializadas perrnitem identificar uma 

reorienta<;ao politica governamental, no inicio da decada de 80, relevando-se os seguintes 
objetivos e finalidades (SBPC, 1982): 

Objetivos 

• Implementar de uma politica de investimentos fortemente alicers:ada em 
capta<;ao de recursos externos; 

• Aurnentar a prodm;ao mineral nacional; e, 

• Programar a desestatiza<;iio progressiva dos empreendimentos miner:irios. 

Finalidades 

• Promover o desenvolvimento do setor mineral, alavancando as exportas;oes 
minerais; 

• Equalizar a divida externa nacional (no curto prazo ); 

• Equilibrar a balan<;a de pagamentos; 

• Reverter a coJ1juntura de declinio de investimentos; 

• Reduzir o campo de a<;ao executiva governarnental nos segmentos alvos de 
desestatiza<;ao progressiva. 

Neste contexto, advoga-se que o relat6rio da CVRD, Amazonia Oriental - Plano 
Preliminar de Desenvolvimento, 1981, apresenta-se extra-oficialmente como principal 

instrurnento sinalizador a implanta<;ao do mais importante complexo minenirio da Amazonia: 
o Programa Grande Carajas (SBPC, 1982.). 

Coincidentemente, na Amazonia Ocidental, no mesmo periodo, mais precisamente no 
Estado do Amazonas, ocorria a imp!ementa<;ao e consolida<;ao do Projeto Pitinga pela da 

iniciativa privada, atraves da Minera<;ao Taboca S.A.- Grupo PARANAPANEMA, que 

veio tomar-se o principal agente do boom estanifero nacional, na decada de 80. 

Dentro desse contexto, nao se pode desconsiderar a for9a e a importancia da minero
economia informal do empreendedor garimpeiro, como agente produtor coadjuvante, no 

dominio da Provincia Estanifera de Rondonia, particularmente de Born Futuro - descoberto 

acidentalmente por madeireiros, em setembro de 1987 - haja vista sua contribui<;ao 
inconteste a proje91io do Brasil como maior produtor mundial do metal, no periodo de 1988-

1990 (Rodrigues, 1990). 

Por outro angulo, o reconhecimento da importancia desses principios norteadores da 
politica publica para o desenvolvimento da Amazonia, nao deve estar dissociada da nao 
menos relevante legisla<;1io paramineral' , particularrnente a tributaria e de incentivos fiscais, 

7 Entende-se legisla9iio paramineral todo o referendal de normas juridicas positivas, paralelas ao C6digo e 
Minera9iio, seu Regulamento e Leis modificadoras subseqiientes, que afetam direta ou indiretamente, a 
atividade mineral no seu conjunto ou aspectos especificos (DNPM, 1988). 
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que favoreceu sobremaneira a instala9iio de novos empreendimentos minerarios, pela iniciativa 

privada, na regiao. 

Dentro do leque de incentivos fiscais it minera<;iio, observa-se a existencia de uma serie 

de textos legais e administrativos, que ofereciam notitveis beneficios tanto it implanta<;iio de 

novos projetos quanto itqueles ja implantados. Esses incentivos podem ser classificados quanto 

a abrangencia em (DNPM, 1988): 

a) incentivos de alcance global, cuja concessao compete a Secretaria da Receita Federal 

- SRF: isenc;:ao de Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI para mitquinas e equipamentos 

e isen<;ao de IR; 

b) isen<;ao de alcan<;e regional, de competencia da SUDAM e SUDENE- redu91io de 

ate 80% ou isen<;1io de Imposto de Importac;:ao - II e IPI sobre importac;:oes de maquinas e 

equipamentos; isen<;ao de Imposto de Renda - IR por 10 a 15 anos para projetos implantados, 

modernizados, ampliados ou diversificados ate 31.12.85; reduc;:ao de 50% IRe adicionais nao 

restituiveis para empreendimentos industrials e economicos considerados de interesse para a 

regiao, ate o exercicio de 1986; possibilidade de uso de 50% do IR devido, acrescido de 50% 

de recursos pr6prios nos empreendimentos. 

c) incentivos comuns a todo o setor mineral, cuja atribuic;:ao era do GEIMI' -

creditos do IPI incidentes sobre maquinas e equipamentos novos nacionais; deprecia<;1io 

acelerada incentivada sobre bens de capital novos nacional; e reducao de 80% ou isenc;:ao do n 
e do IPI na importacao de maquinas e equipamentos. 

Apenas a titulo de referencia, relacionam-se a seguir os principais incentivos especificos 

a mineracao no BrasiL exaustao incentivada (ate o exercicio de 198 9, inclusive); isencao do 

Imposto Unico sobre Minerals - IUM; redu9ao das aliquotas do IUM". 

Entre outros beneficios excluidos do conceito de incentivos fiscais, encontram-se: a 

depreciacao, a exaustao real,a deducao dos gastos com pesquisa mineral e a amortizacao. 

Finalmente, ainda no campo de incentivos, observa-se que a origem das primeiras linhas 

de cn§ditos financeiros its atividades mineritrias, remonta a 1968, quando o entao BNDE (hoje 

BNDES), publicou as primeiras normas especificas sobre as modalidades, atraves da Portaria 

nQ 06/68. E, a partir da institucionalizac;:ao da CPR.M, em 1969, foram criados novos 

mecanismos de financiamento, especificamente, direcionados a pesquisa mineral, atraves de urn 

fundo financeiro para investimentos de risco (DNPM, op. cit). 

8 GEIMI: Grupo Executivo da Industria de Minera9ilo, criado pelo Decreto n' 62.352 (DOU de 06.03.68). 
9 Criado pela Lei Federal n' 4.425, de 8.10.64 e regulamentado pelo Decreto n9 55.928, de 14.04.65. 

23 



11.2 - Distribui~ao reg~m::~al dos recursos estaniferos do Brasil 

A proposito de estudar a disponibilidade primiria dos recursos estaniferos brasileiros, 
optou-se por urn enfoq ..;e regional, visando uma melhor caracteriza<;ao e distribui<;iio 
geognifica dos depositos e minas de cassiterita. Assim, procurou-se avaliar as 
potencialidaGes das grandes regioes e unidades federadas brasileiras, subdivididas em Norte, 
Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sui (IBGE, 1993). 

H.2.1 - Regiao Norte 

A Amazonia, circunscrita no dorninio geognifico Norte brasileiro, por sua dirnensiio 

continental e diversidade de riquezas naturais, tern sido aplicados diferentes criterios 

conceituais, sempre relacionados as peculiaridades de seu macro-sistema - ordem fisica, 
gcografica, antropologica etc. Portanto, essas questoes oticas conceituais irnplicaram na 
ado<;ao sirnplificada da divisao regional propugnada pela Le; n2 29111967, que reconheceu a 

existencia de apenas duas Amazonias: a Ocidental - AC, AM, RO e RR e a Oriental - AP e 
PA (Benchimol, 1988). 

Considerando-se os recalculos efetuados pelo IBGE (1993), que incluiu na Regiao 
Norte o Estado do Tocantins, obtem-se uma area regional de 3.869.637,9 knl, cerca de 

45,27% do territorio nacional, cujo contexto geologico faz-se representar nos flancos 
setentrional pelo Escudo das Guianas e meridional pelo Escudo Brasileiro, segmentados pela 
fuixa sedirnentar da Grande Sineclise Amazonica, disposta no sentido leste-oeste. 

Ademais, irnporta enfatizar que grande parte do territorio amazonico e formado por 
terrenos antigos, com perspectivas metalogeneticas altamente favoraveis a ocorrencia de 
substancias minera.is do grupo dos metalicos, incluindo-se ai a cassiterita (Sn02). 

Amazonia Ocidental 

0 estudo sobre a disponibilidade prirnaria de recursos estaniferos brasileiros, denota 
a predominancia da Regiao Amazonica, particularmente em seu flanco ocidental, dorninio 
politico geografico dos Estados do Amazonas, Rondonia e Rorairna (exclusive no Acre), 
que representa 2.194.599 km2

, cerca de 23,88% do territorio nacional (IBGE, op. cit.). 

• Estado do Amazonas 

No Estado do Amazonas, que possui uma area da ordem de 1.577.820 km2
, cerca de 

18,46% do territorio nacional, os primeiros depositos de cassiterita aluvionar foram 

descobertos por garirnpeiros, em 1968, no Municipio de Novo Aripuana, sui do Estado, 
dorninio geologico da Provincia Estanifera de Rondonia. Contudo, somente a partir de 1972 
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deu-se inicio a mecanizaviio da lavra, atraves da Minera<;iio Taboca Ltda., subsidiaria da 

holding P ARANAP ANEMA (ffiGE, 1983; DNPM, 1979). 

A descoberta e definiviio economica de depositos de cassiterita na regiao do rio Pitinga, 
dominio hidrogritfico do Uatuma, adveio de urn programa de reconhecimento geologico 
encetado pe1o DNPM/CPRM a partir de 197 4, que ensejou a possibilidade de existencia de 
mineraliza<;oes em Sn, Pb, Cu, Ag Cr, Ba, Sr e V, perrnitindo a seleyao urn area alvo de 15.400 
km2

, para desenvolvimento (1976-1978) do projeto especifico de mapeamento geologico 

Sulfetos do Uatuma, na escalade 1100.000 (DNPM-CPRM, 1979). 

Os resultados otimistas do projeto, particularmente para o potencial estanifero, ensejou 
a 'cobertura' da regiao atraves do intrumento legal de Requerimentos de Autoriza<;ao de 
Pesquisa Mineral junto ao DNPM, ainda em 1978, despontando como empresa priorititria e 
subseqiientemente habilitada para o exercicio de atividades mineritrias, a Minera<;ao Taboca 

SA (Rodrigues, 1985). 

Em 1982, a Minera9ao Taboca S.A apresentou e obteve aprova<;ao do Relatorio Final 
de Pesquisa, efetuada no dominio hidrognifico do Igarape Queixada, solicitando ao Dl\TPM 
autoriza9ao para iniciar os trabalhos de lavra, ensejando a cria<;ao da figura extra-Codigo de 
Minera<;ao da 'lavra experimental', atendendo-se ao argumento da titular sobre os elevados 

investimentos dispendidos durante a pesquisa mineral e a serem exigidos para o futuro 
desenvolvimento das minas (Rodrigues, op. cit.) 

Portanto, autorizou-se a imediata entrada em produ<;ao das areas ja com reservas 
estaniferas definidas, visando uma retro-alimenta<;ao dos custos orvamentarios previstos para a 

implementavao do Projeto Pitinga (Rodrigues, op. cit). 

A proposito da legalidade da circulavao e comercializa9ao do produto mineral, 
desprovido dos competentes Decreto ou Portaria de Lavra, recorreu-se as guias ditas de 
utilizavao, normatizadas atraves de uma antiga Portaria do Ministerio da Agricultura10

, 

publicada ainda na decada de quarenta, que estabelece as quantidades mi\ximas de minerios 
que podem ser explotados. 

0 adensamento da malha de pesquisa mineral e os resultados altamente positivos da 

minera<;iio de cassiterita nas aluvioes do igarape Queixada, ensejaram a cria<;ao da Provincia 
Mineral do Mapuera" (Figura - I.!), abrangendo parte do Para, Amazonas e Roraima, 
coibindo o exercicio de atividades de garimpagem de cassiterita, ouro e associados, forma de 
assegurar os direitos mineritrios das tituladas (Rodrigues, 1985). 

As reservas estaniferas atualmente dimensionadas e aprovadas pelo DNPM, ate o final 
de 1996, no dominio do Projeto Pitinga (Figura II.l), sao da ordem de 385.898 t de Sn

contido (22,1% medida, 75,9% indicada e 2,0% inferida ). Contudo, cerca de 75,9% 
encontram-se em rocha dura (granito ), que exigirit o desenvolvimento de novos processos 

10 Portaria n2 380, do Ministerio da Agricultura, de 15 dejulho de 1943, DOU de 17.07.43. 
11 Portaria Intenninisterial nQ 73, MJ/MME, publicada no D.O.U de 08.02.1982. 
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de lavra e beneficiamento (britagem/moagem e flotao;ao ), onerando certamente os custos 
operacionais. As reservas representam cerca de 61% dos recursos nacionais, que sao da ordem 

de 635 mil toneladas de estanbo contido- Tabela AI (ver Anexo A). 

Locatiza~ao da Mina do Pitinga 
ooo 

Figura U.l - Localizao;ao do Projeto Pitinga 

As inferencias atuais sobre o potencial da mineralizayao estanifera da Serra Madeira -
granitos de facies petrogrograficos Rapakivi, biotita-granito, alcali-granito alterado e 

apogranito- projetam numeros da ordem de 1,15 bilhiio de toneladas, com teor de 0,15% 
ROM, que permitem estimar uma reserva geologica da ordem de I ,5 milhiio de tonelada de 
estanho contido. 

Entretanto, o potencial estanifero e economicidade efetiva da serra em tela ainda esta 
sendo objeto de reavalia9ao economica, atraves do 'Projeto Rocha-Sa', em desenvolvimento, 
cujos resultados deverao ser submetidos it futura aprovayao do DNPM. As reservas 
efetivamente bloqueadas sao da ordem de 360 milhoes de toneladas de minerio, ampliando o 
horizonte de vida para mais 20 anos, admitindo-se uma lavra de 21,5 milh5es de toneladas 
ROM por ano, cujo teor de corte (cut of grade) deveni ser da ordem de 0,06% e a relayao 
esteril!minerio 0,3 •1. (Minerios, n" 215, jan/fev-1997). 

26 



toneladas (75% medida e 25% indicada), esses numeros ainda sao rigidamente apresentados 

nos RAL's do DNPM (1997, inclusive), desde sua aprova<;:ao e publicayao no DOU, carecendo 

de melhor defini<;:ao, haja vista a intensa atividade de garimpagem nos ultimos anos. 

Assim, admitindo-se os indicadores oficiais do DNPM, o Estado de Rondonia possui 

recursos da ordem de 93,5 milhoes de metros cubicos que contem cerca de 253 mil toneladas 

de estanho, dos quais 75% sao reservas medida, 23,6% indicada e 1,4% inferida, 

representando cerca de 34% dos recursos brasileiros, conforme indica a Tabela IL2. 

No entanto, considerando-se a produ<;:ao acumulada do garimpo de 115 mil toneladas 

de Sn-contido (1987-1996), as reservas remanescentes de Born Futuro seriam da ordem de 

104 mil toneladas. Portanto, estima-se que os recursos remanescentes de Rondonia sejam da 

ordem de 138 mil toneladas de Sn-contido no minerio, o que implicaria na redu<;:ao dos 

recursos brasileiros para 634 mil t de Sn-contido, limitando, assim, em 18% a participa<;:ao do 

Estado na forma;;:ao dos recursos totais brasileiros. 

Neste contexto mais proximo a realidade, calcula-se que a participa<;:ao das empresas de 

rninera<;:ao na composivao dos recursos estaniferos estaduais apresentem a ordem seguinte: 

75% EBESA; 17% CESBRA; 8% BRUMADINHO; e, CIA/BEST insignificante. 

Rorulilnia 

PROviNCIA ESTANiFERA 
RONDONIA 

Setores de minera;;:ao: 
CRUPOS: 

LBEST 
rh • Jlkoc'huclo 

rp · Jliol'r-cto 

rh • :Rio Br::.r.o::o 

LEGEND A 
e a.tivos o ina.tivos 

ILBRASCAN 
db - S::.lrt::t B~rb:;jn 

nm ·1fo'l¢ M:•.mdo 

cd • C::.~.:l<::i::.~ 

::ib • S~o:- S>!lb::t:)'ti#;o 
pt -l'otc;,;i 

IV. PARANAPANEMA!EBESA 
m:::-M::.s::.r.g::.r.::. 

bf · Bom Flrt'JfO 

ig -Ig~r::,pt!'r<rto (AM) 

o::f- S~o Fr::.r.d;,;o::o MT 

Fonte: Bettencourt, J.S. at alii, 1988. 

DI. BRUMADINHO 
on· Ori~l'ltd'fovo 

ort- Morrto:tN<:9ro 

c'h- C::tchodrirfh::. 
:::d • S~o Domir.go:;: 

:::1- S~Q Lot.tr<::no;.:. 

me· M::.d~::. 

Figura II.2 - Localiza<;:ao das principais minas/garimpos de Rondonia 
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• Estado de Roraima 

Com uma area de 225.116,1 km
2 

, Roraima situa-se no extremo setentrional do Brasil, 
correspondendo a cerca de 2,63% do territ6rio nacional (IBGE, 1993). 

A Serra de Surucucus esta inserida no dominio geologico do Escudo Guianes, 

constituido por rochas pre-Cambrianas - migmatitos, anfibolitos, granitos e granulitos basicos 

- com exposi~ao subordinada de sedimentos quaternarios, principalmente nos vales maiores. 
Os granitos Surucucus sao intrus5es circulares, de dimensoes ate batoliticas, que apresentam 
uma textura Rapakivi (Dall' Agnol & Dreher, 1975, apud Santos, 1984). 

A descoberta das mineraliza~5es estaniferas de Surucucus, decorreu do reconhecimento 
aeroradargrametrico e de pesquisa de campo desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASIL, no 

inicio da decada de setenta. Contudo, somente a partir de meados de 1975, tiveram inicio as 
atividades de garimpagem na regiao, suspensas atraves de interven91io federal em setembro de 
1976, tendo em vista implica~5es de ordem indigenista com os Ianomilmis (Franco, 1979). 

Estatisticas do DNPM registram uma produ91io da ordem de 563 toneladas de 
cassiterita, durante esse periodo de 14 ( quatorze) meses de garimpagem das aluvi5es de 
igarapes estreitos que drenam os granitos Surucucus, cujos teores eram da ordem de 1. 000 
g/m3 (Franco, op. cit.). 
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Amazonia Oriental 

A Amazonia Oriental esta representada pelos Estados do Amapa e Para, cujos dorninios sao da 

ordem de 143.454 knl e 1.253.165 km2
, respectivamente, totalizando uma area da ordem de 

!.396.618 km2
, 16,34% da area territorial brasileira (ffiGE, op. cit) 

• Estado do Para 

As primeiras descobertas de cassiterita no Para datam de 1963, no medio rio das 

Tropas, dorninio hidrografico do Tapaj6s, na localidade de Born Futuro (homonino do garimpo 

de Rondonia), tendo sido inclusive objeto de garimpagem em meado dos anos 60 (Barbosa, 

!966). 

0 DNPM ao promover o desenvolvimento do projeto Mapa de Previsao da Provincia 

Estanifera Sui do Para (1973), numa area da ordem de 164.000 km2
, delirnitada pelas 

coordenadas 49 o 30'- 54° 00' de longitude oeste e 05° 00'- 09 o 00' de longitude sui, logrou 

identificar cerca de 20 estruturas graniticas circulares (Santos at al, 1975). 

As serras do Acaba-saco, Velho Guilherme, Mocambo, Antonio Vicente e de Sao 

Francisco - Born Jardim, situadas no dorninio dessa Provincia Estanifera do Sui do Para, foram 

alvos de subseqiientes pesquisas geol6gicas, que confirmaram as voca;;:oes rninero-estaniferas 

dessas estruturas graniticas (Santos at al, 1975). 

Em principio, considerava-se que as mineraliza9oes de cassiterita estavam associadas 

apenas aos granitos p6s-vulcanicos Xingu-Iriri do tipo Velho Guilherme, contudo algumas 

descobertas mais recentes em granitos do tipo Carajas, considerados mais antigos, poem em 

duvida essa hip6tese (Santos, 1980). 

Registros oficiais do Dl\i'PM apontam o ano de 1977 como inlcio das atividades de 

garimpagens no dorninio do rio Xingu. A prop6sito, os Ministerios de Minas e Energia e da 

Fazenda, visando a regulamentavao da extra9ao e comercio de cassiterita e outros minerais 

associados, no Municipio de Sao Felix do Xingu, publicaram a Portaria Interministerial n" 

249, no D.O.U de 19.08.1978 (Santos at alii, 1975). 

A P ARANAP ANEMA, atraves da subsidiaria MffiREL, iniciou operac;;oes de lavra no 

Set or Sao Raimundo, dorninio estanlfero do Xingu, no ano de 1979, para1isando-as em 1994 . 

Indicadores hist6ricos-estatisticos do Grupo apontam urn movimento de material acumulado 

no periodo da ordem de 14,5 milhOes de m3
, com urn teor medio da ordem de 0,410 kg de 

Snlm3
, gerando uma produs;ao de 5.938 t de Sn-contido. 

De acordo com informaviies do 5" Distrito do DNPM, essas areas, situadas no 

Municipio de Sao Felix do Xingu, foram objeto de transferencia de direitos minerirrios entre a 

MffiREL e a Mineravao Planlcie Amazonica Ltda., em 1996. 
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Subseqlientcmcmc, emraram em opcra<;oao as areas de Sao Pedro do Jrir~ Serra de 
Jardhn (1983), en1 ;\handra~ 

eran1 desenvo lvidas pe!a 
e Ivfocmnbo (1985)" ern Sao Felix do Xingu. As n1inas 

e JVlinera~ao sao de 
Llda" - Grupo RHODIA, rcspectivamentc. A pnmmra operava com uma capacidadc 

in ... .;;talada da orden1 4CLOOO n1
3 
/n1€s e a segunda con1 20.000 n13i1n8s 1rt1nerioq "" '"'"' 

de desrnonte hidrftulico (DNP~v1; Brasil !Y1ineral; d~ , 1990). 

Em maio de 1990, a RHODIA, controlada pcla Rh6nc-Poulcnc, anunciava sua saida 
do seior iTrineral" sob o a..rgun-tento de a atuat;ilo ernpresas estrangeiras n.a 

minera.;:ao, imposlB.s pela nova Constitui<;:ao Federal, promulgada em 1988. Especula-sc que 

en1 torno 
US$ 5 a US$ I 0 milhOes (Paihares. 1 990). 

Tabela [L2 

I RESERVAS ESIANI!IERAS Do ES'IAOuOu PARA I 1996 

I EMPRESA 

1: 
RESERV AS (m ) I TOTAL I MUNICIPIO I 

medlda I teor' I indicada L teor I inferida I teor I (kg Sn-cont 

IRIRI
3 19.3ll.l53 0,450 3.720.3801 0,328 01 0,000 Silo F. Xingu ' 

I 
8.796.621 

S.FRANClSCO 3. 764.558 0,553 3.525.1531 0,765 \69.900 0,295 4,829.172 Sao F. Xingu 

CAN OPUS 2.498.565 0,959 2.017.680 0,718 01 0,000 3,972.268 Altamira 
ClJIWA !An.ss7 0,~17 0 0,000 0 0.000 LZ24.l02 1ta1tuba 

METALNORTE 683.045 0,400 611.527 0,300 441.55~J 0,300 589.141 Tucuma 

I MIBREL' 1.245.2\5 0,408 0 0,000 0 0,000 507.874 SUo F. Xingu 

I TOTAL llz9.00L0931 0,52319.874. 74o! o,s7sl 611Aso! 0,29911 '99'917811 '9'87"8' •I I 
l • I • II-' ,"t • .) .) t11 I 

I 
Fonte: 52 Ds. DNPM-PA. 
Obs.: 1) teor =kg Sn/mj; 2) Transferiu direitos minenirios para Minerayao Plan ide Amaz6nica Ltd a. 

5) Urupo c V KJJ. 

Com a suspensao das atividades de n1inerayao de cassiterita no Estado do Para a 
partir de 1994, restam, ainda, de acordo com indicadores estatisticos do 5' Ds-DNPM-PA, 

reservas da !)rdern de 39:,5 tTJHht)es de n1
3 

~· corn rnH tondadas de estanho Cf)nt!do, 

distribuidos na scguintc propor<;ao: 71% no Municipio de Sao Felix do Xingu, 20% em 
Altarnira e 6!J-f, err! Itaituba e- 3%) en1 Tucumil> conf(Jnnc indica a Tabela 11>2 e Figura II.3. 

kg Sn 
20 000.000 

18 000.000 

RESER VAS ESTANIFERAS DO PARA POR EMPRESA 

16.000.000 +----~~-~--~~--·- - ~--·-~-·~- - - ~- ~--~-~~-·- - ---~·-~-~- - -··-~·--~-· 

14_000_000 +--~ -~·~·-·-·- -~ -----~-~---~-- - -----·-·--~· -~ -~--- -~~--·~-~-~~·-·~ ----~ 

12 000 000 

10.000000 +---~lill"'--~ _____ .. _ .. _, ___ ~---~·~ 
8 000.000 

6.000 000 

4 000.000 

2 000 000 

0 

Fonte: DNPM, varios. 

l',igu ra l.L3 
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• Estado do Amapii 

0 Estado do Amapa apresenta uma area politico-geografica de 143A53,7 km
2

, 

constituindo-se na menor unidade federada da Regiao Norte, representando apenas 3,2% do 

total regional (IBGE, 1993). 

Registros bibliograficos apontam duas regwes estaniferas principais no Amapa: os 

dorninios hidrograficos do Amapari/ Araguari e Falsino (Dl\i'PM, 1976). A cassiterita ocorre 

pegmatitos de pequenas dimensoes, associada a greisens. 0 retrabalhamento desses corpos 

rnineralizados e processos erosivos favoreceram a formay1io de placers, nas drenagens da 

malha hidrografica do rio Amapa, entre Araguari e Sete Ilhas (Santos, et al, 1975). 

Esses depositos de cassiterita, associada a columbita e tantalita, apesar de pequenos, 

foram alvos de atividades garimpeiras interrnitentes durante a decada de 70, hoje desativadas 

(DNPM, 1976). Conforme Santos et ali (1975), entre as areas objetos de investidas 

garimpeiras pode-se destacar o igarape Rebojo (no dominio da Serra do Navio ), Village Josef 

(Distrito de Porto Grande) e igarape Santa Maria (Distrito de Mazagiio ). 

• Estado do Tocantins 

Criado atraves de dispositivo Constitucional12
, Tocantins, desmembrado do Estado do 

Goias, tern uma area de 278.420,7 km2
, 3,26% do territ6rio brasileiro (IBGE, op. cit). 

0 DNPM registra apenas urn Decreto de Lavra, envolvendo uma area de 671 ha, no 

dorninio da Serra Dourada, Municipio de Peixe, com reservas aprovadas da ordem 19.432 t de 

estanho contido- 9,8% medida, 7,7% indicada e 82,5% inferida, conforme Tabela II.2. 

Niio obstante o titulo haver sido expedido em 1985, a empresa dententora dos direitos 

minerario - BEST Metais e Soldas SA - esta impossibilitada de exercer o direito que !he foi 

outorgado, devido a a9oes judiciais, impetradas por garimpeiros, ainda pendentes de decisao. 

Ademais, a situayiio complicou-se devido o DNPM have-la enquadrada, em 21.12.90, no Art. 
43 13

, da Constituiv1lo Federal. 

12 
Art. 13 - Ato das Disposi<;iies Constitucionais Transitorias - da Constitui<;ao: Republica Federativa do 

Brasil,l988. 
13 Ato das disposi<;oes transit6rias: Art. 43 - Na data da promulga(:ilo da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra 

de recursos e jazidas minerais, ou no prazo de urn ano, a contar da promnlga<;ilo da Constitui<;ao, tornar-se-iio 

sem efeito as autoriza<;iies, concessiies e demais titulos atributivos de direitos minerarios, caso os trabalhos de 

pesquisa ou laVTa nao hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais on estejam inativos. 
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11.2.2 - RegUio Centro-Oeste 

A Regiao Centro-Oeste, com 1.612.077,2 km2
, compreende os Estados do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sui e Goias, inclusive o Distrito Federal, abrangendo uma area da ordem de 

18,86% do territorio brasileiro (IBGE, 1993). 

• Estado do Mato Grosso 

No Mato Grosso, que apresenta uma area de 906.806,9 km2
, cerca de 10,6% do 

territorio nacional, as jazidas de cassiterita estao situadas no flanco ocidental do estado, no 

Municipio de Aripuana, mais precisamente no dominio da Provincia Estanifera de Rondonia, 

cuja descoberta e inicio de garimpagem remonta ao ano de 1968. 

A descoberta de cassiterita no Estado, coincide com 1mclo de garimpagem na 

localidade de Sao Francisdo, em 1968. Contudo, somente em 1975, a Minera;;;ao Aripuana 

S .A - P ARANAP ANEMA iniciou a lavra mecanizada nesta regiiio, estendendo suas atividades 

ah\julho de 1990. A prodw;:ao acumulada foi de 12.894.245 m
3 

e 5.518.009 kg de Sn-contido 

no concentrado de mim\rio, com urn teor medio da ordem de 0,428 kg/m
3

. 

Nao obstante a desativac;:ao da mina, remanesce uma reserva medida de 4.686.886 m
3

, 

com teor medio da ordem de 0,700 kg/m3
- Tabela AI (ver Anexo A). 

• Estado de Goias 

Conforme Damascene (1988), apesar do conhecimento geologico incipiente sobre as 

mineralizac;:5es em cassiterita em Goias, pode-se classifica-las, em dois grandes grupos: a) 

depositos intimamente relacionadas aos granitos, associadas a zonas albitizadas em greisen ou 

ricas em biotita, cujos acessorios mais comuns sao os sulfetos e a fluorita; b) depositos 

associados a sistemas de diques apliticos ou pegmatiticos, ricos em albita, cuja paragenese 

apresenta cassiterita, columbita-tantalita e berilo. 

Pela Ema, Mata Azul14/Palmeir6polis, Cavalcante, Minas:u, Nova Roma, Serra da Pedra 

Branca, Monte Alegre de Goias, Arraiais e Sao Domingos, sao relacionadas por Damasceno 

( op. cit) como as principais areas de ocorrencia de cassiterita - Figura I. I. 

As atividades de lavras estao paralisadas, contudo pode-se admitir os recursos 

estaniferos de Goias da ordem de 250 milh5es de m
3

, com cerca de 24 mil toneladas de 

estanho contido na rocha, representando apenas 3,2 % do total nacional - Tabela AI (ver 

Anexo A). 

14 Localizada na Serra Dourada,hoje dominio politico-geografico do Estado do Tocantins 
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H.2.3 - Regiio Nordeste 

Com uma area de 1.565.177,8 km2
, o nordeste brasileiro e representado por 10 (dez) Estados, 

perfazendo uma cobertura geognillca da ordem de 18,27% do Brasil (IBGE, op. cit.). 

Contudo, somente 5 (cinco) Unidades da F edenwao apresentam recursos potenciais de 
cassiterita: Bahia, Ceara, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Santos et al, 1975) 

Na Bahia, Santos et al (op. cit.), fazem referencias as regioes de Jequie, Brumado, 
JV!inas do Rio das Contas e uma faixa que se estende do norte de Ibitiara ate o sul de 

Paramirim (flanco ocidental da Chapada Diamantina), como potencialmente favoraveis a 
mineraliza9oes de cassiterita em riolitos porfiros, que estao associados aos quartzitos do 
Grupo Minas, cuja decomposi91io permite a forma<;Jao de depositos aluvionares de cassiterita, 
associada a magnetita e titanita. Nos demais estados do nordeste a cassiterita encontra-se 
invariavelmente associada aos pegmatitos. 

Remontam ao final da decada de 30 as primeiras refen§ncias geologicas aos pegmatitos 

estaniferos da Borborema, na Paraiba (Figura Ll ). Contudo, so mente a partir de 1941 estes 
pegmatitos, em cuja paragenese mineral destacavam-se o espodumenio, berilo e tantalita, 
vieram a ser garimpados, particularmente nos Municipios de Juazeiro (localidades de 
Seridozinho, Pedra Preta, Catole e Queimadas), Picui (Besouro e Vargem Grande) e Soledade 
(Santos eta!, op.cit.) 

No Rio Grande do Norte, as principais ocorencias de cassiterita, tambem associadas a 
veios pegmatiticos, situam-se nos dominios municipais de Carnauba do Dantas, Acari e 
Parelhas. Contudo, a exemplo das ocorrencias dos outros estados nordestinos, ainda niio foram 
alvo de estudos que permitissem dimensiomi-las quanto-qualitativamente (Santos et a!, op. 
cit.) 
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11.2.4 - RegHio Sudeste 

0 Sudeste brasileiro (ES, MG, RJ e SP), abrange uma area de 927.286,2 km
2

, cerca de 

10,85% do territorio nacional, sendo que so mente os Estados de Minas Gerais e Sao Paulo 

apresentam registros oficiais de recursos estaniferos (IBGE, 1993) 

• Estado de Minas Gerais 

Minas Gerais apresenta-se como importante referencia historica na produ<;:ao brasileira 

de cassiterita, destacando-se ainda como o precursor da industrializa9ao metalurgica do 

estanho, no Municipio de Sao Joao Del Rey (Damasceno, 1988). 

As mineraliza<;oes de cassiterita tern afinidade genetica com a Provincia Pegmatitica 

Oriental de Minas Gerais, associadas a columbita-tantalita e djalmaita, havendo sido a partir do 

inicio da decada de quarenta alvo de intensa garimpagem (Figura I.l ). Atualmente, essas 

atividades encontram-se em franco declinio, quer pela exaustao dos depositos aluvionares, 

quer pela complexidade das mineraliza<;oes disseminadas nos pegmatitos, que oneram 

sobremaneira os custos de explota<;ao (Damascene, op. cit.). 

Os recursos remanescentes computados pelo DNPM (ano base 1994) sao da ordem 

de 38 t, representando apenas 0,107% do total brasileiro- Tabela Al ( ver anexo A). 

• Estado de Sao Paulo 

Levantamentos preliminares efetuados por tecnicos do lPT, numa area de 5. 000 ha, 

localizada nos Municipios de Ribeirao Branco e Itapeva, sui do Estado, indicam recursos da 

ordem de 5. 000 t de Sn-contido, associados a wolframita, minerio de tungstenio (Brasil 

Mineral, n"ll4, 1995). 

A prop6sito, essas ilreas foram negociadas pelo lPT com a Minera<;ao Taboca S. A.
Grupo PARANAPANEMA, atraves de contrato de arrendamento, formalizado em 1994, que 

deveni densificar a pesquis& mineral na local. 
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11.2.5 - RegHio Sui 

A regiao Sui brasileira, com uma area da ordem 577.214 km2
, cerca de 6,75 % do territ6rio 

nacional, compreende os Estado Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui. Contudo, 
somente o ultimo apresenta algum recurso remanescente de cassiterita (IBGE, op. cit.). 

• Estado do Rio Grande do Sui 

As mineraliza~;oes estaniferas do Rio Grande do Sui ocorrem em rochas primarias e 

secundarias. A primeira, situada no dominio hidrografico do rio Camaqua, e caracterizada pelo 
relacionamento genetico com os granitos reticulados veios de quartzo com cassiterita fina 
disseminada ou concentrada nos contatos (stockwerk), assim como a veios quartzo de 1 a 2 m 
de espessura com encaixante xistosa (DNPM, 1963). 

As mineralizayoes em aluvioes sao encontradas nos arredores de Pinheiros (Cerro 

d' Arvore e Sanga Negra, com teor medio da ordem de 450 g/m
3

, asssim como no leito do 
Camaqua e afluentes (arroios Campinas e Pedras), alvos de garimpagem no preterito. 

Nao obstante existirem tres areas com concessao de lavra do DNPM na regiao, 
encontram-se desativadas. Contudo, as reservas medidas remanescentes da ordem de 566.680 
m3

, contendo 494 toneladas de estanho. 

Importa destacar, que as referidas areas estao sendo colocadas em disponibilidade para 
pesquisa atraves de edital a ser publicado pelo DNPM. 
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11.3 - 0 Brasil no ambiente competitivo internacional 

11.3.1- Vantagens comparativas das jazidas brasileiras 

0 exercicio de quantificac;ao e qualificac;ao dos recursos minerais do Brasil, limita-se ao grau 

de conhecimento das pesquisas geol6gicas do territ6rio nacional. Adverte-se, portanto, que 

avaliac;ao nunca deve estar dissociada da disponibilidade de tecnologia, de infra-estrutura e da 

demanda especffica de determinado bern mineral (Cunha da Silva, 1983). 

Considerando que as fases de prospecc;ao e pesquisa mineral exigem elevados 

investimentos, associados a altos riscos, pode-se observar que o meio empresarial brasileiro 

aporta recursos limitados para esses fins, direcionando-os muitas vezes apenas a reavaliac;ao e 

redimensionarnento das adjacencias mineradas, com vista tao somente a arnpliar o horizonte de 

vida util das minas em atividade (Cunha da Silva, op. cit.). 

Na tentativa de dimensionar os recursos estaniferos brasileiros, procurou-se levantar 

dados oficiais disponiveis de reservas (medida, indicada e inferida), estirnando, atraves do 

exercicio de inferencia, a reserva nacional de acordo com a Tabela II.3. 

Tabela 11.3 

EVOLU<;AO DAS RESERVAS BRASILEIRAS DE ESTANHO 
1990 a 1995 (xlOOO t) 

I ANO II 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 
1995 I 1996* 

I 

IRESERVAS DEMONSTRADA~ I 7521 6731 6451 6191 6021 5901 6351 

Fonte: Sunulrio Mineral-DNPM (varios) 

Obs.: *Levantamento preliminar efetuado pelo autor. 

Portanto, analisando-se a serie hist6rica ( 1990-1996) atraves do prisma oficial, as 

reservas brasileiras evoluiram cerca de 27% no periodo de 1995-1996. Entretanto, caso seja 

diminuida a produc;ao do garimpo de Born Futuro, estimada em 115 mil toneladas (1987-

1996), esse indice de crescimento cai para apenas 7,6%, obtendo-se urn novo valor de reserva 

nacional: 635 milt de estanho, conforme visualizado na Figura ll.6. 
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Ao serem confrontadas as infen3ncias realizadas pelo MCS-USA (1994), sobre o 

potencial estanifero brasileiro - que indicam recursos da ordem de 2.500.000 toneladas de 
Sn-contido, sugerindo-se uma participayao de cerca de 25% das estimativas de recursos 

mundiais - com os indicadores oficiais do DNPM, que apontam uma disponibilidade primaria 
de estanho da ordem de 635 mil toneladas, ve-se reduzir a participayao brasileira para apenas 
6,35% do total mundial estimado. 

A prop6sito da regionalizayao das reservas (medida, indicada e inferida) de 635 mil 
toneladas de Sn-contido, observa-se a seguinte distribuiyao proporcional: 60,74 % - Pitinga
AM- Minerayao Taboca S.A.; 16,30%- Born Futuro- EBESA); 3,2 -PA%; 3,1%- TO; e, 

16,6% outros (GO, SP, MG e RS)- Figura II.5 e Tabela A1 (ver Anexo A). 

DISTRIB 

Fonte: DNPM 

Figura U.S 

DAS RESERVAS DE ESTANHO POR ESTADOS 

OUTROS: 11% 

AM: 61% 

Reserva Total: 635 milt Sn-contido I 

Importa enfatizar que a holding P ARANAP ANEMA detem o controle acionario da 
EBESA, empresa titular das areas do garimpo de Born Futuro e da MIBREL, titular da mina 
de Mayangana (paralisada em abril/96), localizadas nos Municipios de Ariquemes e Monte 

Negro-RO, respectivamente; minas do Pitinga - Minerayao Taboca Ltda., em Presidente 
Figueiredo-AM e Igarape Preto - Minerayao Taboca Ltda. (paralisada em 1988), em Novo 
Aripuana-AM; e mina de Sao Raimundo-MIBREL (paralisada em 1994), em Sao Felix do 

Xingu-PA; e da Curua Minerayao Ltda., titular de areas com reservas em Itaituba; cujo 
somat6rio das reservas remanescente de 610 mil toneladas de Sn-contido (42% medida, 57% 
indicada e 1% inferida), corresponde a cerca de 81% dos recursos estaniferos brasileiros 

- Tabela A1 (ver Anexo A). 

No contexto mundial, observam-se conspicuos crescimentos das reservas estaniferas 
nacionais em meado e final da decada de 80, coincidentimente ao desenvolvimento do Projeto 
Pitinga e descoberta dos depositos de Born Futuro (Figura II.6). 
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Figura 11.6 

Alterando-se o enfoque da disponibilidade pr.imaria mundial de cassiterita, para o 
grau de maturidade das jazidas/minas conhecidas, observa-se que o Brasil destaca-se ainda 
no contexto mundial pelo do grande potencial estanifero de Born Futuro e Pitinga. Admite
se que essas jazidas apresentam uma produ<;ao com ciclo de vida recente, volumes 
expressivos e elevados teores de estanho contido quando comparadas com as demais jazidas 

internacionais- Figura II.6 (UNICAMP, 1996). 

Fonte: UNICAMP, 1996). 

Provincia !iistanifera Ronclonia 
Brasil, 1970 

Categoria 

Figura II. 7 - Qualitatividade das minas intemacionais de cassiterita. 
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Ademais, o evidente decrescimo produtivo da Mahisia (6.400 t de Sn-contido, 1995) e 

TaiHindia (1.600 t Sn-contido, 1995), apresenta-se como urn forte indicador de senilidade e 

tendencia a exaustao das minas desses paises- Figuras ll.7 e II.8 (ver Tabela C6, Anexo C). 

DISTRIBUc;:AO GEOGAFICA DOS PRINCIPAlS DEPOSITOS I MINAS DE ESTANHO 

EUA 
Lost River 

Bolivia 

Fontes: Sutphin, D.M .• 1990; Bureau of Mines, 1986. 

Figura-II.S 
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11.3.2 - Evolu~ao do segmento estanifero brasileiro 

0 segmento estanifero brasileiro apresenta urn desenvolvimento definido por uma sequencia 
de quatro etapas, conforme aponta a Figura II.8 (Rodrigues & Suslick, 1996). 

A primeira, ligada a fase das primeiras descobertas, no inicio do seculo XX, na 
regiao de Camaqua, Encruzilhada do Sul - RS. 

A segunda, que compreende o inicio da explota9ao artesanal dos pegmatitos de Sao 

Joao del Rey-MG- marca os primeiros registros estatisticos da produ9ao nacional, a partir 

de 1943- passa pelas descoberta do dominio estanifero de Rondonia (1952) e subsequente 
garimpagem (1959), estendendo-se ate o final da decada de 60. 

A terceira, entre 1970-1990, e caracterizada pelo maior grau de mecaniza9ao das 
atividades de lavra e consolida9ao de uma economia de escala, que somada as importantes 
descobertas e explota9ao do Pitinga-AM, 1982 (Provincia Mineral do Mapuera) e Born 

Futuro-RO, 1987 (Provincia Estanifera de Rondonia) - Figura I.l, apresentam-se como 
principais fatores determinantes do boom estanifero nacional na decada de 80. 

E finalmente, a quarta fase, que e caracterizada pela retra9ao da produ9ao e 
desestrutura9ao do parque minero-estanifero de Rondonia, na decada de 90, conforme 
indica a Figura II.8 e a Tabela A3 (ver Anexo A). 
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Assim, a dinamica evolucionista do parque produtor nacional, experimenta incialmente 

as atividades rudimentares de garimpagem galgando urn estagio de consolidavao empresarial 

durante as decadas de 70 e 80, sustentado por uma economia de escala progressiva e 

integra9ao vertical da mina a re:finaria- Figura II.10 (Rodrigues & Suslick, op. Cit.). 
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Nao obstante a rela9ao de produ9ao brasileira de estanho metalico com o seu principal 

concorrente, o aluminio, ser insigni:ficante, apresentando em 1995 uma rela9ao da ordem de 

1:60, o valor do metal e inversamente proporcional, cerca de 288% superior. Essa questao da 

maior valorizavao do estanho frente aos nao-ferrosos, particularmente ao aluminio, pode ser 

explicada pelos diferentes graus de disponibilidade econ6mica primaria desses bens minerais 

na Terra (Sumario Mineral-DNPM, 1996). 

Certamente, esse fator contribuiu signi:ficativamente para a consolidavao do parque 

produtor brasileiro a partir do ganho em escala produtiva, que associado aos elevados teores 

das jazidas, apresentou-se como condi9ao fundamental de vantagem competitividade frente as 
tradicionais unidades de desmonte hidraulico, prevalentes na Malasia, maior produtor mundial 
ate 1987, suplantada pelo Brasil a partir de 1988 (Sumario Mineral, varios). 

Registros hist6ricos apontam para uma capacidade instalada do parque minero

estanifero nacional em 1975 da ordem de 7.683.000 m
3
/ano, distribuida da seguinte forma: 

40% Grupo ITAU (Brumadinho/Oriente Novo); 33% Grupo PARANAPANEMA; 14 % 

CESBRA; e 9% Grupo BRASCAN. 

Os indicadores de capacidade nominal de 1995 escalam niveis de 1.332.525 m3/ano, 

apresentando uma evolu9ao de 108%. Importa enfatizar, que somente as instalav5es das 

Minas do Pitinga- Minerayao Taboca S.A./PARANAPANEMA, respondem por cerca de 70% 

do total brasileiro, haja vista a desativa9ao de diversas frentes de lavra em Rondonia, no Mato 
Grosso, em Goias e Para- Tabela B5 (ver Anexo B) (DNPM, 1996; CONSIDER, 1976). 
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No que conceme ao participa~ao das unidades federativas na forma~ao do produto 

fisico estanifero nacional, os estados amazonicos mantem-se hegemonicos, respondendo nas 

ultimas decadas por mais de 90% da produ~ao brasileira. Nao obstante, o acentuado declinio 

produtivo registrado na decada de 90, observa-se que do total produzido em 1995 de 17.312 

toneladas de estanho contido, esses Estados responderam por cerca de 99,7% do total, 

cabendo 58,7 % ao Amazonas e 41 % a Rondonia - Tabela II.5 e Figura II.ll (Sumario 

Mineral-DNPM,varios). 
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Figura 11.11 

--RONDONIA 

* dados preliminares 

No segmento estanifero brasileiro prevalece o dominio de empresas de capital nacional, 

com atividades diversificadas na economia interna, destacando--se como principais grupos 

mineradores a P ARANAP ANEMA, BRASNCAN, BRUMADINHO, BEST e RHONE

POULENC, que apresentam o seguinte perfil institucional: 

A PARANAPANEMA15
, fundada ern 1961, e urna organiza~ao de capital aberto 

privada, 100% nacional, cujas atividades concentravarn-se inicialmente na presta~ao de 

servi~os de constru~ao civil pesada. 

0 processo de diversifica~ao amplia suas atividades para a minera~ao com a aquisi~ao 

da MINEBRA- Minerios Brasileiros, Minera~ao e Industrializa~ao S.A. Contudo, somente no 

final da decada de 60 veio a envolver-se na minera~ao de cassiterita na Amazonia, atraves 

contratos de arrendamentos, tornando-se o maior grupo privado nacional da area de minera~ao 

de cassiterita e maior produtor individual de estanho do mundo, na decada de 80. 

15 Tornou-se Companhia Aberta em 1971, atraves de subscri~ao publica (PARANAPANEMA, 1989). 
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Portanto, a holding P ARANAP ANEMA, cujo patrimonio liquido foi avaliado em R$ 

471 milhoes, no final de 1995 (VEJA, 03 jan. 96, p. 80), tern ramifica;;oes por diversos setores 

da economia, inclusive petroleo, onde marcava presen;;a atraves da empresa coligada Azevedo 

Travassos, com expressiva participa;;ao aciomiria (49%). Na area de mineracao a MINEBRA 

e a TABOCA16
, destacavam-se como as mais importantes subsidiarias na lavTa e 

beneficiamento de minerais industriais e cassiterita, respectivamente . 

I ORGANOGRAMA DO GRIJPO PARANAPANEMA I 

I 
PARANAPAa""{E:MA S/A 

I Minera~ao, IndUstria e Constru~!io 

I 
11,38% 100% Ji\0% lOO'A. 93.18"1"0 

H 
ITAUSATI".'VEST, lli'on~s e ComCrriO- it. I t TA:BOCA Inve.rtiawBtns PARANAPA.NEM..4. II, ML"WJ>RA ' I 

IT Air S.A. PARA.'IiAPA.l\'EMA Uda. e Comet-do Ltda. II\'TERNATIONALLTD . :1\i:inerios Bras. Nfu e Ind. Ltda 

49"/o I 100Yo 10()% ww. 

H AZEVEDO TilA VASSOSl I 
Minera~lio 

l I MINEBRA,j L:r.m.""'RA,l 
PETROLEO S..A. TABOCA SA. 1-fia ..; lVW.ais da Bllhie. Lt-da 

'"' 95,1-0% I HW% 

1~ 
Cia. POTIGUAR II Minerafio PITL~GA, Comerdo, Adm. I DE PERFlJRA<;:OES ARIPUAJ.'I.i\ S.A. i Senic;:os Ltda . 

1000/o 100% 

I, "-"-''~<ORE I h MIBREL 
!vf..in e 11etal S.A Min-Bras. Estanbo 

I 
~ MS Minera'l!l'io 

Ltda . 

F ante: DJ\'PM 

Figura II.l2 

A incorporaQao de 50% do capital total e votante da MAMORE - Minera9ao e 

Metalurgia S.A., empresa dedicada a metalurgia do estanho e fabrica;;ao de Iigas (soldas), 

permitiu a P ARANAP ANEMA' 7 a verticaliza;;ao do cic!o produtivo do metaL 

Uma analise do desempenho historico dos principais grupos/empresas de minera;;ao de 

cassiterita no Brasil, evidencia que enquanto o Grupo PARANAPANEMA, atraves de suas 

subsidiarias (Taboca, Mibrel e Novo Aripuana) projetava-se no cenario nacional de forma 

abrupta, a partir de 1983, empresas tradicionais como BEST, BRUMADINHO e CESBRA 

encontravam serias dificuldades, principalmente no que se refere a reposi;;ao de reservas de 

cassiterita . 

16 Controladora da MIBREL e Mineravao Aripuana . 
17 Posteriormente adiquiriu o contro!e total da MAMORE. 
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A Figura II.12 mostra o desempenho da PARANAPANEMA, atraves de uma 
compara<;ao entre o volume de minerio lavrado com a tonelagem de estanho contido, 
tornando evidente o auge da produ<;ao na decada de 80. 

m3 
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Fonte: P ARANAP ANEMA 
Figura 11.12 

A performance do Grupo BRASCAN/CESBRA, ate 1985, apresenta-se 
crescente. Contudo, e evidente o impacto da crise estanifera internacional, refletindo 
diretamente na diminui<;ao do volume produzido, principalmente no inicio da decada de 90. 
Aparentemente, a recupera<;ao lenta e gradativa dos pre<;os, tern induzido maior incremento 
nos ultimos anos, conforme indicado na Figura II.13. 

kg 
,-.-~---·--·--·---·~-~-----~~------··--·------··-·---~~~--~--------------~-·~------.- 4. 00 0. 00 0 

3.500.000 

BRASCAN/CESBRA 
2500000 3.000.000 

(1971-1996) 
2.500.000 

2000000 
2.000.000 

1500000 1.500.000 

1000000 1.000.000 

500000 500.000 

0 +0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 

Fonte: 
Figura 11.13 

0 Grupo BRUMADINHO, que em meado da decada de 70 destacava-se como 
maior produtor nacionaL havendo adquirido, inclusive o controle aciomirio da BERA DO 

BRASIL, Industria e Comercio de Metais, em 1981 - tradicional produtora nacional de Sn

metalico, soldas, metal patente, metal de imprensa e outros metais nao ferrosos - nao 
resistiu a nova situa<;ao conjuntural ditada pelo mercado intemacional. 
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A partir da desco berta de Born Futuro a empresa optou pela compra de minerio dos 
garimpeiros, praticando inclusive o arrendamento de algumas de suas concessoes para 
outras empresas de pequeno porte. Por exemplo, as minas de Cachoeirinha e Sao Luren9o. 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

Fonte: BRUMADINHO 
Figura 11.15 

0 grupo BEST/CIA, por sua vez, tern mantido precariamente algumas frentes de 
lavra, optando pela compra de minerio do garimpo de Born Futuro, principalmente, 
alimentando suas unidades metahirgicas localizadas em Manaus e Sao Paulo, ociosas, e rnais 
recentemente, outra unidade metahirgia, ESTANHO DE RONDONIA S.A., inaugurada em 
meados de 1995, em parceria com a CESBRA. 

0 parque metallirgico nacional, por sua vez, apresenta dois estagios de 
desenvolvimento bern definidos: o primitivo, inicio da decada de 40, representado por 
dezenas de unidades metalurgicas, instaladas no Municipio de Encruzilhada - RS e, 
principalmente, em Sao Joao Del Rey- MG. Esses centros precursores, caracterizavam-se 
por utilizar processos metallirgicos em fomos tipo 'cuba', mal conduzidos, e fomos de 
reverbero, apresentando baixa recupera9ao, cujo metal obtido da fusao da cassiterita, sem 
refino, era moldado em lingotes e comercializado (Barao, 1963). 

Em 1952, registra-se o novo marco da metalurgia do estanho no Brasil com 
instala9ao da usina de fundi9ao da Companhia Estanifera do Brasil - CESBRA, em Volta 
Redonda - RJ. 0 processo de redu9ao de minerios de estanho da-se atraves de fomos 

eletricos de arco direto, associado a processos de ustula9ao -para tratamento de minerios 

complexos oriundos da Bolivia- e refino eletrolitico, oferecendo urn produto final que veio 

a atender as exigencias do mercado internacional de estanho, com teor de 99,99% - high 

grade. A usina apresentava uma capacidade nominal instalada da ordem 600 t/mes (Barao, 
op. cit.). 
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Levantamentos realizados pelo autor, indicavam uma capacidade nominal instalada em 

1995 da ordem de 55.900 t de Sn-metalico/ano, guardando as seguintes propor9oes: 69% 
Mamore-SPIPARANAPANEMA; 22% Cesbra-RJ/BRASCAN; 9% CIA-AM; 14% ERSA

RO/BEST-BRASCAN; e 9% (BERA, CIF e IvmQUIMBRAS) Adverte-se, contudo que 
devido a crise intemacional do estanho algumas delas encontram-se paralisadas ou 

precariamente em atividades (arrendadas para garimpeiros) - Tabela H.4. 

Tabela II 4 . 

I 
j 

I CAPACIDADE METALURGICA INSTALADA DO BRASIL 

I EMPRESA IILOCALIZAC:AO I CAPACIDADE INSTALADA I PRODUC:AO DE METAL I 

11995 1~%11996 1~%1 1995 1 ~ %1 1996 1 ~ %1 

MAMORE Sao Paulo-SF 24.000 42,93 24.000 69,16 12.290 73,21 15.241 82,96 

CESBRA Volta Redonda-RJ 10.000 17,89 0 0,00 1.628 9,70 0 

CORUMBATAI Connnbatai-SP 7.200 12,88 0 0,00 279 1,66 0 

CIF S.Joao del Rey-MG 2.500 4,47 2.500 7,20 78 0,46 0 

BEST Sao Paulo-SP 4.000 7,16 0 0,00 836 4,98 0 

ERSA Ariquemes-RO 3.600 6,44 3.600 10,37 600 3,57 2.500 !3,61 

MELT Tiradentes-MG 2.400 4,29 2.400 6,92 476 2,84 230 !,25 

CIA Manaus-AM 1.200 2,15 1.200 3,46 0 0,00 

OUTRAS 1.000 1,79 1.000 2,88 600 3,57 400 2,!8 

T~ I ... I 100,001 16.7871100,001 18.3711 

!Fonte: · 

lObs: A Connnbatai Metais e Com. Ltda. teve sua falencia decretada em 26.08.95. 

A CESBRA e BEST suspenderam as atividades de suas usinas em Volta Redonda e Sao Paulo, 

trauferindo parte dos ; para onde ftmdaram a ERSA 

Considerando-se os indicadores intemacionais disponiveis, observa-se que a capacidade 

instalada nacional responde por cerca de I 0% do total mundial, inclusive Russia e China 
(USA-Bureau ofMines, 1986). 
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H.3.3 - Estrategia competitiva da empresas brasileiras 

Tendo em vista que o estanho e uma commodity comercializada internacionalmente, tornou-se 

obrigat6ria uma analise de amplitude globalizada, procurando-se, contudo, dar enfase especial 

ao diagn6stico dos efeitos estruturais e conjunturais na economia estanifera regional amazonica 

e brasileira. 

De acordo com Porter (1986), as empresas podem participar de atividades internacionais 

atraves dos seguintes mecanismos: licenvas, exporta96es e investimentos direto no exterior 

Admitindo-se esse leque de alternativas, evidencia-se que as empresas minero

metalurgicas de cassiterita brasileiras, optaram pela incursao no mercado extemo atraves da 

exportavao de estanho metalico, haja vista que a partir de meado da decada de 70 o Brasil tomou

se autosuficiente no metal, possibilitando a exportavao do excedente produtivo. 

Segundo Machado (1990), em mineravao, uma avalia91io sobre a competitividade exige a 

considera91io de fatores de naturezas end6gena e ex6genas, tais como: 

• Fatores end6genos, inatos a jazida ( dimenslio e teor do dep6sito, tipo de 

minerio, profundidade e disponibilidade de infra-estrutura); 

• Fatores de custos ex6genos (mao-de-obra, energia, materiais e outros custos 

operacionais, custos de capital e proteyao ambiental, produtividade e tecnologia 

nivel de tributavao, pre90 e taxas de cfunbio ); 

• Fatores ex6genos independentes do custo (tarifus de governos estrangeiros, 

barreiras comerciais nao-tarifarias e acordos intemacionais entre vendedores e 

compradores ). 

Portanto, a tarefa de avaliar a posi~;ao competitiva das empresas brasileiras no mercado 

estanifero intemacional, requer, em principio, a identifica<;:ao de algumas fontes de vantagens 

comparativas global: 

• Vantagens comparativas : ha urn consenso entre os analistas de mercado sobre 

as vantagens das excepcionais jazidas de cassiterita do Pitinga e Born Futuro, situadas nos Estados 

do Amazonas e Rondonia, respectivamente, a despeito da inospitalidade da Amazonia, 

apresentam-se como como condicionantes fundamentais a minimiza9ao do fator custo; 

• Economia de escala na produfiio: indiscutivelmente a escala de produs;ao aluvionar 

mecanizada, a ceu aberto, principalmente, das minas do Pitinga e Born Futuro, associada 

ao elevado teor de Sn0;,/m
3

, apresentam-se como significativas vantagens competitivas; 
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• Logistica e mobilidade da produ~iio: nao obstante as condi~;oes mVJas da 

Regiao Amazonica, onde estao situadas as minas do Pitinga- AM e Born Futuro - RO, e a rigidez 

locacional inerente as atividades de minera~;ao, a op<;:ao de escoamento da produ<;:ao atraves de 

urn sistema misto de transporte hidro-rodoviario, apresenta-se como condi~;ao sine qua non de 

vantagem competitiva global. 

• Energia: a disponibilidade de energia hidreletrica a partir da inaugura~;ao da Usina 

Hidreletrica do Pitinga em 1986, com capacidade instalada da ordem 13 MW, ampliada para 26 

MW, destaca-se como importante minimizador de custo operacional, cujos indicadores sao da 

ordem de US$ 6.00 I MWh, cerca de 1.900% inferiores as termoe!etricas a oleo combustive! (US$ 

120.00/MWh) 

Ademais, vale advertir, que os pressupostos da Teoria das Vantagens Comparativas, 

desenvolvida por David Ricardo, s6 se realizam quando o comercio se da entre paises de grau 

comparave! de desenvolvimento. Neste contexto, por exemplo, os EUA, pela superioridade do seu 

desenvo!vimento, tern uma posi<;:ao impar. Em conseqiiencia, pode abastecer-se em condi<;:oes 

favoraveis de materia-prima (Sn-metitlico) dos principais produtores mundiais pouco 

industrializados. 

Contudo, admite-se que a Teoria das Vantagens Comparativas foi aceita nos paises em 

desenvolvimento, atraves do livre cambismo, especializando-se na produ<;:ao primitria. Exemplo 

particular e a Malasia, cuja economia dependia fortemente da rninera<;:ao de cassiterita. 

Os principais grupos do segmento estanifero nacional: PARANAPANEMA (Minera<;:ao 

Taboca SA e Metalfugica Mamore), BRASCAN (CESBRA, minera~;ao e metalurgia), 

BRUMADINHO/BERA e BEST/CIA, apresentam vantagens da integra<;:ao vertical, imperativo a 

maior eficiencia economica na produyao, cuja capacidade instalada do parque minero-metalfugico 

ultrapassa as necessidades do mercado intemo. 

Isto posto, admitindo-se que as transformas:oes nos cenitrios economico, politico, social, 

cultural e empresarial internacional sinalizam nao apenas meras tendencias, mas sobretudo 

mudam;as radicais orientadas pela globaliza.;:ao, contexto inequivoco de urn aumento de 

intensidade competitiva nos mercados, faz-se uma breve anitlise retrospectiva do relacionamento 

entre as empresa do segmento minero-estanifero nacional, tecendo-se considera<;:oes sobre os 

reflexos negativos e/ou positivos no mercado intemo e extemo decorrentes de suas estrategias de 

movimento competitive (Motta, 1995; Gon9alves & Gonyalves Filho, 1995). 

Em principios da decada de 70 a estrategia politica do govemo brasileiro, a exemplo da 

maioria dos paises em desenvolvimento, estava orientada para o auto-abatecimento de materia 

prima-mineral, inclusive o estanho. A consolidayao do parque minero-estanifero de Rondonia, no 

final da decada, permitiu que o pais evoluisse de uma situavao de importador de cassiterita, 

principalmente da Bolivia, para a condi<;:ao de exportador liquido de estanbo metitlico. 
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Contudo, por apresentar caracteristica de oligop6lio, o segmento estanifero nacional, 

enfrentava, de forma latente, o dilerna dos prisioneiros da teoria dos jogos18
, porquanto as empresas 

tanto poderiam, atraves da sinergia de esfon;os, se empenharem na busca de interesses 

(rentabilidade) comuns a industria como urn todo, evitando o acirramento de rea96es competitivas 

intemas e extemas, quanto optar por movimentos estrategicos de interesses restritos, 

corporativistas, intensilicando a concorrencia no setor, levando a uma batalha com conseqi.iencias 

imprevisiveis. 

Conforme Porter (J 986), na mruona das industrias, uma caracteristica central da 

concorrencia e que as empresas sao mutuamente dependentes, susceptiveis aos movimentos 

ofensivos dos concorrentes que, quando impactuados, reagern. 

Este comportamento refletiu-se no empenho hist6rico de organiza96es como 

International Tin Council - ITC e da Association of Tin Producing Countries - ATPC, que 

preocupadas em resolver o dilema no plano intemacional, procuravam atraves de reunioes definir 

estrategias cooperativas entre paises produtores e consumidores de estanbo, inclusive. Contudo, a 

retrospectiva dos resultados alcan9ados, mostra-se insatisfat6ria, decepcionante ate, haja vista, a 

falencia do ITC em outubro de 1985. 

Os Acordos, produtos das reuruoes do ITC e ATPC, elegiam, invariavelmente, o 

estabelecimento de limites de exporta91io de estanbo por paises produtores, como estrategia de 

sustenta91io dos preyos do estanho, na London Metal Exchange - LME. 

Neste contexto, evidentemente, produtores estaniferos florescentes, como Brasil e China, 

principalmente, no vislumbre de lucros potenciais e de ganbos de parcela do mercado internacional, 

mostravam-se resistentes aos convites de adesiio como membros dessas organiza96es e avessos a 
formalizaviio de compromissos para limitar volumes de exporta91io. 

Com efeito, fuzendo-se uma analogia a teoria dos jogos, pode-se observar que uma 

eventual a91io cooperativa entre os paises produtores, teoricamente, poderia resultar na obten91io de 

lucros razoaveis e continuos, dando suporte a uma relativa estabilidade de mercado. Entretanto, os 

fatos evindenciam a op<;:ao pelo risco do confronto, atraves de movimentos competitivos agressivos 

do Brasil e China, principalmente, cujos resultados contribuiram signilicativamente para agravar a 

situaviio de instabilidade dos pre9os do estanbo. 

Evidentemente, as empresas nacionais, particularmente o Grupo P ARANAP ANEMA, no 

afii de lograr ganbos ainda maJores com as vantagens comparativas das recem descobertas 

anomalias estaniferas do Pitinga e Born Futuro, influenciaram negativamente para o colapso do 

mercado estanifero internacional, contribuindo para que todos os produtores ficassem em situa91io 

pior do que, provavelmente, estariam caso houvessem adotado estrategias de interesses comuns. 

18 Abordagem desenvolvida por Von Neumann and Morgenstern (1944), que fundamenta-se no principio de 

que antes de fazer uma jogada de xadrez o jogador deveria refletir sobre as implica<;Oes decorrentes, antevendo 

as posslveis rea9iles do adversario e, assim, avaliar se o lance valeria a pena ou niio de ser realizado (Hasanyi, 
!996). 
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Ademais, nao obstante a sinalizas;ao de indicadores de saturaviio de oferta da commodity 

no mercado intemacional e o evidente esforyo de sustentayiio artificial dos prevos do estanho, pela 

gerencia do buffer stock do ITC junto a LME, niio foram instrumentos suficientemente fortes para o 

entendimento entre os paises produtores concorrentes, que mostraram-se paradoxalmente 

indiferentes ao exercicio elementar da velha e respeitavel Lei da Procura e da Oferta, nao sendo 

capazes de antever a borrasca dos neg6cios do metal, ocorrida a partir da suspensao do 'pregao' 

na LME, no final de outubro de 1985. 

Conclusivamente, pode-se admitir, atraves de urn raciocinio anal6gico a Teoria dos Jogos, 

que as 'rea<;:i'ies' mas e 'irracionais' dos produtores concorrentes - Brasil, China, Malasia, Indonesia, 

Tailandia, Bolivia, Australia e Zaire - provocaram efeitos reflexivos altamente danosos aos parques 

minero-estaniferos intemos, onde o confronto entre exportadores de commodities minerais 

'terceiromundistas' favoreceu, em ultima instfulcia, aos consumidores industrializados: EUA, Japao e 

paises membro da Comunidade Econornica Europeia. 

Por fim, nao obstante a hegemonia brasileira na produ<;:ao no periodo 1988-1990, 

conclui-se haver ocorrido a.;:oes politicas de exportao;:ao equivocadas, prevalecendo 

paradoxalmente a tnigica opyao pelo exercicio da exporta9ao a qualquer pre9o, ininteligivel 

figurino do 'enxuga-gelo' - maior volume exportado por men or valor em divisas. 
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11.3.4- Custos de Produ~ao 

0 custos de produs;iio apresentam-se como importante instrumento de analise de 

mercado de bens minerais e alternativa politica de pres;o. A prop6sito, relacionam-se abaixo 

algumas particularidades de composicao de custos de determinados grupos de materias primas 
minerais (CONSIDER, 1982): 

• Admitindo-se processos convencionais de beneficiamento, urn grande numero de 

produtores e mercados e elevado valor unitario da materia-prima mineral produzida, tem-se o 

pre90 definido pelo mercado livre, observadas apenas as diferenvas de custos de transporte e 

tributa<;iio. Enquadram-se nesse grupo: Cu, Zn, Pb e Sn. 

• Minerios abundantes e de grande consumo, tern sua oferta ao mercado influenciada 

grandemente pelos custos de produs;iio e transporte ate o consumidor. Em geral a lavra e 

relativamente simples. Ex: Minerais industriais - brita, cal etc. - bauxita, ferro, manganes, 

fertilizantes etc. 

• Minerios raros e mercado restrito, sao caracteristicos de mercado dominado por urn 

ou poucos produtores, onde o pre<;:o tende a ser imposto pelo produtor. Ex. Mg, Co, Ti, 

diamante etc. 

No caso particular da industria minero-metalurgica de estanho brasileira que apresenta 

uma configura<;:iio integrada do segmento, tem-se na minera<;:iio de cassiterita a etapa que mais 

onera os custos globais do ciclo produtivo - extrativismos e industrializa<;:iio do metal - da 

ordem de 90% (CONSIDER, op. cit.). 

Os valores aproximados de custo unitilrio de produ<;:iio de estanho foram levantados de 

publicaviies especializadas e/ou determinados por exercicios de inferencia do autor, portanto, 

afeitas a imprecisoes. Niio foram adicionados os custos de fundi9iio ou custos associados, tal 

como transporte, venda etc. 

Dentro deste contexto, Bates, (1989) desenvolveu urn estudo sobre o custo de 

mineraviio de cassiterita incluindo todos os custos diretos mais custos de manutenyiio e infra

estrutura local. Advertindo que os custos variam devido o metodo de lavra e da quantidade e 

qualidade da infra-estrutura e que, no Brasil, o custo de infraestrutura pode representar mais 

de 50% do custo de minerayiio. 

Contudo, Bates (op. cit.) enfatiza que, niio obstante, os elevados custos da TABOCA e 

CESBRA refletirem os efeitos do custo de infra-estrutura, a primeira tern baixos custos diretos 

de minerayiio devido ao uso de Bucket Wheel suction dredges, em algumas opera<;:oes, e de 

dispor de energia hidreletrica propria. 

Analisando-se o exercicio de custo de Bates (op.cit.), observa-se que a media 

ponderada para 1988 de US$ 5,43/m
3 e indicativa do elevado custo de mineraviio no Brasil. 

Com efeito, considerando que em 1988 o teor medio minerado era de 1,36 kg.Sn/m3 

e a media de preyo praticada foi de US$ 6.05/kg.Sn - levando em conta o custo 
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de fundiviio - profetiza que se o teor caisse abaixo de 1, 0 kg. Sn/m
3 

e o prevo do estanho 
permanecer abaixo dos US$ 7, 000/t de Sn metalico as minas teriam serias dificuldades, como 
de fato ocorreu e agravou-se na decada de 90 (Tabela IL5). 

Tabela II 5 . 
I CUSTO OPERACIONAL DAS MLNERj\.DORAS DE CASSITERITA NO BRASIL I 

I EMPRESA II 
MINAS I CUSTO MINERA<;:AO CUSTOTOTAL Slm' CARACT. MINA 

(lirm~ minerado! 1986 1987 1988 1986 1987 1988 1986-88 Lavra Ener ia lnfb 

ARIPUAN.4. S.Francisco-l,,T e Ig.Preto-Ai\.1 (1,3m
3

) 5 35 3.56 4.29 5.89 5.69 ' 5_79 DH T R 

TABOCA Pitinga-A_l\1 e S.Raimundo-PA (l0,8mJ) 4.28 3.73 5.74 6.45 5.50 9.19 7.05 BW HE T MB 

CESBRA Santa Bf>rbara-RO (lO,SmJ) 7.53 6.28 6.04 8.09 655 6_86 7.17 OC\VP D B 

MONSA Todas (exceto Alto Candeias)-RO (2,8m3
) 2.38 2.62 4_12 4.02 3_71 5.75 4_49 DH D p 

CERIUMBR.4.5 Rio Branco-RO (0,4m3
) 4.12 4.40 5_50 4.66 5.05 6.72 5.47 DH ]) p 

RHODL<\. Canopus-PA (0,8m1
) ... 4.44 4.78 0_00 5.17 5_56 5.36 DH D p 

S.Francisco (COl.vliPA) (0,4m 3
) 11.5 4.85 8.79 22_89 5.27 9.56 7.42 DI-I D p 

I TOTAL II (18,3m) llcusto medio: US$ 5.43/mlllcusto mt'dio: US$ 8.14/m~ I 6.47U I 

F'onte: Bates, 1989. 

Obs.: D=Bucket line dredge; BW=buket wheel suction dredge; \VP = washing plant; DH '"desmonte hidniulico; OC=open cast or open pit mining; 

D=geradores a Diesel; HE=hidrel6trica; T=termeletrica (madeira) 

Infraestrutura pode consistir de: acesso rodovffirio (50 a 1 OOkm); moradia (incluindo eletricidade, ftgua e sistema de esgoto gratuitos); 

restaurantes e supermercado (gratuito ousubsidiada); hospital; escolas (ate o s~serie) etc 

Deve-se registrar que, o custo total inclui o custo de mineraviio mrus as despesas 

administrativas, compras, despesas com 6rgiios governamentais e custo de financiamento 
(emprestimos). Eles podem incluir tambem, exploraviio, construviio civil e servivos de 
consultoria, seguro etc. Adverte-se, entretanto, que estes custos podem niio ser tao realisticos 

como os custos de mineraviio, devido a facilidade de adicionarem-se custos niio diretamente 
associados as minas. Ademais, os criterios usados pelas companhias podem ser diferentes, 
devendo ser considerado quando se faz comparav5es (Bates, op. cit.). 

Tabela II 6 . 

I CUSTO OPERACIONAL DO ESTANHO EM CONCENTRADO I 
I EMPRESA II MINAS I CUSTO (US$/kg.Sn) 

1986 1987 1988 

ARIPUANA S.Francisco-MT e lg.Preto-AM 7.61 12.0 9.40 

TABOCA Pitinga-AM e S.Raimundo-PA 3.11 3.13 5.30 

CESBRA Santa Barbara -RO 6.93 4.37 5.02 

MONSA Todas (exceto Sao Domingos)-RO 9.30 9.99 11.19 

CERIUMBRAS Rio Branco-RO 4.83 4.43 5.19 

RHODIA Canopus-PA ... 4.08 5.08 
S.Francisco (COMIPA)- MT 26.86 5.04 5.04 

I TOTAL II Pre~o medio Sn-metalico (US$/t) II 6.48 5.90 6.051 

!Fonte: Bates, 1989. I 

Conforme Bates (op. cit.) os custos de 1988 aparentam-se muito altos, particularmente 

o da Taboca (Pitinga). Contudo, adverte que estes custos devem ser considerados como 
indicativos de uma tendencia, que niio deveriam ser levados muito a serio naquele 

momento. 0 custo medio de 1986-1988 mostra o custo total provavel por quilograma 
de estanho contido no concentrado ( obs.: os custos maiores do que o prevo medio anual 

praticado estiio em vermelho). 
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Considera ainda que a media dos custos para 1986-1988 de US$ 647 1m3 (US$8 141m3 

para 1988) e alta. Admitindo a possibilidade de que a tendencia deveria ser de crescimento dos 

custos face as mudano;as constitucionais e a inflao;ao fora de controle. A prop6sito, a nova 

Constitui.yao (1988) reduziu a semana de trabalho19
, dobrou o pre.yo da hora extra, acrescentou 

1/3 ao pagamento das ferias anuais e, adicionalmente, criou obriga96es de controles ambientais 

que afetaram os custos de todas as companhias de minerac;:ao. 

Para efeito de situal(iio das minas brasileiras no ambiente compet1tlvo intemacional, 

Larsson (1996) observa que o Brasilja operava em 1982 com a mais elevada Renda Natural 

Ricardiana20 do mundo, haja seu menor custo de mineral(iio e beneficiamento - nao obstante 

os custos de fundi9iio e refino serem mais que o dobro no Brasil, comparativamente aos custos 

da Tailandia e na Malasia, devido a grande distancia entre as minas e as fundi96es no Brasil. 

Em contrapartida, o minerio mais puro minimiza os custos de fundio;ao do Brasil, 

permitindo situa-lo ainda entre os menores do mundo. Entreanto, esta diferenva representa 

menos do que 6% dos custos total operacionais do Brasil e sao pouco relevantes. Com efeito, 

Larsson (op. cit.) advoga que os custos operacionais do Brasil eram menores devido a Renda 

Ricardiana. 

A esse respeito Ricardo desenvolveu a famosa teoria das vantagens comparativas, 

segundo a qual cada pais naturalmente se especializa nos setores em que tern maiores 

vantagens, ou seja: naqueles em que seus custos de produ<;ao sao menores do que os de seus 

concorrentes intemacionais (Ricardo, 1982). 

Com efeito, na divisao intemacional do trabalho, cada pais apresenta vantagens naturais 

(solo, clima, minerios etc) ou artificiais (mais capital acumulado, melhor infra-estrutura ), 

fatores determinantes dos produtos que pode obter com menor custo, que em ultima analise 

beneficiara os paises importadores, atraves do comercio intemacional, haja vista disporem de 

produtos de diferentes partes do mundo pelos menores preyos (Ricardo, op. cit.). 

Conforme Larsson (1996), considerando que, em meados de 70, os custos operacionais 

da maioria das minas brasileiras variavam entre US$ 3 a US$ 51m
3 e que maioria das minas do 

Sudeste da Asia - SEA operava abaixo de US$ 1, significa num exercicio comparative, ceteris 

paribus, que o Brasil precisava de depositos com teores medios de 3 a 5 vezes mais alto do 

que SEA para tornar-se tao competitivo, excluindo-se os custos de beneficiamento. 

19 44 horas, anterionnente 48. 
20 AB teorias classicas sobre a renda procuravam explicar os rendimentos da terra. David Ricardo tornou mais 

claro o conceito de renda a partir das variaveis fertilidade do solo e distilncia dos mercados.A renda da terra 

aumenta porque a eleva\iilo dos pre9os dos produtos agricolas expande a margem entre o lucro extraordiruirio e 

o 'normal' nas terras mais ferteis. 
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Admitindo-se que a Bolivia fosse o produtor com maior custo de produ<;:ao, o custo do 
desmonte hidraulico na Tailandia e Malasia nao ficava muito atras. Com efeito, e 
razoavelmente 6bvio que a Malasia tivesse muito mais a ganhar apoiando as opera<;:oes do ITC 
e aumentando a defesa do prevo piso, haja vista que o desmonte hidraulico da Malasia 
apresentava serias dificuidades em cobrir o seu custo operacional em 1982, com o pre<;:o do 

Sn-metalico girando em torno de US$ 12, 000/t. 

A prop6sito, naquela epoca Pitinga nao estava completamente desenvolvido e Born 
Futuro nao havia sido descoberto. Estimativas recentes sobre o Pitinga e Born Futuro indicam 
que o custo de producao esta ao redor de US$ 3,500 a US$ 4,000/t de estanho refinado em 
comparac;:ao com US$ 7,500 no Brasil em 1982 (se incluirmos impostos). A producao 

remanescente no Brasil, naquele ano particularmente, veio de outras minas de Rondonia e 
tinham um custo medio oscilando entre US$ 5,000 a US$ 7,000/t (Sabim, et al, 1986, apud 
Larsson, 1996). 

Neste contexto, considerando que o Pitinga era o deposito mais rentavel no mundo 
antes de Born Futuro, pode-se avaliar o potencial deste. Mesmo admitindo-se os custos 
onerados pela presen<;:a de intermediarios, foi possivel produzir estanho metalico para 

exportac;:ao provenientes de garimpeiros, com custo total variando de US$ 4, 000 a US$ 
4 ,500/t. A prop6sito estima-se que a cassiterita de Born Futuro chegava a Malasia por um 
prec;:o de entrega de US$ 3,000 a US$ 3,700/t (Kinch), 1990, apudLarsson) 21 

Atualmente, levantamentosas realizados pelo autor permitem estimatimar os custos 
operacionais das minas do Pitinga, em meados da decada de 1990, valores medios da ordem de 

R$ 2.37/m
3 

Adverte-se, entretanto, que esses valores expressam a media de custos, 
envolvendo diferentes metodos de lavra ( dragagem, desmonte hidraulico, retro-escavadeira 

etc.) e natureza do minerio- aluvionar, saprolitico e 'rejeito', inclusive. 

A prop6sito, considerando-se os diferentes metodos de lavra estima-se que em meados 
dos anos 90 o Pitinga operasse com os seguintes custos especificos: dragagem -US$ 1, 185/m3 

sitema de retro-escavadeiras e plantas flutuantes (washing plant) - US$ l. 780/m\ desmonte 
hidraulico - US$ 2.077/m

3
; e o sistema de desmonte/britagem/ moagem - US$ 3.87/m3 

Importa enfatizar que o cut-of grade praticado de acordo com os metodos de lavra em 

referencia era da ordem de 400 g/m
3

, 500g/m
3

; 700 g/m3 e 0,117% ROM (sapr61ito: d=l,45), 
correspondendo a 1,6 kg/m

3
, respectivamente. 

21 
A cassiterita era comprada dos chefes dos garimpeiros porUS$ 2.00/kg. Os garimpeiros recebiam 40% disto, 

enquanto os atravessadores ganhavam 60% do pre<;o da cassiterita. 
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Portanto, em 1995, custos medio operacionais de lavra e beneficiamento por 

quilograma de estanho contido no minerio da TABOCA, CESBRA e EBESA podem ser 
estimados da ordem de US$ 3.37, US$ 3.50, e US$ 2.56, respectivamente. Adverte-se ainda 
que esses valores niio incluem as despesas administrativas, comerciais, financeiras, tributarias e 
transportes. 

Evidentemente que a composiyiio de uma planilha de custos de produyiio na Amazonia, 
onde estiio localizadas as principais minas brasileiras, envolve determinados aspectos 
peculiares regionais, tais como: regiiio invia (inexistencia ou precariedade de infra-estrutura), 
regime e epoca de chuva, tipos de depositos e teores, distiincia das unidades metalugicas e 
consumidor final etc). 

Enumeradas essas desvantagens regionais, cabe destacar como principais vantagens 
competitivas brasileira a natureza aluvionar, as grandes dimensoes e teores elevados das jazidas 
de cassiterita da Amazonia, particularmente de Pitinga e de Born Futuro. 

Face a indisponibilidade de indicadores de custos mais recentes, na tentativa de 
demonstrar as vantagens competitivas das minas brasileiras em relayiio as principais 
concorentes internacionais recorreu-se as estimativas de custos realizadas pelo Bureau of 

Mines, referentes a 198222 Entretanto, adverte-se que na epoca iniciava-se o projeto de 
desenvolvimento das minas do Pitinga, a partir de junho. Ademais, o garimpo de Born Futuro 
so veio a ser descoberto em setembro de 1987 (Tabela II.7) 

Tabela II 7 . 
lcUSTO OPERACIONAL DOS PRINCIPAlS PRODUTORES MUNDIAIS I 

c:J CUSTOS
1 TOTAL

3 

Minera~iio I Beneficiamento I Metalurgia
2 (US$/t) 

Brasil 3.800 1.600 500 5.900 

Indonesia 4.200 2.900 400 7.500 

Tailandia 5.500 3.300 200 9.000 

Bolivia 5.500 2.000 2.600 10.100 

Malasia 9.500 1.800 200 11.500 

US$/t Sn
4 ... ... .. . 12.938 

Fonte: Sabinet al, 1986 (apudLarsson, 1996); WMS, 1986. 

Obs.: 1 Custos operacionais estimados em 1982, convertidos para US$ de 1984. 
2 Inclui todos custos (FOB) de fundi<;ao e transporte. 
3 Exclusive impostos. 
4 Cota<;ao media anua1 do Sn-met:llico high grade em 1994 (WMS, 1986). 

22 Os custos de transporte nlio sao considerados. Entretaoto, o custo de transporte do Brasil para o EUA e EC e 
insignificante mais caro do que o custo do SEA. Em 1990, o custo apresentava-se entre US$ 20 e US$ 50/t 

(lAS, 1991; apudLarsson, 1996). 
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A Figura II.16 mostra a situa9ao privilegiada do Brasil , ja em 1982, em rela9ao aos 
seus principais concorrentes intemacioanais, comparando-se os custos finais do estanho 
metalico. 

US$/t Sn 
1 5. 000 -r~~~~·~~~·~···~~············-~····~··· ······~···~··~···· ~······~··;~~..,;·;,··;··· .. ··-"'····~·····················~·······~·";:,;·-:······::······;···;~··· 

5.000 

0 

2 3 4 5 6 

Fonte: Sabin et 1986 (apud Larsson, 1996); WMS, 1986. 
Figura II.16 
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Capitulo III- EFEITOS DO BOOM ESTANIFERO BRASILEIRO 

III.l - Investimentos 

As expressivas dimensoes, custos operacionais relativamente baixos e as atrativas taxas de retorno 

das minas aluvionares de cassiterita apresentam-se como componentes fundamentais de 

competividade, configurado-se como principais fatores determinantes de investimentos na 

Amazonia. 

0 quadro geral de investimentos em pesquisa mineral apresentado no PPDSM/DNPM 

(1994), aponta cifras acumuladas no periodo de 1978 a 1992 da ordem de US$ 143 milhoes. 
Toma-se interessante ressaltar que, no periodo considerado, os investimentos realizados em 

pesquisa de cassiterita foram cerca de 155% superiores aos recursos aplicados em bauxita, 

minerio de aluminio, principal concorrente do estanho. Ademais, fazendo-se o mesmo exercicio 

em relac;:ao a outros nao-ferrosos afins, observam-se indices da ordem de 46% e 267% superiores 

em relac;:ao ao cobre e ao chumbo Tabela III. I. 

Tabela ID.l 

I INVESTIMENTOS EM PESQUISA MINERAL DE ESTANHO NO BRASIL US$1,000
3 1 

jsubst/Ano II 19781 19791 19801 19811 19821 19831 19841 19851 19861 19871 19881 19891 19901 19911 1992 jTOTAL I 
Bauxita 1.677 5.084 6.188 8.929 11.081 4.630 11.076 2.859 1.317 854 429 773 254 290 353 55.794 

Cobre 2.971 6.209 9.130 14.262 20.373 11.270 11.142 4.977 2.507 1.429 4.470 2.488 2.519 1.971 3.038 98.756 

Clrumbo 2.196 3.041 2.752 3.441 4.381 1.398 4.544 2.313 2.265 2009 1.676 2.622 2.065 1.125 2.798 38.626 

Estanho 5.320 10.560 14.672 22.108 27.818 19.735 18.770 5.510 7.399 3.051 1.816 3.570 1.784 1.001 217 143.331 

ante: , !YY4. 

Obs.: US$ de 1992 
Confonne o PPDSM, o investimento medio por tonelada adiconal foi da ordem de US$ 68,34/ t de Sn; US$65,20/1. OOOt de Bauxita; US$7, 07/t de Cu; e, 
US$255, 40/t de Pb. 

A titulo ilustrativo apresenta-se na Figura III.1 a performance de investimentos em 

pesquisa mineral em substancias da classe de nao ferrosos no Brasil, no periodo de 1978 a 1992, 

onde o estanho ocupava posic;:ao de destaque. 
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Fonte: PPDSM/DNPM, 1994. 

Figura ID.l 

1982 1983 

INVESTIMENTOS EM PESQUISA MINERAL DE NAO-FERROSOS 

NO BRASIL 
(1978-1992) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Individualizando-se a analise de investimentos do segmento estanifero, na Amazonia em 

particular - envolvendo indicadores de pesquisa, desenvolvimento de minas, instalac;:oes de 

beneficiamento e tecnologia mineral de cassiterita - denotam-se oscilac;:oes significativas. 
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Assim, no inicio da decada de 80, observa-se urn grande volume de investimentos, 

co:incidentemente com a implantas;ao do Projeto Pitinga, que demandou no periodo de 1983 a 
1989 recursos globais da ordem de US$ 165 milhoes (Hanan, 1990). Importa que, 

obstante o arrefecimento, setorial, ao computar-se cumulativamente os indicadores subsequentes 

de investimentos referentes ao periodo de 1990-1996, esses valores projetam-se a ordem dos US$ 
255 milhoes conforme a Figura III.l (DN'PM, varios). 
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6 
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Fonte: DNPM, varios. 

Figura III.2 

1985 1986 1987 1988 

A grande de diferens;a observada quando se compara o volume de investimento total por 
ano realizado no Pitinga (Figura III.2) com os valores aplicados em pesquisa mineral de 

cassiterita, em nivel nacional (Tabela III.l), pode ser explicada pela carencia e ate inexistencia de 
infra-estrutura na regiao Amazonica. 

A Tabela III.2 e a Figura III.3, abaixo, espelhan1 o desempenho do Grupo 

BRUMADINHO, antes da crise. Pode-se observar o contraste entre o voiume de investimentos 

em pesquisa mineral e os investimentos globais, que envolvem, alem da pesquisa mineral, 

inversoes em desenvolvimento das minas, tecnologia, metalurgia, entre outros. 

Tabela III.2 

INVESTIMENTOS EFETUADOS PELO GRUPO BRUMADINHO NO SEGMENTO EST ANIFERO 
(1971-1981) US$10' 

3.mn 712 4.161 2.063 3.693 5.313 
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Ainda sob o pretexto de visualiza9ao do desempenho do segmento estanifero brasileiro, a 
Tabela III.3 exibe, sob a forma de escala, os investimento em pesquisa mineral de diferentes 
substancias, no periodo de 1983-1987, caprichosamente coincidente com o auge do segmento 
estanifero brasileiro, confirmando a posi9ao de destaque do estanho no setor mineral brasileiro. 

Tabela 111.3 

I INVESTIMENTOS REALIZADOS EM PESQUISA MINERAL NO BRASIL I 
1983 I 1984 1985 1986 I 1987 I ~~ Subst US$103 

A%1Subst US$103 
A %1 Subst US$103 

A%1Subst US$103 
A%1Subst US$10

3 1 A%1 

Ill Au 23.568 23,17 Au 54.326 39,41 Au 36.248 36,49 Au 28.223 38,43 Poli 45.159 44,91 

2ll Sn 13.945 13,71 Sn 13.836 10,04 Poli 19.079 19,21 Poli 6.115 8,33 Au 21.818 21,70 

Jll Cu 7.964 7,83 Di 8.310 6,03 Di 8.125 8,18 Sn 5.753 7,83 Di 4.638 4,61 

4!! K 6.298 6,19 Cu 8.213 5,96 Sn 4.211 4,24 Gran 2.877 3,92 p 3.293 3,27 

52 Calc. 5.403 5,31 Bx 8.164 5,92 Cu 3.804 3,83 Cr 2.575 3,51 Sn 2.679 2,66 

62 Sal 4.291 4,22 Ti 7.413 5,38 K 3.585 3,61 Di 2.203 3,00 Ti 1.603 1,59 

7ll Di 3.881 3,82 Sal 3.799 2,76 Bx 2.185 2,20 K 2.161 2,94 Pb 1.596 1,59 

Sll Bx 3.272 3,22 Pb 3.349 2,43 Calc 1.838 1,85 Cu 1.949 2,65 Calc 1.371 1,36 

~ Gran. 2.999 2,95 K 2.933 2,13 Pb 1.768 1,78 Calc 1.824 2,48 Cr 1.285 1,28 

102 Arg. 2.715 2,67 Zn 2.850 2,07 Cv 1.544 1,55 Pb 1.761 2,40 Gran 1.282 1,28 

Ull Ti 2.264 2,23 Nb 2.020 1,47 Zn 1.438 1,45 Zn 1.704 2,32 Cr 1.199 1,19 

122 u 1.972 1,94 Calc 1.732 1,26 Cr 1.407 1,42 v 1.586 2,16 TR 1.119 1,11 

132 F 1.900 1,87 Fe 1.717 1,25 F 1.169 1,18 Arg 1.124 1,53 Zn 1.014 1,01 

142 Fe 1.790 1,76 w 1.652 1,20 u 1.091 1,10 Bx 1.024 1,39 Nb 926 0,92 

152 Areia 1.525 1,50 Cv 1.643 1,19 p 992 1,00 Nb 942 1,28 F 821 0,82 

Subtotal 83.785 82,38 121.957 88,46 88.484 89,09 61.820 84,18 89.823 89,33 

Total 101.709 137.865 99.324 73.436 100.556 

N-!Subst 68 70 65 65 65 

Fonte: IBRAM,1989. 

Obs: Arg.= argila; Bx = bauxita; Cal= calcano; Cv = carvao; Di = diamante; F = fluorita; Gran= granito; K = fert. postassicos; 
p fusfato; Poli = polimetalicos; Subst. substiincia mineral; A % = participa~ao percentual no total de investimento 

Uma analise final sobre o desempenho dos investimentos no segmento estanifero 
brasileiro, sugere como principal fator estimulante o 'pico' da cota9ao estanifera em 1980 (US$ 
16,942/t, nominal). De outro angulo, obviamente, debita-se ao continuo declinio dos pre9os a 
partir da crise intemacional, em 1985, o perfil declinante dos investimentos no setor (WMS, 

varios). 
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111.2 - Faturamento 

A partir de uma amilise comparativa do desempenho do segmento estanifero brasileiro, no 

contexto setorial dos nao ferrrosos (Al, Cu, Ni, Pb, Si, Sn e Zn, exclusive Mg), evidencia-se urn 

declinio da participayao do estanho na formayao do quadro global de faturamento dessa classe 

metalica, haja vista que de urn indice de participayao de 5,05% sobre o montante faturado da 

ordem de US$ 4.3 bilhoes em 1990, registrou-se uma queda para 1,96% em 1995 de urn total de 

US$ 6.6 bilhoes, conforme observado na Tabela III.4 e Figura III.4 (SMM, 1997). 

Tabela 111.4 

I COMPARA<;AO DOS FATURAMENTOS DE NAO-FERROSOS 

~I 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 II T(}TAL I 
~ us$to6 

Aluminio 3.100,00 3.800,00 3.800,00 3.500,00 4.100,00 5.500,00 23.800,00 

Chumbo 60,20 52,90 40,70 40,90 36,70 33,70 265,10 

Cobre 377,30 341,20 337,40 287,30 376,20 402,60 2.122,00 

Estanho 215,00 137,80 156,20 141,00 131,50 130,00 911,50 

L"',% 5,05 2,90 3,27 3,23 2,61 1,96 3,06 

Niquel 131,90 120,70 116,90 98,20 103,90 143,40 715,00 

Silicio 76,30 54,40 45,30 56,50 40,20 169,90 442,60 

Zinco 295,50 240,70 280,10 243,60 241,20 256,60 1.557,70 

I TOTAL II 4.256,201 4.747,701 4.776,601 4.367,501 5.029,701 6.636,2011 29.813,901 

Fonte: Anuario Estatistico-CONSIDER, 1995. 

Obs.: Por questao de escala, excluiu-se do gnifico abaixo o faturamento do aluminio. 

Fonte: Anuario Estatistico-SMM, 1997. 
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Comparando-se o desempenho dos principais setores extrativistas e industriais, sob o 
dominio jurisdicional da Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, atraves de 
uma serie hist6rica (1988-1995), observa-se que o segmento estanifero destaca-se em relac;ao aos 

extrativista (nao-metalicos e textil), projetando-se como importante polo economico regional -
Figura III.5 (ver Tabela B1, Anexo B). 
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Fonte: BenchimoL 1996; 82 Ds. DNPM-AM 

Obs.: Por questao de escala o Setor Eletro-eletronico eo fat. acum. da ZFM nao compoem o gnifico. 

Figura 111.5 

Ao mensurar-se o grau de impacto positivo do boom estanifero nacional, a partir da 
comparac;ao dos indicadores de faturamento global 'tributavel' das principais mineradoras, obtem
se valores da ordem de US$ 310 milhoes (1971-1881) e US$ 1.3 bilhao (1982-1990), observa-se 

uma notavel evoluc;ao da ordem de 306%, em que pese queda dos prec;os a partir de 1986 -
Figura III.6 (ver Tabela B2, Anexo B) (DNPM; BRUMADINHO, 1982). 

Nexte contexto, particularizando-se a analise sobre a performance de faturamento dos 
principais grupos/empresas mineradoras de cassiterita, ap6s o inicio da produc;ao do Pitinga e 
Born Futuro, observa-se no periodo de 1982-1990 os seguintes indices de participac;ao dos 
Grupos: PARANAPANEMA (60,3%); EBESA + garimpo de Born Futuro (24,3 %); BRASCAN 
(8,6%); BRUMADINHO (5,1%); e, BEST (1,7%) (ver Tabela B2, Anexo B). 
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US$ 103 FATURAMENTO DOS PRINCIPAlS GRUPOS 
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Figura 111.6 
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111.2.3- Tributa~ao e CFEM (royalties) 

A arrecada<;ao tributaria, em seus diferentes niveis - federal, estadual e municipal - reflete atraves 

de series historicas estatisticas, a vida economica e social circunscrita a determinado dominio 

politico-geografico. Portanto, a visualizavao do desempenho da arrecada.;:ao de tributos 
apresenta-se como urn importante instrumento de anitlise de desempenho setorial, retratando o 

grau de intensidade do nivel prodw;:ao, consumo, renda e gera<;ao de empregos, em suma o 

vigor da economia regional (Benchimol, 1996). 

A disponibilidade desses elementos estatisticos permite identificar a realidade da dinamica 

conjuntural e estrutural, auxiliando sobremaneira it tomada de decisoes politica govemamentais, 

assim como ao planejamento empresarial (Benchimol, op. cit.). 

Com efeito, reconhecendo a importancia desse instrumento, procurou-se levantar e 

consolidar series hist6ricas estatisticas sobre a arrecada.;:ao de IUM23 (ate fev./89) e ICMS24 (a 

partir de mar./89) gerados, ao incidirem sobre o fato gerador da produc;ao estanifera nacional, 

objetivando visualizar o seu grau de importancia na composi<;:ao do ICMS global dos respectivos 

Estados produtores. 

Importa registrar que, a epoca do IUM, a receita proveniente da arrecada<;ao desse 

imposto era rateada de acordo com o prescrito no Art. 61Q, do Capitulo XV, do RIUM, da 

seguinte forma: 10% it conta e ordem do DNPM- Fundo Nacional de Minera<;ao, 10% a conta e 

ordem da Comissao do Plano do Carvao Nacional, no que se refere a receita proveniente do 

carvao mineral; 20% a conta e ordem do municipio produtor; e, 70% it conta e ordem do Estado, 

do Territ6rio ou do Distrito Federal produtor do bern mineral (DNPM, 1974). 

A nova politica tributitria implementada pela Constitui<;ao de 1988, implicou na extinr;iio 

do IUM, tributo federal, em mar<;o de 1989, transferindo-se entao aos Estados a competencia da 

tributac;ao do comercio de bens minerais, inserindo-o no Jeque de abrangencia do ICMS. 

23 Impasto Unico sobre Minerais-IUM criado atraves da DL nQ 1.038/69 e regulamentado pelo Decreto 66.694 

(RIUM), extinto pela nova Constitu<;ao Federal, promulgada em 1988. 0 IUM era calculado pela aplica<;ao 

aiiquotas sobre a base de calculo (sistematica denominada ad valorem. As aliquotas eram diferenciadas para o 

mercado intemo (1% sobre metais nobres, pedras preciosas carbonados e semipreciosas; 15% sobre as demais 

substilncias minerais, entre as quais o estanho contido na cassiterita) e mercado extemo e ZFM ( 1% sobre metais, 

pedras preciosas etc.; 7,5 ferro e manganes; e 4% demais). 
24 Impasto sobre Circula<;ao de Mercadorias e Servic;os -ICMS, Art .. 155 da Constimic;ao Federal (1988). A Carta 

Magna prescreve ainda, na alineas IV, do Art. 158- Pertencem aos Municipio- da Se<;iio V1 - Da Repartic;ao das 

Receitas Tributarias - que "vinte e cinco par cento do produto da arrecadac;iio do impasto do Estado sobre 

opera.;5es re1ativas a circulac;ao de mercadorias e sobre a presta<;iio de servi<;os de transparte interestadual e 

intermunicipal e de comunica.;iio" pertencem ao Munidpios em que seja caracterizado o fato gerador do respectivo 

tributo. 64 
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Figura ID.7 

Estanho (IUM + ICMS) 

Analisando-se o desernpenho da arrecadavao estano-tributaria, no periodo de 1980-1995, 

observa-se que enquanto os exercicio de 1980 a 1989 apresentarn-se como tempos de conspicuos 

crescirnentos das receitas tributarias, o periodo de 1990 a 1995 assinala continua depressao dessa 

receita tributaria especifica. 

0 fato pode ser explicado, no prirneiro instante, pelo elevado prevo do metal no rnercado 

intemacional e o boom da produvao estanifera brasileira. A fase depressiva esta estreitarnente 
vinculada a abrupta e continua queda dos prevos do estanho, a partir da crise da LME ern 1985, 

irnpactuando negativarnente o ritrno de produvao-exportavao nacional. 

A prop6sito, corn apenas poucos anos do inicio das operavoes rninerarias no Pitinga, a 

arrecadavao de IUM do Amazonas situou o Estado ern posivao de destaque no ranking nacional 
corn as expressivas receitas de US$ 14,037,999.00 ern 1984 e (US$ 16,925,908.0025

, ern 

1985, ocupando as 4" e 2" posivoes, respectivarnente, ficando abaixo apenas do Estado de Minas 

Gerais (DNPM, 1985 e 1986). 

Neste contexto, considerando-se que a legislavao deterrninava que se destinasse ao 

Municipio onde ocorresse o fato gerador do IUM, 20% da receita arrecadada, o recern criado 

Municipio de Presidente Figueiredo, situado a 100 krn de Manaus, apresentava-se no cenario 

25 Conversao feita com base no d6lar americano medio annal de 1984 (Cr$ 1,00 =US$ 1,952.00) e 1985 (Cr$ 1,00 
= US$ 6,505.00). 65 



nacional como segundo maior arrecadador desse tributo em 1985, abaixo apenas de Itabira-MG, 
tradicional produtor de minerio de ferro (DNPM, 1985 e 1986). 

Em19882
\ a recupera<;ao dos pre<;os do estanho associada ao incremento produtivo do 

garimpo de Born Futuro, descoberto em set/87, promovem novo 'pico' nas arrecada<;5es, agora 

sob o r6tulo de ICMS. 

No inicio dos anos noventa, registra-se novo declinio da arreca<;ao de Rondonia face as 

novas quedas dos pre<;os intemacionais do estanho e o declinio produtivo do garimpo de Born 

Futuro -Figura III.8 (ver Tabela B3, Anexo, B). 

US$ 103 ARRECADA<;AO ESTANO-TRIBUTARIA DO AMAWNAS E RONDONIA 
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• Compensa~lio Financeira sobre a Explora~lio Minerai-CFEM (royalty) 

A prevalencia da perspectiva estadualizante entre os legisladores constituintes de 1988, 

que defendia tese de assegurar a participa91io dos Estados e Municipios nos resultados do 

aproveitamento economico dos recursos minerais em seus respectivos territ6rios, consolidou-se 

atraves da imposi<;:ao de uma compensa<;:1io financeira (mineral royalties) as atividades 

respectivas, previstos no o 12 27
, inciso XI, do Art. 20, do Capitulo II da Constitui91io Federal de 

1988. 

Assim, a Lei 7.990, publicada no DOU de 29.12.89, institui a compensa<;1io financeira, 

cuja regumenta<;ao pela Lei 8.001 - DOU de 14.03.1990, definiu em seu Art. 22
, panigrafo 

primeiro, os percentuais de compensa91io de acordo com as classes minerais. 0 inciso segundo do 

referido artigo determina que a CFEM sobre a comercializa91io de estanho e de 2% sobre o 

faturamento liquido28
, de acordo com os registros da Tabela III.S. 

Tabela ill5 . 
I ALIQUOT ADA CFEM SOBRE SUBSTANCIAS MINERAlS I 

I 
A 

I CFEM (%) SUBSTANCIAS MINERAlS 
(Mineral royalties) 

3,0 Minerio de aluminio, manganes, sal-gema e potassio; 

2,0 Ferro, fertilizantes, carv·iio e demais substiincias minerais (exclusive ouro). 

0,2 Gemas (pedras preciosa e corada lapidaveis), carbonados e metais nobres 
1,0 Ouro* 

~~onte: Lei no 8.001, de 13.03.1990, publicada no DOU de 14,03,1990. 
Obs.: * Aplicavel somente as empresas mineradoras. OS garimpeiros sao isentos. 

0 o 22 do artigo em referencia, por sua vez, define a forma seguinte de distribui91io da 

receita mensa! da CFEM: 65% para os Municipios produtores, 23% por cento para os Estados e 

Distrito Federal e 12% a ordem e conta do DNPM, que destinara 2% a prote91io ambiental das 

regioes mineradoras, atraves do IBAMA 

Cabe enfatizar que no caso das substancias minerais extraidas sob regime de permissao de 

lavra garimpeira, o valor correspondente a CFEM devera ser pago pelo primeiro adqiiirente do 

produto mineral, cujo recolhimento sera efetuado ate 0 ultimo dia uti! do segundo mes 

subseqiiente ao do fato gerador. 

2
' "E assegurada, nos terrnos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, bern como a 6rgiios da 

administra(:iio direta da Uniiio, participa(:iio nos resultados da explora(:iio de petr6leo ou gas natural, de recursos 
hidricos para fins de gera(:iio de energia eletrica e de outros recursos minerais no respectivo territ6rio, plataforma 

continetal, mar territorial ou zona economica exclusiva, ou compensa~ao financeira por essa explora(:iio." (grifo 
nosso). 
28 

De acordo como Art. 2" da Lei 8.001 (DOU de 14.03.1990), " ... entende-se fatruamento liquido o total das 

receitas das vendas, excluidos os tributos incidentes sobre a comercializa<;iio do produto mineral, as despesas de 
transportee as de seguro". 67 



No caso particular da produ((ao estanifera, as empresas mineradoras, sob o argumento de 
que a aplicayao da CFEM caracterizava uma ofensa ao principio de nao cumulatividade tributaria, 
recorreram a justi((a civil, alegando sua inconstitucionalidade. 

0 Tribunal Regional Federal, 1l! Regiao, DJ de 17.05.96, negou provimento a apela((ao, a 
unanimidade, efetuada pela Minera((ao Taboca Ltda. - Grupo P ARANAP ANEMA, entendendo 
que a CFEM e uma receita patrimonial e nao tributaria, considerando impertinentes as alega((oes 
daempresa. 

Assim, a arrecada((ao de CFEM sobre a produyao mineral global dos Estados registrados 

pelo DNPM em 1996, foram da ordem US$ 65,5 milhoes. Considerando-se que a produyao de 
estanho participa com cerca de 90% da arrecada((ao global da CFEM desses Estados, pode-se 

admitir que o segmento estanifero respondeu por cerca de 2,88% do total arrecadado de CFEM 
no periodo em referenda. A Figura III.9 retrata o desempenho dos Estados do Amazonas e 
Rondonia no ranking nacional de arrecada((ao de CFEM (ver Tabela B4, Anexo B). 
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Fonte: DNPM, 1997. 
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Face o Iongo periodo (199la 1996) que demandou a questao judicial sobre a legitimidade 
da CFEM levantada pelas empresas de minerayao de estanho, que implicou na indisponibilidade 

de indicadores oficiais de arrecada((ao, tentou-se elaborar uma planilha que refletisse de forma 

estimativa o volume devido de CFEM (Tabela III.6 ). 

Os calculos estimativos foram realizados em fun((ao da produ((ao de estanho e cota((ao do 
preyo medio anual. Considerando-se que o fato gerador6 ocorre sobre o estanho contido no 
concentrado de cassiterita, com teor medio da ordem de 60%, admitiu-se o indice redutor de 20% 

sobre o pre((O medio praticado pela LME que e sobre o produto ja na forma metalica. 

26 0 fato gerador da CFEM e caracteizado pela saida do produto mineral da mina ou de estabelecimentos onde 
eventualmente ocorra a ultima etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transforma9ao 
individual (Decreto, nQ 1, de 11.12.91 ). 
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Tabela 111.6 

ESTIMATN A DE CFEM DEVIDA SOBRE A PRODU(:AO DE ESTANHO I ( ll)l)l-1996) 

I ::\1'1110 II IIJIJI I IIJIJ~ I IIJIJ~ I IIJIJ4 I IIJIJ~ I IIJIJ() II 'I'O'I'::\[ I 
Estanho (t) 29.253 27.500 26.500 16.800 17.300 19.564 136.917 

US$/t I 5.477 5.993 5.106 5.396 6.118 6.087 34.177 

Faturamento 160.218.681 164.807.500 135.309.000 90.652.800 105.841.400 119.084.078 775.913.459 

Fat. tributavee 128.174.945 131.846.000 108.247.200 72.522.240 84.673.120 95.267.262 620.730.767 

ICMS 15.380.993 15.821.520 12.989.664 8.702.669 10.160.774 11.432.071 74.487.692 

Frete3 266 266 266 266 266 266 266 

I CFEM II 2.255.8741 2.320.4841 1.905.1451 1.276.3861 1.490.2421 1.676.69811 10.924.8301 

Fonte: DNPM, varios; WMS, vanos. 

Obs.: Os calculos estimativos foram feitos em fimyaO da produyaO brasileira e da cotayaO media anual do 

estanho metalico; 

1. Cota9ao media anual do estanho metalico. 

2. Faturamento tributavel: como o fato gerador da-se pela venda de concentrado de cassiterita, aplicou-se 

o indice redutor de 20%. 

3. Frete: Para efeito de calculo adotou-se a media dos custos de frete das minas de Pitinga (para Sao Paulo) 

da ordem de US$ 210.00/t de cassiterita com ICMS (US$186/t sem ICMS) e minas de Rondonia (EBESA= 

US$ 140.00/t para Sao Paulo e CESBRA=US$ 220.00 It para o Rio de Janeiro). 

Nao considerados o PIS e COFINS. 

Considerando-se os valores de arrecada9ao global de CFEM referentes aos Estados do 
Amazonas e Rondonia, computados em 1996 pelo DNPM, de US$ 1,871,729.00, observa-se que 
o estanho participou com cerca de 88% do total registrado. Entretanto, adverte-se para a 
possibilidade dessa participa9ao ser urn pouco mais expressiva do que o alcan9ado atraves desse 
exercicio de inferencia, haja vista que no Amazonas o valor da produ9ao estanifera representa 
mais do que 90% da produ9ao mineral geral do Estado (exclusive petr6leo e o gas natural 
produzidos em Urucu, no Municipio de Coari). 

US$ ESTIMATIVA DE CFEM DEVIDA SOBRE A PRODU<;AO DE ESTANHO 
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Por outra 6tica, comparando-se a arrecada9ao brasileira total de CFEM em 1996 de 
US$ 65,5 milhoes como estimado para o estanho, observa-se que este participou com indices da 
ordem de 2,86%, muito proximo, portanto dos indicadores oficiais de arrecada9ao. 
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111.4 - Emprego 

A visualiza<;ao da Tabela III. 7 e da Figura III.ll permite vincular o nivel crescente de emprego 

com a implantayao do Projeto Pitinga, no Amazonas, alcan<;ando o apice em 1985 com urn 

nfunero de 3.348 empregos, coincidente como ano da crise do mercado de estanho na LME. A 

partir de entao os efeitos deleterios da crise sao evidentes (Tabela III.6 e Figura III.9). 

A prop6sito relacionando-se o nivel nacional maximo de emprego de 1985 com o de 1996 
denota-se uma retra<;ao da ordem de 79%. 

Tabela III. 7 
I 

I 
I 

NUMERO DE EMPREGADOS NO SEGMENTO ESTANIFERO BRASILEIRO I 
I ANO/DISC IIGe6logos 

l9lSO 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

IFonte: AMB/DNPM, varios. 
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42 
32 
49 
50 
52 
62 
43 
30 
26 
23 
19 
22 
16 
16 
8 
9 
8 

IEngMinas 

'T 
00 
0\ -

I 

35 
32 
40 
33 
45 
57 
64 
37 
39 
34 
30 
20 
25 
20 
14 
15 
18 

NS 

33 
45 
58 
40 
72 
81 
78 
49 
77 
72 
58 
61 
46 
37 
37 
34 
21 

I 

00 
00 

~ 

NM I Oper. I Adm. II TOTAL I Var%1 

92 J.7J7 388 4.5l'l ... 
61 2.838 379 3.387 -21,72 

202 3.318 797 4.464 31,80 
161 3.775 515 4.574 2,46 
271 4.771 1.346 6.557 43,35 
167 5.945 1.932 8.244 25,73 
277 5.302 1.153 6.917 -16,10 
147 4.445 896 5.604 -18,98 
133 4.136 800 5.211 -7,01 
142 3.436 493 4.200 -19,40 
105 3.185 287 3.684 -12,29 
94 2.312 323 2.832 -23,13 
90 1.992 287 2.456 -13,28 
71 1.836 333 2.313 -5,82 
66 1.416 286 1.827 -21,01 
63 1.652 294 2.067 13,14 

116 1.138 165 1.466 -29,08 

94/85 ·77,84 

95/85 -74,93 

96/85 ·78,8 

-0\ 
0\ -

Regionalizando-se a questao do emprego e fazendo-se uma compara<;ao entre os 

diferentes p6los economicos implantados na Amazonia, observa-se que o segmento estanifero 
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aparece em plano de destaque como importante gerador de empregos, durante os anos de 1982 a 
1990, nao obstante a minera<;ao ser considerada pouco intensiva em mao-de-obra. 

Dentro deste contexto, o segmento estanifero amazonense, em particular, representado 
pelas minas de Igarape Preto (paralisada em 1987) e Pitinga, respondia pelo expressivo niimero 
de 3.674 empregos em 1985. Contudo, a partir de da crise estanifera intemacional, em 1985, o 
declinio e evidente (-74,7%), registrando-se em 1996, uma redu<;ao sinificativa da popula<;ao 
setorial para 930 pessoas, da qual a categoria openiria representa cerca de 77,7%. 

Portanto, tomando-se como referencia os p6los industriais instalados na ZFM, pode-se 
observar-se a tendencia declinante do segmento estanifero em rela<;ao aos demais setores da 

economia estadual, no periodo de 1988 a 1995- Figura III.12 (ver Tabela B2, Anexo B). 
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111.5 - Comercio Externo e Inferno 

• Exporta-:oes 

Os registros oficiais de exportayoes brasileiras de Sn-metalico, cumulativas no periodo de 
1972-1995, de 435.514 toneladas, representaram uma gerayao de divisas da ordem US$ 
1,864,426.00, apresentando urn balan9o cambial positivo de US$ 1,736,634.00 (valor constante, 
1995) (CONSIDER, varios; SMM, 1997). 

Contudo, uma analise detalhada sobre o desempenho das exporta9oes de Sn-metalico 
evidencia os seguintes quadros: 

a) na decada de 70, observa-se urn continuo, porem gradativo crescimento das 
exporta9oes, fase de estrutura9ao do parque mfnero-metaltirgico nacional; 

b) a partir de 1982, as exportayoes so:frem urn incremento abrupto; 

c) nao obstante a alavancagem produtiva devida as minas do Pitinga-AM (1982) e ao 
garimpo de Born Futuro-RO (1987), observa-se que no periodo de 80/85 o valor das exporta9oes 
projetam-se sempre acima do correspondente volume de metal comercializado, mas, em contraste, 
a partir de 1986, toma-se evidente uma indesejavel inversao da escala grafica entre o volume de 
Sn-metalico eo correspondente valor das exporta9oes, cuja tendencia agrava-se a partir de 1990 

Figura III.13. (ver Tabela C1, Anexo C). 
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Figura 111.13 
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A Figura III.14, sintetiza os principais parceiros comerciais do Brasil, onde destacam-se 
os Estados Unidos que responde por 72% das importa<;oes, seguido pelo Reino Unido 9,90%. 
(ver Tabela C2, Anexo C). 

2 3 4 

Figura 111.14 

Mudando-se o enfoque da analise para o desempenho das principais empresas/grupos 
exportadoras de estanho metalico, observa-se urn predomino hist6rica do Grupo 
P ARANAP ANEMA, cuja condi<;ao hegemonica consolidou-se a partir de 1982 com inicio 
produtivo das minas do Pitinga-AM. 

Portanto, ja naquele ano a empresa respondia por cerca de 43,28% (1.911 t) do total 
brasileiro exportado, alcan<;ando 0 indice maximo proporcional da ordem de 84,51 % (15.804 t de 
Sn-metalico) em 1991. Contudo, em termos fisico-quantitativo registram-se valores da ordem de 
23.205 t como maior volume exportado pelo Grupo, em 1989, correspondentes a 67,92% do 
total brasileiro exportado no referido ano (P ARANAP ANEMA, 1996). 

Tabela 111.8 

INDICADORES HIS TORI COS DA PRODU<;AO, (IM)EXPORTA<;AO E CONSUMO DE Sn DO BRASIL 
(1980-1996) 

I ANO - I' 1970 I 1975 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 t 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 19%* 

DISCRIMINA£AO II ( tonelada) .I _1 

Prod. Sn~Contido 3.965 4.454 7.872 8.297 8.218 13.275 19.957 26.514 26.405 30.405 44.102 50.232 39.149 29.253 27.500 26.500 16.800 17.300 19.564 

Prod. Sn-Metatico 3.578 6.518 8.796 7.789 9.298 12.950 18.877 24.701 25.147 29.446 41.857 44.240 37.580 25.776 27.000 26.900 20.400 16.787 18.371 

Imp. Sn-Contido 1.620 1.773 142 1.321 342 

Imp. Sn-Metlilico 8 37 35 12 17 9 6 10 30 8 8 39 1,50 75 

Exp. Sn-Met31ico 1.068 3.498 3.817 4.939 4.415 8.831 14.612 20.067 20.640 21.131 31.500 34.166 27.641 18.111 19.546 22.106 17.643 10.200 12.290 

Estoques 142 312 321 364 114 212 502 848 369 1.289 

Conswno metal 2.518 3.057 5.014 2.862 3.509 4.020 4.271 4.644 5.764 7.923 7.258 8.876 7.472 6.029 6.200 5.700 5.800 6.300 6.400 

Fontes: Aouane Estrtistice- CONSIDER (varies); Aouarie Esmtistice/SMM, 1997; Sumilrie Mineral (varies) e PPDSM/DNPM, 1994; SNIEE. 

Obs.: ... ruio disponivel· * Dados oreliminares 
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A prop6sito de compara9ao entre os maiores exportadores nacionais 
MAMORE/PARANAPANEMA e CESBRA/BRASCAN, observa-se na Tabela III.9 os seguinte 
indicadores de desempenho nos anos mais recentes: 

Tabela 111.9 

EXPORTA<;OES DE ESTANHO METALICO 

1994 PARANAPANEMA - 14.399 t de /Sn-metalico ........................... US$ 78 milhoes 

CESBRA - 1.361 ........................... US$ 7,4 milhoes 

1995 PARNAP ANEMA - 9.855 t de Sn-metalico ........................... US$ 61 milhoes 

CESBRA 612 ........................... US$ 4 milhoes 

Fonte: PARANAPANEMA, 1996; CESBRA, 1996; SNIEE, 1997. 

Com efeito, nao obstante o acentuado declinio dos volumes exportados, observa-se quao 
distante se encontra o segundo maior exportador nacional, em rela9ao a P ARANAP ANEMA. 
Neste contexto, denota-se que o volume exportado pela CESBRA em 1994 nao representou nem 
10% daquele exportado pela MAMORE. Em 1995 o indice de equivalencia diminui ainda mais. 

Torna-se importante enfatizar que ap6s o inicio da produ9ao do Pitinga (1982), o Grupo 
P ARANAP ANEMA distancia-se acentuadamente em rela9ao as outras empresas brasileiras 

exportadoras de estanho metalico. Portanto, considerando-se que no periodo de 1982 a 1995 o 
Brasil exportou 275 mil toneladas de Sn-metalico, equivalentes a US$ 1,7 bilhoes (constantes, 

1995), cerca de 74% couberam a PARANAPANEMA- Figura III.15 (CONSIDER, varios; 
SMM, 1997; DNPM, varios; SNIEE). 
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• Importa4;oes 

Uma sintese hist6rica das importavoes brasileira evidencia significativas quantidades 
importadas de estanbo e seus derivados ate 1980, sobretudo como folha-de-flandres, sendo 
registrados, no periodo de 1970 a 1980, dispendios medios anuais da ordem de US$50 a US$ 60 
milhoes, com urn 'pico' de US$ 121,8 milhoes em 1974, na aquisiyao de produtos estanbados. 

Tradicionalmente as importa96es brasileiros de minerio concentrado de cassiterita 
originavam-se da Bolivia e Cingapura, com finalidades complementares das necessidades desse 
insumo mineral da CESBRA e CIA (Mistura, 1982). 

No inico da decada de 70, observa-se uma certa escassez de minerio no mercado interno 
brasileiro, em decorrencia do advento da Portaria-MME, nQ 195, D.O.U. de16.04.1970, que 
determinava o fechamento da Provincia Estanifera de Rondonia as atividades de extracao de 
cassiterita pelo regime de matricula previsto no artigo 2Q, item III, combinado com os artigos 70, 
71, 72 e 73 do C6digo de Minerayao, a partir de 31 de maryo de 1971 (Mistura, op. cit.; C6digo 

de Mineracao, 1967). 

Na Figura III.16 observa-se que os fluxos de importacoes de cassiterita e estanbo 
metalico apresentam-se crescentes entre 1972 a 1974, implicando numa balanca comercial 

negativa. A partir de entao, nota-se urn declinio acentuado das importa96es face a produ9ao 
nacional crescente e as exigencias governamentais de depositos previos pelas metalurgias, na 

epoca (Mistura, op. cit.) 
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As operacoes drawbac/2°, destacam-se como importante artificio fiscal utilizado pelas 
empresas metalurgicas nacionais, no periodo de 1977 a 1979, para viabilizar as importayoes de 

30 As opera<;t'ies de drawbac, nomatizadas pelo DECEX-MF, podem ser classificadas em tres modalidades: 

suspensao, isem;ao e restitui<;ao de impostos alfandegarios incidentes sobre mercadorias importadas para fins de 

re-exporta<;ao. 75 



concentrado, que estavam a custos, da ordem de 95% da cota9ao do Sn-metalico na LME, 
considerados elevadissimos (Mistura, op. cit.) 

Contudo, a partir de 1980, a institucionalizayao do Imposto sobre Opera96es Financeiras -
IOF, tomou inviavel a importayao de cassiterita com fins de re-exportayao sob a forma metalica 
(Mistura, op. cit.). 

Atualrnente as importa96es brasileiras de estanho, estao vincu1adas, principalrnente, ao 
metal contido em folha-de-flandres, cujo coeficiente de resvestimento e da ordem de 4,0 a 
4,5 kg/t de fdp. Entretanto, foram registradas importa96es de 1.321 toneladas (US$ 3,4 milhoes) 
e 342 tone1adas de cassiterita (US$876 mil), nos anos de 1994 e 1995, respectivamente. Quanto 
ao Sn-metalico, importou-se 1,5 tonelada (US$ 7 ,000) e 75 tone Iadas (US$ 454 mil), em 1994 e 
1995, respectivamente (DNPM, varios). 
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• V endas internas 

Urn enfoque sobre o comercio estanifero domestico, exige uma breve abordagem sobre alguns 

aspectos hist6ricos da politica nacional para metais nao-ferrosos, cuja responsabilidade 

institucional de planejamento e coordena9iiO setorial competia ao Conselho de Nao-Ferrosos e 
Siderurgia-CONSIDER, delegada atraves do Decreta 74.361, de 02.08.1974. 

Com efeito, o CONSIDER, atraves do Programa Nacional de Desenvolvimento da 

Industria de Metals Nao-Ferrosos, preconizava o desenvolvimento do setor, visando alcan9ar a 

auto-suficiencia no atendimento ao mercado interno, assim como gerar excedentes exportaveis 

para alguns metalicos desse grupo. 

Isto posto, considerando-se que a meta fixada para o decenio 1974/83 era: Al (1.374 t), 

Cu ( 532 t), Ni (24 t), Sn (21 t), Pb(238) e Zn (315 t), pode-se observar que a expectativa de 

produ9iio do CONSIDER para o segmento estanifero foram bastante modestas, haja vista que o 

registro oficial de produ9iio acumulada no periodo em referencia foi da ordem 84.909 t de Sn
metalico, 4.043% acima da meta estabelecida. 

A prop6sito de retrospecto, observa-se que esse Programa encerrava em suas 'metas e 

estratt~gias' urn conjunto de medidas especificas a serem adotadas, em particular para o segmento 

estanifero, transcritas abaixo: 

r:> Estabelecimento de urn programa de pesquisa mineral capaz de atender ao 

desenvolvimento da industria de nao-ferrosos e que possibilitasse o pleno 

conhecimento do potencial brasileiro; 

r:> 0 mercado interno consumidor de estanho deveria ter seu abastecimento assegurado; 

r:> A atividade mineraria de cassiterita deveria assegurar urn desenvolvimento que 

permitisse, atraves da prospec9iio e pesquisa, no prazo mais curto possivel, o 

conhecimento real das reservas brasileiras de estanho; 

r:> A atividade metallligica deveria assegurar uma escala de opera9iio que permitisse 

oferecer o metal a pre9os competitivos, inclusive internacionalmente; 

Por ultimo, advertia-se sobre a conveniencia da cria9iio de mecanismos que viessem 

assegurar o abastecimento interno do metal, em epocas de dificuldades e equilibrio dos pre9os, 

sugerindo-se a forma9ao de urn 'estoque estrategico' de estanho, por entidades oficiais ou 

representativa da classe, com financiamento em condi9oes viaveis. 

Ademais, apresentava-se como for9a de argumento para essa providencia a 'vantagem' de 

possibilitar a cria<;:iio, em futuro nao muito remoto, de urn mecanismo de forma9iio de pre9os que 

melhor refletisse as condi9oes locais, em substitui9ao a entidades intemacionais, que nem sempre 

representavam os interesses da maioria dos produtores e consumidores. 
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Conforme se depreeende dos principais pontos elencados no Programa do CONSIDER, 

havia uma preocupayao com a garantia de abastecimento interno de estanho metalico, haja vista 

que na epoca o Brasil participava discretamente do comercio internacional face a modesta 

produ91io interna (5331 t de cassiterita, 1975), a situa91io de ociosidade do parque metalurgico 

nacional (59%), cuja capacidade nominal instalada era da ordem de 16.000 t de Sn-meta!ico), em 

1975 e, principalmente, que o maior agente insumidor da materia-prima mineral, era uma estatal, 

a CSN-Companhia Siderurgica Nacional, para fabrica;;ao de folha-de-flandres. 

Indicadores estatisticos do SNIEE, demonstram que as vendas para o mercado interno das 

metalurgias brasileiras foram da ordem de 3. 990 t ( 1994) e 5. 691 t ( 1995), correspondendo a 

cerca de 21% e 34% do total de Sn-metalico produzido, respectivamente. Desse volume 

comercializado internamente, de acordo com informa96es das empresas, participaram: em 1994 -

PARANAPANEMA com 482,8 t (US$ 3,060,884.03) e a CESBRA com 23,5 t ( US$ 

156,364,21); em 1995- PARANAPAl'lEMA com 3.305 t (US$ 26,245,470.17) e a CESBRA 

com 397 t (US$ 2,829,217 27) 

Considerando-se as produ96es da CSN de 638.152 t (1994) e 706305 t (1995) de folha

de-flandres (fdp) e admitindo-se a propon;ao de insumo estanlfero da ordem de 4,5 kg de Sn

meta!ico/tonelada de fdp, pode-se inferir que a empresa respondeu pela aquisi91io de 72% (2.872 t 

de Sn-metalico) e 56% (3 .178 t), do total comercializado no mercado intemo, em 1994 e 1995, 

respectivamente. 
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• 'Mercado marginal' 

Com a descoberta e o advento da prodw;ao do garimpo de 'Born Futuro', no Municipio de 
Ariquemes-RO, a margem da legisla<;ao mineral brasileira, desencadeou-se, paralelamente, urn 
grande fluxo de minerio contrabandeado para a Bolivia, principalmente. 

Os excepcionais teores de estanho da area, favoreceram o alcance de niveis crescentes de 
produ<;ao garimpeira nos anos que se seguiram a descoberta: 1987. 

Como prop6sito de investigar a situa<;ao da atividade mineraria no Estado de Rondonia, 
assim como a pratica do contrabando de minerio de estanho, foi criada uma Comissao 
Interministerial (Justi<;a, Fazenda, Interior e Minas e Energia), atraves da Portaria no 643, 
publicadano D.O.U. de 05.12.1989, cujo Relat6rio aprovado e publicado no D.O.U. de 14.03.90, 
constata, baseado em estimativas da ATPC, que o contrabando de estanho, em 1989, foi da 
ordem de 9.500 t, representando: 40% da produ<;ao do garimpo; 20% da produ<;ao brasileira; 

27,5% das exporta<;oes oficiais e 5% do consumo mundial- Figura III.17 (Ferreira et al, 1995). 
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Consta do Relat6rio que, conforme estimativas da ATPC, o minerio contrabandeado do 
Brasil, teve a seguinte destina<;ao: Bolivia (4.000 t de Sn-contido no concentrado), Peru (1.000 t), 
Malasia!Cingapura!Coreia (1.500 t) e Estados Unidos/Europa (3.000 t de Sn-metalico ). 

A partir da estimativa do volume contrabandeado, da ordem de 9.500 t de estanho, 
projetou-se uma evasao de US$ 73,1 milhoes em divisas; US$ 5,6 milhoes de ICMS; US$ 1,2 
milhao de PIS/FINSOCIAL; US$ 1,4 milhao de Contribui<;ao Social (10% sobre o lucro) e US$ 
6,5 milhoes de Imposto de Renda sobre o lucro presmnivel, na aliquota de 20%; totalizando US$ 
87,8 milhoes em perdas. 

Por outro angulo, considerando-se o impacto negativo da redu<;ao dos pre<;os sobre o 
montante de divisas ingressas no Brasil, decorrentes do excesso de oferta de metal gerada pelo 
contrabando, particularmente no ultimo quadrimestre de 1989, denota-se urn decrescimo da US$ 
14,1 milhoes, contabilizando-se urn prejuizo acumulado da ordem de US$ 101,9 milhoes, 
representando 35% (trinta e cinco por cento) do valor oficial registrado pelas exporta<;oes de 
estanho brasileiro naquele ano (Ferreira et al, op. cit.) 

Ademais, a produ<;ao contrabandeada comprometeu a credibilidade do Govemo 
Brasileiro junto aos paises membro da A TPC, pelo nao cumprimento de acordo o:ficial de 
exporta<;oes de estanho e contribuiu para o aviltamento do pre<;o do metal no mercado 
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internacional, acarretando urn prejuizo global para o Brasil da ordem de US$ 300 e US$ 350 

milhoes em 1989 e 1990, respectivamente. Computam-se aqui as perdas estimadas de 50% de 

minerio ni'io recuperados (rejeitos), sonegavi'io fiscal e parafiscal, sem contudo considerar-se os 

danos ambientais. 

Neste contexto, considerando o imbroglio judicial da regiil.o de Born Futuro, onde por urn 

!ado tem-se a M.S. Minerayi'io LTDA (sucedida pela Empresa Brasileira de Estanho S.A

EBESA) que reclama os direitos minenrrios sobre a area, em confronto com quatro cooperativas 

garimpeiras- COOPERSANTA, COOPEGRO, COOMIGA e COOGARI- procurou-se firmar 

urn Acordo de Ordenamento entre as partes, visando minimizar os conflitos e regularizar a 

extra<;il.o mineral (Ferreira et a!, 1995) 

Entretanto, deixaram de participar desse acordo a COOMIGA e a COOGARI, que 

optaram por questionar judicialmente os titulos mineritrios outorgados pelo Governo Federal it 

EBESA, argumentando serem beneficiitrias de prioridade constitucional das concessoes 

mineritrias sobre a area em questil.o (Ferreira et al, op. cit). 

Portanto, a titular dos direitos minerarios EBESA, ao firrnar o Acordo de Ordenamento 

com as duas cooperativas garimpeiras, transigiu na continuidade do extrativismo dos filiados its 

duas Cooperativas signatitrias do acordo - COOPERSANT A e COOPEGRO - com a condivi'io 

de que as atividades obedecessem o seu Plano de Aproveitamento Economico, aprovado pelo 

DNPM, bern como ao Plano de Controle Ambiental, e que parte da comercializayi'io do minerio 

deveria ser comercializado pela EBESA com eventuais adquirentes indicados pelas Cooperativas 

(Ferreira, op. cit.) 

Originalmente o P AE priorizava a lavra mecanizada a ceu aberto, atraves de bancadas na 

Serra do Born Futuro. Contudo, observou-se que, contrariamente ao estabelecido no plano da 

EBESA, prevaleceram as opera<;5es por desmonte hidritulico, alem do que os produtores 

cooperados apresentavam resistencia ao cumprimento do P AE (Ferreira, op. cit) 

Passados todos esses anos, o imbroglio judicial entre cooperativas e a EBESA continua. 

Contudo, a<;5es de acompanhamento e fiscaliza<;i'io de orgil.os federais- DNPM e Policia Federal 

- permitiram apreender cerca de 450 t de minerio de estanho, os quais permanecem depositados 

no terreno da EBESA, aguardando decisao judicial sobre o destino a ser dado ao minerio, 

provavelmente leilil.o. 

Considerando-se a cota<;i'io anual media do estanho em 1996 na LME (US$ 6,067t de Sn

metitlico ), o teor medio do minerio da ordem de 55%, e admitindo-se urn valor minimo para o Sn

contido no minerio apreendido de 80% da cota.yil.o, pode-se avaliit-lo em aproximadamente US$ 

1,201.266.00. 
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11.4.2 - Demanda 

Para o exercicio de analise, caracterizavlio e projel(ao da demanda por materias-primas, minerais, 

adverte-se para o significado ambigi.io conceitual de demanda" na area mineral. A demanda 

relativa ou consumo aparente do estanho, particularmente, e uma demanda derivada dos produtos 

finais, nos quais e utilizado como insumo em fases intermediarias do processo produtivo. 

Portanto, nao caracteriza uma necessidade inata. Ele e demandado por oferecer e conferir 

determinadas qualidades aos produtos finais em que e utilizado, por exemplo: a demanda final nao 

e por cassiterita (Sn02) ou estanho metalico, mas sim por folha-de-flandres, soldas, bronze etc. 

(Bresciani Filho, 1993). 

Neste contexto, Tilton (1981), advoga a existencia de uma estreita rela<;:ao entre os ciclos 

comerciais e a demanda por metais. Considera que o consumo mais significativo advem do setor 

de transportes, bens de capital e duraveis. Assim, por reconhecer esta susceptibilidade setorial aos 

efeitos dos ciclos economicos afirma que a demanda por metais apresenta caracteristicas elasticas 

em funvlio da renda. 

Uma analise global sobre o comportamento da demanda pelos metais permite 

evidenciar mudan<;:as significativas a partir do inicio dos anos 70, em rela<;:ao a performance 

exponencial do consumo ap6s a Segunda Guerra Mundial (1945). Durante essa transil(ao da 

economia internacional, observa-se uma profunda mudan9a na estrutura da industria mineral e o 

enfraquecimento do poder de influencia dos produtores sobre os mercados e a formal(ao de 

pre9os das commodities minerais (Freitas, 1995). 

Evidentemente que o arrefecimento economico internacional decorrente da elevayao dos 

pre9os do petr6leo implementada pela OPEP, em 1973 e 1979, associado a diminuivao na 

intensidade de uso - IU'2 do metal, reciclagem, substitui9ao de materiais, gerou uma grande 

estagnayao agravando ainda mais a crise na industria mineral (Freitas, op. cit; Braz, 1988). 

No caso particular do estanho essas mudanyas tern sido pouco animadoras, haja vista que 

de urn consumo de 82.000 t, em 1900, observou-se uma evolu9lio para 200.000 t, em 1975, 

apresentando urn crescimento medio da ordem de 1,9% a.a., muito aquem do que outros metais 

da classe dos nao-ferrosos. No periodo de !950/74 o aluminio apresentou uma taxa de 

crescimento medio da ordem de 9,3%; o niquel 6,3%; e o cobre 3,8% (Braz, op. cit). 

Ao analisarem comportamento da demanda nacional para os anos mais recentes, Silva e 

Suslick ( 1993 ), evidenciaram urn declinio critico dos indices anuais de crescimentos do 

consumo aparente de estanho metalico 17,1% (1964/70), 14,6% (1971/79), 2,1% (1980/90). 

Enquanto a intensidade de uso apresentava os seguintes indices correspondentes: 9,8; 5,7 e -0,6. 

31 Na Teoria Economica os termos demanda e consurno tern sentido dicotomico. A primeira representa as 

diferentes quantidades de urn determinando bern mineral que os consumidores gostariam de adquirir sob diferentes 

condi96es de pr090 e renda (ou lucro), enquanto o seguudo consiste da quantidade do que realmente e consumido, 

em fun¢o das condi96es de oferta e demanda (Snslick, 1990). 
32 A intensidade de uso (ill) consiste de uma metodologia econometrica, aplicada a am\lise da demanda mineral 

por Malenbaurn (1973,1975, 1978), definida como sendo a razao entre a quantidade de urna substaiincia mineral 

demandada (Dt) e a renda nacional (Yt), expressa em PlB ou PNB, em determinado periodo, ou seja: expressa a 

quantidade demandada de urn materia-prima mineral por unidade do produto da economia (Suslick, 1991). 
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Contudo, analisando-se o desempenho do segmento intemo de folha-de-flandres, 
responsavel por cerca de 40% do total de Sn-metalico demandado, observa-se uma evolw;ao de 

1990 para 1995 da ordem de 58% Figura III.18 (ver Tabela C3, Anexo C). 

tFDP PROJE<;AO DO CONSUMO DE ESTANHO EM FOLHA-DE-FLANDRES 
800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 
0 
r-
0\ -

0 
00 
0\ -

Fonte: DNPM, varios; CONSIDER (varios); SMM, 1997; CSN, 1996. 

Figura 111.18 

0 
0 
0 
N 

N 
0 
0 
N 

t Sn 
. 4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

0 

Advoga-se que as mudan<;as estruturais na demanda decorreram fundamentalmente da 
redu<;ao do crescimento economico, observado ap6s o primeiro choque do petr6leo (1973-74), 
cuja crise penalizou sobremaneira a taxa de incremento anual do PIB das na<;oes ocidentais. 
Ademais, outro componente importante que tern influenciado na mudan<;a estrutural da demanda 
por estanho, particularmente, tern sido a diminui<;ao na intensidade-de-uso (IU) do metal. 
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A Figura III.19 mostra o quadro de estagna<;ao do consumo nos EUA, proXlffio as 
40.000t/ano de Sn-metalico e urn declinio continuo nos paises da Comunidade Economica 
Europeia-CEE. Entretanto, os tigres asiaticos destacam-se como importantes revitalizados do 
consumo internacional (ver Tabela C4, Anexo C). 
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A prop6sito, entende-se IU como a relao;ao inversa entre a taxa de consumo de uma 

determinada commodity mineral (Dt) eo Produto Interno Bruto (PIB) de uma nacao, em funcao 
de sua populacao (PIB per capita), constituindo-se num importante instrumento de analise do 
padrao de consumo e suas variar;:oes em fi.mcao do tempo (Malenbaum, 1978; apud Suslick & 

Harris, 1992). 

Outros aspectos relevantes na caracterizacao das mudancas estruturais da demanda sao: 

• 0 ciclo de vida dos metais; 

• 0 efeito das variacoes conjunturais da atividade econ6mica; 

• 0 efeito das modificacoes nos precos relativos; 

• 0 efeito da reciclagem na demanda por estanbo; 

• Os efeitos das mudancas tecnol6gicas; 

• 0 efeito dos metais concorrentes pr6ximos (AI) e outros materiais substitutos; 

Suslick & Harris (1992), concluiram que a IU de estanbo na America Latina apresenta 
uma tendencia geral declinante e que ap6s o primeiro choque do petr6leo o Cu, Sn e o aco 
sofreram os maiores impactos na IU nos paises desenvolvidos, em menor amplitude nos paises 
Iatinos americanos, sendo ate registrada certa evolucao na IU de AI, Cu, Pb, Sn e Zn; 

Esses autores destacam os notitveis indices de crescimento da economia brasileira, a partir 
de meado de 1960 a meados de 1970, apresentando taxas medias da ordem de 11,5%. Neste 
contexto, enfatizam que os setores industrial e manufatureiro evoluiram a indices da ordem de 

13,2% e 13,9%, respectivamente; 

Por fim, Suslick & Harris ( 1992), admitem que a forte flutuacao do consumo de minerais 
e, particularmente da IU do AI, Cu e Pb, sao devidas, em parte, its intervencoes govemamentais 
brasileiras peri6dicas no mercado dos meta!icos nao-ferrosos, quer seja atraves de 

regu1amentacoes de importacoes quer atraves da adocao de mecanismo de controle e 
deterrninacao artificial de precos domesticos, impactuando fortemente no consumo intemo de 
metais, mas, fundamentalmente em razao do declinio geral de crescimento e estagnacao 

econ6mica dos paises da America Latina. 
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• Estoques 

Na tentativa de tecer algumas considerayoes sobre os ruve1s de estoques como fator de 

desestabilizao;ao de mercado, toma-se oportuno relevar algumas situao;oes, enumeradas por Tilton 

( 1981 ), em que se observam fortes tendencias ao exercicio desses mecanismos pelos agentes de 

mercado, quais sejam: 

• Situa<;oes em que aumento de demanda apresenta vincula<;ao com aumento de pre<;o 

observa-se uma tendencia dos consumidores a adquirirem maiores quantidade para 

para consumo e estocagem, com o prop6sito de antecipa<;ao a novos aumentos; 

• Situao;oes de volatilidade-preo;os apresentam estreita vinculavao aos fluxos de 

'desova' de estoque. Intensificam-se quando os pre9os apresentam-se declinantes e 

tendem a forma<;ao de estoque quando em ascen<;ao. 

Apesar deste comportamento evidenciado no mercado de metals nao se ajustar as teorias 

economicas, Tilton (1981) tenta explicar o 'paradoxo' atraves das seguintes hip6teses: o estoque 

das empresas e fator de desestabiliza<;ao e as empresas nao se adaptam ao ciclo de pre9o. 

A partir da decada de 30 a manuten<;ao de grandes estoques de estanho eram praxes 

estrategicas das grandes potencias mundiais, como os EU A, justificados como provisao para 

tempos de guerra. Ademais, os estoques podem transformam-se em importantes instrumentos 

redutores de pre<;os de mercado internacional, atraves de pniticas eventuais de 'desovas', mesmo 

que parciais, dessas reservas metiilicas (Pereira, 1982). 

A titulo de curiosidade, estima-se que os estoques norte-americanos, no inicio da decada 

de 80, eram da ordem de 200.000 t de Sn-metiilico, que asseguraria o consumo desse pais por 4 

anos, equivalente a 1 ano do consumo aparente mundial (Pereira, op. cit.). 

E importante enfatizar que, o ITC, institucionalizado hi! quase trinta anos, considerado urn 

modelo de organiza91io e eficiencia, mantinha urn controle hegemonico sobre as transa96es 

efetuadas no mercado estanifero internacional, atraves do mecanismo de gerenciamento de 

estoque regulador, fundamentalmente. 

Contudo, fatores adversos de superoferta e elevados estoques, associados it equivocada 

pnitica de pre9os artificiais debilitaram sobremaneira o ITC, levando sua gerencia de estoque 

regulador do conselho a uma situa<;ao de insolvencia, devido as seguintes implicao;oes (Rodrigues, 

1985) 

• Esgotamento dos recursos do 'fundo regulador de estoque' (buffer stock) do ITC 

( estrategico a sustenta91io artificial dos pre9os do estanho ); 

• Niveis criticos da divida do ITC aos membros da LME e seus banqueiros, da ordem 

ordem de US$ 285,5 millhOes; 

Com efeito, a ausencia de respaldo financeiro da 'gerencia' de estoque regulador do ITC, 

provocou a imediata suspensao das negocia96es de estanho na London Metal Exchange - LME, 

em 24.10.85, (como Sn-metalico cotado em US$ 12,224) eo subseqiiente colapso do mercado 

estanifero internacional. 
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A Association of Tin Producing Countries - ATPC, entidade que congrega apenas 
produtores, ap6s a falencia do ITC, encetou em 1987 urn programa de saneamento de mercado 
denominado Programa de Racionaliza~ao da Oferta (Supply Rationalisation Scheme - SRS), com 
o prop6sito de reduzir progressivamente o nivel de estoque internacional de estanho, da ordem de 
100.000 toneladas, usando o mecanismo de limita~ao de cotas de exporta~ao dos paises 
produtores como forma de restri~ao da oferta de metal (Lima, 1995). 

Estatisticas publicadas pelo WMS (varios), mostram que os estoques mundiais em 1985 
eram da ordem de 261 t de Sn-metalico, onde cerca de 28% eram considerados comerciais e 68% 
pertencentes ao estoque estrategico dos EUA. Para o ano de 1995 observa-se urn acentuado 
declinio da ordem de 72 % nos estoques mundiais (152 t), formados por cerca de 19 % de 
estoque considerados comerciais da LME, com o adicional do estrategico dos EU A, 

representando cerca de 81% do total- Figura III.20 (ver Tabela C.5, Anexo C). 
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Nao obstante os agentes de mercado estanifero ainda ressentirem os efeitos adversos da 
crise, os resultados apresentados em quase dez anos de SRS, sao alentadores. De acordo com os 
traders, o fato de que nos ultimos anos, os estoques do metal dos produtores estarem caindo 
juntamente com os dos depositos da LME e urn sinal positivo em rela~ao aos pre~os, efeito 
patente nos anos 1994/95 (13,4%) (WMS, 1996). 
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e Instabilidade-pre~o 

Os analistas de comportamento do mercado de metais tem evidenciado uma caracterfstica 
predominante das industrias de hens minerais: 0 permanente esforyo de adapta-;:iio as 
circunstancias cfclicas de consumo e de pre-;:os. Com efeito, atraves de aplica-;:5es de mecanismos 

econometricos procura-se antever esses fenomenos ciclicos, identificando-se as causas e possfveis 

efeitos deleterios a saude das industria minerais. 

As situa<;oes de instabilidade de mercados e admitida no meio economJco como uma 

condi-;:iio inata ao segmento dos met:Hicos, observando-se que nos perfodos de boom os pre-;:os 
mantt~m-se elevados, enquanto em periodos de economia declinante os pre<;os sofrem flutua-;:5es 
indesejaveis (Tilton, 1981 ). 

Estudos direcionados a compreensiio dos mecanismos de influencia na instabilidade do 

mercado dos metais, remontam ao inicio da decada de 50, como forma<;iio da 'Comissao Paley', 
com objetivos de defini<;iio de estrategias politicas govemamentais dos EUA. 

Slade (1988), procura entcnder o comportamento e tendencias dos pre<;os dos metais, 
atraves do estudo de un1 serie hist6rica, registrada ao Iongo de uma centena de anos, no mercado 
americano. A autora relaciona como principais fatores inlpactuantes no pre<;os dos metais: 

• Demanda crcscentc dos metais ; 

• Altera-;:5es quantitativas c qualitativas das jazidas; 

• Evolu<,:5es tecnol6gicas; 

• Descobrinlento de novas jazidas; 

o Exaustiio das minas 

• Adicionalmcnte, pode-sc- considerar o aperfei-;:oamento extrativista e inova<;oes 

tecnol6gicas metalfugicas. 

Atraves de analise de series hist6ricas de pre<;os no mercado americano de metais, Slade 
(1988) evidencia que no geral eles alcan-;:aram uma cota<;iio mininla na virada do scculo; uma 

rapida ascen<;iio durante a I' Grande Guerra; urn dramatico declinio ap6s o crash da Bolsa de 
Nova York (1929) e subseqiicnte grande depressiio economica mundial; novo aumento pos-1945; 
uma relativa estabilidade dos prc<;os entre os anos 1950-60; subseqiiente boom de commodities 

mincrais no infcio dos anos 70, quando os pre<;os de alguns metais foram as alturas, declinando 

em seguida, ap6s os do is choques de petr6lco. 

Seguindo essa linha de pesquisa, Tilton ( op. cit.), identifica e analisa as principais causas 
da instabilidade do mercado de metais, considerando as influencias da ofcrta, demanda, politica de 

estocagem, consumidorcs, cspeculadores c governos, avaliando respectivos graus de implica<;oes 
na volatilidadc dos pres:os, nivel de produ<yiio e faturamento, bern como na margem de lucros. 

Os efeitos adversos dessa (in)desejavel ciclicidade dos pres:os tem sido tambCm objctos de 

programas de estabiliza-;:iio de organismos internacionais, tais como: ONU e FMI . Contudo, o 
colapso do mercado estanifero intemacional, em 24.10.1985, com a suspensiio do 'prcgao'do 

estanho na LME, e a subseqUente fa lencia do ITC, sucumbiu tambem a ideia de estabilidade

pre.,:o, via mecanismos artificialistas dos carteis, sinalizando p«ra que antes do agente produtor 

resistir ou contrapor-se a eventuais situa<yoes de instabilidade-pre<;o, recomenda-se a ops:ao pela 
adaptac;iio as mudanc;as conjunturais de mercado. 
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Portanto, a nova conjuntura do mercado estanifero internacional adveio das condic;oes de 

superoferta e estoques mundiais que aproximavam-se as 100.000 t de estanho, consideradas 

inadministniveis pelo ITC. 

A prop6sito, esse novo contexto de mercado, permite observar que o consumo mundial

inclusive China e Russia - em 1985 (213 .1 OOt de Sn-meta1ico) apresentou-se praticamente 

estagnado, com uma variac;ao positiva de apenas de 0,85% em 1996 (214,9 t). Assim sendo, nao 

obstante 0 prec;o Corrente medio anual haver despencado de US$ 11,594.00/t (1985) para US$ 

6,067.00/t de Sn-metalico (1995), -52,32%, corroborando o principia da inelasticidade 

relativamente aos prec;os, haja vista que consumo de estan.ho nao aumentou proporcionalmente a 

significativa redu<;ao dos pre<;os, particularmente ap6s a segunda queda em 1990 (WMS, varios). 
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Urn breve retrospecto sobre a politica brasileira de prec;os, torna evidente a permanente 

interven<;ao govemamentai, atraves do Conselho Interministerial de Pre<;os - CIP, do Mi.rlisterio 

da Fazenda, desde 1969 ate 1982, sob o argumento de assegurar o abastecimento interno, 

particularmente da estatai Companhia Siderurgica Nacional- CSN, grande insumidora de estanho 

para fabricac;ao de folha-de-:flandres- Figura III. 21 (Mistura, 1982). 

87 



Capitulo IV - PERSPECTIVAS DO SEGMENTO ESTANIFERO 

Partindo da premissa de que estanho e uma commodity comercializada internacionalmente, torna
se obrigat6rio ao exercicio de cemirios prospectivos para uma amilise de amplitude globalizada. 
Para tanto, e necessario a conjuga9ao de parilmetros estruturais e conjunturais, com enfase 
especial a tendencia das economias dos paises consumidores tradicionais do metal, bern como 
daqueles economicamente emergentes, a exemplo dos 'tigres asiaticos'. 

Uma amilise sobre tendencias de mercado deve partir da identi:fica9iio de fatores de ordem 
tecnol6gica e economica-financeira, observando-se indicadores regionais e setoriais, sem contudo 
dissociar das for9as interativas da globaliza9iio da economia, condi9ao essencial a compreensao 
dos mecanismos que influenciam a estabilidade do mercado dos bens minerais e a antevisao de 
flutuayoes de prer;os e seus efeitos. 

E futo patente que o consumo internacional dos metalicos experimentou urn extraordimirio 
desenvolvimento ap6s a Segunda Guerra Mundial, puxado, num primeiro momento, por uma 
vigorosa demanda dos EUA, subseqiientemente pela reconstru.yao da Europa e, por fun, pelo 
crescimento vertiginoso do Japiio (Sa, 1994). 

Entretanto, o crescimento sustentado do consumo dos metais, foi abruptamente 
interrompido pelos choques do petr61eo em 1973 e 1979, e a subsequente crise da divida 
deflagrada na primeira metade da decada de 80, que afetou a maioria dos paises em 
desenvolvimento, megulhando a economia internacional numa fuse de crescimento Iento, 
desinflar;ao, estagnando o consumo de metalicos (Sa, op. cit.). 

Adicionalmente, veri:fica-se que o crescimento da demanda dos paises em desenvolvimento 
nao foi suficiente para compensar a queda registrada nos paises desenvolvidos, destacando-se 
como principais efeitos agravantes a redu9ao das atividades industrias, a miniaturizar;ao, a queda 
progressiva da intensidade de uso e a concorrencia de outros materials altemativos, tais como: 
plasticos, comp6sitos, cerilmicas etc. (Sa, op. cit.). 

Estes elementos sinalizam, portanto, que as tendencias atuais de mudan9as tecnicas e 

economicas acentuam a competi9iio entre materiais, evidenciada por mecanismos conjunturais -

crises generalizadas dos mercados - e por fatores estruturais - menor consumo especifico de 
energia, questoes ambientais, indigenistas etc. ( Pirilo, 1988). 

De igual forma, desencadeada a crise em 1985, os impactos negativos decorrentes se 
fizeram sentir de forma mais aguda no periodo 1986-88, quando o metal alcanr;ou as mais baixas 
cotayoes de US$ 3,749.67 por tonelada metrica de Sn-metalico, tipo high grade (WMS, varios). 

Importa enfatizar que, niio obstante as evidencias, os produtores brasileiros sustentavam a 
tese de que a turbulencia e o declinio econ6mico que afetavam o estanho, Ionge de refletirem 
sinais de esgotamento, eram devidas apenas a problemas conjunturais do mercado intemacional, 
decorrentes do desbalanceamento entre oferta e demanda, onde implicar;oes de superoferta 
fizeram desabar os pre9os do metal (EXAME, 1992). 

Mantendo o otimismo de que essas condicionantes de momento seriam superadas, o 
Govemo e os produtores brasileiros mantiveram-se acompanhando os desdobramentos da 
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situayao e o processo de reestrutura9iio da produ9iio e do comercio internacional do estanho, 

procurando assim adaptar-se a nova realidade de mercado (Barros Netto, 1986). 

Retomaram-se as negocia<;6es entre os produtores no ambito da ATPC, ainda em 1986, 

no Encontro Internacional dos Produtores de Estanho, realizado no Rio de Janeiro, quando foram 
definidas estrategias de curto e Iongo prazos. A de curto prazo envolvia a racionaliza<;iio da oferta 

atraves de cortes na produ<;iio, estocagem nacional vo1untaria e fixa9iio de pre9os para os 

produtores. Enquanto a de Iongo prazo visava reestabelecer o equilibria entre a oferta e a 

demanda, fomentar a pesquisa e desenvolvimento de novos usos do estanho e promover o 

consumo do metal. 

A implementaviio do Programa de Racionalizao;:ao da Oferta da ATPC, adotado em 1987, 

que visava reduzir os estoques mundiais, estimados na epoca em 104 mil toneladas, para 20 mil 

toneladas, seria sustentado na restri9iio da oferta dos paises, obedecendo limites de exporta9iio 

estabelecidos pela Associaviio atraves de cotas anuais acordadas entre os membros (Lima, 1995). 

Acredita-se que a aplicaviio do Programa tenha influenciado na redu<;iio dos estoques 

mundiais de Sn, refletindo no aumento das cota96es do metal ja em 1989, quando registraram-se 

a media anual de US$ 8,150 e a maxima de US$ 10,415 (Lima, op. cit.; WMS, varios) 

Contudo, a descoberta das excepcionais jazidas de Born Futuro (1987), em Rondonia, a 

subseqiiente produs;ao garimpeira a margem da legisla9iio e fora de controle governamental, 

associadas a crescente oferta chinesa de metal, comprometeram sobremaneira a recupera9iio do 

mercado internacional do estanho. 

Isto posto, nao remanesce nenhuma duvida sobre quao nefasto foi a insensatez politico

gerencial de exporta9iio para a economia minero-metalurgica de estanho dos paises produtores. 0 
Brasil, particularmente, de posse do auto-abastecimento atraves da estrutura produtiva 

superdimensionada, associada as vantagens comparativas de suas jazidas, recente-se ainda do 

prolongamento da situa9iio traumatica do mercado internacional, cujo reflexo negativo principal 

resultou na desativa<;iio de diversas frentes de atividades tanto minerarias quanto metalurgicas, em 

diferentes estados, com serias repercussoes no ambito social e econ6mico interno. 

Com efeito, em fun9iio desses aspectos conjutural e estrutural e de outras informa<;5es 

correlatas disponiveis, procurou-se identificar e tecer algumas considerav5es sobre as tendencias 

do mercado: 

CD Usos tradicionais do estanho 

A ciassifica<;iio de uma substiincia mineral como material funcional, pressupoe que seu 

emprego esta associado as propriedades inatas do metal. Admitindo-se haver perfeita afinidade 

conceitual com o Sn, cabe reconhecer que a intensidade de uso dessa categoria e inferior as dos 

materiais estruturais. Contudo, na condi<;iio de niio-ferroso, existe o alento de que a aplica<;iio em 

componentes de mot ores e outros esta aquem do potencial da ciasse (Bresciani, 1993). 

Conforme Lima (1995), o International Tin Research Institute Ltd. - ITRI ultimou o 

desenvolvimento de alguns projetos, com o prop6sito de expandir o leque de op<;oes de usos 

alternativos de estanho, cuja expectativa de demanda adicional e da ordem de 32.000 t, com urn 

potencial agregado de 110.000 t, a serem implementados num periodo de 3 anos (Tabela IV. I). 
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Tabela IV 1 . 

I ' I PROJETOS DE PESQUISA TECNOLOGICA DO I.T.R.I. 

I PROJETOS EM DESENVOL VIMENTO I Prazo de Potencial de Expectativa 

Conclusi.o Consumo (t) de Consumo (t 

I. Ligas pi solda livres de chumbo: para Ind. Eletr6nica. 2 anos 20.000 15.000 

2. Chapas revestidas com Sn-Zn. 1 a 3 anos 43.000 7.000 

3. Pellets de Iigas de Sn livres de Pb: para muni9lio. 3 anos 2.000 1.000 

4. Produtos qufmicos: retardantes de fogo. 2 anos 37.000 4.000 

5. Produtos qufmicos: para Ind. de papel, com a finalidade de 2 anos 8.000 5.000 

imprimir condutividade eletrica e resisten-

cia ao fogo. 

I TOTAL II ... I 110.0001 32.0001 

Fonte: I.T.R.l. (apud Lima, 1995). 

Segundo Bres Barry ( apud Minerios/Minerales, 1994 ), diretor do ITRI, as pesquisas para 

identificar novos usos e aplicayoes para o estanho, desenvolvidas pela institui9iio, objetivam 

irnpulsionar em cerca de 20% o consumo dos paises de economia de mercado, nos pr6ximos 

anos, uma expectativa adicional da ordem de 35.000 a 40.000 toneladas de metal. 

Assim, os projetos em andamento incluem uma nova liga de Sn-Zn para revestir 

componentes de autom6veis; o tratamento de papel com componentes inorganicos de estanho 

para embalagem protetora que retardem o fogo; projeteis de armas com liga de estanho sem 

churnbo; novas soldas de antirnonio/estanho, com urn teor de Sn mais elevado; usos de veda96es 

de estanho para substituir o selo metalico utilizado nas garrafas de vinhos ou bebidas alco6licas, 

cujo mercado apresenta urn potencial de consumo da ordem 8.000 t/ ano (Barry, op cit.) 

Neste contexto, a Tinplate Division da Britsh Steel, apresentou interesse em uma nova 

lata de estanho, cuja produ9iio experimental em laborat6rio alcanyou urna redu9iio em peso da 
ordem de 30% em rela9iio a concorrente de aluminio. Niio obstante, a redu9iio substancial da 

chapa de a9o, a proporyiio de estanho aplicado no produto manteve-se praticamente a mesma das 

latas de a9o atuais (Barry, op. cit.). 

@ Materiais substitutos e concorrentes proximos 

0 reconhecirnento do aluminio como rival mais proximo do estanho e a irnportiincia do 

potencial de aplica'(iio dos plasticos, principalmente na industria de embalagens, teoricamente niio 

deveria irnplicar em urna necessaria redu9iio do consumo aparente do estanho. 

Ademais, o reaquecirnento do mercado intemacional promoveria uma compensa9iio da 

intensidade ou grau de substituiyiio eventualmente sofrida, favorecendo it manutem;iio ou ate 

aurnento dos niveis de demanda pelo metal. Portanto, nem sempre o fenomeno substitui9iio e 

definitivo, podendo haver uma reversiio. 
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A titulo de exemplo, pode-se citar o caso da proporcionalidade na formal(iio da liga Sn-Pb, 

6:4 ate recentemente, que por questoes ambientais/legais passaram a obedecer a seguinte 

proporl(iiO 9:1 (Bresciani, 1993). 

® Desmaterializa~ao do sistema produtivo 

Considerando-se que o conceito de desmaterializaviio expressa a redu9iio progressiva da 

quantidade relativa de materiais utilizadas nos produtos, decorrente da miniaturizaviio, 

racionaliza9iio produtiva e integraviio de fun9iio entre materiais diferentes, pode-se admitir haver 

uma tendencia ao declinio mais acentuado no setor eletro-eletronico, importante consumidor de 

solda (Bresciani, op. cit.) 

® Pre~o do estanho 

0 comportamento dos agentes produtores de estanho no mercado internacional, foi de 

encontro as teorias economicas, haja vista que numa situa9iio de volatilidade dos pre9o, 

praticavam, paradoxalmente, fluxos de 'desova' de estoques, com os pre9os em franco declinio. 

Este comportamento pode ser correlacionado as hip6teses formulada por Tilton (1987): a) os 

estoques das empresas sao fatores de desestabilizayao; b) as empresas nao se adapt am a 

ciclicidade dos pre9os. 

Com efeito, o impacto da crise estanifera intemacional, traduzida por uma depressiio sem 

precedentes no preyo do metal, apresentou como principal reflexo negativo o fechamento de vanas 

minas no mundo, obrigando as empresas remanescentes a adaptarem-se a nova conjuntura de mercado. 

Em decorrencia, os analistas de mercado empenharam-se em exercitar progn6sticos sobre o futuro do 

mercado estanifero intemacional. 

A prop6sito, enumeram-se abaixo algumas inferencias geradas durante essa era de incerteza: 

• Prognosticos positivos 

~ A crise do estanho favoreceria a normaliza9ao do mercado dos metals, promovendo a 

saida do artificialismo do pre9os para o realismo da Lei da Procura e da Oferta; 

~ A queda dos pre9os arrefeceria os iinimos de 'entrantes potenciais' no mercado e 

marginalizaria grande nfunero de pequenas minas com teores baixos e custos elevados, 

a exemplo do que ocorreu a cliversas minas na Malitsia, 1986, e as minas suberriineas da 

Bolivia; 

~ Especulava-se que o preyo se estabilizaria proximo a US$ 9,500.00/ t de Sn; 

• Prognosticos negativos 

~ Havia uma expectativa desalentadora de que a 'desova' subsequente dos elevados 

estoques de estanho, da ordem de 100 mil toneladas, o amea9ador fluxo de produtos 

contrabandeados da Malitsia, Taliinclia e Indonesia, via porto de Cingapura, e mais 

recentemente do garimpo de Born Futuro - RO, no Brasil, via Bolivia, 

apresentavam-se como fatores impeditivos a uma possivel rea9iio dos pre9os no curto 

prazo. 
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Portanto, ao se fazer uma avalia9ao das expectativas passadas, observa-se ter havido urn 
reordenamento e normalidade relativa do mercado, em fun9ao da baixa cota9ao do metal, da 

marginalizayao de minas de baixos teores e custos operacionais elevados e do sucesso relativo do 
Programa de Racionaliza9ao da Oferta da ATPC, que resultou numa dimui9ao progressiva dos 
estoque intemcionais. Contudo, observa-se ter havido urn equivoco no que se refere ao horizonte
tempo da crise e quanto ao patamar de estabiliza9ao dos pre9os, bastante elevado (US$ 9,500/t). 

Assim, a luz da conjuntura intemacional recente, observa-se uma importante recuperayao 

nos pre9os dos nao-femosos aluminio, cobre e niquel - durante o ano de 1994. 0 estanho, 

particularmente, apresentou urn incremento nominal relativo nos pre9os - 13,4% (1994/95) -

servindo no minimo de alento aos produtores e oferecendo uma perspectiva de relativa 
estabilidade. 

Ademais, de acordo com as proje9oes do World Bank (1996), o pre9o do estanho deveni 
se manter a medio prazo (1996-1998) no patamar de US$ 6,300 It (Figura IV.I). 
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No plano nacional, podem ser delineadas as seguintes perspectivas para o segmento 
estanifero brasileiro: 

CD Disponibibilidade futura de recursos estaniferos 

Referencias oficiais do PPDSM (1994) sobre os recursos estaniferos brasileiros, 
apontavam uma disponibilidade da ordem de 1,5 milhao de toneladas de estanho contido. Nessa 

publica9ao do DNPM, admite-se como sendo critica as reservas ate entao dimensionadas, quando 
comparadas ao exercicio de proje9ao de produ9ao acurnulada ate o ano 2.100. 

Dentro deste contexto, deve-se observar ainda a preocupante queda das reservas 
aluvionares de teores elevados e de facil extra9ao que favoreceram a sustenta9ao dos produtores 

nacionais durante a fase depresiva do mercado. Ademais, questoes de ordem tecnol6gica na 
produ9ao e beneficiamento de mineraliza9oes mais profundas e/ou relacionadas a rocha matriz, 

implicarao certamente na eleva9ao do custo operacional das minas (Lima, 1995). 

A prop6sito, a disponibilidade de estanho contido relacionadas a fonte de mineraliza9ao 
primaria (granitos e greisens) representam 85% das reservas oficialmente reconhecidas, cujo 

aproveitamento dependera entre outros fatores do desenvolvimento e dominio de tecnologia de 
flota9ao para recupera9ao dos finos, devido a ineficiencia dos tradicionais metodos gravimetricos 
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por jigagem. Conforme indica a Figura IV.2, observa-se que as reservas oficialmente reconhecidas 
pelo DNPM (1996) sao da ordem de 635 mil toneladas de Sn-contido. 
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De acordo com o Informativo da MAMORE - Grupo P ARANAP ANEMA, publicado em 
set/96, foi realizada uma ampla re-estruturac;ao organizacional, elencando-se entre os principais 

eventos ocorridos a definic;ao do 'Projeto Rocha Sa', que consistira na implantac;ao de novos 

processos de minerac;ao e beneficiamento das reservas bloqueadas em rochas graniticas duras, na 

regiao do Pitinga, estando previstos: 

r:> Revisao do modelo geologico; 

r:> Estudos de parametrizac;ao de reservas; 
r:> Projeto de sequencia de lavra; 

r:> Projeto de beneficiamento de minerio; 

r:> Analise de viabilidade tecnico-economica do projeto; e, 
r:> Instalac;ao de uma planta piloto semi-industrial ainda em 1997. 

0 nivel de conhecimento da mineralizac;ao estanifera do Granito Madeira, do Pitinga, 
permite projetar uma reserva da ordem de 1,15 bilhao de tonelada R0~ 0 de rocha com urn teor 

medio de 0, 15%, cerca de 1, 7 milhao de Sn-contido, ampliando o horizonte de vida util da mina 
para 53 anos, admitindo-se uma produc;ao de 21,5 milhoes de tonelas ROMe produc;ao de 22,5 
toneladas de concentrado de cassiterita (Minerios, nQ 215, jan/fev-97). 

Definiu-se ainda como previsao para inicio das operac;oes, na plenitude do projeto, o 

primeiro trimestre de 1999. 

® Sobre o parque produtor nacional 

A desestruturac;ao do parque minero-estanifero de Rondonia e do Para apresenta-se como 

principal reflexo negativo da crise intemacional do estanho. Rondonia, particularmente, que 

apresentava maior diversidade de empresas, apresentou uma drastica reduc;ao do numero de 

mineradoras, em func;ao do contexto restritivo do mercado intemacional, agravado pela qualidade 

declinante das reservas disponiveis. 

0 quadro brasileiro que se apresenta atualmente, evidencia urn verdadeiro retrocesso na 

area produtiva, particularmente em Rondonia, haja vista a falencia de varias empresas e o 
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conseqiiente fechamento de diversas minas - quer por exaustao quer pela marginalizayao das 

reservas remanescentes- face a nova realidade dos pre<;os. 

Com efeito, a situas:ao de degrada<;ao do segmento estanifero em Rondonia agravou-se 

com o retorno agressivo das atividades de garimpagem, associada a op<;:ao dos tradicionais 

mineradores pela aquisi<;ao de minerio oriundo dessa atividade, desacelerando-se e ate 

interrompendo-se o fluxo de investimento em pesquisa mineral na regiao. 

0 parque metalurgico brasileiro, superdimensionado, tambem foi seriamente penalizado 

pelo novo contexto mercadol6gico, que passou a exigir maior competitividade em fun<;:ao da 

eficiencia tecnol6gica. A maioria das pequenas e medias fundic;:oes, nao resistiu ao estreitamento 

das margens de lucro e a indisponibilidade de materia-prima (Lima, 1995). 

0 processo seletivo imposto pela nova conjuntura internacional implicou na diminui<;:ao 

do numero de mineradoras de cassiterita no Brasil. De urn quadro de cerca de 10 ( dez) empresas, 

remanesceram apenas quatro de maior expressao: TABOCA, EBESA, CESBRA e BEST, que 

respondem por mais de 90% da produ<;ao nacional. Ademais, deve-se ressaltar que o Grupo 

P ARANAP ANEMA apresenta o dominio de 100% das a96es da Minera<;:lio T ABOCA e participa 

majoritariamente do cons6rcio EBESA, constituido em 04.06.90. 

Esse novo contexto mercadol6gico, tern impasto uma verdadeira metamorfose no 

segmento estanifero brasileiro. Uma a<;:ao conjunta dos fundos de pensao PETROS, SISTEL E 

AERUS, liderados pela PREVI, publicaram 'aviso ao mercado', em 22.12.95., comunicando a 

assinatura de contrato de promessa de compra de 4.433153081 (quatro bilhoes, quatrocentos e 

trinta e tres milhoes, cento e cinquenta e tres mil e oitenta e urn a) a<;:oes ordinarias de emissao da 

PARANAPANEMA SA- MINERA<;AO, IND. E CONSTRU<;AO, representativas de 71,27% 

( setenta e urn virgula vinte e sete por cento) do capital votante e de 23,7% ( vinte e tres virgula 

sete por cento) do capital social do Grupo, ao pre<;o de R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta 

centavos) o lote de 1.000 (mil) a<;:oes. 

0 fechamento das promessas contratadas deu-se em 09.02.96, sendo entao promovida 

uma fusao entre as empresas: PARANAPANEMA (estanho), CA.RA.i.BA METAlS (cobre), 

PARAIBUNA (zinco) e ELUMA (cobre), gerando-se o segundo maior conglomerado minerador 

do Brasil, com urn patrim6nio liquido da ordem de US$ 1,2 bilhoes, abaixo apenas da CVRD. 

Com efeito, a P ARANAP ANEMA, maior produtora e exportadora nacional de estanho, 

eleita consecutivamente (1985-1990) a melhor empresa do setor de minera<;:ao, atraves da sele<;:ao 

das Melhores e Maiores da revista EXAME, e que despontava como urn dos papeis mais 

disputados pela BOVESP A, a partir da fusao, foi transformada em holding com quatro set ores 

distintos da minera<;ao e metalurgia: estanho metalico, cobre refinado, zinco e produtos acabados 

de cobre. 

A nova administra<;:ao da holding, anuncia como plano de Iongo prazo uma expansao da 

ordem de 5 mil toneladas/ano, ate a virada do seculo. Contudo, adeverte que para alcan<;:ar esses 

niveis, havera necessidade de substitui<;:ao da tradicional lavra de aluviao, cuja vida uti! devera 

extender-se ainda por cerca de cinco anos, pela produ<;:ao de minerio a partir de rocha matriz. 

Para que as essas metas sejam alcan<;:adas, estima-se urn aporte de investimentos da ordem 

de US$ 120 milhOes e o dobro da disponibilidade energetica atual da hidreletrica do Pitinga 
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(19 MWh)- cuja capacidade nominal de gerac;ao e de 26 MWh- para 0 desenvolvimento do 

Projeto Rocha Sa. 

A sinalizac;ao favonivel dos resultados preliminares do estudo de explotabilidade dos 

recursos estaniferos primaries permitiu a Taboca projetar sua produc;ao plurianual de acordo com 

a Figura IV.3, onde pode-se observar uma previsao otimista, quase duplicando a produc;ao no 

final do seculo. 
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Admite-se ainda que, face forte tendencia a exaustao dos depositos aluvionares do Pitinga, 

a produc;ao da empresa durante a fase de implantac;ao do Projeto Rocha Sa, particularmente em 
1999, devera concentrar-se nas bacias de rejeito, cujo cut-of-grade praticado atualmente e da 

ordem 700 g/m
3

. 

0 futuro do segmento estanifero de Rondonia e critico e incerto. A questao juridica sobre 
o dominio estanifero de Born Futuro, em Ariquemes, ainda esta indefinida e as perspectivas sobre 

a potencialidade do deposito desvaneceram. 

A CESBRA apresenta-se como a unica empresa de Rondonia que habilitou-se a realizar 

planejamento de produc;ao futura, em que pese o visivel afunilamento das perspectivas pelo 

'gargalo' da exaustao das reservas de estanho que possui concessoes do DNPM (Figura IV.4) 
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Considerando-se que as atividades de rninera9ao de eassiterita estao restritas aos Estados 

do Amazonas e Rondonia, procurou-se considerar alem das proje96es das empresas supracitadas, 

estimativas de produ9ao minima para as atividades concentradas na regiao de Born Futuro e 

outras a margem da legisla9ao mineral, conforme demonstrado na Tabela IV .2. 

Tabela IV.2 

I 
0 z ; 

PROJE<;AO DA PRODU<;AO ESTANIFERA NACIONAL I 
I ANO II 1997 I 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I EM PRE SA (toneladas) 

TABOCA 12.755 12.990 17.000 26.918 22.959 

EBESA* 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

CESBRA 1.063 954 1.077 1.114 680 

OUTROS 300 300 300 300 300 

I TOTAL II 20.6181 20.7441 24.8771 34.8321 30.4391 

Fonte: DNPM; TABOCA, 1997; CESBRA, 1996; EBESA, 1996. 

I Obs.: * Inclusive aquisicoes de produto de garimpagem de Born Futuro. 

Com efeito, pode-se antever que o futuro da produ9ao estanifera nacional esta 

condicionado ao sucesso do Projeto Rocha Sa, desenvolvido no dominio estanifero do Pitinga, 
pelo Grupo PARANAPANEMA, conforme visualidado na Tabela IV.2 e Figura IV.5. 
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A BEST Metais e Soldas (50%) em associa9ao com a CESBRNBRASCAN (50%), 

inauguraram urna nova unidade de fundi9ao, Estanho de Rondonia S.A. - ERSA, em agosto de 

1995, no Municipio de Ariquemes, com capacidade instalada da ordem de 3.500 t de Sn-metalico 

por ano. 

Ainda no contexto das fundi96es, deve-se registrar que a Corumbatai Metais e Com. Ltda. 

teve sua falencia decretada em 26.08.95. 

0 fato da CSN anunciar que pretende ampliar seu espa9o no mercado de enlatados, a 

partir de folha-de-flandres, alimenta perspectivas favoraveis para o aumento do consumo 

domestico de estanho metalico. Estavam previstos investimentos da ordem de US$ 160 rnilhOes 

na constru9ao de duas unidades industriais, com capacidade de produzir l ,8 bilhao de latas/ano, a 

partir de 1996, sugerindo maior incremento na demanda interna por Sn-metalico. 
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• Demanda externa e interna 

Urna analise retroativa destaca o Brasil numa condi<;ao privilegiada de exportador liquido, 
permitindo afirrnar que na reparti<;ao da dernanda a maior parcela sera reservada ao mercado 
extemo, guardando-se uma ordem proporcional de 1/4, a luz da produ<;ao atual para 0 

abastecimento intemo (Lima, op. cit.) 

As pespectivas pouco favoraveis a urn aumento significativo do consumo podem ser 
vinculadas a inelasticidade pre<;o caracteristica, associada ao universo reduzido dos segmentos de 

uso-final do estanho- Figura IV.6. 

SEGMENTOS CONSUMIDORES DE ESTANHO 

Fonte: PT Tambang Timah, 1995. 
Figura IV.6 
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Admitindo a taxa de incremento medio anual da produ<;ao industrial de bens finais de 
estanho da ordem de 2%, estimada pelo PPDSM!DNPM, Lima (1995) projetou uma dernanda 
externa agregada as expectativas do ITRI de incremento de consumo em fun<;ao da diversifica<;ao 
de usos de estanho, da ordem de 32 toneladas. Com efeito, o exercicio estimativo projetou a 

seguinte evolu<;ao de demanda estanifera mundial- Figura IV.7. 
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No plano nacional o consumo setorial de estanho metalico, segundo estimativas do 
SNIEE, obedeceu a seguinte propor<;:ilo em 1993: 40% folha-de-flandres; 28% soldas; 7% 

compostos quimicos, 7% pewter, 6% bronze e 12% outras aplica<;:5es. 

A partir de proje<;:5es de produ<;:ilo de folha-de-flandres (fdp) da CSN, considerando-se 
indice de insumo de materia-prima da ordem de 4,5 kg de Sn-metalico por tonelada de fdp, 
inferiu-se urn comportamento futuro de consumo setorial brasileiro traduzido pelo gnifico abaixo, 
que espelha urn consumo rrulximo da ordem de 3.600 t, a ser alcan<;:ado no ano 2.000. 

• Expectativa sobre a arrecada~iio de CFEM 

A partir da regulamenta<;ilo da CFEM, o DNPM vern desenvolvendo para fins de defini<;ilo 
de procedimentos para administra<;ilo e cobran<;a dessa compensa<;ilo finaceira. Estudos 
preliminares, realizados em 1995, permitiram avaliar o potencial de arrecada<;ilo anual da CFEM 
em torno de US$ 115 mi!Mes. Entretando, admitiu-se que a arrecada<;ilo efetiva no periodo em 

referencia nilo fora a!em dos US$ 61 milh5es, sugerindo urn indice de inadimplencia minero
empresarial da ordem de 51%. 

Com o prop6sito de fazer cumprir as prescri<;5es legais, o DNPM pretende promover um 
Prograrna Nacional de Arrecada<;ilo da CFEM, com o objetivo de intensificar a fiscaliza<;ilo e 
cobran<;a, atraves de a<;ilo conjunta com as Prefeituras Municipais, tendo em vista serem estas as 

grandes contempladas como indice de 63% do total arrecadado da CFEM. 

Importa enfatizar que a transforma<;ilo do DNPM em Autarquia, atraves da Lei no 8.876, 

de 02.05.1994, ampliou o leque de competencia do 6rgao, em especial no que concerne a 
normatiza<;ilo e fiscaliza<;:ilo da arrecada.;ao da CFEM, cujo rateio final contempla-lhe com 12% 
do montante arrecadado, dos quais deve repassar 2% ao IBAMA, configurando-se, portanto 
como importante fonte de receita. 

A prop6sito, a receita prevista com a arrecada<;:ilo da CFEM representa algo proximo a 

40% do volume de US$ 10 milh5es do or<;:amento do DNPM para o exercicio de 1997. 

Proje<;:5es efetuadas pela Divisao de Economia Mineral-DEM do DNPM, estimam com 

base no valor da produ<;:ilo mineral brasileira, que as arrecada<;:5es de CFEM evoluam de US$ 75 
milh5es em 1997 para US$130 milh5es no ano 2.000, cerca de 73%, conforme a Tabela IV. 

Seguindo essa linha de reciocinio, com base na expectativa de produ<;ilo estanifera 

nacional projetada pelas principais empresas do setor, procurou-se estimar o potencial de 

arrecada<;ilo anual da CFEM pelo segemento estanifero. Com efeito, logrou-se estimar uma 
gera.;ao receita da ordem de US$ 1,4 milh5es em 1997, evoluindo para US$ 2,8 milh5es no ano 
2.000, cerca de I 06%, de acordo com os indicadores apresentados na Tabela. IV.3. 
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Tabela IV 3 

ESTIMATIVA DE CFEM DEVIDA SOBRE A PRODU<;:AO DE ESTANHO I (JYYI-JY%) 

I ~ll II 19~, I ~~~5 I 1~!19 I 21mU II 'rrrrAr: I 
Estanho (t) 19.618 20.118 20.244 34.832 94.812 

US$/t 1 4.980 4.860 4.860 5.770 20.470 

F aturamento 97.697.640 97.773.480 98.385.840 200.980.640 494.837.600 

Fat. tributavel
2 78.158.112 78.218.784 78.708.672 160.784.512 395.870.080 

ICMS 9.378.973 9.386.254 9.445.041 19.294.141 47.504.410 

Frete3 266 266 266 266 266 

CFEM-Sn4 1.375.577 1.376.645 1.385.267 2.829.802 6.967.292 

... FEM(AM+R0)5 2.080.000 2.200.000 2.340.000 2.450.000 9.070.000 

CFEM (BR)' I 75.000.000 86.000.000 104.000.000 130.000.000 395.000.000 

Fonte: DNPM, v<irios; V./MS, vllrios. 

Obs.: Os cAlculos estimativos foram feitos em funyiio da produyiio brasileira e da cotal(iio media anual do 

estanho me tali co; 

1. Proje9iles dos pre9os do estanho meta1ico efetuadas pelo World Bank, 1996. 

2. Faturamento tributfl.vel: como o fato gerador da-se pela venda de concentrado de cassiterita, aplicou-se 

o indice redutor de 20% sobre os preyos praticado pela Llvffi. 

3. Frete (US$/t Sn-contido ): Para efeito de c8.lculo ado to u-se a media dos custos de frete das minas de Pitinga 

(para Sao Paulo)da ordem de US$ 210.00/t de cassiterita com ICMS (US$186/t sem ICMS) e de Rondonia 

(EBESA: US$ 140.00/t para Sao Paulo e CESBRA=US$ 220.00/t para o Rio de Janeiro). 

4. Projeyiio baseada na espectativa de produyao de estanho do Pitinga-AM e demais minas de RondOnia. 

5. Espectativa de arrecada9ao de CFEM sobrc minerais (em geral) plo AMeRO (SEPMIDEM-DNPM, 1997). 

6. Espectativa de arrecada91!0 global de CFEM sobre minerais plo Brasil (SEPMIDEM-DNPM, 1997). 

Nao considerados o PIS e COFINS. 

Essa expectativa otimista, esta condicionada a viabiliza<;ao econollllca e ao sucesso da 

implanta<;ao do Projeto Rocha Sa, da Minera<;ao Taboca S.A, que substituira o tradicional 

metodo de lavra aluvionar, pela explota<;ao, em escala maior, do minerio contido na rocha matriz. 
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CONSIDERA(:OES FINAlS 

CD Sobre a dinamica evolutiva do boom 

A preocupa<;ao primordial em determinar a causa ou as for<;as motrizes da diniimica evolutiva do 

boom estanifero nacional, na decada de 80, acabou por desmistificar uma rela<;ao causal direta de 

fatores isolados, como determinantes da evolu<;ao natural e autonoma do segmento estanifero 

nacional, permititindo identificar tres componentes essenciais do processo: 

• Primeiro componente (precursor): A estrategia politica de conhecimento e 

desenvolvimento da Amazonia Brasileira, atraves da implementa<;ao de programas de 

levantamento geologico e projetos de pesquisa mineral especificos, tais como: RADAM (1974-

80), Provincia Estanifera de Rondonia (1976/78) e Sulfetos do Uatuma (76-78)- DNPM/CPRM, 

importantes instrumentos de alavancagem das mudan<;as; 

• Segundo componente ( viabilizante ): 0 artificialismo de sustenta<;ao de pre<;os no 

mercado internacional do estanho pelo ITC, enquanto agente cartelizador, que favoreceu 

sobremaneira novos investimentos em pesquisa, a estrutura<;ao e a amplia<;ao do parque minero

estanifero nacional, durante os anos 70 ate meado da decada de 80; 

• Terceiro componente (consolidante): As descobertas e desenvolvimentos das jazidas de 

cassiterita do Pitinga-AM e Born Futuro-RO, a partir de 1982 e 1987, respectivamente, que 

notabilizaram-se como importantes fontes dinarnizadoras de saldo comercial; 

Com efeito, a partir da decada de 70 o segmento estanifero brasileiro emergiu como uma 

principais for<;as motoras da economia da Regiao Amazonica, contribuindo significativamente 

para a sustenta<;ao da balan<;a comercial e administra<;ao da balan<;a de pagamentos do pals. 

Contudo, em 1990 come<;ou a apresentar sinais de inicio de urn periodo de estagna<;ao e 

decadencia, ate. 

® Sobre a estrategia competitiva das empresas brasileiras 

Uma analise do desempenho hist6rico dos principais grupos de minera<;ao de de cassiterita 

no Brasil, evidencia que enquanto o Grupo PARANAPANEMA, atraves de suas subsidiarias 

(Taboca, Mibrel e Novo Aripuana) projetava-se no cenario nacional de forma agressiva, a partir 

de 1983, empresas tradicionais como BEST, BRUMADINHO e CESBRA enfrentavam serias 

dificuldades, principalmente no que se refere it reposi<;ao de reservas de cassiterita. 

Conclusivamente, pode-se admitir, atraves de urn raciocinio anal6gico it Teoria dos Jogos, que 

as 'rea<;i)es' mils e 'irracionais' dos produtores concorrentes interne e externos - Brasil, China, Malasia, 

Indonesia, Tailandia, Bolivia, Austritlia e Zaire - provocaram efeitos reflexives altamente danosos aos 

parques minero-estaniferos, onde o confronto entre exportadores de commodities minerais 

'terceiromundistas' favoreceu, em Ultima instancia, aos consumidores industrializados: EUA, Japao e 

paises membro da Comunidade Economica Europeia. 

Dentro deste contexte, nao obstante a hegemonia estano-produtiva brasileira no 

periodo 1988-1990, conclui-se haver ocorrido a<;iies politicas de exporta<;ao equivocadas, 

prevalecendo paradoxalmente a tragica op<;ao pelo exercicio da exporta<;ao a qualquer pre<;o, 
ininteligivel figurino do 'enxuga-gelo' (maior volume x menor pre<;o). 
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@ Sobre os principais reflexos negativos da crise do mercado 

Deflagrada a crise, em outubro de 1985, e exauridos os recursos de negociavao do ITC junto aos 
credores, os paises produtores, sob a coordenavao da ATPC empenharam-se em regular o mercado 
atraves da imp1ementayao de urn Programa de Racionalizavao da Oferta. Entretanto, a medida que o 
Programa nao se mostrou tao efetivo quanto seria desejiive1 e a curva dos pre9os tomou a declinar no 
final da decada de 90, restou o alento de que ao menos se evitou o co1apso geral do mercado estanifero 
intemacional. 

Parale1amente, no ambito intemo intemo, verificou-se: 

• Reduvao driistica dos investimentos em pesquisa mineral, com suspensao temporiiria, 
porem indeterminada de viirios projetos minero-estaniferos; 

• Caos economico-financeiro generalizado dos empreendirnentos mineriirios imp1antados na 
Provincia Estanifera de Rondonia, face aos baixos teores e custos operacionais e1evados das minas, 
incompativeis a nova realidade conjuntural de mercado; 

• Exigencia de uma estrutura empresarial especializada para ocupar o espavo deixado pe1o 
ITC, ap6s a suspensao das opera9()es na LME, em outubro de 1985, impondo a negocia9ao direta com 
os consumidores; 

• Repercusao negativa imediata nas negocia96es das av5es da P ARANAP ANEMA, na 
BOVESP A, considerada blue chip entre as empresas nacionais, com implicavao imediata de brusca 
queda dos prevos; 

® Sobre as perspectivas do segmento estanifero nacional 

A situa9lio adversa que o segmento estanifero nacional enfrenta na decada de 90 e reflexo do 
excesso de capacidade produtiva mundial, agravada pe1as mudan9as estruturais que afetaram a 
demanda por metais. 

Nao obstante o cenano intemacional desfavoriivel da decada de 80, sinalizado pela 

verdadeira estagna9ao da demanda - agravado pelo arrefecimento economico mundial, ap6s o 2Q 
choque do petr6leo, em 1979; pela desmateria1izavao do sistema de produ9ao; pela reciclagem de 
sucatas; pela forte tendencia do mercado a substitui9ao por materiais concorrentes pr6ximos; e, 
particularmente, pela projeyao da China no mercado internacional como excepcional produtor 

emergente - observou-se a implementavao de uma politica de exporta9ao equivocada na decada de 
80, que resultou, em Ultima instiincia, no acirramento da competivao entre os paises produtores e 
conseqiiente aviltamento dos pre9os do metal no mercado internacional. 
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Com efeito, face ao clima de incerteza setorial, toma-se dificil o exercicio de prognosticos 

sobre o futuro do mercado estanifero intemacional, haja vista ainda persistirem alguns problemas de 

natureza estrutural cronica, tais como: 

• 0 superdimensionamento da capacidade instalada mundial das minas e usinas 

metalurgicas de cassiterita - que apresenta-se como fator importante ao diagnostico de 

tendencias pouco favoniveis, comprometendo sobremaneira o processo ajustamento da oferta a 
demanda do metal. 

• A diminui~ao da intensidade de uso - IU do estanho e o conservadorismo 

tecnologico no que se refere ao uso final - que destacam-se como indicadores preocupantes ao 

se exercitar em ana!ises sobre o futuro da demanda do metal; 

Portanto, niio obstante os indicadores satisfatorios de recupera.yao e estabilidade 

relativa do pre.yo medio do estanho nos ultimos anos (13,4%% em 1995), 13,38% e relativa 

estabilidade em 1996 (-0,83%), a elevada capacidade produtiva e os niveis de estoque do 

mercado intemacional do estanho, tem-se apresentados como verdadeiros desafios a politica de 

estabiliza.yao dos pre.yos, configurando-se como fatores de elevada sensibilidade e risco na tomada 

de decisao de novos investimentos setoriais. 
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Tabela AI 

I RECURSOS ESTANIFEROS DO BRASIL POR EMPRESAS I 
ANO: 1996/97 RESERV AS (t Sn) Sub-total 

GRUPO/MINA medida (a)Jndicada (b inferida (c (a+b+c) L .. % 

II. P~AYANEMA II 139.4921 347.9271 7.8li711 495.2851 77,9lil 

l:'Jtmga -AM ~).[/1 21}2.760 7.867 3S5.S9S 60,74 
Born Futuro' -RO 48.693 54.891 0 103.584 16,30 
Ma9angana - RO 515 275 0 790 0,12 
Sao Francisco - MT 3.281 0 0 3.281 0,52 
Curualltaituba -PA 1.224 0 0 1.224 0,19 
Sao Raimundo - P A 508 0 0 508 0,08 

Ill. DRAS<:AN II IU~'71 Bii'ij I.()~~ II ~::J.im~l ::J,i'i::Jj 

I Santa Barbara
2 

- RO II 18.8871 2.5161 1.68511 23.0881 3,631 

1111. IIRrJ:nAVINIJO II , .li9RI VJ!;'II UIJ!;II n.::J4!;1 1,'91 
Sao Loureno;;o/Macisa-RO 891 1.668 3781 2.9371 

I Cachoeirinba -RO 6.807 284 1.317 . 8.408 

IIV.ll~ST II 'I.ii~~, B::J~I Ii'i.II'I::J I IIJ.!;~~~ ::J.II~I 

Rios Preto -RO 

I 
109 41 

16.02~11 1511 

I MataAzul -TO 1.912 1.496 19.432. 

~~.KUDHlA II 4.4'7~1 4.14~1 !;1111 U'7JI i,J,, 

Sao Pedro do Iriri -PA 

I 
2.082 2.697 5

~11 4.8291 

I Serra Born Jardim -PA 2.396 1.449 3.845 

1~1. nor:E~'Im UIJIII U'IIII 1111 IJ.IJilll i,~i'il 

IXingu -PA 8.6901 1.2201 oil 9.9101 I 

IV. Or:1'11
KUS 7.6301 11.8371 47.94511 67.4121 10,611 

I TOTAL BRASIL 188.8961 371.1351 75.26411 635.2961 too,ool 
J<'onte: UN~ l'J'J7. 
Obs: Outros Estados: GO, PA, SP, MG, RS e TO. 

1. As reservas de Born Futuro carecem de melhor avalia9ao. Estima-se que a 
produ9ao acumulada do garimpo (1987-1995) = 115,2 mil toneladas de Sn. 
Portanto, subtraiu-se das 163,7 mil t medidas, restando 48,7 mil toneladas. 
2. Para Rondonia foram computadas somente as reservas declaradas nos RAL,s. 
*Minas de Serra da Ono;;a, 14 de Abril, Taboquinba e Potosi. 
Estima-se a reserva geologica do Pitinga em 1,8 milhiio t de Sn-contido 
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Tabela A2 

I V ARIA(:AO DOS PRE(:OS E PRODU(:AO DE EST ANHO BRASILEIRA I 
I PRE1;:01

1 ANO I 1910 I 1911 I 1912 I 1913 I 1914 I 1915 I 1916 I 1917 I 1918 I 1919 I 192o I 1921 

US$1t ( corrente) 0,752 0,933 1,016 0,977 0,756 0,851 0,959 1,362 1,958 1,396 1,065 0,659 

US$1t (constante) 10,584 13,131 13,730 13,380 10,080 10,911 10,895 12,374 17,033 10,258 6,612 4,989 

PREI;:OIANO 1922 1 1923 1 1924 1 1925 1 1926 1 1927 1 1928 1 1929 1 1930 1 1931 1 1932 1 1933 1 
US$/t ( corrente) 0,719 0,941 1,107 1,276 1,440 1,420 l,lll 0,996 0,699 0,540 0.485 0,86~1 
US$1t ( constante) 5,011 7,408 8,854 10,046 11,431 ll,543 8,955 8,031 5,772 4,910 4,947 9,076 

I PREI;:O I ANO II 1934 1 1935 1 1936 1 1937 1 1938 1 1939 1 1940 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1945 1 

US$1t ( corrente) 1,151 1,111 1,023 1,197 0,933 1,109 1,098 1,146 l,l46 1,146 1,146 1,146 

US$1t ( constante) 11,072 10,479 9,647 10,785 8.477 10,269 9,980 9,802 9,171 8,853 8,816 8,620 

I Sn-contido (t) I 175 156 124 

I PRE<;:O I ANO II 1946 1 1947 1 1948 1 1949 1 1950 1 1951 I 1952 I 1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 19571 

US$1t (corrente) 1,202 1,717 2,189 2,189 2,105 2,802 2,657 2,112 2,024 2,088 2,235 2,123 

US$1t ( constante) 7,282 9,136 10,902 10,946 10.379 10,937 12,247 9,610 9,068 9,041 9,345 8,598 

I Sn-contido (t) II 269 276 187 208 186 200 233 212 170 148 178 2981 

I PRE<;:OIANO II 1958 1 1959 1 1960 1 1961 I I%2 I 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 I%71 1968 1 1969 1 

US$/t (corrente) 2,097 2,251 2,235 2,498 2,526 3,673 3,477 3,929 3,616 3,382 3,265 3,624 

US$/t (constante) 8,322 8,732 8,494 9,416 9,323 9,356 12,412 13,671 12,185 ll,094 10,221 10,728 

Sn-contido (I) 416 469 1.711 639 933 1.268 800 1.941 1_625 1.901 1.936 2.374 

Sn-mellilico
2 

(t) l.l58 1.435 2286 2.134 2.134 1.600 

I PREI;:OIANO II 1970 1 1971 1 1972 I 1973 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
US$/t (corrente) 3,841 3,689 3,913 5,017 8,736 7,492 7,699 11,009 12,942 15,720 16,942 14,295 

US$/t (constante) 13,716 12,422 12,581 15,156 24,267 18,871 18,245 24,465 26,795 29,886 29,568 22,726 

Sn-contido (t) 3.965 2.350 2_763 3.742 3.555 4.454 5.544 5.820 6.502 7_005 7.872 8_297 

Sn-meta!ico (t) 3.578 3.043 4.200 4.454 6.155 6.638 6.423 7.421 9.309 10.132 8.796 7.789 

I Deflator II 28,00 29,70 31,10 33,10 36,00 39,70 42,20 45,00 48,30 52,60 57,30 62,901 

I PREI;:OIANO II 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 

US$/t (corrente) 12,938 13,256 12,518 11,594 6,484 6,690 7,052 8,534 6,085 5,477 5,993 5,106 

US$/t (constante) 19,339 19,073 17,362 15,604 8,509 8,500 8,674 10,100 6,900 5,973 6,362 5,242 

Sn-contido (t) 8.218 13.286 19.957 26.144 26.405 30.405 44.102 50.232 39.149 29.253 27.500 26.500 

Sn-met{llico (t) 9.298 12.950 18.877 24.701 25.147 29.446 42.693 44.240 37.580 30.934 26.948 26.945 

Deflator I 66,90 69,50 72,10 74,30 76,20 78,70 81,30 84,50 88,20 91,70 94,20 97,401 

I Pft!i;07AN0 II 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2005 1 

US$/t (corrente) 5,396 6,118 6,067 4,980 4,860 4,860 4,880 5,770 

US$/t (constante) 5,540 6,118 5,925 

Sn-contido (t) 16.800 17.300 19.617 20.618 20.744 20_877 34.832 

Sn-meta!ico (t) 20.400 16.755 16.787 18.371 

I Deflator II 97,40 100,00 102,40 I 
Fonte: U,S, Bureau of Mines(191 0-1969); WMS (1970-1996); DNPM; CONSIDER; SMM; SNIEE; WB, 1996. 

Obs.:I-Prc\Xf medio; 2-Prod, Sn-metAiico (1964-69):ITC (fin International-Statistical Supplement, Feb./70) 

* 1997~ dados de produl'ilo preliminares. 

It longa ~ 1,016 t metrica; !kg= 2,20462lb 

Conversiles lb/kg e US$ corrente/US$ constante (base~l995) feitas pelo autor (1970-86). 

Projeyiio de pre~os extraidas do Commodity Markets and the Developing Countries/World Bank, 1996 
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Tabela A3 

EVOLU<;:AO DA PRODU<;:AO ESTANIFERA BRASILEffiA POR EST ADOS 
(Sn-contido em concentrado de min6rio) 

8!3 J97o 1 t97t 1 t972 1 t973 1 1974 1 t97s 1 t976 1 t9n 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 l 1985 1986 1987 1988 t9s9 I J95Kll t99ll t992 I 19931 t994_1_ t995l1996'" Q (I) F 

AP 7 6 4 9 9 4 7 I 4 3 2 4 .. • 
AM 577 265 529 317 257 284 314 462 445 417 578 813 L156 5.565 !0.611 16.027 17.875 17.358 17.928 15.320 18.669 16_469 14.953 12.418 9.049 !0.155 I 1.714 199 . .,. 

BA I 15 3 .. I 

GO 103 43 21 797 605 7()6 357 519 393 287 230 281 166 411 440 384 5.64< 

MG 137 138 150 132 187 214 2011 136 114 110 205 115 101 116 213 135 73 52 34 59 45 58 50 50 26'> 

MT 325 1()6 82 136 340 576 729 636 597 498 348 316 520 444 295 272 218 2 6.11 

PA 24 30 138 81 58 73 30 482 0 718 831 519 816 979 1.355 2.725 2.059 2549 1.872 1.452 1.074 1086 1.293 176 4 20 ... 

PB 2 3 4 3 6 2 8 .. 2 

RN 3 9 13 6 5 .. 3 

RS 4 8 10 6 8 4 7 8 7 5 2 .. 7 

RO 2.449 1.475 1_536 1.704 \.911 2.408 3.241 3.320 3.434 4.185 4.427 5.179 5_005 5.302 5.633 5.062 5.420 4.623 4.955 5.065 1.347 1.388 2.487 2.938 1.398 1.581 L789 86.81 

(bt)' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.820 18.881 30.856 17.142 11,500 9.500 ll.OCIO 5.800 5.526 6.115 121.14< 

RR ... 12 394 .. ... ... 4 19 42 

Total 

BR1 
3.615 2.056 2.375 3_031 3.032 3.782 4.680 5.260 4.966 6.455 6.922 7.513 7.777 12.742 18.585 24.873 25.878 29.704 43.952 52,970 38.278 30_501 28.233 27.132 16.301 17.312 19.61 443.92 

BR' 3 680 2.336 2.858 3.649 3.573 4.454 5.743 5.744 6.470 7.005 6.930 8.297 8.218 !3.286 19.957 26.144 26.405 30,405 44.102 50.232 39.149 29.253 27.500 26.500 16.800 17.300 19.61 451.92 

BR
3 

3.312 3.823 4.140 5.007 6.156 6.638 6.423 7.421 9.305 10.133 8.796 7.789 9.298 12.950 18.115 24.701 25.147 29.046 41.857 44.240 37.580 30.934 26.948 26.945 20400 16.ns 18.371 458.93 

Fonte: AMB-DNPM (varios); Sumario MineralwDNPM (vArios); DNPM, 1976; Grupo PARANAPANEMA; SNIEE; Amuirio Estatistico:SetorMetalUrgico/SMM, 1997. 

Obs.: 1 ""' produyao estanifem estimada do garimpo de Born Futuro~ Ariquemes~RO ; 1996* = dados preliminares. 

** Os dados referentes aos 1980 a 1984/GO, foram obtidos da pubHca~ao Desempenho do Setor Mineral ~segmento produtivo ~ Goias e Distrito Federal ~ VJ Ds. DNPM, 1985. 

** Considerando-se que as estatisticas de produ~ao no periodo 1970/81 referiam~se a concentrados de cassiterita, adotouwse o fndice de 55% como teor de Sn-contido no minerio. 

Face algumas incompatibilidades entre os nU.meros de diferentes publicayOes oficiais, procurou~se, quando disponiveis, a" informay5es primllrias fornecidas pelas empresas 

de mineray§o aos 8* e 19* Ds~DNPM, AM e RO, reprocessando~os, o que impticou em resultados diterem;ados, decorrentes das dificuldades de estimativas das prod. de garimpos. 

Inlcio de produyao do Grupo Paranapanema: lg. Preto--AM (1971 a 88); MassanganawRO (1972 a 85); S. Francisco-MT (1975 a 90); S.Raimundo--PA (1979 a 94) e Pitinga-AM (1982). 

BR
1 : Procurou-se realizar uma composicfio de diversas fontes: AMB, Sum{tr:ios~DNPM e Empresas; Para efeito comparativo reproduziu-se os dados oficiais publicados 

no Balanco Mineral Brasileiro (1980, 1983 e 1988), sendo BR2 estanho contido e BR3 estanho metalico. 

Os dados de producao de MT de 1975 a 1990 furam fomecidos pelo Grupo PARANAPANEMA. 

111 



Tabela A4 

INDICADORES HISTORICOS DA PRODU<;AO, (IM)EXPORTA<;AO E CONSUMO DE Sn DO BRASIL 

(1980-1996) 

ANO II 197o 1 1975 1 198o 1 1981 1 t982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1989 1 199o 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996* 

DISCRIMINAI;AO II ( tonelada) I 
Prod. Sn~Contido 3.965 4.454 7.872 8.297 8.218 13.275 19.957 26.514 26.405 30.405 44.102 50.232 39.149 29.253 27.500 26.500 16.800 17.300 19.617 

Prod. Sn-Metftlico 3.578 6.518 8.796 7.789 9.298 12.950 18.877 24.701 25.147 29.446 41.857 44.240 37.580 25.776 26.948 26.945 20.400 16.755 18.371 

lm p. Sn-Contido 1.620 1.773 142 1.321 342 

Imp. Sn-MetAlico 8 37 35 12 17 9 6 10 30 8 8 39 1,50 75 

Exp. Sn-Metalico 1.068 3.498 3.817 4.939 4.415 8.831 14.612 20.067 20.640 21.131 31.500 34.166 27.641 18.lll 19.546 22.106 17.643 10.200 12.290 

Estoques ". 142 312 321 364 114 212 502 848 369 1.289 

Consumo metal 2.518 3.057 5.014 2.862 3.509 4.020 4.271 4.644 5.764 7.923 7.258 8.876 7.472 6.029 6.200 5.700 5.800 6.300 6.400 

Fontes: Anllii.rio Estatistico- CONSIDER (vilrios); Anuirio Estatistico/SMM, 1997; SumArio Mineral (vlirios) e PPDSM/DNPM, 1994; SNIEE. 

Obs.: ... nfio disponlvel; * Dados preliminares 
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Tabela Bl 

FATURAMENTO E MAO-DE-OBRA DOS POLOS INDUSTRIAlS 
E MINERO-ESTANIFERO DO AMAZONAS 

I ANOS I : 1988 I 1989 l 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995* 1 
PO LOS (US$10

6
) I 

Eletro-eletr&nico 3.418 4.751 5.634 3.955 2.803 4.036 5.335 7.412 
(MO) 33.242 44.803 47.991 36.542 25.920 19.843 23.628 27.024 

DuasRodas 429 562 741 453 328 401 756 993 
(MO) 3.502 4.476 4.639 3.173 2.956 2.957 3.288 3.691 

Quimico 26 25 110 148 156 259 435 567 
(MO) 246 263 383 372 267 344 394 480 

Informatica 0 0 52 67 120 265 308 411 
(MO) 

Relojoeiro 176 323 385 244 176 277 323 383 
(MO) 2.401 3.290 3.517 2.548 2.067 1.705 L754 2.084 

1/C/B** 124 162 240 170 205 270 272 339 
(MO) L436 1.667 1.915 1.698 1.401 1.359 1.516 l.840 

6ptico 40 55 57 46 53 115 210 243 
(MO) 1.268 1.457 1.473 877 978 848 1.076 1.243 

TermoplAstico 132 163 192 127 115 154 188 242 
(MO) 2.916 3.468 3.687 2.917 2.507 2.010 2.407 2.158 

MetalUrgico 109 162 116 69 75 82 115 129 
(MO) 1.115 1.181 1.289 682 735 683 662 737 

Textil 171 55 149 72 58 124 Ill 95 
(MO) 3.495 2.936 2.563 1.382 750 534 537 560 

Mecfulico 29 49 67 46 32 57 94 94 
(MO) 613 841 932 757 558 366 367 456 

Estanifero (Sn02) 156 85 179 56 72 36 55 70 
(MO) 2.273 2.006 2.128 1.419 1.482 1.162 1.024 1.129 

Min.NOO-Met<ilicos 48 57 57 46 52 50 51 48 
(MO) 

Brinquedos 34 132 156 165 !53 202 139 138 
(MO) 688 1.246 1.341 1.018 809 702 868 890 

Outros 341 407 469 375 199 352 400 412 
(MO) 9.747 3.843 7_068 6.909 1.407 6.383 4.680 5.709 

I TOTAL I 5.193 6.933 8.547 5.993 4.544 6.565 8.582 ll.333 

(MO) 62.942 71.477 78.926 60.294 41.837 38.896 42.201 48.001 

Fonte: Benchimol. 1996; 8Q Ds.-DNPM-AM 

Obs.:l. * Dados pre1iminares. ** I/C/B = isqueiros. canetas e barbeadores. 

2. Segmento Estanifero: Levantamento (RAL's-DNPM). coversao moedas brasileiras!US$ e 

tabu1a((3.o feita pelo autor. Para os demais segmentos a fonte foi Benchimol, 1996. 

3. As celula..o:; hachuradas s§o dados n§o disponiveis. 
4. (MO) ~ milo-de-obra. unidade. 
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I ESTIMATIVA DE FATURAMENTOS DOS PRINCIPAlS GRUPOS I 
I Pre~o II US$ I 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 I 1990 1 1991 I 1992 1 1993 1 1994 1 1995 II TOTAL I 

I I (carr.) 14.295 12.938 13.256 12.518 IL594 6.484 6.690 7.052 8.534 6.085 5.477 5.993 5.106 5.396 6.1I8D 
Estanbo /% -I5,62 -9,49 2,46 -5,57 -7,38 -44,07 3,17 5,4I 2I,03 -28,70 -10,00 9,43 -I4,8I 5,69 !3,38 , .. 

PARANAPANEMA (t Sn) 3.157 3.608 7.972 I3.064 I8.567 I9.474 I9.258 I8.582 I6.038 I9.39I I7.293 I5.67I 12.957 9.313 10.390 204.735 

Fat. US$10' 27.078 1.988 11.453 41.983 87.882 160.915 92.552 63.955 I56.246 85.366 178.885 71.745 36.448 55.354 70.060 1.141.912 

Tributo US$10' 4.062 298 1.718 6.298 I3.I82 24.I37 I3.883 9.593 18.750 10.244 21.466 8.609 4.374 6.642 8.407 151.664 

CESBRA (t Sn) 1.819 2.077 2.578 3.425 3.679 2.853 2.999 2.6I2 1.564 826 735 901 1.002 906 95I 28.927 

Fat. US$10' I5.602 I6.123 20.504 25.724 25.593 Il.IOO 12.038 Il.05I 8.009 3.0I6 2.4I5 2.989 2.748 2.747 3.491 163.I50 

Tributo US$103 2.340 2.4I9 3.076 3.859 3.839 1.665 1.806 1.658 96I 362 290 359 330 330 4I9 23.710 

BRUMAiliNHO (t Sn) 1.547 2.154 1.522 1.293 1.273 Ll87 l.IOS 2.384 2.328 751 166 27 !34 200 43 I6.II4 

Fat. US$10' I 3.272 16.718 I2.106 9.713 8.856 4.616 4.435 I0.086 1l.92I 2.742 545 1I6 407 6IO I68 96.3ll 

Tributo US$10' !.991 2.508 l.8I6 1.457 1.328 692 665 1.513 1.788 4ll 82 I4 46 74 16 I4.40I 

BEST (t Sn) I44 I31 68 221 329 447 543 303 741 46 288 288 233 I99 Ill 4.092 

Fat US$10' 2.054 1.696 906 2.769 3.8I8 2.895 3.635 2.I37 6.324 28I 947 l.22I 1.085 808 1.220 31.797 

Tributo US$103 308 254 136 4I5 573 434 545 320 949 42 I14 I47 llJ 13 I20 4.483 

EBESA(+Garimpo) (t Sn) 0 0 0 0 0 0 4.820 18.881 30.856 I7.I42 Il.500 9.500 9.396 5.958 5.7I9 1I3.772 

Fat. US$10' 0 0 0 0 0 0 I9.347 79.885 I58.003 62.589 37.790 34.I62 28.782 I9.290 20.994 460.842 

Tributo US$103 0 0 0 0 0 0 2.902 11.983 18.856 7.532 2.624 3.I95 3.454 2.315 2.519 55.380 

SUB-TOTAL (t Sn) 6.667 7.970 12.I40 I8.003 23.848 23.960 28.725 42.762 51.527 38.I56 29.982 26.387 23.721 I6.575 17.2I5 367.64 

Fat US$Io' 58.005 36.526 44.969 80.I90 I26.I49 I79.527 132.006 I67.II4 340.503 I53.995 220.582 II0.234 69.470 78.809 95.933 !.894.0 II 

Tributo US$I0
3 

8.70I 5.479 6.745 I2.028 18.922 26.929 19.80I 25.067 41.303 18.59I 24.575 I2.324 8.317 9.373 Il.481 249.637 

Fonte: WMS, varios; AMB (varios); Balan9o Mineral (varios); Sumario Mineral (varios) 

Obs.: Para efeito de calculo do valor faturado tributavel, cousiderou-se 60% do prevo medio/ano. 

Considerou-se as seguintes aliquotas: JUM;l5% (!980 a 1988); ICMS;l2% (a partir de 1989) 

Bom Futuro: calculo da faturamento e IUM em fun~o da produ~o e do preyo 
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I ARRECADA<;AO DE ICMS GLOBAL X (IUM+ICMS) SOBRE ESTANHO NA AMAZONIA I 

I ANO ~I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 I 

UF IICM II ( X US$ I ,000) I 
AMAZONAS GL 86.685 90.333 98.209 73.244 81.629 98.768 194.018 163.659 164.425 373.390 585.185 434.418 293.939 316.224 528.227 987.411 

Sn02 1.198 1.329 1.360 4.464 11.067 18.109 14.204 7.675 6.514 4.748 20.125 6.214 8.518 4.375 9.478 8.407 

PARA 82.481 97.031 93.759 72.462 77.701 91.129 153.514 132.901 123.402 247.020 437.915 385.541 265.720 289.727 460.897 686.876 

1.722 848 960 785 1.413 3.079 1.636 \.127 680 450 1.158 410 737 273 4 0 

RONDONIA 9.722 17.646 24.983 20.734 23.919 30.313 58.305 57.863 60.823 135.524 169.780 116.922 90.985 103.208 154.730 217.249 

11.112 9.751 9.815 5.934 8.030 6.891 4.321 2.179 7.515 20.777 8.453 3.109 3.623 ' 2.465 3.011 4.059 

ACRE 5.556 6.948 9.592 4.548 4.124 4.799 8.197 6.381 7.587 11.931 22.834 17.921 13.641 15.616 22.439 41.256 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 

AMAPA 2.333 2.573 4.601 3.289 3.578 3.532 6.525 5.126 4.927 12.132 25.392 21.678 18.104 18.138 26.076 47.152 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RORAIMA 1.315 2.010 3.456 2.741 2.991 2.831 5.436 4.069 4.583 11.458 23.447 19.664 16.599 16.869 26.411 38.945 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOCANTINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.954 60.491 57.642 54.033 56.263 82.046 115.715 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GL 202.124 228.469 246.735 188.201 214.452 259.451 446.155 380.981 365.747 8.%.383 1.354. 781 1.063.520 765.900 823.159 1.313.318 2.147.069 

NORTE Sn01 14.032 11.928 12.135 11.183 20.510 28.079 20.161 10.981 74.852 25.975 29.736 9.733 12.878 7.113 12.493 12.466 

MARANHAO 169.005 162.037 254.602 364.252 

M.GROSSO 293.393 310.401 578.090 763.654 

1.168 824 363 433 605 360 129 84 ... 
TOTAL GL 202.124 228.469 246.735 188.201 214.452 259.451 446.155 380.981 365.747 856.383 1.354.781 1.063.520 1.228.298 1.295.597 2.146.010 3.274.976 

AMAZONIA SnO, 14.032 13.096 12.960 11.546 20.943 28.684 20.521 11.110 74.936 2.'t975 29.736 9.733 12.878 7.113 12.493 12.466 

Fontes: 8-"- Ds.DNPM-AM; 19Q DNPM-RO; Benchimol, 1996; Pereira, 1994; BRUMADINHO, 1982. 

Obs.: 1. A fonte de dados de ICMS foi Benchimol, 1996. 0 levantamento de valores IUM+ICMS sobre a prodw.;ao estanifera e conversiio para US$ foi realizada por Rodrigues, 

optando-se pela taxa cambial referente ao Ultimo dia Uti! do m8s. 

2. Segundo Benchimol, 1993, na converslio Cr$/US$ para o anode 1988 adotou-se a mCdia anual da taxa de cilmbio. A partir de 1989 pela taxa cambial no final de cada mes. 

3. GL = valor de arrecadR9iiO global de ICMS por Estado/Regiiio; Sn(h ""' valor arrecadado sobre a produ~iio de estanho contido no minCrio concentrado de cassiterita. 

As celulas hachuradas indicam dados niio disponiveis. 
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Tabela B4 

PORESTADOS 

I MG 29.709.138 47.420.635 

2 PA 15.414.611 19.246.032 

3 GO 4.383.920 7.073.413 

4 BA 2.975.131 5.714.286 

5 SP 2.796.!74 17.857.143 

6 AP 2.093.133 2.678.571 

7 RS 1.466.212 2.678.571 

8 SE 1.349.548 1.726.190 

9 AM 1.254.305 1.587.302 

10 MS 692.024 902.778 

II sc 641.288 2.876.984 

12 RO 627.379 843.254 

13 PR 607.606 3.045.635 

14 RJ 401.899 4.761.905 

15 MT 376.355 1.438.492 

16 AL 180.431 386.905 

17 PE 90.663 1.210.317 

18 PI 83.043 228.175 

19 DF 78.982 773.810 

20 ES 68.501 1.349.206 

21 CE 55.145 892.857 

22 TO 46.577 79.365 

23 MA 38.325 267.857 

24 RN 35.071 1.339.286 

25 RR 0 

26 

Projeyao baseada na espectativa de produ9ao mineral brasileira. 

D61ar medio 1996: 
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Tabela BS 

i I CAPAClnAnE, INSl'AI.AOA DAS MINAS DE CA LT 'ADORRA~TT I 
GRUPO I EMPRESA N' FRENTES I CAJ : INSTAJ.AD>\( I 

DELAVRA I l':fetiva 1 I 

. PARAJ''IAPANEMAIT 

M .Dm.n 1 IRio · 
1~~~~~ 

CPRM 

E: 1 llg. do Gtrinho 7.000 

T (aluviiio) 1 IIg. Miraira 

:~~~~~ :~:~~~ 0 I l1g. da Serra 

D 4 456.000 

0 2.Dm. : 1:: L.;,:· ~~.~~~ 
<?_110 

(aluviao) 51.287 IReieito 1500 "Snlm') 

D Sub-total 2 113.491 103.59~ 

E 3.Dm. I [Ig. Jacutinga 32.550 36.481 

(aluviiio) 1 IIg. Jabotizinho 

~~ ~~; 
23.617 

L I lnm<c .m Tita 33.093 

A 3 86.470 93.191 

v 4.Dm. : r;'"'" •r• 

::~~~~ :~~ ~~~ R !Bacia 

A 2 284.441 281.690 

- Total do Grupo 11 

II. I lA!iCAN/~ 

r.- ~ 
Serra da Onca 60.0001 nd I 

M. jU.UUUI na 

L. 14 de Abril 

~ 
nd 

iif. ~ 
3 

M. 
1~:~:·. m : ~6:~~~1 -~~ 

..!;;. Total do Grupo 2 99.0001 nd 

IV. BEST/CERIUMBRAS 

M. 1. Dm. Hidr.iulico/PM I flg. Rel6gio I 20.0001 19.7191 I 
..!;;. Total do Grupo I I I 20.0001 19.7191 I 

IV. EBESA I 

M. l.Dm. D-8/Escav/PM.1 I SantaCruz 40.000 nd 

L PM.2 I " 30.000 nd 

A PM.3 I " 20.000 nd 

v 2. Dm. Hidr.inlico/PM I Jacare 30.000 nd 

R I Pantanal 33.000 nd 

A Total da Empresa 5 153.000 150.000 

VI. GARIMPO 'BOM FUTURO' 

CJ 
I. Dm. D-8/Escav/PM Diversas nd nd 

2. Dm. Hidraulico/PM Diversas nd nd 

Total do Garimpo * nd 125.000 . 

I 
TOTAL DO BRASIL 

I 221 11.332.40211.214.1971 I 

Fonte: 8". Ds-DNPM-AJM 

Obs.: No Pitinga as opera96cs de desmontes (Dm) do aluvifio sao realizadas por draga Buchet-Wheel 

(Ellicott D-890-E) e por retro-escavadeiras (CAT-245), que alimentam Plantas Flutuantes (PFs), para 

pr6-concentra98-o do min6rio por m6todos gravimetricos convencionais (Jigs e expirais). 

G/E = Grupos!Empresas; PM = Plantas Modulares/M6veis; * estimativa= 1,5 milhOO/ano 

117 



Tabela Cl 

I PRODU<;AO E BALAN<;A COMERCIAL ESTANlFERA BRASILEIRA I 
~IProdu~ol lmportat;Oes** US$103 1 Exporta~es US$103 II Balan~a Comercial I 

II Sn (t) I Sn02 Corr. I Sn (t) Corr. I Sn (t) 1 Corrente Constante II Corrente 1 Constante 1 

'"i9'i2 4.140 3.071 6.234 39 86 1.388 5.194 1.610 -1.126 -349 
1973 5.007 3.215 8.625 44 93 1.228 5.692 1.884 -3.026 -1.002 
1974 6.156 6.015 25.257 II 119 2.674 21.602 7.777 -3.774 -1.359 
1975 6.638 3.137 12.308 37 295 3.498 24.214 9.613 11.611 4.610 
1976 6.423 1.493 6.009 36 214 2.854 13.848 6.398 7.625 3.523 
1977 7.421 3.911 19.873 8 119 2.609 26.821 12.069 6.829 3.073 
1978 9.305 4.074 26.577 22 213 4.327 54.347 26.087 27.557 13.227 
1979 10.133 7.542 54.788 14 234 4.734 70.220 36.936 15.198 7.994 
1980 8.796 3.605 27.977 35 675 3.817 63.750 36.529 35.098 20.111 
1981 7.789 301 2.034 8 187 4.939 67.350 42.363 65.129 40.966 
1982 9.298 0 0 12 154 4.346 55.920 37.410 55.766 37.307 
1983 12.950 0 0 16 203 8.820 112.127 77.928 111.924 77.787 
1984 18.877 0 0 9 109 14.602 176.039 126.924 175.930 126.846 
1985 24.701 0 0 6 69 20.041 230.251 171.076 230.182 171.025 
1986 25.147 0 0 24 155 19.185 123.755 94.301 123.600 94.183 
1987 29.446 0 0 8 55 21.027 144.777 113.939 144.722 113.896 
1988 42.693 0 0 8 56 33.637 237.202 192.845 237.146 192.799 
1989 44.240 0 0 0 0 33.974 283.101 239.220 283.101 239.220 
1990 37.580 0 0 39 243 27.641 171.935 151.647 171.692 151.433 
1991 30.934 0 0 0 0 18.lll 100.092 91.784 100.092 91.784 
1992 26.948 0 0 0 0 19.546 119.100 112.192 119.100 105.685 
1993 26.945 0 0 0 0 22.106 105.915 103.161 105.915 103.161 
1994 20.400 1.321 3.400 2 7 17.643 87.587 87.587 84.180 84.180 
1995 17.300 342 876 75 454 10.467 65.000 66.560 63.670 65.198 

1996* 18.371 0 0 0 0 12.290 68.518 68.518 68.518 68.198 

l Tota1ll 457.6381 38.0271193.9581 4531 3.7411315.5041 2.434.35711.916.360112.236.65811.813.4981 

Fonte: Anw\rio Mineral Brasileiro (vanos); Sumano Mineral(varios); Balan~ Mineral Brasileiro(vanos); 

DECEXIMIC; CONSIDER-Anuano Estatlstico (varios); PPDSM-DNPM, 1994; SNIEE. 

Obs.: Compromissos diplomaticos tern liroitado as exporta0es brasileiras: 32.500 t (1991); 28.000 t ( 1992); 

24.000t (1993); 20.175 t (1994) e 20.220 t (1995). 

Sn = estanho metalico; Sn02 = minerio concentrado de cassiterita 

* Dados preliroinares do DNPM; DECEX·MIC e SNIEE. 

** A partir da quantifica,fio das iroporta>oes de Sn-metalico (1988-1990), estiroou-se o valor em US$, tendo 

como base o valor corespondente as expo~es. 0 deflator domtstico foi calculado em fun~;ao do PMB 
( corrente) dividido pelo PNB ( constante) dos EUA. 

Os valores das importa9()es e expo~Oes referem-se a estanho metalico primario. 
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Tabela B2 

I DESTINO DAS EXPORTA<;:OES BRASILEIRAS DE ESTANHO I 

I ANO 
IUnid., 

1981 1983 1985 1987 1988 1994 

DESTINO (US$103
) 

AMERICA DO NORT t 1.284 5.856 11.495 11.442 18.212 10.525 7.164 
US$ 17.107 74.554 131.192 79.012 128.762 50.718 40.802 

Estados Unidos 1.284 5.796 11.495 11.442 18.212 10.525 7.164 

17.107 73.757 131.192 79.012 128.762 50.718 40.802 
Canada 0 60 0 0 0 0 

0 797 0 0 0 0 

EUROPA t 

US$ 

Paises Baixos * 

Reino Unido 341 0 0 267 1.461 

3.435 928 0 0 1.940 6.955 

1titlia 0 1.310 503 197 0 400 

0 16.715 5.764 1.340 0 2.062 

A1emanha 558 198 333 0 0 0 

7.880 2.519 3.228 0 0 0 

Suiya 138 0 0 0 0 0 

2.088 0 0 0 0 0 

Hungria 0 619 0 0 0 0 

0 7.982 0 0 0 0 

Dinamarca 0 81 0 0 0 0 

505 0 0 0 0 

Bugitria 

AMERICA LATINA t 

US$ 

Argentina 

Venezuela 

Uruguai 

OUTROS 

TOTAL 4.939 8.731 20.067 21.038 33.651 17.643 

111.053 230.565 145.058 238.225 87.587 

ante: , vanos; 

* Ho1anda, Belgica e Luxemburgo. 

1981 Alemanhas Ocidenta1 +Orienta~ 1985 = Alemanha Ocidental 
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Tabela C3 

254.564 8,53 

237.183 -6,83 139.460 

1973 5.007 238.556 1.002 0,58 158.984 

1974 6.156 254.167 1.068 6,54 172.021 8.736 

1975 6.638 3.718 277.477 1.165 9,17 180.032 7.492 

1976 6.423 4.623 319.649 1.343 15,20 189.606 7.699 

1977 7.421 5.462 461.693 1.939 44,44 209.386 11.009 

1978 9.305 7.608 501.423 2.106 8,61 219.856 12.942 

1979 10.133 8.615 536.781 2.254 7,05 234.806 15.720 

1980 8.796 6.043 594.650 2.498 10,78 256.408 16.942 

1981 7.789 2.892 407.273 1.711 -31,51 245.126 14.293 

1982 9.298 4.953 433.338 1.820 6,40 246.597 12.938 

1983 12.950 4.130 368.500 1.548 -14,96 238.213 13.256 

1984 18.877 4.275 349.200 1.467 -5,24 250.838 12.518 

1985 24.701 4.661 335.700 1.410 -3,87 270.905 11.594 

1986 25.147 5.975 401.900 1.688 19,72 291.223 6.484 

1987 29.446 7.814 456.200 1.916 13,51 301.707 6.690 

1988 42.693 10.056 496.200 2.084 8,77 301.405 7.052 

1989 44.240 10.074 551.000 2.314 11,04 311.050 8.534 

1990 37.580 5.693 448.000 1.882 -18,69 413.000 6.085 

1991 30.934 6.029 559.599 2.350 24,91 433.300 5.477 

1992 26.948 6.200 633.762 2.662 13,25 446.600 5.993 

1993 26.945 5.800 593.280 2.492 -6,39 482.300 5.106 

1994 ~0.400 6.300 638.152 2.680 7,56 528.300 5.3% 

1995 16.787 6.300 706.305 2.966 10,68 562.700 6.118 

1996 18.371 6.400 709.000 2.978 0,38 608.000 6.067 

1997 20.600 6.700 705.000 2.%1 -0,56 793.800 4.980 

1998 20.700 7.100 705.000 2.961 0,00 861.300 4.860 

1999 24.850 7.400 760.000 3.192 7,80 938.800 4.860 

2000 34.800 7.800 800.000 3.360 5,26 1.013.900 4.880 

2001 30.400 8.200 800.000 3.360 0,00 nd nd 

2002 33.300 8.500 800.000 3.360 0,00 nd nd 

2003 34.000 8.800 800.000 3.360 0,00 nd nd 

2004 34.700 9.000 800.000 3.360 nd nd 

Fontes: CONSIDER; Conj. Economica, 19% e 1997; Silva,P.,1980; Lima, 1995; e Silva e Suslick, 1993. 

Obs.: Para 1996 os utilizaram-se os valores projetados por Rosenberg Consutores (PIB); 

IBGE (POP.,.,pu1a9ilo; taxa de evolu9ilo = 1,8 a.a.); Lima, 1996 (prod. e consumo de Sn); 

CSN (FDP=folha-de-flandres);c!Uculo do consumo per capita em fufi9ilo das vendas intemas 

0 consumo medio de estanho met!Uico por tonelada de FDP = 4,2 kg (segundo a CSN). 

As estimativas de prodfi9ilo Sn-met!Uico (1997-2001) silo da TABOCA, CESBRA e EBESA. 

nd = nilo disponivel; ,"·,.% = vatia9ilo anual do consumo de Sn em fdp. 

Os indices de proj09ilo de prod. e consumo (2002-2004), roram calculados por Lima, 1996. 

PIB de 1970 a 1990 calcu1ado em va1ores constantes (1990); de 1991 a 1996 correntes. 
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Tabela C4 

0,8 

24,7 

LO 

0.3 

L2 

20,4 

6,0 

6,3 

31,6 

45.5 

1,3 

\8_() 

0,6 

35 

3) 

6,9 

5,0 

14.8 

3,3 

JS,5 

31.5 

5,5 

4,5 

6,6 

6,6 

25,1 

OJ 
02 

u 

L5 

3,3 

22,1 

6,9 

19} 

3,0 

3J 

3,6 

5,6 

14,9 

17,0 

315 

5.3 

4,3 

0,8 

5,3 

LO 

29_5 

3,0 

2,6 

0) 

"' 

0,2 

LO 

6,8 

5,8 

24.2 

0,5 

0,0 

3,0 

15,4 

6,9 

3.0 

u 
3,3 

2,4 

6,0 

17,0 

9,6 

17,() 

29,0 

4,0 

4,0 

6,, 

0,0 

41,9 

28,2 

!,) 

0,8 

31.2 

49,9 

2,4 

14,7 

2,0 

4,6 

6,9 

21,6 

0,5 

3,3 

2,5 

6.0 

16.8 

!0.2 

16.0 

2&,0 

3,2 

3,9 

6,0 

6,6 

0,3 

"'·' S,O 

9} 

2,3 

6,9 

29,9 

L6 

0,8 

33,8 

50,9 

2.4 

14,7 

2,6 

3,9 

6,9 

21,0 

3,0 

3,5 
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0.2 

0,3 

37,6 

3,5 

!3,1 

OA 

5,0 

2,5 

3,8 

30.4 

u 
(J,S 

34.8 

49Jl 

2,6 

!5,5 

2,8 

4,8 

3,0 

21,7 

13 

3,5 

OJ 
11,0 

10,4 

H,O 

20,0 

6,' 
6,9 

0} 

25,8 

6,0 

14.7 

0,1 

4,0 

2.3 

5,9 

38,0 

6,3 

0,3 

34,9 

42,7 

3,4 

11.3 

3,4 

19.2 

6,2 

4,3 

8,2 

"' "' 10,3 

1\\,0 

17.0 

5,0 

6,3 

LO 

27,0 

6,1 

14,4 

OJ 

2,0 

1,0 

6.6 

35.9 

6,6 

0} 

31,0 

45_6 

"' 10,9 

3,0 

5,9 

2,3 

20,3 

3,3 

5.5 

55 

10.4 

L\0 

15,0 

0,3 

3,3 

6,0 

OJ 
38,3 

1,.'1 

0,8 

28,6 

40,1 

52 

8,3 

5,0 

86 

3,8 

6J 

0,8 

39.0 

6,8 

0,2 

28.7 

38.0 

5,6 

2,6 

5.1 

18,2 

2,0 

6,2 

9,2 

10,4 

!1.2 

4,7 

6,0 

12,4 

44,2 

0,6 

28,1 

39,4 

6,4 

8,3 

5,6 

5,2 

6,2 
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Tabela CS 

I ESTOQUE MUNDIAL DE ESTANHO METALICO I 
I ANO 1119851 19861 1987119881 19891 1990 I 19911 19921 1993 1 19941 19951 19961 

ESTOQUE II (xl0
3

t) I 
Bolsa Metais de Londres (•) 57,9 39,4 1 t9,4 I 5,7 9,1 1 20,9 u,s I ts,s I 20.2 I zs,t 12,0 1 to,4 

BC!gica 2,8 0,5 0,2 O,t 0,3 0,2 0,5 O,t 

Alemanha 0,9 0,8 0.4 0,1 0,2 O,t 

Itillia 0,6 0.9 0.6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 

Rolanda 33,5 26 12,8 5,6 7.7 18.8 9,9 11,8 11,7 16,8 4,9 4,6 

SuCcia 1,7 1,1 0,2 

Reino Unido 18,4 tt 5,8 1,3 0,9 0.4 0,2 4.5 8,3 4,5 4,6 

U.S.A 2,9 2,8 3 2.7 2,1 0,7 

Estoque de paises (b) 14,8 ! 17,5 15,4 ! 15,2 zo,o I ts,o t8,7 I u,t I to,7 I 11,1 I 12,9 I 11,9 

Alemanha 1,5 0,7 0.8 t,I Ll t,O t,O 1,6 1,0 0.7 0,7 0,6 

Reino Unido 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Malasia 9,0 11.5 10,4 10,2 14,0 10,0 10,8 2,8 2,4 3,6 3,0 1,9 

U.S.A 2,8 3.5 2,8 1,6 2,8 2,4 2,3 2,1 2,7 2,2 4,6 4,8 

Brasil 0,5 0,8 0,4 1,3 1,2 3,6 3,6 3.6 3,6 3,6 3,6 3,6 

IEstoque Comercial (a+b) II 72,7 I 56,9 I 34,8 I 20,9 I 29,1 I 38,9 I 32,.c;: I 26,6 I 30,9 I 39,2 I 24,9 I 22,3 I 
I Estoque EstratCgico USA II 1ss.z 1 t79,s 1 l76J I 173.s 1 111,2 1 16s,s 1 t63,o 1 ts3,9 1 144.7 1 136,6 1 127,81 tl3,o 1 

IFonte: WMS, 1995. 
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I COMERCIO INTERNACIONAL DE ESTANHO METALICO I 
I AR5 111985119861 1s~ 1 1sii81 ~9§91 ~ 119911199211993119941 Hi9sl ~ 

CONT./PAIS (' t) EX/IMP 

AMERICA DO NORTE 2,9 3,2 1,9 1,6 0,4 2,1 2,6 3,4 3,9 4,4 4,6 31 
37,5 39,6 45,3 47,6 37,9 37,5 32,8 30,4 37,8 36,5 37,6 420,5 

(Imp) j:J,t! j:>,t! 41,b 4:.:S,t:> j.<\,1 ::S:.:S,IS L"!,f .!{,j 

" <U,1 ~-,j jf\1,1 

canada 

'" 
<!,!:! '" 4 '·' j.f :S,l :.:S,l '·' 4,4 4,0 41,4 

AMERICA LATINA 31,8 27,6 22,9 37,6 43,7 43,3 32,411 33,846 36,506 33,043 22,849 342,706 

OUliVIa ><,• .,, '"·' \Imp) 

235,41 Brasil' 20,1 20,6 21,1 31,5 34,2 30,5 18,11 19,55 22,11 17,64 9,95 
0,' 

AFRICA 

I 
0,9 0,2 0,6 0,5 0,2 0,2 

IB Nigeria (~) 0,9 6,2 0,6 0,5 0,2 6,2 

'"'" 
ASIA 124,8 118,5 130,8 117 124,8 130,5 120,6 131,5 106,7 129,1 139 1234,3 

38,1 59,1 58,3 54,2 52 52,5 58,9 59,3 65,3 62 64,7 559,7 

vruna «,' 40, 

(Imp) 

Corea do Sui 

1,3 3,7 3,6 4,8 5,1 5,7 6,3 6,5 8,9 10,6 11,2 56,5 
Hong Kong 

3,9 3,6 5.5 6.2 6,9 4,5 5,6 13 16,6 11.4 12,2 77,2 

India 
2,3 3,1 2 0,7 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 1,5 2 15,1 

Indonesia 21,9 23,8 20,1 23,1 25.8 29 29,2 27,9 18 22,3 42,3 241,1 

Japao 
28,3 31,8 32 32 32,5 32,8 34,3 27,3 27,7 27,6 28 306.3 

Mal asia 57,4 40,5 49,6 48,9 49,5 52,7 42,4 45,2 35,5 35,3 35,2 457 

Cingapura 20,3 29,9 29,8 27,7 28 26,9 27 26,1 27,4 31,9 33,7 275 
1,1 12,7 11 5,8 2,5 3,8 5,3 5,5 4 3 ' 54,7 

Tail<india 18 ,.9 1>7 9,9 11,6 11.8 6,3 7,4 3,4 2,7 2,7 103,7 

Taiwan 
57,' 1,2 4,2 4,2 4,7 3,9 4.8 6,2 5,9 6,9 7,9 7,3 

EUROPA 10,2 19,3 19,2 17,9 10,6 11,6 8 _ ..• 7,6 7,6 9,7 119,5 

40 44,6 44 46,7 47,6 49,1 49,4 57,2 57,7 65,1 62,3 501,4 

em anna 
~;:; ,;:~ ,;:~ ,~:~ ,~:9 ,~:; ,~:~ 19,7 21,9 ,~:~ 19,9 2~:~ 190,7 

Austria .. 
s2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 

BeJgica 0,2 1,6 2 2,1 2,7 2,6 2,8 5,6 6.1 5.2 5,5 31.1 

1,6 2 1,9 2,5 1,9 2,1 2,6 2,5 1,6 1,5 0,6 20,4 

Dinamarca .. 
0,1 0,1 0,2 

Espanha 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 1,8 

0,2 1,5 1,7 2,2 2,1 2,7 3,2 3,1 4.5 4,8 5,3 26 

Finl<'lndia 

0.1 0,2 0,1 0.1 0,1 0,6 

Fra~ 

6,6 7,9 7,3 8 8.1 8,3 8.2 8,5 7,7 9,2 8,7 79,8 

Grecla 

0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,2 0,2 0,4 0,, ,,3 

Holanda 1,1 2,4 "' 1,1 1,5 1,7 1,1 0,3 0,3 0,6 0,9 11,8 

2,3 1,3 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3 3,6 4,2 8,3 9 32,4 

Jtalia 

5,1 5,7 6,1 6,1 5,9 7 5,< 5,5 5,4 5 5,6 57,2 

Noruog• 
30 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 0.4 0,4 0,4 0,5 

Portugal 
e:4 0,2 0,7 0,6 0,7 0,6 0.5 0,7 0.9 0,6 0,7 0,6 

Reino Unido 7,3 13,6 14,8 ,. 5,4 5,7 2,9 0,2 0,3 1,2 2,7 65,4 

3,9 4,2 2,9 2 4,7 3,8 ,,7 6,9 13 13,1 9.8 61,2 

Suecia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,5 0,5 4,1 

Sui9Q 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0.1 0,2 1 

1 1,4 1 0,9 0,9 1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 9 

OCEANIA 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 a 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

(0!11pj 

8 

Nova Lelar!dla 
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 ' 

rOTAL MUNDIAL (E) I 171,0 168,9 175,6 174,8 179,9 187,9 163,9 176,4 154,9 174,3 "':ill 1.7281 
115,8 143,5 147,8 148,5 137,6 139,2 141,1 146,9 160,8 163,6 164,6 1.445 (I! 

FONTE;::;: WMS, varies; Sumario Minerai-DNPM (v<31ios); Anuario Estatfstico-MME, 91-95; Boletim de Minas, Lisboa, Out./Dez.1994. 

Obs. I 
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Tabela C6 

I DISTRIBUICAO DAS RESERVAS MUNDIAIS DE ESTANHO I 
I ANO - I 981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1 0 1991 1992 1993 1994 1995 

r..nNTINI=NTI=JD.IU~ 1+1 '"\ '"' '"' '"' '"' 
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