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INTRODU<;AO 

A atividade extrativa mineral tern acompanhado a evolu91io da humanidade desde tempos pre

historicos, mantendo urn estreito vinculo com a evolu.;:ao do homem, seus usos, costumes c 

atitudes politicas. De fonte de utilidade, a minerat;:ao assumiu progressivamente urn importantc 

papelna politica de estado, instrumento de poder e domina<;:ao, estandarte da soberania nacionaL 

etc. 

Na Idade da Pedra o homem escavava o solo a procura de calcedonia para a produyao de armas 

e utensilios. 0 primeiro metal extraido e processado artesanalmente foi o cobre, estabelecendo o 

inicio da Era do Cohre. As minas egipcias de cobre, localizadas no monte Sinai, produziram o 

metal ha mais de 5.000 anos AC. e constituem os mais antigos registros da atividade mineira da 

humanidade. Posteriormente ,a Ilha de Chipre tamhem veio a representar uma importante fonte 

de cobre. 

Ha 3.500 anos A C. iniciou-se a Era do Bronze, com a descoberta da liga de cobre e estanho. 

A funcionalidade do bronze para a fundiyao e produ9iio de objetos, induziu o processo de 

expansilo imperial e da estrutura91io dos reinados. Guiados pela ambi91io do dominio das fontes 

de cobre e estanho, os guerreiros das antigas sociedades aventuraram-se por novas terras, 

resultando na expansao de seus dominios territoriais. 

Posteriormente, em 1.400 AC .. os Hititas desenvolveram a flmdi<;:ao do ferro associado ao 

carbono, inaugurando desta forma a denominada Era do Ferro, que se extende ate os tempos 

atuais, apesar de sua neo-denomina91io como Era do A<;:o, interposta no seculo XIX. 

0 progressilo ea. intensidade da atividade mineira acompanhou o crescimento de todas as antigas 

civiliza<;:iies. Os'.Fenicios cruzavam o mediterrilneo para lavrar as minas de cobre do sul da 

Espanha e navegavam ate as Ilhas Britilnicas para comerciar o estanho. Os Grg.gos exploravam 

intensamente as rochas omamentais, particularmente o marmore. Os Romanos implantavam minas 

em todos os territorios ocupados. A Espanha dominou o mundo ocidental no curso dos seculos 

XV e XVI sustentada pelo ouro e prata exiraidos das terras conquistadas no Mexico e Peru. 

Na era moderna, ao Iongo dos seculos XVII a XIX, o colonialismo irnperialista ingles fortaleceu 

a sua lideran9a mundial com a produ<,:ao mineral de suas colonias, hegemonia que foi consolidada 

pelo advento da revoluyao industrial, lastreada na produ9ao de carvao, ferro e a<,:o. 
r <'1!4-''"t-
c-~-

A liberta<,:ao das ultiruas colonias europeias, ocorrida no periodo'!Jos-guerra, f01taleceu 

movimentos nacionalistas que tinham como um dos mais preciosos simbolos da soberania nacional 

o controle soqre os recursos minerais da na9iio. 
< :;, 5n~o 

Tais ''flashes" historicos reafimmm a importancia assumida pela mi.nera9ao no contexto social e 

politiCo das sociedades ao Iongo do tempo. Ao encerrar-se o seculo XX, a humanidade ve-se 

confrontada com novos paradigrnas, que por sua vez estabelecem nova moldura para a minerayao. 

Na atualidade, registram-se como principais elementos de referenda o virtual desaparecimento do 

dualismo ideologico que dominou a cena politica ate o advento da decada de 90; a supremacia 



da tecnologia nos sistemas de produ9iio; a instantaneidade das comunica<;oes e trocas 

intemacionais; a globalizaviio do sistema de produ9iio e a progressiva regionaliza<;ao do processo 
de comercializa<;ao; o avauyo da economia terciaria subordinando os sistemas primarios e 

secundarios de produviio e muitos outros fatores. 

Neste novo cenario sao exigidos instrumentos de coeryao politica e economica mais sofisticados, 

a exemplo do dominio da tecnologia, do controle da informayiio e do fluxo dos recursos 
financeiros. Desta forma, a minerayao, como mera provedora de materia-prima, perde 

progressivamente a sua importiincia politica como instrumento de domina<;ao ou de soherania 

naciona~ resuruindo-se a urn empreendimento comercial mensunivel por sua razao 

custo/beneficio. 

0 panorama mundial exibe uma diniiruica inovadora e ao mesmo tempo desafiadora. As rela<;oes 

intemacionais, quer politicas ou economicas, passam por urn processo experimental de ajuste a 
nova situa<;iio, na busca de pariimetros geradores de estabilidade. 

Face tal panorama, o que dizer das econoruias dos paises ditos emergentes como o Brasil '1 Paises 

com profimdos desajustes estrnturais sociais e econoruicos que enfrentam o desafio da 

consolida<;iio de uma sociedade mais justa e pr6spera, porem 6rfiios de modelos politicos e 

econoruicos exemplares e ao mesmo tempo vulneniveis aos reflexos da economia global. 

A discussiio sobre a minerayao e seu futuro no pais passa necessariamente pela analise do papel 

do capital internacional. Constirui urn exercicio ternerario, particularmente tendo ern vista o vulto 

das mudan<;as que se sucedem nas UJ.timas decadas, porern necessario para o melhor entendimento 

de sua importancia para o desenvolvimento setorial. 

E proposta da presente tese realizar uma analise da evolu<;ao da minera<;ao no pais e no mundo, 

enfocando particularmente os ultimos trinta anos, o uivel de sua sintonia, suas peculiaridades e 

concluir sobre a importancia do capital internacional na presente estrnturayao da minerayao 

brasileira enos cenarios perspectivas de sua evolu<;iio. 

\j) 

(\ 



CAPITULO 1. 

A industria mineral e suas caracteristicas 

"A minerm;:iio constitui o processo de extrm;:iio de minerais de valor econ6nuco da eros/a 

terrestre, para o beneficia da humanidade" GREGORY ( 1980) 

A concisa defini<;:ao acima, apesar de imperfeita, resume a essencia dessa industria primaria. 

Atraves da historia, o homem tern sido compelido a escavar o solo na busca de materiais para 
preparar os alimentos, para fabricar utensilios, armas e mesmo para aquecer o seu Jar. Tais 
necessidades biisicas ainda persistem, porem outras tern sido progressivamente adicionadas a 
medida que as sociedades evoluem 

Na complexa sociedade modema, o homem disputa o direito de dispor de eletricidade, 

saneamento, hens de consumo, assistencia medico-hospitalar, lazer, e outras necessidades 
secundarias, incorporadas ao seu dia-a-dia, que nao apresentam manifestamente rela<;:ao com a 
minerayao. Apesar disto, muitos beneficios sociais sao proporcionados a partir de recursos 
minerais tais como o minerio de ferro: fonte do a<;:o para as industrias automobilisticas e de 
eletrodomesticos; o minerio de cobre, que proporciona os sistemas de transmissao de energia 

e!Ctrica etc .. 

Onde qner que alguem trabalhe, em urn escritorio, em uma escola, em uma loja, livraria, fabrica 
ou fazenda, depende de urn sem numero de itens de uso constante e indispensaveL 
disponibilizados pela industria da minera<;:iio. 

A industria mineral apresenta caracteristicas peculiares que a distingue das demais atividades 
economicas. 

Minerayiio envolve a explorayiio de recursos finitos e nao renovaveis, de grande rigidez locacional 
e cujo desenvolvimento muitas vezes exige vultuosos investirnentos em in:fra-estrutura. 
Adicionalmente, a incerteza quanto a descoberta dos depositos minerais e as caracteristicas do 
mercado e dos pre<;:os dos metais, atribuem riscos tecnicos, economicos e politicos 
significativamente superiores itqueles relacionados its demais industrias. 

Os recursos minerais devem ser descobertos e a avalia<;:iio d()se11valor S()lll(JIIt~e~.IJ()(ieritser 

realizada _ap6s ()~;;elltotal aproveitamento. Os prazos de matura<;ao do empreendimento, as 
diVersas etapas de trabalho requeridas e o volume de recursos exigidos nas fases de pre-opera9iio 
sao muito superiores itqueles exigidos por outras industrias. 

Os estagios de pre-opera<;iio em minera<;:iio nao tem,paralelos em outros setores industriais 

BOSSON e VARON (1977). Segundo Walthiers~l97'9 a minera<;iio somente se assemelha aos 
outros empreendimentos industriais de base a partir da decisiio pela irnplanta<;:ao de uma mina. 

0 desenvolvirnento de uma mina requer cuidadosos estudos envolvendo prospec<;iio regional, 

pesquisa de detalhe, avalia<;iio do deposito e estudos de viabilidade tecnico-economica. 0 lap so 

de tempo deconido desde o inicio dos trabalhos de prospec<;:iio ate a produ<;:iio comercial do 

minerio pode variar entre 8 e 20 anos. 

@ 



A tabela a seguir resume as principals caracteristicas da mincrayiio cornparada com as demais 
industrias de transforrna<;:ao. · · 

QUADRO 1.1 MINERA(:AO X OUTRAS INDUSTRIAS 

CRITERIOS 

EMPREENDIMENTO 

DEMAND A 

LOCA(:AO 

MATERJA-PRIMA 

PRODU(:AO 

MINERAc;:AO 

X !ntensivo em capital 

X Direcionado para urn produto 

X Essencialmente derivada 

X Produtos pouco 

diferenci ados 

X Rigida 

X lmportancia da infra

estrutura 

X Carencia de mao-de-obra em 

regioes remotas 

X Deposito mineral 

X Requer investimentos e tempo 

para a sua descoberta 

X Dificil de ser avaliado 

X Depletavel 

X Cada corpo de minerio e 

singular 

X 0 minerio apresenta 

variabilidade 

: X Tecnologia de lavra e 

. processarnento devem ser 

• costumizados ao tipo singular 

de minerio 

OUTRAS 

INDUS TRIAS 

X Menos intens1vo em capital 

X Muitas vezes direcionado para 

varios produtos 

X Direta ou denvada 
X Produtos diferenciados 

X Flexivel 

X A escolha da locat;ao 

minimiza os problemas com 

infra-estrutura e mao-de-obra. 

X Adquirida 

X Multiplos fomecedores 

X Similaridade das operat;6es 

X Vniformidade da materia

pnma 

X Repetitividade do processo de 

transformat;iio 

Uma questao proeminente relativa a industria mineira diz respeito a disponibilidade dos recursos 

rninerais. Preocupa9oes quanto ao nivel de deple9iio desses recursos tern se sucedido ao Iongo 

do tempo. Em 1951 o relat6rio da Comissao de Politica dos Materials do Presidente Truman, 

mais conhecido como relat6rio Paley, alertava para a perspectiva de escassez mineral, tendo em 

vista que as taxas de consumo da epoca superavam o ritmo de reposi91io de reservas disponiveis. 

Duas decadas ap6s, o relat6rio "Limites do Crescimento", MEADOWS (1972), encomendado 

pelo Clube de Roma, concluia que a crescente utilizayiio dos recursos nao renovaveis (minerios) 

impunham severos limites para o crescimento para a civiliza<;:iio. 

1
BERRY & FIYfCHER (1990), moclificado 

j 



As preocupa<;oes registradas em documentos desta natureza tern fundamento, visto que os 

recursos minerais nao sao renovaveis, porem suas conclusoes mostram-se desvinculadas da 

realidade por basearem-se em falsas premissas quanto a disponibilidade dos recursos minerais 

e o sen ritmo de deple<;ilo. A disponibilidade de recursos minerais e sem duvida finita, porem e 
muito dificil a mensura<;ao de sua real dimensao. 0 exemplo da amplia<;ao das reservas de cobre 
de Bingham constitui urn caso modelo. 

Em 1900, urn jovem engenheiro de minas denominado Daniel Jackling elaborou urn inovador 

projeto para a explora<;ao do minerio de cobre do deposito de Bingham Canyon, Utah ( cobre nos 

porfiros). Em contraste com grande parte das minera9oes subterriineas de cobre da epoca, 

Jackling sugeria a irnplanta<;iio de uma opera9iio a ceu-aberto, de grande tonelagem, prevendo 

a extra<;iio de minerio de cobre com teor medio de 2% ( extremamente baixo para os padroes da 

epoca). 

Na ocasiiio, o ernpreendimento, conhecido como a "loucura do Jack", previa a existencia de uma 
reserva mineral recuperavel da ordem de 240.000 ton. de cobre contido. Apesar do descredito 

de alguns, a mina foi inaugurada em 1906 e operon quase continuamente ate 1985, quando foi 

temporariamente fechada face a condi<;oes de mercado e nao devido ao esgotamento de suas 

reservas. Em quase 80 anos de atividade, foram produzidos 13 milhoes de toneladas de cobre, 

demonstrando que a estimativa inicial de Jackling correspondia somente a aproximadamente 2% 

do cobre disponivel no deposit, STRAUSS (1986). 

0 futo demonstra a dificuldade em avaliar com relativa precisao a dimensiio de recursos minerais 

ja identificados. Dificuldade maior diz respeito as proje9oes sobre recursos minerais ainda nao 

descobertos, uma das premissas erroneas assmnidas pelos relatorios Paley e do Clube de Roma. 

Durante os vinte anos que antecederam o relatorio Paley niio foram feitas importantes descobertas 

minerais nos Estados Unidos e tarnpouco foram erigidas minas de porte. A depressao dos anos 

!rinta causou a queda da demanda e dos pre<;os dos minerios, impelindo as mineradoras, 
·preocupadas com sua sobrevivencia, a reduzir ao maximo os gastos com prospec<;iio mineral. 

0 advento da II Guerra Mundial exigin o aumento da produ<;ao mineral e todo o estoque mineiro 
foi colocado it disposi<;iio do esfor<;o de guerra. Neste periodo niio havia disponibilidade de mao

de-obra especializada ou mesmo tempo para o desenvolvimento de prospec<;iio mineral, a exce9ao 

de quando era dirigida para minerios estrategicos como os radioativos. 

Desta forma, nao se registraram novas descobertas minerais ao Iongo de vinte anos, pelo simples 

fato de que nao houve prospec<;iio mineral. Esta situa9iio mudou drasticamente no p6s-guerra. 

0 aumento do consumo e dos pre<;os dos metais incentiv';oif'a estrutura<;iio de grupos de 
prospec<;iio mineral por parte das ernpresas de minera<;ao, cujo sucesso nao havia sido previsto 

pelos membros da Comissao Paley ou pelos pesquisadores do Clube de Roma. Em meados dos 

anos 70 o cenario era dominado pela abundiincia, ao contnirio da prevista escassez de recursos 

mmera1s. 

A prospec<;iio mineral nos anos pos-guerra demonstrou-se extremamente eficaz , resultando na 

identifica<;iio de enorrnes reservas minerais, as vezes em regioes nunca envolvidas anterionnente 

com minera9iio. A competencia profissional dos geologos e dos engenheiros de minas responsaveis 

pela prospec<;ao mineral, com o adequado suporte tecnologico, demonstrou ser capaz de 

identificar depositos minerais em volumes que superaram as necessidades da humanidade. 



A abundancia de reservas minerais e a sobre-capacidade produtiva das minas, registradas no 

periodo 1975- 1990/91 constituiu urn reflexo da eficiencia dos programas de prospec<;ao mineral 

implantados nas decadas de 60 e 70, que ironicamente ocasionou o desmantelamento das equipes 

de prospecyao e o advento de urn periodo de desemprego, com poucas perspectivas para seus 
profissionais. 

Outro assunto de relevancia diz respeito it questao ambiental, discutida mais intensamente a partir 
da decada de 60, quando incorporou-se como urn dos mais importantes temas politicos e sociais 

do final do seculo. A progressiva deteriorayiio do meio ambiente e o receio da heranya de 

precarias condiyoes de vida para as futuras gerayoes tern induzido it reflexao sobre os usos e 

costumes sociais que comprometem o ecossistema. 

0 impacto da perspectiva sombria calou mais profundamente nas sociedades dos paises 
desenvolvidos, lideres em consnmo, desperdicio e utilizayao desregrada dos insurnos naturais. 
A denominada consciencia ecologica, boje universalizada, exige uma profimda revisiio dos hiibitos 

sociais, particularmente daqueles relacionados it utilizayao dos recursos naturais. 

A minerayao, como atividade extrativa primaria, foi rotulada como predadora, agressiva ao meio 

ambiente e merecedora de ataques por parte de qualquer grupo ambientalista. A face publica 

desta condenayao pode ser constatada na decisao tomada pelo conselho de ministros da 

Comnnidade Economica Europeia que em 1986 declarou a intenviio de restringir progressivamente 
a minerayao nos paises da CEE, comprometendo-se com a snpressao de qualquer beneficio 
govemamental e urn progressivo aurnento das restriyoes it essa atividade. 

Tambem no Canada, pais de economia essenciahnente primaria e urn dos mais destacados 

produtores minerais do mundo, a difusao dos conceitos conservacionistas resultou na restri<;ao 

as atividades de minera<;iio. 0 setor mineral canadense tern reduzido sensivelmente o sen ritmo de 

atividade e as empresas de minerayiio canadenses tern migrado para fora de sua s fronteiras. 

Fato similar ocorre nos Estados Unidos, onde a minerayao assumiu urn papel secunditrio na 

economia nacional. 0 fervor ecol6gico combinado com outros fatores macro-economicos e 

politicos, a nivel mundia~ tern resnltado em urn processo migrat6rio da minerayiio, que procura 

abrigo nos paises em desenvolvimento, particularmente naqueles situados na America Latina e 

no Sudeste Asiatico. 

Outra irnportante conseqiiencia advinda da tomada de consciencia ecol6gica diz respeito it 
elevayiio dos custos de capital e dos custos operacionais dos novos projetos de minerayao. Face 

as exigencias dos 6rgaos ambientais, os novos projetos de minerayiio incorporam solu<;oes tecnicas 

visando a preserva'(ao do meio ambiente e a recuperayao das areas que venham a ser degradadas 

pelo processo extrativo. Nos estudos de viabilidade economica do empreendimento, o custo das 

solu<;oes aceitaveis pelas agencias ambientais responsaveis pelo licenciamento do projeto e 

incorporado ao empreendimento, constituindo urn fator adicional de custo. 

Apesar de equacionada a questao no que se refere aos novos projetos de minerayiio, resta a 

discussiio sobre o contencioso ecol6gico provocado pelos empreendimentos minerais implantados 

no passado, quando a regulamentayao da atividade niio previa precau9oes ambientais. 0 caso da 

minera9iio de carvao em CriciUma, SC, que provocou a degrada9ao do rio l.mbituba, constitui urn 
exemplo dos problemas que a sociedade ten} que administrar, sem cair na tenta<;ao de atribuir 

simplisticamente tal responsabilidade exclusivamente ao minerador. 



1.1. A minerariio de minerais niio metalicos (industriais) 

Apesar do publico relacionar minera<;:ao it extra<;:ao de metais, o setor mineral e composto por tres 

grandes campos de atua<;:ao com caracteristicas bastante distintas. Informalmente classifica-se a 
minerayao nos segrnentos de minerais metalicos; minerais nao metalicos ou industriais e de 
minerios energeticos. 

A minerayao de minerais energeticos abrange desde a extra9iio de petroleo e gas natural ate a lavra 
de arenitos e folhelhos oleaginosos, carvao e minerios radioativos. 0 segrnento diferencia-se 

grandemente dos dernais, quer sob o ponto de vista tecnico-operacional, quer comercial e 

economico-financeiro, de forma a constituir urna atividade singular. 

A extra<;:iio de minerais nao metalicos supera em volume a minera<;:ao de met1\licos, gerando 

centenas de "commodities" que apresentam urn grande numero de aplica<;:oes. A sua variedade 

e muito arnpla. Em urn dos extremos situam-se os materiais de ernprestirno, de largo emprego 

na constrn<;:iio civil, a exemplo da areia, cascalho e brita, que sao produzidos em qualquer parte 

do mundo. No outro, as pedras preciosas, cuja extra<;:iio, it exce<;:ao de algumas gernas como o 

diamante, constituem reserva de dominio de faiscadores individuais ou pequenos mineradores. 

Entre os dois extremos, ditados pela extra<;:iio de grandes volumes de minerios de baixo valor 

unitano e das gernas de eleva do valor, situam-se inumeros minerios de iroportiincia vital para a 

industria de transforma<;:ao, a exernplo de: baritina, asbesto, diatomita, feldspato, gesso, rocha 

fosfatica, sal, potassio, enxofre, etc. 

Por serem abnndantes e disponiveis em quase todas as regioes do planeta, o custo final e mais 

infiuenciado pelo custo do sen transporte do que propriamente de sua extra<;:ao. Assirn sendo, 

urn dos principais fatores limitantes para o sen aproveitamento economico vern a ser a distancia 
da jazida mineral em rela<;:iio aos centros consumidores. 

Os fatores economicos e politicos que regulam a sua produ<;:ao e consumo sao regionalizados, 
caracterizando uma das principais distin9oes em rela<;:ao its "commodities" metalicas, 

transacionadas intemacionalmente. 

1 \() segrnento e tue11os influenciad_<Jjlela~~~()i~ade da atividade macro-economic;J apresentando ~ 
I lima taxa de crescirnento rnais estavel e urna politica de pre9os menos voliitil do que aquela dos 
· minerios metalicos. Ao Iongo deste seculo, o comercio dos minerais industriais registra uma 

curva de crescimento constante que tende a manter-se no futuro. 

Outro fator distintivo da minerayao dos nao metiilicos diz respeito ao processo de beneficiamento. 
Em geral tais minerios requerem urn beneficiamento rnais sirnplificado, que dispensa os 

progressivos circuitos de enriquecimento do concentrado mineral e as unidades de refino, exigidos 

para a recupera<;:iio dos metais. 0 beneficiamento dos minerios nao metalicos alem de dispensar 

os -vultuosos investirnentos requeridos pelas plantas de beneficiamento e refino dos metais, 

tambem apresenta urn custo operacional sensivelmente inferior. 
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Felizmente para o investidor, a estrutura de preyos da maioria dos minerais industrials e menos 
volatil e o seu nivel de consurno e mais previsivel. Consequentemente, os indices de custo e as 

margens de lucro de urn novo empreendimento podem ser projetados com mmor seguranya, 

reduzindo senslvelmente o risco a ser assumido. 

Varios futores contribuem para a maior confiabilidade da previsao do comportamento do mercado 
dos minerios industrials. Urn deles diz respeito a relativa abundiincia desses recursos minerais, o 

que reduz nivel de ansiedade sobre a oferta, outro e relacionado ao seu baixo valor unitario, que 

inibe a sua substitui<;iio por outros materials. 

Tambem pode ser citado que a maioria dessas "commodities" estao intimamente relacionadas a 

determinados mercados setoriais. 0 fosfato, o potassio e em parte o enxofre tern urn estreita 

rela<;ao com a agricultura; o gesso e o cimento com a industria da constru9ao civil; a barita com 

a industria do petroleo, etc. 

Finalmente, o fato de apresentarem baixo valor unitario e serem comercializados em grandes 

volumes tern desencorajado a forma<;:iio de estoques, a comercializa<;:ao em mercado futuro e a 

conseqiiente especula<;:ao, diferentemente do que ocorre com os minerios metalicos, de valor mais 

elevado. 

Grande parte das transayiies comerclaiS sao realizadas diretamente entre os produtores e 

consurnidores, havendo poucos negocios no mercado "spot". Existe uma tendencia para o 

estabelecimento de contratos de fomecimento de longo prazo, que favorecem a estabiliza9ao da 

rela<;iio comercial entre os produtores e consumidores, STRAUSS (1986). 

Menor risco empresarial, maior estabilidade e previsibilidade do mercado, dependencia de fat ores 

regionais e de segmentos industrials especificos, infiuencia do custo do transporte, tecnologia 

acessive~ dentre outros, constituem futores que distinguem o segmento de minerals industrials dos 

metalicos. 

Sao estes mesmos fatores que tomam a minera9ao dos nao metalicos particularmente atraente 

para os investidores privados locais. Em quase todos paises do mundo a minera<;:iio de minerais 

industrials e dominantemente controlada por investidores nativos. 

1.2 A minerariio de minerais mettilicos 

A exploraviio de minerals metalicos representa a ~~da mineravao pois coloca em 

relevo as caracteristicas mais distintivas dessa industria extrativa. 0 nivel de risco do 
empreendimento, o volume de capital dispendido, a complexidade operacional, o Iongo tempo 

para o desenvolvimento do projeto, a volatilidade dos pre9os dos minerios, a instabilidade da 

demanda, dentre outros, sao fatores amplificados na minera<;ao dos metalicos. 

Ja foi mencionado que a minera<;:iio distingue-se fundameutalmente das outras industrias pelo fato 

de requerer vultuosos investimentos em demoradas etapas pre-operacionais, ao Iongo das quais 

o nivel de risco do empreendimento vai sendo progressivamente reduzido. Considerando-se que 
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tais estagios constituem elementos caracteristicos da minera<;:ao, faz-se necessario descreve-los 

brevemente . 

./ Levantamentos Geol6gicos Basicos (LGB) 

0 primeiro passo na atividade mineira consiste no conhecimento da geologia, evolu<;:iio, estrutura 

e grau de potencialidade metalogenetica de determinado segmento da crosta terrestre. A 

organiza<;:ao do conhecimento para a realiza<;ao de avalia<;oes metalogeneticas e provida atraves 

da realiza<;ao dos denominados Levantamentos Geologicos Basicos (LGB). 

Consistem de levantamentos regionais para a gera<;iio de cartas tematicas envolvendo informa<;:oes 

topognificas, geologicas, geofisicas e geoquimicas, bern como de imagens espectrais obtidas por 

aeronaves ou satelites, utilizadas para a identifica<;:ao dos ambientes geologicos mais favoraveis 

a prospec<;:ao mineral. Em geral, tais atividades constituem responsabilidade de organismos 

govemamentais, a exemplo dos Servi<;os Geologicos . 

./ Prospecr;iio mineral regional e de detalhe 

Regioes que apresentem elevado potencial metalogenetico sao selecionadas para investiga<;ao. 

Segue-se a imposi'(ao de mapeamentos geologicos de semi-detalhe e detalhe, acompanhados de 

levantamentos geoquimicos e geofisicos, aereos e terrestres, com a finl!lidade de localizar alvos 

para a pesquisa de detalhe. 

A posterior coleta de amostras de sedimentos ativos de corrente, concentrados de bateia, solos 

e rochas, escava<;:iio de po<;:os, trincheiras e sondagens, com o adequado suporte de analises 

geoquimicas, litoquimicas e estudos mineralogicos, buscam a detec'(ao de depositos minerais. 

Seguem-se ensaios de caracteriza<;:iio tecnologica do minerio que permitirao, caso a campanha 
tenha sido bern sucedida, de.linear urn deposito mineral , com estimativa de tonelagem, conteudo 

metalico e outras caracteristicas de releviincia para a engenharia de minas. Estudos de pre

viabilidade, tecnica e economica, constituem a base para a tomada de decisao sobre o 

prosseguimento do projeto . 

./ Pesquisa de detalhe e avalia<;iio do deposito mineral 

0 prospecto mineral e entao submetido a urn estudo detalhado com a finalidade de obter 

informa<;oes tridimensionais sobre o corpo de minerio e comprovar a viabilidade tecnica e 

economica de sua explora<;:iio. 0 estudo podera requer campanhas sistematicas de sondagem, 

escava<;:ao de po<;:os, trincheiras, tUneis ou galerias, que devem ser acompanhados de ensaios 

metahirgicos em laboratorio, planta piloto e, em alguns casos, testes de comercializa<;:ao do 

produto. 

Esta etapa e encerrada com a conclusao dos estudos de viabilidade economica que definem o 

metodo de lavra, a escala da opera<;ao, a estimativa dos investimentos e custos operacionais e 

onde sao modelados os provaveis fluxos de caixa do empreendimento. Tais elementos sao 

essenciais para o investidor to mar a decisao sobre o desenvolvimento da mina e a constru<;:ao da 

planta de tratamento do minerio. 
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,/ Desenvolvimento da mina e construr;ao da planta de beneficiamento do mimirio 

0 corpo de rninerio e desenvolvido preparando-o para a lavra. No caso das minas a ceu-aberto, 

preparam-se os acessos e a camada de esteril e removida. Na rnineraviio subterranea sao 
preparados os acessos ao corpo do rninerio (poyos ou pianos inclinados) e as frentes de produyao 

(galerias, travessas, etc). 

As plantas de beneficiamento sao erigidas assim como os demais elementos de infra-estrntura: 

transporte, energia, comunicayoes, vila residencial e instrnmentos de assistencia social. Urn grnpo 

de empregados, incluindo tecnicos especializados em varias atividades e pessoal de suporte 
adrninistrativo, assumem o gerenciamento da atividade e as operayoes sao efetivamente iniciadas. 

,/ Explotar;ao mineral 

A explota\)ao mineral, tambem referida como fase operacional, inicia-se com a lavra do corpo do 
rninerio. Apos extraido, o rninerio brnto e transportado para a planta de beneficiamento onde e 
submetido a diversos procedimentos visando a concentrayao dos metais. Britagem, moagem, 

classificayao, peneiramento, lavagem, secagem, separayao magnetica e ontros procedimentos tern 

por objetivo a separal(iio dos minerais economicamente aproveitaveis daqneles sem valor comercial 

(ganga). 

Os concentrados rninerais obtidos podem ser utilizados diretamente, a exemplo da maioria dos 

rnineraisnao-metalicos(asbestos, caulim, talco, etc.) on submetidos a beneficiamentos posteriores. 

A maioria dos minerios met{dicos exige urn processamento metalurgico adicional para a obten<;:ilo 

dos metais on de liga de metais. Alguns metais tambem necessitam urn processo de refino para 

alcan9ar padroes de pureza metilica exigiveis para a sua comercializaviio, a exemplo do cobre 

eletrolitico 99,95% on do chumbo 99,995%. 

0 tempo reqnerido, o risco e o dispendio de recursos em cada uma dessas cinco fases de traba!ho 

diferem significantemente a depender de cada caso, porem o gnifico apresentado a seguir e bern 

representativo da realidade da atividade mineira. 

0 tempo medio decorrido desde o inicio das atividades de prospec9iio ate a prodn9ao comercial 

do rninerio e de aproximadamente dez anos, podendo variar entre urn minirno de qnatro a cinco 

anos ate mais de vinte anos. 

Os servi9os de prospecyiio e pesquisa, por si so, podem demandar decadas, como no caso dos 

projetos de exploraviio regional, ou menos tempo como no caso das descobertas acidentais ou 

do estudo de ocorrencias minerais ja registradas anteriormente. 0 desenvolvimento da rnina e 

a construyao da planta de beneficiamento podera levar entre dois a cinco anos, a depender do 

porte do projeto e da disponibilidade de recursos financeiros. 

0 desenvolvimento da mina, a construyi'io da planta de beneficiamento e a instalayiio da infra

estrntura demandam o maior vohune dos investimentos. Os trabalhos de prospecyiio e os estudos 
de viabilidade gerahnente demandam so mente 5 a I 0% dos recursos do projeto, mesmo assim 

constituem investimentos de risco, pois niio existe qualquer garantia qnanto a descoberta de 

depositos minerais economicamente exploniveis. 

Mesmo considerando-se que a maior parte dos investimentos em mineraviio silo alocados em fases 
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de men or risco, comparado com as outras industrias o risco global dos empreendimentos mineiros 
sao sensivelmente maiores. 

Ao considerar urn novo projeto de minera9iio o investidor e confrontado com inlimeras 
incertezas: 

,/ como se comportan\ a demanda futura pelo minerio? 

,/qual o risco de super-oferta do minerio? 

,/ qual o nivel de competitividade nacional e intemacional do novo projeto? 

,/ como se comportara o pre9o do minerio no futuro? 

,/ quais os riscos politicos e sociais envolvidos ? 

Em geral os investidores baseam-se em suposi9oes, projetadas a partir de cenarios perspectivos, 
projetados a partir da realidade vivida no momento da decisao, e desta forma ate os mais 

experientes investidores cometem serios erros de avaliayao. A experiencia dos investimentos da 

industria do petr6leo na minerayao de cobre ao final da decada de 70 constitui urn registro 

exemplar, STRAUSS (I 986). 

Ap6s os choques do petr6leo, as empresas petroliferas, com elevado saldo de caixa, decidiram 

investir na industria do cobre. 0 principal atrativo desta industria constitui a descoberta e a 
explora<;:ao de jazidas de cobre de grande tonelagem ( cobre nos p6rfiros ), fato que foi entendido 

pelos investidores como apresentando correla9ao com a industria do petr6leo. 

Ao final dos anos 70 as petroleiras iniciaram urn processo de aquisi91io de a<;oes de companhias 

independentes a pre9os superiores as cotayoes do mercado e por volta de 1980 quase metade das 

minas de cobre dos Estados Unidos ja estavam sob seu controle. 

No inicio da decada de 80 a queda da demanda e dos pre9os do cobre trouxeram uma grande 

decep<;:iio para os neo-mineradores. Em 1983 as empresas petroliferas come9aram a desfazer-se 
de seus ativos, colocando a venda algumas minas e fechando outras tantas, sendo obrigadas a 

absorver prejnizos estimados em bilhoes de d6lares. 

Outros investidores tern sido bern mais afortunados, ou mais astutos na identifica<;:iio das 
oportunidades de neg6cios, de qualquer maneira a industria mineral e pr6diga em hist6rias da 

constru<;:ao de imperios economicos e tambem de bancarrotas monumentais. 

A complexidade e o nlimero de variaveis de risco interferentes na atividade mineral dificulta a 

decisao do investidor. N a tomada de decisiio sobre investirnentos em minera<;:ao devem ser 

considerados pelo menos os segnintes elementos: 

,/a minerayii:O de metalicos e dependente dos preyOS intemacionais do minerio; 

,/ a minera<;:1io e uma atividade intensiva em capital; 

,/ a demanda pelos minerios e volatil; 

,/ 0 suprimento de minerios e inelastico; 

,/ as "commodities" minerais tern preyo instavel e de dificil previsao. 

Em geral os minerios met:ilicos sao comercializados em lotes regulados por padroes referenciais 

de qualidade fisico-quimica ou de ".performance" industrial, sendo seus pre9os definidos por 

agencias comerciais intemacionais, a exemplo da bolsa de metais de Londres (London Metal 
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Exchange - LME). Apesar de alguns produtores buscarem uma melhor remunerayao atraves da 

personalizayao de seus produtos, predomina no rnercado internacional de rninerios a 

comercializaviio de produtos relativamente unifonnes e padronizados. 

Assumindo-se que o prevo do minerio constitui o .futor de maior relevancia na decisao da compra, 

a cornpetitividade e a margem de lucratividade dos produtores e fundamentalmente dependente 

do tipo de jazida e do minerio, das condivoes de sua infra-estrutura e dos custos operacionais 

envolvidos. Jazidas "world-class", apropriadas para a lavra a ceu-aberto, com grande tonelagern, 

elevado teor medio e Iocalizaviio geognifica privilegiada, constituem a maior aspiral(iio das 

empresas de minetaviio, por atribuirem ao operador vantagens competitivas virtualmente 
imbativeis. 

A comprovada competitividade intemacional da Cia Vale do Rio Doce e sustentada, em sua 
essencia, pela qualidade minerio de ferro e pela escala das operavoes mineiras desenvolvidas nos 

distritos de Carajas e do Quadrilatero F errifero. 

Ern nome da economia de escala, os projetos de mineraviio tern assumido p01te cada vez maior, 

caracterizando uma industria intensiva em capital e de rednzido ernprego de mao-de-obra. A 
automatizal(iio e automayao industria~ sofisticados sistemas de controle operacional, ao par dos 

sistemas de gerenciamento e prote9iio ambiental, constituem fatores adicionais de custo que 
tambem oneram os modernos projetos de mineraviio. 

Adicionalmente, o desenvolvimento de distritos mineiros de grande porte, muitas vezes localizados 

em regioes remotas, podera reqnerer elevados investirnentos em infra-estrutura. Complexos para 

o abastecirnento de agua e energia, eixos para acesso e transporte, vila residenci~ sistema de 
assistencia social, etc. podem consurnir grande parte dos recursos alocados no projeto, exigindo 

elevada rentabilidade para a sua viabilizayiio economica. 

A cornpilayiio dos registros relativos a projetos de cobre, irnplantados no periodo de 1963 a 1985, 

demonstram a escalada do porte dos projetos e das despesas de capital. A tabela anexa, editada 

por STRAUSS (1986), registra que, no mesmo lapso de tempo, enquanto o prevo do cobre 

duplicou, o investimento requerido para a instalavao de minas, usinas de beneficiamento e 

refinarias de cobre anrnentou em seis vezes, significando que o custo do investirnento na industria 

do cobre sirnplesmente triplicou. 

A demanda por insumos minerais e altamente sensivel as varia9oes dos ciclos de atividade 

economica. Apesar da tendencia secular do aumento do consumo, ocasionais oscilayoes no ritmo 

da atividade economica dos paises desenvolvidos res,ultqm em acentuadas variavoes de demanda 

de minerios em curto espavo de tempo.\ 07 ~. ~0---(/_~.-
:j.:/'-"'' ~~~ 

/-"~r· 

Os minerios tern uma demanda !secundaria) vinculada it industria de transfonnaviio. A sua 

volatilidade e particulannente acentUlldapal~a todos os metais relacionados com industrias d bens 

de capital, de consumo ou da construviio civil, que reagern mais rapidamente ao •• umores a 

economia. 

0 consumo de alirnentos, produtos farmacenticos, cosmeticos e outros produtos "soft" apresentam 

urn perfil de demanda mais regular mesmo em periodos de crise economica, porem dernandam 

somente uma pequena fra9iio da produ9iio minera~ o mesrno acontecendo como setor agricola. 
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QUADRO L3 INVESTIMENTOS EM MINAS E US IN AS DE BENEFICIAMENTO DE COBRE 1 

MINA LOCALIZA<;AO DATA CAPACIDADE INVEST!MENTO CUSTOPOR PRE<;o MEDJo 

DA ANUAL INICIAL (x 1.000 US$) TONELADA Cu 

INAUGURA<;AO (toneladas)* INST ALADA (US$) NAEPOCA 

(US$) 
I ....... --------

Silver Bell 1953 18.000 635 

Tyrone 1969 50.000 1.048 

An dina 1970 58.000 1.411 

Lorn ex 1972 54.000 1070 
........... I 

La Caridad 1980 140.000 2.189 

Copper Hat 1982 18.000 1607 

Tintaya 1985 52.000 1.408 
........ 

INVEST!MENTOS EM MINAS, USINAS E REFINARIAS DE COBRE** 

LOCALIZA<;AO 

Toquepala PerU 
-------

Cuajone PerU 

.S.lraus.s, S.D., 1986 

* Cobre conti.do no crx.tcentrado ou no hlisL<--r 

** <:<)bre r..:.<.)lltido no blistL>r 

DATA ! CAPACIDADE 

ANUAL INICIAL 

(toneladas)* 

1959 132.000 
------

1976 162.000 

-- - --- ----------

INVESTIMENTO CUSTOPOR PRE<;O MEDIO 

(x 1.000 US$) TONELADA Cu 

INSTALADA (US$) NAEPOCA 

(US$) 
----- -- - -----

1800 670 

726.000 4.480 1.412 
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A administraQiiO de estoques reguladores, a a91io dos especuladores no mercado futuro e a 
reduzida elasticidade da oferta de concentrados minerais contribuem para a volatilidade dos 

pre9os e para a irregularidade de sua demanda. 

Os responsitveis pelas minas, preocupados com o desempenho da empresa, tendem a manter urn 

elevado ritmo de produ91io para garantir economia de escala e atenuar os elevados custos de 
capital e de "overhead'. Em periodos recessivos est a atitude constitui uma armadilha, pois o 

aumento da oferta tende a deprimir os pre(j'os dos minerios, exigindo que o nivel de produ91io 

seja ampliado para garantir uma margem miuima de rentabilidade. 

No circuito inverso, em periodos de forte retomada economica, a industria de transformaviio 

amplia com rapidez a demanda de insumos, porem a produ9iio mineral niio pode responder tao 

prontamente, visto que as instala9oes e a estrutura produtiva estao defasadas e sua adequa91io 
exige tempo e investimentos. 

Os estoques de minerios aumentam significativamente em periodos de recessiio economica e 

reduzem-se mu.ito rapidamente quando da retomada da demanda. A flutua'(iio dos estoques, 

muitas vezes manipulados por especuladores, constitui a principal causa da instabilidade e da 

imprevisibilidade dos pre9os das "commodities" minerais. Pre9os instaveis refletem-se na 

ocorrencia de urn padriio emitico de perdas e ganhos para a industria mineral, fato que 

desfavorece a mineraQiio em relaQiiO aos outros setores industriais. 

1.3 A importfincia e injluencia das TNCs na minera{:iio 

A mineraQiio constitui uma atividade de caniter intemacional por defini9iio e necessidade. A 
JocalizaQiiO das jazidas minerais e dependente da geologia e nao das fronteiras poJiticas dos paises 
e nenhuma nayiio do mundo e capaz de prover a totalidade dos recursos minerais requerida para 
abastecer a sociedade local. Por outro !ado, o comercio de minerios constitu.i uma dos mais 
antigos sistemas de trocas intemacionais. :J;i;. 

--,::,, 

Segundo GIRAUD (1983) os operadores industriais, ou seja, as empresas de minera91io, 
metalurgia e quimica, que extraem e realizam a primeira transformaQiio dos minerais, sao os 

priucipais atores da geopolitica dos recursos minerais. 

Ao final da II Grande Guerra , uma centena de firrnas dominava a industria mineira e de primeira 

trans[orrnaQiiO. Em sua grande maioria, empresas privadas americanas e europeias. Com poucas 

exc~es, o seu comportamento variava de uma situa91io de quase monopolio ate a concorrencia 

oligopolistica aberta, MACHADO (1989). 

BOSSON & VARON ( 1977) assinalam que mais de 90% da produQiiO mineira de todos os paises 

de economia de mercado deriva de 1.250 minas, controladas por urn numero nao superior a 150 

grupos e corpora9oes mineiras, alguns dos quais com conselhos de admiu.istra91io interligados 

entre si. 

A estrategia de intemacionalizaQiio das atividades das empresas de mineraQiio niio e baseada na 

necessidade da conqu.ista de novos mercados, mas priucipalmente na expectativa da descoberta 
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e controle de jazidas minerais "world-class" que, conforme ja foi comentado, asseguram uma 

vantagem competitiva natural. 

0 capital de risco necessario para o desenvolvimento dos programas de prospec9ao mineral, 

primeiro elo do ciclo da minera91io, e escasso em paises em desenvolvimento e nao e disponivel 

no mercado financeiro convencional. Tradicionalmente, os grandes grnpos de minerayao, 

particnlarmente as corpora9oes transnacionais (TNCs), constituem os principais provedores de 

recursos para tal atividade. 

Na decada de 60 no Canada, 20 a 25% de todos os investimentos em prospec9ao mineral foram 

custeados por somente quatro empresas de mineraviio, BOSSON & VARON ( 1977). 0 motivo 

e obvio: a prospecyao regional requer investimentos de risco elevado, porem atribui maior 

probabilidade de sucesso. Esta politica de investirnento alem de amp liar as chances de sucesso da 

corpora<;ao, favorece a diluiyao do risco atraves do envolvimento sirnultaneo da empresa com 

varios projetos de rninerayao. 

Por outro !ado, para as pequenas e medias empresas de minera9ao a descoberta de urn deposito 

mineral constitui urn fator vital. 0 insucesso de sens programas de prospec9iio podera resultar 

em urn desastre financeiro de vnlto, colo cando em risco a propria sobrevivencia da empresa. 

0 avan9o da tecnologia tern favorecido o emprego de metodos geofisicos, geoquirnicos, 

sensoriamento remoto e complexos sistemas computacionais, cada vez mais sofisticados e 

eficientes. 0 emprego deste aparato tecnologico tern resultado na redu9ao do custo uuitario das 

descobertas minerais, porem seus custos globais sao tao elevados que tomam-se proibitivos para 

as empresas de menor porte. 

Atualmente a tecnologia de prospec9iio mineral constitui virtual reserva de dominio das grandes 

corpora9oes mineiras ,que ampliam desta forma ,aiuda mais a sua vantagem competitiva setorial. 

' ~ '-> CM..I::> ~ 
I Estudos publicados pelo Banco Mundial demonstram que estas e outras caracteristicas da industria 

U
mineral induziram o snrgirnento e o crescirnento de grandes corpora<;oes multinacionais 

(Transnational Corporations - TNCs), que assumem grande parte dos investirnentos em 

prospecyao, explora91io e comercializaviio de minerios em todo o mundo. 

A estrategia das TNCs para a redu91io do risco inerente a mineraviio, baseia-se na diversifica9ao1 

horizontal ( corporayoes mnltirnetalicas) e na expansao geografica de suas atividades .. 

Consequentemente, essas corpora9oes tern sido responsaveis por grande parte do desenvolvimento 

tecnologico setoria~ pela incorporayiio de novos produtos e tambem pelo estirnnlo a demanda, 

BOSSON E VARON (1977). 

A variavel tecnologica tambem se faz presente nas fases de lavra e beneficiamento do minerio. 

A minerayiio, na busca de economia de escala, tern apresentado uma tendencia para a implantayao 

de opera9oes de grande porte (bulk tonnage mining) que exigem o emprego de equipamentos de 

grande porte. Desta forma, os caminhoes fora-de-estrada de 20 a 25 toneladas, empregados nas 

minas a ceu-aberto da decada de 60 foram progressivamente substituidos por equipamentos de 

200 a 250 toneladas; as escavadeiras de 2 jardas cubicas foram superadas pelas de I 0 a 1 5 jardas 

cubicas, etc. 
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A lavra a ceu-aberto de grande tonelagem eo avan<;:o da tecnologia do beneficiamento mineral tern 

resultado em sensivel redu<;:ao dos custos operacionais, viabilizando a exploras;ao economica de 

depositos de mais baixo teor. No inicio da decada de 60 o teor de corte (cut-off grade) para urn 
deposito de cobre nos porfiros era cerca de 0,8% Cu, uma decada apos, o teor de corte foi 

reduzido para 0,3 a 0,4% Cu, apesar do pre<;o medio do cobre ter subido somente cerca de 20% 
BOSSON & VARON ( 1977). 

A economia de escala obtida nas opera<;:oes de lavra e beneficiarnento do minerio reflete-se na 
redu<;:ao dos custos operacionais e no aumento do volume dos investimentos. Tal fato atribui aos 

grandes produtores, tipicamente as corpora<;:oes multinacionais, urna considenivel vantagern sobre 
os pequenos e rnedios mineradores, o que justifica a tendencia para aquisi9oes e fusoes registradas 

na industria mineral conternporiinea. 
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CAPITUL02. 

A evoluriio da industria mineral contemporanea 

A analise retrospectiva da atividade rnineira nas tiltimas decadas procnra identificar seus principais 

marcos e fatores de influencia, buscando fundamentar o entendimento da situa<;:ao presente da 

rninerayao e facilitar a elaborayao de cenarios perspectivos realistas. 

Na pesquisa foram utilizadas publicayoes especializadas, a exemplo do Engineering & Mining 

Journal, que apresentam anualmente artigos de fundo onde sao relatados os fatos mais relevantes 

da rninerayiio no ano que se passou e sao esbo9adas as tendencias para o proximo periodo. 

Questoes mundiais referentes a problemas politicos ou economicos; mudan<;:as de habitos sociais; 

inser9oes tecnologicas e outros fat ores que influem na minerayao, sao objeto de detida an:ilise e 

reflexao. 

Por basear-se em registros fuctuais e no relato de especialistas setoriais, a pesqnisa realizada pelo 

autor, baseada em periodicos publicados nos Ultimos vinte e cinco anos contribuiu 

significativamente para a compreensao da diniimica do setor e dos fatores que inflniram em sua 

evolu9iio. 

Ao par dos comentiirios analiticos, tambem sao relacionados nestes artigos as estimativas de 

investimentos setoriais, muitas vezes discrirninando-os por hens rninerais, paises e ate mesmo por 

projetos individuais. 

Considerando-se o "ranking" dos investimentos, alocados individualmente para determinados hens 

minerais, verifica-se a altemiincia de sua importiincia relativa , como reflexo das mudan9as 

ocorridas em segmentos especificos do mercado mineral. 

2.1. Marcos e cemirios da minerariio no periodo 1970-1997 

Em 1950, os Estados Unidos dispunham de urn parque industrial em excelente est ado, result ante 

da maci9a expansao de sua industria pesada, fruto do esfor9o de guerra. Em contra-partida, seus 
principais competidores do mundo capitalista sofreram severas perdas materiais e economicas. 

Os bombardeios haviam sucateado grande parte da capacidade industrial da Inglaterra, Ititlia, 
Fran<;a, Japao, Alemanha e dos paises do Leste Europeu, STRAUSS (1986). 

Visando apoiar a reconstruyao das nayoes afetadas pela guerra, os Estados Unidos estabeleceram 
o Plano Marshall, efetivamente implementado a partir de 1950. 0 Plano Marshall, levado a efeito 

quer nos paises aliados como nos vencidos, promoveu urn ciclo de revitaliza<;iio que perdnrou por 

25 anos e alterou profundamente o cenitrio da economia mundial. 

A acelerada atividade economica dos paises enropeus e do Japao, elevou sensivelmente o nivel 
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de vida de sua populac;:ao, aproximando-o do padrao americano. 0 progresso promovido nas 
na<;:iies desenvolvidas traduziu-se no extensivo consumo de bens duniveis, como autom6veis. 

telefones, refrigeradores, rruiquinas de lavar roupa e outros eletrodomesticos, que se tomaram 

acessiveis a openirios e trabalhadores especializados. 

0 clima de entusiastico crescimento economico, sustentado basicamente pelo processo de 

reconstruc;:ao dos paises desenvolvidos e pela profunda mudanc;:a de habitos de consumo da 
populac;:ao, motivada pela incorporac;:ao do "american way of life", resulton na era dourada da 

minerm;ao. 

A tabela a segnir, STRAUSS ( 1986), registra o consumo agregado de insnmos nrinerais nos 

paises de economia de mercado ao Iongo de 23 anos de vigencia do Plano Marshall ( 1950-1973 ), 

comprovando a acelera<;:iio do consumo, base da snstenta<;iio do pre<;:o dos minerios. 

QUADRO 2.1 CONSUMO AGREGADO NOS PAiSES DE ECONOMIA DE MERCADO 

(em nrilhares de toneladas) 

Metais ou 

minerios 

Aluminio 

Cobre 

Chumbo 

Estauho 

Zinco 

Min6rio de cromo 

Mmeno de ferro 

Niquel 

; 

• 

Consnmo em 1950 

1.258 

2.315 

1495 

144 
I 

1870 . 
i 

1.505 

211500 

3.345 

120 

Consnmo em Varias;iio percentual 

1973 
_, __ --- - ---- - ---- ----~ 

II. 965 + 852 

6450 + 179 

2875 + 92 

212 +47 

4.500 + 141 

5.030 + 283 

616.000 + 191 

12.825 + 283 

474 + 295 

Embalado pelo ritmo da econonria mundial, o mercado de "commodities" nrinerais apresenton, 

ate o inicio da decada de 70, demanda e prec;:os ascendentes, refletindo o constante aumento do 

consnmo de insumos minerais. 

Por vinte e cinco anos o setor experiment on urn continuado e sandavel ciclo de crescimento, que 

foi snstentado apesar do snrgimento de problemas setoriais, a exernplo do agravamento do risco 

politico ocorrido em alguns paises em desenvolvimento. 

0 anrnento do risco politico pode ser exemplificado pela nacionalizac;:ao da mineras;ao ern 1961 
no Mexico, que impos o controle acionario local e urn limite de vinte anos para a as concessoes 

minerals; das minas de cobre no Chile, iniciada em 1964 e complementada no govemo Alliende 

em 1969; das minas de cobre da Anglo American Corp. e da Roan Selection Trust em Zambia 

em 1969 e tambem das minas de cobre da Union Miniere no Zaire. 

Em 1967 os govemos do Chile, Peru, Zaire e Zambia estabeleceram nma organizac;:ao de consnlta 
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mutua denominada "Conseil International des Pays Exportateurs de Cuivre", CIPEC. 

Posterionnente foi admitida a Indonesia na condi9iio de Membra Pleno e Australia, Papua Nova 

Guine e Iugoslavia como membros associados. 

Os objetivos do CIPEC foram definidos como : 

.1' coordenar medidas para assegurar o aumento do faturamento dos paises exportadores 
de cobre e promover a estabilidade do pre90 do metal; 

,/ harmonizar a politica dos paises membros e promover a9oes solidarias que 

beneficiassem a industria do cobre; 

,/ promover a informa9iio sobre o mercado do cobre e toma-la disponivel para os paises 
associados; 

.1' fomentar a coordenayao do CIPEC com outras organizayoes intemacionais sirnilares 

0 mais importante objetivo do CIPEC era o de promover o aumento do faturamento dos paises 

exportadores de cobre e tentar reduzir a historica volatilidade dos pre<;os do metal, 
WAGENHALS (1986). 

Em resposta ao aumento do risco politico nos paises do terceiro mundo, as TNCs passaram a 
concentrar seus investimentos nos paises industrializados, fato que beneficiou particularmente o 

Canada, Australia e Estados Unidos, no curso das decadas de 60 e 70. 

Por outro !ado, as condi<;oes favoraveis de demanda e pre<;o dos minerios, induziram os paises 

em desenvolvimento a realizar maci<;os investirnentos em novas projetos minerais, agora sob 
responsabilidade das empresas estatais de minerayao: SMEs (State Mining Enterprises), fato que 
compensou em parte a redw;oao dos investimentos estrangeiros nestes paises, EGGERT ( 1987). 

1970-1979-0 advento da Crise 

0 inicio da decada de 70 ainda foi dominado pelo otimismo. 0 excelente desempenho da 
economia dos paises ocidentais, aliado as reduzidas taxas de infla<;ao, consolidava o clima de 

otimismo favonivel ao desenvolvimento generalizado. 

No setor mineral, a forte demanda por produtos metalicos provocou wna expressiva valoriza<;ao 

dos metais, que atingiram cotayoes recordes em 1974. As empresas de minerayao produziam no 

limite de sua capacidade instalada e comprometiam-se com a ampliayao de suas instalayoes e 

implanta<;ao de novos projetos. 

Urn estudo preparado pelo Departamento Economico da McGraw Hill, revelava em 1976 que o 

esfor9o de atualizayiio tecnologica das empresas americanas tambem contribuira como "boom" 

de investirnentos no setor mineral, visto que na decada de 70 completava-se o ciclo de 

modemizayao da industria americana no periodo pos-guerra (1950-1975). 

Ao par do clima de euforia que incentivou os mineradores nos primeiros anos da decada, alguns 

eventos sinalizavam para a tempestade que se desenhava no horizonN, 0 agravamento dos riscos * 
politicos ern varios paises em desenvolvirnento, particulannente na America Latina e no Sudeste 

Asiatica eo primeiro choque do petroleo em 1973, sao fatos notilVeis que iriam ter profundas 

repercussoes a longo prazo. 
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Uma das primeiras consequencms do embargo de petr6leo ( 1973) provocado pela OPEP 
(Organizaviio dos Paises Produtores de Petr6leo) no setor mineral foi o receio generalizado dos 
consumidores quanto a possibilidade da constitui9iio de carteis de produtores de bauxita, cobre, 
rocha fosfiitica, mercfuio, tungstenio e minerio de ferro, em grande parte controladas pelas SMEs 
dos paises em desenvolvirnento, STRAUSS (1986). 

De fato foram ensaiados alguns movimentos neste sentido e mesmo algumas organizaviies, a 

exemplo da Associaviio dos Paises Produtores e Exportadores de Cobre- CIPEC, que tentaram 
estabelecer, sem sucesso, criterios para a estabilizaviio do mercado do cobre, porern, a recessao 
economica que se seguiu a 1975 demonstrou que a lei da oferta e procura ainda comandava o 
mercado dos hens minerais. 

Alguns especialistas colocam em dllvida ate mesmo oreal poder de barganha exercido pela OPEP 
nas decadas de 70 e 80. Argumentos alinhados por especialistas da area do petr6leo, dao conta 

de que ao final da decada de 60 a explorayao dos campos gigantes do Mar do Norte exigia a 
elevayiio dos pre9os do petr6leo a urn patamar proximo a US$ 20/ barriL Considerando que a 
explorayilo do petr6leo do Mar do Norte foi de fato viabilizada como conseqiiencia do embargo 
promovido pela OPEP, questiona-se ate que ponto o interesse das Sete Innas era subjacente ( ou 
permeava) o movimento liderado pelos governos dos paises arabes, NEPOMUCENO (1995) 

A partir de meados da decada de 70 consolidou-se urn cenario de crise no setor mineral, que 

persistiria ao Iongo das duas pr6ximas decadas. A amea9a de restri9ao no fornecimento de 
petr6leo e o brutal auruento do custo da energia, desaguou em urn processo recessivo que atingiu 
todos os paises de economia de mercado, for<;ando a revisao dos processos produtivos e dos 
habitos de consuruo. 

A recessiio economica, o auruento da inflavao e a dnistica retravao da demanda, culminaram com 
a acentuada queda dos prevos dos metais ao final de 197 4 e inicio de 7 5. 0 caso do cobre e 
exemplar, cotado a US$ 1,40/libra em meados de 1974, chegou a atingir US$0,60 no final de 
1975, ocasionando o fechamento de algumas minas e fundi<;iies, a reduvilo da capacidade de 
produ<;ao de outras e o congelamento dos investimentos em novos projetos de cobre. 

A livre flutuavilo do pre<;o do ouro, desatrelado desde 1971 da relaviio com o d6lar , fixada desde 
1934 em US$35,00/ Oz, e a ansiedade coletiva pela busca de fontes alternativas de energia, 
fizeram com que, a partir de meados da decada de 70, os investirnentos em mineravilo fossem 
direcionados preferenciahnente para projetos de ouro, uranio e sedimentos oleaginosos. 

As profundas altera<;iies do panorama economico mundial, cristalizados na segunda metade da 

decada, tornaram necessaria a revisao das proje<;iies sobre o consumo dos metais e 
consequentemente das metas de produvao. 

0 trabalho "World demand for raw materials in 1985-2000", coordenado pelo Dr. W. Malenbaun, 'f 
professor de economia da Universidade da Pennsylvania, publicado em 1987, revisou as 
estirnativas projetadas em 1973 pela National Commision on Material Policy (NCMP) dos 
Estados Unidos , E&MJ ( 1989). 

'0-
Malenbaun empregou como indicador da tendencia da demanda de insumos minerais o irttliee tie 
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lntensidade de Utililizayao (IU)2 dos rnetais . 0 pesquisador considerou que o IU mantem-se 
elevado particularmente no cnrso do processo de crescirnento e consolida<;:iio das economias 
nacionais. 0 mesmo~e tende a decrescer a rnedida que aumenta o nivel de conforto 
desfiutado pela sociedade. Assim sendo, as sociedades dos paises desenvolvidos tenderiam a 
apresentar um IU declinante, enquanto que as sociedades dos paises em desenvolvimento 
tendetiam a apresentar um IU ascendente. 

Partindo de tais premissas, o pesquisador concluiu que desenhava-se uma tendencia de Iongo 
prazo de redu9ao do consumo de rninerais. Assumindo taxas de consumo bem mais modestas do 
que as registradas historicarnente ate o inicio da d6cada de 70 (4,7% a.a.), projetou um 
crescimento rnedio do consurno de 3,5% a. a. para o periodo 1978-1985 e de 3,3% a. a. de 1985 
ao ano 2000. 

Os fatos ocorridos nas decadas seguintes comprovaram o acerto das premissas assumidas por 
Malenbaun, on seja: declinio do IU nos paises desenvolvidos, o aurnento do IU nos paises em 
desenvolvimento e a sensivel redu9iio na taxa media de consumo dos metais. 

A eleva9iio do pre9o do petroleo incentivou a busca de fontes altemativas de energia, tendo sido 
redescobertas na epoca a explorayiio de carvao, do gas natural, dos folhelhos oleaginosos, do 
uranio, das usinas hidroeletricas, da energia geotermal, da energia solar e ate mesmo dos 
rnoinhos de vento. 

Um notavel fenomeno ocorrido na segunda rnetade da decada diz respeito ao surgimento de 
grande niunero de projetos para a explorayiio de folhelhos e arenitos betuminosos. Os projetos 

demandavam investimentos vultuosos e sua viabilidade economica dependia de subsidios ou 
beneficios fiscais bem como da manutenyiio de elevados pre9os para o petroleo. 

0 fenomeno tambern se fez sentir no Brasil, onde a Petrobras desenvolveu o processo Petrosix 
com o objetivo de viabilizar a extrayao de oleo a partir do folhelho pirobeturninoso existente na 
Bacia do Parana. Tambem neste caso, a viabilidade economica do projeto somente seria garantida 

caso o prevo do petroleo se rnantivesse ao nivel de US$ 24- 26/barril. 

0 gnifico do relativo aos investimentos comprometidos com projetos desta natureza, demonstra 

que rnuitos deles forarn cancelados a partir de 1985, em decomlncia da estabilizaviio dos pre9os 
do petroleo ern niveis inferiores a US$ 20/barril (Anexo I). 

A visualizayiio dos investirnentos comprornetidos corn projetos de minerayao ao Iongo da d6cada. 
demonstra a existencia de urn pico maximo no periodo !975-1977, seguido de urn constante 
declinio ate o final da decada. Este fato aparenternente contrasta corn a realidade vivida pelo 

rnercado, tendo ern vista que 197 4 marc a o inicio do periodo recessivo e de crise setorial. A 

justificativa do fato fica por conta da inercia dos projetos de minerayao cuja implantayao havia 

2
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QUADR02.2 

AS MAIORES EMPRESAS DE MINERAc;Ao DOS PAISES EM DESENVOLVTMENTO EM 1980 

COM PARTICIPAc;Ao GOVERNAMENTAL MINIMA DE 35% (Mikesell & Whitney, 1987) 

PAIS 

BRASIL 

Min"-"favao Rio do Norte (MRN) 
·············•············· 

GANA 

Ghana Bauxite Co. 

GOINf~ 
C(mlpagnie Des Bauxites de Guinee 

Friguia 

otfiL-es des Bauxites de Kindia 

GUI/\NA 
Guyana Mlning Enterprise 

INDIA 

Bharat Aluminum Co. 

Indian Aluminwn Co. 

INDONESIA 
P1' Aneka Tambang 

JAMAICA 

KaiS<.,'T Bauxite Co. 

Jamaica Reynolds Bauxite Partw:.'1~ 

PART!ClPA<;:AO 

DO GOVERNO (%) 

46 

55 

49 

49 

100 

100 

100 

45 

100 

51 

51 

CAPACIDADE 

EM L 000 mtJ ano 

IJAUXITA 

.;;,' 

3.400 

300 

9.000 
3.000 

2.500 

2.500 

400 

500 

1.800 

4.200 
3.100 

OUTROS ACIONISTAS 

ALCAN (24%) c outros investidon .. "S C'4..rangeiros minorit!:'uitls 

British Aluminum Co. ( 45%) 

Hako Mining(5I%) 
Ped:J.iney. Nora:nda, British Alumimun. !\1tt:>uis..,;e, Vt."fciuigte 

Alruninurn Verke (51%) 

AlCM (5.5%) 

Kaist':l' Alumimun & C'ht-'lnical ( 49%•) 

Reynolds Metals (49%) 



AS MAIO RES EMPRESAS DE MINERA<;;Ao DOS P AlSES EM DESENVOL VIMENTO EM 1980 

COM PARTICIPA<;;Ao GOVERNAMENTAL MINIMA DE 35% (Mikesell & W11itney, 1987) 

PAiS 

BRASH,* 

Cia Brasih.-ira do Cobre ' 
' . ----

CHili' 

CorporaciJX1 Nac'i('IJal del Cohre (CODI LCO) 

Fmpresa NlK'ional de Mineria (ENAMl) 

iNDIA 
Hindust:m Copper 
------

MF\XlCO 

Mexicana de Cobre 

Mine:ra de Cananea 

Pli..R(J 
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sido decidida antes da crise e cujos investimentos tinham ultrapassado o 'no return point" 

A decada se encerra com urn clima geral de pessimismo quanto ao desempenho da economia 
mnndial, agravado pelo segundo choque do petroleo oconido em 1979, constituindo pano de 

fundo para uma radical mudanya nos cenarios economicos e politicos da nova decada. que traria 
profundas repercussiies para o set or mineraL 

I 980- I 989- Convivendo com a crise 

A decada de 80 inicia-se com um cenario econ!imico de perspectivas sombrias. 0 extraordinario 

aumento do pre<;:o do petroleo. devido ao embargo de 1979. aprofundou a recessilo mundial e 

disseminou o processo inflacionario pelo mundo. 

0 periodo recessivo vivido ate 1983/84 pelos paises do primeiro mundo reduziu sensivelmentc 

a capacidade de endividamento das empresas de minerayao. 

Por outro lado, a industria mineral tinha que realizar ajustes em sua capacidade produtiva, na 

tentativa de conter a queda dos pre<;:os dos metais, iniciativa prejudicada pela tendencia das SMEs 

em manter ou ate mesmo aumentar a produ<;:iio de minerios como forma de garantir divisas em 

moedas fortes para os govemos dos paises em desenvolvimento. 

A eleva<;:iio dos pre<;:os do petroleo teve um reflexo particularmente perverso nos paises em 

deseuvolvimento dependentes de sua importa<;:iio. A alta conta petroleo, paga com moeda forte, 

induziu a urn processo recessivo que deteriorou ainda mais os pre<;:os dos produtos exportaveis. 

Sem condi<;:oes de pagar as irnporta<;:iies de petroleo os govemos passaram a assumir emprestimos, 

oferecidos pelos banqueiros intemacionais a juros extremamente atraentes. A posterior 

disseminayao do processo inflacionario obrigou a eleva<;:ao das taxas de juros, resultando no 

acumulo de enormes dividas extemas que complicaram ainda mais a situa<;ao dos paises 
devedores. 

Com a persistencia das dificuldades economicas e a depressao dos pre<;os dos metais o setor 

mineiro passa, a partir de 1985, a irnplementar algumas a<;iies de base buscando o seu ajustamento 

ao novo cenario. Registra-se uma forte tendencia para incorpora<;:iies, fusoes de empresas e 
constitui<;ilo de conglomerados, na busca da melhmia da "performance" empresmial e redu.yiio 

de custos operacionais. 0-,e,s,e'fN\ ~f."-\o 

Os empreendimentos mineiros passam a ser cuidadosamente analisados c varias indiJstrias. ,;em 

condiviies de competitividade, silo definitivamente fechadas. Novos empreendimentos, alguns em 
fase de implanta<;iio, sao reavaliados, sendo alguns paralizados e ontros postcrgados para as 

('!_caleilaas~ 

A palawa de ordem passou a ser a modemiza<;:ao das minas e nsinas, visando a redu<;:ao dos custos 
operacionais, aumento de sua eficiencia e produtividade. A introdu<;:ao de novas tecnologias e 

equipameutos para extra9ao e beneficiameuto mineral constituiu urn dos principais instrumentos 

do processo modemizador implantado pela industria mineral. 

A decada de 80 e denominada, com justa razao, a "decada do ouro". A produ<;:iio de ouro 

incorporou novos produtores e tambem capturou parte dos investimentos dos tradicionais 



produtores de metais base e ferrosos. A grande atratividade era ditada pela relativa rapidez para 

a implanta<;:ao das minas e pelo metal apresentar pre<;os sustentados e em eleva<;:ilo, alem de 
representar uma garantia de liquidez imediata. 

A ascensao do ouro na preferencia dos investidores internacionais foi fiuto da coincidencia 
historica de varios fatores, dentre eles a situa<;ao da economia mundial, a desvincula<;ao do pre<;o 

ouro em rela<;:ilo ao dolar e a incorpora<;ao de novas tecnologias de processamento mineral que 
reduziram sensivelmente o sen custo de produ<;:iio. 

Em 1980 o ouro atingiu o pre<;o recorde de US$ 845ioz, em resposta ao clima de intranquilidade I 
publica provocada pela invasao do Afeganistao pela Uniao Sovietica. Ao par dos fcnomenos 

politicos e economicos mundiais, favoniveis a valorizaviio dos metais de entesouramento. as 

inova<;:oes tecnologicas no tratamento dos mim\rios aurfferos. a cxemplo da lixivia<;iio em pilhas 
e os processus CIP (Carbon-In-Pulp) e CIL (Carbon-In-Leach), resultaram na revitalizavao da 

industria do ouro. 

Os novos processus requeriam reduzidos investimentos e baixos custos operacionais, o que 

viabilizou a incorporac;ao ao processo produtivo de grandes volumes de minerios aurifenh 

marginais ou sub-economicos. A singeleza e o baixo custo da lixivia9iio em pilhas, facilitou a 

disseminaviio, em todas as partes do mundo, de pequenas e medias operar;oes, que contribuiram 

substancialmente para o aumento da produc;iio do ouro. 

A partir de 1984. com o recuo do pre9o do petroleo. os projetos para extrayao de oleo dos 

sedimentos sofreram uma grande reves. Os beneficios tributarios e fiscais demandados pelos 

investidores niio se concretizaram e a maioria dos projetos foi desativada. a exceyao de algumas 

opera96es localizados no oeste dos Estados Unidos e no Canada. 

A partir de 1987, com a conclusiio de vilrios projetos minerais de grande porte, ficou evidente que 

o patamar dos investimentos em minerayiio se restringia a wn ter<;:o daquele registrado nas decadas 

anteriores (Anexo I), com grande reduc;iio do numero de projetos de minerayiio. 

Nos paises desenvolvidos surgiriam crescentes restri<;:oes para a implantayiio de novos 

empreendimentos mineiros. Elevados custos operacionais, rarefac;ao de reservas minerais do tipo 
"world-class" . severas restri<;:oes ambientais e a propria hostilidade da sociedade civil, to rna ram 

a vida dos mineradores bastante desconfortavel em paises da Comunidade Europeia, no Canada 

e Estados Unidos. 

Em contraste, os paises em desenvolvimento, pressionados pela prolongada crise cconomica e 

social, passaram a equacionar a sua divida extema com o aval de organismos financeiros 

intemacionais, comprometendo-se com uma agenda de modemiza<;:iio da administra<;iio do Estado. 

A privatizac;ao de empreendimentos estatais, o estabelecimento de regulamentayiio facilitando 

a recep<;iio de investimentos estrangeiros, eliminayao das restri96es existentes nas legislay<les 

minerais, etc. passam a constituir Iugar comum em quase todos os paises em desenvolvimento. 

estabelecendo as bases para o retorno dos investimentos estrangeiros em minera9iio. 
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1990- 1997 A consolidac;iio de um novo cenario 

A decada inicia-se com a queda do Muro do Berlim e com dcsmantelamento da Uniilo Sovietica 
A desestrutura-;ao do Estado Sovietico, resultante da politica de abertura politica e econiimica 
implementada por Michail Gorbachov, produziu um grande dcscquilibrio nas rcp(Iblicas da rcccm 
constituida Comunidade dos Est ados lndcpendentes - CEI. 

Os paises do leste europeu, pressionados pela critica situa<;ao econiimica, buscaram conquistar 

recursos em moedas f01tes atraves da intensifica<;ao do comercio de produtos de sua pauta de 

produ<;ao, a exemplo das "commodifies" minerais, trazendo reflexos no mercado mundial de 
minerios. 

Em fevereiro de 1991 os produtores de aluminio finnaram um acordo para restringir a ofe11a do 
metal e reduzir o seu nivel de produ<;ao visando acomodar o excedente exportavel provenientc 

dos paises da CEI. 0 acordo nao foi bern sucedido pois muitos produtores, com capacidade 

instalada ociosa, ofereceram grande resistencia a reduyao de sua produ9iio. 

Por outro !ado, os paises da CEI colocaram grande volume de aluminio a venda na Europa, em 

aberto desrespeito aos acordos de cotas e pre<;os fixados pelos seis grandes produtores mundiais. 
As exportayoes liquidas de aluminio provenientes do Leste Europeu cresceram 36,45% no ano 

de 1993 e 12,3% em 1994, provocando forte depressao nos preyos intemacionais do metal. 

A queda das cotayoes do aluminio. levou os produtores a paralisar os investimentos para o 

aumento da capacidade de suas instala<;oes. Como o cenario pennanece inalterado e registra-se 

grande capacidade ociosa instalada, a recuperayiio dos pre<;os do aluminio so mente sera possivel 

ao final da decada de 90, caso haja uma progressiva reduQao dos estoques c um ajuste emre o 

nivel de productiio e demanda. 

No curso dos primeiros anos da decada intensificou-se o interesse pelos investimentos nos paises 

em desenvolvimento e a America Latina passou a constituir o principal foco de interesse das 

TNCs. A estabilizayao politica e econiimica, o equacionamento da divida extema e a abertura 
comercial dos paises latino-arnericanos contribuiram para o crescente interesse dos investidores. 

A conlilheira Andina, prodiga em depositos do tipo porfiro de cobre/ouro, com enonne tonelagem 

e elevado teor, constituem um grande atrativo para investimentos, pmticularmente numa epoca 
em que o cobre e o ouro apresentavam pre<;;os sustentados e a seen dentes. 

Chile, Peru, Argentina. Equador e Bolivia tem registrado urn crescente volume de investimentos 

em projetos minerais, colocando a America Latina como continente lider na captura de capita is 

estrangeiros para o setor mineral. 

2.2. Tendencias da minerac;iio ao final do seculo XX 

Ao iniciar-se a decada de 90, as economias dos paises industrializados ainda detenninarn as 

tendencias de consumo de bens minerais, porem registra-se ao mesmo tempo, um acelerado 
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aumento no con sumo de materias primas min era is por pa1te e alguns paises em desenvolvimento. 

Coreia. India e China tem despontado como significativos importadores de materias-primas 
mmera1s. Pa1ticularmente a China, que ao par de constituir um grande impOitador setonaL 

tambem aparece como importante exportador de minerios (tungstenio e minerais de Terras 
Raras). 

No contexto de um clima de confian9a mutua, resultante da mudan9a de atitude pur pane das 
TNCs e tambem dos paises hospedeiros, desenvolvem-se foros intemacionais de debate sobre 

instrmnentos para a atra9ilo de investimentos para os paises em desenvolvimento. Ao abrigo cia 
ONU e levado a efeito o U.N. Natural Resource Fomm, onde os interesses de ambas as partes 

sao abertamente discutidos na procnra de linhas de a<;:ao comlllls. 

Outra importante mudan9a ocorrida recentemente no setor mineral diz respeito ao aumento do 

'\ nivel de competitividade setorial. Dois fatores contribuiram para tal fato: o processo de 
nacionaliza<;:ao ampliou o volume do comercio entre os produtores nao integrados e os 

consumidores finais, o que reduziu o poder de barganha das TNCs; por outro ]ado, as antigas 

rela<;oes ca~telistas, exercidas pelas TNCs, tem sido progressivamente substituidas por uma 

acirrada competiyiio entre os produtores setoriais, foryados a defender o seu "market share ... 

0 comercio intemacional das "commodities" minerais ten de a uma crescente liberalizayiio, com 

a ampliayao da importiincia das institui96es que regulam o mercado aberto. Esta tendencia e 
comprovada pela recente introdnyiio de negocios como aluminio e niquel pela London Metal 
Exchange (LME) e tambem pela progressiva importancia assumida pelo mercado aberto na 

fixa9iio do pre90 intemacional de outros metais. 

Inegavelmente a mais importante mudanya setorial ocorrida no inicio da decada de 90 refere-se 

as profundas alterayoes politicas e economicas oconidas nos paises da antiga Uniao Sovietica. 

A ex-URSS ainda e um dos mais impmtantes produtores e ex1>ortadores mundiais de rninerios, 

mas o processo de abertura economica e politica tomou p!rblico o grau de ineficiencia da gestao 

administrativa e financeira dos empreendimemos produtivos localizados nos paises da CE!. 

lneficiencia, desperdicio e agressao ao meio arnbiente, sao fatores comuns a quase todas as 

industrias da CEI, incluindo a minera9ao. Neste aspecto, investimentos em tccnologia e gestao 
empresarial deveriio resultar no sensivel aumento da produtividade e eficiencia e. 

consequentemente, no fortalecimento da posi9ao destes paises no mercado mineiro intemacionaL 

RADETZKI (1992) 

A evolu<;:ao da~nos paises do leste europeu resultani em invejaveis oportunidades para 

investimentos Oegi1lnde porte, perfeitamente adequadas aos padroes de atua<;ao das TNCs. 

envolvendo transferencia de teenologia e venda de equipamentos, quer para a amplia<;:ao e reforma 

de empreendimentos ja existentes quer para a implanta9iio de novos projetos. 

A partir destas evidencias e dos vetores influentes no setor mineral, tomam-se previsiveis as 

seguintes tendencias para o cnrso dos demais anos da decada de 90 e principios do seculo XX!: 

,/ os paises em desenvolvimento reconhecem a lideran<;a tecnologica e a singular 

competencia operacional das TNCs da minerayao e eliminam as restri<;oes para a sua 



participa9ao no setor mineral; 
./ as apreensoes e restri9oes relativas a atua9ao das TNCs sao neutralizadas pela 

mudan9a de atitude de arnbas as partes (govemos e TNCs ), comprometidas com a91ies 
mais flexiveis e cooperativas, compelidas pela crescente competitividade do mercado 
intemacional de minerios; 
./ as TNCs retomarn grande parte do espa9o perdido nas decadas anteriores, 
incorporando tambem o espa9o oferecido pela crescente retra9lio das SMEs; 
./ no cenilrio da economia globalizada, tanto o govemo dos paises exportadores, quanto 
os investidores locais tern oportunidade para participar em empreendimentos minerais 
liderados pelas TNCs; 
./ na existencia de clima politico receptivo, com relativa igualdade tributilria e fiscal, 
os investimentos das TNCs sao orientados para os paises em desenvolvimento, que 
assumirlio a lideran9a mundial do setor mineral; 
./ caso se consolidem a curto prazo as reformas politicas e economicas nos paises do 
leste europeu, os mesmos serao os maiores competidores dos palses em 

desenvolvimento na disputa pelos investimentos das TNCs em minera9ao. 

2.3. Investimentos em minerar;iio: pass ado, presente e futuro 

Baseando-se nos registros publicados pelo periodico Engineering and Mining Journal no periodo 

1970- 1996, forarn consolidados os dados relativos aos principais projetos mundiais de minera9ao 

e de expansao de projetos ativos, discriminados por pais de origem e substancia mineral, bern 

como o registro individual dos investimentos previstos para os mesmos. 

A proje9ao dos investimentos e sua varia9ao ao Iongo do tempo, retratam, em sua essencia, a 
varia91io da tendencia dos investidores intemacionais, influenciada por fatores como: clima da 
economia mundial, varia9lio dos pre9os das "commodities" minerais, influencia das inova91ies 

tecnologicas, mudan9as politicas, altera9lio nos padroes de consumo, etc. 

Os valores absolutos registrados no Anexo I, nao devem ser considerados como os valores finais 
dos investimentos efetivarnente realizados, pois com o passar do tempo, as previsoes para 
determinados projetos podem ter sido alteradas, e outros podem ate ter se tornado inviaveis 
economicamente e retirados da listagem 

De qualquer forma, esses elementos constituem valiosos instrumentos para a compreensao da 
dinlimica do setor mineral e dos principals marcos que influenciaram o cenario dos investimentos 
em minera9lio aos Iongo dos Ultimos vinte e cinco anos. Por outro !ado, refletem a varia9i'io do 
"ranking'dos investimentos alocados para os principais bens minerals, permitindo concluir sobre 

as mudan9as de condi9oes que impuserarn a altemilncia de sua importilncia relativa. 

Para a consolidaylio dos dados, foram selecionados os projetos referentes aos oito principais 
metais: aluminio, cobre, ferro, niquel, chumbo e zinco, urilnio e ouro, cuja soma de investimentos 

historicamente corresponde a aproximadamente 70% do total do total aplicado pelo setor e por 

isto reflete a tendencia geral da industria mineral. 

Para permitir a compara9lio dos dados, os investimentos projetados ano a ano, expressos em dolar 

31 



americano, tiverem os seus valores deflacionados, 118 "tlt!tttm" de 1995, com base nos indices do ( 

[ 

"Private co'/lzsumption deflators" para os Estados Unidos, publicados no boletim OECD Economic 
Outlook (Organization for Economic Co-operation and Development). A tabulao;ao dos valores 

obtidos e os gnificos de sua variao;ao ao Iongo do tempo, estao disponiveis na forma do Anexo 

I. 

Durante as decadas de 50 e 60, os investirnentos em infra-estrutura basica nos Estados Unidos, 

Europa e Japao, influenciaram na forte demanda por rnaterias-prirnas. A partir de 1973, o 

crescirnento do consumo reduziu-se drarnaticamente, a ponto de projetar-se urna interrupo;ao na 

taxa de crescirnento dos principais metais. Essa conclusao baseava-se na evidencia da mudan<;a 

de luibitos de consumo por parte da populao;ao dos paises desenvolvidos e na alterao;ao da rnatriz 

dos processos industriais, pressionada pela reduo;ao do consumo energetico e de materia-prima. 

A alterao;ao da rnatriz dos processos industriais resultou na queda continuada do consumo de 

rnaterias-prirnas minerais, que persistiu ate o final da decada de 80. 

Por sua vez, os investirnentos mundiais em minerao;ao apresentaram as seguintes medias, 

cornputados os dispendios previstos para projetos relativos aos oito metais considerados na 

pesquisa: 

QUADRO 2.3 INVESTIMENTOS MUNDIAIS EM MINERA!;AO 

PERIODO 

l 
MEDIA DOS INVESTIMENTOS 

ANUAIS 
~--

Decadade 70 US$ 92,6 bilhoes 

US$ 98,4 bilhoes 
------------+---~ 

Decadade 80 

Decada de 90* US$ 38,5 bilhoes 

* Considerou-se os registros de dados ate o ano de 1997 

Verifica-se a existencia de dois ciclos distintos de investirnentos. 0 primeiro, iniciado em 1975 
e encerrado em 1987, manteve previsoes medias anuais de US$119,13 bilhoes. 0 segundo, no 
periodo de 1988 a 1995, caracterizou-se por urna continua retrao;ao dos investirnentos, registrando 

previsOes anuais medias de US$ 44,17 bilhoes, situados em patarnares inferiores aos investirnentos 

cornprometidos no inicio da decada de 70. 

A sustentao;ao dos investirnentos setoriais, particularmente ap6s o segundo choque do petr6leo, 

em 1979, e justificada pela conjuno;ao de diversos fatores como a inercia de ajustamento do setor 

mineral e o cornprometirnento com grandes projetos de cobre, alurninio e minerio de ferro, que 
haveriam de ser cornpletados ate meados da decada de 80 e o surpreendente crescirnento dos 

investirnentos em ouro, registrado a partir de 1980. 

A crise vivida pela minerayao de meados da decada de 80 ate 1995 foi provocada pelo processo 

de ajustamento as alterao;oes introduzidas nas industrias e as mudano;as dos habitos de consumo, 

resultantes da crise energetica e da forte recessao econornica mundial vivida na epoca. 

As dificuldades enfrentadas pelo setor mineral nas Ultirnas decadas, teve como resultado benefico 

o aprendizado das ernpresas de minerao;ao na viabilizao;ao de operao;oes de baixo custo, com 
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elevada eficiencia e eficacia. Cita-se como exemplo a industria do cobre, que conseguiu manter-se 

rentavel mesmo nas mais desfuvoraveis condi9oes de mercado. Consequentemente, urn novo ciclo 

de crescimento economico, que resultasse na recuperayiio dos pre9os dos metais, mesmo que a 

reduzidas taxas, se refletiria em grandes beneficios para a industria. 

Em meados da decada de 90, o consumo dos metais volta a crescer a taxas significativas, como 

reflexos dos seguintes fatores: 

./ as industrias diio mostra de terem atingido os limites permissiveis para a revisiio 

dos processos industriais; 

./ a economia mundial entra em mna fase de franco crescimento; 

./ vanos paises do leste europen inseriram-se no processo de globalizayiio economica 

Segundo trabalhos da Merril Lynch, publicados no Nonforrous Metals & Mining Monthly no inicio 

de 1995, tern sido registradas importantes mudanyas no panorama dos metais niio ferrosos e na 

industria mineira em geral. Tais mudan9as poderiio conduzir a indUstria mineral a urn novo 

periodo de desenvolvimento sustentado, em contraste com os periodos recentes, marcados pelo 

ciclico declinio da atividade mineral. 

0 novo cenario que se desenha, seria proporcionado pelo aurnento do consumo de metais, como 

resultado do continuado crescimento economico dos paises em desenvolvimento. A crescente 

produ9iio de bens exportaveis e demanda por hens de consumo nas sociedades dos paises orientais 

(China, Coreia, Indonesia, Filipinas, etc) e da America Latina, bern como a inclusiio de milhoes 

de pessoas ao regime de economia de mercado (paises da CEI), devem resultar em urn periodo 

de crescimento continuado do consumo de metais. 

A Merril Lynch projeta para os proximos anos urn crescimento da economia mundial a taxas 

similares aquelas registradas no periodo 1950-1973, epoca dourada da industria mineral. Porem 

desta vez, os principais promotores do crescimento seriam os paises em desenvolvimento da regiiio 

do Sudeste Asiiltico e do Pacifico, secundados pelas na91ies das Americas do Sul. 

Evidentemente, a resposta em terrnos de investimentos, depende da situa((iiO de cada metal, do 

seu panorama setorial e das variilveis nele interferentes. 

Os paragrafos seguintes procuram retratar, sinteticamente, a evoluyiio e as condi9oes gerais do 

mercado dos metais responsaveis por grande parte dos investimentos em minera((iiO ( cobre, 

alunrinio, minerio de ferro e ouro ), e sua correla9iio com a varia((iio dos niveis de investimento 

cornprometidos com cada metal. 

Projetos de cobre, minerio de ferro e ahuninio, sao intensivos em capital por exigirem, alem da 

instala9iio das minas, a implanta((iio de sistemas de transporte (ferrovia!porto ), gera9ao e 

transmissao de energia alem de usinas de refino. Projetos do tipo "cobre nos p6rfiros" podem 

requerer investimentos individuais da ordem de US$ I a 4,0 bilhoes; projetos de minerio de ferro, 

a exernplo do Projeto Carajas, US$ 3,5 a 4,0 bilhoes, o mesmo acontecendo com projetos 

verticalizados destinados a obten9ao de bauxita e produ9iio de alumina e alunrinio. 

Devido aos incrementos tecnol6gicos, os projetos de ouro tern aurnentado consideravelmente de 

porte nos Ultimos anos. A media de investimento por projeto, que na decada de 80 era da ordem 

de US$ 70 milhoes, passou para valores medios superiores a US$ 140 milhoes, nos primeiros 
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anos da dt\cada de 90. Apesar de exigir urn menor volume de recursos em relayao aos outros 

metais, o grande niunero de projetos de ouro em desenvolvimento no mundo fez com que o metal 
assumisse o segrmdo Iugar no "ranking" dos investimentos mundiais a partir de 1996 (Anexo I). 

Cobre -Mercado e Investimentos 

As tentativas para o controle do mercado internacional de cobre datam de Iongo tempo. As 

intervenyoes mais evidentes foram as do financista frances Pierre Secretan (1886-1889); da 
Amalgamated Copper Co. (1890-1901); da Associayao dos Exportadores de Cobre (1918-1923); 
da Copper Exporters Inc. (1926-1932); do Cartel Internacional do Cobre (1935-1939) e do 
Consellio Intergovernamental dos Paises Exportadores de Cobre- CIPEC (1967- ... ), sendo que 
todas se mostraram irnpotentes para influenciar efetivamente o mercado, NAPPI ( 1990 ). 

No inicio do seculo, o capital americano ja assumia o controle da industria do cobre no Chile, e 
durante varias decadas operou as minas e usinas de beneficiamento na forma ciassica de urn 
enclave setorial, JENKINS (1991). Tal situa<;:ao somente sofreu alterayoes em meados da decada 
de 60, com o advento dos processos de nacionalizayao promovidos pelo governo do Pres. 
Eduardo Frei. 

A prospecyiio e pesquisa de depositos de "cobre nos p6rjiros" teve urn periodo de grande 
intensidade entre 1940 e 1970. Nessa epoca, somente nos EUA foram identificados 27 depositos 
deste tipo, sendo que 18 deles entraram em produ<;:ao. Varios depositos de grande porte tambem 
foram descobertos na Argentina, Canada, Chile, Equador, Iran, Panama, Papua Nova Guine, 
PerU, Filipinas e Jugoslavia. 

0 ritmo frenetico de descobertas de grandes depositos de cobre, combinado com a estabilizayao 
da demanda e da conseqiiente queda do preyo do metal, resultou no declinio dos investimentos 

em prospec<;:iio de cobre entre meados da decada de 70 e os anos 80, EGGERT (1987). 

No mesmo periodo, entre 1976 e 1988, foram registrados volumosos investimentos no 
desenvolvimento de minas e usinas para a produyiio de cobre, que absorveram recursos anuais 

superiores a US$ 20 billioes (Anexo I). 

0 controle do mercado do cobre mudou radicalmente apos a II Guerra Mundial. Em 1948 sete 
TNCs' controlavam aproximadamente 70% da produyiio mundial de cobre, trinta anos depois as 
mesmas empresas controlavam somente 25% da produyiio do metal. Na atualidade, o mercado 

internacional do cobre e influenciado pela CODELCO (Chile) e pelas seguintes TNCs: Phelps 

Dodge, Noranda, Outokumpu e RTZ-CRA. 

Os mais irnportantes exportadores do mundo sao os quatro paises do CIPEC: Ch!le, Peru, Zaire 
e Zambia. Alem dos paises do CIPEC sao irnportantes exportadores o Canada, Africa do Sui e 
Filipinas. 

3 
Kennecott; Anacooda; Phelps Dodge; lJiricn Miniet-e; Anglo American; Roan-AMC e Inco, 
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QUADRO 2.4 Participar;iio na produr;iio mundial de cobre em% no periodo 1950-1982 

1960 1970 1980 1982 
----------+---------+---------+-------

23,10 24,40 15,00 13,90 
----------+---------+--------- +---- ---+---------~---

11,80 14,40 14,40 14,40 

12,60 10,80 
-----~~~~"------\~--

13,60 
-----+ 

15,10 

9,40 ~ 9,50 1 9,10 , 7.40 

~-------+------+--~-3-,6-o=--_-J-r. -__ -__ _I_0:7()_ ___ H' 7,6o ___ r=~~~---
l I 7,10 ' 6,00 5,80 . 6,10 

I I . 3,40 4,70 
----------~------~--L-------~--- _ _L __ __ 

4,30 4,30 

Em abril de 1996 o International Copper Study Group (ICS) apresentou uma estatistica relativa 
a situai(ao do mercado de cobre nos Ultimos anos, ressaltando o crescimento medio anual de 
1,78%no consumo do metal, EM&J (1996 a, July). Verifica-se que houve urn aumento no nivel 
de ocupayao da industria, bern como no indice de recupera9iio secundaria do metal. 

QUADRO 2.5 MercadoMundial de Cobre 1988-1995 (x 1(/' ton) 

1988 I 1995 %variayio %variayio 

I anual 

Consumo mundial 10,575 I 11,895 +12,48 I +1,78 
I I 

I 

I 
Capacidade instalada das minas 10,244 11,479 

I 
+12,05 

I 
+1,72 

--····· 

Produ9ao a partir das minas 8,762 9,979 +13,89 +1,98 

Produ9iio derivada de sucata I 1,694 I 2,073 +1,40 +0,17 

! I 
I 

Nivel de ocup39iio da industria I 85,50% 86,90% +1,40 +0,17 ·······-·-r Consumo m6dio mundial/mes I 0,813 0,915 
I 

+12,46 +1,79 ' I I 

A volatilidade dos prei(os do cobre e muito acentuada quando comparada aos deruais metais. A 
razao para isto e que o mercado de cobre e muito ruais competitivo que os mercados dos seus 
principais substitutos. 0 mercado dos metais substitutos do cobre e mais oligopolizado e seus 
controladores buscam a maximizayao dos lucros a longo prazo, procurando evitar bruscas 
flutua9oes de pre9o, que poderiam induzir os consumidores a mudar o padrao de consumo. 

0 prei(O do cobre manteve-se enigruaticamente elevado nos Ultimos anos, em franco constraste 
com as outras commodities, que vinham sofrendo, por longo tempo, queda de seus preyos. 0 
elevado pre90 do metal encorajou os produtores a abrir novas minas, o que podeni resultar num 
periodo de super-oferta em futuro proximo. 
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Em junho de 1996 foi descoberta a existencia de negocios irregulares no mercado intemacional 

do cobre, conduzidos por Y asuo Hamanaka, chefe do departamento de comercio de cobre da 

Sumitomo Co!Jl. Yasuo, conhecido no mercado de "commodities" como Mr. 5%, por manipular 

sozinho 5% do comercio mundial de cobre, provocou perdas imediatas de US$ 1,8 bilhoes a 

Sumitomo, devido a opera9oes fraudulentas realizadas ao Iongo de vanos anos. 

Apos a descoberta da fraude, o pre9o do cobre recuou e estabilizou-se num pataruar 20 a 25% 
iufurior as cotayoes do mes anterior. Analistas especializados predizem que OS grandes produtores 

mundiais deverao tomar medidas para reduzir o ritmo de produs;ao em algumas plantas e ate 

mesmo paralisar algumas minas, no interesse do equihbrio do mercado, SERRIL ( 1996). 

Em contrapartida, os problemas politicos vividos pelo Zarre, colocam em risco o abastecimeuto 

de cobre provindo daquele pais. 

De qualquer forma, quase 35% dos investimentos mundiais em minera<;ao, projetados para o 

periodo 1996-2001, acham-se vinculados a projetos de cobre ou cobre/ouro, projetando o cobre 

como o metal de maior atratividade para os investidores intemacionais, no presente momento 

(Anexo I). 

Minen·o de Ferro e Bauxita (aluminio)- Mercado e Jnvestimentos 

Ate I 940, grande parte do minerio de ferro utilizado nos EUA era Iavrado em Minnesota e 

Michigan e na Europa, provinha da Suecia e Gra-Bretanha. A bauxita, por sua vez, era fomecida 

pela Fran<;a e Hungria. 

A II Grande Guerra provocou uma grande deple<;iio das reservas minerais dos paises 

desenvolvidos, provocando uma forte preocupa<;iio quanto a fontes de suprimento. A constituis;ao 

da Cia Vale do Rio Doce - CVRD, resultou da tentativa dos EUA e da Inglaterra em garantir o 

suprimento de minerio de ferro para seus parques sidenl:rgicos, envolvidos com o esfor<;o de 

guerra. 

Tais minerios, particularmente sensiveis durante o periodo de reconstms;ao do pos-guerra, 

tiveram continuados aumentos de preyo, que cristalizou o interesse dos investidores intemacionais. 

No periodo de 1940 a 1970 o minerio de ferro e a bauxita constituiram o alvo preferencial dos 

investimentos em prospecs;ao mineral por parte de diversas TNCs. Empresas de mineras;ao 

americanas e europeias empreenderam grandes programas de exploras;ao mineral no Mexico, 

America Central, Canbe e America do Sui. Empresas europeias tambem implantaram ambiciosos 

programas de prospecs;ao mineral na Africa Ocidental. 

Em meados dos anos 50 ja haviam sido registradas diversas descobertas, mas os investimentos 

continuaram a fluir ate meados da decada de 70. 

0 aumento da demanda de minerio de ferro e bauxita na decada de 70 foi resultante do 

desenvolvimento industrial do Japao e do surgimento de novos parques industriais nos paises em 

desenvolvimento acelerado, a exemplo do Mexico, Brasil, Coreia e Filipinas, EGGERT ( 1987). 

As descobertas mais notaveis foram realizadas entre 1955 e 1980, quando foram identificadas, 

somente na Australia, dezessete depositos de minerio de ferro e oito de bauxita. A identificas;ao 
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de enonnes jazimentos de minerio de ferro no Brasil ( Carajas) e no Canada, bern como de bauxita 

no Brasil, Guine e Jamaica, provocaram uma drastica mudano;a na geografia do abastecimento 
mundial de minerio de ferro e de aluminio. 

Ap6s 1970 pouco foi investido em prospeco;lio de mmeno de ferro ou de bauxita. Os 

investimentos, a partir desta data ate o final da decada de 80, foram prioritariamente alocados na 
implantao;ao de cornplexos para a produo;lio de minerio de ferro, e de bauxita, alumina e aluminio, 

particnlarmente no Brasil e na Australia. 

Atuabnente o mercado de minerio de ferro acha-se relativamente estabilizado. Os dois maiores 
produtores mundiais (Brasil e Australia), dispoe de sistemas de produo;lio ajustados as 

necessidades do mercado internacional, que podern ser arnpliados sensivebnente, com baixos niveis 

de investimento. Assim sendo, o minerio de ferro tende a manter no futuro proximo, urn nivel 

de investimentos modesto, cornpativel com a atualizao;lio da capacidade produtiva exigida pelo 

mercado mundial. 

No mercado do aluminio, as seis TNCs que dominam a atividade mundial, apresentam urn elevado 

grau de verticalizav1io
4 

A influencia das seis grandes sobre o cartel do aluminio pode ser demonstrado pelo controle por 

elas exercido sobre a capacidade ocidental de produo;lio de aluminio ao Iongo dos Ultimos anos, 

NAPPI (1994). 

A partir de 1960, as seis grandes perderam 15% do controle do setor para as SMEs, que se 

responsabilizaram por grandes investimentos em novos projetos. Na decada de 90 os principais 

produtores de aluminio sao Alcoa, Reynolds, Pechiney, Kaiser e Billiton ( adquirida pela Gencor), 

secundadas pela CVG, Comalco, Alusuisse e Inespal. No segmento da bauxita o controle e 

exercido fimdamentalmente pela Alcoa, Comalco, Alcan, Alusuisse, Billiton e Kaiser e 

secundariamente pela Pechiney, Reynolds, VAW e CVRD, NAPPI (1994). 

A possibilidade de integrao;ao vertical da industria do aluminio, da produ91io da bauxita ate a 

fubrica91io do aluminio, e definida pela disponibilidade e pelo custo da energia. Urn quarto a urn 

quinto do custo total da produo;ao do aluminio e devido ao consumo energetico. 

Paises com abundante energia hidraulica, a exernplo do Canada, Noruega e Brasil, possuem tais 

condio;oes intrinsecas e por isto toruaram-se grandes produtores mundiais de aluminio. 

A preven91io a polnio;1io resnltou em urn aurnento de ate 25% dos custos de capital na minera91io 
e na produylio do aluminio. Esse fato, tern resnltado na relocao;lio da industria do aluminio para 
os paises em desenvolvimento, com menor gran de restrio;ao ambiental, JENKINS (1991). Isto 

tambem explica a crescente importancia assumida pelo Brasil como produtor mundial de aluminio. 

4 
Alcan, Alcoa, Reynolds, Kaiser, Pedllney e Alusuisse 
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QUADRO 2.6 Controle da Capacidade Ocidental de Prodw;ao 
B (bauxita) A (alumina) e AI (aluminio) 

1969 !980 

___ c_orp-or_•_9o_e_s_·--+1--B--+1-A--+1-AI-+I_B __ .!f-_A __ j AI B \ A I AL 

72,70 i 84,20 I 77,00 160,80 69,50 5!,80 i 44,30 64,80 I 44,70 As seis Grandes 

n.d. n.d. i i ~ n.d. 10,10 i 2,80 7,40 19,10 1 8,90 o_ 

' n.d. 7,60 I 14,10 23,60 7,90 , 4,60 0 

78~,5-0-+ 1 -74~,1-0-t-6-6,-60-+l-7-l-,l-0-~17_0_,1_0 __ 
n.d. 74,90 

Outras Corpor09oes5 

Outras soc. privadas n.d. n.d. 

I n.d. I n.d. Total setor privado 

SMEs n.d. n.d. n.d. \ 25,10 , 21,50 25,90 33,40 I 28,90 I 29,90 

Foote: Nappi, 1994 

De meados da decada de 80 ate 1992, o aluminio Iiderou o "ranking" dos investimentos mundiais 

em minerayao, seguido pelo cobre, ouro, chumbo, zinco e minerio de ferro, respectivamente. 

) 

Mais recenternente, o mercado do aluminio tern sido pressionado por dois importantes fatores: o 

crescente nive1 de reciclagem e a concorrencia dos paises do COMECOM e da antiga Uniao 

Sovietica. 

Estes paises, com capacidade instalada para a produyao de 3 milhoes de toneladas de aluminio, 

passaram a exportar, a partir de 1990, volumes da ordern de 1 milhao de toneladas/ano, sendo que 

3/4 provenientes da Federa9ao Russa. 0 repentino aumento das exportayoes do Leste Europeu 

desequilibrou o mercado intemacional do aluminio e resultou em forte queda de seus preyos. 

A super-oferta do metal e a queda de seus preyos provocou a paralizayao de varios projetos e 

ayoes visando a restri9lio da produs;ao do metal. Os investimentos setoriais foram sensivelmente 
reduzidos, com a tendencia de se manterem em niveis modestos em futuro proximo. 

Ouro -Mercado e Jnvestimentos 

A correlayao estabelecida em 1934 entre o pre9o do ouro eo dolar americano, fixada em US$ 35 

por on9a troy, constituin o principal fator imbidor dos investimentos nesse metal precioso ao longo 

de quatro decadas. A partir de 1971, com a extin9ao da paridade e a livre flutuayao do pre9o do 

metal, os investidores intemacionais se vo1taram novamente para o ouro. 

A recessao economica vivida pelo mundo capitalista, resultante dos dois choques do petroleo 

(1973/1979), combinada com a instabilidade politica decorrente do clima da guerra fria, favoreceu 

o aumento da ansiedade coletiva com urna tendencia ao entesouramento. 

5 
Alumax, Billitcn (Gencor), Comalco, HydroAluminiun, VAW 
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0 ouro sofreu progressiva valoriza;;ao no mercado, tendo atingido, no primeiro semestre de 1980, 
o valor maximo de US$ 845/oz, por ocasiao da invasao do Afeganistao pela Uniiio Sovietica. 
Apesar do posterior recuo de sua cota;;ao, o preyo do metal manteve-se ao longo dos Ultimos anos 
entre os patamares de US$ 300 e 400/oz. 

Ao par do aumento do pre;;o do ouro, tres outros fatores contribuiram para a nova fase de 
investimentos em ouro, EGGERT (1987): 

,/a difusao da tecnologia de cianeta;;ao em pilha e recupera;;ao CIP (Carbon in Pulp), 
que viabilizou o aproveitamento de grandes depositos de ouro de baixo teor; 
,/ a utiliza;;ao da produ;;ao de ouro como elemento de estabiliza;;ao do faturamento das 
corpora;;oes mineiras envolvidas na produ;;ao de outros metais; 
,/ os avan;;os da tecnologia de ex:plora;;ao mineral resultaram na descoberta de 

novos tipos de depositos de ouro ( epitermal e tipo Carlin). 

A introdu;;ao de tecnologias inovadoras na minera;;ao de ouro, favoreceram particularmente a 
redu;;ao do custo operacional, o sensivel aumento da rentabilidade dos projetos, alem de propiciar 
a antecipa;;ao de sua entrada em produ;;ao. 

A redu;;ao do ''pay-back period', o aumento da Taxa lntema de Retorno e do Valor Presente do 

projeto, ao par do mercado apresentar capacidade para absorver toda a produ;;ao disponivel do 
metal, tomou os investimentos em ouro um grande atrativo para os mineradores em todo o 
mundo. 

A decada de 80, denominada a "decada do ouro", consolidou urna crescente progressao de 
investimentos, que continua na presente decada, apesar do pequeno recuo veri:ficado entre 1990 
e 1995. 

Os investimentos em ouro projetados para o periodo 1996-2001, pela primeira vez na historia da 
minera;;ao modema, ultrapassam o montante comprometido com projetos para minera;;ao de 
minerio de ferro e aluminio, e assurnem o segundo Ingar no "ranking'' mundial, computando 

quase 30% de todos os recursos previstos para o setor, EM&J (1996, Jan). 

Conclui-se que no futuro proximo, o maior interesse dos mineradores intemacionais deveni 
enfocar principalmente projetos de ouro e cobre, que deverao concentrar os rnaiores volumes de 
investimento. Sendo que os investimentos a risco, nas fases de prospec;;ao e pesquisa mineral 
deverao privilegiar em especial os programas para ouro. 
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CAPITUL03. 

0 capital internacional e a atuaflio das TNCs na minerafiiO 

3.1. DefinifiJes e Origens 

Nem mesmo o Centro da Nayoes Unidas sobre Corporayoes Transnacionais (UNTC, 1978), 
conseguiu chegar a urn consenso sobre mna definiyao conclusiva e universalmente aceitavel para 
as organiza<;;oes desta natureza, apesar deter realizado uma decada de estudos sobre a questao. 

F l 0 Conselho Economico e Social da ONU, refere como "corporariio transnacionaf' a "todos as 
( I). empreendimentos que detenham o controle de patrim6nio (fabric~. minas, escritorios de venda, 
I 

etc) em dais au mais paises". 

Segundo RONDE E YUNG (in JENKINS, 1991), o termo "corpora9oes transnacionais" deve 

ser empregado para definir as empresas que controlam efetivamente meios de produyao em pelo 
menos dois paises, alem de seu pais de origem 

0 Projeto sobre Empresas Multinacionais da Howard Business School, define "corpora9oes 

transnacionais" como sendo as empresas registradas na lista das 500 maiores empresas dos EUA, 

publicada pela revista Fortune, que mantenham snbsidiarias em seis ou mais paises. 

Independentemente das definiyoes formais, o entendimento das corporayoes transnacionais e sua 
forma de atuayao, constituem elementos criticos para o esclarecimento da estruturayao do 
processo de acumulayao que caracteriza o moderno sistema capitalista. 

0 pioneirismo das organizayoes financeiras no processo de globalizayao, data de varios seculos, 
por6rn, a internacionalizayao do processo produtivo ocorreu somente a partir do final do seculo 
XIX, como surgimento das primeiras corpora9oes transnacionais (TNCs), pertencentes ao setor 
manufatureiro. No Ultimo quartil do seculo XIX foram implantadas, em vanos paises do mundo, 
fabricas pertencentes it SINGER, ITT, GE, Westinghouse, Dunlop, Lever Brothers, Nestle, 
Siemens, etc., JENKINS (1991). 

A atua9iio das TNCs foi favorecida pela existencia, it epoca, de amplos programas de 

investimentos nos sistemas de transporte, estocagem e comunica9iio, que constituiram o 
verdadeiro substrato para a integragao do sistema economico internacional. 

As primeiras TNCs a atuar em paises do terceiro mundo relacionavam-se ao setor extrativo, a 

exemplo das empresas petroliferas e mineradoras que atuavam no Mexico, e as mineradoras de 
cobre e bauxita no Chile, Peru, Congo Belga e Guianas Inglesa e Holandesa. 

A enorme infiuencia das TNCs se fez sentir nao somente no segmento produtivo, mas tambem no 
comercio internacional de "commodities". 
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JENKINS (1991), mencionando pesquisas da ONU, revela que em 1980 mna parcela 
correspondente a 28% do Pffi dos paises de economia de mercado havia sido gerada por apenas 
350 organizayoes, que por sua vez controlavam nada menos de 25.000 subsidiarias. 

Estimativas datadas de 1983, indicam que 500 TNCs foram responsaveis por aproximadamente 
80% de todos investimentos diretos registrados nos paises do mundo capitalista, alem de controlar 
28% de todas as suas exportayoes, representando urn faturamento annal da ordem de US$ 350 

bilhoes. 

Registros da UNCTAD (1994), revelam que o estoque total de investimento direto externo 
atingia US$ 2 trilhoes, vincula do a 3 8 mil empresas transnacionais e suas 207 mil subsidiarias. 
Fato que representa urn grande avanyo comparado com as 3.500 empresas estabelecidas no 
periodo compreendido entre 1946 e 1961,BAUMANN (1996). 

As TNCs tambem assumiram urn papel relevante no desenvolvimento tecnologico. Constituem 
organizayoes intensivas em tecnologia, que investem grande volume de recursos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D),um dos principais instmmentos utilizados para a sustentayao de sua 

eupucidude competltlvu tllWldlul. 

0 controle da tecnologia tamhem constitui mna das principais vantagens das TNCs em seu 
processo de expansiio intemacional. Por este motivo, tendem a concentrar os recursos e mesmo 
os nucleos fisicos de P&D, em seus paises de origem, na tentativa de manter sob controle a 
difusao de sua tecnologia. 

VERMON (in JENKINS, 1991), estima que urn quinto das inovayoes tecnologicas registradas no 
periodo pos-guerra foram introduzidas pelas TNCs, ao par de tamhem atuar intensivamente na 

sua difusao e comercializay1io a nivel internacional. 

As TNCs constituem os mais importantes agentes do processo de padronizayao do sistema 
produtivo e tambem da homogeneizay1io dos padroes de consumo a nivel mundial, movimento 
que beneficia a globalizayao da produyao, atual caracteristica da internacionalizayao do capital. 

Segundo JENKINS ( 1991), "as TNCs ni1o constituem simples instituit;oes, mas representam 

uma manifestat;ao particular do presente estadio de desenvolvimento do processo capitalista " 

3.2. Historico da atuac:iio das TNCs em minerac:iio 

A partir da competente analise realizada por RADETZKI (1992), pode ser percorrida a trajetoria 
das TNCs na minerayiio ao Iongo das Ultimas decadas, com enfase nas mudanyas impostas em 

sua ayiio, como ato reflexo das alterayoes dos cenarios politicos e sociais ocorridos nos paises em 

desenvolvimento. 

0 Principio 

No curso do seculo XIX, o crescente processo de industrializayao ocorrido na Europa e America 
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do Norte resultou no aumento significativo da demanda por hens minerais. 0 desenvolvimento 
das atividades mineiras e de processamento metalirrgico foi realizado, em seu primeiro estagio, 

nas proximidades dos novos centros industriais, resultando em sua forte vincula\)ao com a 
economia local. 

A implanta\)1iO das minas tinha por objetivo a demanda local ou regional e em contra-partida, os 

recursos financeiros, os equipamentos e o gerenciamento das opera\)oes mineiras tambem eram 

providos por recursos locais. 

0 continuo aumento da demanda por metais levou ao progressivo distanciamento geogrli:fico das 

minas em relav1io aos centros industrializados. Esta tendencia foi acelerada a medida em que as 

inova\)oes tecnologicas viabilizaram a redu\)ao do custo do transporte de grandes massas. 

Desta forma, sobreveio a ex:pans1io geografica da atividade mineral, liderada pela minera\)1io de 

metais de mais elevado valor, a exemplo dos metais nobres, estanho e cobre, para os quais, o 

custo do transporte constituia mero valor marginal. Minerios de valor unitario mais modesto, a 

exemplo da bauxita e do minerio de ferro, somente se incorporaram ao comercio intemacional 

transoceiinico a partir da revolu\)ao dos transportes ocorrida a partir da decada de 50. 

'Y) I Condicionados por tais parametros, os empreendimentos mineiros assumiram progressivamente 

l..; I! f urn carater intemacional Ao longo do tempo, as corpora\)oes mineiras intemacionais acurnnlaram 

4::/1 .. •,urn elevado nivel de ex:peril!ncia, competl!ncia e tecnologia em operavoes de grande escala. 

As 1NCs, ao mesmo tempo em que dispunham do adequado suporte do mercado financeiro 

intemacional para ex:pans1io ou para a implantayao de novas minas, contavam com livre triinsito 

e influl!ncia no mercado intemacional de "commodities" minerais, principal determinante da 

atividade extrativa mineral. 

Por longo tempo as 1NCs usu.fi:uiram da prote\)1io politica dos govemos de seus paises de origem, 
para o estabelecimento ou fortalecimento de seus interesses comerciais nos paises do terceiro 

mundo. 

0 poder colonial exercido sobre diversos paises afiicanos e asiaticos constimiu urn importante 

fator para a consolida\)ao de muitas 1NCs do set or mineral. Mesmo na America Latina, apesar da 
independl!ncia formal de seus paises, as 1NCs foram politicamente beneficiadas pela influl!ncia 

e pressao politica dos Estados Unidos e de alguns paises europeus. Os mineradores latino

americauos, mesmo credores de grande ex:periencia em minas subterriineas de pequeno a medio 

porte ( filoneaua ), n1io podiam competir com as corpora\)oes americauas e europeias, muito 

ex:perientes e tecnologicamente habilitadas para o exercicio de operavoes de grande tonelagem 

( ceu-aberto ). 

No curso da intemacionalizavao da atividade mineira, as 1NCs tomaram-se progressivamente 

controladoras dos mais importautes segmentos da mineravlio dos paises em desenvolvimento. 0 

dominio do setor mineral pelas 1NCs tambem era facilitado pelos paises hospedeiros, atraves da 

adovao de politicas visaudo o suprimento intemo de minerios, considerados estrategicos para o 

desenvolvimento das industrias locais. 

Assim desenvolveu-se e consolidou-se uma industria verdadeiramente intemaciona~ virtualmente 

controlada pelas 1NCs. Suas subsidiitrias mantinham frageis relavoes economicas com os paises 
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hospedeiros, pois quer a origem do capital, quer o gerenciamento do empreendimento e 
principalmente a comercializayao de seus produtos, tinham origem e controle vinculados aos 
paises industrializados. 

0 grande atrativo para a realizayao de investirnentos em novas minas nos paises em 
desenvolvirnento era ditado pela poSS!bilidade das TNCs deterem o controle de depositos minerais 
de grande porte, com elevado teor medio e cuja explotayao exigisse baixos custos operacionais 
(world-class deposits). 

A constrn<(ao ou a transferencia das usinas de fimdi9lio e refino para os paises em desenvolvirnento 
uao filzia parte da politica das TNCs. Em parte porque os investirnentos realizados nas usinas nos 

paises centrais ainda nao haviam sido totahnente amortizados, mas principalmente pelo fato de que 
a metalurgia garantia urna maior agrega<(ao de valor ao produto final, sendo conveniente a sua 
realizayao nos paises de origem, nas proximidades das fontes consumidoras. 

Assirn sendo, como regra geral, as subsidiarias das TNCs que operavam nos paises em 
desenvolvirnento lirnitavam-se a produzir e a exportar o minerio bruto ou, na melhor das 

hip6teses, o seu concentrado. 

Com o passar do tempo, veremos que o encarecirnento do custo energetico aliado as crescentes 

restri9oes arnbientais tomaram indispensavel a transferencia do processamento metahlrgico para 
os paises do hemisferio sui. Neste prazo, no entanto, as industrias situadas nos paises 
desenvolvidos haveriam de estar totahnente amortizadas alem de tecnologicamente defusadas. 

A transferencia das unidades metalilrgicas e siderurgicas para os paises em desenvolvimento 
acelerou-se no curso da decada de 80, em sintonia com o movirnento geral de deslocamento das 

"hard industries" para o hemisferio sui, para abrir espa9o, nos paises desenvolvidos, para a 
industria de servi9os (soft industry), "ecologicamente correta" e que resulta na valorizayao da 
cria<(ao intelectual. 

A Transir;iio Traumatica 

Ao Iongo das d6cadas de 60 e 70 a indUstria mineral sofreu profundas alterayoes, que se refletiram 

particularmente na forma de atuayao das TNCs. l;.., ~ OJ:: 
~ .... '!'<'~ '('6"-' ~" ~,u.: 

Os paises recem emancipados da Africa e Asia, induzidos~ologi!ls_~()cia~an!es e os 
govemos dos pafses exportadores de minerios, a exemplo do Canada e Australia, passaram a 
questionar a ayao das TNCs da minera<(ao, exercendo pressao no sentido de restringir a sua 

atua9ao. 

A liberdade de a9lio das TNCs foi sendo progressivamente circunscrita, com a imposi<(iio de 

onerosas cargas tnbutarias e com o surgimento do movirnento de expropria<(ao e nacionaliza<(iio 

das propriedades minerais, sem a adequada compensayao financeira ou mesmo sem qualquer 
indenizayao a sens proprietarios. 

Os movirnentos nacionalistas ocorreram em varios paises, a exemplo do Chile, Peru, Bolivia na 

America Latina; Zimbabwe, Zaire, Ziimbia, Argelia e Marrocos na Africa; Papua Nova Guine na 

Indonesia, etc., afetando de modo muito sensivel as fontes primarias de prodn<(ao de bens 
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minerais como cobre, fosfato, estanho, bauxita, ferro, petro1eo, etc. 

Muitas TNCs foram obrigadas a absorver grandes prejuizos patrimoniais, o que levou com que 

algumas abandonassem suas origens, deixando de operar como mineradoras. Os investimentos 

globais para 0 setor mineral foram sensivelmente reduzidos e varios projetos foram abandonados. 

Apos a crise de 1973, face a situaylio de intranqiiilidade re1ativa ao fomecimento de petro1eo e 

a e1evaylio do custo da energia, verificou-se nma crescente tendencia, nos paises em 

desenvolvimento, para a imposiylio de restriyoes govemamentais aos investimentos estrangeiros, 

sobrevindo o contro1e das exportayoes de minerios, expropriayi'ies, pressoes para a revisao dos 

contratos de concesslio mineral e finalmente a nacionalizaylio dos recnrsos natnrais, VAN 

RENSBRUG (1974). 

Ao longo dos anos 60 e 70 o Ocidente falhou no sentido de garantir urn padrlio aceitavel de justiya 

social nos paises em desenvolvimento. 0 ponto de vista dos denominados "paises do terceiro 

mundo" foi expresso por Sir Donald Prain, pouco antes do advento da crise do petroleo : " ... 

wirios pafses passaram a admitir que o Estado poderia representar o instrumento ideal para 

reduzir a disparidade entre as classes favorecidas e menos favorecidas da sociedade. Acreditam 

que o motivo jimdamental da perenizar;iio da disparidade social pode ser creditado a sistematica 

transferencia de seus recursos para os pafses desenvolvidos. Em desespero, acreditam que 

aumentariam o seu poder de barganha, caso mostrassem determinar;iio para controlar os 

recursos de seus pafses, responsabilizando-se pela busca de melhores condir;iJes de mercado 

para seus mim!rios", VAN RESNBURG (19)41: 
/' ~ 
-~· 

No auge da Guerra Fria, os paises socialistas do Leste Europeu passaram a ter rnaior influencia 

sobre os paises em desenvolvimento 'e comeyaram a articular estrategias visando a constituiylio 
de carteis de produtores de rnaterias-prirna. 

Este cenario permitiu o surgimento e a disseminaylio das corporayi'ies estatais, SMEs (State 

Mineral Enterprises), que assumiram a responsabilidade pelos ativos das empresas expropriadas 

e passaram a desempenhar urn re1evante pape1 na produylio e fomecimento de minerios a nivel 
mundial (Anexo 11). 

0 fortalecimento das SMEs nos UJ:t:imos trinta anos, constitui o mais relevante filtor de influencia 
na mudanya da estrutnra da industria mineral mundial, por terem rnigrado de nma posiylio 
marginal para se constituirem em importantes produtores mundiais de grande parte da materia

prima mineral consumida pelos paises industrializados, MIKESELL & WHITNEY, (1987). 

0 crescimento de importlincia das SMEs afetou profundamente a estrutnra competitiva do setor. 

Estas corporayoes utilizavam criterios proprios, diferenciados das TNCs, no gerenciamento da 

produyao, na comercializayao e no estabelecimento de preyos das "commodities" minerais, filto 

que contribuiu significativamente para o enfraquecimento dos oligopolios, forma dominante da 

concorrencia no setor mineral ate o final da decada de 60. 

Em meados da decada de 70 vilrias agendas intemacionais para o desenvolvimento, a exemplo da 

ONU, passaram a promover a minerayao nos paises do terceiro mundo. 0 interesse de instituiyi'ies 

financeiras intemacionais, a exemplo do Banco Mundial, no fomento da mineraylio deve-se a 

vilrios fatores : 
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,/ os paises em desenvolvimento defendiam insistentemente o estabelecimento de urn 
Fundo Internacional destinado a assistencia aos empreendimentos governamentais no 
campo mineral; 
,/ os investimentos das TNCs nos paises do Terceiro Mundo estavam em franco 
declinio; 
,/ disseminava-se o receio de crises no abastecimento de materias-prima minerais, que 
poderiam colocar em risco as industrias dos paises industrializados. 

Assim sendo, a International Finance Corporation (IFC), bra\)o financeiro do Banco MundiaL 
foi autorizado a participar minoritariamente de empreendimentos minerais localizados em paises 
em desenvolvimento, que contassem com financiamentos internacionais. A participa\)iio do IFC 
pretendia atnbuir o necessfuio nivel de confian\)a para a vincula\)iio dos investidores estrangeiros, 
supondo-se que o Governo do pais hospedeiro nao ousaria expropriar propriedades ou violar os 
contratos frrmados com o Banco Mundial. 

No ponto de vista de RADETZKI (1992), os anos 60 e 70 representaram urn excepcional 
transi<;iio entre o periodo colonial e pbs-colonial. 0 estabelecimento do controle nacional sobre 
a minera<;iio, a imposi<;iio de elevadas cargas tributanas e o exercicio da soberania atraves dos 
atos de expropria\)iio, refletiam o aurnento do poder de barganha dos paises em desenvolvimento.\ 

~.J\. """- -....... \ \)\. ""-'.).. 

S ' 'd afrrmar l b d . d - inti . d --. "1!!!',\..u ens govemos, aVI os em o contro e so re os estmos a na\)aO e uenCia os pe!as ..., 
ideologias se~M!t01s, elegeram as TNCs como agentes primiuios do capitalismo, que deveria 
ser combatido de forma exemplar. 

~: 
No curso de duas decadas as TNCs sofreram urna experiencia trallllllitica, com perda de 
patrimonio, elevados prejuizos operacionais e grandes constrangimentos a sua atua\)iio a nivel 
intemacional. Sua estrategia de atua<;iio tambem sofreu urna profunda reforma, atenuando sua 
arrogancia e nivel de exposi<;iio, condicionando suas a<;oes as oscila<;oes politicas locais e 
procurando, paralelamente, exercitar formas mais criativas para seus investimentos, na busca da 
minimiza\)iio dos riscos politicos. 

Neste periodo de transi<;ao, ficou demonstrado o acerto da politica exercida pelos investidores 
japoneses, ditado pela participa<;ao minoritaria em empreendimentos minerais controlados pelas 
SMEs. A politica japonesa demonstrou eficiencia e eficacia no sentido de neutralizar a hostilidade 
dos paises hospedeiros e previnir a expropria<;ao do patrimonio, sofrida preferenciahnente pelos 
investidores de outros paises. 

Esta fase de relayiles politicas e comerciais exacerbadas, caracterizada pela elevada carga tributaria 
imposta a minera<;ao e pelos processos de expropria<;ao e nacionaliza<;ao vern a esgotar-se em 
meados dos anos 80. 

0 Retorno das TNCs 

Os anos 80 foram particularmente cmeis para com os paises em desenvolvimento, que 
tecnicamente faliram como conseqiiencia dos ajustes economicos implementados nos paises 
desenvolvidos, particularmente nos Estados Unidos, no curso dos dois mandatos do Presidente 
Reagan (1981-1989) 

A nefasta combinayao de vultuosas dividas externas, elevadas taxas de juros, infla<;ao acelerada 
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e desestruturayiio dos sistemas produtivos e sociais, constituiram um cenario comum em grande 
parte dos paises em desenvolvimento. 

No setor mineral, os empreendimentos estatais registraram, em gera~ urn desempenho financeiro 
decepcionante, expondo a vulnerabilidade da politica assumida nas decadas anteriores. As SMEs 
muitas vezes foram manipuladas por politicos influentes, que se aproveitaram para estabelecer 
micleos de poder paralelo dentro do Estado, beneficiando interesses completamente desvinculados 
dos prop6sitos politicos originais. 

A amarga experiencia tern demonstrado que os governos dos paises em desenvolvimento 

enfrentam maior dificuldade em controlar os nucleos de poder politico-tecnocraticos instalados 
nas SMEs do que as pr6prias TNCs. 

Outro objetivo declarado do processo de nacionalizayao dizia respeito a tentativa de assegurar 
para a sociedade local os beneficios economicos e sociais do empreendimento. Neste aspecto, a 
baixa eficiencia operaciona~ a pervasiva corrupyao e o empreguismo, :fizeram com que a maioria 
das SMEs se tornasse cronicamente deficitarias, resultando em pesados onus financeiro e social 
para as sociedades nacionais. 

N ot6rias excessoes constituem os casos da Cmporaci6n Nacional del Cobre de Chile -
CODELCO e da Cia Vale do Rio Doce- CVRD no Brasil. Nestes casos, a gestao estatal, 
realizada sem dernasiadas interferencias politicas e conduzida por planejadores e tecnocratas 
habilidosos e competentes, resultou na maximiza9iio das opera9oes e lucros, desaguando na 
consolidayiio de duas corpora9oes mineiras de grande porte, que disputam a lideranya setorial 
mundial com as mais proeminentes TNCs . 

Segundo MIKESELL & WIDTNEY (1987), no curso dos anos 80 os periodos de super-oferta 
de minerios e conseqiiente queda nos pre9os das "commodities" minerais, constituiram futores 

adicionais para a instabilidade das SMEs. 

Quando as TNCs controlavam francamente a produ9iio mundial de metais, os periodos ciclicos 
de queda de pre9os e de consumo eram compensados por ajustes nos niveis da produyiio. Neste 
aspecto, as SMEs niio se mostraram sensiveis as sinaliza9oes do mercado, pois em epocas de 
depressiio mantiveram e as vezes ate aumentaram o ritmo de produ9iio, buscando compensar a 

queda do futuramento e garantir o emprego da popula9iio local. 

A a9iio das SMEs em direyao contraria daquela exigida pelo mercado, provocou o 

aprofimdamento das crises setoriais, a exemplo do que ocorren como cobre, com o estanho, com 
o fosfato, etc. 

Ao final dos anos 80, a a9iio cornbinada de diversos agentes reguladores da atividade economica 
mundia~ a exemplo do Fundo Monetario Internaciona~ Banco Mundial, Clube de Paris, etc. 
orquestraram ayoes e acordos internacionais visando o estabelecimento de urna equayiio para a 
crise da divida externa dos paises em desenvolvimento e para a implantayiio de politicas 

economicas que viabilizassem a sua reintegrayao na economia mundial. 

Os programas de ajuste economico, adotados por quase todos os paises em desenvolvimento, 
tiveram como Iugar comum a reforma da legislayao reguladora dos investimentos estrangeiros e 
a redefini9iio da atua91io do estado, que deixando o papel de agente do desenvolvimento 
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economico passaria a assumir a responsabilidade pelo resgate de uma enorme divida social. 

No contexto desta mudan9a, disseminaram-se, ao final da decada de 80, as propostas relacionadas 
it privatiza9ao das SMEs. Projetos de cobre e fosfato de grande porte foram privatizados no 

Mexico e Brasil. As legisla9oes mineiras (Codigos de Minas) foram sendo progressivamente 
revistas, constituindo-se a base legal para o recno do Estado-empresario e a readmissao do capital 
estrangeiro na minerayao, agora gnamecido por salvagnardas e ate mesmo por incentivos para a 

sua atra9ao. 

0 exercicio de flexibilizayao politica resnltou em grande alento para a minerayao, tomando a 
America Latina o continente lider na captura de investimentos estrangeiros destinados ao setor. 
0 processo encabe9ado pelo Chile, foi seguido posteriormente por paises como o Peru, Bolivia, 
Equador, Venezuela e Argentina. 

A nivel mundial, ate mesmo o govemo de Ziimbia, de notoria tendencia socialist a, reconheceu em 
1996, estar analisando a possibilidade de privatizar a industria do cobre, a mais importante 
atividade economica do pais e virtnal simbolo da nacionalidade desde a epoca de sua 
independencia, ocorrida em 1964. 

0 processo de privatizayao em si nao representa necessariamente o retorno do controle das 1NCs 
sobre a mineray1io dos paises em desenvolvimento, porem o recuo ou mesmo a retirada das SMEs 
do processo produtivo, abre urn espa9o dificil de ser preenchido por outro ator que nao pelas 
proprias corpora9oes transnacionais. 

Ao iniciar-se a da decada de 90, os paises em desenvolvimento assumem novos conceitos 
relativos it participa9ao das 1NCs em seus projetos de desenvolvimento economico e social, 
baseados nos segnintes parametros: 

.I que o controle estatal n1io constitnia necessariamente a melhor alternativa para a 
minerayao e o reconhecimento de que as 1NCs dispunham das melhores condi9oes para 

aportar tecnologia e recursos para novos empreendimentos; 
.I que seria ingenuo imaginar que as empresas nacionais, carentes de capacidade tecnica 
e experiencia setorial, viessem de fato a competir com as 1NCs; 
.I que os paises que assegnraram a participa91io das 1NCs no setor mineral, a exemplo 
da Indonesia, Chile e do Peru experimentavam relativo sucesso. A sua politica visando 

o estabelecimento de rela9oes construtivas e amistosas com as 1NCs, resnltavam em 

beneficios sociais e economicos para ambas as partes; 

.I que a existencia de uma legislay1io mineira estavel e coerente constituia a base para 

uma saudavel rela91io entre o Govemo e as 1NCs; 
.I que a era do socialismo tinha acabado e que as iniciativas capitalistas n1io poderiam 
mais ser encaradas como a9oes inimigas. Neste aspecto e emblematica a mudan9a 
ocorrida nos paises pertencentes a antiga Uni1io Sovietica, que constituem na atualidade 
os maiores concorrentes dos paises em desenvolvimento, na disputa pelos investimentos 
das 1NCs da mineray1io. 

N1io menos importante foi a mudan9a da estrategia de a91io das proprias 1NCs. De urn modo 

geral, tais corporayoes deixaram de lado a tradicional arrogancia e exigencias neo-colonialistas, 

para assumir uma atitude comprometida com os interesses economicos e sociais dos paises 

hospedeiros. A participa91io acionilria e ate mesmo a gestao partilhada com as SMEs ou com 
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empreslirios locais, passaram a ser sido utilizados como importantes instrumentos para assegurar 
a estabilidade e a rentabilidade dos novos empreendimentos minerais. 

0 perfil e a forma de atuaQao das TNCs, em meados da decada de 90, mantem ponca semelhanya 
com os estereotipos das mnltinacionais existentes hit tres decadas. A reestruturayao do setor 
mineral, foryada pelos eventos ocorridos na decada de 70, coincidiu com dois fenomenos que 
alteraram profundamente as relaQoes de produQiio e comercializayao no mundo moderno. 

A decada de 80 registrou espetacnlares avanQos tecnologicos nos campos da computayao e da 
transmissao de dados, que pela conexao via satelite, possibilitou a globalizaQiio instantiinea das 
comunicayoes. Os atuais sistemas de comunicayoes permitem a ligayao direta e imediata entre 

industrias em qualquer parte do mundo. 

0 Centro das Nayoes Unidas para as Corporayoes Transnacionais identi.ficou recentemente cerca 
de 600 TNCs com urn mtnramento annal superior a US$ 1 bilhao, sendo que 400 delas atuando 
no campo de serviQOS. Estas TNCs podem acessar qualquer tipo de recurso (hurnano, material 
ou financeiro ), em qualquer parte do mundo, de forma a garantir a sua vantagem competitiva 
setorial Podem localizar indUstrias, fontes de materia-prima ou de componentes/ manufatnrados 
onde estejam disponiveis, garantindo a melhor qualidade e ao melhor preyo do mundo, RHODE 
(1996). 

Para tanto, as TNCs utilizam uma rede composta por mais de 500 satelites de comunicayao, a 
crescente capacidade de processamento dos computadores, de "softwares" cada vez mais 
sofisticados e da transmissao eletronica nltra-rapida, via cabos de fibras opticas. 

A comunicayao instantiinea esta mudando radicalmente as tradicionais praticas comerciais. 0 
mercado global e cada vez mais transparente, o que permite ao comprador libertar-se da 
dependencia dos produtores e pesquisar no mercado os melhores preyos para os insumos que 

necessita, RHODE (1996). 

John Wilson, presidente e CEO (Chief Executive Officer) da Placer Dome, trayou brilhantes 
reflexoes sobre as radicais transformayoes e os desafios do moderno setor mineral e 
particnlarmente das TNCs. 

Segundo WILSON (1996), durante os Ultimos 40 ou 50 anos a mineraQao teve como principal 

justificativa a demanda pelos metais; no futuro, a justificativa para a sua existencia estara 

baseada no nivel de contribuiQiio que a industria mineral podeni aportar para o desenvolvimento 

economico e social ou para o progresso politico de detenninada regiao. Sem contar que a 
humauidade continuara necessitando dos metais para a manutenyao do seu padrao de vida .. 

Neste novo mundo, diz Wilson, a integridade das aQfies sera premiada e a perda desta integridade 
sera futal. 0 espirito de lideranQa sera mais importante que nunca e a liberdade de informayao 

sera total Portanto, as pessoas devem manter a sua integridade, sem complacencia com padroes 
morais inaceitaveis ou pniticas anti-eticas. Acima de tudo, deverao respeitar a pessoa hurnana e 

o seu ambiente, sua cnltura, suas crenyas e costumes. Deverao ser cuidadosos e respeitosos em 
relaQao a cnltnra existente nos outros paises. 

A mudanQa de atitude de ambas as partes, quer dos govemos dos paises em desenvolvimento, quer 

das TNCs, convergentes para urn cenano de mutuo compromisso em relas:ao aos aspectos 
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economicos e sociais dos empreendimentos minerais, constitui a chave para a compreensiio e 
previsao das rela9oes futuras no setor mineral. 

3.3. Fatores de risco e atratividade considerados 
na decisiio sobre investimentos 

A atnayiio das TNCs nos palses em desenvolvimento teve o seu auge ao final da decada de 60 e 
inicio da decada de 70. Atraldas pelo potencial geologico dos palses em desenvolvimento, mas ao 
mesmo tempo preocupadas com as iucertezas politicas que permeavam a maioria desses palses, 
os iuvestidores tiuham de ser seletivos. Exatamente neste periodo, surgiram vitrios estudos de 
especialistas analisando a questiio do potencial geologico versus risco politico nos palses em 
desenvolvimento, MACHADO (1989). 

Em couseqiiencia dos dois choques do petroleo, a economia mundial passou por transforma9oes 
orientadas para tres objetivos: 

,/ redu9iio do consumo energetico por parte do sistema produtivo; 
,/ preocupayiio com a conserva9iio dos recursos naturals; 
,/ busca de fontes altemativas de energia. 

Em superposi9iio a estas megatendencias, constatou-se que a iutensidade do uso dos metals nos 
paises iudustrializados ja era declinante, MACHADO ( 1989), EM&J ( 1989). 

Como resultado do clima hostil existente nos palses em desenvolvimento, os iuvestimentos em 
explorayiio mineral nestes paises foi reduzido de 40 % para 20% do montante de recursos entiio 
aplicados mundialmente. Em resposta ao aumento do risco politico, as TNCs passaram a 
privilegiar os iuvestimentos nos palses iudustrializados. 0 maior volume de iuvestimentos, nesta 
epoca, foi canalizado para paises como o Canada, Australia e Estados Unidos, EGGERT ( 1987). 

A crise, que se prolongou na industria mineral ate meados da decada de 80, for9ou as corpora9oes 
mineiras a uma profunda reestruturayiio para racionalizar suas opera9oes e reduzir o seu custo 
operacional, provocando o final da era dos oligopolios. Para urn setor onde tradicionalmente os 
produtores tiuham o privilegio de estabelecer as cotayoes para suas mercadorias, houve uma 
grande reversiio, na qnal os preyos passaram a ser ditados pelos compradores ou eram negociados 
nas bolsas de "commodities", MACHADO (1989). 

Apos a crise vivida pelos paises em desenvolvimento na decada de 80 , a denominada "decada 

perdida", a revisao da regulamentayiio para os investimentos estrangeiros nos palses em 
desenvolvimento, particularmente na America Latina, trouxe novo alento para a minera9iio. A 
lideran9a do processo coube ao Chile, seguido pelo Peru, Bolivia, Equador, Venezuela, Argentina 
e finalmente o Brasil. 

0 conceito politico da ''permanente soberania dos paises em desenvolvimento sobre seus recursos 

naturals", muito em voga nas decadas anteriores, tomou-se anacronico no iuicio da decada de 
90. 
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A maioria dos paises em desenvolvimento, ricos em recursos minerais, suprimiram de sua politica 

mineral qualquer menc;:ao it iudependeucia economica ou mesmo demandas sociais. Ao par de 

implantar agressivos programas de privatizac;:ao, passaram a realizar reformas iustitucionais com 

o objetivo de eliminar qualquer restric;:ao ao capital estrangeiro, OROZA (1995). 

0 processo de privatizac;:ao da CVRD, ocorrido recentemente no Brasil, e bastante representativo 

da importancia hist6rica deste processo. 

l 
Qwuta maior corporac;:ao mineira do llllllldo, com iuteresses bilionarios envolvendo segrnentos da \ 
miuerac;:ao de ferro, manganes, bauxita, potassio, cobre e ouro, alem de celulose, papel, siderurgia, 

transportes, etc., representou, pela eficieucia de sua gestao e pelo profissionalismo de seus 

executivos, a quiutesseucia da ac;:ao do Estado-empresario. 

A decisao pela privatizac;:ao da CVRD, porem, transcende os limites do proprio setor mineral. A 
concretizac;:ao deste processo esta mais relacionado it necessidade do govemo em dar uma clara 
demonstrac;:ao de seus prop6sitos politicos aos iuvestidores iutemacionais do que it contabilizac;:ao 

dos recursos que serao auferidos pelo tesouro nacional. 

Tendo como pano-de-fundo urn cenario favoravel ao retorno dos iuvestituentos, as TNCs 

passaram a ser cortejadas por todos os paises em desenvolvimento, iucluiudo-se neste rol ate 

mesmo o govemo de Cuba. 

Nos primeiros anos da decada de 90 a preferencia dos iuvestituentos das TNCs tern convergido 
novamente para os paises da America Latiua e do Pacifico. 0 risco politico nestes paises tern sido 

progressivamente reduzido, enquanto que paises desenvolvidos como os Estados Unidos, Canada 

e Australia, as legislac;:oes mineral e ambiental tomam-se cada vez mais restritivas, e a minerac;:ao 
e cada vez mais gravada com taxas e impostos. 

Analistas do mercado financeiro atribuem atualmente aos Estados Unidos urn nivel de risco para 

os iuvestimentos em miuerac;:ao que s6 e superado por aquele atribnido aos conturbados paises da 

CEI, EM&J, (1996). Porque? As areas mais atraentes para explorac;:ao mineral estao submetidas 

a uma legislac;:ao ambiental que exige procedituentos burocraticos extremamente demorados, que 

encarecem em dernasia os projetos e geram iucertezas politicas, atualmente iuexistentes nos 
paises em desenvolvimento. 

Desta maneira, nao constitui sorpresa o crescimento dos iuvestituentos em explorac;:ao mineral nos 

paises em desenvolvimento registrados nos Ultituos anos, em detrimento da reduc;:ao dos 

iuvestimentos realizados nos paises desenvolvidos. 

Urn levantamento realizado pelo Metal Economics Group (MEG), cobrindo aproximadamente 

80% do dispeudio mundial alocado para a pesquisa de minerais nao ferrosos, mostra que os 

iuvestimentos destiuados a America Latiua nos Ultimos ciuco anos (1991/1995) cresceram 

354,45%, enquanto nos EUA foram reduzidos em 14,28% e no Canada em 18,18%, E&MJ, 

(1996 b, July). 
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QUADR031 

INVESTIMENTOS EM PROSPECCAO 
MINERAlS NAO FERROSOS ( x ](f US$) * 

REGI6ES !991/1992 1995 i VARIA<;:AO 
I 

I 

% 

I America Latina 220 780 + 354,54 

Austnilia 360 I 510 + 41,66 

Africa 100 I 320 I + 320,00 

Canada 440 I 320 I - 18,18 

USA 350 

I 
300 J - 14,28 

Pacifico 130 270 + 207,00 

TOTAL 1.600 2.500 + 56,25 

* E&MJ, 1996 (b), July. 

Cada estagio de desenvolvimento mineral esta sujeito a urn tipo especial de risco, que exige 
determinados procedimentos para o seu gerenciamento, incluindo a avaliayao da probabilidade 

de insucesso e o estabelecimento de medidas para a sua minimizayao. ~ t.esw~ eR...~ 

0 risco e mais elevado no curso das fases de explorayao mineral tipo "grass roots"' quando a 
probabilidade de insucesso e elevada e a sua atenuayao depende exclusiva e ila competencia 
e da experiencia dos profissionais envolvidos na opera~tiio. 

Alem dos riscos tecnicos existem os riscos politicos, motivados por mudan~tas inesperadas na 
legisla~tiio tributaria ou ambiental ou, em casos extremos, pela nacionalizayao da propriedade 
mineral ou viola\)ao dos contratos de concessao mineral. 

A metodologia empregada pelas TNCs na avalia~tiio de investimentos no estrangeiro e basicamente 
a mesma empregada para a tomada de decisao sobre investimentos domesticos. Entretanto, os 
riscos politicos e os riscos relacionados ao cenario economico do pais hospedeiro exigem a sua 
inclusao no processo de analise. 

Tome-se como exemplo urn principio juridico adotado por quase todos os paises latino
americanos com respeito a arbitragem na disputa de interesses como Govemo. Nestes paises, 
eventuais conflitos de interesse gerados por contratos entre o Govemo e entidades estrangeiras 
sao arbitrados pelas Corte Judiciais locais, nao estando sujeitos a arbitragem de foros 
internacionais. 

Como na maioria dos paises em desenvolvimento o Poder Judiciario tende a beneficiar o 
Execntivo, em detrimento dos demandantes estrangeiros, o nivel de independencia do Judiciario 
de determinado pais pode constituir urn elemento de risco decisivo e determinante de sua 
eliminayao como receptor de investimentos. 
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A instabilidade politica do pais hospedeiro e a politiza<tiio das rela<j)oes entre os prepostos do 
Govemo e da TNC, podem levar a urn conflito de interesses que resulte na falencia do contrato, 
sobrevindo a paraliza\)ao das operayoes ou, na melhor das hipoteses, em dificuldades para a 
empresa operar como minimo de eficiencia, MIKESELL & WlllTNEY (1987). 

A instabilidade economica tambem pode ocasionar serios problemas para o investidor. Elevadas 
taxas de infla\)ao, gerahnente provocam a eleva\)ao dos custos operacionais a urn ritmo mais 
acelerado do que da desvalorizayiio da moeda local. Muitas vezes quando uma empresa realiza 
o cambio do seu lucro, a defasagem cambial da moeda nativa reverte o aparente lucro em real 
prejuizo. 

Os lucros proporcionados pela minera\)ao sao relativamente reduzidos quando confrontados com 
os riscos que podem ocorrer a Iongo prazo em urn pais estrangeiro. Por este motivo, MIKESELL 
& WHITNEY (1987) supoel"que o baixo nivel de investimentos das TNCs nos paises em 
desenvolvimento na segunda metade da decada de 80, deve-se fundamentalmente ao clima de 
instabilidade economica dominante nestes paises. 

A identifica9iio e qualificayiio dos fatores de risco levados em conta pelas TNCs, traduzem 
especularmente os criterios de atratividade dos paises para a aplicayiio de seus investirnentos. 
Portanto, ao analisar OS fatores de risco, atraves da otica das TNCs, estarao sendo identificados 
os elementos de maior ou menor atratividade e tambem os niveis de restri9iio, que influenciarao 
na escolha de determinados paises ou regioes. 

No inicio dos anos 90 foi realizada uma pesquisa com diversos executivos de TNCs da minera<j)iio, 
com o objetivo de identificar os criterios mais relevantes levados em considera9iio quando da 
tomada de decisao sobre investimentos em prospeccao mineral e a categorizayao dos paises 
potencialmente hospedeiros, JOHNSON (1990). A pesquisa envolveu 32 corpora9oes 
multinacionais e foi realizada no segundo semestre de 1989. 

0 resultado da pesquisa, mencionada por Johnson, demonstrava que ao iniciar-se a decada de 
90 os investirnentos em explora\)iio mineral estavam concentrados em poucos paises, mas que 
a acelera\)ao das reforrnas politicas e economicas em vliri.os paises em desenvolvimento sugeria 
que este panorama se alteraria brevemente. 

Na avalia<tiio das TNCs os principais elementos de risco considerados na anilise sao agrupados 
em duas categorias principais: 

Riscos Geologicos: os resultados da pesquisa indicam que o Potencial geologico 
constitui o fator mais importante na sele,.ao previa dos paises que poderao receber investirnentos. 
Esta constata\)iio assiuala que a potencialidade mineral constitui o ponto de partida para a atra9iio 
dos investidores estrangeiros. Reservas minerais conhecidas e ambientes geologicos favoniveis, 
constituem a base para a tomada de decisao dos investidores, caso contrlirio, o pais nao teni 
qualquer chance de atrair investirnentos das TNCs, DALTON (1993). 

Portanto, a maioria dos programas de explora\)ao mineral das TNCs sao decididos em base da 
mais elevada potencialidade metalogenetica do pais, ua expectativa da descoberta de determinados 
bens minerais ou de determinados tipos de depositos minerais. 

0 segundo fator de grande importancia e inlluencia no processo decisorio das TNCs e o grau de 
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estabilidade politica e economica do pais. 0 ambiente em relayao aos investimentos estrangeiros 
e o tipo de legislayiio mineral vern logo a seguir. 

A pesquisa indicou que o panorama politico-economico nacional constitui urn filtro 
suficientemente seletivo para eliminar paises com born potencial geologico que apresentem 
instabilidade nestes campos. 

Quando, mesmo que isoladamente, algum dos criterios basicos se mostrava desfuvonivel 
(potencial mineral, risco politico I economico, regulamento mineiro ), o pais era automaticamente 
eliminado. Portanto, futores como estabilidade politica e economica, legislao;ao mineral moderna 

e politica governamental coerente tern assumido crescente importancia para a atrao;iio dos 

investimentos estrangeiros em minerao;iio. 

Apesar do Brasil ter sido permanentemente identificado ao Iongo das decadas de 70 e 80 como 
de grande atratividade para investimentos estrangeiros em minerao;ao, VAN RENSBURG ( 1974 ), 
MIKESElL & WillTNEY (1987), em 1990 o Brasil situava-se ao lado da China, como urn dos 
Unicos paises do mundo com exce1ente potencial mineral, mas como inaceitiive1 para a recepo;iio 
de investimentos das TNCs, JOHNSON (1990). Os motivos para tal categorizao;iio seriio 
discutidas posteriormente no capitulo referente ao ceniirio da minerao;iio nacional. 

Em 1994, na conferencia "Global Emerging Markets' 94", realizada em Londres, os termos 
estabilidade, aceitar;iio dos investimentos estrangeiros e crescimento econ6mico, estavam 

presentes em quase todas as palestras e debates promovidos pelos investidores mundiais de 
minera91io, ROSIN (1995). 

Dr. Michael Kurtanjek do Credit Lyonnais Laing, colocando o ponto de vista dos responsiiveis 
pela banca internacional, registrou que para incentivar os investimentos estrangeiros em 

minera9iio eram importantes os seguintes elementos: 

./ adoyiio de uma legislayiio mineral modema; 

./ liberdade para a realizayiio de investimentos estrangeiros; 

./ agilizayiio do processo decisorio governamental; 
,/ incentivo a abertura do capital das empresas; 
./ criayiio ou fortalecimento das bolsas de valores; 
./ liberalizayiio dos controles cambiais. 

Apesar dos vetores influentes no novo ceniirio global, a minerao;iio continua sendo uma atividade 
de elevado risco e a decisao sobre o investimento deve levar em considerao;iio niio somente o 

retorno financeiro estimado, mas tambem o risco do retorno do capital niio se realizar ou nao ser 
su:ficiente para remunerar o investimento. Desde que o risco em minerayao niio pode ser evitado, 
devem ser feitas tentativas para avaliar o seu impacto potencial no retorno financeiro do 

empreendimento e levar em considerao;iio tal impacto no processo de tomada de decisao. 

Todas as decisOes racionais sobre investimentos requerem a estimativa do capital necessiirio para 

a implantao;iio do empreendimento, uma projeo;ao dos faturamentos anuais, dos custos 

operacionais, das taxas e impostos e uma avaliao;iio dos riscos do projeto. l 
0 metodo do Fluxo de Caixa Descontado (Discounted Cash Flow - DCF), constitui urn dos \ 

principais metodos utilizados pelos investidores para avaliar financeiramente a atratividade de 
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determinado projeto. 0 metodo permite ainda comparar a estimativa de rentabilidade de dois ou 
mais projetos, facilitando a tomada de decisiio por parte do investidor. 

A analise do Fluxo de Caixa Descontado envolve a projeyiio dos faturamentos anuais e das 

despesas ao longo da vida util do projeto. 0 fluxo de caixa e descontado a urn taxa minima de 
desconto, estipulada pelo investidor para remunerar o seu capital. A soma do fluxo anual de caixa 
descontado (a uma data taxa) compoe o Valor Presente (VP) do Projeto. A Taxa Interna de 
Retorno (TIR) para um determinado projeto pode ser definida como sendo a taxa de desconto que 

aplicada sobre o fluxo anual de caixa resuha em um VP igual a zero. :.__} 

0 estabelecimento de uma T1R minima aceitavel, leva em considerayiio o nivel de risco envolvido 

no projeto. Sua estimativa e snbjetiva, variando de empresa para empresa, mas em geral a TIR 
empregada na maior parte dos projetos de minerayiio niio tern sido su:ficientemente elevada a nivel 
de compensar os risco envolvido no caso do empreendimento sitnar-se em paises em 
desenvolvimento, MIKESELL & WHITNEY (1987). 

Este criterio foi confumado por outra pesquisa realizada no periodo 1994/95, por diretores da 
Newmont Mining Corp., BAPPU & GUZMAN (1995). Vinte empresas de minerayiio baseadas 
nos EUA, Canada, Mexico, Austriilia e Grii-Bretanha foram pesquisadas e 95% das empresas 
declararam utilizar o metodo do Fluxo de Caixa Descontado, como elemento basico para a 
avaliayiio da oportunidade de investimento. Elementos como o Valor Presente Liquido (VPL), 
Taxa Intema de Retorno (TIR) e "pay-back period' , combinados com estudos de sensibilidade, 
constitnem os parametros basicos empregados para a aniilise e decisiio. 

A media da Taxa Interna de Retorno real, descontada a inflayiio em dolar americano, admitida 
pelas corporayoes mineiras sitnava-se em 12,5% a. a., com urn desvio padriio de 3,5%. Alem 
disto, muitas companhias assumiam criterios adicionais a exemplo de: 

./ paises com elevado risco politico niio seriam levados em considerayiio; 

./ o projeto deveria ter baixos custos operacionais em relayiio aos custos mundiais; 

./ ensaios de sensibilidade deveriam mostrar urn fluxo positivo de caixa, mesmo para 
os mais baixos preyos para o minerio; 
./ o projeto deveria ser snficientemente atrativo para garantir o seu financiamento; 

./ o "pay-back period' deveria ser inferior a dois anos; 

./ os projetos de ouro deveriarn apresentar reservas lavraveis minimas de 200.000 
onyas. 

Com o objetivo de minimizar o risco politico, os seguintes instrumentos eram considerados 
importantes na avaliayiio do empreendimento: 

./ inclusiio do Governo do pais hospedeiro como socio em uma ''joint-venture"; 

./ participayiio da IFC como financiador ou socio do empreendimento; 

./ estabelecimento de seguro de risco politico; 

./ participayiio de investidores domesticos no empreendimento, como socios ou como 
responsaveis pela instalayiio ou operayiio da mina!usina. 

Na avalia9iio do risco do empreendimento mineral, as TNCs avaliam diversos fatores que seriio 
brevemente comentados a seguir. Para a sistematizayiiO da analise e conveniente utilizar-se da 

organiza91io proposta por DE sA (1994): 
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Elementos relacionados aos Riscos Comerciais 

A prioridade dos novos investimentos em minerayiio e determinada primariamente por fatores 

relativos a demanda e preyo das "commodities"minerais. Minerios que apresentam uma demanda 

firme e preyos estaveis ou ascendentes, tendem a assumir a prefer&lcia para novos 

empreendimentos. 

Uma retrospectiva dos investimentos realizados mundialmente desde meados da decada de 80, 
revela exemplos didaticos relacionados a vinculayao dos fatores: oferta, demanda, preyo e a 

decisi'io sobre investimentos em novos projetos. 

De meados da decada de 80 ate 1992, o aluminio liderava os investimentos em novos projetos, 

sendo seguido pelo cobre, ouro, churnbo, zinco e minerio de ferro, respectivamente. 

A partir de 1993, a incorporayi'io da prodn9iio de aluminio dos paises da Comunidade de Estados 
Independentes (CEI) ao mercado europeu, desestmturou o mercado internacional do almninio 
e exigin a consolidayi'io de urn novo pacto entre os produtores. 0 pacto visava regular o nive1 de 
produyiio das principais corporayoes do cartel do almninio, admitindo a incorporayi'io dos novos 
produtores, atraves de composiyiio do tipo ''joint-venture". 

As mudan9as no setor do aluminio refletiram-se automaticamente nos compromissos com 

investimentos em novos projetos. A super-oferta do metal fez com que fossem paralizados e 

postergados todos os investimentos em aluminio e desta forma a lideranfi)a mundial dos 

investimentos em minerayi'io foi assumida pelo cobre. 

A constante eleva<;iio das cota<;oes e a forte demanda por cobre, registrada a partir de 1993, 

tornou este metal o lider mundial nos investiment.os em minera<;iio. 

A proje9i'io para os novos investimentos comprometidos ate o ano 2. 000, segundo BOWERS & 
TIIOMAS ( 1995) indicava que do total de recursos alocados para o desenvolvimento de novas 

minas, 51,4% seriam destinados para o cobre, 31,85% para ouro, 9,5% para o zinco, compondo 

92,5% do total dos investimentos mundiais. 

0 retorno dos investimentos em metais base/nobres, sugeria a retomada do ciclo de investimentos 

registrada no inicio da decada de 70, com enfoque agora direcionado para os paises da America 

Latina. 

0 esciindalo das transa<;oes fraudulentas da Sumitomo Corp., posto a publico emjunho de 1996, 

desmascarou o executivo Y asuo Hamanaka, que manipulava ha varios anos o preo;:o internacional 

do cobre. No curso de menos de urn meso pre9o do cobre caiu mais de 20% e foi iniciado urn 

processo de liquidao;:i'io de estoques que tende a deprimir o preo;:o do metal a medio e Iongo 

prazo. Nick Moore, analista do Fleming Global Mining Group de l.pndres, predizia em junho que 

os grandes produtores mundiais de cobre deveriam tomar medidas para reduzir a produo;:iio em 

algumas plantas e ate mesmo paralisar a atividade de algumas minas, na busca do equih'brio do 
mercado, SERRIL (1996). 

Ao encerrar-se o ano de 1996, a grave situao;:iio politica no Zaire, urn dos maiores produtores 

mundiais de cobre, atingia o paroxismo com a possibilidade da dissolu<;iio do Estado e o 

estabelecimento do caos no sistema mineiro nacional. 

55 



Tais fatos projetam urn novo cenario que irnpele as TNCs a revisar a sna estrategia de ayao. 
Os projetos de cobre merecerao de fato menor prioridade, devido ao inevitavel ajuste do nivel de 
produ91io, queda dos preyos e instabilidade do mercado ? Os projetos de ouro assnmirao rnaior 
prioridade ainda, conduzindo o ouro a Jideran9a dos investimentos mundiais em minera\)ao? Estas 
sao as questoes que os analistas procuram responder na busca dos rumos da minera\)ao mundial. 

Elementos relacionados aos Riscos Tecnicos 

Conforme ja foi mencionado, o ponto de partida para a avalia9iio de investimentos em minera\)iio 
por parte das TNCs constitui o potencial geologico e metalogenetico do pais hospedeiro. 

A possibilidade da descoberta de jazidas de porte intemacional (world-class deposits), com 

elevado teor medio e adequado para extra\)iiO a ceu-aberto (bulk tonnage), constitui Uill fat or 

relevante e decisivo na avalia9iio das TNCs. Reflete a expectativa da obten9iio de vantagens 
competitivas que possam anular vantagens tecnologicas on locacionais conquistadas pelos 
concorrentes intemacionais. 

Ressalta-se a irnportiincia do potencial metalogenetico de deterrninados paises ou regioes, por 

constituir o verdadeiro ponto de partida de urn cornplexo processo de sele91io e defini9iio de 
investimentos por parte das corpora9oes mineiras. 

Assim sendo, paises que tenham interesse em atrair os investimentos das TNCs deveriio 
preocupar-se em desenvolver atividades que revelem e deem destaque ao sen potencial 
metalogenetico. Institutos, a exernplo dos Servi9os Geologicos, devem ser orientados no sentido 
de coletar e organizar tais inforrna\)oes, traduzindo-as em documentos para serem colocados a 
disposi9iio dos investidores. 

A lideran9a do Chile, seguido rnais recentemente pelo Peru e Argentina, na recep91io de 
signi.ficativos investimentos em minera9iio nos Ultimos anos, deve-se em grande parte a grande 
favorabilidade da geologia andina para a caracteriza9iio de ricas jazidas de cobre/ouro do tipo 
porfiro e epiterrnal. 0 ambiente fuvoravel para a descoberta de jazidas de grande tonelagem, com 
elevado teor medio, afeitas a extrayao a ceu-aberto e com minimas restri\)oes ambientais, fazem 
da Cordilbeira Andina urn dos alvos prioritarios para o investimentos das TNCs. 

0 Chile e o pais latino-americano que rnaior volume de investimentos estrangeiros tern registrado 
ao Iongo da Ultima decada. Alem de possnir urna metalogenia extrernamente atrativa, apresenta 
grande estabilidade politico-institucional, urn cenario economico estavel e favoravel para 0 

crescimento e finahnente urna legisla9iio receptiva aos investimentos estrangeiros. 

0 modelo chileno, irnplantado a partir de 1974, tern sido perseguido por outros paises a exernplo 
do Peru e mais recentemente da Argentina, com cornprovado sncesso, particularmente no setor 
mineral A disputa por investimentos e acirrada e tern resnltado no surgimento de instrumentos 

de atratividade inovadores colocados a disposi9iio das TNCs. 

A recente "Ley de Mineria" da RepUblica Argentina, promulgada em 1993 a nivel federal e com 

a progressiva adesiio de diversas Provincias, preve o estabelecimento de contratos com 
estabilidade fiscal e tnbutana pelo prazo de 30 anos, firrnado quando da decisiio da realiza9iio do 
investimento do novo projeto mineiro. Tal contrato garante prote9iio ao ernpreendimento 
independentemente de qualquer altera\)ao tributaria ou fiscal que venha a ser introduzida apos a 
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assinatura do contrato, estabelecendo nm regime de exce91io, DOS SANTOS (1994). 

As caracteristicas de cada tipo de rninerio definem, em Ultima analise, as exigencias tecnologicas 

para a sna extra91io e beneficiamento. E dada preferencia a extra91io de rninerios que admitam o 

emprego de tecnologias tradicionais, de eliciencia e eficacia comprovada, com maior possibilidade 

de controle e inferencia dos valores de investimento inicial e dos custos operacionais. 

Neste caso, o acirramento da competi91io entre os produtores faz com que as inova9oes 

tecnologicas constituarn elementos decisivos de vantagem competitiva. Novas tecnologias, que 

privilegiam a redu91io do custo operacional e o anmento de produtividade podem ser 

deterrninantes para a defini91io da lideran9a setorial. 

Portanto, na tomada de decisiio sobre investimentos pode ser muito relevante a avaliayao dos 

riscos tecnicos relativos ao emprego de tecnologias altemativas e ao aproveitarnento de rninerios 

exoticos, quanto ao nivel de sna contribui91io para o fortalecimento da corpora91io na disputa de 

seu "market share". 

A inova91io tecnologica tern levado ao estabelecimento de novos paradigmas a nivel de processo, 

permitindo a viabiliza91io economica de rninerios marginais ou refratarios. Infuneras iniciativas 

empresariais bern sncedidas tern sido baseadas nas seguintes inovayoes tecnologicas: 

.I cianeta91io em pilha 

.I oxida9iio sob pressao 

.I extra91io por solvente 

.I bioflota91io 

.I biohidrometalurgia 

.I flota91io em coluna. 

Elementos relacionados aos Riscos Politicos 

Partindo-se da premissa que deterrninado pais possna nma geologia e metalogenia favoriivel para 

a identifica91io de depositos rninerais "world-class", passa ser de grande importiincia a avaliayiio 
do nivel de seu risco politico e economico. 

0 risco politico e Ievado sempre em considerayao em se tratando de investimentos realizados em 

paises estrangeiros, porem a questiio torna-se bern mais seria quando se trata de empreendimentos 

extrativos primiirios, a exemplo da rninerayiio. 

Uma corpora91io rnineira niio pode determinar a locayiio geogrlifica dos depositos rninerais, a sna 

escolha restringe-se a decisiio em realizar ou niio o investimento necessario para o sen 

desenvolvimento. Apos a implantayao da rnina, a empresa fica vinculada ao empreendimento ate 

o esgotarnento de snas reservas. Esta situa9iio toma a rnineradora refem do pais anfitriiio, pois 

apos o iuicio da produ91io, o govemo pode alterar as condi9oes da concessiio e em casos 

extremos, nacionalizar o empreendimento com o confisco do patrimonio, com ou sem 

compensayao financeira, CHERMAK (1992). 

Antes de 1950 o risco politico era entendido mais como nm problema diplomatico, dando-se 

enfase it aplicayiio dos regularnentos internacionais, muitas vezes acompanhadas de pressoes 

politicas ( e militares) veladas ou declaradas. A aten91io era mais voltada para a compensayiio 
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financeira em casos de confisco, do que para a caracteriza<;:iio dos fatores de influencia na 
ocorrencia do risco politico. 

Ao Iongo das decadas de 70 e 80, devido a rnaior incidencia de eventos ocorridos no periodo, 
difundirarn-se os estudos sobre risco politico. Ao mencionar-se riscos politicos lembra-se do 
caso da expropria<;:iio das minas de cobre ocorrida no Chile e dos campos de petroleo do ldriente 
~edio. No entanto, o risco politico pode assumir fei<;:oes menos dramaticas, porem nao menos 
devastadoras. 

Tome-se como exemplo a mndan<;:a da legisla<;:iio tnbutana registrada ha alguns anos na Australia, 
que penalizou particularmente os produtores de ouro. Esta nova legisla<;:iio deveria ter sido 
considerada como urn importante fator de risco politico por parte das empresas estrangeiras, pois 
afetou o nivel de lucratividade de seus empreendimentos e colocou em risco seus investiroentos. 

JODICE (1985) apresenta urna das rnais adequadas defini<;:oes de risco politico : "Mudanr;as nas 
condir;aes de operar;iio dos empreendimentos estrangeiros, resultantes do processo politico, 
relacionados a guerra, insurreir;iio, violencia politica au da mudanr;a de politicas 
governamentais que qfetam a propriedade au o desempenho da empresa. 0 risco politico pode 
ser conceituado na forma de eventos au uma serie de eventos, em ambientes nacionais au 
internacionais, capazes de afetar o patrimonio jTSico, pessoal e operar;oes das empresas 

estrangeiras". 

A defini<;:ao de Jodice carece unicarnente da componente de probabilidade. A incerteza e associada 
usualmente a possibilidade de urn evento ocorrer, o risco, por defini<;:iio, vern a ser o grau de 
probabilidade do evento ocorrer. PRAST E LAX (1982) assegurarn que "em um sentido 
generico, o risco politico constitui a probabilidade de que as objetivos de um determinado 

projeto possam ser afetados pelas mudanr;as do ambiente politico " 

CHERMAK (1992) combinando o elemento probabilidade com a ideia basica definida por 

JODICE, enunciou urna defini<;:ao mais completa e abrangente para o risco politico, caracterizado 

como sendo a probabilidade de ocorrer urna a<;:ao govemarnental que afete a rentabilidade do 
projeto original. 

A anlilise das componentes do risco politico exige a investiga<;:ao sobre os seguintes aspectos : 

,/ Cenitrio Politico Nacional : levando-se em conta o tipo de regime politico vigente, 

sua estabilidade, legitimidade representativa, receptividade para investiruentos estrangeiros, etc. 

Contrastando com a atitude assurnida hii algumas decadas, as TNCs procurarn preservar a sua 
iruagem publica, evitando realizar investiruentos em paises que tenharn govemos despoticos e 
antipopulares. Os acionistas das TNCs exigem que as a<;:oes corporativas reflitarn urna postura 

etica e socialmente responsi!Vel. Esta postura e assurnida como forma de prote<;:ao de seus 

interesses economicos, tendo em vista que a instantaneidade das comunica<;:oes permite a 
perrnanente vigiliincia publica sobre as iniciativas das TNCs em qua1quer parte do mundo. 

Os incidentes de Jlohl:tal na India, provocado pelo vazarnento de isocianato de metila em 
insta1a<;:oes da~e o derrarne de petroleo provocado pelo navio Valdez da EXXON no 
Alasca, sao ilustratiVps dos graves prejnizos financeiros que a<;:oes irresponsaveis podem atribuir 

as TNCs e a seus aeionistas. 
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0 nfvel de receptividade ao investidor estrangeiro dependera da orienta<;ao politica da sociedade 
e do govemo local. De maneira geral, os paises em desenvolvimento tern atenuado as restri<;oes 

para abrigo do capital estrangeiro, procurando assegurar a implantao;:ao de empreendimentos 
produtivos de Iongo prazo de opera9ao. 

Com a recente dissoluyao da Uniao Sovietica, as republicas da Comunidade dos Estados 
Independentes (CEI) passaram a disputar palmo a palmo com os demais paises em 

desenvolvimento, os investimentos das TNCs. No presente momento a instabilidade das 
institui9oes politicas e a inexperiencia na conduyao de negocios, caracteriza urn elevado risco 

politico, favorecendo a ayao das corporayoes mais agressivas e afeitas a ambientes de elevado 
risco. 

,/ Politica &on6mica Nacional: considera o nfvel de estabilidade do sistema economico 
nacional, inflayao da moeda local, taxa intema de juros, grau de integrayiio com a economia 

mundial e particularmente o grau de filvorabilidade para a recepyiio de investimentos estrangeiros. 

0 grau de estabilidade e consistencia do sistema economico nacional tern repercussoes diretas no 
fluxo de caixa e na projeyao de rentabilidade de qualquer empreendimento, particularmente em 
projetos de minera<;ao com baixa Taxa Intema de Retorno (TIR) e Iongo "pay-back period'. 

A existencia de urn clima de instabilidade economica pressupoe, mais cedo ou mais tarde, 
profundas alterayoes em questoes afetas a : valor e fator de conversao cambial da moeda local; 
nivel de acesso a creditos intemacionais; nfvel de inflayao ; regulamentos sobre importayoes e 

exporta9oes, etc. 

,/ Legislat;iio Mineral: seus conceitos gerais e especificos sao de vital importiincia para 
a tomada de decisoes sobre investimentos. 

E desejavel que a legislayao do pais seja clara e estabele9a objetivamente o limite do poder 
discricionario que pode ser exercido pelos prepostos do Poder Executivo em sua aplicayiio. Os 
criterios de eleg~.oilidade para as concessoes minerais devem ser claramente previstos, com o 
registro dos compromissos, encargos e direitos que devem ser assumidos por ambas as partes 

(poder concedente e investidor ). 

0 grau de estabilidade do regulamento mineiro e a exeqilibilidade de sua aplicayiio ao Iongo do 

tempo tambem constituem elementos de grande importiincia. 

Sera importante verifi.car o grau de compatibilidade entre a legislayao de preservayao ambiental 
e o regulamento mineiro, visando avaliar particularmente o nfvel de encargos financeiros e 

operacionais exigidos para a hoerao;:ao de licen9as para a operao;:ao industrial. 

A agilidade e eficiencia dos orgaos executores da politica mineral, especialmente a rapidez na 

emissiio dos titulos de concessiio, tambem sao motivo de analise critica. A possibilidade de vir a 

estacionar em urn pais por varios anos, sem tomar posse de titulos de concessao, mesmo que a 
titulo precano, a exemplo do que acontece no Brasil, pode constituir urn elemento restritivo para 
a tomada de decisiio sobre investimentos. 

Finalmente, a existencia de salvaguardas que previnam o cancelamento das concessoes minerais 

e mesmo a desapropriao;:ao dos ativos pertencentes a investidores estrangeiros, podem constituir 
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condiyao "sine-qua-non" para decidir sobre a realiza9iio de investimentos em qualquer pais. 

,/ Legislar;iio Tributtiria e Fiscal: sao analisados particularmente os aspectos relativos 
a implanta9ao do projeto, sua operayao e as rela9oes cambiais de troca, destacando-se os 
elementos a seguir discutidos. 

0 regime fiscal deve ser de preferencia simples e eficaz e a tributayao deve ser compativel com 

os padroes intemacionais para a atividade. Uma carga tributaria mal dimensionada podeni 

neutralizar a competitividade intemacional do empreendimento, desclassificando o pais como 
receptor dos investimentos das TNCs. Sera sempre preferivel que a taxayao seja calculada sobre 
o lucro do empreendimento do que sobre o seu faturarnento bruto. 

0 pagarnento de "royalties" ao govemo, o regime cambial, o grau de acesso a moedas estrangeiras 

e a regularnentayiio sobre a repatriayao de capital e remessa de lucros e dividendos, tarnbem sao 
elementos criteriosamente analisados por todos os investidores estrangeiros. 

Instrumentos de incentivo, a exemplo da depreciayao acelerada dos investimentos ou isenyao 

parcial ou total de impostos de importa\)ao ou exportayao, apesar de pouco utilizados na 
atualidade, podem constituir elementos criticos para a decisao sobre investimentos. 

,/ Confiabilidade do Sistema Judiciario: a estrutura do Poder Judiciano, seu grau de 

fimcionalidade, confiabilidade e independencia do Poder Executivo, sao sempre motivo de detida 
aniilise por parte das TNCs, visto a importiincia assumida por este Poder na solu9ao de conflitos 

que venham a envolver seus interesses. 0 grau de credibilidade do sistema judiciario local e o 
nivel de compromisso e aderencia its conven9oes intemacionais tarnbem podem constituir 
elementos decisivos. 

Independentemente do(s) elemento(s) considerado(s), CHERMAK (1992) conclui que qualquer 
estudo sobre riscos politicos baseia-se exclusivarnente em anilises qualitativas. Todos os metodos 
consagrados mundialmente e mesmo os metodos personalizados, utilizados por algumas TNCs, 
baseiarn-se em avaliayoes qualitativas, impossiveis de serem testadas estatisticarnente e que 
dificilmente sao traduzidas em indices numencos incorporaveis aos estudos de viabilidade 
economica. 

A subjetividade das conclusiies e a diniimica da mudanya dos cenanos politico-economico-social 
das diversas sociedades, fazem com que os estudos sobre risco politico objetivem, na pnitica, o 
esbo9o de urn cenano nacional, cujo nivel de complexidade refletira o grau de inibi9ao ou de 
favorabilidade para a tomada de decisao de determinada corpora9ao mineira sobre investimentos 
em empreendimentos minerais neste territorio. 
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CAPITUL04. 

A Minera9iio Brasileira Contemporlinea 

4.1. Registros HistOricos da MinerafiiO Brasileira 

A descoberta do Brasil constituiu mais urn epis6dio no glorioso periodo de expansao maritima e 

na descoberta do Novo Mundo, conduzido pelos paises da Peninsula Iberica. 

Os interesses de Portugal e Espanha, ja conectados pelas relayoes familiares de suas casas reais, 

foram efutivamente unificados oitenta anos ap6s o descobrirnento do pais (1580), quando Felipe 
II de Espanha reinvindicou e assumiu o trono de Portugal, vago desde 1578 pela morte do rei 
Sebastiao. No periodo de 1580 a 1640 os dois reinos uniram-se sob a Coroa Espanhola e a 
America do Sui como urn todo, tomou-se uma colonia hispiinica. 

Os registros sobre minerayao desta epoca resurnem-se a descoberta de minerio de ferro em 

Arayoiaba da Serra (SP), de ouro no Pico do Jaragua (SP) e da realizayiio da prirneira expediyao 

para o interior do pais a busca de ouro, chefiada por Martim de Sa. A preocupayiio com a 

atividade mineira e expressa pela publicayao do primeiro Regimento das Minas de Sao Paulo e Sao 

Vicente em 1618, que estabelece a hberdade de explora\)ao de jazidas minerais, extensiva a indios 

e estrangeiros. 

0 Cicio do Ouro teve inicio ap6s a expulsao dos holandeses em 1654, que resultou no declinio 

da industria a9ucareira. 0 eixo da coloniza\)ao passou a ser conduzido pelos Bandeirantes que, 

a partir da Capitania de Sao Vicente, lideraram as incursiies pelo interior do pais a busca de metais 

e pedras preciosas. Em 1699 a Bandeira de Antonio Dias descobriu ouro em abundiincia em Vila 

Rica, atual Ouro Preto, na regiao que passaria a ser denominada Minas Geraes. 

A corrida do ouro para as Minas Geraes promoveu a primeira base estrutural para a economia 

nacional. A necessidade de suprimento dos niicleos mineiros, situados em locais inospitos, 

fuvoreceu o aparecimento das fuzendas de gado, das indiistrias primitivas de implementos de couro 

e o surgimento de rotas para o transporte de alimentos, resultando na fimdayiio de iniimeros 

niicleos urbanos interioranos ao sui e norte das Geraes. 

0 florescimento da minerayiio de ouro, que elevaria a Colonia Brasileira a condiyiio de maior 

produtora mundial do metal do seculo XVIII', resultou em maiores beneficios para a Coroa 

Inglesa do que propriamente para Portugal. Apenas quatro anos apos a descoberta do ouro em 

Vila Rica, Portugal, pressionado pela Inglaterra, assinou o Tratado de Methuen ( 1703 ), que 

determinava o envio de todo o ouro produzido na Colonia para a Inglaterra para o pagamento 

de manufuturas e tecidos adquiridos pela Coroa Portuguesa. 

5
Entre 1700 e !800 somente em Minas Gerais foram produzidas 1.000 ten. de ouro e 3 milhOes de quilates de dianumtes (Barboza 

e Gnunendi, 1995) 
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A minerayao de ouro no pais somente perderia impulso a partir de meados do seculo XIX, como 
refiexo do progressivo esgotamento das reservas superficiais, do anmento das dificuldades para 

o exercicio da lavra subterranea e principalmente devido as espetaculares descobertas de ouro na 
California (1848), Witwatersraand, Africa do Sui (1886) e Yukon, Canada (1896). 

Apesar da intensa atividade da minerayao de ouro e diamante no curso dos seculos xvm e XIX 
nas Provincias de Minas Gerais e Mato Grosso e de sua relevante importancia economica, a 
canaliza'(iio do ouro e do diamante para as Cortes europeias, impediu urna maior frutificayao da 
atividade economica na Colonia, contrariamente ao que ocorreu nos Estados Unidos, Canada e 
Africa do Sui. 

Nao se tern conhecimento de estudos sociologicos especificos, porem credita-se a esse fato a 
fixayao no imaginano popular brasileiro da minerayao como urna atividade hostil, vinculada a 
rapina, ganancia e ate mesmo a ilegalidade, imagem que foi reforyada na decada passada pelo 
surto de garimpagem de ouro ocorrido na regiiio amazonica. 

Desde a chegada da Corte Portuguesa no Brasil em 1808, passando pela periodo do Imperio ate 
o advento da Revolu'(iio Tenentista em 1930, o conhecimento geologico do pais foi fortemente 
infiuenciado pela escola naturalista europ6ia, que tinha como enfoque basico o conhecimento 
cientifico. 

A Revoluyao de 30 assume especial destaque na historia do pais por consolidar a ruptura do 
tradicional modelo de desenvolvimento agrano, representado pelo dominio economico e politico 

dos produtores e proprietanos rurais, e introduzir condiyoes para o inicio da industrializa'(iio do 
pais. 

No cenario intemacional, a Grande Depressao (1930/39) havia disseminado em todo o mundo 
a retra'(iio economica, o desemprego, a infiayao e a fome. 0 Capitalismo, como ideologia e sistema 
economico, era colocado na berlinda, sendo confrontado com o espetacular crescimento 
economico oconido na Uniiio Sovietica e desafiado por ideologias fundameotadas no nacionalismo 

e no rac1smo. 

A Revoluyao de 30, liderada por Getiilio Domelles Vargas, constitniu a culmina'(iio de urn 
periodo da historia nacional rico em manifestayoes de tendencias ideologicas exoticas, em fase 
de experin!entayao politica, a exemplo do comnnismo, do anarquismo, do fascismo e do nazismo. 
0 govemo revohiCionario assumiu, desde a sua implantayao, urna ideologia francamente 
nacionalista, que no curso do Estado Novo refletia grande sirnilaridade com o fascismo e o 

nazismo, dominantes na Italia e Alemanha. 

A Constitui'(ao e o Codigo de Minas de 1934, retratavam a ideologia govemamental, 

restabelecendo a separayao entre as propriedades do solo e do subsolo e consagrando o dominio 
da Uniao sobre todos os bens minerais. 0 foco da atenyao do govemo deslocava-se do 
conhecimento geologico para urna ayao mais pragmatica, voltada para a produ9iio mineral. 

Tarnbem em 1934 e criado o Departamento Nacional da Produyao Mineral, DNPM, ligado ao 

Ministerio da Agricultura, tendo como incumbencia o acompanhamento e :fiscalizayiio do 

cumprimento do novo Codigo de Minas, MACHADO, in BARBOZA e GRUMENDI (1995). 

A Constituiyao de 1937 manteve os principios inscritos na Carta anterior, porem introduziu, pela 
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primeira vez na historia do pais, restri<;oes a atua<;iio de estrangeiros na minera<;iio, Iimitando a 
pesquisa e a lavra mineral a brasileiros ou a empresas constituidas por brasileiros. 

No inicio da decada de 40 dois eventos assumiriam grande importiincia na historia da minera<;iio 
brasileira. A cria<;iio da Cia Siderurgica NacionaL CSN em 1941, que desvinculou a expansiio 
da siderurgia nacional da exporta<;ao de minerio de ferro e criou as condi<;oes para a constitui<;ao 
da Cia Vale do Rio Doce no ano seguinte. 

A constitui<;iio da CSN visava dotar o pais de uma indUstria de base e constituiu o divisor de agnas 
entre a economia pre-industrial e industrial no pais. Representa ainda o marco inicial da 
interven<;iio do capital estatal na industria, no papel de intermediador para acessar financiamentos 
extemos e obter tecnologias desenvolvidas nos paises industrializados. 

No inicio de 1942, quando a ll Grande Guerra ja assumia urn carater verdadeiramente mundial e 
era impossivel prever a sua dura<;iio, cresciam as preocupa<;oes dos govemos americano e 
britiinico quanto a disponibilidade de materias-pritnas para as suas industrias de base, a exemplo 
do a<;o. A Grii-Bretanha, com suas reservas de elevado teor praticamente esgotadas, dependia da 
importa<;iio de minerio da Suecia, mas o seu transporte maritimo era prejudicado pela a<;iio da 
marinha alemii. Por outro !ado, os Estados Unidos viam diminuir a cada ano suas reservas de 
minerio de ferro de alto teor e eram for<;ados a pensar em fontes altemativas. 

Como rompimento de relayiies diplomaticas com os paises do Eixo em 1942, o Brasil colocou-se 
ao lado dos paises Aliados. Neste ambiente de converg6ncia de interesses, realizou-se uma 
renniiio em Washington entre os delegados do govemo brasileiro, representado pela Missao Souza 
Costa e dos govemos dos Estados Unidos e Grii-Bretanha. Ao termino da reuniiio, em 13 de 
mar<;o de 1942, foram assinados, na capital americana, diversos acordos, dentre os quais urn que 
resultou na constitui<;iio da Cia Vale do Rio Doce, CVRD (CVRD, 1982). 

A cria<;iio da CVRD marca o ingresso do Govemo como Estado-empresario na minera<;iio, 
assurnindo o compromisso junto aos govemos americano e ingles, de exportar 1.500.000 

toneladas de minerio de ferro para os paises Aliados, no prazo de tres anos. A maior exportadora 
de minerio de ferro do mundo e uma das mais importantes corporayiies mineiras mundiais somente 
atingiria o "status" de empresa internacional no curso dos anos 60, duas decadas apos a sua 

constitui<;iio. 

A derrota dos paises do Eixo fortaleceu o movimento de democratiza<;iio nacional que inlluiu na 

deposi<;iio de Getlllio Dornelles Vargas. Sob a presidencia de Enrico Gaspar Dutra, eleito 
democraticamente, foi aprovada em 1946 pela Assembleia Nacional Constituinte uma nova 
Constitui<;iio, que revogava a restri<;iio imposta ao capital estrangeiro e instituia a figura de 
prefer6ncia do superficiano para requerimentos de pesquisa mineral. 

Em 1953, Getlllio D. Vargas, reeleito Presidente do BrasiL inscreveu rnais urn capitulo da 
historia do nacionalismo brasileiro ao estabelecer o monopolio estatal do petroleo e decretar a 
constitui<;~o da Petroleo Brasileiro S.A., Petrobras. 

Apos os snicidio de Vargas em 1954, o governo Juscelino Kubitscheck de Oliveira (1955/60) 
empreendeu o denominado Plano Nacional de Metas ( energia, transportes, alimenta<;iio, industrias 

de base e educa<;iio ), primeira experiencia de planejamento abrangente e sistematico realizado com 
sucesso no pais. 

63 



0 futo mais relevante afeto ao setor mineral ocorrido no curso do govemo Juscelino, diz respeito 

it constitui<;ao da Campanha de Forma<;ao de Geologos- CAGE. A CAGE, inicialrnente vinculada 

it Presidencia da Republica, foi constituida em resposta it pressao dos gmpos nacionalistas que 

deStliavam substituir, o mais nlpido possive~ os ge6logos americanos integrantes da Missao Link, 

contratados para operar inicialrnente as atividades de explorayiio da Petrobras. 

No inicio da decada de 60, ao se formarem os primeiros ge6logos brasileiros, o clima politico 
transpirava urn sentirnento nacionalista exacerbado, que clarnava, entre outras a<;oes, pela 

nacionaliza91io da minera<;ao com a institui<;iio da Minerobras. Considerando-se o 

condicionamento de sua origem e o ambiente politico dominante na epoca, era de se esperar que 

os geologos recem-formados adotassem urna postura rnarcadamente nacionalista. 

A criayao da Metais de Minas Gerais S.A, METAMIG e da Metais de Goias S.A., MET AGO em 
1961, organismos de intervenyao estadual na pesquisa e produyao minera~ e devida, em grande 
parte, it intensa atua\)ao e influencia politica de alguns jovens geOlogos brasileiros. 0 forte tra<;o 
nacionalista desta primeira gera<;iio de geologos seria sentida ainda por muito tempo na condu<yao 
da politica mineral brasileira. 

A interven\)iio do Estado na minera91io foi intensificada posteriormente pela sucessiva cria9iio de 

organiza9oes estaduais, cujo nitmero foi crescendo ao longo do tempo ate atingir o expressivo 

nitmero de 21 entidades. Este conjunto se denomina Sistema Estadual de Minerayiio, cujos 

membros constituiram, em 1979 a Associa91io Brasileira das Entidades Estaduais de Minera\)ao -
ABEMIN. Das 21 entidades estaduais de minerayao, 18 sao empresas publicas e 3 sao orgaos 

diretamente vinculados it Secretarias de Estado, MACHADO (1989). 

No campo federa~ a progressao da Cia Vale do Rio Doce (CVRD), como urna das mais 
importantes corpora<;Oes mineiras mundiais, tern como ponto de partida a equa9iio do transporte 

maritirno transoceiinico de grande tonelagem ocorrida ao final da decada de 50. A amea<;a de 

bloqueio do Canal de Suez e a instabilidade politica nos paises do Oriente Medio, induziu os 

grandes armadores a financiar a construyao de navios graneleiros e petroleiros de grande 

tonelagem, que garantiriam o transporte oceiinico de longo curso barato e muito competitivo. 

0 grande crescimento J{. da CVRD no curso da decada de 60 deveu-se em parte aos projetos de 

expansao da mina de Caue, sincrouizados com a modemiza<;ao da ferrovia Vitoria-Minas, a 

constru\)ao do modemo porto da companhia em Ponta de Tubarao em Vitoria. Porem, o elemento 

decisivo para a consolida<;ao de sua posi9iio no mercado intemacional de minerio de ferro foi a 

constitui9ao da frota maritima da DOCENA VE, pioneira mundial na utiliza9iio de supergraneleiros 

para o transporte de minerio. 

A criayao da DOCENA VE tambem aumentou a confiabilidade da CVRD junto aos compradores 

intemacionais, pois a empresa, que ja realizava a extrayao, o transporte ferroviario e o embarque 

de seu produto em instala9oes pr6prias, passou a tambem efetuar o transporte maritimo, 

garantindo desta forma urna opera91io integrada desde a mina ate o porto de destino do minerio, 

CVRD (1982). 

0 cenario do setor mineral brasileiro no inicio dos anos 60 refletia perfeita sintonia com o 

ambiente politico intemacional. A disen<;iio ideologica, caracteristica da Guerra Fria, estava no 

auge, com a construyao do Muro de Bedim (1961) e Crise dos Misseis em Cuba (1962); os paises 

produtores de petroleo constitniam a OPEP (1960) ; o Mexico nacionalizava o setor mineral 
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( 1961) e era decretada a independencia do Zaire, ex-Congo Belga ( 1961 ), apos crnenta guerra 
civil pela posse das minas de cobre, de propriedade da Union Miniere. 

Os primeiros pianos de desenvolvimento economico nacional visavam, no campo mineral, garantir 

o fornecimento de insnrnos para a industria de transfonnayao e para a exportayao, com enfase 
especial ao minerio de ferro. 

No inicio da decada de 60 o DNPM inicia a realizayao dos levantamentos geologicos sistematicos, 
utilizando-se de contratos com empresas privadas nacionais, a exemplo da Geosol e da Prospec, 

que estrnturaram equipes de born uivel tecnico e desenvolveram urn trabalho pioneiro, que 

constitniria a base para a definiyao dos futuros prograrnas de levantamentos geologicos basicos -
LGB. 

Em 1963, sob coordenayao do economista Celso Furtado, foi elaborado o Plano Trienal de 

Desenvolvimento Economico e Social, que introduziu a diretriz do conhecimento do potencial 

mineral do pais, atribnindo prioridade para os recursos que oneravam a balanya comercial ( Cu, 

Zn, S, N~ Sn, AI, carvao e amianto) e para aqueles com perspectivas de expansao das exportayoes 
(Fe,Mn). 

0 conhecimento das potencialidades dos recursos minerals, o aurnento das exportayoes e a 

substitniyao das importayoes passariam a constitnir as diretrizes basicas que orientariam a politica 

mineral brasileira, expressa nos pianos govemamentais que se sucederam, CALAES, in 

BARBOZA e GRUMENDI (1995). 

0 movirnento militar que destitniu o Presidente J oao Goulart e assumiu o poder em 1964, marc a 

o inicio da fase contemporiinea da minerayao brasileira. As tres Ultirnas decadas, que moldaram 

o atual perfil do setor mineral, constituem o principal objeto de analise da presente tese e serao 

discutidas detalhadamente nos proxirnos paragrafos. 

4.2. HistOrico e Desenvolvimento da Minerar;iio Contemporiinea no Pais 

A crise politica do inicio dos anos 60 teve inicio na ren1lncia do presidente Jiinio da Silva Quadros 
em 1961. Manobras politicas visando neutralizar a pressao dos militares e de grnpos politicos 

contranos a posse do vice-presidente Joao B. Goulart, desaguaram na emenda constitucional que 

institniu o Parlamentarismo, com a conseqiiente reduyao dos poderes presidenciais. 

Tancredo Neves, escolhido para o cargo de primeiro-ministro, renunciou com menos de urn ano 

de mandato e o cenilrio politico da epoca refletia o crescente acirramento dos atritos politicos 

entre as denominadas "foryas populares" e os "politicos de direita". 

E de se fazer notar que o cenario nacional espelhava o clirna emocional vivido intemacionalmente, 

traduzido pelo periodo rnais agudo da "Guerra Fria", caracterizada pelo confronto, em todas as 

frentes, entre as ideologias capitalista, figurada pelos Estados Unidos, e socialista, representada 

pela Uniao Sovietica. 

Em 1963, nova emenda constitucional determinou o retorno ao sistema presidencial, e o 

Presidente Goulart pode finalmente constituir a sua equipe de govemo. 0 Govemo Goulart nao 
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chegou a instalar-se de fato, pois as tradiciouais alian9as politicas estavam definitivamente 

rompidas e o confronto aberto entre as diversas fac9oes era cada vez mais evidente. 

0 clima politico era marcado pela insegnranya e por urna !uta aberta pelo poder, cuja posse era 

procurada atraves de processos legitimos ou niio. A desconfian9a no sistema govemamental, a 

exacerbaQiio do populismo e a militiincia sindicallevaram os elementos conservadores a conspirar 
contra o regime, MACHADO (1989). 

As "foryas populares", lideradas presidente Goulart, sofriam a pressiio dos herdeiros politicos 

do Getulismo, comandados pelo entiio deputado federal Leone! de Moura Brizola e buscavam o 

apoio popular, atraves de alianQas com os dirigentes sindicais e lideres de esquerda, acenando 
com a poSSibilidade da implantaQiio de urna republica sindicalista. 0 progressivo enfraquecimento 

politico do presidente da republica, acompanhado pela radicalizaviio de alguns segmentos aliados, 
abria espa9o para a a9i'io de gmpos politicos da esquerda radical, a exemplo do Grupo dos Onze, 
das Ligas Camponesas, etc. 

Os politicos e ideologos da "direita", buscaram e obtiveram apoio para a rea9ao nos neo

capitalistas industriais do centro-sul, na nova e emergente classe media, atemorizada pelo "peri go 
vermelho" e nos altos comandos militares. Os militares, cujos altos comandos eram partidarios 
da ideologia capitalista, viam com preocupa9iio o estamento militar ser amea9ado pelo 

afrouxamento da hierarquia, com a ascensao de lideran9as politicas entre cabos e sargentos, a 
exemplo do cabo Ansehno da Marinha. 

0 climax ocorreu no inicio de 1964, com a deposiyiio do presidente Goulart e a tomada do poder 

pelos militares. Urn congresso atemorizado e submisso ratificou o General Humberto de Alencar 

Castelo Branco como presidente do pais. Seguiram-se medidas de exceyiio que levaram a extrema 

centralizayaO do poder e todos OS partidos politicos, existentes a epoca, foram interditados. 

Periodo 1964 - 1970 

0 ciclo dos govemos militares, inaugnrado em 1964, perdurou por vinte anos e assumin alguns 

conceitos defendidos pelos estrategistas da Escola Superior de Guerra. Os objetivos relacionados 

com a segnranQa e com o desenvolvimento nacional, passaram a balizar todas as ayoes, inclusive 

aquelas relacionadas com o setor mineral, que foi convocado para garantir a auto-snficiencia no 
abastecimento de materias-prirnas. 

Ide61ogos influentes no governo, preconizavam o desenvolvimento das industrias de base e de 

transforrnaQiio, a auto-snficiencia na produQiio de hens primarios e de consumo, bern como o 

estabelecimento de competencia tecnologica e industrial autonoma. 

E no bojo das reforrnas promovidas pelos governos militares que a mineraQiio brasileira se 

moderniza e assume suas caracteristicas contemporiineas. 

~~?\~ Em 1964, o primeiro govemo militar definiu o Plano de A9iio Economica do Governo (PAEG), 
$"":' . com vigencia projetada para o periodo 1964/66, estabelecendo as prioridades de: 

~ • desenvolvimento, contenyiio da inflayiio, renda, emprego e comercio exterior, CALAES in 

GRUMENDI & BARBOZA (1995). 0 Plano, idealizado pelos economistas Octavio Gouveia de 

Bulhoes e Roberto Campos, foi influenciado pelo pensamento do geologo Glycon de Paiva, ativo 

colaborador do nucleo central do poder, fato que contribuiu para a definiQiio de prioridade para 
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o setor mineral. 

As mudans:as institucionais e estruturais na economia nacional foram implementadas em urna 
epoca em que a conjuntura internacional era favonivel ao Brasil, nao so no que se refere aos 
investimentos estrangeiros, como tambem aos financiamentos internacionais, facilitados pelo 
excesso de liquidez registrada nos paises industrializados. 

Contrariando o movimento de nacionaliza<;1io e expropria<;iio de propriedades minerais que se 

difundia nos paises do terceiro mundo, o Brasil era urn dos poucos paises em desenvolvimento, 
com reconhecido potencial mineral, que adotava urna politica mineral favonivel aos investimentos 
estrangeiros e assim sendo, representava urn porto seguro para os investimentos das TNCs. 

A exposi<;iio de motivos feita pelo Ministro das Minas e Energia, Mauro Thibau emjunho de 
1964, ao encaminbar a proposta do novo Codigo de Minera<;iio, fornece importantes 
esclarecimentos sobre a politica visada pelo governo: " o capital estrangeiro .... seni sempre uti!, 

no caso de alguns minerios destinados a exportar;ao, como instrumentos de conquista e garantia 

de parcelas apreciitveis do mercado internacional. Em relar;iio a outros minerais, destinados ao 

consumo inferno, ou que encontrem menores dijiculdodes de colocar;ao no mercado 

internacional, essa participar;iio podera niio ter a mesma significar;ao ou ser ate inconveniente ". 

As a9i'ies institucionais promovidas pelo novo governo, tinham por objetivo promover urn "boom" 

mineral de repercuss1io internacional, a exemplo do que ocorrera anteriormente no Canada e na 
Australia. Para tanto, o governo procurava cmnprir urna agenda similar aquelas que tinham 

resultado em sucesso naqueles paises. Os investimentos a risco realizados pelas TNCs nos anos 

que se seguiram, comprovam o acerto da politica governamental, reafirmando a atratividade do 
Brasil para investimentos das TNCs da mineras:ao. 

Ja em 1964 foi elaborado o estudo "Panorama do Setor Mineral", que definia diretrizes 

compativeis com a proposi<;iio do PAEG e propunha urna politica mineral fundamentada nos 
seguintes principios, CALAES in GRUMENDI & BARBOZA (1995): 

,/ objetivos fundamentais e prioritanos: 

if "aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais conhecidos"; 
if "ampliar a curto prazo o conhecimento do subsolo do Pais"; 

,/ diretrizes gerais: 
if a produ<;iio mineral e reconhecida como importante e prioritaria para o 
desenvolvimento nacional; 
if "o Governo dara apoio e incentivo aos projetos de extra<;iio mineral cuja 
produ<;iio reduza ou elimine importa<;oes"; 

if "o Governo restringir-se-a aos desenvolvimento das empresas estatais de 
minera<;iio ja existentes"; 

if "ado<;iio da politica da livre iniciativa, na lavra, beneficiamento, transporte, 
transforrna<;ao, embarque e comercio". 

Com a institucionaliza<;iio destes principios, o DNPM foi incumbido da elabora<;iio do Plano 
Mestre Decenal para Avalias:ao dos Recursos Minerais do Brasil (I PMD), para o periodo 
1965/74, que se sustentava em tres prograrnas: 

,/ Carta Geologica do Brasil ao Milionesimo: 46 folhas de 6"x 4"- corte geografico 
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intemacional; 

,/ realizaQ1io de projetos basicos: rnapeamento geologico-econornico sistematico, de 
carater regional, em escalas 1:250.000 ate 1:50.000; 

,/ realizaQ1io de projetos especi:ficos de pesquisa mineral. 

A aQ1io govemamental seria norteada pelos seguintes criterios: 

,/ efeitos s6cio-economicos regionais: enfuse para a agua e "outros minerais reclarnados 
pela industria regional"; 

,/ substituiQ1io das irnportaQoes: com relevancia para metais nao ferrosos e fertilizantes; 
,/ aurnento da capacidade exportadora do Pais. 

Ainda segundo CALAES in BARBOZA e GRUMENDI (1995), a epoca da formuiaQ1io do I 
PMD, as 61 rnaterias-prirnas minerais entao utilizadas pelo complexo industrial brasileiro, 
compreendiam 39 substancias consideradas "carentes/deficientes", 9 "suficientes" e 13 
"abundantes". Com exclusao do petroleo e carvao, a irnportaQ1io das substancias 
"carentes/deficientes" no periodo 1965/68 iria exigir o dispendio de US$ 650 milhoes. 

0 I PMD objetivou ampliar a curto prazo o conhecimento do subsolo do pais, que proveria o 
Govemo de uma base rnais confiavel para o planejamento setorial e, ;or outro lado, fomeceria 

subsidios inestimaveis para o setor privado desenvolver a mineraQ1io,lMACHAD~II989). 

Com a instituiQ1io do Fundo Nacional de MineraQ1io- FNM", em 1964, o DNPM passou a contar 

com uma irnportante fonte de recursos que permitiria programar investimentos anuais da ordem 
de US$ 6,3 milhoes na epoca, montante elevado para a sua estmtura que contava. 

Instrumentos de incentivo fiscal e crediticio foram colocados em pratica, visando garantir urn 
suporte adicional aos investidores. 

Mencionam-se particularmente os incentivos fiscais gerenciados pelo Grnpo Executivo da 
Industria Mineral- GEIMI, que tinham por objetivo incentivar o aproveitamento e tratamento de 

minerios no pais, promover a substituiQ1io das irnportaQoes de produtos minerais e incentivar o 

aurnento das exportaQoes. Tais incentivos constavam de: isenQiio de Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI e outros irnpostos para a aquisiQiio de equipamentos; cota de exaustao 
incentivada e depreciaQiio incentivada. Beneficios adicionais, constando da isenQiio de Imposto 
sobre a Renda - IR, foi assegurado aos projetos de mineraQiio localizados nas areas da SUD ENE, 
SUDAM e posteriormente na area do Grande Carajas. 

Os Ultimos anos da decada de 60 rnarcam o inicio de urn periodo extrernamente diniimico na 
minera91io brasileira, que se prolongou ate meados dos anos 70. 

A nova Constitui91io eo novo Codigo de Minera91io, decretaram e regulamentaram, em 1967, 
a extin91io da preferencia exclusiva dos proprietanos do solo para a exploraQiio mineral e como 
forma de compensa91io atribuiram ao mesmo o pagamento do dizimo (10% sobre o valor do 
Imposto Unico sobre Minerais - IUM) incidente sobre a produyiio mineral advinda de suas 

6 
Fundo Nacimal de Mineray3o ·FNM. composto dos creditos de todos os impostos, taxas e demais recei.tas do Govemo Federal 

oci:undos da atividade de minerayiio, a exceyiio do Imposto de Renda; taxas ad~valorem aplicadas as importayOes de sub&itncias m:inerais pritrulrias 
e/ou transfonnadas. 
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propriedades. Ficou tambem estabelecido o direito de prioridade, representado pela precedencia 
de entrada do requerimento apropriado no protocolo do DNPM. 

Tambem em 1967, geologos contratados pela Cia Meridional de Minerao;:ao, subsidiaria da US 
Steel, descobriram os depositos de minerio de ferro de Carajas. A descoberta da Provincia de 
Carajas constitui urn marco na historia da minerao;:ao do pais e particularmente da regiao 
amazonica, pela importiincia que assumiu como elemento polarizador do desenvolvimento 
regional. 

Em 1969, ovoo AST-10, contratado ao govemo americano, proporcionou a primeira cobertura 
aerofotogrametrica sistematica do territorio nacional, elemento de vital importiincia para o 
desenvolvimento das atividades de prospeco;:iio e pesquisa mineral. 

Data desta epoca a implantao;:ao de projetos de mapeamento geologico b:isico, a exemplo do 
Projeto Goi:is, coordenado pelo Prof. Fernando Flavio de Almeida, que constituiram verdadeiros 
laboratorios de ensaio para a definio;:ao da metodologia operacional que seria posteriorrnente 
assumida e aprimorada pela Cia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 

Dois anos apos, e constituida a Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, atnal Servio;:o 

Geologico Brasileiro. Na epoca em que a CPRM estava sendo concebida, travou-se uma polemica 
sobre os limites de sua atuao;:ao. Aqueles que defundiam o surgimento de uma "Minerobras" ou seja 
uma nova estatal , achavam necessaria e oportuna a criao;:ao de uma empresa que executaria a lavra 

de jazidas de qualquer bern minera~ a exceo;:ao de hidrocarbonetos ou rninerios nucleares, ja 
contemplados como regime de monopolio, MACHADO (1989). 

A constimio;:ao da CPRM teve por objetivo acelerar o conhecimento geologico e metalogenetico 
do pais e tambem proporcionar instmmentos de suporte tecnico e :financeiro aos empresarios 

nacionais que se dispusessem a investir em minerao;:ao. 

A empresa tambem implantou uma nova modalidade de :financiamento, destinada a iniciativa 
privada: o emprestirno com clausula de risco. Se o empreendimento fosse bern sucedido, a 

empresa seria obrigada a pagar o principa~ os juros, a correo;:ao monetaria e a cota de risco. No 
caso do empreendimento ser negativo, niio dando origem a uma jazida de valor comercial, 
hipotese em que o DNPM arquivaria o relatorio de pesquisa, a empresa ficaria desobrigada de 

restituir o saldo devedor do emprestirno, recebendo a quitao;:ao da CPRM, MACHADO (1989). 

Atraves deste mecanismo, a CPRM assurnia, solidariamente, grande parte do risco do 

investirnento, particularmente na fases iniciais de prospeco;:ao e pesquisa, com o objetivo de atrair 
os empresarios nacionais, tradicionalmente avessos a investirnentos em minerao;:ao. 

0 financiamento dos investirnentos em prospeco;:ao mineral e para a implantao;:ao de minas e usinas 
tentava superar a tradicional inapetencia e timidez do empresiuio privado nacional pela 
minerao;:ao. A atitnde arredia dos empresarios nacionais e historica e ja havia sido registrada em 
1936 por Sylvio Froes de Abreu em seu livro "A riqueza mineral do Brasil" quando mencionou: 
"uma das causas do Iento desenvolvimento da minerat;iio no Brasil, nos tempos modernos, e a 

falta de espirito de empreendimento no brasileiro do seculo .XX ... poucos siio os grupos 
ftnanceiros que se interessam pelo assunto". 

A premissa de que a inexistencia de recursos :financeiros constituia urn elemento inibidor da 
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iniciativa privada mostrou-se equivocada . Ao par de nao gerar efeitos positivos, demonstrou que 

os empresfuios privados nacionais buscaram todas as condiyoes possiveis e imaginaveis para 

ingressar na mineraviio praticamente sem dispender recursos proprios, com emprestimos do 

govemo em condivoes altamente favorecidas (juros, carencia e prazos de amortizaviio) e 

praticamente sem assumir riscos, MACHADO (1989). Em casos extremos, foi ensejada a aviio 

de "empresanos" que implementaram projetos de economicidade duvidosa, como Unico objetivo 

de manipular recursos publicos, que seriam debitados a CPRM, via instrumento da clausula de 
risco. 

Em compensayao, no tocante a prodnviio dos levantamentos geologicos basicos - LGB, a CPRM 

mostrou elevada competencia tecnica e eficiencia operacional. Os nlimeros relacionados a sua 

atividade neste campo sao impressionantes e constitui um fato historico o nivel do esforvo 

dispendido para o conhecimento geologico de um pais com tamanha dimensiio territorial. 

Apos 15 anos de atividade de mapeamento geologico, a CPRM havia coberto mais de 4,9 
milhoes de km2

, realizado 2.500.000 m de sondagens, alem de milhares de analises quimicas e 
petrograficas. Sua metodologia operacional e a normatizayao cartografica, estabelecida em 

modemas bases cientfficas, alem do volumoso acervo cartografico por ela mantido, credita a 
CPRM um relevante servivo prestado a naviio. 

Periodo 1970 - 1980 

Ao fim dos anos 60 e inicio dos anos 70, a crise do dolar, enquanto moeda de referencia do 

sistema financeiro intemacional, foi acompanhada de crescente desregulamentayao financeira, o 

que ensejou a notavel expansao do "euromercado". Este mercado-livre de credito intemacional, 

alirnentado pela maciva oferta de petrodolares apos 1973, ganhou forte poder de gravitaviio, 

caracterizando uma nova fase de integrayao da economia mundial, COUTINHO (1996). 

0 Brasil conectou-se imediatamente a este mercado de credito, atraves da contrataviio de 

emprestimos em grande escala, para sustentar o seu prograrna de desenvolvimento e o ciclo de 

substituiyaO de importa<;oes. Esta foi a origem do denominado "milagre economico"' epoca em 

que o acelerado crescimento economico e as reduzidas taxas de infla9iio, provocaram um clima 

de euforia que contaminou toda a sociedade brasileira. 

No periodo do "milagre", registrou-se a mais profimda modificaviio estrutural da industria 

nacional. Em termos quantitativos, o Estado tomou-se a fonte mais importante de capital para 

investimento. As empresas estatais tiveram um papel-chave no rompimento dos estranguiamentos 

que o capital nacional era incapaz de superar que o capital estrangeiro nao se dispunha a enfrentar 

sozinho, EVANS (1982). 

As iniciativas estatais na industria petroquimica e no setor de geraviio de energia eletrica 

constituem os melhores exemplos desta ayao institucional 0 Estado teve um papel importante e 

fundamental na construyao de alianyas como capital privado nacional e com o capital estrangeiro, 

exemplfficado na proposta de desenvolvimento industrial baseado na triplice alianva (tripe 

economico ). 

0 Brasil, desta forma contrariava a tendencia mundial registrada nos paises em desenvolvimento, 

na tentativa de implementar um modelo empresarial tripartite, fimdamentado na consolidaviio de 
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uma alian9a estrategica entre o capital internacional, estatal e privado nacional. 

Na concep9iio dos planejadores governamentais, a estrategia para o desenvolvirnento nacional 

exigia a forte presen9a do Estado na consolidayao das industrias de base, para assegnrar a politica 
de snbstitui9ao de importa((oes e da auto-suficiencia industrial. Agregavam-se ao modelo os 
investidores estrangeiros, detentores e garantidores da tecnologia industrial e os capitalistas 
nactonats. 

A estrategia governamental visava atingir varios objetivos, dentre OS quais: 

.! assegnrar a massa critica de recursos financeiros, tecnol6gicos e humanos para a 
consolidayao de industrias de base e de transforma9iio primaria e secundaria; 
.f vincnlar OS detentores internacionais de tecnologia industrial a polos industriais locais, 
para o atendimento do consnmo interno, induzindo a uma progressiva absor9ao da 
tecnologia dos processus industriais; 
.! fortalecer financeira e tecnologicamente grupos empresariais nacionais, detentores de 
manifesta voca9iio industrial, pretensos beneficiarios e provaveis sncessores dos 
parceiros internacionais. 

Esta politica mostrou-se relativamente eficaz em alguns setores, a exemplo do petroquimico, 

tendo resultado na consolidayao de importantes empreendimentos que ainda participam ativamente 

do cenario economico nacional. Veremos mais adiante que a triplice alian9a nao veio a se 
consolidar no setor mineral como resultado da estrategia de ayao implementada pela Cia Vale do 
Rio Doce - CVRD, a mais importante estatal do setor. 

0 principal efeito da triplice alian9a foi o de fortalecer a integra9ao do aparelho estatal, das 
multinacionais e das poucas firmas de propriedade nacional capazes de participar do processo. 

Para as firmas nacionais mais bern preparadas, a triplice alian9a constituiu uma oportunidade de 
participar de empreendimentos dos quais, sem isso, teriam sido excluidas e de diversificar suas 
atividades, o que de outro modo teria sido dificil, EVANS ( 1982 ). 

0 desenvolvirnento do distrito mineiro de Carajas cristalizou urn foco de interesse internacional 

pela Amazonia e por snas riquezas naturais. 0 hist6rico receio da cobi9a internacional pelo 
espa90 arnazonico, aliado aos conceitos de segnran9a nacional, assnmidos pelos militares 
instalados no poder, resultaram na implementayao de politicas e instrumentos para a ocupa<j1ao 
territorial da Amazonia. 

Neste contexto, o conhecimento do potencial mineral foi considerado prioritario, e o setor mineral 
foi beneficiado pela implantayao de urn projeto pioneiro que utilizava-se de urn equipamento de 
radar aeroportado. Em 1970 instalou-se o Projeto Radargrametrico da Amazonia (RADAM), que 
contou com sofisticada infra-estrntura civil e grande apoio militar para realizar, em curto espa9o 
de tempo, a cobertura cartografica de toda a Amazonia legal. 

0 Projeto RADAM representou uma iniciativa pioneira, baseada em modemos criterios de 

cartografia, que ja abrigava a preocnpayao com a fragilidade do eco-sistema Amazonico, traduzida 

em sen planejamento operacional. Pela primeira vez no pais realizava-se uma opera9ao, em tao 
larga escala, integrando-se uma equipe multidisciplinar de profissionais de diferentes areas do 
conhecimento cientifico, a exemplo de geologia, minera9ao, geografia, antropologia, botiinica, 
agronomia, biologia, estatistica, etc. 
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A qualidade das imagens radargraticas e sua importiincia na orientaviio dos trabalhos pioneiros 
desenvolvidos na Amazonia, ao par do enorme volume de informayoes tematicas cadastradas, 

fizeram com que o Projeto RADAM fosse posteriormente estendido para todo o territorio 

nacional, sob a denominaviio de RADAM Brasil, abrigado na estrutura do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica, IDGE. 

Em 1971 foi constituida a Rio Doce Geologia e Minerayiio S.A., DOCEGEO, subsidiaria da 

CVRD encarregada de realizar prospec9iio e pesquisa mineral no contexto de seu prograrna de 

diversificayao mineral. Da mesrna forma que o Projeto RADAM, a DOCEGEO pode ser 

considerada uma conseqiiencia da descoberta de Carajas. 

0 potencial das reservas de minerio de ferro de Carajas era de tal monta que na epoca que foram 

feitos os pedidos de pesquisa na regiao, os prepostos do governo pressionaram a diretoria da 

U.S. Steel para realizar uma composiyao com a CVRD. A epoca nao se tinha conhecimento, ou 

sequer suposi9ao, do real potencial mineral do distrito mineiro de Carajas, it exce9ao das jazidas 

de manganes. A atitude do governo brasileiro mostrou-se oportuna, pois garantiu it CVRD, dez 

anos depois, o domiuio integral de uma das mais importantes proviucias minerais do mundo, por 

ocasiao da desistencia da U.S. Steel do consorcio denominado Amazonia Minerayao S.A.. 

Consorciada com a U.S.Steel para a avaliayao do minerio de ferro de Carajas, a CVRD viu-se 

comprometida com iuvestimentos na regiao ArnazOnica, o que acima dos iuteresses empresariais 

representava urn compromisso politico com o governo, socio majoritario e controlador da 

empresa. Aprovado o prograrna plurianual de investimentos em prospec9ao mineral, o mesmo 
foi atribuida a DOCEGEO, que iniciou suas atividades atraves do contrato da Terraservice, 

empresa de consultoria do geologo Gene Tolbert, ex-gerente domestico da U.S. Steel. 

Sob a dire9iio tecnica do geologo Eduardo Machado e com a assessoria dos geologos Tolbert e 

Patterson, a DOCEGEO estabeleceu urn moderno esquema operacional, dispondo de sofisticada 

infra-estrutura de apoio e equipamentos , alem da tecnologia rnais atualizada para o cumprimento 

de sua missiio. Coube a DOCEGEO o pioneirismo na introdu9ao dos equipamentos de Absoryao 

Atomica para anilises geoquimicas, da estruturayao de equipe de geofisica terrestre, do contrato 
de geofisica aerea, etc .. 

A forma9ao das primeiras equipes de geologos exploracionistas da DOCEGEO contou com o 

apoio de dezenas de experimentados geologos, geoquimicos e geofisicos estrangeiros, originarios 

de diversos paises, que atuaram como instrutores e consultores internos em todos os campos de 

atividade da empresa, ate o final da decada de 70. Atribui-se a esta iniciativa a condi91io basica 

para a rapida constitui9iio do que seria considerado o rnais eficiente grupo de geologos 

exploracionistas do pais e que em 1978 sornava mais de urna centena de profissionais, distribuidos 

em cinco distritos regionais(,MACHADO p989). 

Em uma decada de atua91io, a DOCEGEO haveria de assegurar plena sustenta9ao ao prograrna 

de diversifica91io horizontal da CVRD, fazendo com que a corpora9iio assumisse relevante 

iufluencia em segmentos como de manganes, bauxita, caulim, niquel, fosfato, estanho, ouro, 

cobre, niobio, etc. 

A DOCEGEO desmistificou a cren9a de que somente as empresas multinacionais de minera91io 

tinham competencia para desenvolver com sucesso urn prograrna de pesquisa mineral no Brasil. 

Na verdade, havendo possibilidade de reunir uma equipe de geologos talentosos e motivados, bern 
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fr- remunerados, deotro de uma estrutura agil e indepeodeote, e, ainda, contanto com recursos 

Q>< ·1 compativeis para urn programa de longo alcance, o resultado niio poderia ser difereote, 

~~&- MACHADO (1989). 

'r;y'> ' 
\\ 0 sucesso obtido pela DOCEGEO tomou a CVRD uma forte competidora das TNCs e tambem 

urn elemeoto de referenda para as empresas estaduais de minerao;iio, que procuravam reproduzir, 

a nivel regional, a estrutura e a metodologia operacional por ela empregada a nivel nacional. A 

* reoovao;iio da METAMIG (atual CO MIG) e da META GO, bern como a criao;iio de empresas como 
· a Cia Bahiana de Pesquisas Minerals- CBPM, a Minerais do Parana - Mineropar e outras, no 

\ curso dos anos 70, foram fortemeote influeociadas por estes fatos. 

rA dinamica da atividade exploratoria era complementada pela forte atuao;iio das TNCs que 
, rn disputavam com a DOCEGEO e com as empresas estaduais de minerao;iio o privilegio de 
'!f!1

1 identificar e pesquisar os melhores ambieotes geologicos. Empresas como a Anglo American, 'l \ Inco, Noranda, Geocor, RTZ, Shell-Billiton, BHP, Union Carbide, Anaconda, Alcoa, Alcan, 
I I Reynolds, etc., mantinham ativos grupos de explorao;iio mineral, atuando em todo o pais, dotados 
~ suporte tecnico-operacional de padriio intemacional. 

Os empresarios privados sempre registraram forte preseoo;a no segmeoto dos minerais nao 
metilicos, porem na minerao;ao dos minerais metalicos, apeoas poucas empresas privadas 
nacionais consegniram destaque na produo;ao de minerio de ferro, estanho, manganes e cromita. 
Sempre foram mais comprometidos com a fuse de produo;iio e pouco se destacaram na realizao;ao 
de investimentos a risco em prospeco;ao e pesquisa mineral. 

A exceo;iio de reduzidas equipes de pesquisa mantidas pelos Grupos Paranapanema, Votorantim 
e ICOMI-CAEMI, direcionados para determinados beos minerais e com atuao;iio gerahneote 
circunscrita a distritos mineiros ja conhecidos, a iniciativa privada nacional mostrava grande 
contraste frente a dinarnica mantida pelas empresas estatais e pelas TNCs. 

As timidas iniciativas dos empres:irios da construo;ao civil, induzidos pelo govemo a participar 

do setor mineral, demonstraram ausencia de convicyiio e de comprometimeoto com a minerao;iio 
e, em geral, foram marcadas pelo fracasso. Ao final da decada de 70, os empres:irios nacionais 

foram acometidos pela ''febre do aura" e voltaram-se para a pesquisa deste metal nobre, 
fuscinados pelo novo Eldorado da Amazonia. Novas decepo;oes haveriam eotiio de conveocer os 
neo-mineradores dos riscos e dos caprichos do setor mineraL f)u politica govemameotal privilegiava 0 capital privado, buscando sempre proporcionar espao;os y para serem ocupados pelos empresarios nacionais, mesmo que para tanto tivesse que lirnitar o 
nivel de sua inteiVeoyao atraves da CVRD, a exemplo do ocorrido com as descobertas de estanho 

'\> e Serra da Mesa (Goias) e Sao Felix do Xingti (Para) e da propria prospeco;ao de ouro. 

A de pesquisa de ouro constitni urn exemplo marcante da deformada politica patemalista adotada 

pelo govemo na decada de 70. Ao mesmo tempo que a CPRM era inceotivada a prospectar 
jazidas de ouro, que seriam destinadas ao repasse para a iniciativa privada, a DOCEGEO era 

virtualmeote proibida de pesquisar o metal, apesar de deter os ambieotes geologicos mais 
favoraveis a sua ocorrencia. 

A interveoo;iio do governo na produo;ao de ouro, foi foro;ada pela descoberta de Serra Pelada pelos 

garimpeiros no inicio da decada de 80. A regularizao;ao da caotica situao;ao criada pela corrida do 
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OUTO de Serra Pelada, exigiu que a CVRD, detentora dos direitos minerais da area, oficializasse 

a sua participayiio no setor. Este :futo teve como conseqiiencia o desenvolvimento da importante 
jazida de ouro de Fazenda Brasileiro (Bahia), descoberta pelos prospectores da DOCEGEO ainda 

em 1976, que chegou a correr o risco de ser entregue a iniciativa privada, e a acelerayiio de outros 
projetos de ouro em estagio avanyado de conhecimento. 

Decorrido menos de uma decada apos o seu ingresso no segmento de ouro, a CVRD apresenta-se 

como a maior produtora do pais, ultrapassando a produyiio de tradicionais multinacionais como 
a Anglo American, RTZ, Gencor, etc. 

~ Apesar do clima de incerteza economica mundial, motivado pelo primeiro choque do petroleo em 
1973, o govemo brasileiro, amparado pelo continuado financiamento intemacionaL acelerou os 

tJ9 ;,11 programas de desenvolvimento previstos no II PND (1975/79), que no campo mineral atribuiam 
Y \ prioridade para a siderurgia, metalurgia de niio-ferrosos, fertilizantes, cimento e enxofre. 

\__P 

(

A partir de meados da decada de 70 aumentou consideravehnente o nU:mero de ''joint-ventures" 

promovidos particularrnente pela Petrobras e pela CVRD, que assumiram o papel de agentes do 
desenvolvimento economico nacional. A Petrobras liderou a implantayiio da industria 
etroquimica atraves da Petroquisa e ingressou na minerayao, atuando no setor de fertilizantes 
raves da Petrofertil e no campo do potassio, atraves da Petromisa. 

As alianyas constituidas pela CVRD sao de urn tipo diferente daquelas cridas pela Petroquisa. 
Neste caso, o controle da materia-prima constituiu o ponto forte do Estado. A CVRD contava 
com mais forya que a Petro bras, por dois motivos. Primeiro, porque controlava a materia-prima, 
que era brasileira, enquanto que a Petrobras mantinha o controle sobre o acesso ao petroleo, em 
grande parte fomecido pelo mercado internacional. Em segundo Ingar, porque as TNCs 
necessitavam da materia-prima detida pela CVRD, indispensavel para as suas estrategias globais 
de acurnulayao, EVANS (1982). 

Por outro lado, a tecnologia de extrayao e de beneficiamento do minerio de ferro era de fiicil 
acesso, subtraindo das TNCs o seu habitual elemento de barganha: o domiuio da tecnologia. 

Assim sendo, a contribuiyiio da CVRD na forrnayiio das alianyas e mais ambigua, privilegiando 

acordos com corpora9oes japonesas e europeias, com participa9oes acionarias Iirnitadas a 
proporyao exigida pela CVRD e com pouco compromisso com o capital nacional. 

Segundo EVANS (1982), a CVRD combinou espirito empresarial e alian9as, mas nao adotou a 
triplice alianya como modelo. A virtual exclusiio de socios nacionais nos empreendimentos 
liderados pela CVRD pode ter sido resultante de sua for9a frente as TNCs, fato que permitia a 
exclusao do apoio politico representado pelo capital nacional. 

Em 1974 e constituida a ALBRAS/ALUNORTE, empreendimento liderado pela CVRD com a 
participayiio do cons6rcio japones Nipon Amazon Alnminun Co. NALCO; em 1976 e constituida 

a V ALESUL Alurninio S.A., com a participayiio da Billiton Metais e Reynolds ; no mesmo ano 

e criada a Minerayao Rio do Norte - MRN, com a participayiio da Alcan, CBA, Reynolds, Billiton 

Metais e Norsk Hydro e ainda em 1976 e constituida a Urucurn Minerayiio S.A. uma associayiio 
da CVRD com a METAMA T e CONV AP. 

Data desta epoca o inicio do envolvimento da CVRD com urn crescente nU:mero de corporayoes 
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japonesas, na condi<;ao de socios em diversos empreendimentos como reflorestamento, celulose, 
minera<;ao, metalnrgia, sidernrgia, etc. Ao final do ano de 1996 o Grnpo CVRD possnia 26 
grupos estrangeiros associados a seus projetos, sendo que 15 (58%) eram origemjaponesa, 4 
americanos, 2 sul-africanos, 1 canadense, I sueco e 3 de outras origens. 7 

0 esfor<;o exploratorio do Estado era complementado pela atua<;ao da CPRM e do Sistema 
Estadual de Minera<;iio. 

Jil em 1975 a CPRM havia concluido 27 projetos de pesquisa propria e registrava mais 13 projetos 

em andamento. Os projetos de pesqnisa propria eram desenvolvidos para posterior repasse a 
iniciativa privada, confurme definido pela lei. Credita-se a CPRM, no campo da pesqnisa propria, 

a avalia9ao da jazida de sais de potassio de Carmopolis, Sergipe; a descoberta da jazida de fosfato 
de Patos de Minas, Minas Gerais; a descoberta de jazida de caulim do rio Capim, Para; a 
descoberta de cassiterita de Pitinga, Amazonas; a reavalia<;iio das reservas de carvao de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sui e varias outras. 

Com o passar do tempo, a CPRM foi verificando que a transferencia dos ;esultados desses 
projetos para o setor privado deu mais dissabores do que dinheiro a empresa~ MACHADO 

fl989). Esta atividade foi progressivamente restringida ate ser praticamente extinta, porem sua 
contribni<;ao foi relevante, considerada a baixa prioridade que assumia no contexto da sua 

atividade global. 

0 Sistema Estadual de Minera<;ao, sofreu a fitlta de coordena<;iio a nfvel federal e a maioria de suas 
institni<;iies apresentava distor<;iies decorrentes da ingerencia politica. Mesmo assim, o Sistema 
representou urn importante papel na realiza<;ao de programas regionais, particularmente no Iongo 
periodo de declinio dos investimentos do sistema DNPM/CPRM (1978-1985). 

Como modelo descentralizado de atua<;ao govemamental na minera<;ao, o Sistema Estadual de 
Minera<;iio constitniu urn instrumento que, melhor estruturado e integrado, poderia ter 
proporcionado nrna valiosa colabora<;ao a politica publica setorial. 

Em 1977 a CVRD, empresa lider nos investimentos em prospec<;ao mineral no pais, assumiu o 
controle integral do Projeto Carajas, depois de indenizar a US Steel com o pagamento de US$ 55 

milhoes. 

A iniciativa da CVRD foi considerada temeritria por alguns analistas, particularmente pelo fato 
da US Steel estar desenvolvendo paralelamente urn grande projeto para produ<;ao e exporta<;ao 
de minerio de ferro localizado na Venezuela e pelo grande volume de investimentos (US$ 4,5 
bilhoes) que o projeto iria requerer. 

A viabilidade de Carajas exigia vultuosos investimentos para a implanta<;ao da infra-estrutura de 
transportes (ferrovia) e de embarque transoceiinico (porto), que deveriam ser captados no 

mercado financeiro intemacional, de dificil acesso aos paises em desenvolvimento, a exemplo do 
Brasil, que ja davam mostras dos problemas conjunturais resultantes do recente choque do 

petroleo. 

7 
Kawasaki Steel, Mitsubishi, Ni:ho Iwai, Nomura Trading. Tomen, Kawa:ho, Kobe Steeel, Nippoo Steel, Kokan, Nisbin Steel, 

Sumitano Stre1, NALCO, Marubeni, Mizumima,Itodlu, Alcan, Alcoa, Billitw (Gwcor), N=k Hydro, Reynolds,IFC, Anglo American, Railtex, 

Ralph Partners, Grupo Pasha, Wilhelmsw Entetpri!;e, 
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Entre 1977 e 1979 os dirigentes da CVRD estruturaram nm habilidoso prograrna para capta<;iio 

de recursos, particularmente no mercado financeiro europen, contando com o apoio de grupos 

siderurgicos europeus e asiaticos, tradicionais clientes da corpora<;ao. 

Com a garantia dos contratos de financiarnento, a CVRD redesenhou o seu plano estrategico de 

a<;ao, que a partir de 1979 passou a priorizar os investimentos na regiao da Amazonia oriental, 

particularmente no Distrito de Carajas e no Quadrilatero Ferrifero. 

A DOCEGEO, carro-chefe da atividade exploratoria, teve dois Distritos regionais fechados e sua 

a<;iio ficou restrita aos Distritos da Amazonia, Minas Gerais e Salvador, sendo que o Distrito da 

Bahia foi mantido gra<;as a descoberta do distrito aurifero de Santa Luz. 

0 redirecionamento das atividades da DOCEGEO ao final da decada de 70, restringindo a sua 
atividade exploratoria a regioes geograficas consideradas estrategicas para a consolida<;iio dos 

propositos da CVRD, introduziu urna profunda mudan<;a na diniimica da prospec<;iio mineral e 

marcou o inicio do declinio dos investimentos a risco em minera<;iio no pais. 

Os anos 70 encerrarn-se sob o impacto do segundo choque do petroleo, que provocou grandes 

mndan<;as na economia mnndial e resultou na profunda revisao do sistema produtivo do mundo 
capitalista. 

Periodo 1980-1990 

A politica de endividamento extemo, principal motor da economia brasileira durante a decada 
anterior, foi durarnente atingida pela alta taxa dos juros flutuantes e pela significativa 

deterioriza<;iio da rela<;ao de trocas no periodo 1980-1983, COUTINHO (1996). 

Simultaneamente, a partir de meados dos anos 70 e com for<;a crescente na decada de 80, a 

mndan<;a tecnologica acelerou-se e transformou as estruturas industriais, sob o impacto da veloz 

difusao das tecnologias da inforrna<;ao, baseadas na microeletronica. A desregularnenta<;ao 
financeira e o simultiineo desenvolvimento de redes telematicas mundiais integrararn os mercados 

financeiros e de capitais, diluindo crescentemente as fronteiras entre os diversos sistemas 

financeiros nacionais e o euromercado, na direyao de urna verdadeira globalizayiio das finanyas. 

Segundo COUTINHO (1996), as grandes transforrnayi':ies tecnologicas e organizacionais dos anos 

80 e a restrita integrayao da economia mundial, afetararn o Brasil e a America Latina de forma 

desfavoravel, pelas segnintes razoes: 

,/ a "crise da divida" deflagrada pela abusiva elevayiio das taxas de juros pelo FED 

(Federal Economic Department- USA) entre 1979 e 1982, marginalizou o pais do 

mercado financeiro intemacional, segregando a economia brasileira do mercado 

financeiro intemacional ate o inicio dos anos 90; 

,/ a grave desorganiza<;ao das finanyas publicas, decorrentes da "crise da divida", 
minou a capacidade ordenadora do Estado, abrindo o caminho para urna vio1enta 

instabilidade inflacioniiria, que afastou os investimentos extemos de risco; 

,/ a perda do dinamismo da economia brasileira nos anos 80, com significativo declinio 

de investimentos, associada a condiyoes dificeis de acesso das exportayoes brasileiras 

aos mercados dos paises desenvolvidos, conduzirarn a urna defasagem na absoryao das 

transforrna<;i':ies tecnologicas e organizacionais e a urna perda de posiyao do pais no 
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comercio intemacional; 

,/ a intensificayao dos atritos comerciais interblocos ( especialmente EUA e Japao) e 
o exercicio cada vez mais agressivo de pressoes unilaterais pelos EUA, reduziram os 
graus de hberdade das politicas nacionais de desenvolvimento. 0 Brasil e varias outras 
economias em desenvolvimento foram alvo de crescentes restri~toes e constrangimentos 
na segunda metade dos anos 80. 

A decada de 80 foi marcada por forte depressao, a maior desde 1930. Desde 1981 a 1986, os 
preyos dos alimentos e materias-primas atingiram o seu uivel mais baixo desde a Grande 
Depressao. 0 barril de petr6leo despencou de U$40 para US$ 8, o cobre passou de um d6lar para 
45 centavos e a prata caiu de 45 para 5 cents a onl(a, PEREIRA (1997). 

Ao Iongo dos anos 80 e de forma mais intensa nos primeiros anos da decada de 90, o sistema 
empresarial brasileiro enfrentou amea~tas recorrentes de hiperinfla~tao, altemando breves surtos 
de crescimento com longos periodos de estagoayao e incerteza. 

0 periodo de govemo do presidente Figueiredo, iniciado em 1980, caracterizou-se por uma 
profunda recessao economica e pela acelera~tao do processo inflaciomirio, que passou de uma 
media de 2,76% a.m, no periodo do govemo Geisel, para 7,48% a.m, acumulando no prazo de 
cinco anos um aumento de preyos da ordem de 18.000%. 

Para completar o quadro, no "front" extemo, em setembro de 1982, a crise financeira do Estado 
brasileiro levou a declarayaO de sua virtual insolvencia, por parte da banca intemaciona! 

(setembro negro). 

No campo mineral, e divulgado no inicio da decada o II Plano Decenal de Minerayao (1980/1990), 

que ao contrilrio do I PMD, nao fixava metas, recursos ou meios de execuyao, mas restringia-se 
a um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a politica mineral brasileira. 

A despeito dos principais aspectos que diferenciam o I PMD do II PMD, quanto ao formato e 
ambiencia, e importante ressaltar que ambos coincidem no reconhecimento da importilncia da 
atividade mineral como promo~tao do desenvolvimento, CALAES, in BARBOZA E GRUMENDI 
(1995). 

Dois enunciados que fundamentam o primeiro plano: "ampliayao do conhecimento do subsolo 

brasileiro" e "intensi:ficayao do aproveitamento dos recursos minerais conhecidos", definem o 

objetivo-sintese do II PMD : 

,/ ''procurar, na medida do passive! e dos recursos geol6gicos do Pais, atingir, a curto 

prazo, a minima dependencia externa em materias-primas minerais e a intensificariio 

da produqiio dos recursos minerais ora conhecidos e ja trabalhados" 

0 envolvimento da CVRD com a viabilizayao do Distrito de Carajas, cristalizou um clima politico 
favonivel para o desenvolvimetno de uma politica nacional direcionada para o desenvolvimento 
da Amazonia. 

As grandes obras realizada na decada, mantem uma rela9ao direta ou indireta com o Distrito 
Carajas e com os interesses corporativos da CVRD. A constmyao da hidroeletrica de Tucurui, 
teve papel fundamental na viabilizayao da industria da alumina e do almninio na regiao norte, a 
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ferrovia Carajas- Sao Luiz, o Porto de Ponta da Madeira (MA), o Porto de Trombetas (PA) e 
de Barcarena (PA) constituem obras de infra-estrutnra que atendem quase que exclusivarnente os 

segmentos de minera9iio de ferro e bauxita, controlados pela CVRD. 

A descoberta de ouro em Pelada pelos garimpeiros em 1979, epoca em que o metal atingia 
cota9oes ineditas no mercado intemacional e que o pais experimentava uma grave crise social 
motivada pela recessao economica, teve como conseqiiencia uma "corrida do ouro" para a 
AmazOnia, sustentada por urn exercito de deserdados sociais e aventnreiros de matizes e origens 

diversas. 

A atitude do govemo frente ao fenomeno de Serra Pelada, repercutiu no setor mineral de forma 

bastante ambigua. 

De urn !ado, a elite do poder, nurna atitude demagogica, promoveu a glorifica9iio dos garimpeiros, 
elevando-os ~ ·condi9ao de lierois nacionais, na medida em que geravam riquezas que poderiam 
"pagar a divida externa do pais". 0 fortalecimento politico dos garimpeiros resultou no 
surgimento de lideran9as inescrupulosas, que passararn a fomentar invasoes de areas tituladas, 
gerando conflitos armados que culminararn como assassinato de profissionais da minera9iio. A 
exacerba9iio dessas a9oes, que contavarn muitas vezes com a anuencia informal do governo, 
reduziu drasticarnente os investimentos em prospec9iio mineral na Amazonia, que ficararn restritos 
quase que exclusivamente itqueles realizados pela CVRD. 

Por outro !ado, tendo em vista que Serra Pelada constituia uma viola91io dos direitos minerarios 
da CVRD, o governo foi for9ado a remover a proibi9iio para investimentos para a pesquisa e 
produ9iio de buro. Contando com os melhores e mais promissores ambientes geologicos para a 

ocorrencia do metal, identificados previamente pelos pesquisadores da DOCEGEO, a CVRD 
converteu-se, em menos de uma decada, na maior produtora de ouro da America Latina. 

A decisiio do ingresso da CVRD no segmento do ouro, niio fui urna conquista fiicil. F oi antecedida 
por urn pesado embate politico entre os defensores da iniciativa privada e dos partidanos da Vale. 
Ainda em 1980, no inicio do governo do presidente Joiio Figueiredo, o Ministro das Minas e 
Energia, Cesar Cals, obrigou a CVRD a permitir vistorias tecnico-economicas de empresas 

nacionais e internacionais, interessadas em assumir o controle das jazida de ouro de Fazenda 
Brasileiro e das areas pertencentes ao "greenstone-belt" de Santa Luz (BA), o melhor prospecto 

de ouro da empresa, it excessao de Serra Pelada. 

Embalado pela febre do ouro que tomava conta do pais, o govemo passou a incentivar e induzir 
os empreiteiros da constru9iio, deserdados dos atraentes contratos de obras civis da decada 

anterior, a investir na pesquisa e produ91io de ouro, particularmente na regiiio arnazonica. Os 
recursos e as esperan9as dos neo-mineradores esvairam-se pela conjun9iio de varios fatores, 

incompativeis com os principios basicos da minera9iio. 

A busca de resultados financeiros no curto prazo, a inexperiencia na condu9iio da atividade 

exploratoria, os elevados custos operacionais e particularmente, a ausencia de uma visao 

empresarial na condu9iio dos empreendimentos minerais, fez desaparecer rapidarnente o 
entusiasmo dos empreiteiros, que passaram a rotular como aventnreira essa atividade. Tal estigma 

foi ingenuarnente agravado por alguns prepostos govemarnentais, que muitas vezes apresentavam 
meros prospectos de ouro, como sendo depositos minerais prontos para iniciar a produ9iio. 
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0 fracasso dos neo-mineradores e a crescente agressividade dos garimpeiros, que apresentavam 
lideran9as nacionais recepcionadas com cortesia em gabinetes ministeriais e da presidencia da 
republica, e passaram a influir na elei91io de deputados, senadores e ate de govemadores, 
cristalizou, em meados da decada de 80, urn periodo de absoluto desiinimo, refletido no cadente 
volume de recursos aplicados em prospec9iio e pesquisa mineral. 

Os investimentos em pesquisa mineral, que na decada anterior superavam o patamar de US$ 200 
milhoes/ano, cafram progressivamente de US$ 178 milhoes em 1982, para o nivel de US$ 76 
milhoes em 1986, BARBOZA ( 1988). A redu9iio dos investirnentos em prospec91io continuaria 
o sen ritmo decrescente ate atingir valores da ordem de US$ 60 milhoes em 1993, DNPM (1994) 
e US$ 40 milhoes em 1994, BARBOZA e GRUMENDI (1995). 

0 crescirnento da produ91io mineral manteve-se, ate meados da decada, em urn patamar superior 
a 10%, declinando substancialmente a partir de 1985. 

Apesar da ret6rica do govemo, as a9oes institucionais demonstravam que o setor mineral perdera 
importiincia no contexto de sua estrategia de desenvolvirnento, a exce91io das a9oes da CVRD, 

que invariavelmente pautou sua iniciativa pelos interesses corporativos. 

Ao par de niio haver aprovisionamento de recursos no or9amento da Uniiio para sustentar os 

projetos basicos de interesse do setor mineral, o Fundo Nacional para Minerayiio, principal 

combustive! dos programas de levantamentos geologicos bilsicos, promovidos pelo acordo 
DNPM/CPRM, foi extinto em 1981. Posteriormente, em 1988, foram igualmente extintos os 
incentives fiscais para a minera91io que eram ate entao gerenciados pelo GEIMI. 

Em 1985 encerrou-se o periodo de govemos militares e o pais ingressou em urna fuse de 
reconstru91io democratica que foi sintetizada na discussiio e elaborayao da Constititui9ao de 1988. 

A desorganiza91io do aparelho de Estado e o grau de comprometirnento de suas finan9as 
provocou urn periodo de acelera\)ao inflacionaria, institucionalizada pelo mecanismo da indexa91io 
monetaria. No curso de sete anos (1986 a 1993) os planejadores govemamentais buscaram o 
estabelecirnento de mecanismos de estabiliza91io da economia, baseando-se nos seguintes 

principios: 

,/ extin91io do financiamento inflacionario do Govemo, com base em urn novo regime 
de disciplina or9amentaria e monetaria: 
,/ estabiliza91io de pre9os, salarios e ciimbio, por meio de urna politica de rendas; 
,/ utilizayao de uma taxa de ciimbio e do comercio exterior, como instrumentos efetivos 
de politica antiinflacionaria, CALAES, in BARBOZA e GRUMENDI ( 1995) 

As diferentes tentativas de estabiliza91io da economia, empreendidas no periodo 1986/93, foram 
traduzidas pelos seguintes pianos, que it exceyao do Plano Real, ainda em vigencia, resultaram 
em sonoro fracasso e no agravamento da crise economica e social : 

,/Plano Cruzado I 1986 

,/Plano Cruzado II 1987 
,/ Plano Bresser 1988 
,/ Plano Verao 1989 
,/ Plano Collor I 1990 
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,/ Plano Collor II 1991 

,/ Plano Real 1993 

A reconstruyao da sociedade brasileira, principal objeto da Assembleia Nacional Constituinte, teve 

como cenario uma profunda crise economico-social, resultante da desorganizayao do sistema 

produtivo, face a incontrolavel pressao inflacionaria, frente a qual o Estado parecia impotente. 

E com este pano-de-fundo que as normas constitucionais foram discutidas, aceitas e promulgadas. 
0 jurista Dalmo Dallari assim se referin ao resultado final : "a nova Constitui91io brasileira e muito 

mais a expressao dos conflitos sociais ex:istentes do que urn consenso ", DALLLARl (1988), in 

MACHADO (1989). Ou ainda na expressao do entao senador Fernando Henrique Cardoso, a 

nova Constitui91i0 constituiu a "sintese da angilstia nacional", in MACHADO (1989). 

Dois artigos inscritos na Constitui<;ao tiveram grande repercussao no setor mineral. 0 primeiro 

item importante, pela ordem dos artigos da Constituiyao foi o da conceitua<;ao de empresa 

brasileira de capital nacional, defiuida pelo Artigo 171, inciso 2, como aquela "cuja controle 

efetivo esteja em caniter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas }lSicas 
domiciliadas e residentes no pais ou de entidades de direito publico inferno, entendendo-se por 

controle efetivo da empresa a titularidade da maioria do seu capital votante e o exercicio, de 

jato e de direito, do poder decis6rio para gerir suas atividades". 

A importiincia do Arrigo 171 esta relacionada ao fato de que no Artigo 176, pariigrafo 1, consta 
que "A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se 

refere o "caput" desse artigo, somente poderiio ser ejetuadas mediante autoriza<;iio ou concessiio 

da Unifio, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na 

forma da lei, que estabelecer as condit;i5es especificas quando essas atividades se desenvolverem 
por faixa de fronteira ou terras indigenas. " 

Desta forma, reeditando a proibi<;ao estabelecida pela Constitui9iio de 1937, promulgada em plena 
vigencia do Estado Novo, a Constitui91io impedia novamente as empresas de capital estrangeiro 

de realizar a pesquisa e lavra de jazidas minerais. 

A restriyiio a atividades das TNCs, traduzida pelos artigos acima mencionados e outros temas, 
a exemplo do reconhecirnento dos direitos dos garimpeiros, do regulamento da minerayao nas 

terras indigenas e de sua compattbiliza9iio com a preserva9iio ambiental, constituiram objeto de 

aceso debate: 

,/ quanto a garimpagem, a Carta de 1988 favoreceu a organiza9iio da atividade 

garimpeira, abrigada sob a forma de cooperativas, e atribuiu as mesmas prioridade para 

a concessiio de pesquisa e lavra em areas ja ocupadas por esta atividade (Art.l74, 

paragrafos 3o e 4° ); 

,/ quanto it propriedade dos bens minerais, ficou estabelecido que os recursos minerais 

constituem propriedade distinta do solo e pertencem a Uniiio (Art. 176); 

,/ quanto a minera<;iio nas terras indigenas, essa atividade ficou condicionada a previa 

autorizayiio do Congresso Nacional e a anuencia das comunidades indigenas (Art. 231, 

paragrafo 3°); 

,/ quanto a competencia legislativa sobre os recursos minerais, esta foi mantida como 

privativa da Uniiio, mas foi estendida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios 

a competencia para o registro, acompanhamento e fiscaliza<;iio das concessoes minerais 
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(Art. 22 incisos XI e XII); 

,/ quanto a competencia tributaria, o lmposto Unico sobre Minerals - IUM foi extinto 

e substituido pelo lmposto sobre Circulao;ao de Mercadoris e sobre Prestao;ao de 
Servio;os (ICMS) (Art. I 55); 

,/ quanto a minerao;ao e o meio ambiente, ficou estabelecida a obrigatoriedade do 

minerador em recuperar o ambiente degradado (Art. 225, paragrafo 2°). 

As questoes afetas ao setor mineral foram conduzidos por "lobbies" setoriais, mais ou menos 

organizados, que procuravam defender grupos empresariais, politicos ou corporativos, 

empenhados em fazer valer o seu ponto-de-vista. Mas, a exemplo do que indagou o Prof Iran 

Machado em 1989, como atuaram os "lobbies" do setor mineral, em que dire<;iio marcharam e 

quais os resultados dessa atua<;iio? 

Inegavelmente a questao e mais simplesmente respondida dez anos apos a promulga<;iio da 

Constitui<;iio, tendo em vista a perspectiva historica projetada para os acontecirnentos da epoca 
e o desenrolar dos fatos que se sucederam 

0 quadro apresentado a seguir, baseado no trabalho desenvolvido pelo Prof H. Herman do 
IG!UNICAMP, in MACHADO (1989), fomece alguns elementos de reflexiio. 

Observa-se que o enunciado da proposta da Comissao Afonso Arinos, mais conhecida como a 

Comissao dos Notiweis, teve grande influencia na consolida<;iio do texto final da Constitni<;ao e 

fomeceu a base conceitual para a redayao dos polemicos Artigos 171 e 176, que restringiram 
a atuayao das TNCs no pais. 

A exce'i)ao do IBRAM, considerado a epoca como o nucleo de ressonancia das empresas 

multinacionais, todas as demais entidades ou partidos politicos assumiram uma posiyao 
nitidamente restritiva em rela<;iio a atua<;iio do capital estrangeiro. 

Porem, voltando as indagayoes de MACHADO (1989): "Sera que a excet;iio imposta a 
minerat;iio se justifica por um principia filos6fico ? Ou foi fruto de uma composit;iio entre setores 
de esquerda, alguns militares nacionalistas extremados com injluencia no Plana/toe empresarios 

brasileiros de vocar;iio cartorial ? A segunda alternativa e a mais provavel, segundo consta." 

0 passar do tempo confirmou a suspeita do pesquisador. A composiyiio politica que resultou no 

texto constitucional mostrou-se porem mais complexa, incluindo tambem os interesses do 
corporativismo estatal, liderado pela CVRD, dos empresarios nacionais, ansiosos por ampliar o 

seu poder de barganha e das lideranyas dos profissionais da minerayao, angustiadas pelo 

desaparecirnento do seu mercado de trabalho. 

Alguns atores agiram profissionalmente, com a clara no<;ao de seus interesses e da sua correlayao 

com os principios defendidos, outros no entanto, foram embalados por principios ideologicos e 

politicos dogmaticos que se mostraram divorciados da realidade. 

Os mesmos lideres politicos de esquerda que desfraldaram o mapa das riquezas minerais do Brasil 

no Congresso Nacional, quando da votao;ao da Constitnio;ao, reconheciam, pouco tempo depois, 

o erro politico cometido e o prejuizo causado ao setor pelas alterao;oes constitucionais. Os 

profissionais da minerao;ao constataram que as novas regras constitucionais reduziram ainda mais 

o dinamismo ao setor, resultando no aprofundamento da crise de emprego para geologos, 
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engenheiros de minas, metalurgistas e demais profissionais da area. 

QUADR041 

Propostas de entidades diversas e de partidos politicos para a Constituinte de 1987 

Ternas 

Comissao 

Afonso Arinos 

CONAGE 

(Elaborado pelo IGIUNICAMP- Prof H.Hermann- modificado) 

Direitos e Formas de Acesso ao Bern 

Propriedade do Bern Mineral Mineral 

(participaviio estrangeira) 
~~~r-~~~- ~~~· 

71~ Os hens minerais sao incluidos entre OS 

hens da Uniao. 
328- Separada da propriedade superficial 

328 § 1 o ~ Somente a brasileiros e empresas 

nacionais cuja deftnil(io sera descrita no art. 

323: ~~so se considerani empresa nacional, 

para todos os fins de direito, aqueJa cujo 

controle do capital perten9a a brasileiros e 
que . constituida e com sede no Pais, nele 

1 tenha o centro de suas decisOes". 

l 0 BemdaUniaoeseparadadapropriedade 13 o §unico- Participa9iio minoritaria do 

superficial I' capital estrangeiro (49"/o), que nao podenl 
deter o poder decis6rio, nem tampouco a 

---------t----------------.J-dire9iio adrninistrativa ou tecnica 

3 - Bern da Uniao e separada da I 4 - Possibilita a participa9ao do capital 

SBG 
propriedade superficial estrangeiro, mas o submete a rigidos 

coutroles (limi!a9ilo na participa9iio, caderuo 
de encargos, contingenciamento de 

i exportac;Oes, nacionaliza9io progressiva, 

i reseiVa de mercado, transferSncia de 

---~·~--~~ .. ~-~-·-~~-~------~-----!-~-~-----~-----~---· .. ----- ----------~ -~-t ! tecnologia, etc.) 

IBRAM 

SBPC 

PMDB 

PT* 

, Separ09ao das propriedades, omisso quanto i Regime atual de concessiio govemamental e 
I aos direitos. Os associados julgam que I internacionalizayio do setor mineral sem 

1 devam ser do minerador. j qualquer restriyio especial 

III - 4 - Patrirnonio da Na9iio 

Propriedade da Uniiio e separa9iio das 
propriedades 

Nio faz referSncia 

Participa9iio sempre minoritana do capital 
estrangeiro 

I - Bem da Uniao e separa9iio das 2 - Participa9iio sempre minoritaria do 
propriedades capital estrangeiro 

~~~~+~~~~~~~--~~--~+-~- ~~~~~--~~ 

PCB Nao esta expticito. Subentende-se que seja 
da Uniao, pela sua competi!ncia abrangente. 
148 - As propriedades sao separadas 

149-Somente a cidadiios e empresas de 
brasileiros 

* Nao foi de autoria do Partido mas de profissionais afi.liados ao partido. 
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Nao pode ser atribuido a outros atores o mesruo nivel de ingenuidade politica. Os interesses 
politicos da CVRD, articulados discreta, mas muito eficientemente, no curso da constituinte, 

acenavam para os empresarios nacionais no sentido da ocupa<;ao dos espa<;os que seriam abertos 

pelo recuo das TNCs. Alguns "bari5es" nacionais da minera<;ao participaram ativamente do 

"lobby", movidos mais pela expectativa do usufruto de vantagens estrategicas e ou de privilegios, 
a exemplo daqueles oferecidos na decada anterior para a composi<;ao da triplice alian<;a, do que 

pelo seu fervor nacionalista. 

Historicamente, o empresario nacional recusa-se a correr riscos, fato que explica a virtual 

inexistencia de equipes de prospec<;ao e pesquisa mineral mantidas por corpora<;oes nacionais. Em 

geral, 0 seu interesse pela minera<;iio so e cristalizado quando 0 projeto apresenta seguras 

indica<;oes de sua viabilidade economica. 

Desta forma, a nova Constitui<;ao teve como resultado pratico o fortalecimento da CVRD e o 

estabelecimento de uma especie de "reserva de mercado" para algumas poucas TNCs instaladas 

no pais, que contavam comunidades produtivas ja instaladas. 

0 mencionado fortalecimento, pode ser traduzido pela neutraliza<;ao de possiveis concorrentes 

para o desenvolvimento da prospec<;ao e pesquisa mineral e na disputa para o dominio dos 

ambientes geologicos mais favoraveis, a<;ao estrategica indispensavel para a sustenta.;ao e 

crescimento das grandes corpora<;oes mineiras. 

Em concordiincia com a analise realizada por MIKESElL & WlllTNEY (1986), considera-se que 

a instabilidade economica e o elevado nivel da infla<;iio, vigentes no pais no curso dos anos 80, 

tenham constituido os mais relevantes fatores restritivos para investimentos a risco em minera<;ao, 

porem o estatuto constitucional, sem duvida, tambem contribuiu para colo car o Brasil a margem 

da minera<;iio intemacional. 

Os regulamentos restritivos inscritos na Constitui<;ao de 1988, eram francamente conflitantes com 

os cenarios politico e economicos mundiais, que apresentavam sinais de grandes mudan<;as. Ja 
no ano seguinte, a queda do Muro de Berlin e o inicio do desmonte do Estado Sovietico, 

precipitaram o desaparecimento do dualisruo ideologico e introduziram nova agenda para o pacto 

politico e economico mundial. 

A decada de 80 se encerrou sob o impacto de grandes modifica<;oes politicas a nivel nacional e 
intemacional. 

No cenario intemo, em meio a urn situa<;iio economica anarquica em que a infla<;iio mensa! atingia 
80%, a elei<;ao presidencial beneficiou urn jovem e ambicioso politico, depositario do apoio 

incondicional de vanos segmentos da sociedade, amedrontados pela possibilidade de eleger como 

presidente urn dos mais proeminentes lideres esquerdistas do pais. 

Internacionalmente, o fim do imperio sovietico teve como resultado imediato o fortalecimento das 

doutrinas economicas neo-liberalizantes e o deslocamento do foco das discussoes politicas para 

foros de negocia<;iio visando o estabelecimento de pactos comerciais inter-blocos. 

Periodo 1990- 1997 

Se a decada de 80 foi madrasta, obrigando o Brasil e a America Latina a transferir urn relevante 
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volume de recursos financeiros para os credores externos, no inicio da decada de 90 ocorreu uma 
notavel reviravolta. A recessao, tendo se iniciado nos EUA, disserninou-se entre os paises 
desenvolvidos no triemo 1990-1992. As tentativas para recuperar o crescimento e a marcante 
fragilidade financeira dos sistemas bancarios no mundo desenvolvido, induziram os bancos 
centrais, sob a lideranya do FED, a reduzir sucessivamente as taxas de juros. 

Esse perrnissivo afrouxamento monetilrio-crediticio nos paises industrializados, com expressiva 
reduyao das taxas de juros, criou uma busca generalizada por aplicayoes financeiras alternativas, 

a taxas de retorno mais atraentes, e pennitiu aos mercados emergentes atrair capitais financeiros 
em escala crescente no triemo 1991-1993, COUTINHO ( 1996). 

Os paises em desenvolvimento foram inundados por capitais externos, direcionados 

preferencialmente para aqueles que haviam adotado as prescriyoes de reforrna liberalizante 
apregoada pelo Fundo Monetilrio Internacional e pelo Banco Mundial. A medida que os mercados 
de capitais desses paises foram se saturando, o fluxo do capital procurou novas alternativas para 
garantir seus ganhos. Na America Latina, o processo iniciou-se pelo Mexico, Chile e Argentina, 
mas a partir de 1991, ate mesmo o Brasil, ainda ameayado pela hiperinflayiio, comeyou a receber 
influxos maciyos de capitais externos. 

Resta ponca duvida de que o estilo de estabilizayao economica iniciado na America Latina, no 
inicio dos anos 90, niio teria sido possivel sem esse forte ingresso de capitais, o que perrnitiu 
congelar ou estabilizar as taxas de ciimbio. Com o ciimbio fixo, ou em processo de crescente 
sobrevalorizayiio, ocorreu, em todos os casos, uma forte deteriorizayiio da balan9a comercial e 
paralelamente, urn forte imp acto negativo sobre as industrias domesticas, COUTINHO ( 1996). 

A industria nacional, amea9ada permanentemente pela hiperinflaviio, passou a enfrentar 
adicionalmente, a partir de 1990, o desafio da abertnra comercial, que promoveu a removiio dos 
controles as importavoes e urn acelerado cronograma de reduviio tarilarias. 

A posse de Fernando Collor de Melo, na presidencia da Republica em maryo de 1990, const1tum 
urn marco hist6rico, que caracteriza o inicio de uma profunda mudanya, nao s6 do sistema 
produtivo nacional, mas tarnbem das alianyas politicas que conduziarn ate entao os rumos do pais. 

0 jovem politico alagoano ascendeu it presidencia da Republica acenando com uma agenda de 
reforrnas liberalizantes, porem, a sua eleiyao deveu-se mais ao temor em ver na presidencia urn 
lider operilrio, de not6ria tendencia esquerdista, do que propriarnente pela convicyao da validade 
de sua plataforma eleitoral. 0 apoio incondicional, oferecido pelas elites industriais e financeiras 
por ocasiao do segrmdo turno eleitoral, legitimaria a adoyao de iniciativas contrarias aos 
interesses dos "baraes" da indUstria do centro-sui e do setor financeiro, as quais viriam constituir 
o "leitmotiv" de sen "impeachment", menos de dois anos depois. 

Contando como apoio de alguns tecnocratas de indiscutivel competencia, o presidente Collor, ao 

par das desastradas iniciativas para a reforrna adrninistrativa do aparellio do Estado, introduziu 
na pauta das discussiles nacionais questoes de grande importiincia, a exemplo do estabelecimento 

do Prograrna Nacional de Desestatizayiio (maryo/90), da integrayao do pais ao mercado 

internacional (maio/90), da formulayao de uma politica de modernizayao industrial (julho/90), da 
extinyao da SEI (Secretaria Especial de Inforruiltica), com a eliminayao das restriyoes impostas 

pela Lei da Inforruiltica, em setembro/90, etc. 
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Apesar do desconforto que essa constata<;:ao possa resultar, e for<;:oso reconhecer que o presidente 

1;)° Collor, contou com a colabora<;:ao de pessoas de elevada qualificayao pro fissional. 0 Dr. Eliezer 

111. Baptista, assumiu a Secretaria para Assuntos Estrategicos; o economista Antonio Kandir, 

afuilllliente na )*esideneia do BND:ES, fazia parte da equipe economica da Ministra da Economia, 

Zelia Cardoso de Mello; Eduardo Modiano foi nomeado presidente do Banco do Brasil; Jose 

Goldemberg, respondeu pelo Secretaria Especial da Ciencia e Tecnologia, Ozires Silva, o 

Ministerio da Infra-Estrutura; lbrahin Eris respondeu pelo Banco Central e muitos outros, que 

ainda hoje ocupam importantes postos govemamentais da{epublica. 

Muito alem da pirotecnia do Plano Collor, frustrada tentativa de neutralizar o processo 

inflaciomirio, e do tumultuado periodo que antecedeu a sna deposi<;:ao, quando seriam expostas 

as visceras do poder, as iniciativas modemizantes idealizadas pela equipe do presidente Collor, 
haviam sido deflagradas e se tomariam irreversiveis, apesar do rancor acurnulado pelos que viram 

reduzir-se ou esvair-se os privilegios. 

Arrogiincia, irnaturidade, ingenuidade politica, sejam quais forem as causas atribuidas it destitui<;:ao 

do presidente Collor, a sna queda foi fundamentalmente provocada pela rea<;:ao de in1lmeros 

segmentos, preteridos ou pr~dicados pelas reformas estruturais, travestidos de falso moralismo 
e embalados pelo espirito civico da sociedade, ansiosa pela honestidade de propositus no trato 

da coisa publica. 

0 Prograrna Nacional de Desestatiza9ao- PND (Anexo III), cuja lei foi promulgada quando de 

sua posse em mar<;:o de 1990, amea<;:ava a aristocracia estata1 e o corporativismo de seu 
funcionalismo; agredia as TNCs e os empresarios nacionais, acomodadas nos pactos cristalizados 

na decada anterior (trip lice alian9a), incomodados pelo ingresso de novos atores intemacionais. 

A elimina<;:ao das restri<;:oes para importa\)iio de computadores, componentes e sistemas, snbtraiu 

do "baronato" da industria nacional de informittica, o rendoso monopolio da obsolecencia 

tecnologica. Os comandantes da defasada industria automobilistica "nacional", passaram a padecer 

com a concorrencia dos veiculos importados, rnais modemos e baratos, e ate mesmo os 

banqueiros, etemos senhores do mercado financeiro, sentiam a amea<;:a da concorrencia dos 

grandes bancos intemacionais. 

Poucas vezes na historia do pais, urn govemante se indispos tao nipida e simultaneamente com 

tantas e tao poderosas for<;:as politicas, feridas pelo sentimento da trai'(ao, por terern patrocinado 
a sna carnpanha eleitoral. Este e outros fatores, geraram as condi9oes para a deposi<;:iio do 

presidente Collor, processo que foi facilitado pelo primitivismo e sofregnidao dos participantes 

do nucleo do poder em sua iinsia em arnpliar o poder e snas contas bancarias. 

0 inicio da decada de 90 trouxe urn cenano sombrio para a minera<;:ao brasileira. 0 capital de 

risco investido ern prospec<;:ao e pesquisa mineral, que na decada de 80 ja havia recuado para uma 

media anual de US$ 160 milhoes, continuou sna retra<;:iio, atingindo valores da ordem de US$ 

40 milhoes em 1994. 

A media anual dos investimentos a risco, no periodo 1981-1989, era repartido entre empresas 

estatais (30%); empresas privadas nacionais (32%) e empresas estrangeiras (38% ). Apos 1990, 

o perfil dos investimentos em prospecyao e pesquisa no pais alterou-se drarnaticamente. Mesmo 

considerando a sensivel reduyiio do total investido, as empresas estatais passaram a contribuir com 

68%, o setor privado nacional com 26% eo capital estrangeiro limitou-se a 6% do total aplicado, 
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BARBOZA & GRUMENDI (1995). 

A exceyao da CVRD, que manteve e ate ampliou seus investimentos em prospecyao mineral, as 
demais entidades estatais paralisaram ou reduziram drasticamente seus investimentos setoriais, 
como reflexo da critica situayiio financeira do Estado. 

Os investidores estrangeiros abandonaram o cemirio mineral pela combinayao dos seguintes 
fatores negativos: recessao economica, infla91io acelerada, elevada tributayao, restriyoes 
constitucionais ao capital estrangeiro e baixa competitividade internacional na atra9iio de capital 

de risco. Os fat ores economicos adversos, a exemplo da inflayao que atingiu 1. 200% em 1992 
e 2.600% em 1993, constituiram o principal motivo do desencorajamento dos investidores 
internacionais. 

0 instavel ambiente economico nacional e a baixa atratividade do setor mineral, tambem 
resultaramna sensivel reduyao dos investimentos realizados pelos empresarios privados nacionais. 

Outros fatores contribuiram para o desestimnlo dos investidores, a exemplo das controvertidas 

demarca\)oes de reservas indigenas na regiilo amazonica e a incerteza gerada pelo conflito entre 
os direitos institucionais das empresas de minera\)iio e os direitos assegurados aos garimpeiros 
pela Constituyiio de 1988. 

Apesar de todas as restri\)oes, algumas TNCs, a exemplo da Western Mining Corp., preocupadas 
no estabelecimento de estrategicas para expansao mundial de suas atividades, instalaram-se e 
comprometeram-se com investimentos a risco no pais. 

A crise vivida no setor mineral, constituiu o ponto de partida para urn exercicio de reflexao sobre 

suas causas estruturais e para o alinhamento das a\)oes, consideradas indispensaveis para a 
supera\)ilo das dificnldades. 

Foram promovidos pelo ffiRAM, DNPM, Banco Central, Ministerio do Planejamento e outros 
institutos, foros de debate sobre investimentos no setor mineral, contando com a participayao de 

analistas intemacionais da ONU, do Banco Mundial, da IFC, de representantes de empresas 
nacionais, estatais e estrangeiras, alem de pro:fissionais do setor e politicos interessados em 
minera\)ao. 

lniciativas de simpli:fica\)ilo e modemizayao do regnlamento mineiro foram estudadas pelo DNPM 
e apresentadas ao poder executivo, na forma de proposta de lei a ser enviada ao legislativo. 
Apesar das dificnldades impostas pela reforma adrninistrativa, a Secretaria Nacional de Minas e 
Metalurgia implantou urn sistema de informatizayao visando modernizar o DNPM e agilizar o 
processo de analise e expedi\)ao de titulos de autoriza91io. 

0 impacto do desmantelamento da antiga Uniiio Sovietica e a exposiyao dos problemas estruturais 
vividos pelos paises de economia centralizada, favoreceu a negocia\)ao de posi\)oes politicas 

desvincnladas dos preceitos politicos dogmaticos e mais comprometidas com a realidade nacional. 
No curso dos anos 90 e 91, as principais lideran\)as politicas eram unfullmes em criticar as 
restri\)oes ao capital estrangeiro, porem, a supressao desta proibi\)iio teria que esperar ate 1995, 
quando da revisao da carta constitucional. 

Enquanto isto, algumas iniciativas institucionais relativas ao capital estrangeiro, incluidas no corpo 
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da politica de moderniza9iio industrial, da reforma do sistema financeiro e do sistema tributiuio, 
CALAES, in BARBOZA & GRUMENDI (1995), viriam contribuir, a partir de meados da 
decada, para a consolidayao da retomada dos investimentos estrangeiros em minera\)iio (Anexo 
IV). 

As altera9iies nas politicas setoriais, visando facilitar a recepyiio de investimentos estrangeiros, 
viriam demonstrar a sna importiincia somente a partir de meados da decada, quando o plano de 
estabilizaviio economica seria colocado em pnitica e os impedimentos constitucionais seriam 

finalmente removidos. 

0 govemo do Pres. !tamar Franco, tipico periodo de transi9iio, proporcionou as condi9iies para 
que o entao senador Fernando Henrique Cardoso, no cargo de Chanceler e posteriormente de 

Ministro da Fazenda, arquitetasse uma proposta coerente de governo. 0 Plano Real, implantado 
verdadeiramente em mar9o de 1994, como estabelecimento da URV (Unidade de Referencia de 
Valor), constituiu a base para o processo de estabilizaviio da moeda, que ainda acha-se em curso. 

No campo institucional, ressalta-se a reforrnulaviio da estrutura do Ministerio das Minas e Energia, 
tendo sido o DNPM transformado em Autarquia e a CPRM, em empresa publica vinculada ao 

ministerio. Apesar dessas mudan9as, a operacionalidade dos organismos continuou fortemente 

comprometida pela escassez de recursos or9amentarios e pela progressiva debilidade de seus 
quadros tecnicos. 

A nivel internacional, o crescimento acelerado da economia americana e o conseqiiente receio 
do surgimento de tensiies inflacionarias, levou o FED a snbir sncessivamente, ao Iongo do 
primeiro semestre de 1994, as taxas de juros, que passaram de 3 para 6% em poucos meses. 0 
fluxo de capitais que era dirigido para os mercados emergentes, desacelerou-se ja no primeiro 
semestre e, a medida que foi se contraindo, passou a pressionar as reservas dos paises com 
elevados deficits em conta corrente, COUTINHO ( 1996). 

0 Mexico, que vinha financiando enormes deficits em transa9iies correntes com o exterior atraves 
do fluxo de capitais especulativos, sofreu urn colapso em sna posi9iio cambial em novembro de 
1994, tornando-se insolvente. 0 Brasil, que recem iniciara o seu processo de estabiliza9iio, 
tambem baseado na iincora cambial, sentiu o impacto da crise mexicana. Sendo ainda recente, o 
programa brasileiro, niio havia acumulado deficits continuados em conta corrente como exterior, 
e o nivel de reservas mantinha-se elevado. Isto amorteceu a violencia da crise e permitiu ao 
governo brasileiro administra-la adequadamente. 

0 governo do Pres. Fernando Henrique Cardoso, iniciado em Janeiro de 1995, propos-sea 
aprofundar as reformas estruturais do Estado, incluindo urn amplo espectro de a9iies que 
passavam pela revisao de artigos da ordem economica inscritos na Constitni9iio e se encerravam 
em uma nova defini9iio da matriz para a atua9iio do governo. Neste cenario, o processo de 
privatiza9iio deveria ser acelerado e ampliado, e os investidores privados, nacionais e estrangeiros, 

seriam incentivados a assnmir o papel, ate entao restrito ao Governo, de promotores do 
desenvolvimento economico nacional. 

0 sncesso obtido pelo Plano Real, trouxe como resnltado imediato a reposi9iio parcial do poder 
de compra das classes menos privilegiadas, resnltando em elevado nivel de apoio popu1ar as 

iniciativas promovidas pelo governo. Embalado pela popu1aridade e snstentado por urn complexo 
acordo politico, envolvendo diversas fac9iies , o Governo Fernando Henrique tomou a iniciativa 
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na proposi9ao ao Legislativo das reforrnas do aparelho de Estado. 

No capitnlo economico, as altera9oes constitncionais, leis e regnlamentos mais relevantes, 

discntidos e aprovados no cnrso dos anos 1995 a 1997, dizem respeito a eqnipara9ao das 

empresas privadas de capital nacional e estrangeiro; a remo9iio da restri9iio aos investimentos 
estrangeiros em minera9iio; a quebra do monopolio das te1ecomunica9oes; a regnlamenta9lio das 
concessoes para gera9lio e distribni9lio de energia; a regulamenta9lio das concessoes para a 
exploravlio de servi9os publicos (rodovias e ferrovias); a flexibiliza9liO do monopolio para a 
exp1orayao do petroleo e gas, etc. 

A partir de 1995, registraram-se alguns futos marcantes que tern provocado mudanyas substanciais 
no panorama do setor mineral nacional. 

A estabilidade politica conferida pelo govemo Fernando Henrique, combinada com a reabilitaylio 
e crescimento da economia nacional, devolveu a segnranya necessaria aos investidores 
intemacionais. 

0 fato do Brasil ter assumido, no primeiro semestre de 1995 (quando ainda persistiam as 
restri9oes constitncionais ao capital estrangeiro ), o segundo Ingar na preferencia dos investidores 
intemacionais, constitni uma clara evidencia de que a estabilizavlio politica e economica do pais 
foram futores deterrninantes na mndan9a da atitude dos investidores intemacionais em relayao a 
minerayao brasileira. 

A pesquisa, realizada em Miami dnrante a International Investment Conference Inc., assume 
maior relevancia na medida em que, cotejado com mais 139 paises, o Brasil havia sido colocado 

no ano anterior em decimo terceiro Ingar. 

QUADR04.2 

Classi.ficar;iio dos paises mais atrativos para investimentos em minerar;iio* 

PAfSES POSit;AO POSit;AO 

1995 1994 

ARGENTINA 

• 

9 
I 

BRASIL 2 
I 13 

t CASAQUISTAO 3 15 

PERU 4 I 

CHILE 5 I 2 

GANA 6 

I 

7 

AFRICA DO SUL 7 25 

INDONESIA I s I 10 

UZBEQUISTAO 1~9 ~ 
RUSSIA 10 24 
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QUADR04.3 

Nivel de risco politico dos paises das Americas Latina e Central* 

NiVEL 1 
(muito baixo) 

Chile 

NiVEL2 
(baixo) 

NiVEL 3 
(razoavel) 

NiVEL4 
(inaceitavel) 

+B_r_a_si_l ----~~~Bolivia-~ I Suriname 

_co_l_om_b,_·a ___ -+I_Ar-=-ge_n_tina / Peni ------r;:;icaragua 

I Equador ! Venezuela 1 Cuba 

i Uruguai i Guiana 
I 

I Costa Rica El Salvador 

Panama Guatemala 

! Honduras 
-----~--------+-------

1 Jamaica 

*Fonte: MINING JOURNAL (1995) International !vest Conferences Inc. e CRM International 

A emenda constitucional No 6, aprovada finalmente no segundo semestre de 1995, eliminon do 

texto da Constitni\)iio qualquer restri9ao a atua91io do capital estrangeiro. A partir de entao 
intensificaram-se as iniciativas das empresas de minera9ao, provenientes particularmente do 
Canada, Estados Unidos e Austraiia, para estabelecer-se no pais. Pela primeira vez na historia da 

minera9ao brasileira, fuzem-se presente no circuito de prospecyao e pesquisa mineral nacional 
as ''junior companies", grandes responsaveis pelo dinamismo do setor mineral existente naqueles 
paises. 

A retornada dos investimentos em minera9ao no pais e confurnada nao somente pelo interesse das 
empresas estrangeiras recem chegadas, mas tambem nos pianos de expansao e implantayao de 
novos projetos que projetam o comprometimento de recursos da ordem de US$ 3,0 bilhoes no 
trieuio 1996/1998. 

A Salobo Metais, composi9ao da CVRD com a Anglo American devera investir US$ 1,5 bilhoes 
no desenvolvimento dajazida de cobre e ouro do Salobo; a RTZ, US$ 230 milhoes na implantayao 
do projeto de niquel de Serra da Fortaleza em Minas Gerais; a INCO e a Korea Zinc Co. devem 
aplicar outros US$ 200 milhoes no desenvolvimento da jazida de niquel de Barro Alto; a Echo 
Bay, atraves da Santa Elina, mais US$ 300 milhoes no desenvolvimento de sua mina de ouro no 
Mato Grosso. 

Ao par dos novos projetos, estirna-se que serao necessanos US$ 500 milhoes para garantir a 
expansao das minas de ouro da CVRD, da RTZ e da Anglo American alem do comp1exo da 
niquel da Niquel Tocantins em Goias, BRASIL MINERAL (1996). 

No inicio de 1996 o govemo Fernando Henrique autorizou o BNDES a dar curso no processo 
de privatiza9ao da Cia Vale do Rio Doce, a maior e mais importante empresa estatal do setor 
mineiro nacional 0 desenvolvimento deste controvertido processo, em vias de encerramento com 

o leilao previsto para o final do mes de abril, representa um marco de grande importiincia para a 
minerayao naciona~ tendo em vista estar emjogo o controle de 27% da produ9ao mineral bruta 
do pais. 
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Assinala-se que nos Ul:timos anos, a CVRD intensificou os investimentos em prospec<;;i'io e pesquisa 
mineral, particularrnente no Distrito de Carajas. A media annal de investimentos realizadas pela 

DOCEGEO tern se situado no patamar de US$ 3 5 milhoes, a mais elevada de toda a sua bistoria, 

sen do que 70% dos recursos foram destinados para a pesquisa de ouro, AL YES ( 1996). 

A realiza<;;ao de tais investimentos, bern como a admissao de parceiros em empreendimentos a 

risco na fase de prospec<;;ao, iniciativa inadmissivel hli alguns anos, deviam constituir parte da 

estrategia dos dirigentes da CVRD com o objetivo de retardar ou mesmo impedir o processo de 

privatiza<;;iio. De qualquer forma, em urn periodo de parcos investimentos a risco, a CVRD foi a 

corpora<;;iio responsavel pela maioria absoluta dos recursos alocados no pais neste segmento da 

minera<;;iio. 

A morte do Augusto Trajano de Azevedo Antunes, fimdador e presidente do Grupo ICOMI

CAEMI, tomou publica a disputa de poder entre seus netos e o prejuizo por ela causado a 
organiza<;;iio. A venda de ativos da area florestal e transferencia de parte do controle acionario 

para a Mitsui, parecem ter sido necessarias para o saneamento da corporayiio, que assim passou 

a garantir maior participa<;;ao aos investidores japoneses, que ja eram s6cios minoritarios no 

empreendimento. 

0 processo de privatiza<;;iio da CVRD e a transferencia parcial da participa<;;iio acionaria da 

ICOMI-CAEMI, constituem fatos que produzirao substanciais modificayoes no controle da 

minera<;;iio brasileira de metilicos, pelo simples fato de envolver as duas maiores corpora<;;oes 

mineiras nacionais, que juntas se responsabilizam pela gera<;;iio de urn ter<;;o do Produto Mineral 

Bruto - PMB brasileiro. 

4.3. Atores dinfimicos na minerar,;ii.o brasileira contemporfinea 

A presente estrutura<;;iio do setor mineral brasileiro data da decada de 70, e foi fimdamentada nos 

principios definidos originalmente no I e II PMD. As empresas estatais, as empresas privadas 

nacionais e as TNCs, constituem os tres atores diniimicos da minera<;;iio naciona~ e tern 

desempenhado, ao Iongo do tempo, papeis diferenciados, a depender da peculiaridade de cada 

corpora<;;i'io e do segmento especifico de sua atua<;;i'io. 

Segundo os registros disponiveis, a participa<;;i'io do capital estrangeiro na minera<;;i'io do pais, que 

atingia 46% em 1977, situava-se em 1995 ao nivel de 15%. Por outro !ado, o capital privado 

nacional, no mesmo periodo avan<;;ou de 29% para 55%, sendo que o controle por parte das 

empresas.~st~tais manteve-se no patarnar de 30% (Quadro 4.4). 

A TabelaX consolida a posi<;;i'io das trinta maiores mineradoras estabelecidas no pais, que 

acurnularam em 1995 urn futuramento global correspondente a 61,4 %do Produto Mineral Bruto 

- PMB, excetuando-se a gera<;;iio de petr6leo e gas natural. 

Os destaques cabem ao Grupo CVRD, que somou, juntamente com suas subsidiarias, controladas 

e associadas 27% do PMB e ao Grupo ICOMI - CAEMI, que assumia a participa<;:ao de 6,34 % 

do PMB. As corpora<;:iio transnacionais, a exemplo da RTZ, Anglo American, Alcoa, Alcan, 

Amax-Molycorp, Gencor, BHP-Utah, Reynolds, Kawasaki, Saint-Gobain, etc. individualmente 

ou associadas com capitais privados nacionais ou estatais, respondiam por urn total de 
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QUADR04.4 

PARTICIPA<;AO NA PRODU<;AO MINERAL BRASILEIRA 

SEGUNDO A ORIGEM DO CAPITAL(%) 

1~;~~ r1:86~r8:-- . 198~ T 1~89 r~:; :~1~~;-r ~9; ~I99~~r 19::~~~ 

36,40 ±38,86 I 44,60 51,90 50,80 I 50,13 i 50,77 ~2,64 n.d. ls5,oo 

--~- -~-· ' -- -~ -L~ -l- ----- -- ~~
1 

----~---~--
26,8····o: j 36,30 37,36 t 25,60 25,30 1

1 

23,66 
11 

21,28 , 21,88 n.d. 15,oo 

- -- --~ -- - ~-- ~-~-~~-- 1· --- i --;;;-r -~-~ 
_L___L_ 36,8o_--Lz3,4o ... l8,~~22,s~ z3,~j~z6,21 · z7~5 _j 25,~-~ 1 3o,o~-

ORIGEM I 1977 I 1980 I 1982 
DO CAPITAL -········- ----r--- -

PRWADO 29,00 1 21,oo 
NACIONAL 

EST A TAL I 25,oo 

-·---

ESTRANGEIRO I 46,oo 47,00 I 4z,oo I 21,oo I 36,oo 

* Estimativa dO autor para o anode 1995 em base da composi9io acioaria das principais empresas de minera9io atuantes no pais. 

Fontes: FERNANDES (1981,1982, 1984,1986, 1987) 

FERNANDES e AL YES ( 1985) 
SILVA (1991, 1992,1993 ,1994) 

BRASIL MINERAL, (1988, 1989) 

SILVA e ARCOVERDE (1990) 
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\ 
aproximadamente 12% do PMB, mantendo uma participa<;:iio individual maxima de 2,64% do 
PMB, de responsabilidade da Ferteco (Fe). 

Ressalta-se que a destacada participa9iio do capital privado nacional no conjunto da produ<;:iio 
brasileira e justificada pelo fato da minera<;:ao de minerais nao metalicos e industriais ser 
amplamente dominada por empresarios privados, a exernplo do que ocorre em quase todos os 
paises do mundo. 

Tambem deve ser atnbuido ao setor privado nacional o resultado da produ<;:iio mineral clandestina, 
basicamente centrada na gera<;:iio de produtos minerais niio metilicos, representada por centenas 
de portos de areia, argileiras, cascalheiras e pedreiras, exploradas sem qualquer registro e controle, 
cujo valor e estirnado pelo DNPM em aproximadamente US$ 2 bilhBes 
(> 20% do PMB). 

Sendo os minerais nao metalicos e industriais de baixo valor unitano e de ernprego regional, 
respondem por somente 5% do volume total do comercio internacional de "commodities" 
minerais, niio merecendo por isto o interesse ou a<;:iio preferencial das grandes corpora<;:Bes 
mineiras, a exernplo das TNCs e das SMEs. 

( Por outro lado, tambem a exernplo do que ocorre em outros paises, a minera<;:iio de minerais 
'\ metalicos no Brasil e arnplamente dominada pelas grandes corpora<;:Bes estatais e pelas TNCs, 
'-conforrne pode ser visualizado no Quadro 4.5. 

Considerando-se a atividade mineral nacional como tt..m todo, excluindo-se a produ<;:iio de petr6leo 

e gas, a contribui<;:iio do setor privado nacional e bastante relevante, fato que contrasta com a 

imagem publica de urn setor dominado por ernpresas estrangeiras e estatais. Esse equivoco 

constitui urn reflexo do entendimento da minera9iio como restrita a produ9iio de minerais 
metalicos, segmento que apresenta maior visibilidade e exposi<;:iio ao publico. 

As caracteristicas da minera<;iio de metilicos, assinaladas no Capitulo I, restringem a atua<;iio dos 
capitalistas nacionais, futo evidenciado mesmo em paises com notavel tradi<;iio mineira, a exernplo 

da Australia. Para alguns, podera parecer que as cita<;Bes a seguir, mencionadas pelo Prof 

MACHADO (1989), seriam rnais adequadas ao Brasil do que aquele pais: " ... o investidor 
australiano nem sempre tem estado disposto a apostar em empreendimentos de alto risco ...... " 

" ..... no periodo do governo trabalhista (1973-1975) ..... tentou-se atrair investidores 
australianos para aplicar recursos em pesquisa mineral. A resposta foi relativamente modesta. 
" . "Vale a pena destacar que mesmo num pais com forte tradir;iio mine ira, o cidadiio comum 
niio se sente motivado para investir no setor mineral, quanto desejaria o governo. " 

Em paises como os Estados Unidos e Canada, os ernpresarios privados mostram-se mais 
agressivos e atuantes na minera<;iio de metilicos, porem tal dinarnismo pode ser justificado pela 

relativa fucilidade para obten<;iio de capital de risco (venture capital), atraves da constitui<;iio de 

empresas abertas e lan<;amento de a<;:Bes ao publico. Na costa Leste dos Estados Unidos, em 
Toronto e Vancouver, no Canada, as Bolsas de Valores dedicam-se ao financiamento de 
ernpreendimentos mineiros, havendo mercados especializados para o financiamento de ''junior 
companies", envolvidas quase exclusivamente em prospec<;iio mineral, a atividade de rnaior 
risco na minera<;iio. 
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QUADRO 4.5 - AS 30 MAJORES EMPRESAS DE MINERA~AO NO BRASIL 
US$ 5,038 bilhoes = 61,46% Produto Mineral Bmto- PMB 

CAPITAL ESTATAL CAPITAL PRlVADO NACIONAL 

CAPITAL ESTRANGEIRO 

+ESTATAL CAPITAL ESTRANGEIRO 

+ PRJV ADO NACIONAL 
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-. -~ ~· ·I. -. .. . .. ~ ~-~- _- . ~ :::: .. _:::Ull~ -~-~~-~;::: --
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--- ---..... -

Pirocloro 1,96 =r--Ouro 1,16 
-·-··-· -------... -
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--·---- - ··-
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~~ 
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Abstraindo-se os negocios escusos e artimanhas arquitetadas pelos especuladores do mercado 

mobifulrio visando auferir lucros taceis, a atna\)ao das ''junior companies" constituem urn saudavel 

e fimdamental futor para a ativa9lio da minera9lio. Se por urn !ado a sua agressividade estabelece 

uma benvinda concorrencia pela disputa dos melhores alvos e prospectos minerais, por outro, o 

seu sucesso resulta na amplia\)lio do patrimonio das grandes corpora9oes mineiras, que futalmente 
sao atraidas pelas oportuuidades de investimento. 

No caso brasileiro, ha que ser reconhecido que o govemo procurou, em diversas ocasioes, 

promover condi9oes para atrair o empresano privado nacional para a atividade mineral 

A partir de 1964, os govemos militares empreenderam a9oes visando garantir a presen\)a da 

iniciativa privada nacional no setor. Ao par dos beneficios fiscais, tribut:irios e financiamento 

atribuidos aos investidores privados, a ar;:ao do govemo fez-se presente tambem atraves da 

indur;:ao ( ou da coerr;:ao) de empreiteiros da construr;:ao civil, e de outros empresanos, com 
interesses comerciais vinculados ao govemo. A sua atuar;:lio manifestou-se atraves da CPRM, 
particularmente no fomento it atividade mineral e pela condur;:ao das iniciativas da CVRD, na 

busca da consolidar;:lio da trip lice alianr;:a, j:i mencionada. 

Salienta-se a ar;:ao da CPRM, particularmente no curso da decada de 70 ate meados de 80, quando 
o govemo, atraves dessa institui\)ao, proporcionou condir;:oes para o fortalecirnento de infuneras 

empresas privadas nacionais. Constituem exemplos dignos de nota o Grupo Paranapanema, que 

foi agraciado com a concesslio dajazida de Pitinga, descoberta pela CPRM em 1977, as empresas 

de extrar;:iio de carvlio que beneficiaram-se do programa de pesquisa e avaliar;:ao deste bern 
mineral, alem de outras empresas, favorecidas pela explorar;:ao de camalita em Carmopolis (SE), 

de fosfato de Patos de Minas, etc .. 

A pressao exercida pelos dirigentes govemamentais sobre os empres:irios da constmr;:ao civil, 

levou as maiores empreiteiras nacionais a constituir urn departamento ou empresa de minera9lio. 

A aparente identidade, visualizada pelos prepostos do govemo, entre a atividade desenvolvida 

pelos empreiteiros e as empresas de minerar;:ao, ocultava urn enorme distanciamento entre os 

objetivos, atna\)lio e expectativas de ambos os setores, conforme e sintetizado no quadro a seguir. 

~t-.~<-~~ 
QUADRO 4.6 Fatores distintivos entre a empreitada na construr;iio civile minerar;iio 

FATORES 

Origem dos recursos 

Nivel de risco 

Fluxo de caixa 

EMPREITADA NA 

CONSTRU<;:AO CIVIL 

i Terceiros (governo) 

) Baixo ou nenhum 

i ( assumido pelo governo) 

MINERA<;:AO 

! Pr6prios (incentivados) 

/ Elevado 
! 

~~-~ 

I

I Rapido I Lento 

-----------+ .... (r_e_du_Zl_·d_o.:..p_ay:_-_b_ac_k.:..p_e_n_od)...._ __ +' (Iongo pay-back period) 

Tax as de retorno 
1 

Elevadas . Moderadas a baixas 

1 (as vezes artificiais) / __________ .....,_c__ ____ _:_ ____ .,_l ____ --~-----~~-

Tempo de matura9ao Rapido i Lento 

Tecnologia Disponivel e acessivel no pais ! Parciabnente disponivel no pais 

Acesso ao mercado Total I Pouco ou nenhum (intemacional) 
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Como seria de se esperar, as iniciativas dos empreiteiros na minera<;ao foram marcadas pelo 
fracasso, resultando em sua progressiva retirada do setor. Mesmo empresas como a Andrade 
Gutierrez, que ainda permanecem ativas, nao dao mostras de assumir urn compromisso 
permanente com a atividade, sujeita a constantes questionamentos intemos. 

Os anos de 1982 e 1992 registram marcos importantes relativos a participa<;ao do capital privado. 
Em 1982 o entao Grupo Antunes assumiu a participa<;ao acionaria da Bethelhem Steel, 
nacionalizando o controle da empresa que deu origem ao Grupo ICOMI - CAEMI, urn dos 
maiores conglomerados mineiros sob controle privado nacional. Dez anos depois, a privatiza<;ao 
das mineradoras de rocha fosfatica, fez com que o capital privado nacional ampliasse mais uma 
vez a sua participayao no setor . . :() r Por outro lado, a a<;ao da CVRD nas Ultimas duas decadas privilegiou a presen<;a das TNCs, 

~~ eleitas como aliados prioritarios para a constitui<;ao de ''J()int-venturgs". A estrategia adotada pela 
f;! CVRD para consolidar o seu plano de ex:pansao, comentada anteriormente no .CUIS6 Capitulo 3, 
, 'I \ relegou a urn segundo plano a participa<;ao dos empresarios privados nacionais, contrariamente 

\..._ ao que ocorreu no set or petroquimico, onde as alian<;as foram lideradas pela Petro bras. 

t 

A amplitude do crescimento do Grupo CVRD resultou na consolida<;ao de uma corpora<;ao 

mineira de porte intemacional, considerada a depender dos criterios utilizados, como segunda 

ou terceira maior organiza<;ao setorial mundial , que se diferencia das demais por ter sua atua<;ao 

restrita a somente urn pais. 

Assim sendo, o segmento estatal e representado essencialmente pela Cia Vale do Rio Doce

CVRD, que somando a sua participa<;ao direta e indireta, nas suas diversas controladas e 
subsidiarias, computa mais de 27% do Produto Mineral Bmto nacional. Seus interesses estao 

centrados em minerio de ferro, manganes, bauxita, ouro, aluminio, cobre alem da produ<;ao de 
pelotas de minerio de ferro, transporte ferroviario e maritimo, reflorestamento, celulose e 

participa<;oes minoritarias em varias industrias sidernrgicas e metalUrgicas. 

A posi<;ao mantida pelo segmento estatal sera radicalmente alterada a partir do leilao de 
privatiza<;ao da CVRD, marcado para 29 de abril do presente ano, quando serao definidos os seus 
novos controladores. As provaveis consequencias do processo de privatiza<;ao serao motivo de 
comentarios mencionados nos itens a seguir. 

r-
. Nos Ultimos vinte e seis anos, a CVRD atraves da DOCEGEO, representou urn marco de 

referenda quanto aos investimentos em prospec<;ao e pesquisa mineral no pais. Aplicando recursos 
anuais medios da ordem de US$ 20 milhoes de dolares e utilizando tecnologia ex:ploratoria 
permanentemente atualizada, a CVRD manteve-se na lideran<;a do processo prospectivo e garantiu 
o controle dos melhores e mais feneis ambientes geologicos localizados em suas areas de atua<;ao. 

A consolida<;ao da CVRD como corpora<;ao mineira de nivel intemacional constitui urn reflexo 
de sua politica de investimentos em ex:plora<;ao mineral, que garantiu, em menos de uma decada, 
uma diversificada carteira de depositos do tipo "world class" de manganes, ouro, bauxita, niquel 

e cobre. 

Finalmente, a atua<;ao das TNCs na minera<;ao brasileira nao e digna do destaque que lhe e 
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atribuida publicamente. Tendo em vista o niunero e o porte das TNCs presentes no pais, a sua 
participa<;iio pode ser classificada no minimo como modesta 

A exce<;ao da RTZ , Anglo American, BHP- Utah e das seis grandes do alumiuio, que tern 
sustentado consistentes programas de investimento ao longo do tempo, como reflexo de sua 
estrategia de expansiio mundial, as demais tern se comprometido com investimentos reduzidos e 
ciclotimicos, que traduzem mais a inten<;ao de manter-se presente no pais, do que curnprir urn 
programa voltado para objetivos de crescimento a longo prazo. 

Especificamente no campo de prospec<;iio e pesquisa mineral, destaca-se a a<;iio da RTZ, 
peifeitamente harmouizada com a sua estrategia global de investimentos no setor. Mesmo a Anglo 
American, a BHP - Utah e as seis gran des do alumiuio, quando tern investido a risco no pais o 
tern feito com urn nivel de timidez absolutamente incompativel com o seu porte. 

A partir de 1996 tern aurnentado o numero de investidores estrangeiros interessados em investir 

em minera<;ao no Brasil. 0 sucesso do Plano Real com a conten<;iio da infla<;iio e a remo<;ao das 
restri<;iies constitucionais, tern auxiliado na cria<;ao de urn clima de entusiasmo que cresce dia a 
dia, particularmente entre os promotores de negocios e investidores americanos e canadenses. 

Dezenas de ''junior companies" ao par de empresas de maior porte com a Barrick Gold, Echo 
Bay, Placer Dome, Newmont e Teck Corporation, tern desembarcado no pais como objetivo 

especifico de negociar, prospectar e pesquisar depositos de ouro, permitindo antever uma 
retomada dos investimentos em prospec<;iio e pesquisa mineral, tao necessarios para a sustenta<;iio 

de uma atividade mineral permanente. 
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CAPITUL05. 

Cemirios perspectivos para a minerariio brasileira 

5.1. Os desajios da globalizariio 

A globaliza<;iio constitui um fenomeno relativamente recente e tern sua origem vinculada a redu<;iio 
do dinamismo da economia americana a partir do final dos anos 60, ao aumento das exporta<;oes 
asiaticas e a redu<;ao da produtividade das economias europeias e americana. 7 S e~O:.. " ..... ~ ~ 

As politicas economicas adotadas pelos Estados Unidos e paises da Europa, baseadas na eleva<;iio 
da taxa de juros, desregulamenta<;iio dos mercados flnanceiros, dos setores de transportes e 
comunica<;oes, coincidiram com expressivos avan<;os tecnologicos em duas areas criticas para o 
processo de globaliza<;iio: a area das comunica<;oes e da informa<;iio: processamento de dados, 
DOS SANTOS (1996). \l~ \lJ\jl).d_ ~li. , c.,"'~· el£l~Uv 

A evolu<;iio dos meios de transporte no curso do seculo XVIII, permitiu a redu<;iio dos custos e 
a movimenta<;iio de cargas de grandes volumes, tendo resultado em efeitos multiplicadores sobre 
toda a atividade economica. De forma semelhante, o avan<;o das comunica<;oes e da tecnologia de 
processamento das informa<;oes, ocorridos nas Ultimas decadas, permitiu a inova<;iio e amplia<;iio 
das opera<;oes flnanceiras, ao mesmo tempo que viabilizou uma nova logica para a organiza<;iio 
e ad.ministra<;iio do processo produtivo. 

As estrategias de produ<;iio passaram a incmporar a reloca<;iio fisica das unidades produtivas ( nao 
mais definidas em razao do custo relativos dos fatores de produ<;iio) e os produtos passaram a ser 
definidos a partir de uma constante intera<;iio do fubricante com os consumidores. 

A desregulamenta<;iio dos mercados flnanceiros e as novas formas de conceber e gerenciar o 
processo produtivo, constituem os pilares do processo de globaliza<;iio. A redu<;iio do tempo e 
dos custos das comunica<;oes, constitni, ao mesmo tempo, pr6-condi<;iio do processo de 
globaliza<;iio e uma resposta a crescente uecessidade de transmissao de informa<;oes. 

A lideran<;a do processo de globaliza<;iio foi assumida pelas TNCs, cujo crescirnento e crescente 
controle sobre a destina<;iio dos investirnentos produtivos no mundo, as elevam a um patarnar 
supra-nacional, futo que preocupa nao somente os pesquisadores, mas tambem os politicos 
responsaveis pela condu9iio das sociedades nacionais. 

A no9iio convencional de politica economica esta associada ao conceito de Estado-Na9iio. Boa 
parte das decisoes que afetam alguns objetivos sociais, como o crescirnento economico, o perfil 
distnbutivo de renda e outros, constituem resultado da politica dos Estados e da a<;iio dos agentes 
economicos no espa<;o nacional. 

Seguindo essa logica, a rela<;iio economica entre as unidades nacionais ocorre atraves dos 
mercados, onde sao transacionados seus produtos e eventualmente alguns fatores de produ<;ao. 
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Num sistema globalizado, a relayiio entre as unidades nacionais passa a niio ser mais lirnitada as 
transay(ies nos mercados de hens e futores. 0 processo produtivo adqnire uma nova racionalidade, 
na medida em que as diversas nayoes passam a ser componentes de uma mesma estrutura 
integrada (blocos economicos), com as mesmas normas, valores e rotinas operacionais, condiyoes 
necessanas para a crescente homogeneizayiio produtiva . 

. ..;;;. Por outro !ado, sob a perspectiva das TNCs, a condiyao da globalizayiio implica na maximizayiio 'Js'l de beneficios, a partir da melhor localizayiio de suas atividades a nivel mundial, combinada com 
o/..,.. a padroniza9iio dos produtos e utilizayiio das vantagens comparativas. As estrategias globais 
"- buscam a reduyiio dos custos, a especializayiio das linhas de produyiio, a estabilidade e o controle 

da qualidade, fatores que resultam na crescente eficiencia e no aumento do grau de 
competitividade da corporayilo. 

0 maior grau de exposiyiio aos mercados internacionais e a maior fluidez dos investimentos, tende 
a reduzir o grau de hl>erdade dos governo locais, no que se refere ao estabelecimento de politicas 

para o desenvolvimento nacional. A redu9iio da liberdade de ayiio dos govemos nacionais e a 
progressiva subordinayiio das prioridades nacionais aos interesses das TNCs, tern sido motivo de 
preocupayiiO de varios cientistas politicos nas UJtimas decadas. 

Urn dos mais relevantes paradoxos resultantes do processo de globalizayiio diz respeito a crescente 
importiincia que tern sido atribuida pelas politicas nacionais para a adapta9iio de seus sistemas 
produtivos com maior grau de interdependencia com o de outras economias. 

E indiscutivel que existe preocupa9ilo com a progressiva restri9ao do campo de ayiio das 
autoridades nacionais na tomada de decisoes sobre materias de interesse domestico, 

independentemente do exterior. Por outro !ado, a crescente mobilidade do capital, controlado @ 
pelas TNCs, que operam de forma cada vez mais desterritorializada, tern se traduzido em ,J#. 
exigencias e promessas, its quais os govemos nacionais nao puderam resistir,~A, (19~ t,\J 

0 processo de integrayao do Brasil na economia mundial, tern destacado as dificuldades 
encontradas pelo govemo, no sentido de sustentar uma politica economica compative1 com a 
busca da estabilidade economica e da promoyao do desenvolvimento do pais. 

As criticas intemacionais its recente restriyoes para a importayilo de produtos manufaturados, 
necessarias para a conten9ilo do crescente deficit na balan9a comercial, exigiu a concessao de 
privilegios it Argentina, principal parceiro no Mercosul, alem de expor o pais aos tribunais 
internacionais, acusado pelos paises desenvolvido por transgressao das normas de reciprocidade 
de livre comercio. 

Em contrapartida, a RENAULT tern enfrentado ruidosas manifestayoes populares na Belgica e 

na Franya, pela desativayao de uma planta de autom6veis, que resultara no desemprego de 

centenas de operanos belgas, ao mesmo tempo que anuncia investimentos milionarios para a 

instalayiio de novas fiibricas no Parana. 

Nos Ultimos dez anos (1987-1996), o processo de globalizayao transferiu para os paises em 
desenvolvimento US$ 785 bilhoes de d61ares em capitais produtivos. Ou seja, transferencia de 

empresas, de empregos, de salanos, de impostos e de divisas. Somente no ano de 1997 tal 

transferencia atingira o valor global de US$ 145 bilhoes BETING (1997)~ 

\)~ l 'h0.. 
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Por outro lado, as econornias dos paises desenvolvidos tern apresentado, nos anos 90, indices de 
crescimento economico muito modestos. No periodo entre 1973 e 1994, apesar do crescimento 
vegetativo de sua popnlayao, os paises europeus nao conseguiram criar novos empregos. No 
mesmo periodo, apesar do reduzido indice de crescimento, os Estados Unidos viabilizou a cria9iio 
de 38 milhoes de novos empregos, THUROW (1996). \:;11-''-~~J:Jy 

~~~ 1 0 nivel de desernprego nos paises europeus e de pelo meno@a forya de trabalho. Isto sem 

contar que muitos daqueles que recebem auxilio-doenya, que na Rolanda chegam a sornar 12% 

da popnlayao, podem ser considerados tecnicamente desempregados. 

0 nivel de desemprego nos Estados Unidos, registrado oficialmente como sendo de 5,4% em l 
maryo de 1995, de fato so contabiliza os desempregados registrados nos Ultimos sessenta dias. 
Alguns observadores afinnam que o indice real de desernprego nos Estados Unidos deve elevar-se · 
a aproxirnadamente 10% de sua popnla91io ativa. _,. 

No inicio da decada de 90 duas ondas de redu9ao de pessoal fizeram com que as corporayoes 
mundiais eliminassem 2,5 milhoes de empregos. A redu9ao de pessoal nas grandes empresas 

variou entre 300 mil demissoes em 1990, 500 mil em 1991,400 mil em 1992, 600 mil em 1993, " 
516 mil em 1994, e uma estimativa de 600 mil em 1995, THUROW (1926). Emgritante contraste, l>' ~ 
as corpora9oes mundiais temrealizado o mais elevado nivel de !nero dos iiltimos'viiite cmco anos. 1J..P 

A atual onda de desemprego difere bastante das anteriores. Nas primeiras ondas, perdeu o 
emprego o operario, com baixo nivel de instru9iio e especializa91io. Nas atuais ondas, estao 
perdendo Ingar os ernpregados de nivel intermediario ( capatazes e gerentes ), os fimcionarios das 
areas administrativas e tarnbem os com rnaior tempo de casa. 

0 problema do desernprego e permanente e tende a agravar-se ao Iongo do tempo. 0 denominado 
"desemprego estrutural", constitui o resnltado da mudan9a das estruturas produtivas e da 
acomoda9iio das economias domesticas ao mercado globalizado e esta produzindo urna nova 
classe social: ados "excluidos sociais". A classe dos "excluidos sociais" incorpora todos aqueles 
que de urna forma ou de outra foram alijados do processo produtivo e nao dispoe de muitas 
chances de nele voltar a se incorporar. 

Como agravante, os aparelhos de Estado, desestruturados e esgotados financeiramente, restringem 
progressivamente seus prograrnas de assistencia social, furtando aos excluidos o nivel minirno 
de assistencia, tomando-os muitas vezes dependentes da caridade publica. 

E este o cenario que se oferece aos govemantes nacionais. No caso dos paises em 
desenvolvimento, atuais beneficiarios do fluxo mundial dos investimentos, os dirigentes locais 
sao submetidos it prova pela dificil tarefa de harmonizar os conflitos existentes entre a enorme 

demanda por beneficios sociais e os interesses dos investidores estrangeiros, envoltos por 

tentadoras ofertas de capital, tecnologia, empregos e irnpostos. 

0 fenomeno da globalizayao efetivamente reduz a rnargem de manobra dos govemos nacionais, 
porem a reestrutura9iio do sistema produtivo do mundo capitalista apresenta novas oportunidades 
para os paises em desenvolvimento, que deverao ser avaliadas sob a otica dos beneficios que 
poderao ser assegurados para a sociedade nacional. A responsabilidade destas decisoes cabera 

aos govemantes do Estado-nayiio, que permanecera, ainda por muito tempo, como unidade 

organizadora basica da vida politica, economica, social e cultural dos povos. 
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5.2. Mudanr;as e tendencias setoriais 

?NS. ~e.cWlO 
A estrutura<;:iio de urn cenano perspectivo para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro deve 

levar em considera<;:iio o grau de sintonia entre as tendencias da economia mundial e o cenario 

politico e economico nacional. 

0 projeto de governo do presidente Fernando Henrique, iniciado em 1995, inclui a realiza<;:ao de 

reformas do aparelbo de Estado, consideradas necessarias para a retomada do desenvolvimento 

economico do pais e sua integra<;:ao a economia global As propostas do novo governo apresentam 

grande sinergia com a tendencia mundial da globaliza<;:iio da economia e do fluxo de capitais para 

os paises em desenvolvimento, que fuvorecem a consecussiio de seus objetivos. 

A ctausula de compromisso do govemo que mais afeta o setor mineral, diz respeito i1 redefiniyiio 

do papel do Estado e a rentlncia de sua participayiio ao processo produtivo, que devera ser 

assumido pelos investidores nacionais ou internacionais. A privatiza<;:iio da CVRD neste aspecto 

e emblernatica da disposi<;:ao do governo neste sentido, visto que reduzira a participayiio do Estado 

na minerayiio a urn elemento meramente sirnbOlico. 

Deve ser considerado tambem que a dinamizayiiO e o desenvolvimento da minera<;:iio no pais 

requer urn constante fluxo de investirnentos de risco, para a manuten\)ao de prograrnas de 

prospec\)ao e pesquisa mineral, indispensaveis para a gera9iio de novas descobertas minerais. Os 

especialistas setoriais tern externado sua preocupa9iio pela grande redu9iio dos investirnentos a 

risco em minera9iio no curso da Ultima decada, futo que poderit provocar urna retra9iio no 

dinarnismo da minera<;:iio em futuro proximo. 

De fato, os mais expressivos projetos minerais em desenvolvimento, sao resultado do esforyo 

exploratorio realizado na decada de 70. Exemplos desta afirmativa sao os Projetos Cobre Salobo, 

Fortaleza de Minas, Barro Alto e alguns projetos de ouro da CVRD. 

Sob o ponto de vista da conquista de novos investirnentos para a sustenta<;:iio dos programas de 

prospec\)ao e pesquisa mineral, as altera\)oes da politica economica do pais e as retifica<;:oes 

normativas da atividade mineral assumem maior importilncia que o proprio processo de 

privatiza9iio da CVRD. Os elementos mais relevantes considerados pelas TNCs no processo de 

decisao sobre investirnentos a risco em minera<;:iio, estao sintetizados no quadro a seguir, que 

ressalta as mudan9as registradas no pais no periodo pre e pos 1995. 

Urn confronto entre os dois periodos assinala que os riscos politicos e economicos, os principais 

elementos restritivos assinalados pelas TNCs ern rela\)iio ao Brasil, foram sensivelmente reduzidos, 

tendo o pais assumido urn nivel de confiabilidade internacional extremamente favoravel para a 

recep<;:iio de investimentos estrangeiros. Adicionalmente, as mudan<;:as promovidas na 

Constitui<;:ao e nos regulamentos setoriais, removeram as restri<;:oes ao capital estrangeiro e 

adicionaram incentivo it atividade mineral. 
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QUADR051 

MUDAN<;:AS NO CENARIO NACIONAL RELEV ANTES 
PARA OS INVESTIMENTOS EM MINERA<;:AO 

FATORES 

Riscos Geol6gicos 
Potwcialidade do pais 

Riscos politicos 

Liberdade para investimentos estrangeiros 

R.iscos relativos a Polftic:a Nacimal 

Riscos relativos a Politica Eccn6mica 

Riscos relativos 8 Politica Cambial 

Riscos relativos a Politica Mineral 

Riscos relativos 8 Politica Tributaria e Fiscal 

Risoos relativos a Politica de Financiamento 

Risoos relativos ao Sistema Judiciario 

Riscos relativos a Politica de Cootrole 

Amhimtal 

-----,---------------
PERIODO PRJ:"l 1995 

Geologia muito favonlvel 
Grande atratividade para :investimentos 

Restriy5es coo.stituciooais 
Tratamwto diferenciado para empresas 

estrangeiras 

PERiODOPOS 1995 

! Geologia muito favonivel 
Grande atratividadepara inverume:ntos 

Totallih«dade 
Tratamento igualado as empresasnaciooais 

Inseguranya sobre a coo.duyiio politica do Govemo Fernando Heorique restituiu 

I pais. Periodo de eleiyiio presidencial credibilidade e seguranya 

fusegu.ranl"' devido a in&abilidade 
ecooOmica e elevada taxa de intlayiio 

Inseguranya devido a indefiniyiio da politica 

cambial I eo reduzido volume de reservas camhiais 

I

, RestriyOes quanta ao privilegio atribuido a 

garimpeiros e excessiva bl.U'ocracia por 

parte do DNPM 

AusWcia de btneficios e incentivos fiscais 

I do Ex:ecutivo 

I Legislayao modema, restritiva, porCm seus 
, regulamentos nao impedem a atividade 

I mineml 

Btabilidade ecooOmica e cootrole da inflayiio 
atribuem seguranya para investidores 

A adoyao e manutenyiio de uma politica 
cambial previsivel faz rctomar a coofianya 

dos investidorcs 

I A 393.0 dos garimpeiros e atenuada sendo 

I
, pri vilegiada a ay§o das empresas de 

minerayao. AyOes do govemo procuram 

dinamizar a atu.ayao do DNPM 

/

. Restabelecimwto da dqlreciayao acelerada e 

isenyao de impostos para tni!.quinas e 

I equipamentos. 
Reduyao de impostos sobre gaohos liquidos, 

remessa de lucros, e outros (Anexo IV) 

I
, Criayao de mecanismos de capital.izayao, via 

:fundos mlrtuos de investimwto, ftmdos 

setcriais e linhas de financiamento especificas 

I (AnexoiV) 

Sistema Judiciario coo.fi3vel e indqlendente 

do Executivo 

Legislayao modema, restritiva, porCm seus 
regulammtos nao impedem a atividade 

mineral 

As mudan9as registradas nos Ultimos anos, colocaram novamente o Brasil na linha de frente da 
minerayao mundiaL Na analise realizada sobre o pais, na condiyao de segundo colocado na 
preferencia dos investidores entrevistados pela International Investment Conference Inc. em 
Miami em 1995, CROWSON (1995) relembra que o patrimonio mineral de urn pais e ditado 
pela natureza de sua geologia e nao pela extensao de seu territorio. 

Tendo sido neutralizados~os riscos relativas ao cenario politico e economico nacional, o fator 
detenninante para a tomadi! de decisiio sobre investimentos a risco em prospecyao mineral passou 
a ser ditado pela potencialidade da geologia do pais, reconhecida de longa data como francamente 
fuvoriiveL 

Desta forma, nao e de estranhar que a partir de 1995 o setor mineral brasileiro tenha apresentado 

grande ebuli<;:ao pelo constante assedio de investidores estrangeiros a procura de oportunidades 

101 



para negoc10s. A mudans:a do cenano pode ser comprovada pelos nW:neros registrados 
oficiosamente pelo DNPM, que atribuem para os programas de prospecs:ao e pesquisa mineral 
no pais urn volmne de investimentos da ordem de US$ 120 millioes em 1996, quatro vezes o valor 
registrado nos anos do inicio da decada. 

A permanencia, ao longo do tempo, dos fatores favoniveis para investimentos a risco, deverao 
consolidar urn crescente fluxo de capitais por parte das TNCs, iniciativa indispensavel para a 

consolidas:ao e crescimento do setor mineral brasileiro. 

5.3. 0 caso da privatiza~iio da CVRD 

0 desempenho setorial relativo ao segmento dos minerais metalicos, destaca como principais 
atores os Grupos CVRD e ICOMI-CAEMI, que juntos responsabiliza-se por urn ters:o do PMB 
nacional, secnndados por representantes de diversas corpora9oes transnacionais. 

A expressiva participa9ao das duas corpora9oes no conjnnto da produ9ao mineral nacional , faz 
com que eventuais mudan9as em seus controles acionarios reflitam em profimdas altera9oes no 
quadro da minera9ao brasileira. 

A Mitsui, que detinha 25% do controle aciom\rio da ICOMI-CAEMI, passou a controlar uma 
parcela mais expressiva da corpora9iio por ocasiiio da recente aquisi9iio de parte das a9oes em 
poder dos irmiios Guilherme e Mario Frering, netos de seu fimdador. Mesmo sem abrir miio do 
controle do Grupo, a decisao dos herdeiros provavelmente transferiu para a Mitsui e para 
Betheleem Steel mais de 50% de suas a9oes votantes. 

E bern possivel que essa decisao da Mitsui esteja vinculada ao seu interesse no processo de 
privatiza9ao da CVRD, outro episodio de grande impacto, que influira no futuro da minera9iio 
brasileira. A privatizas:ao da CVRD suscita debates que evocam questoes envolvendo soberania 
nacional, decisoes e atividades, ditas estrategicas, e defesa do patrimouio mineral nacional. 

A defini9ao e difusao dos conceitos sobre a soberania nacional e sobre o carater estrategico de 
detenninados minerios, teve origem na politica implementada pelo govemo dos Estados Uuidos 

no inicio da decada de 50, por ocasiiio da guerra da Coreia. A politica, centrada nos preceitos 
da guerra-rna, fimdamentava-se na intervenyiio govemamental, atraves do gerenciamento de 
estoques regnladores estrategicos, baseando-se na inexistencia ou carencia de suprimento intemo 

ou alternativamente na dependencia de sua importas:ao a partir de paises sujeitos a riscos politicos 
indesejaveis. 

Fnndamentada na teoria da seguran9a nacional, a relas:ao entre mineras:ao, seguran9a e estrategia 

de defesa nacional, difimdin-se intemacionalmente e originou, nas decadas seguintes, os notaveis 

movimentos de nacionaliza9iio dos projetos de minera9iio e de progressiva restri9iio ao 
aproveitamento dos recursos minerais por parte das TNCs. 

A partir das mudans:as incorporadas pela sociedade capitalista apos os choques do petroleo, a 
questiio estrategica na dinamica da disputa entre os paises industrializados, deslocou-se do 
controle da materia-prima para o dominio das tecnologias de processo. Em sintese, deixou de 
ser estrategico deter o patrimonio mineral em si e passou a ser estrategico controlar a tecnologia 
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processual. 

Inquirido recentemente sobre os riscos da privatiza<;:iio da CVRD, o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso replicou :" 0 que pode haver de estrategico na extrat;ao de minerio de ferro em Carajas 

e seu embarque para o Jap{io? Estrategico e poder dar suporte a um programa de educat;ao 

basica e de saUde ao povo brasileiro". A colocayiio do chefe do executivo demonstra, com toda 

a clareza, que o govemo considera que este argumento niio apresenta qualquer compatibilidade 

com a realidade do pais e do mundo. 

No caso brasileiro, o Produto Mineral Bruto - PMB, excluindo-se a produ<;:iio de petroleo e gas, 

representa somente 1,15% do Produto Interno Bruto. Levando-se em conta o porte da economia 

brasileira, tal participayiio, ao contrario do que aparenta a primeira vista, constitui urn saudavel 

sinal de vitalidade e multiplicidade da atividade economica nacional, fato que reduz sensivelmente 

o impacto dos eventuais riscos atribuidos pela atividade de minera<;:iio a soberania nacional. 

Paises desenvolvidos, com economia mais robusta e complexa, tendem a apresentar uma reduzida 

participayiio da minera<;:iio no conjunto de suas atividades economicas. Nos Estados Unidos, a 
participayiio do PMB no Produto Interno Bruto situa-se no patamar de 0,50%, mesmo no Canada, 

pais tradicionalmente mineiro e lider setorial mundia~ o produto da minerayiio nao supera 2,5% 

do Pill. 

Naturalmente, ern paises com estrutura economica menos complexa, a minerao;iio podera assumir 

urn importante peso J?O~al no Pill, fazendo com que as questoes relativas a soberania 
nacional exijam ao;oes polfticas no sentido de proteger os interesses da sociedade local. Em paises 
como a Africa do Sui e Australia, a minera<;:ao responde por indices proximos a 9 e 6,5%, do 

Pill, respectivamente, porem, o porte e a diversidade de suas atividades economicas niio podem 

ser comparados com aqueles do Brasil. 

Na opiniao do autor, a privatiza<;:iio da CVRD, transcende a questiio meramente economica e os 
proprios limites do setor mineral. Constitui uma ao;ilo politica ernblematica, selecionada 

cuidadosamente pelos atuais govemantes para sinalizar intemacionalmente a profimdidade das 

mudan<;:as realizadas no pais, como objetivo de projeta-lo e atrair investidores. 

A veracidade deste fato e comprovada pelas recentes declara<;:oes do Ministro das Comunica<;:oes, 

Sergio Motta, de que sob o ponto de vista economico, mais importante que a privatiza<;:iio da 

CVRD seria o processo de privatiza<;:ilo do sistema de comunica<;:oes, que podera resultar em US$ 

6 bilhoes pela ''venda de ar" (sic) e nurn compromisso de investimentos proximo a US$ 80 bilhoes 

no prazo de cinco a seis anos. 

0 que fica subentendido da declara<;:iio do ministro, e que apesar da dimensao dos investimentos 

exigidos para a telefonia, a proje<;:iio internacional da CVRD faz com que a sua privatiza<;:iio resulte 

em urn impacto intemacional que dificilmente seria superado por outra a<;:iio politica promovida 

pelo govemo. 

A CVRD controla urn conglomerado de empresas envolvidas com uma grande diversidade de 

atividades, que vilo desde minera<;:iio ate transporte ferroviilrio e maritimo transoceiinico, passando 
por reflorestamento, produ<;:ilo de celulose, ao;o e ferro-Iigas. Com urn faturamento bruto em 1996 

de US$ 4,97 bilhoes, a corporayiio apresenta interesse maior nos seguintes segmentos: 
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QUADR05.2 - PARTICIPA<;:AO DA PRODU<;:AO MINERAL NO PRODUTO INTERNO BRUTO NACIONAL 
(em US$ Bilhoes) 

PIB -BRASIL") I 

PMB(2)- BRASIL 

%Part. no PIB 

1990 1991 

-~-----~-- .. -··--

1992 1993 
-·-r-·- ·-

436,50 
····-···-··- ·- '"""-·-·--~~~~"""" 

6,98 
·-·----··-···· 

1,60% 

1994 !995 

564,80 717,20 

7,16 8,19 

1,27% 1,14% 

~;~:~;, L -_ = = t -~ ~~r i~i J~~~~ -_ ~~ ~~;~ ± ~:--···· 
PIB -USA''l 5.546,00 5.723,00 6.039,00 

PMB- USA 33,30 31,00 32,00 

%Part no PIB 0,60% 0,54% 0,53% 

Obs. exduidos petrOleo e g9.s natural 

FONTES: 
(I) IBGE 
(2)FERRAZ, C.P. (1994,1995,1996) 

(3) STATISTICS CANADA (1997) 
(4) NATURAL RESOURCES CANADA (!995) 
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0 processo de privatiza9iio da CVRD, iniciado com a sua avalia9iio economica por empresas 

de consultoria internacional, levou o governo a definir em R$ 3.000.172.681,00 o pre90 minimo 

para a aliena9iio de 45% das a9oes ordinarias em seu poder. Atualmente o Tesouro Nacional 
detern 51% do capital total da CVRD, sendo que o restante e controlado por Fundos de pensao 

(18%), Fundos estrangeiros de investimento (12%), BNDESPar, FND, INSS (4%), ADR (5%) 
e 10% em poder do publico. 

QUADRO 5.3 - Cia. VALE DO RIO DOCE 
% de Participayao nos diversos negOcios 

AREAS DE NEOOCIOS %PARTICIPAt;:AO 

Minerio de ferro e pelotas 56,00% 

Traosportes 20,00% 

Aluminio IJ,OO% 

Ouro 8,00% 

Pot:issio 2,00% 

Madeira e celulose 2,00% 

Man ganes 1,00% 

Outros 1,00% 

Fonte: Cia Vale do Rio Doce- CVRD 

A primeira etapa para a transfen\lncia do controle da CVRD foi definida pelo leilao public~, 
agendado para o dia 29 de abril do presente ano, ocasiao na qual sera conhecido o consorcio que 

assumira o seu comando. 

0 cons6rcio ganhador devera constituir uma Sociedade de Propositos Especiais - SPE, com urn 
capital minimo de US$ 1,5 bilboes, alem de oferecer garantias reais de US$ 3 bilboes. A nova j. 
empresa, denominada V ALECOM, sera a controladora da CVRD e devera contar no minimo com "'(' 
tres participantes, sendo que nenhum dos tres socios podera deter mais que 45% do seu capital 
votante. 

Das inilmeras salvaguardas estabelecidas, destacam-se algumas, que objetivam previnir a 

constitui9iio de cartel ou guarnecer a atua9iio comercial da CVRD: 

,/ o desmembramento das empresas que compoe o Grupo CVRD so podera ser 

realizado cinco anos apos a transferencia de seu controle acionario (anode 2.002); 
,/ empresas mineradoras de minerio de ferro que produzam acima de 30 milboes de 

toneladas/ano, somente poderao deter 10% do controle da empresa; 

,/ empresas siderurgicas com produ9iio superior a 8,5 milboes de toneladas/ano, 

somente poderiio deter 10% do controle da empresa; 

,/ "tradings"que comercializam volumes superiores a 30 milboes de toneladas de 

minerio de ferro/ano, somente poderiio deter 10% do controle da empresa; 

.I os produtores de minerio de ferro juntos niio poderiio deter participa9iio superior a 
45% da V ALECOM; 
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,/ empresas sideriirgicas em conjunto tambem nao poderao deter participayao superior 
a 45% da V ALECOM, regra na qual tambem se inscrevem as "tradings". 

Em uma segunda etapa, ainda sem data rnarcada, deverao ser vendidas aos empregados da 

empresa, ayoes ate o limite de 5, 11% de seu capital social A terceira e Ultima etapa constani da 

distnbui9ao publica, no Brasil e/ou no exterior, das sobras das a9oes pertencentes it Uniao, que 
nao tiverem sido ofertadas ou alienadas nas etapas anteriores. 

Apos a defini9ao das regras para a transferencia do controle da CVRD, iniciou-se urn monumental 
minueto com a participa9ao de grupos industriais nacionais, TNCs, fundos de pensao, institui9oes 
linanceiras e o proprio governo, que ora aproximam-se ora afastam-se ou trocam de par, 
ensaiando para o "grand finale" que culminara por ocasiao do leilao. 

0 desenho do negocio milionario foi esboyado pelo proprio presidente da republica, que 
incentivou a constitui9ao de urn consorcio solido, comandado por urn grupo industrial nacional, 
buscando evitar que o controle da CVRD seja assumido por uma TNC, RELATORIO 
RESERVADO (1997). 

0 apelo lan9ado ao Diretor Presidente do Grupo Votorantim, Antonio Erminio de Morais, veio 
de encontro aos projetos de expansao da corporayao. Preocupado com a excessiva concentrayao 
do Grupo em negocios com margens de lucro cada vez rnais reduzidas, a exemplo do aluminio, 
cimento, papel e celulose e suco de laranja, a aquisi9ao do controle da CVRD abriria novas 
perspectivas para o seu desenvolvimento. A entrada no Grupo CVRD nao somente facilitaria 
acesso a outros segmentos de negocios, de retorno potencialmente rnais elevado como 
telecomunicayoes, transporte, energia, como tambem atribuiria ao Votorantim a oportunidade de 

assumir o perfil de uma corpora9iio de carater verdadeiramente mundial 

QUADRO 5.4- GRUPO VOTORANTIM 
Receita de R$ 4,1 bilhoes em 1996 

Segmento de 
negocios 

Cimento 

Papel e celulose 

AI, Ni,Zn 

Outros 

% Participa9ao 

30,00% 

30,00% 
--+--~· ·~-~ 

10,00% 

Footeo BRASIL MINERAL (1997) 

Mas se por urn lado a privatiza9ao da CVRD aguyou o interesse do Grupo Votorantim, por outro, 
desafiou a Cia. Siderurgica Nacional, controlada pelo Grupo Vicunha, pertencente il f•milia 

Steimbmch, que depende do fomecimento de minerio de ferro para a manutenyao de seu sistema 
siderurgico 
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Aproximando-se o dia do leilao, cristalizaram-se dois consorcios qne se habilitam para a disputa. 
As participa<;:oes assinaladas no quadro a seguir, sao meramente especulativas, baseadas em 

comentanos divulgados publicamente pela imprensa: 

QUADRO 5.5- CONSORCIOS HABllJTADOS PARA 0 LEILAO DA CVRD 

CONSORCIO V ALEC ON CONSORCIO BRASIL 

Grupo Votorantim- Lider ( 40%) i Cia Siderurgica Nacional- Lider ( 45%) 
--------------------------------r---------

Anglo American!Minorco (40%) [ Nations Bank (10%) 

CAEMI - Mitsui (?) I Banco Opportunity - Gencor (10%) 

Japao- Brasil Participa9oes * (?) I Grupo Suzano (1,5%) 

Fundos de pensao Centrus e Sistel (?) j Fundos de pensao Previ, Petros, Funcef, Funcesp (?) 

* Nippcn Steel, NKK, Sumitomo, Kobe Steel, Nis.sbin, Nakayama, Nissho Iwai, Mitsubi&ll, Itodm e Marubeni 

A VALIA, fundo de pensiio dos funcionarios da CVRD, o INVESTV ALE, clube de investimento 

dos funcionarios da CVRD eo BENDESPar, que juntos somam 14,00 %do capital ordinano da 

empresa, comprometein-se a assinar urn acordo de acionistas, votando com o consorcio vencedor 

no 1eilao. 

Uma analise dos contendores demonstra que o consorcio V ALEC ON apresenta-se com grande 

consistencia, maior eqnihbrio e, talvez o mais importante, mnita motiva<;:iio para disputar o 

controle da CVRD. Por parte do Grupo Votorantim, alem dos argrunentos relacionados a 
estrategia de crescimento do Grupo, os ativos da CVRD no campo do aluminio, papel e celulose 

e niquel, constituem urn fator adicional de atratividade. 

Para a Anglo American, a aquisi<;:ao da CVRD vern a ser urn instrumento estrategico para a I 
ace~era<;:iio de seu processo de intemacionaliza<;:ao, requerido pelo atual momento politico vivido ? 
na Africa do Sui. A CVRD poderii constituir a plataforma estiivel que necessita fora do continente 

afiicano, em caso de deteriorayao do sistema politico quando da sucessiio do presidente Mandella. 

E importante lembrar que recentemente a Anglo American foi obrigada, por urn decreto 
presidencial, a negociar com a COSATU, (a CUT Sul-afiicana), urn esquema para a venda 

subsidiada de pouco menos da metade de suas a.;oes ordiniinas, para seus empregados, uma 
transa<;:ao estimada em US$ 1,8 bilhoes. Como a obrigatoriedade restringe-se ao pais de origem 

(Africa do Sui), seus controladores veem nos investimentos no exterior uma forma de evitar a 
dilui.;ao de seu controle acionano. 

Nao menos importante para a Anglo American, vern a ser os ativos da CVRD relacionados ao 
minerio de ferro, manganes e principalmente ao ouro, tendo em vista a progressiva redn<;:iio da 

produ<;:iio na Amca do Sui. 

Apesar de sua discri.;ao, o peso dos "zaibatsu" japoneses e por demais respeitiivel. Nada menos ,~.·, 
do que uma dUzia de enormes corpora<;oes sidenirgicas e "tradings" orientais acomodam-se no ) ·1 

consorcio liderado pelo Votorantim, com a Un:ica inten<;:iio de garantir a tranqiiilidade do 1 
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!07 ~~ .. P.t'" ~ ~ 
C<:>~~~ 

~(j 
.. ' -1$> 



fornecimento da materia-prima e manter seus interesses nas diversas "joint-ventures"com a 

CVRD. A sua disposi<;;ao em aceitar uma participa<;;ao minoritaria fuvoreceu sobremaneira a 

composi<;:ao do cons6rcio. A Mitsui, Unica TNC japonesa isolada, participa do consorcio atraves 

de sua composi<;;ii.o na ICOMI-CAEMI. 

Fecham o consorcio liderado por Antonio Erminio o Grupo Safra e os Fundos de pensao dos I("(. 
func~onari~s. do ~anco Centrale da Telebras, que supostamente comporii.o somente com suas 

aturus part1c1pa<;;oes. 

0 Consorcio Brasil, liderado pela CSN, aparentemente menos monolitico que o V ALECON, e 
basicamente composto pelos interesses da CSN e institui<;:oes financeiras e de investimento 

institucional. Os fundos de pensao dos funcionarios do Banco do Brasil, Petrobras, Caixa 

Economica Federal e CESP compoe a segunda maior for<;;a do consorcio. 

0 suporte financeiro devera ser assegurado pelo Nations Bank e pelo Banco Opportunity, que 

estaria combinado com a GENCOR snl-afiicana. A participa<;:ii.o da Suzano parece constituir mais 

urn ato de protesto do que o resnltado de uma op<;;iio comercial, tendo em vista que o interesse 

do Votoratirn e da Anglo no estabelecimento de urn polo de papel e celulose contando com a 

Ballia Sui, contraria a atual socia da CVRD (Cia Suzano de Papel e Celulose ). 

Finahnente, o Consorcio Brasil conta com a participa<;;iio da ALCOA, competidora da CBA no 

segmento do aluminio e interessada na amplia<;;ao de sua fatia do mercado. 

No entender do autor, o Consorcio VALECON foi estruturado para veneer eo seu nivel de 

motiva'(iio para a disputa pressupoe que esteja disposto a pagar urn consideravel agio para 

assegurar sua vitoria. 

Varios elementos sinalizam para a vitoria do V ALECON, porem o elemento mais significativo, 

que poderia passar desapercebido para urn observador menos atento, diz respeito a importilncia 

do apoio agregado ao Cons6rcio pelo conjunto de corpora<;;oes niponicas. A sua atua<;;iio discreta, 

nao diminni o futo de constituirem os compradores de 25% de todo o minerio produzido pela 

CVRD e de terem participado ativarnente da constru<;;iio da corpora<;;iio, atraves de dezenas de 

''joint-ventures" na minera<;;iio de ferro, pelotiza<;;iio, reflorestarnento, produ<;;iio de celulose, papel, 

bauxita, aluminio, etc. 

Niio e possivel desconhecer as profundas implica<;;oes politicas submersas sob os contratos 

comerciais da CVRD com os japoneses. Os interesses economicos que entrela<;;arn nossos paises 

sao muito mais consistentes do que com outras na<;;oes desenvolvidas. Alem disto, a imprensa 

comenta a promessa de linhas de financiarnento de US$ 5 bilhoes, com juros beneficiados, que 

seriam assegurados pelo Japao para novos investimentos nas areas de transportes e comunica<;;oes. 

No entendimento do autor, apesar da face publica do Consorcio V ALECON estar vinculada ao 

capitao das industrias Votorantim, a sua real for<;;a reside no poder a ele atribuido pela adesao da 

Anglo American e do conglomerado de corpora<(Oes japonesas. 

Caso o Cons6rcio Brasil seja o vencedor, a integridade da corpora<;;iio CVRD devera ser garantida, 

pois seus novos controladores seriam compostos basicarnente por consumidores (CSN) e 

investidores institucionais, mais preocupados com a eficiencia e com os resultados financeiros do 

que com a gestao do negocio em si. Conclni-se tambem, que a gerencia executiva da CVRD 
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deveni ser confiada ao atual corpo de funciom\rios, naturalmente preocupado com o futuro de 

suas carreiras profissionais. 

Em contrapartida, caso o Cons6rcio V ALECON saia vencedor, dificilmente a CVRD seni mantida 

integra passados os cinco anos de carencia. A simples convivencia entre Antonio Erminio, os 

executivos da Anglo e os representantes niponicos no mesmo "board' decisorio deveni ser 

extremamente dificil, tendo em vista o inevitavel choque de personalidades e o peso dos interesses 

corporativos envolvidos. 

E de sopor que o Votorantim tenha interesse em assumir uma parcela substancial dos ativos em 

aluminio, niquel, papel e celulose, enquanto que para a Anglo American o interesse maior ficara 

por conta do ouro, manganes e tambem do minerio de ferro. Outra hipotese possivel seria a 

realiza<;i'io de uma composi<;i'io tripartite, com as corpora<;iies japonesas, para o desenvolvimento 
da minera<;i'io de ferro. 

Abstraindo-se de especula<;iies futuristicas, a conqnista da CVRD pelo Consorcio V ALECON 

constituira a "cr6nica de urn divorcio anunciado", com data prevista para o ano 2. 002, quando 

a CVRD devera perder a sua unidade e sera absorvida pelas demais corporao;:iies. 

A decisao do govemo em manter sob custodia as areas em pesquisa, sob a guarda do BNDES, 

assegura os investimentos em prospeco;:ao e pesquisa mineral no distrito de Carajas pelos proximos 
cinco anos. A iniciativa foi providencial, pois idependentemente do consorcio vencedor do leilao, 

restam muitas duvidas quanto it perrnanencia dos investimentos it risco, tradicionalmente 

realizados pela CVRD. 

Pelo !ado do Consorcio VALECON, o Votorantim e a Anglo American, os dois principais 
representantes do segmento mineral, deverao manter os prograrnas de prospeco;:ao e pesquisa 
mineral desenvolvidos com equipes proprias, restando saber o quanto seria perrnitido it nova 

CVRD atuar como concorrente de seus controladores. 

Caso o Consorcio Brasil seja vitorioso, a continuidade dos investimentos a risco estara 
diretarnente relacionada ao projeto de desenvolvimento da nova CVRD. Caso se pretenda que 

a CVRD assuma 0 perfil de uma TNC, ocupando inclusive espao;:os em outros paises, OS 

investimentos deverao ser ampliados e dimensionados para tal fim Caso contnirio, se a CVRD 

for subordinada aos interesses da CSN, os investimentos a risco em minera<;:i'io tenderao a zero, 

mais cedo ou mais tarde. 

5.4. Competitividade e atratividade internacional da minerarlio brasileira 

A questao dos novos investimentos em minerao;:ao mantem uma relao;:ao direta com o grau de 

atratividade e competitividade apresentada pelo Brasil no confronto com os demais paises em 

desenvolvimento que disputarn os recursos das TNCs. 

Foi assinalado anteriormente que o ponto de partida para a analise de investimentos em minera<;:ao 

por parte das corpora<;:iies multinacionais constitui o potencial geologico e metalogenetico do pais 

anfitriao. 
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Assim sendo, qualquer inferencia sobre os cenlirios perspectivos sobre a minera<;:ao brasileira 
deveni basear-se no potencial do pais em oferecer ambientes geologicos favoniveis para a 
identifica<;:ao de depositos minerais tipo "world class", que possam assumir prioridade para 
investimento por parte das 1NCs. 

0 potencial mineral do pais, sintetizado na tabela abaixo, baseado na vivencia do autor na J 
condu<;:ao de programas de prospec<;:ao e analises metalogeneticas regionais no territorio 
nacional, destaca as "commodities" minerals que oferecem espa,.o para a recep<;:iio de novos 
investimentos. 

A evolu<;:iio geologica do pais traduz grande favorabilidade para a ocorrencia de metals 
combinados na forma de oxidos e hidroxidos de metals ferrosos e de liga, ouro, gemas, carvao 
energetico e minerals industriais. 

A performance da indUstria mineral brasileira e compativel com a sua potencialidade, que constitni 
o substrato para o destaque nmndial assumido pelo pais na produ<;:ao de minerio de ferro, 
manganes, cassiterita, bauxita, pirocloro, ouro, diamante, gemas, caulim e rochas omamentais. 

A produ<;:ao mineral brasileira merece destaque nmndial, sendo o pais classificado como o segundo 
maior produtor mundial e o maior exportador de minerio de ferro; o quarto produtor mundial 
de bauxita; o primeiro na gera<;:ao de compostos de niobio; um dos maiores produtores de 
cassiterita, etc. 

0 valor da produ<;:ao mineral nacional e fortemente concentrado. Minerio de ferro, ouro, granito, 
calclirio e bauxita representam quase 70% do valor total do PMB. Apenas 18 bens minerais, entre 
os 83 registrados oficiahnente, apresentam valor anual superior a US$ 50 milhoes, DNPM (1994). 

Apesar do elevado potencial para a produ<;:ao de ferro, aluminio, estanho, niobio e caulim, tais 

"commodities" minerais apresentam urna equa<;:ao produtiv~ ja consolidada, com a presen<;:a de 

empresas nacionais e intemacionais. Desta forma deduz-se que em tais segmentos dificilmente 
serao admitidos investimentos de vulto, a exce<;:ao daqueles ja programados para OS projetos de 

expansao das empresas ja estabelecidas. 

Os bens minerais que apresentam maior favorabilidade para novos investimentos e que poderao 
atrair o interesse dos investidores intemacionais sao: ouro, diamante, carvao energetico e rochas 

ornamentals. 

0 ouro esta presente em todo o territorio nacional.. A metalogenia do ouro no Brasil e 

diversificada e apresenta infuneras oportunidade de investimento. Quase todos os classicos tipos 
de depositos auriferos estao presentes, desde depositos do tipo "greenstone-belts", passando por 
"shear zones", forma<;:oes ferriferas auriferas, depositos epiterrnais, sedimentares, supergenicos 

etc. 

~FERRAN (1996), com a experiencia creditada por mais de trinta anos de ativa J!.articipayao 
em prospec<;:ao mineral, identifica no pais diversos ambientes geologicos favoraveis para a 
ocorrencia de dezesseis tipos e sub-tipos de jazimentos auriferos, todos de real interesse para 
prospec<;:ao. 
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QUADRO 5.6- POTENCIAL MINERAL DO BRASIL 

MINERIO 

FERRO, METAlS DE 

LIGAEMETAIS RAROS 

METAlS BASE 

METAlS E PEDRAS 

PRECIOSAS 

MlNERAIS 
ENERGETIC OS 

MlNERAIS 

INDUSTRIAlS 

ROC HAS 

ORNAMENTAlS 

POTENCIAL 

ELEVADO 

Fe, Nb, Sn, Ti, 

Terras Raras 

Niquel 

Ouro, Diamante, Gemas 

POTENCIAL 

INTERMEDIARIO 

Mn, Li, Be, Ta, W 

Cobre, Zinco 

BAIXO 
POTENCIAL 

Mo,Cr, Sb 

Chumbo 

Prata, Platina, PGM 

carvao vapor, urini• +~~~··~~~~r~:rv~•·~c-•q_u_• __ _ 
Bauxita, Magnesita, 1 Amianto, Grafite 

Caulim, outros 1 

Graniro Martnore 

A atividade garimpeira, motivo do temor das empresa de minera9ao ha alguns anos, tem se 

reduzido progressivamente, subordinando-se a produ91io industrial de ouro. Por outro !ado, essa 
atividade fucilitou a identifica<jlao de novos distritos mineiros em que fuz-se necessaria a pesquisa 
do mint\rio primario e dos ambientes geologicos hospedeiros, merecedores de prospec<jliio mineral 

do tipo "grass-roots", ~S SANTOS (1995). 

A retomada dos investimentos em minera<jliiO no pais tem sido conduzida pela imposi91io de ;t( 
projetos de pesquisa para ouro, que segundo o Diretor do DNPM, Miguel Navarrete Jr., absorveu / 

no ano de 1996 recursos da ordem de US$ 60 milhoes. Para atingir a meta de produ9iio de 31 
toneladas de ouro no ano 2.000, a CVRD devera investir, no anode 1997, um total de US$ 
66 milhoes em projetos de ouro, sendo que somente em prospecyao e pesquisa serao dispendidos 

US$ 20,6 milhoes. 

A presen9a de crescente niunero de empresas de minera<jliiO estrangeiras que vem se instalando 
no pais, interessadas em ouro, constitui a maior comprova<jlao do nivel de atra<jliio assegurado 
pelo metal. Ao par de empresas de grande e medio porte, a exernplo da Barrick Gold, Placer 
Dome, Teck Corporation, Newmont e Echo Bay, destaca-se um grande niunero de ''junior 
companies" americanas e canadenses, que poderao assumir um relevante papel no 
desenvolvimento da minera<jliio brasileira. 

No campo da energia, o pais possui urna matriz energetica Unica no mundo, concentrada quase 
que exclusivamente na gera<jliio hidrica. Ao contrario de outros paises, a termeletrecidade gerada 
por carvao responde somente por 1,5% do total de energia ofertada no pais. Na Espanha, o 
carvao responde por 45% do total das fontes geradoras, oferta que sobe para 50% na Alemanha 
e 55% nos Estados Unido, BRITO (1997). 

A regiao .sui do pais detem extensas reservas de carviio energetico, sendo tambem a regiao de 

maior demanda e carencia no fomecimento de energia eletrica. Os centros industriais, localizados 

na regiiio centro-sui, siio abastecidos porum sistema proximo ao esgotamento, que podera entrar 
em colapso nos proximos anos como resultado do continuado do crescimento da econornia 

naciona~ DOS SANTOS (1995). 
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QUADRO 5.7- PRODUt;;AO NACIONAL DE OURO NO ANODE 1996 

EMPRESAS 

Cia Vale do Rio Doce 

CVRD 

Minerayao Morro Velho 

(Anglo American) 

Rio Paracam Minera9ao 

(RTZ) 

Minera9ao Serra Grande 
(Anglo American) 

Minera9ao Sao Bento 
(Eldorado) 

Minerayao Jacobina 

(Anglo American) 

Minera9ao Sta Elina 

(Echo Bay) 

Minerayao Agua Boa 

Caraiba Minerayao 

Outros 

Total Produyllo Industrial 

._.,. 

I 

PRODU(:AO 

em kg. Au 

18.010,00 

7.400,00 

5.150,00 

3.870,00 

3.130,00 

1.370,00 

900,00 

628,00 

430,00 

6.710,00 

47.598,00 I 
; 

% DA PRODU(:AO 

INDUSTRIAL 

37,84 

15,55 

10,82 

8,13 

6,58 

2,88 

1,89 

1,31 

0,90 

14,10 

100,00 

Produyao dos garimpeiros * 17.000,00 
--~-~--'~-~--+--------'---!--~~~-··~~~--~ 

Total Geral * 64.598,00 

*EstimadopeloDNPMpara oanode 1996 - Foote: DNPM 

Particularmente o Rio Grande do Sui, onde se situam 89% das reseiVas totais de caiViio 
energetico, estimadas em 32 bilhoes de toneladas, experimenta os maiores reflexos da crise 
energetica. Sua capacidade de transmissao esta praticamente esgotada e o sistema, apoiado em 
Itaipu, apresenta baixo nivel de confiabilidade. 

Estudos realizados pela Secretaria Estadual de Energia, Minas e Comunica~oes do Rio Grande 
do Sui, indicam que o potencial disponivel para a gera~iio de energia a partir de recursos hidricos 
soma 8.100 MW, enquanto que a energia gerada pelo caiViio poderia disponibilizar 12.000 MW. 

Apesar do custo operacional das usinas termeletricas ser mais elevado, o capital exigido e de 

menor porte e o tempo de constru~iio e mais reduzido (2 - 3 anos), possibilitando um retorno 
mais rapido do capital, com riscos melhor dimensionados, BRITO ( 1997). 

A matriz energetica local devera ser revista, incorporando-se a energia gerada a partir de 

termeletricas, por sera solul(iio mais racional e barata para a equa~iio do problema, a curto prazo. 
A viabilizayiio da explotayiio e utilizayiio do caiVao vapor depende de questoes vinculadas a 
regulamental(iiO dos contratos de concessiio para a geral(iio, transmissiio e distribui~ao de energia 
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eletrica, bern como de pesados investimentos em infra-estrutura (ferrovias, portos, usmas 

geradoras, linhas de transmissao, etc.). 

Com a admissao de investimentos privados no setor energetico, e previsivel o desenvolvimento 

de projetos da ordem de bilhoes de d6lares, que deverao atrair o interesse das corporayoes 

transnacionais da minerayao e do segmento de produyao de turbinas de grande porte, a exemplo 

da General Eletric, Asea Brown Boveri e outras. 

A perspectiva do aurnento da produo;:ao de carvao energetico dos atuais 5 milhoes de 

toneladas/ano para urn patamar de 30 milhoes, em urn prazo de vinte anos, deve ter constituido 

urn importante atrativo para a RTZ-CRA, maior mineradora mundial de carvao, que adquiriu 

recentemente uma participao;:ao de 40% na COPELMI, a mais importante empresa privada de 

carvao instalada no Rio Grande do Sui. 

0 Brasil e urn importante produtor muudial de diamantes e sempre atraiu o interesse das empresas 
envolvidas com a sua produo;:iio. A De Beers, lider do cartel mundial da gema, esta presente no 

pais ha varios anos, e suas atividades sempre foram conduzidas com a tradicional discrio;:ao. 

Merece destaque o fato do mercado mundial do diamante ter sido abalado recentemente pela 

crescente produo;:iio dos mineradores independentes e pela diversidade de fontes de diamante que 

tern escapado ao controle do cartel. A produo;:iio de diamantes em Argyle na Australia; a entrada 
da RTZ no mercado; o terrnino da guerra civil em Angola (grande produtor potencial); o desvio 
de diamantes dos paises da CEI para o mercado mundial; a descoberta de diamantes no norte do 
Canada, etc., constituem elementos que colocam em risco o cartel e consequentemente a 

estabilidade dos preo;:os da gema. 

Caso nao sttia estabelecido urn acordo entre os principais produtores, o cartel tende a desaparecer, 

podendo haver urn excesso de oferta, o que resultara na queda de seu preo;:o na busca de urn novo 

patamar de equihbrio para o mercado. Por este motivo, os investidores intemacionais tern 

demonstrado crescente preocupao;:iio com relao;:iio aos investimentos a risco para a pesquisa de 

diamante. 

Apesar destas restrio;:oes, o pais oferece atrativas oportunidades para a prospeco;:iio de diamante, 

niio somente em ambientes secundarios ( cursos ativos, terrao;:os, etc.) mas tambem em ambientes 

primarios (kimberlitos ), que poderiio despertar o interesse dos investidores intemacionais. 

No tocante ao setor de rochas omamentais, o nivel de investimentos realizados pelos mineradores 

privados nacionais e internacionais nos Ultimos anos, coloca este segmento como o mais dinamico 

e produtivo do setor mineral nacional. 0 curso dos investimentos tern sido definido atraves de 

''joint-ventures" e investimentos isolados, realizados por mineradores nacionais e investidores 

italianos, espanh6is, japoneses e de outras nacionalidades. Tendo em vista as caracteristicas 

peculiares deste segmento, considera-se que o seu desenvolvimento tern assumido urn curso 

compativel com a sua potencialidade. 

Conclui-se que it exceo;:ao do carvao, cuja atratividade dependeni basicamente dos regulamentos 

estabelecidos para a concessao dos servio;:os de gerao;:ao de energia, o ouro constitui o mais 

importante elemento de atrao;:ao para a captura de novos investimentos das TNCs. 
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5. 5. 0 papel do capital internacional na consolidar;iio da minerar;iio brasileira 

Pelas razoes comentadas ao Iongo dos capitulos anteriores, a a9ao do capital intemacional e 
voltada preferencialmente para o segmento de minerais metalicos, cnja demanda por parte dos 
paises desenvolvidos define nm comercio transoceiinico de grande porte, principal objeto de seu 
interesse. 

A analise da evolu9iio da minera9iio mundial e do segmento mineral brasileiro, tambem 
comentadas previamente, dao destaque aos principais vetores que in.fluenciaram a atividade no 
passado e os elementos que deverao balizar a atividade setorial no presente e no futuro. 

A historia conternporiinea da minera9ao brasileira identifica quatro momentos distintos, em cujos 
cenarios a irnportiincia relativa do capital internacional tern sido ditada por fatores politicos e 
economicos nacionais e internacionais, bern por sua rela9iio com os demais atores diniimicos do 
setor. 

No periodo pr6-64, a minera9ao de minerais metilicos brasileira resumia-se quase exclusivamente 
a produ9ao de minerios de ferro, manganes e cassiterita. Mesrno a produ9ao de ouro, restrita a 
antigas minas do quadrilatero ferrifero, nao apresentava o destaque que hoje merece. 

A presen9a das TNCs no pais foi representada na epoca por ernpresas do porte da Betheleen 

Stee~ U.S. Steele Hanna Mining Corporation, que por for9a do radicalismo politico resultante da 

guerra fria, foram eleitas, pelos ativistas de esquerda, como as legitimas representantes do 
irnperialisrno americano, merecendo por isto ser combatidas a qualquer custo. 

A forte carga emocional que embalava a discussao da questao minera~ envolvendo aspectos 
relativos a seguran9a nacional e a reafirrnayao do espirito nacionalista, irnpediram que fosse 

ponderada a real irnportiincia da atua9ao das TNCs no desenvolvimento da minera9ao de 
manganes e ferro no Amapa e no Quadrilatero Ferrifero. Tais corpora9oes, entre outras coisas, 
foram as primeiras ernpresas a introduzir no pais a modema tecnologia de lavra e beneficiamento 

miner~ alem de inovadores conceitos de economia de escala. 

0 desenvolvirnento da Cia Vale do Rio Doce, arnadurecido no curso da decada de 60, foi 
favorecido pela existencia de quadros profissionais especializados, em parte promovidos pelas 

ernpresas transnacionais, cuja a9ao, seja pela concorrencia, seja pela participa9ao das opera9oes 
na propria CVRD, contribuiu para a constitui9ao de urna rnassa critica, indispensavel para a 
evolu9ao da minera9ao brasileira. 

0 periodo de govemos militares, inaugurado em 1964, introduziu modifica9oes conceituais 
irnportantes e culminou no modelamento definitivo da minera9iio brasileira conternporiinea. 

Em nm segundo momento, que engloba o periodo entre 1965 e 1975, o govemo se propos a 
patrocinar os investirnentos em minera\)ao, buscando atrair capitais estrangeiros e tambem os 
investidores nacionais, tendo por objetivo a autosuficiencia em rnaterias-prirnas, necessarias para 

a sustenta9iio da industria nacional. A aropliayao da capacidade produtiva dos minerios 
abundantes, de aceita9iio no mercado intemaciona~ constituia urna meta adiciona~ no sentido de 
assegurar nm melhor equihbrio na balan9a intemacional de pagamentos. 
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A politica do govemo brasileiro, facilitando a atua<j)iio das TNCs, constituiu uma rara exceyiio, 
em flagrante contraste com a de outros paises em desenvolvimento, na maioria comprometidos 

com politicas restritivas ao capital estrangeiro, ou partidarios de processos de nacionalizayao e 
desapropriayao das minas operadas por estrangeiros. 

0 clima de euforia vivido neste periodo, teve como destaque a intensa realizayao de levantamentos 

geologicos bitsicos, da coordenayao e induyao da realizayao de prograrnas regionais de cobertura 

aerogeofisica, levantamentos geoquimicos, registros por sensores remotos, conduzidos atraves 

do binomio DNPM/CPRM, aos quais se somou a ativa atua<j)ao prospectiva da CVRD e das 
entidades estaduais de minerayao. 

0 govemo, atraves das instituiyoes que atuavam no setor mineral, passou a ser o mais importante 

ator dinamico da minera<j)ao brasileira. As TNCs, por intermedio das filiais instaladas no pais, 
constituiam as principais concorrentes das entidades govemamentais. lnfuneras corporayoes 

estrangeiras estruturaram competentes equipes de prospec<j)ao mineral, com a colaborayao de 

profissionais estrangeiros e brasileiros, que dispunham, a exemplo das entidades estatais, da mais 

atualizada metodologia e tecnologia exploratoria. 

Data desta ocasiao a fixayao no pais de diversas empresas como a BHP, Billiton (Shell), Gencor, 

RTZ, INCO, Cominco, Noranda, BP Minerals, Union Miniere, MolyCorp, etc. muitas delas 

presentes ate hoje no cenario da minera<j)iio nacional. 

A maioria das TNCs desembarcadas no pais tinha por objetivo a identificayao de depositos de 

metais base (Cu, Pb, Zn), que se mostravam fortemente atrativos face a acelerada demanda de 

seu consumo ao final da decada de 60. 0 desconhecimento da geologia nacional induziu a 
importa<j)ao de modelos metalogeneticos que posteriormente se mostraram inadequados para o 

padrao da geologia brasileira. 

No inicio da decada de 70, todos os geologos envolvidos com explorayao mineral no pais 

buscavam e sonhavam com a descoberta dos ambicionados "massfl;e sulphide deposits", depositos 

polimetalicos ricos em cobre, zinco, chumbo, ouro e prata, a semelhan9a do que ocorria nos 
"greenstone-belts" canadenses e nas faixas orogenicas do Mediterraneo. Levou algnm tempo para 
que a fuvorabilidade dos cinturoes moveis brasileiros para ouro e sua parcimouia para metais base, 

fosse entendida como uma das principais caracteristicas da metalogenia brasileira. 

Como reflexo das mudanyas mundiais provocadas pela crise energetica advinda do choque do 

petroleo, o impeto exploratorio das TNCs foi progressivamente refreado apos 1975, apesar do 

atrativo adicional oferecido pela valoriza<j)ao do ouro no mercado internacional. 

No fronte nacional, uma mudanya na estrategia do principal competidor, resultou na alterayiio do 

perfil dos investimentos estrangeiros em minerayao na segunda metade da decada de 70 e no curso 

dos anos 80. Se ao iniciar-se a decada, os investimentos das TNCs se caracterizavam pelo capital 

de risco destinado para a identificayao de depositos de metais base, na segrmda metade da decada 

a estrategia de crescimento da CVRD passou a privilegiar investimentos para a implanta<j)iio de 

minas e usinas de beneficiamento de minerio de ferro, bauxita, alumina e alurninio. 

0 terceiro momento da historia da minerayiio brasileira contemporanea coincide com a expansao 

e consolida<j)ao do Grupo CVRD, lider setorial nacional. 
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A politica da triplice alian9a permitiu que a Cia Vale do Rio Doce agregasse alianyas estrategicas 
com os investidores intemacionais, particularmente com os grandes conglomerados sidenlrgicos 
e "tradings" japonesas e alemiis, como objetivo de consolidar a sua expansiio. Aliados discretos 
e fieis, tais investidores estrangeiros niio disputavam com a CVRD a primazia nos negocios, mas 
buscavam, fimdamentalmente, o abrigo da organizayiio estatal para garantir o seu suprimento de 
materia-prima. 

E licito concluir que o fortalecimento da CVRD nos moldes e uma corpora\)iio de porte 
intemacional, ao par de sua eficiencia e eficacia empresarial, tambem foi decorrente do suporte 
financeiro e politico oferecido por seus socios intemacionais, satisfeitos com os lucros 
proporcionados e tranquilizados pelo fomecimento ininterrupto da materia-prima. 

A caotica situa9iio da economia nacional, com a permanente ameaya de hiperin.flayiio ao final da 

decada de 80 e inicio dos anos 90, anulou definitivamente a capacidade de disputa do pais pelos 
capitais de risco das TNCs, fazendo com que o Brasil niio merecesse qualquer considera9iio de 

sua parte. A continuada retra9iio dos investimentos a risco das TNCs, foram em parte 
compensados pelos investimentos realizados pelos socios da CVRD na expansiio da sua 
capacidade produtiva. Tal fato explica a progressiva importii.ncia assumida pela CVRD na 
composi9iio do atual produto mineral brasileiro. 

Se na decada anterior a CVRD, atraves da DOCEGEO, constituia o maior contendor das TNCs 
na disputa por ambientes geologicos favoraveis e alvos para a prospecyiio mineral, ao final da 
decada de 80 e inicio de 90 a empresa mantinha-se como uma das Unicas empresas a sustentar 

programas de pesquisa mineral. 

A discussiio que antecedeu a promulga\)iio da constitui9iio de 1988 foi realizada num periodo em 
havia uma forte retra\)iio dos investimentos a risco das TNCs no Brasil, motivada em parte pela 
critica situayiio da minerayiio no mundo, e por outro pela perturbadora crise economica e pelo 
receio sobre a estabilidade politica do pais. 

As restri9oes constimcionais a atua9iio das TNCs, conquistadas pela combatividade dos ativistas 
de esquerda, ao par de niio resultar em qualquer altera\)iio no quadro da minera9iio nacionaL 
sepultou por mais alguns anos as expectativas pela reativa9iio da atividade mineral Tendo em 
vista as profimdas mudanyas que ocorriam no panorama intemacional, sinalizando o advento de 
novas relayoes economicas, a imposi9iio de tais restri9oes pode ser identificada no miuimo como 
urn lamentavel equivoco historico. 

Caso a CVRD niio tivesse mantido seus investimentos em pesquisa mineraL o periodo que vai de 
1985 a 1995 poderia ser considerado a decada perdida da prospec9iio mineral. De qualquer modo, 
a atua9iio da CVRD sempre foi limitada aos seus interesses corporativos, com investimentos 
restritos ao distrito de Carajas e ao Quadrilatero Ferrifero. A iniciativa da CVRD sempre se 

pautou por seus interesses corporativos, apesar de sna iruagem publica aproximar-se de uma 
agenda govemamental para o desenvolvimento. 

Em todos os momentos assinalados, o papel desempenhado pelos empresarios privados nacionais 
no segmento de minera9iio de metilicos subordinou-se ao desempenho da CVRD e das TNCs. 

Excetuam-se poucos gmpos nacionais, a exemplo do Votorantim e ICOMI - CAEMI, que mantem 

solida e expressiva posi9iio na produ9iio de minerio de ferro, manganes, bauxita e niquel. 
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Mesmo reconhecendo que tais grupos tenham realizado notaveis investimentos em minas e usinas 

de beneficiamento, e futo que mantem a tradiyiio de aversiio pelo risco, que caracteriza o 

empresano privado nacional. 0 Grupo Votorantim ou a ICOMl-CAEMl nunca se destacaram pela 

manutenyiio de ativos grupos de prospecyiio ou mesmo por comprometer-se com significativos 
investimentos a risco em pesquisa mineral. 

A primeira vista podera parecer estranha a insistencia ~or na distinyiio entre os investimentos 

a risco, destinados it programas de prospecyiio e pesquisa mineral e aqueles alocados em unidades 

produtivas (minas e usinas). Tal distinyiio e importante e necessaria, tendo em vista que os 

minenos siio finitos e que a continuidade do processo de minerayiio exige a permanente reposi;;;ao 
das reservas aproveitadas. 

A reposiyiio de reservas minerais constitui uma atividade critica, indispensavel para a continuidade 
do ciclo da minerayiio. Dela depende a perenizayiio da atividade e consequentemente das proprias 

empresas de minerayiiO. 0 processo de reposiyiio de reservas e provido pela prospecyiiO e pesquisa 

mineral, que buscam a identificayiio de novos depositos minerais e sua avaliayiio economica. 

A fase de prospecyiio e pesquisa e a de mais elevado risco e tambem a que apresenta o maior 

efeito multiplicador. A consolidayiio da propria CVRD como uma corporayiio de porte 
intemacional, mantem uma relayiio de causa e efeito com os sisternaticos investimentos em 
prospecyiio mineral realizados atraves da DOCEGEO, a partir de 1971. 

As atividades de prospecyiio e pesquisa mineral assumem tal nivel de importancia, que os 

investimentos a risco das TNCs constituem motivo da mais intensa disputa intemacional entre 

os paises com born potencial geologico. Segundo DALTON (1993), o objetivo bitsico ( dos paises) 

deve ser a atrayiio de investimentos a risco (prospecyiio mineral). Quanto mais simples e 
fuciJitadOS forem OS regulamentOS da prospecyiio mineral, rnais IaCil Sera atrair seus investimentos. 

o quarto momento as mudanyas ocorridas no pais nos UJ.timos dois anos pressupoe o inicio de 

uma nova se e mvestimentos em minerayiio, desta vez sob a provavellideranya das TNCs. A 

privatizayiio da CVRD, alem de restringir o Estado a urn papel meramente simbolico, sinaliza o 

recuo do govemo da lideranya na produyiio mineral, espayo que devera ser assumido por seus 

concorrentes. 

A transferencia do controle acionano da CVRD para qualquer dos consbrcios habilitados para o 

leiliio do dia 29 de abril, niio deverii alterar os seus investimentos em minerayiio. Mais importante 

do que a troca de comando da empresa, sera a monitorayiio da disposiyiio dos novos 

controladores quanto a manutenyiio, apos os cinco anos de carencia, dos investimentos a risco 

que a empresa tem realizado nos UJ.timos 26 anos. A historia pregressa dos grupos que se 

candidatam ao controle da CVRD, permite antever que os investimentos a risco deveriio ser 

parcimoniosos, podendo limitar-se, na melhor das hip6tese, ao nivel de US$ 15 a 17 milhoes/ano, 

media historica registrada pela DOCEGEO. 

A mudanya da politica govemamental, dos regulamentos setoriais e a propria privatizayiio da 

CVRD, constituem elementos que reforyam a conclusiio sobre a crescente importancia que devera 

ser assumida pelos investimentos estrangeiros no desenvolvimento da minerayiio de metiilicos. 

No momento em que as questoes institucionais, politicas e economicas sao favoriiveis para a 

recepyiio de investimentos estrangeiros, a decisiio das TNCs deverii ser balizada por questoes 
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tecmcas relacionadas it potencialidade mineral e ao nivel de competitividade do pais em relayiio 
aos dernais pretendentes. As consideravoes sobre a competitividade do Brasil para a atraviio de 
capital de risco, assinaladas anteriormente, destacam a importancia do ouro, do diamante e do 
carvao como os mais importantes elementos indutores para novos investimentos estrangeiros 
em mineraviio no pais. 

Investimentos que possam ser destinados para o desenvolvimento do carvao ou para diamante, 
tenderao a ser canalizados por corporayoes de grande porte, detentoras de poder oligopolistico 
( ou monopolistico) em segmentos economicos especificos, a exemplo da industria de turbinas 

de grande porte ou do cartel do diamante. 

Os investimentos para a pesquisa de ouro merecem destaque especial pelo seu carater "sui 
generis". Poderia ser dito que o ouro, alem de nobre, constitui um dos metais mais democraticos 
sob o ponto de vista de sua produyiio. Permite a sobrevivencia do "requeiro" que recupera uma 
ou duas gramas de ouro por dia dos rejeitos do garimpo; do pequeno minerador que opera 
projetos do tipo "risco zero" e tambem das medios e grandes mineradores, todos abrigados em 

um mercado suficientemente elastico para admitir produtores das mais diversos portes e naturezas. 

A diversidade da metalogenia do ouro brasileiro, pressupoe a existencia de depositos auriferos de 

dimensoes e caracteristicas diversas, fato que favorece o florescimento de atividades bastante 

diversificadas, com potencial economico capaz de atender os interesses dos mais variados 
investidores. Este constitui o principal motivo para a forte agressividade demonstrada por dezenas 
de ''junior companies" americanas e canadenses que tern se fixado no pais a partir de 1996. 

A explicayiio para a dinamica apresentada pelas ''junior companies" fica por conta da centenaria 

tradi<(iio registrada nos Estados Unidos e Canada no exercicio de instrumentos de capitaliza~tiio 

para investimentos a risco em minerayiio (venture capital). Em 1849, quase cern anos antes da 
constitui<(iio da CVRD, a corrida do ouro na California foi sustentada financeiramente pelos 
investidores da bolsa de Nova Yorke Londres, que disputavam alucinadamente os papeis das 
empresas de minerayiiO recem-constituidas. 

No Canada, h:i mais de um seculo o Ontario Royal Commission on Mineral Resources 
recomendava a criayiio de um clima favoravel aos investimentos em minera<(iio. Tais 
recomenday()es resultaram na modema legisla<(iio minera<(iio canadense, que transformou o pais 

no principal centro mundial de investimentos em projetos minerais. 

A bolsa de valores de Vancouver (VSE- Vancouver Stock Exchange), localizada na ColUmbia 
Britiinica, especializou-se na viabilizayiio do financiamento de empresas emergentes, e 
particularmente no levantamento de capital de risco para a industria mineral No anode 1996, a 
VSE ~ assegurou capitais da ordem de US$ 2, 1 bilhoes, sendo que somente para explora<(iio 
mineralforamlevantados US$ 1,5 bilhoes, 25% dos recnrsos mundiais aplicados nesta atividade, 
JOHNSTON (1997). 

0 desempenho das cotayoes das empresas de minera<(iio latinoamericanas no ano de 1996, com 
uma valoriza<(iio de 116,00 % nos pregoes da VSE, justificam o interesse niio somente dos 

investidores, mas tambem de corretores mobili:irios e outras empresas de servi<(o, que 
promoveram recentemente um "roadshow " em Buenos Aires e Sao Paulo, sob o comando dos 

diretores da VSE. 
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Especialistas brasileiros em explorac;ao minera~ alertam para o perigo da importac;ao de modelos 

exploratorios ou critenos operacionais pouco adequados as peculiaridades da geologia nacional, 

que poderao resnltar em gastos desnecessarios, falsas interpretac;oes, insucesso e por 

conseqiiencia, na fiustrac;ao dos investidores. 

Os equivocos mais frequentemente assumidos pelos prospectores estrangeiros menos 

familiarizados com as caracteristicas da geologia do pais, dizem respeito a: 

,/ minimizar a importilncia do intemperismo quimico, que pode resnltar em urn 

espesso manto de alterac;ao, condicionando a utilizac;ao dos metodos geofisicos e 

privilegiando o rastreamento geoquimico; 

,/ transferir a experiencia em pesquisa mineral em regioes cordilberanas para o 

Brasil. A pesquisa mineral aplicavel para mineralizac;oes orogenicas (Andes, Montanhas 

Rochosas) nao e adequada para o estudo de mineralizac;oes de areas cratonicas, como 

as existente no pais, DE FERRAN (1996); 

,/ assumir como objetivo o bloqueio de reservas auriferas de urn milhao de onc;as. Na 

opiniiio do autor e tambem de DE FERAN (1996), tal proposito constitui puro "wish(JJl 

thinking", pois a realidade geologica se sobrepoe a intenc;ao. Pretender abordar a 

questao da prospecc;ao de ouro na forma de "follow-up" de catas de garimpeiros, 

constitui no minimo falta de imaginac;ao. -

Cabe aos geologos brasileiros, familiarizados com as peculiaridades de nossa geologia e com a 

metodologia exploratoria mais adequada ao nosso territorio, transmitir a sua experiencia aos 

colegas estrangeiros, na tentativa de evitar que os esforc;os e investimentos realizados sejam 

fiustrados por falsas interpretac;oes ou emprego de metodologia exploratoria inapropriada. 

5. 6. Sugestoes para o ajuste da politica mineral e regulamentos setoriais 

;).).. \*- 6-J.b~ 1\ I>' 1, .. ~1:.. ~-'l;:w. 

iJ<' \ A minerac;ao brasileira, no segmento de minerais metilicos, caracteriza-se pela predominio de 

empresas de medio a grande porte, que apresentam-se em nlimero mnito superior do que as 

empresas de pequeno porte. Esta caracteristica da minerac;ao brasileira contrasta com a minerac;ao 

de paises como os Estados Unidos, Canada e Australia, onde a ativa participac;ao de pequenas e 

medias empresas, define urn dos mais importantes fatores de sna vitalidade. 

I A fertilidade da geologia brasileira para a ocorrencia de depositos auriferos, conforme foi 

• conientado no item anterior, perrnite antever o sucesso de empreendimentos mineiros de portes 

variaveis, o que vern a ser urn incentivo para os pequenos e medios empresarios da minerac;ao. 

As diversas ''junior companies" que buscam atualmente definir projetos para a pesquisa de ouro 

no pais, contam com o suporte financeiro dos investidores das bolsas canadenses e americanas. 

A captac;ao de recursos para as ''junior companies" e realizada atraves da abertura do capital ao 

publico (Initial Public Offering - IPO ), ou por operac;oes de controle reverso (Reverse 

Takeover), com a incorporac;ao de licenc;as de pesquisa mineral em empresas previamente 

registradas nas bolsas de valores, e a posterior alienac;ao de parte de suas ac;oes ao publico, para 

a capitalizac;ao do projeto. 
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Contrariamente a outros paises, o Brasil nao conta com mecanismos que possibilitem a capta<;iio 
de recursos financeiros para investirnentos em empreendirnentos mineiros, particularmente para 
a fase de prospecyao, notoriamente a de maior risco. Caso o pais pretenda realmente impulsionar 
o desenvolvimento de seu setor mineral, tera que viabilizar, a curto prazo, mecanismos que 
permitarn as empresas dispor de capital para investirnentos a risco, ALVES (1997). 

Considera-se prioritilrio para o desenvolvimento da minera9iio brasileira a incorporayiio de 

mecanismos que fucilitem o financiarnento da prospecyao e pesquisa mineral. Tendo como modelo 
as "junior companies", a Comissao de Valores Mobiliilrios- CVM deveria desenvolver urn 
modelo para as empresas "Bandeirantes", que seriam autorizadas a funcionar sob regulamentos 
especfficos. 

Com o suporte t6cnico-operacional de institui9oes internacionais, a exemplo da VSE de 
Vancouver, a CVM poderia promover mercados financeiros regionais. A constitui9iio de bolsas 
de valores regionais, especializadas no financiamento das empresas "Bandeirantes", teria por 
objetivo consolidar polos financeiros especializados na atray1io de capitais para a minerayao. 

Tais nucleos financeiros, localizados em regioes de maior atividade mineral, a exemplo de 
Salvador, Belem ou Cuiaba, certamente contariam com total apoio politico e financeiro regional 
para a sua estruturayao e consolidayao. 

Tambem visando o fortalecirnento das pequenas e medias mineradoras, poderiarn ser definidos 
outros tipos de incentivos, atribuiveis exclusivamente para as empresas "Bandeirantes" que se 

comprometessem com a abertura de seu capital ao publico, no pais: 

,/ linhas de credito especfficas, vinculadas ao BNDES, permitiriam ao BNDESPar \ 
assumir participayoes acionilrias minoritarias ( 10-15% ), nas empresas "Bandeirantes", 
fucilitando desta forma a sua capitalizayiio; 
,/ empreendirnentos minerais promovidos pelas empresas "Bandeirantes", seriam 
credoras da isenyiio do Imposto de Renda, no periodo de ''pay-back" do projeto; 
,/ as empresas "Bandeirantes" teriarn tratamento preferencial para a importayao de 
rnaquinas e equipamentos usados, para a implantayiio de minas e usinas de 
beneficiarnento mineral; 

A ativa participayao de entidades de elevada credibilidade, a exemplo do BNDES, CVM e bolsas 
de valores, na regularnentayiio e controle das atividades das empresas "Bandeirantes", teria como 
conseqiiencia a valorizayao das empresas de consultoria e auditagem tecnica, indispensaveis para 
prover suporte para as corretoras e institui9oes financeiras envolvidas com o processo de 

financiarnento. 

Considerando-se a importilncia da metalogenia do ouro para o desenvolvimento da minerayao do 

pais, o autor entende que deveria ser incentivada a constituiyao de centros de excelencia, 

vinculados as universidades, enfocando o estudo e pesquisa de temas como: 

,/ metalogenia dos depositos auriferos; 
,/ metodos e tecnicas de prospecyao aplicaveis para a pesquisa de ouro; 

,/ caracterizayao tecnologica de minerios auriferos; 
,/ metalurgia de minerios auriferos. 
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Finalmente, o DNPM e a CPRM, deveriam atribuir prioridade para a realizac;:ao de LGBs, de 
mapeamentos em escala de semi-detallie e detallie, bern como de outros levantamentos tematicos, 
em regioes e ambientes geologicos considerados favoraveis para a ocorrencia de depositos de 
ouro. 
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CAPITUL06. 

Resumo e Conclusoes 

A realiza<;:ao de estudos sobre o setor mineral, requer a caracteriza<;:ao da minera<;:ao como 

atividade economica, com a identifica<;:ao dos principais vetores que condicionam o seu 

desenvolvimento. As defini<;:oes condensadas nos capitulos iniciais desse trabalho, tiveram por 

objetivo fundamentar os comentarios e reflexoes desenvolvidos pelo autor, relacionados a 
evolu<;:iio da minera<;:1io no pais e no mundo, na busca do entendimento de sna rela<;:ao com os 

investimentos internacionais. 

A minera<;:ao, enquanto atividade produtiva, apresenta caracteristicas peculiares que a distingue 

dos demais segmentos economicos. A industria extrativa mineral e intensiva em capital, de Iongo 

tempo de matura<;:iio e baseia-se na exploras:ao de recursos naturais finitos e niio renoviiveis, com 

grande rigidez locacional. 

Sendo os minerios finitos e niio renoviiveis, a pereniza<;:iio, quer da atividade extrativa, quer das 

proprias mineradoras, exige urn continuo processo de reposis:ao de reservas minerais lavniveis, 

disponibilizadas atraves da descoberta de novos depositos minerais. Este campo especifico de 

atividade, denominado prospecs:ao e pesquisa mineral, exige a condus:ao de projetos de Iongo 

tempo de maturas:ao e investimentos de alto risco. 

Face sna importiincia como elemento multiplicador, os investimentos a risco em minera<;:iio 

realizados pelas TNCs, constituem motivo de grande disputa entre os paises em desenvolvimento, 

avidos por recursos que se possam reproduzir empregos, impostos e transferencia de tecnologia. 

A questao locacional dos minerios esta diretamente relacionada ao seu condicionamento 
geologico. A ocorrencia de concentra<;:oes minerais em determinados locais na crosta terrestre, 
constitui uma conseqiiencia da sna evolu<;:iio geologica, assim sendo, a fertilidade mineral de 
qualquer pais e exclusivamente dependente de sna geologia. Como dizia nosso colega H. Craig, 

"o minerio esta onde esta, nao onde gostariamos que estivesse". 

A internacionaliza<;:ao da atividade mineral teve como base a rigidez locacional dos depositos 

minerais. A partir da revolu<;:iio industrial, quando a industria localizava-se nas proximidades das 

minas ( carvao, ferro e estanho ), a minera<;:ao foi se distanciando geograficamente, na persegui<;:ao 
de sua lucratividade. A busca de depositos mais ricos, de menor custo operacional e afeitos a 
ganhos de escala, tornou a mineras:ao uma atividade intensiva em capital e de abrangencia 

internacional. 

A a<;:iio das TNCs em relas:ao aos paises em desenvolvimento tern se modificado ao Iongo do 

tempo. Desde o inicio do seculo ate o advento dos movimentos nacionalistas, ocorridos nas 

decadas de 60 e 70, o desenvolvimento dos projetos mineiros das TNCs resultavam em geral na 

constitui<;:iio de enclaves setoriais, autonomos e desvinculados dos paises hospedeiros. Se a atitude 

dos mineradores era arrogante, a defesa de seu patrimouio fundamentava-se na diplomacia das 
canhoneiras, bern conhecidas de diversos paises latinoamericanos. 
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A guerra fiia trouxe como consequenc1a o surgimento de movimentos nacionalistas que 
empolgaram os paises do terceiro mundo it busca de alternativas para promover o 
desenvolvimento nacional Nacionalizayao e expropriayao das propriedades minerais pertencentes 
its TNCs, passou a constar da proposta politica de infuneros paises. Ato continuo, foram 

constituidas empresas estatais de minerayao (SMEs), que tornaram-se as depositanas do 
patrimonio expropriado e responsaveis nao so pela operayiio das minas, mas tambem pela 
definiyao das politicas minerais nacionais. 

A ayiio das SMEs foi fundamental para colocar em cheque a ayiio monopolistica ou oligopolistica 
exercida pelas principais TNCs setoriais. 

Como inicio do ciclo de governos militares no Brasil em 1964, o pais trafegou na contra-milo do 
terceiro mundo. 0 setor mineral foi privilegiado pelos pianos de desenvolvimento, formulados 
pelos administradores governamentais e a decada de 70 constituiu palco de importantes ayoes e 
substanciais investimentos, que tinham por objetivo induzir urn "boom" mineral. 

A modema estrutura do setor mineral brasileiro foi consolidado nas decadas de 60 e 70, no curso 
de urn clima de entusiasmo que somente foi atenuado a partir das ciclotinllcas crises economicas 
inauguradas no inicio da decada de 80. A CVRD, beneficiada pela politica da triplice alianya, 
alavancou urn espetacular crescimento, incorporando infuneras areas de negocios, sempre 
ancorada no apoio dos clientes japoneses e europeus, convertidos em socios e investidores. 

0 caso da CVRD exemplifica a diferenya da estrategia adotada pelas TNCs americanas e 
canadenses e pelos investidores japoneses e europeus. Os norte americanos, por terern sido as 
presas preferenciais do processo de expropriayiio, preferiram recuar e investir em paises 
desenvolvidos ou sem risco politico aparente. Os asiaticos e os europeus preferiram estabelecer 
alianyas estrategicas com as SMEs, ao abrigo do Estado, assumindo participayoes acionanas 
minoritanas e ate garantindo a transferencia de tecnologia, visando consolidar sua posiyiio. 

0 recno dos investimentos das TNCs norte americanas dos paises do terceiro mundo nas decadas 
de 60-70 e sua conseqiiente concentrayiio em paises isentos de risco politico, a exemplo do 
Canada, Estados Unidos e Australia, foi interrompido em meados da decada de 70 em 
conseqiiencia dos dois choques do petroleo. 

0 impacto causado pelo encarecimento e escassez de energia, ocasionou profundas mudanyas na 
economia e na industria a nivel mundial. Ao par de urn cronico processo recessivo, que durou 

mais de uma decada, a industria sofreu uma verdadeira revoluyiio. A reduyao dos custos 41 
energeticos, o combate ao desperdicio, o incentivo a reciclagem e as inovayoes ciberneticas e das 

comunicayoes, gestaram ao longo dos anos 80 uma renovada civilizayiio que emergru nos anos 
90. 

A combinayiio da mudanya da matriz dos processos industriais e dos habitos de consumo, 
ocasionaram uma sensivel alterayiio no nivel de consumo dos metais, exigindo drasticas 
acomodayoes no setor mineral. Urn complexo processo de fusoes e incorporayoes levou it 
constitni9iio de mega-corporayoes mineiras, com interesses combinados e entrelayados atraves 
de posiyoes acionarias em diversas controladas, subsidiarias e ern "joint-ventures". 

Ao final dos anos 80 a Assembleia Nacional Constituinte cristalizou os debates para a 
institucionalizayiio do processo de redemocratizayao do pais. Por for9a da combatividade dos 
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ativistas de esquerda, defensores de uma politica mineral nacionalista, a Constitui<;ao promulgada 

em 1988, reinstalou a restri<;ao aos investimentos estrangeiros em minera<;ao. A proibi<;ao 
demonstrou-se anacronica, particularmente por ter sido adotada numa epoca em que os 

investimentos das TNCs ja tinham sido interrompidos em conseqiiencia da caotica situa<;ao da 

economia nacional, em que o nivel da infla<;ao tomava proibitivo qualquer investimento realizado 
de sa consciencia. 

A decada de 80 foi tragica para os paises em desenvolvimento. 0 seu excessivo endividamento, 

induzido pelo mercado financeiro intemacional abarrotado de petrodolares ao final da decada de 

70, trouxe uma pesada conta, que seria paga com a desestmtura<;ao de suas econornias e com urn 
processo recessivo que aprofundaria dramaticamente a crise social. 

0 processo de globaliza<;1io constitui urn futo novo, de grande repercussao no cenario politico e 

econornico intemacional. 0 avan<;o da globaliza<;ao foi favorecido pela desregulamenta<;ao do 

sistema financeiro intemacional e pela revolu<;:ao no sistema de comunica<;:oes. A constitui<;:ao dos 

blocos comerciais regionais, alem da falencia do sistema politico dos paises de econornia 
planificada, gerou condi<;:oes para o estabelecimento de novas rela<;:oes intemacionais de troca, 
que exigem a abertura e amplia<;:ao dos mercados consornidores. 

E neste novo cenario que surgem as condi<;:oes para a equa<;:ao da crise da divida dos paises em 

desenvolvimento, ancoradas em comprornissos relacionados a integra<;ao na econornia global, 

revisao do papel do Estado e abrigo para os investimentos intemacionais. 

No campo mineral, as SMEs perdem o seu poder de barganba e as TNCs pouco a pouco 

recuperam o seu espa<;o. Naturalmente, o ambiente vivido nos anos 90 requer que a atua<;:ao das 

TNCs seja ditada por novo codigo de etica, incluindo preocupa<;oes com a preserva<;:ao e 

recupera<;:ao ambiental, com questoes socials relacionadas as sociedades locals, etc. 

Por outro lado, a evolu<;ao de paises emergentes a exemplo dos Tigres Asiaticos, China, India, 
Mexico e Brasil, tern colocado diversos paises em desenvolvimento na posi<;:ao de importantes 

consurnidores e importadores de materias-primas, alterando pela primeira vez o perfil de demanda 

das "commodities" minerais. 

A partir de 1995, como inicio da gestao do presidente Fernando Henrique Cardoso e com a 

consolida<;:ao do programa de estabiliza<;:ao econornica, o pais vive grandes mudan<;:as politicas e 
econornicas; orientadas no mesrno sentido percorrido por outros paises em desenvolvimento a 

exemp1o da Argentina, Chile, Mexico e Peru, para citar somente nossos parceiros Iatinos. 

Para os mineradores, a mais expressiva mudan<;:a constituiu a revisao da Constitui<;:ao, que anulou 

as restri<;oes aos investidores estrangeiros e garantiu paridade de tratamento com as empresas 

nacionais. Alem disto, varias modifica<;:oes na politica industrial e tributaria, bern como nos 

regulamentos do sistema financeiro, beneficiam os investidores em minera<;:ao, particularmente os 
estrangeiros. 

A rea<;:ao do setor foi imediata, tendo o DNPM registrado em 1996 investimentos em pesquisa 

mineral da ordem de US$ 120 milhoes, quatro vezes o que era investido em 1991. 

Dois acontecimentos recentes devem alterar profundamente o quadro do controle da minera<;ao 

de metalicos no Brasil: aurnento do controle da Mitsui sobre o Grupo ICOMI-CAEMI, pela 
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venda de parte das a<;oes em poder dos herdeiros de seu fundadorf e a privatiza<;ao da CVRD. 

A privatiza<;iio da CVRD tern urn criterio simb6lico que transcende os interesses do set or mineral. 

0 processo, promessa de carnpanha do atual presidente da Republica, foi selecionado 

cuidadosamente pelos atuais govemantes para constituir uma iniciativa de grande repercussao 

intemaciona~ para angariar credibilidade com relayao as rnudan<;as estruturais do Estado 

brasileiro. 

Apesar dos dois cons6rcios habilitados para a aquisi<;ao do controle da CVRD terem a frente 

poderosos grupos industriais nacionais, 0 peso ponderal mais expressivo e atribuido a Anglo 

American e aos conglomerados industriais e comerciais japoneses, que diio solidez e for<;a ao 

Cons6rcio V ALECON, liderado pelo Grupo Votorantim 

A privatiza<;iio da CVRD para a Anglo American insere-se em sua estrategia de sobrevivencia, em 

caso da deteriora<;ao da situa<;iio politico-institucional na Africa do Sui quando da sucessiio do 

presidente Mandella. Para as corpora<;oesjaponesas, a permanencia no "board'da CVRD traduz

se pela tranqiiilidade no fomecirnento de materia-prima e em uma confortavel posi<;ao de 

negocia<;iio com os produtores australianos. 

Durante os pr6xirnos cinco anos, a nova CVRD devera investir, em paridade com o BNDES, na 

prospec<;ao e pesquisa mineral no distrito de Carajas. Qualqner que seja o cons6rcio vencedor, 

restam duvidas se ap6s os cinco anos de carencia seriio mantidos os investirnentos realizados 

atraves da DOCEGEO, ou se a propria CVRD niio sera canibalizada pelos novos controladores. 

Considerando-se que a estabilidade politica e economica do pais, e o clirna favoravel para a 

atra91io de capitais extemos para a minerayiio, resta a pergunta: quanto seria o Brasil atrativo para 

as TNCs ? A resposta e fomecida pela analise do potencial metalogenetico do pais. 

A notoria potencialidade da geologia nacional para metais ferrosos e de ligas a exernplo de: 

minerio de ferro, manganes, cassiterita, pirocloro, bauxita, projetaram o pais como urn dos maiores 

produtores minerais do rnundo e tern merecido, ao Iongo do tempo, investirnentos de ernpresarios 

nacionais e estrangeiros. Significa dizer que nestes segmentos, apesar do grande potencia~ a 

equa<;iio produtiva ja esta definida, e os novos investirnentos deveriio ser alocados na 

modemiza<;1io ou arnplia<;1io de minas e plantas ja existentes. 

Os segmentos minerais de maior potencialidade, com cornpetitividade intemacional para atrair 

novos investirnentos sao definidos pelo ouro, diamante e carviio energetico. 

0 carvao energetico e situado na regiiio ~ que apresenta deficit energetico de dificil solu<;1io 

pela constru<;1io de novas hidreletricas. Supoe-se que a mudan<;a da rnatriz energetica da regiao 

centro-~ com a incorpora<;iio do carvao, representara uma oportunidade de investirnentos da 

ordem de bilhoes de do lares, considerando-se as obras de infra-estrutura, gera<;ao, transmissiio e 

distribui<;ao de energia eletrica. 

0 diamante passa por urn periodo de incertezas quanto a estabilidade do cartel intemacional 

controlado pela De Beers. Apesar da atratividade do potencial brasileiro, provalmente o nivel de 

investirnentos que o pais podera atrair para a pesquisa de diamante sera de porte bastante inferior 

aqueles que podem ser destinados aos dernais minerais. 
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0 ouro surge como o metal mais atrativo para os investidores estrangeiros. A fertilidade dos 
ambientes geol6gicos existentes no pais admite a existencia de depositos de tipo e porte bastante 
variado, incluindo os ambicionados "world class". 0 surgimento de dezenas de ernpresas de 
minerayao, particularmente americanas e canadenses, interessadas em assegurar areas para a 

pesquisa de ouro, constitui a cornprovayao pnitica desta afirmativa. 

A privatizayao da CVRD, responsavel por mais de 27% do PMB, tomara a presenya do Estado 

na minerayao meramente simb6lica. 0 recuo do Estado como agente ativo da minerayiio, abre urn 
espayo que deveni ser ocupado pelos investidores estrangeiros. 

N a retomada dos investimentos em minerayiio no pais, a lideranya cabera aos investidores 
estrangeiros, particularmente em se tratando da prospecyiio e pesquisa de minerais metalicos. 0 
papel assumido pelas 'Junior companies" e de extrema releviincia, tendo em vista a diniimica por 
elas imposta e o sen efeito multiplicador. Por outro lado, os condutores das atividades das 
ernpresas recem aportadas, devem atentar para as peculiaridades da geologia local, visando 
reduzir o nivel de euforia e previnir a frustrayiio dos investidores. 

Considerando-se que a minerayao de ouro oferece as melhores condiyoes para a consolidayao da 
pequena e media ernpresa de minerayiio, o autor recomenda algumas ayoes no sentido de facilitar 
o financiamento do capital de risco, via mercado de ayoes. 

Para tanto, e sngerida a modelizayiio pela CVM, das ernpresas "Bandeirantes", que ao par de 
garantir recursos para a pesquisa mineral, possibilitariam aos cidadaos brasileiros investir em 
prospecyao de ouro no sen pais, da mesma forma que os anonimos investidores canadenses e 

americanos. 

Tambem no sentido de promover o desenvolvimento da minerayiio de ouro, e recomendada a 
constituiyiio de centros de excelencia em pesquisa, vinculados as universidades, a promoyiio de 
centros financeiros regionais, especializados no financiamento da atividade mineral, bern como o 
direcionamento das atividades do DNPM e CPRM, visando privilegiar os distritos mineiros e 
ambientes geol6gicos mais favoraveis para a ocorrencia de ouro. 
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Apendice 

Fontes : a) GRENVILLE ( 1994) The history of the world in twentieth centnry 
b) BARBOZA E GRUMENDI ( 199) Economia Mioera1 do Brasil 

c) Fontes diversas 



CORRELAGAO CRONOLOGICA DE EVENTOS 

1494 

NACIONAIS 

Finnado o Tratado de Tordesilhas entre 
Espanha e Portugal 

1500 Descoberta do Brasil 

1552 ! Registro da ocorrencia de min6rio de ferro 

em Ara9oiba da Serra (SP) pelo Bispo 

Afonso Sardinha 

1549 \ Salvador (BA) passa a sera capital do pais 
~~----+ - . 
~J Descoberta de ouro no Pico do Jaragui (SP) 

1595 i Primeira expedi9ao a busca de ouro, 
J cbefiada por Martnn de Sa. 

1597 , Prirneira tentativa de produ91io cornercial de 

J ferro em Ara9oiaba (SP) por Afonso 

-·--·-~j_~ardinha Filho 

1618 Regimento das minas de Sao Paulo e Sao 
Vicente, estabelece a liberdade de 
explorac;ao de jazidas, extensiva a indios e 

estrangeiros 

1652 

1680 

1699 

1700 

1702 

1704 

1718 

1732 

1789 

Publicada a Legisla91l.o Mineral de 1603 

Primeira descoberta de ouro em Minas 

Gerais, as margens do Rio das Velhas, 

atribuida a Manuel Borba Gato 

A Bandeira de Antonio Dias encontra em 

ouro em abundincia em Vila Rica ( atual 

, Ouro Preto) nas Minas Gerais 

I E adotado o quinto do ouro, tributo de 20% 

! para a Coroa Portuguesa 

! Descoberta de ouro ern Jacobina (BA); 

: Serro Frio, Itacambira e Conceiyio do Mato 

1 Dentro (MG) 

I Descoberta de ouro em Sao Jao del Rei e 
Santa Barbara (MG) 

i Pascoal Moreira Cabral descobre ouro no 

I Rio Coxip6 Mirim 
--

1

1 Descoberta de diarnante na Bahia 

1 InconfidSncia Mineira 

INTERNACIONAIS 

1492 I Descoberta da America 

I 

~--+Reforrna Protestante 

l 

1519 Conquista do Mexico pelos Espanh6is 

·-·-~ 

1532 '! Conquista do Peru pelos Espanh6is 

1580 I Portugal e unificado a Espanha e fica sob 

___ ~ontrole da Coroa Espanhola 

.1600 . ! Cria91l.o da Cia das indias Ocidentais ... 

!607 lnicio do Imperio Britanico 

~~~~·-·---+---- ""~~-----~-----~--

1620 r' Desembarque do Mayflower na America 
do Norte 

1640 

1687 

1694 

I 
/ Portugal assume autonomia, libertando-se 
I da Coroa Espanhola 

I Publicado "Principios" de Newton-~·--

Criado o Banco da Inglaterra 

-~ 701 ·~ Guerra da sucess11.o da Espanha 

-------------~-~-·~------

' 1703 I Assinado o Tratado de Methuen, entre 
! Portugal e Inglaterra 

----+ ·-----
1707 ! Ato de Uniao, une a lnglaterra e Esc6cia 

~--+-
1712 l Assinatura do Tratado de Utrecht 

-----~-~-- ' -----~~------~-----

1750 l Revolu9iio Industrial na Jnglaterra 
-~~+ 

1789 I Revolu9iio Francesa 
-----------'---- ---



1808 

1815 

1822 

!

1

, Chegada da Corte Portuguesa no Brasil 

0 Brasil incorpora-se ao Reino Unido 

Proclamada a independencia do Brasil 

1824 Primeira Constitui9iio do hnperio. As minas 
passam a propriedade da nac;ao 

1847 

1865 

1875 

0 Museu hnperial tranformou-se em Museu 
N acional, com a Sec;ao de Mineralogia e 

Geologia 

Guerra do Paraguai (1865/76) 

Aboliyio da escravatura 

1889 Proclama9iio da Republica 

1891 Primeira Constitu9iio da Republica. Regime 

1

: de acessao, propriedade das jazidas passa 

aos donos dos terrenos 
~---·~~-,-~-.- - --------~---·-

1904 II Publicado " As minas do Brasil e sua 
legisla9lio" de Joiio Pandia Calogeras 

1907 f Criado o Servi9o Geologico e Mineralogico 
! do Brasil 

~-~~-+----------------

1908 Publicado o relatilrio da Comissao White 
que estudou as formac;5es carboniferas do 

sui do pais 

1916 

1924 

Fundada a Itabira Iron Co. 

loaugurada a mina de carviio do Leiio no Rio 

Grande do Sul 

Descoberto ouro e diamante em Roraima 
~~~--+~~-~--~~~~~~~ 

1930 

1930 

1933 

1934 

Revoluyao Tenentista 

Criada a Companhia Petoleos do Brasil, que 
contou com apoio de Monteiro Lobato 

Criado o Instituto Geologico e Mineralogico 

do Brasil 

Nova Constitui9iio e Codigo de Minas 

separa as propriedades do solo e subsolo 

1934 Cria9ilo do Departamento Nacional da 

Produ9iio Mineral - DNPM, vinculado ao 

1 

Ministerio da Agricultura 

193 7 
1 

Nova Consl!tu19iio limita a pesqmsa e lavra 
' mineral a brasileiros ou a empresas 

_____ j constituidas no pais 

~---·-··-~-T---

1799 Guerras Napoleonicas 

·~-r Batalha de Waterloo 

I 
1821 1 !oven9iio do motor eletrico 

1844 

1848 

1859 

1859 

1885 

1886 

I Inven9iio do telegrafo 

Corrida do ouro na California- US 

L Inicio da industria do petroleo nos EUA 

Publicada a teoria da Evolu91io de Darwin 

Invem;ao do autom6vel 

Descoberta do ouro no Vitwatersraand na 

Africa do Sui 

;~;--r Fundada em ~ari~:-;; Intem:~i:~~ -

-1896~-_j ~=~~~~-de ou: noKI:~dllie, Yukon, 

1899 Guerra dos Boers na Africa do Sui 

1906 
1 

Inicio da produ~tiio de cobre nos p6rfiros 

---~·I em Binghan Canyon_._u_s ____ _ 

1914 1 lnicio da I Grande Guera 

1917 Revolu9ilo comunista na Russia 
---+--~----------

1918 

1923 

1929 

F ina! da I Grande Guerra 

Hiperinfla9iio na Alemanha 

Inicio da Grande Depressiio 

1932 Salazar assume o poder em Portugal 

~----{ ··---~-~ 
1933 : 0 Partido Nacional Socialista (Nazi) 

! chega ao poder na Alemanha 

1934 Vincula~tiio do ouro ao D6lar americano 

1 01 on9a troy= US$ 35,00 

1934 Iniciawse a Grande Marcha comunista na 

China, liderada por Mao Tse Tung 

1936 Inicio da Guerra Civil Espanhola 



1938 

1939 

Cria<;iio do Conselho Nacional do Petr61eo 

(CNP) 

Descoberta de petr6leo em Lobato (BA) 

1941 , Criada a Cia Sidenirgia Nacional (CSN) 

- 194~~ I Criada a Cia Vale do Rio Doce (CVRD) 

- 1945 ~-tescobertade cassiterita na Rondonia -~----

1946 

1949 

1950 

!950 

1952 

1953 

Nova Constituic;iio revoga a restriyiio ao 

capital estrangeiro 

Inaugurado o primeiro oleoduto brasileiro 

no RecOncavo Baiano 

Inaugurada a Refmaria de Mataripe na 

Bahia 

Lanyado ao mar o primeiro navio petroleiro 

brasileiro 

Novas descobertas de cassiterita na 

Rond6nia 

1 Cria<;iio da Petrobras, estabelecimento do 

monop6lio do petr6leo 

1955 Inicio do Governo Juscelino Kubitscheck 
-~-+-------------------------

1956 Constituida a Campanha de Forma<;iio de 

-~-~6logos (CAGE) 

1958 ! Cria<;iio da USIM!NAS 

1958 Garimpo de ouro no Rio das Trompas, 

1960 

1960 

1961 

1961 

1961 

1961 

1962 

i afluente do Rio Tapaj6s 

Graduayiio dos primeiros ge6logos no Brasil 

Divulgado o Relat6rio Link, pessimista 

quanto ao potencial petrolifero nacional 

RenU.ncia do Pres. J§.nioQuadros e crise da 
nLegalidaden 

Criado o Minist6rio das rvfinas e Energia 

Criayiio da Metais de Minas Gerais 

-~~METAMIG 

i 

Cirayiio da Metais de Goias S.A. 

MET AGO 

I Regularnentada a profissiio de ge6logo no 

-------j' _J!!~-~----~--·----·-----------~--------------------------
1964 , Go1pe de Estado com a deposiyao de 

I Presidente Joiio B.Gullart. lnicio do ciclo de 

I governos militares 
- -~-L:::______-~~ 

1938 i Descoberta de petr61eo na Peninsula 

Anibica 
-----~-+---------~----------------

' 1939 ! Inicio da II Grande Guerra 

1941 

1942 

1945 

Ataque japones s Pearl Harbour 

Batalha de Leningrado 

Primeira bomba atOmica. Final da II 

Grande Guerra e constituiyao das NayOes 

Unidas 

1947 Independencia da India. Inicio do Plano 

! Marshall e da Guerra Fria 
~~----+ 

1948 I B1oqueio da cidade de Berlin pelos 

' sovi6ticos. Constituic;io do Estado de 

Israel. 

1949 

1950 

1952 

Explosao da primeira bomba atOmica 

sovi6tica 

Inicio da Guerra da Con5ia e 

intensificac;io da Guerra Fria 

[ Explosao da bomba de hidrogenio 

' americana nas Ilhas Bilcini 

-1~53 _ _j~ _ __:~:__;:_:~:rr_iio_a_d_a_Rainha Elizabe~-~--na 

1955 

1956 

1957 

1959 

Constitui<;ao do Pacto de Vars6via 

Nacionaliza<;iio e bloqueio do Canal de 

Suez pelo Egito 

Lan<;amento do primeiro satelite artificial 

russo, o Sputnik 

Revolu<;iio de Fidel Castro em Cuba 

1960 i Constituiyiio da OPEP 

-1961 llndependencia do ~air~~x -Co~~~ B~~~~ 
----~··-~~~.-~~-~~-

1961 I '1Mexicanizac;aon da minerayao 
i 

--~-~-1--- --~-~---·------ ------ --
' 

1961 j Constru<;ao do Muro de Berlin 
-~-~----------,--------~-~ .. ---~~ .. ~--·-

1961 I Crise da invasao da Baia dos Porcos, em 

Cuba, por anti-castristas 
~~~+ 

1962 
1 

Crise dos Misseis em Cuba 

--~_J 
' 

1963 __ j_:s~s~inat: do~res_~-·~~dy _ 

1964 [ Nacionaliza<;ao das minas de cobre no 

' Chile pelo Governo Eduardo Frei 



1964 

1965 

1967 

1967 

1968 

1968 

1969 

Criattiio do Fundo Nacional de Minerayao 

(FNM) 

Publicadio do I Plano Mestre Decenal para 

a avaliayao dos Recursos Minerais do Brasil 

(1965/75) 

Promulgado o novo C6digo de Mioera<;iio 

Descoberta da Proviocia Mioeral de Carajas 

Crial(io do Grupo Executivo da IndUstria 

Mioeral ( Geimi) 

Iniciada a explorayao da plataforma 

maritima brasileira e criayiio da Petroquisa 

(Petrobras Quimica SA) 

Constitui<;iio da Cia de Pesquisa de Recursos 
Mioerais (CPRM) 

1970 Cria<;iio do Projeto Radargrametrico da 
Amazilnia (RADAM) 

---------------,--- ~~~-~~-

1970 

1970 

1970 

Cria<;iio da Cia Rio-Grandense de Mioera<;iio 

- CRM 

Cria<;iio do Centro de Tecnologia Mioeral 

CETEM 

Constitui<;iio do Consenbo N acional de Niio 
Ferrosos e Siderurgia (Consider) 

1970 Estabelecimento da Cola de Exaustiio 

1971 Cria<;iio da Rio Doce Geologia e Mioera<;iio 

S.A. - DOCEGEO, subsidiaria da CVRD 

para explora<;iio mioeral 
---------------+-------------------~---

1972 

1973 

1973 

Criada a Companbia Bahiana de Pesquisas 
Mioerais - CBPM 

Constituido o consOrcio para a explorayiio 

de bauxita no Pani (MRN) 
-~~-~~~-

Cria<;iio da Siderurgia Brasileira S.A. 

(Siderbras) 

1973 Institui<;iio da deprecia<;iio acelerada 

1973 i Cira<;iio da CENIBRA e FlONIBRA, 
associayiio da CVRD com a Japan Brasil 

! Paper and Pulp Resources Develop. Co. 
-----,-------------- -----------------------

1974 0 FNM e iocorporado ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (FND) 

1974 Programa Nacional de Desenvolvimento da 

______ J IndUstria de Metais Niio Ferrosos ( 1974/83) 

197 4 [ Constitui<;iio da V ALEP, subsidiaria da 

J..C:\IRD p":a~pr<>~~<;iio_<i:ro_cha fos~atica _ 

1964 

1965 

1967 

1967 

1968 

1969 

1969 

Independencia de zambia e Malawi 

Independencia de Zimbabwe 

( es-Rodesia) 

Guerra dos Seis Dias entre Israel e Egito 

Constitui<;ao do CIPEC pelo Chile, Peru, 
Zaire e Zambia 

Golpe militar no PerU, decreto tomando 

sem efelto as concessOes minerais 

Cria'l'io da MineroPeru 

Acelera9iio da desapropria9iio das minas 

de cobre do Chile pelo govemo Alliende 

1969 Nacionaliza9iio das mioas de cobre da 
1 Union Miniere no Zaire 

---------+-------

1970 

1970 

N acionaliza9io das minas de cobre da 

Anglo e Roan Selection Trust em Zambia 

Formayao 
controlada 

(Camboja) 

da 

pelo 

Republica 

Khmer 

Khmer, 
Vermelho 

-----~; 

- f---- ~-~-----------

1971 I Elimina<;iio da paridade Dolar/ouro, livre 

I flutua<;iio do metal 

1972 

1973 

1973 

I 
--------+---··--•m--~-----------------·---

Publica<;iio do relatorio "Limites do 

Crescimento" patrocioado pelo Clube de 

Rom a 

Guerra do Yon Kippur entre os <irabes e 

Israel 

I Golpe militar no Chile facilita o retorno do 

I capital estrangeiro na minera9io 
~------r 

1973 

1973 

1974 

1974 

1975 

Primeiro Choque do Petroleo 

Expropria<;no pelo govemo Peruano da 

mina de Cerro de Pasco 

Papua Nova Guine exige renegocia9lio da 

concessiio de cobre de Bougainville 

RenUncia do Pres. Nixon. Inicio de 

y .u. ....... recessao econOmica mundial 

Assassioato do Rei F aisal na Arabia 

Saudita 



1974 

!975 

1975 

1976 

Constitui<;ao da ALBMS/ALUNORTE, 
associa<;iio da CVRD com NALCO, Nipon 
Amazon Aluminum Co. 

Acordo Nuclear Brasil-Alemanha 

Programa Nacional de Fertilizantes e 

Calcario Agricola ( 1975/80) 

Constitui<;iio da V ALEFERTIL, subsidi:iria 

da CVRD para a produ<;ao de fertilizantes 

fosfatados e da V ALESUL Aluminio S.A., 

associa<;iio da CVRD com a Billiton e a 
Reynolds para a produ<;iio de aluminio 

1976 Constitui<;ao da Minera<;iio Rio do Norte -

MRN, associa<;iio da CVRD com a 
ALCAN, CBA, Reynolds, Billiton e Norsk 
Hydro, para a produ<;ao de bauxita 

1976 Cria<;iio da Petrofertil (Petrobnis 
Fertilizantres S.A.) Descoberta de ouro em 

Santa Luz na Bahia (Fazenda Brasileiro) 
-~~·-·---+--------------'--

1976 Constitui<;iio da Urucum Minera<;ao S.A., 

assocta<;iio da CVRD, CONY AP e 
METAMAT 

1977 CVRD adquire da US Steel o controle 

integral de Caraj:is por US$ 55 milhoes; 
descoberta do deposito de cobre do Salobo 

1977 Criayao da Petromisa (Petro bras Minera<;iio 
SA). 

1977 Descoberta da jazida de cassiterita de Pitinga 

(AM); divulga<;ao do Plano Mestre de 
Siderurgia (1977/86) 

1978 Inaugura<;iio do CETEM 

1979 Descoberta de ouro em Serra Pelada (P A), 
inicio da nova corrida do ouro na AmazOnia 

1980 Edi<;iio do II Plano Decenal de 
Minera<;ao(1980/89) 

1980 Cria<;i\o do Conselho Interministerial do 
Programa Grande Carajas. Estabelecirnento 

de Incentivos Fiscais 

1981 

1982 

1985 

Setembro Negro- Virtual falencia do Estado 

Brasileiro 

Constitui<;ao da EletroVale, associa<;ao da 
CVRD, Metalur, Kawasaki Steel Corp e 

Mitsubishi Corp. 

1975 

1975 

1975 

1975 

1979 

1980 

1980 

1980 

1981 

1983 

1985 

Decretada a independSncia das ColOnias 

Porturguesas de Al6m Mar 

Inven<;ao do computador pessoal - IBM 
PC 

Inicio do governo Tatcher (1975-1990) na 
Inglaterra 

Final da Guerra do VietNam 

~- -- ~~--~--- -- ----·-----------

do Petr6leo 

0 pre<;o do ouro atinge US$ 845/0z, 

devido a invasao russa do Afganistao 

Grande recessio econOmica afeta todos os 

paises do mundo 

Inicio da guerra Ira x Iraque 

Inicio dogoverno Reagan (1981/89) 

"Reagonomics!! = corte de impostos e 

aumento da taxa de juros 

Inicio da privatiza<;iio de empresas estatais 

na lnglaterra pelo governo Tatcher 

Ascen<;iio de Mikhail Gorbachov na 
URSS e divulga<;i\o da Perestroika 



1985 

1988 

1988 

E1ei9ao (indireta) do primeiro presidente 
! civil brasileiro ap6s o periodo militar~ 
i inaugurayao do Projeto Ferro Carajfis 

Extinyio dos incentivos fiscais para a 

mmerayiio 

Promulg"91io da nova Constitui9ilo incluindo 
restriyOes a participayao estrangeira na 

mmerayao 

1990 lnicio do Governo Collor. Agenda de 
modemizactiio industrial, integrayao a 
eocnomia global e programa de privatiza9ilo. 
Cria9iio do Ministerio da lnfra-Estrutura, 
( extindo em 1992) 

1990 Cria'(io da Secretaria Nacional de Minas e 

Metalurgia 

---t;; --
1991 , Retorno da deprecia9ilo ace1erada e da 

1991 

1992 

1993 

1994 

isenyiio de impostos para aquisiyiio de 

equipamentos 

nlmpeachmentn do Presidente Collor 

Ace1era9ilo da privatiza9iio: Fosfertil, 
Arafertil, Goiasfertil, ACESITA, CSN, 
Petroquisa, etc. 

Plano Real; inicio do controle da infla9ilo e 
da estabilidaP.e econOmica 

Inicio do governo de Fernando Henrique 

Cardoso 

1994 Transforma9ao do DNPM e da CPRM em 
Autarquias 

1995 Emenda Constitucional suprnne os 
impedimentos ao capital estrangeiro na 

mmerayiio 

1996 

1997 

Preparativos para a privatiza9iio da C VRD 
e retorno dos investimentos estrangeiros em 

mmerayao 

Aprova<·L!o novo C6digo de Minera9ao que 
·"' mcorpora as altera90es constitucionais e 

outras visando incentivar os investimentos 

setoriais 

1997 Transferencia de parte do controle da 
ICOMI-CAEMI para a Mitsui 

1997 Privatiza9iio da Cia Vale do Rio Doce -
CVRD 

1986 

1989 

1989 

Acidente na usina nuclear de Chernobil 

Elei9ao de Carlos Salinas de Gortari. 
modemlzayao da legisJayao mineira no 

M6xico~ liberalizayao dos investimentos 

estrangeiros 

Queda do Muro de Berlin e inicio do 
desmonte do Estado Sovi6tico 

1989 Protesto estudantil na Pra9a Celestial em 
i Beijing; Carlos Saul Menem chega a 
' Presidencia da Argentina 

! 

--+~-------------· 
1990 Unifica9ilio da Alemanba. Elei9iio de 

Alberto Fujimori no PerU; mudamta da 

legisla9ao mineral para atrair 
I investimentos estrangeiros .. -r-------- --- -- -- --~------- -- -~ 

1991 · Extin9iio da Uniiio Sovietica e 
constitui9ao da CEI, Comunidade de 
Estados lndependentes 

1991 Guerra do Golfo - Iraque X Uniilo das 
! NayOes 

1992 --~ Nelson Man~ela e ele~o Pn:~-::~-
1 Ministro na Africa do Sul; crise do 

! aluminio pelas exporta9oes da CEI 
--------,- ----~~~-~---

1993 j Promulga9ilo da Nova Ley de Mineria na 
I Republica Argentina, visando atrair 

--~~-~ --~~vestimentos estrangeiros 

1994 I Extin9iio da Associayiio Internacional dos 
, Exportadores de B auxita 

1996 

--r- -~ ------~---~-----~-----

Esciindalo do cobre; manipula9iio dos 
preyos do cobre pelos operadores da 
SUMITOMO; quedade 30% do pre9o em 
menos de urn mes 



Anexo I 



A.'<\e'i-0 -r <?~~ , 

PROJECAO ANUAL DeB INVESTIMEN~M MINERA<;:AO ~~ l\b1:1'!o.ti; ~tbo...K:l.: 

.. ,. -~ -~----~-~---·-·-

1971 1972 1973 1974 
... 

Em US$ Ranking B'm lnvestim. Em B'm lnvestim Em US$ R>nking B'm lnvcstim Em US$ 

rue;;:,; equival. mineral previstos mineral previstos equival. mineral previstos equiva!. 

em 1995 (US$ Bi) 'ffi I995 (US$ Bi) em 1995 (US$ Bi) em 1995 
··--······· ------- ... 

• 

I AI 4.806 17.176 I F' 4.062 13.774 I Fe 6.398 18.107 I Cu 
-· ..... i· 

2 Cu 3.560 12.723 2 AI 3.953 13.404 2 Cu 3.854 12.606 2 Fe 
• 

------•m ······---

3 Fe 3.340 ll.937 3 Cu 3.318 Il.2ll 3 AI 3.358 10.984 3 AI 

• 

3.863 11.890 
··--'"·--

_____ ,___ -· -- --

4 Ni 618 2208 4 Ni 2.406 8.158 4 Ni 2.642 8.642 4 Ni i 
L620 4.986 

----- ----------- ..... --·--- .····· ---------
5 Pb&Zn 381 1.361 , Pb&Zn ,., 2.010 , Pb&Zn m 1.802 5 Pb&Zn 626 L927 

·-----.. - ----
6 u 17I 6l! 6 u 72 244 6 Au 258 844 6 u 

__ ;;:l :;,·· ------------- ------... .... i--- ...... . .... .•...... ----

7 Au 43 "' 7 Au " ll8 7 u 145 474 7 i, Au 
---------------- ------·- ·--·-·· .. -----------

TOTAL 46.169 TOTAL 48.959 TOTAL 53.459 TOTAL : 
---- ---- I •..... C ......... 

--- --- ---------··"---- ---·········- -- ------------· ------ --- ---

1975 1976 1977 1978 
--

' R>nking Inves:tim. Em US$ R>nking B= Inves!im. US$ Ranking Bom Investim_ Em US$ Ranking Born [nwstim. Em US$ 

previs:tos equival. mineral iu';'fr:; mineral previstos equival. mineral previs.tos equival. 

(US$Bi) em 1995 0,; !995 (US$Bi) em 199:'5 (US$ Bi) em 199:'5 
-· -···- ~------· 

1 AI 10.928 30.467 1 Al 19.482 50.088 1 AI 17.066 41.470 1 AI . 17.179 39.133 
-- ---~-----

2 F' 10.141 28.273 2 Fo 13.954 35.815 2 Fo 16.024 38.938 2 Cu 
• 

I6J)40 36.:539 
--·--- . ·-·- ----

3 Cu 9.80l 27.273 3 Cu 13.:'530 34. 78l 3 Cu 14.504 3:'5.244 3 Fe ; 14.370 32.734 
----------

4 Ni 3.397 27.336 4 Ni 4.040 10.386 4 Ni :'5.156 12.529 4 Ni : 4.022 9.162 
----- ... 

' u 2.209 6.158 5 
Pb&Zn········· 

1.949 5.010 5 u 2.628 6.386 5 u ; 3.209 7.310 
-----~- ----~ 1-····· ···--" 

6 Pb&Zn 1.457 4.062 6 u 1.163 2.990 6 Pb&Zn 2.602 6.322 6 Pb&Zn 
' 

2.950 6.720 
---

7 Au 468 1.304 7 Au 888 2.283 7 Au 818 1.987 I 7 Au 
• 

720 1.640 

TOTAl. 86.076 TOTAl. 139.134 TOTN" 142.876 TOTAL •, 133.238 
...•....•. 

'Fo V\ tt-: 
1)-o\.\n.~ = \~'q.r \1<:) ~ u_qn\~~ Ll~~~) ~ VJ.~ 



PROJE<;AO ANUAL DOS INVESTIMENTOS MUNDIAIS EM MINERA<;AO 

- -~~ . ------ ~ .. ---- -----·~ --- ----------------- ----- ---- ------- ---- ------------

1979 1980 1981 
------·- ···•······· --

Ranking Born Investim. Em US$ R .m (illg Born !rrvestim. Em US$ R.m1dng Born Investim Em US$ Ranking 

mineral 

~;~.; 
equivaL 

om 1995 

mineral previstos equival. mineral pn ... "Vistos equival. 

(US$Bi) em 1995 (US$ Bi) em 1995 
...... I -- ----------

1 Al 19.400 41.225 Al 25.218 49.049 1 Al 26.806 47.()44 
.... r .. --- -- -

2 Cu 13.696 29.104 Cu 15.229 29.620 2 Cu 19.l37 33_585 2 
- -- . ········ 

3 Fe 10.849 23.054 ' Fu 7.458 14.506 3 Fe 8.128 14.264 3 
. - ---- .. -

4 u 3.197 6.793 I u 3.514 6.835 4 Au 3.660 6.423 
-------- . - ---------

' Pb&Zn 3.102 6.591 ; Ni 3.200 6.224 ' u 3.030 5.317 

6 Ni 2.872 6.103 ; l'b&Zn 2.391 4.650 6 Pb&Zn 2.121 3.nz 6 
. - -------"- . ---- ---

7 Au 343 729 ' Au 450 87, 7 Ni 1.712 3.004 7 
·········! ...... . -- ········· 

TOTAL 113.599 1 HAL llL759 TOTAL 113359 I'OTAL 
. --~ .. ...... ...... 

' 

__ ,, .. - --------- ···-------------- •..... - ----- ------- ----------
I 

1983 1984 1985 I ,. . -- --------I 
Ranking Bern Em US$ Ranking Born lnvestim Em US$ R.mking Born lnvestim. Em US$ i Ranking 

mineral previstos equival. mineral pteVistos equival. mineral prcvistos equival. I 

(US$ Bi) em 1995 (US$Bi) em 1995 (US$ Bi) em 1995 _j 
----- ... 

1 Al 32.330 49.141 1 Al 37.657 54.979 1 AI 33.077 46.505 1 

2 Cu !5.330 23.301 2 Cu 19.791 28.895 2 Cu 25.079 35.261 2 
. -------· -- ...•. -- -----·--

3 Fe . _ 8.460 12.859 3 Fe 12.792 18.676 3 Fe 13.435 18.889 3 

4 Au 5.136 7.806 4 Au 8.733 12.750 4 Au 9.776 13.745 4 
- ...... ......... 

5 Pb&Zn 2.496 3.794 ' lJ 4.100 5.986 5 u --- 42" 5.982 5 
- .... --------

6 u 2.477 3.765 6 Pt&Zn 2.798 4.08~ 6 Pb&Zn 2.876 4.043 6 
... ! ..... 

7 Ni 1.437 2.184 7 Ni 2.322 3.390 7 Ni 2.377 3.342 7 
--- . ---

TOTAL 102.8.50 WTAL 128.761 TOTAL 127.767 l'OTAl. 
········'- ---- - .. --- ' ..... L. .. .. --

Bern 

mineral 

Ni 

Born 
mineral 

Al 

Cu 

F' 

Au 

u 

1982 

Investim. 

prcvistos 

(US$ Bi) 

1986 

Investim. 

ptevistos 

(US$Bi) 

30.948 

Pb&Zn 

Ni 

EmU&$ 

equival. 

em 1995 

44.~59 

3U30 

12.198 

3.869 

895 

104.455 

Em US$ 

equival. 

em 199.5 

42.120 

29.422 

23.319 

13.045 



------ -~,·------------

1987 

Ranking Born lnvestim. 

mineral previstos 

(US$Bi) 

l Al 31.818 
c-~~ ~~ 

2 Cu 20.738 

3 Fo 10.991 
. -~--

4 Au 8.390 

' Pb&Zn 2.867 

6 u 2.677 

7 Ni 1.952 

TOTAL 

1991 

Ranking Bum Investim. 

mineral previstos 

(US$Bi) 

l AL 18.913 
---~·· 

2 Cu 9.889 
---

3 AU 6.625 
--· 

4 F< 2.945 
-···~~-- •... ----·-· ... ----------

5 Pb&Zn 2.765 

~-

... __ ,,_ .... 

6 1J L952 
_,, ______ ,, 

7 Ni 1.299 

TOTAL 

PROJE<;AO DOS INVESTIMENTOS MUNDIAIS EM MINERA<;AO 

----- ----- -------

1988 1989 
.... _ ------- ~~~~.~~· 

-~ -

Em US$ Ranking Bem lnvestim. Em US$ Ranking lnvestim. Em US$ RAnking 
equival. mineral previstos equfval. previstos equivaL 
em 1995 (US$Bi) em 1995 (US$Bi) em 1995 

. ~~ ~~ 

' - ' 
42.286 l A] 18.330 23.279 l A] 17.336 21.098 l 

27.560 2 Cu 12.894 16.375 2 Cu 10.757 13.o70 2 
~ - ~-~~ ! ~ - ~ .. ~ .. i ~- - t ~ --

14~607 3 AU 9.173 II RiO 3 +- ... -····~ t~ 

1U03 4 Fe 4.818 6.ll8 4 

3.810 ' Pb&Z:n J.l31 3.976 ' ! ~ t 
3.557 6 u 2.627 3.336 6 

----- -~ ~· ~ ~ ~ 

2.594 7 Ni 2.146 2.725 7 
~ ~··· ··~ t - - j 

105.917 TOTAL Tm'AL 
- L __ 

-~ 

1992 1993 
.. -~-

Em US$ Ranking Bum ! Inve~tim. Em US$ Ranking Bum luvestim Em US$ Ranking 
equivat mineral prevJStos equival. mineral previstos equi:val. 

em 1995 (US$ Bi) em 1995 (US$Bi) em 1995 
..... ----

20.993 l Al 13.142 14.101 l Cu 11.309 !L806 l 
- ~ 

10.976 2 Cu 9,371 2 A] 8A25 8.795 2 
... ~ ·~~~~ 1-~ 

7.353 3 Au 5.355 5.746 3 Au 4.092 4.272 3 
f-

3268 4 Fu 2.335 2.505 4 Fo 2.657 2.774 4 
, ___ ,. 

3.069 5 u 1.872 2.008 s Ni 2.445 2.552 5 

2.166 6 Ni 1.313 1.409 6 Pb&Zn 1.448 Ull 6 

1.442 7 Pb&Zn 1.112 Ll93 7 u 1.272 1.328 7 

49.267 TOTAL 35.608 TOTAL 33.038 TOTAL 
-~ ~~~····~··~ ~~ '~ 

1990 

Bcm Invcstim. 

mineral previstos 
(US$Bi) 

AI 18.093 

1994 

20.933 

10.897 

9.&56 

4.348 

3.677 

2.258 

1.361 

53 . .HO 

32.224 

t~bul~~-30 



PROJE<;:AO DOS INVESTIMENTOS MUNDIAIS EM MINERA<;:AO 

Ranking 

2 

3 

4 

Bom 
mineral 

cu 

AI 

Au 

Fo 

Ni 

6 u 

7 Pb&Zn 

TOTAL 

1995 

Investim. 

previstos 

(US$ Bi) 

'" Em val orcs comentes da 6poca 

Frutes: F.11gineeting & Mining Journal, Jan 1971 a 1983/!988 a 1997 

Sas.'lOS, P.M 1984/1985/1986/1987 in FM&J 

US$ Em 

equiv 

em 

WaL 
(995 

l5J63 

7.750 

5.647 

3.908 

2240 

- - ...... 

470 

36388 
. 

1996 

Ranking Bern Investim. 

mineral previstos 

(US$ Bi)* 
..... 

1 Cu l0.032 
.....•.....•....• 

2 Au 7.182 
- - .. --

3 Fe 5.105 
.... ---

4 ;\l 2.347 
-

' 1.156 
- - - - .. ········. ------

6 Outros 2.687 
··········•···· 

28.509 

Em US$ Ranking Born 

equival. mineral 

em 1995 

I Cu 

2 Au 
------ -----

3 Fe _.__,__ 

4 Ni 
--~- .. ~ 

' A1 
-------- -·---

6 Pb&Zn 

7 Outro' 

1997 
······r····· 

Investim 

previstos 

(US$ Bi)'" 
.... f 

12.574 
...... 

8.203 

5.605 

4A58 
······· 

3.985 

2.501 

2.781 

40.109 

F 

' 
' 

US$ 

qcivaL 

1995 

---· 



iNDICES CONSIDERADOS PARA A DEFLA(:AO 
DOSVALORESDOSINVEST~ENTOS 

PRIVATE CONSUMPTION DEFLACTORS 
OECDECONOMICOUTLOOK- n"48-DEC.l990 e 57- JUNE 1995 

ANOS 

1970 

1971 

1972 

1973 1 

iNDICES 
INFLACAO 

4,5% 

4,8% 

3,9% 

6,1% 

1974 +~--1_0,_5'v._"_~---+~ 

_______ 1_9_7_5 ____ ·--+'--_____ 8,_1_% ___ ~ 

1976 

1977 6,6% 

1978 7,2o/o 

1979 

1980 

1982 ' 5,7% ' 

DEFLATOR 

3,712 

3,574 

3,391 

3,271 

3,078 

2,788 

2,571 

2,430 

2,278 

2,125 

1,945 

1,755 
~-----------

1,607 
--~~~~----+-----~~-----~-+--·-- --~~-

1983 1 4,1% i 1,520 
·----+- -----~-~-----+-·--~~~~-

1984 3,8% 1,460 

1985 3,3% 1,406 

1986 2,4% 1,361 

·~i 
1,32,9 

1,270 

1987 4,6% 

1988 3,9% 

i- 1,215 

1,157 

1989 4,5% 

1990 5,0% 

1991 4,2% 1,11,0 

1992 1,07~ 

1993 2,5% 1,044 

1994 2,1% 1,02~ 

vo -
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Anexoll 



AS MAJORES EMPRESAS DE MINERAc;Ao DOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO EM 1980 

COM PARTICIPAc;Ao GOVERNAMENTAL MINIMA DE 35% (Mikesell & Whitney, 1987) 

-~~-----~~~~~--····· -__ j- {o~~~~~A~)_I-}~~~~~~~;0 ]~~~······ OUTROS ACIONISTAS 

BAUXITA 
~-~-~---·~ .. ~~-- ~~-~· ____ ,, -~·. ··----.. -"~-- .. ·~--- ---~- ---·· 

BRASJL 46 3.400 ALCAN (24%) e outros investidores e&rangciros minorrtarios 
Minera~o Rio do Norte (MRN) 

~--· .. ··-------- .. ~----"- "-~-"-'" "- ---------- "" ·----

GANA 55 300 British Aluminum Co. ( 45%) 
Ghana Bauxite Co .. 

_,._,,_ 
"""""---- .. ·---· - ----- "------· ------------ ···--· 

GUINE 
Compagnie Des Bauxites de Gu:inee 49 9.000 Halco Mining (51%) 
Friguia 49 3.000 Pedllney, Noranda, British Aluminum, Alusuisse, Vcreinigte 

Aluminum Verke(51%) 
Offices des Bauxites de Kindia 100 2.500 ___________ , 

GUIANA 
Guyana Mining Enterprise 100 2.500 

-···--·-·- ,, _______ ------ - -- ------------ ·--.. -----··· ·--------- ..... _, _______ 

INDIA 

Bharat A.luminum Co. 100 400 

Indian Aluminum Co. 45 500 [ Alcan (55%) 
-----------.. ····---~-- .. ·----··-·--------""''"-'"" 

INDONESIA 

PT Aneka Tambang 100 1.800 

JAMAICA 
Kaiser Bauxite Co. 51 4.200 Kaiser Aluminwn & Chemical (49%) 
Jamaica Reynolds Bauxite Partners 51 3.100 Reynoldc; Maals (49%) 
------.... ·---~·-·~··-----· "----·· 



AS MAIORES EMPRESAS DE MINERA<;AO DOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO EM 1980 

COM PARTICIPA<;AO GOVERNAMENTAL MINIMA DE 35% (Mikesell & Whitney, 1987) 

PAIS 

BRASIL* 
Cia Brasileira do Cobre 

CHILE 
Corpocacioo Nadcnal del Cobre (CODELCO) 

Empresa Naciooal de Mineria (ENAMI) 

iNDIA 
Hindustan C<wer 

- ............ , _____ ,,,,_______ "·-----·-----------

MExiCO 
Mexicana de Cobre 

Minera de Cananea ___ , ____________ ,_ , ____ , ___________ , __________ 
---------

PERU 
Centromin 
Mineroperu 
-----~~---.~-----···- ----- ··-

ZAIRE 
Gecamines _________________ ,,. .. ____ --·-------·-

ZAMBIA 
Zambian Consolidated Copper Mines (ZCCM) 

PARTICIPA<;:AO 

DO GO VERNO (%) 

CAPACIDADE 

EM 1.000 mt/ano 

COBRE 
""''------·-----~~ ··---~ .. ~-

100 30 
·---~-·--------- .. ----

100 690 

100 25 

100 25 
---------·- ------------

44 180 
52 65 

I 

I 100 34 
100 33 

------.. -------------.. -·--- :---·-- ··---------

100 662 
-----~·----- -- ······-----.. ---.. ----

60 704 
_,, ..... -- ---"-""" _____ ,, _______ , 

2 

OUTROS ACIONISTAS 

------ ··--·-·- ----·-· 

" ------ ---------- """" ----- .. ,., ___ "------

----- " -----· 

---- ·-- """""" ---·---

Investidores privados mexicanos 
Anacooda (ARCO) (48%) 

_________ .._, 

··-- ------·- "---- "-- -----·------------·-----

---'"""~--------- --- "" """ --- " ·-·---.... -........ -----·-

Investidores iugleses, americanos e sul~afucanos ( 40%) 
·----·· ------ -·-·- ---""""-·--.. ~------·-- ......... _____ 



AS MAJORES EMPRESAS DE MINERAyAO DOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO EM 1980 

COM PARTICIPAyAO GOVERNAMENTALMINJMADE 35% (Mikesell & Whitney, 1987) 

PAis 

--~ .. - _,, _ _.,, __ ~--~ -·----·"" 

BRASIL* 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

·-----

CHILE 
Compania de A<..uo del Pacifico 
~-------'"""'""-----· """ --- _______ ,. 

iNDIA 
Naticnal Mineral Develcyment Ctyr. 

IJBERIA 
Lamco 
----- """- ---·- """""-- ----------.. 

MAURrrANIA 
Societe Natimal Industrielle Minif:re ___ , ________ "" ________ ,,, .. 
PERU 
Empresa Mine:ra del Peru 

~-·-""''"--- .. -·~"----~· ... ~ .. -----~ """ ----------·-

VENEZUElA 
Ferrominera Orinoco 
-- ---

COLOMBIA 
Cerro Matoso S.A (CMSA) 

PARTIC!PA(,:AO 

DO GO VERNO (%) 
CAPACIDADE 

EM I. 000 mt/ano 

MIN'ERIO DE FERRO 
------·~ 

100 80.000 (e<imado) 

100 6.935 
.......... _ """ ____ , _______ 

100 12.000 
-----··-- _____ ,_ "" __ , __ , ______ , .. 

37 10.600 _______ ,. ______ , ____ 
-----

100 6.336 

100 4.854 
-- -------·-·-· 

100 15.300 
------

NiQUEL 

3 

OUTROS ACIONISTAS 

_______ , ___ , ____ , __________ 
--------··· --·~ 

""""-----.. 

1978) 
-------.. --

"--- ___ , ___ ....... _ .. _______ --·-

Inve&idores suecos e americanos (63%) 
----------- ------ "" -------

(pr<Xiul"'o de 1978) 
" "-------- " , _____ "" """ - -----

(pnxlul"'o de !978) 
--------"""""----- "" ---------

(pr<Xiul"'ode 1981) 

Billiton(39%),Hanna(14%) Socal (12%) 

-- --------

------------.. 

""" --------



AS MAIQRES EMPRESAS DE MINERA(:AO DOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO EM 1980 
COM PARTICIPA(:AO GOVERNAMENTAL MINIMA DE 35% (Mikesell & Whitney, 1987) 

PAIS PARTICIPAC,:AO 

DO GO VERNO (%) 
----------- - ----.. --------~ .. ·~-~-~-·--------- .. ____ _J~ ---------~- ---- --- " --~----

MARROCOS 

Offi<.--e Cherifien des Hlosphates 100 

TUNISIA 
Compagnie des Ph~ates de Gafsa 98 

BOLIVIA 
Corporacicn Minera de Bolivia (CO:MIDOL) 100 
--··-------.. ---~·-----~----

INDONESIA 

PN T ambang Timah 100 ___ ,,, ____ ---

MAIAis!A 
Malaysia Mining Corp. 71 

CAPACIDADE 

EM 1.000 mt/ano 

FOSFATO 

20.000 

4_600 

ESTANHO 

25 

28 

1 < 

OUTROS ACIONISTAS 

Jnvestidores minoritarios 

, Investidores privados(29%) 
-- ------------ L.---------- --------------...... 

* 0 auur obscrva que ooregi.&:rooreferentes ao Bra~-11 mostram-se imprecisos. No caso do cobre, em 1980 o BNDES tambetn detinha o controle da Carrub.a Metals, a maior produtora de cobre do pais. No caso do ferro, em 1980 

o govemo detinha somentc> 51% da participayUo aciooiiria da CVRD. 

4 



Anexo III 



PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZA<::AO 

(Fonte: BNDES/Privatiza<;ao: http:// www.bndes.gov.br/pndnew/ em 22/03/97) 

Origem e Objetivos: 

Constituido em mar<;o de 1990, o Programa Nacional de Desestatiza<;iio- PND e considerado 

essencial para a realiza<;ao das reformas promovidas pelo govemo visando a modemiza<;iio da 

economia brasileira. 

0 PND desempenha papel fundamental na medida que: 

./ permite a mudan<;a do papel do Estado, concentrando suas a<;oes e recursos, 

sabidamente escassos, nas areas sociais; 

./ reduz a divida publica, auxiliando o ajuste fiscal do Govemo; 

./ permite a retomada dos investimentos nas empresas e atividades desestatizadas, com 

os recursos de seus novos proprietarios; 

./ estimula a competi<;iio no mercado, contnbuindo para o aumento da qualidade de bens 

e servi<;os ofertados a popula<;iio; e 

./ fortalece o mercado acionario, com maior pulveriza<;iio do capital. 

Evolut;ao do Programa: 

A operacionaliza<;ao do PND e realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico 

e Social- BNDES. 

Desde sua cria<;ao, o PND em 1990, foram transferidas para o setor privado 52 empresas e 

participa9oes acioniirias estatais federais, dos setores siderfugico, quimico, petroquimico, de 
fertilizantes e de gera<;iio e transmissao de energia eletrica. 

Tambem foram repassados a iniciativa privada, pelo processo de concessao, cinco trechos da Rede 
Ferroviiiria Federal S.A -RFFSA: as Malhas Oeste, Centro-Leste, Sudeste, Tereza Cristina e Sui. 



EMPRESAS DESEST ATIZADAS 

SETOR SIDERURG!CO 

SETOR QuiMJCO E PETROQuiMJCO 

SETOR DE FERTILIZANTES 

.... -- --- -- -~-- ------------~-,----------------~~-~---------

. USIMINAS 

I 

1 Cia.SJDERURGICA 
! NACIONAL 

f------------ --- --- - -----·----t---- -----------------

: COSINOR ! ACESITA 
~~~ --~-~~~--- --~--~-----~- ~~ 

i A<;;OS FIN OS PIRATINI A<;;OMINAS 

POL!SUL EDN 

! PPH ' POLIBRASIL 

I CBE ·-····~-·---~TROFLEX 

[;:~LIOLEFINAS I COPESUL 

roETEN 1 KOPPOL 
-· ----~--------------- --f.----------·--- -------- --

: OXITENO I ACRINOR 
!--=-··-·--~------- -·------1-:~----~---~--- ---

PQU POLIALDEN 
-----+---- -·····-----·-- ...... . 

COPENE CIQUINE 

'SALGEMA COPERBO 

I CPC NOTROCARBONO 

1

j POLIPROPILENO POLITENO 
~----~---------------+~--

' AT.rATJ~ PRONOR 

I ARAFERTIL ULTRAFERTIL 
--- -·----+-~-------~----~~--·· 

' GOIASFERTIL FOSFERTIL 

'INDAG 
---- ------------- ---- -----l----------- -------r------------------------------

SETOR ELETRICO ! LIGHT I ESCELSA 

I MALHA OESTE I MALHA CENTRO-OESTE 
r--~----------l~---~------
'~ MALHA SUDESTE , MALHA SUL 

SETOR FERROvrAR!O - RFFSA i TERESA CRISTIN;;~-~-----~-~---~-~ -

------------··-------------·------r------------

EMBRAER 
OUTROS SETORES 

I CELMA 

I MAFERSA 

I SNBP 
r--

1 MIN. CARAIBA 



SITUA<;AO DAS DEMAIS EMPRESAS ESTATAIS 

Em Liquida9ao 
------------········---- --+-·····--·-······ 

A Desestatizar Processos Suspensos Excluidas do PND 
-- ---------- ---'-------- !---

RFFSA -MALHA NORDESTE ICC ENASA PETRO FER TIL 
-- -!-----

AGEF LLOYD BRAS FRAN AVE NITRO FER TIL 

CVRD NITROCOLOR ! COBRA 
-~~~~~--- -----------------+-- -----+--- ~- -------------·---------------- --------+----

VALEC MERIDIONAL NUCLEP 

ELETROBRAs 
-----+-----------

I ALCOOLQuiMrCA 

FURNAS 

ELETRONORTE ___________________ __)__ 

CHESF 
--------------- --- ----~-- -- -- --------- ----r--

LIGHTPAR 

ELETROSUL 

ALE GRETE 

Cia. DOCAS 

----

______ )__ _____________ JTRIDNF()_ ____ _ 

--

! 

'! ALCLOR 

CINAL 

FCC 

PETROCOQUE 

MET AN OR 

RESULTADOS FINANCEIROS DO PND 

Resultado de vmda de empresa'l estatais US$ 13,69 bilb6es ________________ c______________________ --------------L--- ------····· 

Divida-. transferidas para os novos coo.troladores 

US$ 4,56 bilhOO; 

Resultado total do processo de desestati?..ayilo US$ 18,25 bilhOes 

Fonte: Home Page BNDES ~ maryo/97 

-



Anexo!V 



Regulamentos da Politica Tributaria 

1991 Reduyiio da tributayiio sobre remessa de lucros, a vigorar a partir de janeiro de 1993, com 
aliquota de 25% ou menor, no caso de paises que o Brasil mantivesse acordo especi:fico 

~-----;-----'---

1991 Exclusiio do impasto de rendana na foote e sobre o ganbo liquido mensa! para rendirnentos e 
ganhos de capital auferidos por fundos e sociedades de investimento, constituidas por capital 

estrangeiro 

1991 Exclusiio do impasto de renda sobre ganbos de capital distribuidos por fundos e sociedades de 
investimento, constituidos por capital estrangeiro 

1993 Reduyiio de 25% para 15% a aliquota do irnposto de renda retido na fonte sobre lucros e 
dividendos 

Foote: Calaes, in Barboza & Gnunendi, 1995, modificado 



INICIATIV AS DO GO VERNO BRASILEIRO 

COM REFLEX OS NO SETOR MINERAL 

(1990- 1993) 

Regulamentos da Politica Industrial 
--

1991 Restabelecimento da deprecia9lio ace1erada e da isenylio de impastos para a aquisiylio de 
mitquinas e equipamentos 

1991 Finaciamento do BNDES para projetos de empresa estrangeiras 

1992 Libera9ao de importayao de equipamentos e sistemas de informatica 

1993 Promulgaylio da nova legislayao portuaria 

1993 Decretaylio do novo Codigo de Propriedade Industrial 

Regulamentos do Sistema Financeiro 

1990 Autorizat;io do Banco Central para a emissao de '1commercial papers 11 

1991 Empresas privadas sao autorizadas a negociar a divida extema diretamente com seus 

credores 

1991 A Petrobnis e a C VRD slio autorizadas a negociar sua divida extern a diretamente com os 
credores e os investidores estrangeiros sao autorizados a operar nas bolsas de valores 

1991 Investidores estrangeiros sio autorizados a comprar ~Oes de empresas brasileiras, mediante 

os mecanismos de ADR (America depositary receipts) e IDR (international depositary 

receipts) 
~--~-----~j---------~--~~-------------~~---------~----~--~ ~~--

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

Comissao de Va1ores Mobiliarios (CVM) regu1amenta os fundosmutuos de investimento 
em a90es e os fundos setoriais de investimentos eni ayOes 

Banco Central (BC) estimula:a.criayl!O'de ft!tWos e sociedades ,, de investimentos com 
participayao,como principais ~, ~ .irtvestidines institucionais ~angeiros (fundos de 
pensao, companhias de seguro e''ilindos ~ de investimento) 

CVM regulamenta os fundos de .• em ayOes do setor de minerayao 

BC disciplina a operayao~. ··~ .• :.: .. "'' . de investimento 

Conselho MonetArio Naci~nal ,_:_--: -, - os investidores estrangeiros a operar com 

ay5es, por meio de fundos'e investimentos, nos mercados de opl(ao e futuros 

"' '"""" • ~~·· "' "'""' ~-, ·--• "•=--~-' ,~-", debentures e outros titu1os emitidos por ernpresas brasileiras, em capital de risco, sob forma de 
ayOes a serem negociadas nas- bolsas de valores 


