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A INDUSTRIA CERAMICA: ESTUDO DE CASO NO MUNICiPIO DE TAMBAU 

Marcelo A Pedrosa de Resende 

Este Trabalho tern como premissa, a utilizao;ao da argila para fabricao;ao de produtos 

ceriimicos vermelho ou estrutural. Telhas, tubos, tijolos furados, lajes, elemetos vazados, 

e vasos sao produtos utilizados pelo homem h8. tempos por possuirem grande utilidade 

pnitica. A analise, busca avaliar a atividade ceriimica no municipio de Tambau-SP, 

atraves da atividade mineraria desenvolvida no municipio em sua amplitude, desde a 

extrao;ao do bern mineral ate a fase industrial e seu processo produtivo. Para tanto, sao 

abordados aspectos relativos a hist6ria e geografia do municipio, alem das caracteristicas 

do tradicional segmento ceriimica vermelha ou estrutural. Portanto, por intermedio das 

quesroes mineraria, ambiental e industrial, procura-se caracterizar este espao;o criado, que 

num processo diniimico, esta calcado na utilizao;ao de urn recurso natural, o bern mineral 

pela sociedade. 
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ABSTRACT 

Marcelo A Pedrosa de Resende 

THE CLAY MANUFACTORY: CASE ESSAY IN TAMBAU-SP 

iv 

This paper aims at describing the use of clay to the manufactory of red or structural clay 

products. Tiles, pipes, air bricks, flagstones , modelled elements and vases are products 

which have been used by manking for a long time because of their large practical use. 

The analysis sets out to evaluate the ceramic activity in the town in its amplitude, since 

the extraction of the mineral until the industrial phase and its productive process. As for 

that relative aspects of the town's history and geography are mentioned apart from 

characterises of the traditional red or structured segment. Therefore through the mining, 

enviromnental and industrial questions, it is tried to feature this space created, that in a 

dynamic process, is based on the use of mineral resource by society. 
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Introdu~ao 

Este estudo originou-se em funvao das atividades que exercia na Fundavao 

Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas da Administravao Municipal -

CEPAM, ate 1995. Atividades essas que compreendiam o planejamento municipal no 

ambito de suas competencias e de uma politica municipal de meio ambiente. 

Os assuntos da mineravao passaram a ser incorporados na medida em que temas 

importantes da avao antr6pica no meio ambiente sao levantados para possiveis tratativas 

e reflexoes. Assim, temas como agricultura, residuos s6lidos, educavao ambiental e a 

propria mineravao, entre outros, tomaram-se objetos de estudo da entao Gerencia de 

Meio Ambiente. 

No exercicio de minhas funvoes no CEP AM, estando a mineravao sob os 

cuidados da referida gerencia, logo percebeu-se, o desconhecimento e por isso, o pouco 

interesse por parte da maioria das prefeituras municipals, em relavao a atividade 

mineniria. Sabendo-se que a produvao mineral do Estado de Sao Paulo concentra-se nos 

minerais nao -metalicos ou industrials como a brita, areia e argila, entre outros 

(Cavalcanti, 1993), procurou-se alertar a cerca da necessidade do poder local intervir 

mais decisivamente na questiio, uma vez que a Constituivao Federal' deu autonomia e 

responsabilidade aos municipios para tratar de assuntos de interesse local. 

Para tanto, foram organizados dois seminarios. 0 primeiro contando com a 

contribuivao do IG- UNICAMP atraves do Departamento de Administravao e Politica 

dos Recursos Minerais, intitulado "Mineravao e Municipio", sendo realizado em 1993. 0 

segundo, aconteceu em 1994 e teve como tema a "Compensaviio Financeira pela 

Exploraviio dos Recursos Minerals", atraindo urn consideravel numero de tecnicos 

municipals. 

1 Art. 30, inciso I: Compete aos Municipios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local. 
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Tais eventos tiveram por objetivo trazer illuz a atividade mineniria nao s6 no seus 

impactos sobre o meio ambiente, mas tambem no papel que desempenha na economia e sua 

grande importancia social para o pais, demonstrando a necessidade da inser<;ao da minera91io 

no planejamento municipal e de estimular urn controle sobre a atividade , visando o uso 

racional do patrimonio mineral e do meio ambiente. 

0 resultado desses semimirios expressava-se numa crescente demanda de consultas 

sobre a atividade mineniria, em que confirmava-se que as minera<;oes de argila, brita e areia 

eram as mais comuns entre os municipios paulistas. A partir de entao realizou-se algumas 

visitas a Jacarei, Sao Jose dos Campos, Sao Vicente, Campinas e Itu. Em decorrencia destas 

viagens, surgiu o interesse pela mineracao de argila, pois diferentemente da areia de Jacarei 

ou da brita de Sao Vicente, minerais utilizados diretamente na construcao civil, o barro de 

Itu e explotado em seus limites e tambem ali e transformado, completando todo o ciclo da 

atividade mineniria, ou seja, extra9ao, beneficiamento, industrializacao e comercializacao. 

Assim, sob o ponto de vista geogrilfico, sena interessante compreender urn 

municipio atraves de uma atividade produtiva, partindo da extracao do recurso ate sua 

transforma9ao, abrangendo diretamente os setores primilrio e secundilrio da economia e 

indiretamente o terciario atraves da rede de servi9os e comercio que se cria em tomo desta 

atividade economica. 

Dentro de urn setor diversificado e por isso complexo como o ceramico, o segmento 

escolhido foi o da ceramica vermelha ou estrutural que e o mais tradicional. A argila para 

telhas, tijolos, manilhas, e urn mineral abundante e de baixo valor comercial, mas de grande 

valor pratico, pois cobre nossas residencias, compoe nossas paredes, conduz agua e esgoto, 

etc. 

No cenilrio da produ9ao mineral do Estado de Sao Paulo surge com destaque o 

Municipio de Itu, proximo a Capital ,como o maior produtor e consumidor de argila do 

Estado, segundo Sao Paulo (1990). Tambau e outro municipio que chama aten91io, pois 
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apesar de estar distante da cidade de Sao Paulo 270 km, este municipio possui grande 

concentravao de estabelecimentos cerfunicos, com potencial de se constituir num polo 

cerfunico, superando o numero encontrado no municipio de Itu. 

Travando urn paralelo, verifica-se que apesar da grande concentravao de unidades 

produtivas em Tambau, sua prodw;ao de argila corresponde it quarta parte da produ9ao de 

Itu, refletindo uma estrutura de produc;ao mais rudimentar no primeiro municipio. (Sao 

Paulo, 1990). 

Na epoca atual em que eficiencia e produtividade sao palavras de ordem para a 

econornia globalizada, e o meio ambiente e cada vez mais valorizado, deve-se procurar 

novas perspectivas de crescimento e desenvolvimento, contemplando a produ<;ao e o uso 

racional dos recursos naturais. 

Algumas perguntas podem ser feitas: Por que o parque cerfunico de Tambau nao se 

modernizou? A tecnologia disponivel e acessivel para os empresarios do segmento? A 

materia-prima e explotada dentro das normas previstas? Ate que ponto a ausencia do poder 

local pode influir negativamente na atividade? A estas perguntas podem ser acrescentadas 

outra tantas. Este estudo procurara responde-las, procurando deixar mais claro como essas 

industrias sobrevivem ate hoje e quais as tendencias futuras. 

0 objetivo deste estudo e avaliar a industria cerfunica desenvolvida no municipio de 

Tambau, analisando-a desde a explota9iio mineral ate o produto final e como tern 

condicionado e continua a influenciar o espac;o geografico, alem da suas perspectivas dentro 

do quadro evolutivo do segmento cerfunico e do proprio municipio. 

0 primeiro capitulo apresentara o enquadramento teorico baseado nos conceitos de 

produc;ao do espayo atraves da atividade economica e da sustentabilidade desta atividade. 

Quais os fatores que deterrninam a construvao do espa<;o geognifico? E quais as 

possibilidade de se atingir a sustentabilidade? 
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No segundo capitulo e feita a caracterizavao do espa9o municipal, apresentando a 

evoluvao hist6rica do municipio e o nascimento de seu parque ceramico. Os aspectos 

geognificos tambem sao apresentados, dividindo-se em fisicos e humanos, bern como a 

infra-estrutura da qual 0 municipio e dotado. 

0 terceiro capitulo trata da rela9ao do homem com a argila atraves do tempo, 

trilhando urn caminho milenar ate nossos dias e caracterizando o segmento ceriimica 

vermelha ou estrutural em seus mais relevantes aspectos. 

No quarto capitulo foi realizado urn estudo da industria ceriimica do municipio de 

Tambau, no qual procura-se detalhar as suas caracteristicas desde o abastecimento de 

materia-prima ate o produto final. 

E finalmente procura-se tratar das questoes que inibem o desenvolvimento da 

industria ceramica, bern como as perspectivas e algumas recomendav5es para o seu 

incremento. 

Na metodologia empregada para a realiza9ao do estudo buscou-se fazer 

primeiramente urn pesquisa bibliognifica sobre o setor ceramico paulista, evidenciando a 

releviincia do municipio dentro deste setor e urn levantamento sobre a importiincia da argila 

e sua utilizayao pelo homem atraves do tempo. Essa etapa foi complementada com visitas 

preliminares as entidades patronal e trabalhista, a prefeitura e a empresarios local de 

reconhecida importiincia, para que fosse possivel perceber a real importiincia da atividade 

para o municipio. 

Ap6s esta primeira etapa, passou-se para a fase de levantamento da situa<;:ao da 

atividade ceramica local atraves de urn questionario2
, elaborado para investigar dados sobre 

a prodw;ao de argila e dos produtos ceriimicos. 

2 Segue em anexo n" 1, o modelo do questioruirio utilizado. 
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Portanto, a pesquisa de campo baseou-se na aplicayao do questiomirio junto aos 

estabelecimentos ceriimicos e visitas a maior empresa de minera9iio da cidade, responsavel 

pelo abastecimento de boa parte da materia-prima. As entrevistas foram realizadas com os 

proprietarios ou gerentes, os quais como responsaveis pela produs:ao, tern informa9oes mais 

precisas. Paralelamente foram sendo feitos levantamentos bibliograficos na propria cidade, 

alem de contatos com a Prefeitura, com a Associas:ao Industrial e Comercial de Tambau, 

com o Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Constrw;:ao do Imobiliario e das 

Industrias Ceriimicas de Tambau e Regiiio e com a Associa9iio de Reposis:ao Florestal 

Verde Tambau. 

Foram aplicados 54 questionarios, perfazendo 56,25% do urnverso ceriimico 

municipal e composto por 96 industrias ceriimicas, sendo que duas ceriimicas pertencentes 

ao segmento de revestimento mereceram destaque pela sua importiincia na economia 

municipal, no que se refere principalmente ao volume de produ9iio e ao numero de 

funcionarios empregados. Portanto, o caminbo metodol6gico que se trilhou foi o seguinte: 

Etapa n"l 

Etapa n"2 

Etapa n"3 

Etapa n"4 

Etapa n"5 

Levantamento bibliogratico/ 

Visitas preliminares 

Formula~iio do questiomirio 

Aplica~iio dos questiomirios 

Tabula~iio dos dados/ 

Levantamento da situa~iio 

Considera~oes finais 
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CAPITULO I - 0 Espaco da Produciio e a Sustentabilidade 

0 municipio de Tambau, passou por mudan9as significativas quanto a sua vocaQao 

econ6mica. Essas transforma<;oes sao continuas, podendo ser lentas, quase imperceptiveis 

ou num ritmo mete6rico, sem que se possa dar conta num primeiro momento, da 

metamorfose pela qual o local e as pessoas estao passando num dado periodo de tempo. 

De voca<;ao agniria, Tambau estruturou-se calcada na lavoura cafeeira que teve 

inicio por volta do fim do seculo passado ate meados deste (0 Tambau, 1989). Esfor9os de 

toda ordem foram aglutinados no sentido de construir urn Iugar que desse suporte para a 

atividade que ali se desenvolvia. Assim, estrada de ferro, armazens, predios residenciais e 

comerciais surgiram em funs:ao do cafe. As propriedades rurais estruturaram-se para sua 

produs:ao e Tambau consolidou-se como municipio. 

A sua localiza91io geografica e a qualidade do solo foram de suma importancia para o 

desenvolvimento da cafeicultura no municipio. Mas o que mais pesou para isso, foi a 

conjuntura intemacional e nacional que propiciou condi96es (mercado consumidor) para que 

regioes se dedicassem a produzir cafe para o mercado intemo e principalmente para o 

extemo. 

Desta forma, Tambau atraves desta atividade econ6mica, vm desencadear seu 

processo de urbaniza9iio, gerado pelas fun96es de comercializayiio, estocagem, transporte e, 

por conseguinte, o aparecimento e dinamiza9iio de atividades prestadoras de servi<;os para 

atender as novas necessidades criadas. 

0 espas:o geografico de Tambau foi assim edificando-se com uma paisagem agniria, 

tomeada pelos cafezais estendendo-se pela silhueta do relevo ondulado, culminando numa 

pequena mancha urbana cortada por tri!hos e dormentes da velha Mogiana. 
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Com o sucesso atingido pela cafeicultura e conseqiiente acumulas:ao de capitais por 

parte dos seus produtores e alguns colonos, novos empreendimentos comes:am a ser 

ventilados na cidade. 

Por volta de 1886, a suspeita de uma outra riqueza alem da agricultura, foi 

detectada. Tratava-se de urn bern mineral, a argila, encontrada no subsolo do municipio. 

Alguns anos mais tarde, sendo comprovada a sua qualidade para o fabrico de produtos 

cerfunicos, surgia em 1905, o primeiro estabelecimento ceramico de Tambau ( op. cit.). Este 

fato abriu definitivamente a perspectiva para a locavao dos recursos acumulados pelo setor 

agrario na nova atividade que se apresentava 

V alendo-se de sua riqueza mineral e da iniciativa de alguns empreendedores, logo a 

industria cerfunica prosperou e passou a ocupar espa9o significativo na economia municipal, 

competindo com a agricultura, primeiramente de cafe, posteriormente com a de cana, a de 

citricos e a pecuaria. 

Assim o municipio assumiu sua vocas:ao mineira e industrial e passa a exercer forte 

atravao sobre os detentores do capital e da forva de trabalho regional. Esta nova atividade 

passou a ser responsavel pela produ9ao de urn novo espas:o geogritfico, transformando a 

paisagem agraria em industrial, agora torneada pelas chamines na area urbana e pelas minas 

de argila que se misturam com as plantavoes e pastagens na zona rural. 

Dentro deste proposito, algumas questoes devem ser feitas: o que e espas:o 

geogritfico? 0 que e paisagem? Estes conceitos sao fundamentais para que se possa entender 

as transformas:oes que o homem impoe ao seu habitat atraves de seu trabalho, ou seja, como 

a atividade mineritria pode produzir urn certo espas:o, pois "o ato de produzir e igualmente 

o ato de produzir espat;o ". (Santos, 1996: 161 ). Portanto, uma discussao com cunho 

geogritfico e pertinente, procurando nao apenas fazer uma mera descrivao da paisagem, mas 

sim entender como se formou e como vern se transformando essa atividade humana e o 

espas:o por ela produzida. 
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A palavra espayo pode ter uma serie de definiv5es, mas e o conceito de espa9o 

geognifico que chama atenvao para este estudo. Dollfus (1991), discute o conceito como 

termo ecumeno, que significa todo espa90 que naturalmente oferece condi;;;oes para a vida 

em sociedade. A acepyao de ecumeno para os Antigos correspondia apenas as areas 

cultivadas ou com potencial para agricultura e para a pecuaria. 

Entretanto, o autor utiliza uma observac;ao do Ge6grafo Maximilien Sorre que poe 

em revista o termo, a qual diz que tanto para os Antigos como para nos, o ecumeno e a terra 

habitada, mas acrescida do que ele chama de anexos, ou seja, a area de expansao do genero 

humano. Dollfus ( op. cit.), expressa ainda a definiyao de J. Gottman sobre o espa90 

geografico como sendo o "espa9o acessivel aos homens" e completa afirrnando que e o 

espa90 por eles utilizados para sua existencia incluindo portanto, os mares e os ares. 

"Par conseguinte, surge o espar;o geografico como o esteio de relar;oes, algumas 

determinadas a partir dos dados do meio fisico (arquitetura dos volumes rochosos, clima 

vegetat;ao) e outras provenientes das sociedades humanas, responsaveis pelo organizar;ao 

do espar;o em funr;ao da densidade demografica, da organizar;ao social e econ6mica, do 

nivel das tecnicas; numa palavra: de toda essa tessitura pejada de densidade hist6rica a 

que damos o nome de civilizar;ao."(Dollfus,l991:8) 

Num esforvo para definir a novao de espayo, Santos (op. cit.), expoe a preocupavao 

dos fil6sofos desde Platao e Arist6steles que abarca uma grande variedade de significados 

como urn cinzeiro, uma casa, uma cidade, urn territ6rio, a crosta de nosso planeta e o 

espayo sideral em sua fravao conhecida. 0 autor lembra por intermedio de Pierre Moran que 

a novao de espa9o e absorvida por diferentes disciplinas e por isso comporta varias 

acepy5es. Contudo, o que deve ser imperativo, e o espayo humano ou espayo social, sendo 

recheado ou contido por todos esses espayos. 

"Consideramos o espat;o como uma instancia da sociedade, ao mesmo titulo que 

instancia econ6mica e instdncia cultural-ideol6gica. Isso significa que, como instancia, ele 

contem e e contido pelas demais instancias, assim como cada uma de las o contem e por ela 
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e contida. A economia esta no espar;o, assim como o espar;o esta na economia. 0 mesmo se 

da com o politico-institucional e com o cultural-ideol6gico. Isso quer dizer que a ess{mcia 

do espar;o e social. Nesse caso, o espar;o ni'io pode ser apenas formado pelas coisas, os 

objetos geograficos, naturais e artificiais, cujo conjunto nos da a Natureza. 0 espar;o e 

tudo isso, mais a sociedade: cada jrar;i'io da natureza abriga uma jrar;i'io da sociedade 

atual. "(Santos, 1997:1) 

Diante destas palavras, fica claro que o espayo deve ser visto como uma totalidade. 

Por outro !ado, para analisar urn determinado espa<;o, procura-se fragmenta-lo e a partir 

desses fragmentos reconstituir a totalidade. Para tanto, o autor denomina o resultado dessa 

divisao em "elementos do espa<;o", os quais sao assim classificados: os homens, as firmas, as 

institui<;oes, o meio ecol6gico e as infra-estruturas. 

Os homens sao elementos do espa<;o expressados pelo trabalho e por oferecer 

trabalho, ou ainda por demandar servi<;os, isto e, aqueles que nao participam diretamente da 

produ<;ao, mas sao seus alvos, como o caso dos aposentados e desempregados 

As firmas e as institui<;oes sao as formas de atender a demanda de cada individuo, 

sendo que as firmas funcionam como produtoras de hens, servi<;os e ideias e as institui<;oes 

como produtoras de leis e normas. 

Por sua vez, o meio-ecol6gico e a base fisica que da suporte ao trabalho dos homens. 

E finalmente, as infra-estruturas correspondem as edifica<;oes feitas pelo homem, o trabalho 

materializado em casas, estradas, pontes, planta<;oes, etc. 

Ainda sobre os elementos do espa<;o, cabe observar o interciimbio de que sao 

capazes. 0 autor exemplifica, dizendo que essas trocas sao incrementadas com o 

desenvolvimento hist6rico, sendo assim, o resultado da complexidade da vida que cada vez 

acentua-se mais. Desta forma, os homens podem-se tomar firmas ou institui<;oes e estas 

tambem podem se transformar uma em outra. Ressalta-se dessa maneira, que a intera<;ao 
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entre os elementos sao cada vez mais estreitas e a no9ao de espa9o como uma totalidade e 

cada vez mais clara. 

Segundo Santos (1997), alem da visao de totalidade do espa9o, a dimensao temporal 

e de escala sao categorias fundamentais para o estudo do espa9o, pois este se caracteriza 

tambem pela diferen9a de tempo entre seus elementos (variaveis). Por exemplo, no caso do 

municipio de Tambau, os produtos ceriimicos, as fabricas, as tecnicas, os maquinitrios, etc. 

nao foram incorporados na mesma data. Em cada epoca, os elementos recebem uma 

tecnologia e uma certa aplicavao de capital e de trabalho e por isso se faz necessario 

periodizar. 

"Sem a preoczpar;ao analitica que permite distinguir no espar;o total seus 

elementos constitutivos e sem levar em considerar;ao a dimensao temporal, e dificil 

conceber o espar;o tal como e!e e, um objeto real em permanente evolur;ao. " (Santos, 

1996140) 

Em rela9ao a escala, alem de exprirnir ordem de grandeza, e tambem urn dado 

temporal. Santos ( 1996 b), constr6i a ideia de que a divisao territorial do trabalho e em 

fun9ao do tempo hist6rico, havendo urn confronto entre escalas (nacional, regional e local) 

em que cada uma possui urn grau de intencionalidade. 0 governo federal e o local possuem 

intenv5es muitas vezes distintas, o mesmo ocorrendo com uma firma de atua<;ao no espa90 

nacional e uma que utiliza uma escala menor, urn subespa~;o, possuidor de fon;as internas 

(populavao, poder local e firmas) e que recebe infiuencia externas. A escala coloca frente it 

frente as diferentes intenv5es dos varios niveis na ordem econornica, cultural, politica, moral 

e territorial num certo periodo. 

Ap6s estas observav5es essenciais sobre o espa9o, embora muitas outras sao objeto 

de farta discussao pelos especialistas, aqui se faz imperativo a objetividade em rela9iio ao 

tema ora propsto, o espas:o e a atividade produtiva, a ceriimica. 
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A produviio e definida como sendo o resultado do trabalho em que o homem utiliza 

sua energia sobre a natureza por meio do proprio corpo, de tecnicas e de instrumentos, 

visando reproduzir a sua vida e a do grupo e sobretudo refletindo sobre a execus:ao e o 

resultado de seu trabalho, o que o diferencia de outros animais. 0 autor completa dizendo 

que "toda ar;ao humana e trabalho e todo trabalho e trabalho geogritfico ". (Santos , 1996-

b). 

A ideia de prodw;ao remete a noviio de Iugar\ pois e com a produviio que se tern o 

espa90 e e com o espa<;o que se tern a produviio. A produ<;iio propriamente dita tern mais 

que as outras instiincias produtivas ( circulas:ao, repartiyiio e consumo ), uma relaviio direta 

com o Iugar, uma vez que este e o suporte do trabalho que transforma materia-prima em urn 

produto, como no caso da transformaviio da argila em objeto ceriimico. 

Nao se deve entretanto, falar em lugares de prodw;ao ou circuitos regionais de 

produ;;ao, pois conforme Santos ( op. cit.), o mundo e articulado em subespa9os que seguem 

uma 16gica global. Assim, o autor afirma que deve-se pensar em circuitos espaciais de 

produviio, levando-se em conta, cada vez, mais o alto grau de especializa<;iio regional e os 

diferentes fluxos de variadas direvoes e intensidades. 

0 circuito espacial de produviio representa as varias etapas que o produto percorre, 

ou seja, da materia-prima ao consumo final. Assim, quando se procura conhecer a produviio 

ceriimica tambauense, deve-se observar a extraviio mineral em seus detalhes, como as 

caracteristicas geol6gicas e localizaviio das jazidas, a qualidade e quantidade do minerio, as 

forrnas de extraviio, os aspectos ambientais da mina e do entomo, alem do transporte, entre 

outros. 

Tambem deve-se atentar para as unidades produtivas no que tange a localizaviio, a 
tecnologia empregada nas fases de produviio, a organizaviio administrativa da empresa, a 

3 "0 conceito de Iugar e uma por<;iio discreta de espac;o total. 0 Iugar e uma face de terra identificada por 

um nome. Aquila que torna o "Iugar" especifico e um objeto material au um corpo. Uma analise simples 

mostra que urn "Iugar" e tambem urn grupo de objetos materiais. Mas, se de urn ponto de vista puramente 

psicol6gico, o conceito de Iugar nos e impasto antes do conceito de espar:;o, do ponto de vista te6rico e 

epistemol6gico, o conceito de espac;o precede o conceito de Iugar. "(Santos, 1996:121) 
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qualidade e volume da materia-prima utilizada, a produc;ao e a estocagem. Quanto a mlio

de-obra, verificar a qualificas:ao, origem, sazonalidade de oferta de emprego e a condic;oes 

de trabalho. 

Em relac;ao ao transporte, verificar a qualidade, a oferta e a organizac;ao do servic;o, 

as vias utilizadas, bern como os meios disponiveis. No que se refera a comercializa<;:ao, 

averiguar as formas de pagamento, incidencia de impostos, se hit ou niio monopolio na 

compra. E sobre o consumo, constatar quem e o consumidor, a que distancia se encontra, se 

e ou nao intermediitrio. 

0 circuito espacial da produ9lio induz a refletir que nao basta produzir ou produzir 

muito. E necessario distribuir. 0 autor admite que hit frac;oes do territorio responsaveis pela 

circula<;:lio e que estes espa<;:os de circula<;:ao sao utilizados de maneiras diferentes pelas 

firmas, conforme o seu poderio politico e economico, respeitando uma hierarquia de uso. Os 

mais poderosos agem com maior eficiencia no territorio, podendo colocar sua produc;ao em 

pontos mais longinquos num espa<;:o de tempo menor a urn custo reduzido. Portanto, a 

anitlise do circuito espacial da produ<;:lio procura refletir a organizac;ao de urn espa<;:o e ainda 

demonstrar sua posic;ao dentro da hierarquia do poder nacional e mundial. 

E importante lembrar que cada atividade tern urn Iugar proprio nlio so no espayo, 

mas tambem no tempo e, por isso, a utiliza<;:ao do espa90 e do tempo nunca e feito da 

mesma forma, como tambem sao mutaveis as prodw;:oes. Assim, as maneiras de produzir 

mudam, a relac;ao do homem com a natureza se modifica, bern como as estruturas para 

produ<;:ao feitas pelo homem. 

Quando uma nova qualidade de argila e usada na produ<;:ao ceriimica, cria-se uma 

nova rela<;:lio com a localiza<;:ao, com o tempo e com proprio ato de produzir, exigindo 

possivelmente novos equipamentos, como moinho, uma extrusora a vacuo ou ambos que se 

adapte a nova materia-prima. Quando urn ceramista adquire caminhao proprio para 

transportar argila para sua fitbrica, ele acaba por impor mudan<;:as na rela<;:ao tempo

distancia, dando novo ritmo a prodw;ao que influencian'l 0 tempo gasto pelos funcionitrios 
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na execu<;ao de suas fun<;oes no trabalho e tambem na vida fora do emprego, o que 

demonstra que a organiza<;ao do espa<;o se altera quando o uso social do tempo se altera< 

A produ<;ao exige certas condi<;oes para que ela ocorra< 0 espa<;o e tambem formado 

pelo que Santos (1996-b), chama de fixos e fluxos< Os fixos sao OS instrumentos de trabalho 

e a for<;a de trabalho< Os fluxos sao a mobilidade, a circula<;ao que reflete diretamente na 

distribui<;ao e no consumo e por isso se interagem 

Os fixos possuem grande importancia, porem nos dias atuais, a circula<;ao e 

fundamental na medida em que a produ9ao se globalizou e assim, os produtos devem chegar 

a virrias partes do mundo, derrubando fronteiras e distancias< Por isso quem possuir urn 

maior poder de movimento, mais valor agregara a seu produto e mais competitiva sera sua 

empresa< 

A distancia do parque ceriimico de Tambau dos grande centros consumidores pode 

ser urn fator de inibi<;ao de urn maior desenvolvimento da atividade ceriimica no municipio, 

mas deve-se considerar tambem a fragilidade do sistema de circula<;ao e distribui<;ao de seus 

produtos, consequencia do reduzido poderio economico de suas empresas< Tambau trava 

uma rela<;ao muito mais estreita com o sul de Minas Gerais e a Grande Sao Paulo, seus 

maiores clientes, do que com municipios vizinhos, sendo fundamental ter urn eficiente 

sistema de transporte< 

0 mesmo autor, Santos (1996-b ), diz ainda que os lugares possuem variaveis 

intemas e externas< Existe uma rela<;ao de dependencia entre estas variaveis, pois a variavel 

externa so se integra no Iugar quando este cria condi<;oes para recebe-las< Por exemplo, a 

utiliza<;ao do gas natural nas fabricas ceriimicas so pode se concretizar a partir do momento 

em que, o municipio e as empresas criarem condi<;oes para isto ( adaptar os fornos, treinar os 

funcionarios, etc} 

Esta questao remete a discussao do "tradicional" em contra posi<;ao ao "moderno"< 

0 autor afirma que nao existe urn Iugar em que tudo seja "velho" ou tudo "novo", mas 
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ocorre uma combinaciio de elementos com idades diferentes que dependeni dos aspectos 

politicos, economicos e culturais. 

0 autor atenta para o tempo em que o "moderno" chega num Iugar, uma vez que 

este niio chega em todos lugares ao mesmo tempo, e portanto, ele pode nao ser totalmente 

novo. Urn tipo de forno continuo que existe ha uma decada, quando comprado por urn 

ceramista e novo para ele, mas na verdade e velho e sua empresa encontra-se com uma 

defasagem de dez anos. Desta maneira, a incorporaciio tecnol6gica exige rapidez e isto e 
incompativel com o or9amento de empresas ja atrasadas em tecnologia. 

Em suma, o espaco e formado pela configuracao territorial ou espacial ( conjunto de 

dados naturais modificados ou niio pelo homem) e pela diniimica social que define a 

sociedade num certo tempo hist6rico. A configuracao territorial se expressa pelo arranjo dos 

elementos naturais e artificias, variando a cada momento historico, originando assim, o meio 

tecnico que serve de base para produciio. A diniimica social e dada pelo conjunto de 

variaveis economicas, politicas e culturais que a cada tempo historico da urn sentido a 

configuracao territorial. 

Para Santos (op. cit.), espaco compreende a somat6ria da configuraciio territorial 

(paisagem) e da sociedade e assim demonstra que o espaco esta sempre se formando, sendo 

niio apenas reflexo do modo de producao atual, mas tambem do modo de producao do 

passado, uma vez que niio se pode ignorar as condicoes espaciais concretas preexistentes. 

Dentro desta 6tica, Tambau por intermedio da producao, primeiro a agricultura e em 

seguida a atividade ceriimica, produz urn espaco especifico. 

Espaco este, construido em funcao de urn bern mineral, a argila, que proporcionou a 

formacao de estruturas espaciais especificas, tais como: as minas de argila, as mineradoras, 

as industrias ceramicas, as fabricas e oficinas de maquinas ceramicas, as estradas e caminhos, 

as instituicoes e os servicos. Essa especificidade espacial, ou seja o espaco construido, 

resultou em primeira instiincia pela peculiaridade local, o bern mineral presente no Iugar, 

evidenciando a rigidez locacional, propria da mineracao, e pela acao social do homem que o 



15 

tornou recurso. Originou uma estrutura social tambem especifca, composta pelos 

mineradores, ceramistas, operirrios, artesil.os, lideres de categorias, vendedores, maquinistas, 

motoristas medinicos, etc., utilizando-se de uma determinado tecnologia e travando urn 

determinado relacionamento com seu meio ambiente. Portanto, a somatoria da configuravil.o 

territorial de Tambau e da sua estrutura social, resultou no seu espa9o geognifico, estando 

este em continua metamorfose. 

0 que vale dizer que, a produvao ceriimica de Tambau e exatamente o espa9o que 

esta sendo produzido. Apontar simplesmente este como urn parque industrial arcaico, talvez 

nao seja a pura realidade. E importante ter claro no contexto o qual esta industria estii 

inserida, ou seja, suas virrias relav5es intemas e externas e como estas variiiveis foram 

influenciando esta construvil.o atraves do tempo. Se comparada as industrias de outro setor 

ceriimico ela pode ser considerada arcaica, mas como reflexo do seu nicho cerfunico e do 

espayo que este produz, ela reflete a realidade deste segmento atraves de uma perspectiva 

regional. 

E importante dizer que o poder de edificar da sociedade pode ser perverso. 

Entretanto, edificar e construir e isso pressupoe algo que venha ser melhor para a vida das 

pessoas. 0 espayo produzido ou em produvao e reflexo do trabalho humano e assim, o 

homem deve se preocupar com o equilibrio e a qualidade de seu espayo, utilizando sim, seus 

recursos naturais, mas de forma racional, visando a sustentabilidade de suas atividades 

produtivas e de seu espa~;o. 

Nesse contexto, o conceito de desenvolvimento sustentiivel merece ser abordado. 

Segundo Capra (1988), o esgotamento energetico, inflavao e desemprego sao todas facetas 

de uma so crise que devemos combate-la, sendo que as especialidades e seus especialistas se 

mostram incapazes para tal tarefa, revelando uma "crise de ideias". 

0 homem trabalha para urn crescimento continuo e ilimitado, nao importando com 

que velocidade e ignorando os proprios limites de nosso planeta, sem ao menos questionar 
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se esse crescimento e compativel com as dimensoes da Terra e com as necessidades 

fundamentais da sociedade. 

Para Herrera (1976), analisando a hist6ria recente, percebe-se que neste seculo a 

humanidade consumiu uma quantidade muito maior de materia-prima minerais de que as 

reservas conhecidas em 1900. Conceber a quanti dade existente dos recursos minerais como 

urn estoque fixo e imutave!, variando apenas em qualidade e errado - o conceito de recurso e 

dinil.mico. A tecnologia tern se mostrado eficiente na extra;;:ao dos recursos minerais, alem 

de poder ainda recuperar materiais atraves da recic!agem. Porem, a mudan<;a de valores e os 

aspectos s6cio-politicos sao talvez a saida para o uso equilibrado dos recursos minerais. 

Diante dessa situa<;ao, e proposto o modelo de desenvolvimento sustentave!, o que 

vale dizer, ser necessaria uma mudanva no ritmo do crescimento e pensar nas futuras 

gera91ies. Nesta perspectiva, Rattner ( 1991 ), procura discutir o conceito de sustentabilidade, 

dando aten9ao as dimensoes sociais e culturais dos problemas ambientais, atraves das 

diferen<;as entre o crescimento economico e o desenvolvimento. 0 autor propoe, que diante 

das disparidades politicas e economicas do mundo, se deva preocupar em atender as 

necessidades basicas de toda a populavao indistintamente em todos os lugares do globo, 

preocupando-se ainda com as futuras gera91ies. Assim a estrategia de desenvolvimento 

sustentavel tera que mensurar: viabilidade economica, eqiiidade social, sustentabilidade 

ambiental, aceitabilidade moral e qualidade estetica. 

Dessa forma, Rattner (op. cit.), define desenvolvimento sustentavel como urn 

processo continuo de melhoria de condi<;:oes de vida, enquanto minimize o uso dos recursos 

naturais, causando urn minimo de distilrbios ou desequilibrios ao ecossistema. 

Quanto a minera9iio e meio ambiente, Rattner (1973), fala que sao evidentes os 

efeitos nocivos ao meio ambiente causados pela explora9iio mineral e pe!o seu 

processamento, sem falar dos problemas que causam diretamente as popula9oes, que sao 

expu!sas de suas terras, por exemplo. Medidas tern que ser tomadas com a elaborayiio de 

politicas preventivas orientadas para a racionalidade, o que implica numa mudan9a de 
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comportamento tanto nas empresas produtoras como nos consumidores finais, enfim, uma 

mudanva em todos os segmentos da sociedade. 

Os impactos nocivos ao meio ambiente aparecem na lavra e no beneficiamento de 

minerio. As desfigurac;oes de comunidades com seus valores e suas tradic;oes mostram o 

descaso de empresarios e politicos que buscam a qualquer custo, o "progresso" ou o 

desenvolvimento economico. 

Obviamente, as empresas de minerar;ao oferecem resistencias para mudar a natureza 

e as caracteristicas de seus processos de producao a fim preservar o meio ambiente. 

Instrumentos de controle e tecnica nao sao suficientes para a remodelac;ao dos processos e 

produtos e nao incentivam o levantamento de recursos para o saneamento ambiental, o que 

mostra que os impactos da difusao de novas tecnicas sao pouco perceptiveis quer pela !enta 

incorporar;ao das empresas quer pela falha fiscalizac;ao e controle do poder publico. 

0 autor afirma que os gastos com a redu<;ao ou controle da polui<;ao por parte das 

empresas do setor nao tern crescido a niveis desejados que possa reverter o quadro. Na 

verdade, por motivos politicos e economicos, os custos reais das atividades produtivas e 

seus impactos sobre o ambiente social e ecol6gico nao sao devidamente contabilizados. 

Sob press5es crescentes da opiniao publica para os cuidados com o meio ambiente e 

com custos elevados da despoluicao, continuam a ser encarado como extemalidades, 

protelando a adoc,;ao de tecnicas e processos mais "limpos". Para enfrentar de frente os 

danos causados pela minerac,;ao seriam necessarios alem de uma legislac,;ao eficaz, 

investimentos fortes e sistematicos em P&D; e urn consenso politico direcionado para o 

desenvolvido sustentavel. 

Diante destas colocacoes, o desenvolvimento sustentavel e urn processo complexo 

que envolve as dimens5es economicas, ambiental, humana, politica e tecnol6gica. A 

caracteristica central deste processo e a interar;ao entre atividade economica e o meio 

ambiente natural. 
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Os produtos prirnilrios, como no caso dos mmerrus, sao derivados dos recursos 

naturais. Estes recursos sao classificados em renovaveis e nao renovaveis, mas todos 

recursos sao esauriveis. Contudo, os nao renovaveis por serem finitos, no que se refere a 

escala de tempo humano, estao sempre associados aos recursos minerais. 

Dado que estes recursos nao serem renovaveis, e especialmente importante que a 

utilizavao dos minerais seja administrado com a inten9ao de fomentar o processo do 

desenvolvirnento sustentavel. Deve-se ressaltar que a nova geologia vern fazendo novas 

descobertas e trunbem a reciclagern vern ocupando espa9o importante. Deve-se ter clara a 

real conversao da utiliza9ao desse bern ern beneficio da sociedade , nao se esquecendo das 

futuras gera9oes. 

Para isso se faz necessario uma politica nao s6 setorial, mas global ern que se otimize 

a utilizavao do recurso e principalmente se pense no beneficio real para a sociedade. E nesse 

sentido que Tambau deve seguir, na tentativa de encontrar rneios para a rnanuten9ao da 

atividade ceriimica, visando a sua sustentabilidade. 
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CAPITULO ll - Caracterizacao do Municipio 

ll.l-Aspectos Historicos 

De origem Tupi, a palavra "Tambau" quer dizer "Rio das Conchas". Tal significado 

foi conseqiiencia da denominayao que os indios davam aos lugares onde habitavam ou 

praticavam a cava e a pesca. Assim, toda a extensao do municipio era habitada por indios e 

drenado pelo Rio Tambau, em cujo leito arenoso foram encontrados objetos indigenas. 

Segundo a Prefeitura Municipal de Tambau (1991), Tambau foi fundada em 27 de 

julho de 1886 pelo Capitao David de Almeida Santos, portugues que durante a implanta<;ao 

da Companhia de Estradas de Ferro e Navega91io ate Ribeirao Preto, passou a vender 

dormentes para a ferrovia e construiu a primeira casa nas terras da F azenda Arrependido, 

propriedade do senhor Jose Silvestre da Silva. Outros trabalhadores construiram suas casas, 

vindo primeiramente os portugueses e depois os italianos. 

Em 25 de agosto de 1898, Tambau consegum sua emancipayao politico

administrativa e foi elevada a categoria de municipio, processo iniciado pelo Deputado 

Alfredo Alves Guedes de Souza com amplo apoio popular (Prefeitura Municipal de Tambau, 

op. cit.). 

Com origem enraizada na Estrada de Ferro Mogiana e no Rio Pardo, ja no final do 

seculo XIX, o municipio compunha uma regiao que desempenhava papel importante no 

desenvolvimento do pais. Inicialmente com a economia baseada na monocultura de cana, o 

cafe, em que pese os parcos investimentos realizados, passa a ser o grande fator de fixayao 

da popula91io na regiao. 

A expansao da cafeicultura deu inicio it urbaniza91io regional que ligada a 

comercializayao, estocagem e transporte do produto desencadeou o fortalecirnento da via 

ferrea e o desenvolvimento do municipio, dinarnizando as atividades prestadoras de serviyos. 



20 

Seguindo a politica agroexportadora do pais, a economia municipal ate meados do 

seculo XX baseava-se nas atividades agricolas, embora se iniciava tambem o processo da 

industrializa<;iio com a instala<;ao de algumas empresas dos setores alimenticios, metalurgia e 

ligados a utiliza<;ao de recursos minerais nao-metalicos. 

Portanto, a diversificas:ao agricola e a industria que se formava foram responsaveis 

pelo incremento demografico ate 1950 que ap6s esta data conheceria urn acentuado 

desenvolvimento do setor secundario e conseqiientemente do processo de urbanizas:ao. 

Nesta mesma epoca, merece destaque a figura do lider religioso, urn dos maiores 

fenomenos s6cio-religiosos do pais, o Padre Donizetti. Nascido em 1882 no municipio de 

Santa Rita de Cassia-MG (hoje Cassia) chegou em Tambau em 1926, tornando-se a pessoa 

mais respeitada da cidade pelos seus dons ditos milagrosos (Fundaviio Padre Donizetti, 

1992). 

Padre Donizetti Tavares de Lima assumiu como vigario de Tambau no dia 14 de 

junho de 1926 e ficou a frente da par6quia ate a sua morte em 1961. Iniciado em 1992, 

encontra-se em andamento o processo de beatificas:ao do padre que ate hoje atrai centenas 

de fieis semanalmente vindos de varias partes do pais. 

Assim Tambau segue seu caminho, calcado na hist6ria de seus personagens que 

vislumbraram uma terra propicia para se instalarem e desenvolver seus trabalhos, sendo que 

ate hoje continuam com este prop6sito e as vezes de forma ainda muito tradicional (Fig. 1 e 

2). 

11.2- A Historia da Ceramica no Municipio 

0 desenvolvimento da cidade come9a a oferecer novos recursos economicos, alem 

daqueles oriundos da zona ruraL A existencia de urn subsolo rico em argilas dotadas de 

plasticidade logo saltou aos olhos do Capitao David de Almeida que, curioso, convidou em 

1886 o senhor Antonio Colicchio para pesquisar o material (0 Tambau, 1989) 
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Italiano da Provincia de Saiermo, Colicchio desde pequeno trabaihava como artesao 

de low;as de barro. Com 16 anos, trazendo urn torno de madeira, chega ao Brasil e passa a 

residir em varias partes do pais, entre as quais o municipio de Mogi Mirim, partindo dai para 

Tambau, onde fixou-se em virtude da boa argila, tornando-se o pioneiro na fabricar;ao de 

lour;as e manilhas, implantando em 1905 o primeiro estabelecimento cerarnico. 

Francisco Cordeiro do Vaile, portugues empreendedor, ao notar os produtos 

cerarnicos tambauenses no comercio paulistano partiu para Tambau em 1913 e comprovou a 

viabilidade de se produzir telhas francesas. Logo importou uma prensa de Portugal e em 

1914 surge a primeira fabrica de telhas do municipio. 

A atividade ceramica cresceu absorvendo grande numero de trabalhadores e ofereceu 

uma nova opr;ao para investimentos aos proprietaries rurais e a alguns colonos ligados a 

cafeicultura. 

Assim, Tambau fez da ceramica a sua principal atividade industrial e econ6mica, 

transformando a paisagem local e modificando o espar;o da produr;ao, o que acabou por 

aiterar a relar;ao do municipio e de seus habitantes com seus recursos naturais, ficando 

conhecida como a "Cidade das Chamines Fumegantes" (Prefeitura Municipal de Tambau, 

1991). 

U.J- Aspectos Geognificos 

11.3.1- A Regiao e a Localiza~ao 

0 municipio de Tambau esta na Regiao de Governo (RG) de Sao Joao da Boa Vista 

que pertence a Regiao Administrativa de Campinas (Fig. 3). Esta regiao esta na porr;ao 

nordeste do estado (22° latitude e 47° longitude), fazendo limite ao norte com RG de 

Ribeirao Preto; ao sui com as RG's de Campinas e Limeira e a oeste com a RG de Sao 

Carlos. 
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Essa RG e composta por 16 municipios que compreende uma area total de 6.343 

km, que representa 2,56% da area do estado. Sua poula<;ao e estimada em 327.217 

habitantes e uma densidade demografica de 51,59hab/km (SMA, 1995). 

Com clima tropical sob controle das massas de ar equatoriais e tropicais, apresenta 

clima ora seco ora urnido. A composi<;ao geomorfologica regional apresenta a encosta 

ocidental da Mantiqueira - Planalto Cristalino - e Depressao Periferica Setentrional, tendo 

urn relevo com presen9a de pequenas ondulav5es e montanhas. 

0 solo e caracterizado pelo predominio de uma textura superficial de areia argilosa e 

are1a barrenta fortemente acida com possibilidade de erosao conforme o gradiente de 

declividade. A classifica<;ao e de solo Podzoico Vermelho-Amarelo para Latossol Vermelho

Amarelo. Entre os problemas de degradayao ambiental, a erosao e acentuada nos municipios 

em decorrencia do processo de extral(ao de minerais nao-metitlicos pela industria cerarnista. 

0 municipio e drenado pelas aguas das bacias do rio Pardo e do rio Mogi-Gua9u que 

na divisao hidrografica do Estado de Sao Paulo do Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

(Lei n°7663, de 30112/91) se encaixam no oitavo grupo. Dentro da proposta do 

Macrozoneamento das Bacias dos Rios Mogi-Gua9u, Pardo e Medio Grande da Secretaria 
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Regiao Administrativa de Campinas 

Figura 3 

Fonte: Instituto Geografico e Cartognifico - SP ( 1994). 
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Estadual de Meio Ambiente-SP, Tambau esta na divisao geoeconomica do Alto Pardo -

areas polarizadas por Sao Joao da Boa Vista que ja apresenta influencia de Ribeirao Preto. 

Quanto a econonna, o setor primario condicionou o desenvolvimento regional, 

destacando o cafe e, nos ultimos anos, a cana-de-a<;ucar e a laranja, alem da produ<;ao 

leiteira. 

0 setor secundario apresenta urn significativo crescimento da industria intermediaria 

no genero de minerais nao-metalicos devido a facilidade de obten<;ao de materias-primas, o 

mesmo ocorrendo com a industria extrativa, destacando-se como polo de atra<;ao industrial 

os munidpios
4

: Sao Joao da Boa Vista, Espirito Santo do Pinhal, Mococa, Vargem Grande 

do Sul, Tambau e Sao Jose do Rio Pardo. 

0 setor terciario sente os efeitos da industrializa<;ao e urbaniza<;ao que alteram a 

fisionomia de certos municipios. 0 comercio atacadista, com participa<;ao de 16,69% do 

comercio regional (SMA: 1995), vern crescendo sobretudo nos ramos de produtos extrativos 

associados ao comercio varejista. 

A maior parte da produ<;ao industrial e destinada ao mercado local e regional com 

tendencias de expansao do mercado em nivel nacional. Os ramos industriais com maior 

potencialidade de desenvolvimento em fun<;ao das materias-primas sao a cerfunica, latidnios, 

tecelagem e confec<;oes, industrias de sucos, torrefa<;ao e moagem. A participa<;ao de 

estabelecimentos industriais de acordo com o genero mostra os minerais nao-metalicos na 

lideran<;a com 28,0% e a extra<;ao mineral responde com 6,5% (CIESP,l988, apud SMA, 

1995). 

4 Destacam-se ainda, os municipios vizinhos da RG de Campinas que se enquadram dentro deste perfil, tais 
como: Mogi-Gua9u, Mogi-Mirim e Estiva Gergi. 
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A agressao ambiental causa preocupa<;ao principalmente quanto a polui<;ao industrial 

(S.J. da Boa Vista, Mococa, e Tambau), como desmatamento, assoreamento, 

comprometendo sobremaneira os recursos hldricos , alem da pesca predat6ria. 

0 municipio de Tambau situa-se a nordeste do Estado de Sao Paulo. Sua sede esta a 

21°36' Latitude Sui e 47°15' Longitude Oeste (Fig.4). Possui uma area de 586,6 km
2

, sendo 

12,6 km2 de pedmetro urbano e 570,6 km
2 

de area rural. 

Faz limite com os seguintes municipios: 

Norte - Cajuru 

Nordeste - Mococa 

Sui- Santa Cruz das Palmeiras 

Sudeste - Casa Branca 

Sudoeste - Santa Rita do Passa Quatro 

Noroeste- Santa Rosa do Viterbo 

Estando a 270 km da capital paulista, o acesso principal e feito atraves das rodovias 

estaduais Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). 

Quanto aos municipios limitrofes, o acesso e feito principalmente por via rodoviaria 

atraves da rodovia Eduardo Vicente Nasser-SP-350 (Casa Branca-Tapiratiba) e da rodovia 

Padre Donizetti-SP-332 (Santa Cruz das Palmeiras-Santa Rosa do Viterbo). 0 municipio e 

cortado pela via ferrea da F epasa
5

. 

5 A Estrada de Ferro Mogiana, "Estrada do Cafe", foi fundada em 1872 e teve seu come~o entre Campinas e 
Mogi Mirim(l875), ampliando-se rumo a divisa de Minas Gerais, atingindo Ribeirao Preto. Em outubro de 
1971, a ferrovia foi incorporada pela Ferrovia Paulista S/A-Fepasa, tendo destaque hoje no transporte de 

carga. 
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Fonte: Instituto Geografico e Cartografico- SP ( 1994). 

Figura 4 
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11.3.2- Geologia e Geomorfologia 

Segundo a Cepa (1992), o municipio de Tambau esta numa area esculpida em 

sedimentos paleomesozoicos. Encontra-se na unidade geologica do Grupo Passa Dois, na 

F ormac;ao Corumbatai, onde e extraido (lfgila. Esta formac;ao se estende desde o divisor de 

aguas dos rios Tiete e Piracicaba para o norte ate o Estado de Minas Gerais, representando 

os sedimentos situados entre as formac;oes Irati e Piramboia, passando a repousar em 

discordancia sobre o Grupo Tubarao. Esta unidade geologica possui espessuras em geral 

inferiores a 150 metros, reduzindo-se para o norte ate Minas Gerais. Nesta unidade sao 

explotados siltitos, arenitos, argilitos e folhelhos de cor cinza e tons variaveis de roxo que 

sao amplamente usados pelas ceramicas da regiao (Fig.5). 

Com urn relevo ondulado, com altitude de 680 metros, Tambau encontra-se na 

unidade de relevo da Depressao da Borda Leste da Bacia do Parana que no Estado de Sao 

Paulo recebe o nome de Depressao Periferica Paulista, estando em sua porc;ao media e 

drenada pelo rio Pardo. Esta unidade de relevo encontra-se deprimida entre os terrenos Pre

Cambrianos a leste e a grande escarpa arenito-basaltica. 

Quanto ao solo, acompanha a ocorrencia regional, dominando os grandes grupos dos 

solos tropicais originados a partir da influencia climatica com periodos de estiagem e de 

chuvas bern marcados, provocando no periodo umido a lixiviac;ao de elementos soluveis e a 

concentrac;ao de ferro e aluminio. 

Os rios que passam no municipio sao pertencentes a Bacia do Parana. 0 corrego 

Arrependido e o rio do Amido cortam a cidade que juntando-se ao ribeirao do Macuco 

formam o rio Tambau que tern sua foz na margem esquerda do rio Pardo. Este por sua vez, 

rio de agua pardenta e piscosa, nasce nas terras altas de Minas Gerais na Serra do Cervo no 

municipio de Ipuiunas. Atravessa em seu percurso de 573 quilometros, 31 municipios, 

seguindo para noroeste do Estado de Sao Paulo ate desaguar no rio Grande , urn dos 

formadores do rio Parana. 
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Figura 5 Fonte: Adapta<;ao do Mapa Geologico do Estado de Sao Paulo , IPT ( 1981 ). 
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II.3.3- Clima e Vegetacao 

0 clima de Tambau enquadra-se no tipo climatico CWA, segundo a classificavao 

internacional de Koppen
6 

De acordo com os grandes dorninios climaticos do Brasil, seu 

clima e o Tropical com duas esta9oes bern definidas, inverno seco e verao quente e urnido 

(Coimbra & TibUrcio, 1995). 

A temperatura media anual esta entre 23°C a 25°C, sendo que varia de l7°C a l9°C 

no inverno e no verao de 22,5°C a 23,6°C. A precipta9ao media anual esta por volta de 

IOOOmm a 1 JOOmm, variando entre 63 a l02mm no inverno e no verao entre 505 a 713mm. 

A dinfu:nica do clima regional e regida primordialmente pelas massas de ar Tropicais, 

Equatoriais e a Polar Atlantica responsaveis pelas oscilav5es no tempo local (Cepa, 1992). 

Quanto as forma96es vegetais, outrora era ocupada por manchas de mata tropical 

latifoliada entremeada por manchas de campos de cerrado. Hoje, em virtude da ayao 

antr6pica, predorninam pastagens associadas a tipos de culturas diversas e ainda escassas 

manchas de campos cerrados e matas nativas, destacando-se as matas ciliares da drenagem 

regional (IBGE, 1987) 

11.3.4- Dados Demograficos e Economia 

0 perfil demografico do municipio apresenta-se, conforme tabela 1, da seguinte forma: 

Tabela 1 

Dados Demograficos 

6 A classifica<;ao de Koppen basea-se na rela<;iio das medias mensais e anuais de precipta<;iio e de 
temperatura, combinando letras para designar as principals caracteristicas de cada clima. 0 tipo CW A 
significa: letra "C"- climas mesotennicos umidos, letra "W"- clima com chuvas de veriio e invemos secos e 
letra "A"- temperatora domes mais quente superior a 22°C. 
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0 municipio, segundo o SEADE (1993), apresenta uma densidade demognifica de 

33,88 hab/km2 e uma taxa de urbanizayiio de 80,94% 

A economia de Tambau esta centrada na industria de transforma<;iio de minerais nao

metilicos (cerfunica) e na agropecuiria (cana, Jaranja, pecuaria leiteira e de corte), alem do 

turismo religioso. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Tambau (1997), no setor primario ocorre 

uma divisiio entre a citricultura e a cultura canavieira. Ambos ocupam areas arrendadas, 

sendo que a maioria dos arrendatarios niio residem e tambem nao possuem as sedes de suas 

empresas no municipio. 0 cafe, a soja, o feijao, a batata, o milho e a pecuaria completam o 

quadro do setor. 

Ja o setor secundario e representado principalmente pelas industrias cerfunicas 

(telhas, tubos, elemento vazado, tijolos furados, artistica, pisos e pastilhas de revestimento) 

e secundariamente pelas industrias de aguardente, papel e papeliio, metalurgica, m6veis 

entre outras. 

0 setor terciario conta com 3 72 estabelecimentos comercm1s e 192 empresas 

prestadoras de serviyos entre as quais destacam-se oficinas meciinicas, escrit6rios contabeis 

e profissionais liberais. Importante tambem e o turismo religioso que atrai centenas de 

pessoas nos fins de semana, movimentando o comercio local e o informal. 

Em rela<;iio ao pessoal ocupado por setor produtivo, fica clara a grande importiincia 

do setor secundario na economia municipal, representado sobretudo pelas industrias 

cerfunicas, como se observa na tabela 2: 



Tabela 2 

Numeros de Empregados por Setor Produtivo 

2000( ceramistas )/2000( outros) 44 

Comercio 

Presta91io de 

Total 

Fonte: 

6800 

de Tambau, 1997. 

11.3.5- lnfra-Estrutura Municipal 

6 

4 

100 
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0 crescimento da economia cafeeira condicionou o perfil municipal. A construv1io da 

estrada de ferro, o trabalho livre, a chegada dos imigrantes, o aumento demognillco, a 

urbaniza91io e desenvolvimento da atividade ceramica foram produtos das transforrna96es 

ocorridas em Tambau a partir de meados da segunda metade do seculo XIX Esta 

dinamizav1io da economia regional trouxe consigo a constru91io de uma infra-estrutura que 

atendesse as novas necessidades. 

Atualmente, conforrne a Prefeitura Municipal de Tambau (1997), o municipio conta 

com a seguinte estrutura: 

-Educac;iio, Cultura e Lazer 

Tambau na rede publica conta com tres creches, oito escolas infantis municipais, 

cinco escolas estaduais de 1 o grau com ensino supletivo, uma escola de I o e 2° graus e uma 

escola municipal profissionalizante e de ensino supletivo. Possui tambem urn centro 

educacional do SESI e uma escola particular de educa91io infantil e 1 o grau. 

Quanto a cultura e lazer, a cidade tern a Biblioteca Municipal Professor Sebas, o 

Museu Hist6rico Municipal, o Centro Cultural Ernesto Picciardi, a Casa da Cultura, 0 
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Museu Religioso Padre Donizetti-casa e acervo, alem de gimisios esportivos e urn centro 

municipal de eventos. 

-Saude, Saneamento e Habitm;:ao 

A saude do tambauense e atendida por urn posto de saude, tres mini-postos de 

saude, pelo Hospital da Santa Casa e pelos consult6rios particulares da cidade. 

Em termos de saneamento, segundo a Prefeitura Municipal de Tambau (1997), o 

Plano Municipal da Assistencia Social, aponta que o municipio e atendido em 90% da area 

urbana pela rede coletora de esgotos, o que vale dizer 4.698 ligayoes domiciliares. A 

destinavao final do lixo e feito por intermedio de aterro sanitario e 0 hospitalar e incinerado. 

Ja 0 abastecimento de agua e responsabilidade do Departamento Municipal de Agua 

e Esgoto que faz a captavao (Rio Tambau), o tratamento e a distribuivao, dispondo de 4.596 

ligavoes domiciliares. 

Tambau conta com 4.500 residencias, 900 casas comerciais e 1100 casas na zona 

rural. Possui onze conjuntos habitacionais e mais dois a serem implantados, segundo o Plano 

Municipal de Assistencia Social de Tambau. 

-Energia e Comunica<;:ao 

A energia eletrica fica ao encargo da CESP que chegou ao municipio em 1958. 0 

servivo teleffinico que ja foi feito pelo municipio e atendido pela Telesp desde 1973 e em 

agosto de 1997 foi inaugurado a telefonia celular. 

-Servi<;:os Gerais 

0 municipio e servido por seis bancos, duas cooperativas (uma de consumo popular 

e uma agricola mista), uma agencia de correios e telegrafos, uma emissora de radio(Radio 

Tambau) e umjornal- 0 Tambau- fundado em 24 de marvo de 1908. 
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CAPiTULO III - Caracterizacao da Atividade Ceramica 

ll.l- A Ceramica atraves da Tempo 

Quando se trata de urn certo recurso natural, logo se pensa como o homem o 

descobriu e como o utilizou, Trata-se do relacionamento homem e natureza, ou ainda, a 

subsistencia da humanidade num espa;;:o delimitado, o planeta Terra. 0 aproveitamento dos 

recursos da Terra vern ao encontro da satisfa<;ao das necessidades do homem, primeiramente 

em sobreviver e depois condicionados a sua evolu;;:ao mental e ao numero de individuos de 

sua especie, atender as novas exigencias criadas. Assim, o relacionamento do ser humano 

com os recursos naturais assume uma propor;;:ao imperiosa, estando intimamente ligada as 

transforma;;:oes que o nosso planeta vern experimentando. Aqui para o caso em particular, 

merece destaque o recurso mineral, denominado argila. 

A evolu<;ao material da humanidade tern tido uma estreita rela;;:ao com os minerais, 

Na Fase Pre- Humana, fim da terceira era geologica, mesmo que acidentalmente, faziam 

parte dos hitbitos de nossos antepassados utilizar as ferramentas feitas de pedra e as 

cavemas calcitrias serviam de abrigo para os Austrolopithecus, marcando uma cultura na 

utiliza;;:ao da pedra para feitura de instrumentos, como atestam os achados da Garganta de 

Olduvai na Tanziinia, Africa. 0 Homo habilis da Fase Humana Primitiva de cerebro mais 

desenvolvido, mostra a evolu;;:ao das habilidades do homem, sendo encontrado no mesmo 

sitio urn instrumento de osso, usado para o trato de peles de animais. Ja o Homo erectus ou 

Pithecanthropus da Fase Humana Tardia, rez uso do fogo e de instrumentos de pedra de 

silex, calcario e quartzito como cortante. (Guimaraes, 1981), 

A Fase Humana Moderna marca o aparecimento de urn homem com o cerebro 30% 

maior, com melhor senso de mobilidade e grande habilidade na utiliza;;:ao do fogo, bern 

como no aproveitamento do minerais, dando forma its pe;;:as de agata e calcedonia por 

exemplo, Trata-se do Homo sapiens ha 250,000 anos provavelmente, Sucessor dos homens 

de Neanderthal e de Cro-magnon, o Homo sapiens no Mesolitico Superior, consolida de 
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uma vez a rela<yao do homem com os recursos minerais. Inicialmente niio acrescentou uma 

variedade de minerais usados pelo seu predecessor, mas deu esmero, deu acabamento aos 

seus objetos com curvas e pontas muito mais adequadas aos seus prop6sitos. 

"E tao importante e notavel foi o relacionamento entre o desenvolvimento das 

culturas do homem primitivo eo aproveitamento dos mim?rios que o "acaso" lhe oferecia, 

que as designat;oes dos "periodos culturais ", de entiio, levam names ligados a litologia 

conquistada: !dade da Pedra (com periodos: Eolitico, Paleolitico e Neolitico), !dade do 

Cobre, !dade do Bronze e !dade do Ferro" (Guimaraes, 1981:18). 

Os minerais foram sendo usados primeiramente pela preeminencia das necessidades 

humanas e tambem pela ocorrencia e facilidade de manuseio de certas substiincias minerais. 

0 homem primitivo encontrou no chert, urn tipo de calcedonia, muito duro e de fratura fitcil, 

o material ideal para fazer seus utensilios de corte. A ocorrencia natural de blocos de 

granitos, basaltos, arenitos e calcitrios passou a interessar por serem uteis em suas 

constru<;iies. A plasticidade e o endurecimento da argila ap6s receber calor, saltou aos olhos 

humanos como propriedade a ser utilizada em seu beneficio. 

De acordo com a Arqueologia, como relata Guimaraes (op. cit.), o aparecimento de 

utensilios ceriimicos ocorre a partir do periodo Pre-Neolitico, nos anos 25.000 a.C. e os 

materiais de constru<;iio (tijolos, telhas e blocos) provave!mente entre 5.000 e 6.000 a. C. A 

cal surge na mesma epoca e e utilizada na construviio das piriimides desde 3. OOOa. C. Os 

minerais metitlicos tern sua propria hist6ria na evolu<yao do aproveitamento dos recursos 

minerais, iniciando-se com o cobre no Paleolitico (18.000 a.C.), embora alguns apontem o 

evento para o inicio do Neolitico. 

Quando o homem passa de nomade para a fase sedentitria, ou seja, da ca<;a para a 

agricultura e cria<;iio e come<ya a viver mais aglutinado e que efetivamente surge a ceriimica 

juntamente com a tecelagem. Pode-se dizer que a ceriimica feita de maneira mais sistematica 

surge no Neolitico, quando entao o homem passa a ser agricultor, pastor e ceramista, 

denotando urn caritter sedentitrio e gregitrio, segundo Brancante (1981). 
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0 homem antes da Idade da Pedra Polida (7.000 a. C.) ja se utilizava da argila, uma 

substancia tao corriqueira nas areas umidas, nos vales fluviais, nas planicies e depressoes da 

crosta terrestre que num primeiro momento pouco interesse despertava. Assim talvez tenha 

sido com o homem primitivo que, devido a sua necessidade, passou a usa-lo e 

provavelmente tenha despertado algum estimulo de respeito ou adora9iio pela materia

pnma. 

Em nossos tempos a argila continua sendo de extrema importiincia para o homem, 

mas o respeito nao e proporcional. A sociedade utiliza produtos acabados oriundos da 

argila, porem pouco sabe do caminho percorrido ate chegar a uma telha que cobre os 

telhados de nossas casas por exemplo. 

A argila e passive! de modelagem quando umida, e impermeavel e tern resistencia 

quando seca, dotando-a de uma durabilidade impar, que o diga a Arqueologia, alem de dar 

asas a criatividade artistica do ser humano. 

Partindo da necessidade de armazenar sua agua e seus alimentos, percebeu-se que do 

mesmo corpo de agua de onde eram obtidos estes produtos, tambem poderia se obter 

materia-prima para criar recipientes - esta necessidade primeiramente foi atendida por cascas 

de arvores, crilnios de animais, etc. 

Dessas "vasilhas" nasceu a ceriimica. "Nenhuma outra criar;i'io industrial e artistica 

rejlete a capacidade criadora da mao dos homens e a variedade de sua alma manifestada 

em mil jormas utilitarias e expressivas, nascida da mesma materia-prima inorgdnica, a 

mais pobre em todos os povos e tempos: o barro" (Louis Figuier, 1870, apud Brancante, 

19812). 

Argila atraves do tempo foi o meio mais simples do homem expor suas ideias e suas 

habilidades de improvisayao e artisticas: "A cerdmica deve ter sido a primeira das artes 

conhecidas" (Platao, apud Brancante, 1981:2). Da ceriimica surge a decora9ao. Deve-se a 
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isto, o trabalho da mulher e seu maior senso de estetica, ainda mais que ela era a ceramista 

dentro da divisao primitiva do trabalho familiar. A decora<;ao da cerfunica em certo sentido 

traduz o estilo de urn indivlduo e de urn povo no espa<;o e no tempo. 

Alem do dote artlstico, as conquistas de ordem pnitica sao de fundamental 

releviincia, pois influini diretamente na qualidade de vida. A aspira<;ao de abrigar -se em 

outros sltios que nao fosse aqueles determinados pela natureza, levou o homem a 

desenvolver conhecimentos de engenharia e arquitetura. As arvores e a argila eram os seus 

materiais. 0 adobe 7 precursor do tijolo, era usado na Antigi.iidade para a constru<;ao de 

casas, muros e torres; as taipas8 e o pau a pique9 que ate hoje sao utilizados principalmente 

em regioes tropicais, servem de exemplos. Sem duvida a argila foi o principal ou o primeiro 

veiculo que se serviu o homem para expor o seu senso artistico e pnitico. 

Os tijolos, estes usados em nossas casas, em nossos muros, enfim na maioria das 

estruturas edificadas pela humanidade e urn "companheiro antigo". As olarias fornecedoras 

tradicionais deste produto, parecem, por vezes, serem mais velhas que o proprio tijolo. Com 

ar antiquado, rudimentar, impressiona em meio a essa "modernidade" que paira no mundo 

"globalizado" da atualidade. 0 tijolo e as olarias foram urn marco na hist6ria da civiliza<;ao. 

As olarias sempre estiveram junto as argileiras, possuidoras de urn imponente porte, 

assentadas em amplos terrenos com seus fornos e suas altas chamines. "E a silhueta 

inconfimdivel de uma olaria na Antigiiidade, que por certo niio deveria diferenciar-se 

muito das atuais nos perimetros suburbanos, guardadas as devidas propon;oes, constituia 

um simbolo de afirmariio e evoluriio do homem" (Brancante, 1981: 13). 

A olaria inova, dando padrao e rapidez no fabrico do produto e utilizando a tra<;ao 

animal, Jivra o homem de tarefas arduas, indicando a busca de maior rendimento na 

produ9ao 

7 Eram grandes tijolos feitos apenas de barro cru ou aioda misturados com palhas e esterco secados il sombra 

e posterior exposi<;iio ao sol. E o ancestral do tijolo. 
8 Processo prim:irio no qual o barro e socado e comprimido entre pranchas de madeira. 
9 Tecnica conhecida tambem por "sopapo" que consiste numa estrutura tran<;ada de hambus ou de varetas 

sobre OS quais e posto 0 barro. 
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Segundo Brancante (1981 ), o primeiro uso do tijolo queimado foi na Mesopotilmia, 

no Ur, hi 23.000 anos a. C. A Torre de Babel e as Muralhas da Babilonia foram construidas 

de tijolos, sendo ainda reaproveitados quando da destrui9iio da cidade pelos persas. A 

pirfunide de Sakara no Egito, com forma de degraus, tipico da Mesopotilmia, foi tambem 

construida com tijolos e com revestimento de pedra; a China ja na era modema, usou muitos 

tijolos e pedras para fazer sua grande muralha. 

Os romanos tiveram grande importiincia na difusao do tijolo. Levaram para a Europa 

boa tecnica com o trato da argila. Contudo, muito de seus conhecimentos se perderam no 

obscurantismo da !dade Media. 0 famoso incendio de Londres ocorrido em 1665, fez com 

que mudasse o aspecto da cidade, da madeira para o barro. Na passagem do mundo agrario 

para o industrial, o tijolo passa ter maior importancia ainda, pois o mundo fabril exigia muito 

mais moradias e conseqi.ientemente infra-estrutura. 

Sempre buscando melhores condi9oes de sobrevivencia, o homem nao se limitou a 

habitar em cavernas. A argila ja havia dado utensilios, paredes e conseqi.ientemente haveria 

de dar uma cobertura mais duradoura e confortavel para enfrentar as intemperies. Na esteira 

da evolu9iio humana, quando do barro cru passa para o barro cozido ao fogo, surge a telha 

que em ingles e "tile" ("roof tile"), ladrilho ("floor tile") e azulejo ("wall tile"). Na Fran9a, e 

"tuile", na Espanha e conservado a etmologia oriundo do latim "tegula" e em Portugal esta 

raiz latina, originou telha. 

Afirma Brancante (op. cit.), que produto de olaria, a telha, mais jovem que o tijolo, 

apareceu na Grecia em 430 a.C. Porem no Oriente, Japao e China havia indicios de sua 

existencia remota. Mantendo suas origens, ate hoje classificam-se em curvas e planas. Os 

romanos introduziram na Europa usando mais a curva, cujo tipo tinha forma de S, 

amplamente usado no sui europeu, ficando conhecida como telha espanhola. Posteriormente 

houve urn aperfei9oamento da telha romana, desdobrando o S em dois U, originando a telha 

portuguesa que por sua vez manteve a deriva9iio latina, chamando-a de telha romana. No 

Brasil e chamada de colonial, de capa e calha, e de paulistinha as menores. 0 tipo plano s6 

chegou no Brasil no seculo XIX vindo da Fran9a. Com o passar do tempo as telhas foram 
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recebendo adomos, com complementos decorativos de bronze, marmore e cerfunicas 

esmaltadas. 

0 surgimento da prodw;:ao de cerfunica vermelha no Brasil, seguramente remonta ao 

Periodo Colonial. Os registros sao poucos e imprecisos. Porem, ha indicios de produ9ao de 

tijolos, na qual a tecnica empregada teria sido trazida pelos jesuitas para cobrir suas 

benfeitorias. 

Quando Tome de Sousa chegou a terras brasileiras em 1549, logo se adiantou em 

construir uma cidade para ser a sede do govemo. Segundo Guimaraes (1981 ), este ilustre 

portugues tornou-se "o primeiro urbanista brasileiro". Naturalmente para a constru<;ao da 

nova cidade, era necessaria material de constru9ao, fazendo assim, surgir a primeira 

minera<;ao no pals. "Teodoro Sampaio, a respeito da construr;ao da nova capital, conta que 

"o tabuado vinha do Rio Vermelho, a cal dos arredores de Itapagipe e do esteiro do 

Piraja, a telha das olarias da vizinhanr;a" (Guimaraes, 1981:53). 

Segundo Pallestrini ( 1983 ), no Estado de Sao Paulo, o Municipio de Mogi Gua<;u 

tern grande destaque, alias ate hoje, no que se refere a produ9ao ceramica. Iniciou-se com 

seu artesanato de origem na pre-hist6ria. Por sua vez, a produ9ao de telhas neste municipio, 

aparece em 1890. Tambem ha registros que por volta de 1575, Sao Paulo vila simpl6ria 

coberta de sape, devia usar telhas. Urn oleiro propos a Camara fomecer as telhas para cobrir 

as casas alegando a possibilidade de incendio. 

De acordo com Azevedo (1964), a atividade de cerfunica vermelha na capital 

paulista, deveu-se as maos dos imigrantes italianos no inicio deste seculo. Vindos da regiao 

do Vale do P6, instalaram as primeiras unidades produtivas nas areas localizadas pr6ximas 

as varzeas do Rio Tiete, mais precisamente nos bairros da Barra Funda e Agua Branca. 

No entanto, esta atividade toma vulto, podendo ser chamada de industria, quando o 

pais come9a seu processo de urbaniza9ao nas primeiras decadas deste seculo. Seguindo a 

evolu<;ao industrial do pais, foi ap6s a Segunda Guerra Mundial que a industria de cerfunica 
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vermelha efetivamente se afirmou no cemirio produtivo nacional. Ha de se destacar nesta 

epoca, o emprego das marombas, equipamento este que amassa e efetua a extrusao das 

argilas para a produyao em escala (Sao Paulo, 1990). 

Com o decorrer do tempo, houve inova9oes tecnol6gicas e uma ampliayao de 

mercado com uma gama de novos produtos. Talvez no seu desenvolvimento atual e diante 

de outros setores ceriimicos, a ceriimica vermelha esteja na sua inf'ancia. Mas a importiincia 

desses materiais estruturais parece superar essa diferenya na medida que pela sua imensa 

utilidade, continua sendo urn importante setor da atividade humana, envolvendo uma 

extensa rede de relayoes que vai desde a explotayao mineral ate o consumo final. 

Fica evidente o papel hist6rico da olaria e do oleiro como urn patamar da evo!uyao 

humana, mostrando uma incessante busca de tecnologia e aperfeiyoamento profissional. 

Hoje a industria ceriimica continua a seguir seu caminho milenar. A olaria pouco mudou e as 

ceriimicas marcam a fase industrial do setor. Contudo, elas ainda hoje coexistem. 

III.2- 0 Subsetor Ceriimica Vermelha 

0 setor ceriimico e dotado de grande complexidade, pms compreende vilrios 

subsetores como ceriimica para revestimento, refratarios, isolantes termicos, vidros, 

ceriimica vermelha, etc. Cada subsetor possui caracteristicas muito pr6prias no que se refere 

a organiza<;ao industrial, ao processo produtivo, as materias primas e ao produto final. 

0 mais tradicional dos subsetores e o da ceriimica vermelha, tradiyao que apoia-se na 

estrutura produtiva e nos produtos oriundos das olarias e ceriimicas, empresas que 

caracterizam este subsetor. Tijolos, telhas, manilhas, potes, moringas, vasos, etc, sao seus 

produtos, a constru<;ao civil e as obras de saneamento basico sao os setores consumidores. 

Nao se pode esquecer e claro, dos utensilios domesticos alem daqueles comercializados 

pelas floriculturas. 
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Por que ceriimica vermelha? E por que cerfunica estrutural? Segundo Ruiz (1989), a 

colora<;ao nao define com exatidao suas caracteristicas tecnicas e a terminologia estrutural 

qualifica produtos que muitas vezes tern resistencia meciinica minima. Santos (1975) 

entretanto, utiliza a denornina<;iio "cerfunica vermelha ou estrutural" para todos os produtos 

que ap6s queima a 950°C, conforme a genese da argila, apresentem cor avermelhada. 

Atuam neste subsetor dois tipos de estabelecimentos que diferem primordialmente 

nos estagios de desenvolvimento, isto e, urn corresponde a urn estagio "pre- industrial" e 

outro a urn estagio industrial. Estes tipos de estabelecimentos convivem ate hoje, mostrando 

urn desenvolvimento variado e desequilibrado da industria cerfunica atraves do tempo. 

As olarias como marco inicial da industria cerfunica, sao rudimentares, com aspecto 

visual mon6tono e bonito, estampando na sua arquitetura o seu proprio produto. Homens 

tingidos de lama, suados pelo arduo trabalho e pelo calor dos fornos, em meio a enormes 

feixes de lenha ilustram a paisagem. Elas variam muito em suas dimensoes fisicas e a 

produ<;ao de tijolos e telhas feita manualmente busca sempre garantir o necessaria para sua 

sobrevivencia. Caracterizam-se tambem por sua baixa produtividade sem maiores 

preocupa<;oes com a qualidade, o que demonstra a falta de estrutura tecnico- organizacional. 

Pode-se dizer ainda, que as olarias, de uma maneira geral, sao organiza<;oes 

farniliares que ocupam, no mii.ximo, 15 funcionarios que trabalham com 1 a 3 fornos 

convencionais ou interrnitentes e tern urn consumo de argila inferior a 150m3 mensrus, 

possibilitando urn produ<;iio maxima de 60.000 pe<;as/ mes. 

As cerfunicas, pode-se dizer, que sao a evolu<;ao das olarias, ou seJa, possuem 

caracteristicas de urn estabelecimento industrial. Possuem certa organiza<;ao tecnico

adrninistrativa e agregam alguma tecnologia no sistema produtivo, importando-se mais com 

a qualidade dos produtos. 
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Quanto ao seu porte conforme Sao Paulo (1990), as ceriimicas podem ser: 

.Pequenas: empresas com consumo mensa! de argila que vai de 150m3 a 700m3
, utilizando 

em media de 3 a 5 fomos intermitentes e ocupando 15 a 30 funcioniuios. 

Medias: empresas que consomem mensalmente 700m
3 

a 1. 000m3 de argila e que 

apresentam uma produvao entre 300.000 a 800.000 pe9as por mes. Utiliza em media de 5 a 

10 fornos intermitentes e empregam 30 a 60 funciomirios . 

. Grandes: empresas que apresentam urn consumo mensa! de argila superior a 1.000m3 e 

uma produvao que ultrapassa 800.000 pe9as. Utilizam em media mais de 8 fomos 

intermitentes ou fornos continuos com grande capacidade instalada de produo;:ao e 

empregam mais de 60 funciomirios. 

Quanto a explota9ao , ela ocorre normalmente em jazidas cativas, caracterizadas por 

sua localizavao junto a fabrica, ou bern pr6ximas a elas, variando entre 40 a 60 km de 

distiincia. Ha situa96es que as jazidas estao em propriedade de outros e sao arrendadas pelo;; 

oleiros e ceramistas. 

Este subsetor, altamente dependente da constru9ao civil, e marcado por empresas 

baixa produtividade, na maioria dos casos. Decorrentes de problemas tecnico

organizacionais, acentuado ainda pelo fato da maioria dos empresarios nao terem a atn11mme 

cerilmica como principal, o que leva a crer que os investimentos nao sao aplicados em boa 

medida. Hoje, percebe-se uma tendencia de diminui9ao no numero de empresas de r<>r:;,,, 

vermelha. 

A prop6sito, Risso(1995: 104) argumenta que : "Dentro de um cenilrio ec(m<lmi<:o 

mundial, que pede competitividade e criatividade aos setores industriais, a ceriimica 

estrutural brasileira depara-se com uma realidade dificil, na qual cerca de 85% a 

suas empresas continuam semi ou totalmente artesanais. Mesmo os 15% restantes perdem 

em qualidade para muitas outras inditstrias ceriimicas da America Latina, devido ci pntcu 

automa<;Cio e controle de produ<;ilo de suas jabricas ". 
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Risso (op. cit.), discute ainda sobre a necessidade de mudanvas na tentativa de 

dinamizar o quadro de ceramica vermelha. Ele aponta mudanvas em dois pontos basicos: o 

primeiro consiste na remodelavao gerencial das empresas e o segundo concentra-se nos 

termos qualidade e produtividade que resultarao na diminuivao de custos , prevos 

competitivos e satisfa91io do consumidor. 

Mas compensa investir em qualidade na ceriimica vermelha? A pertinencia desta 

questao num primeiro momento e discutivel, uma vez que notamos empresas antigas e 

tradicionais que pouco mobilizaram capital para suas unidades produtivas e ainda estao vivas 

num mercado tao diniimico. 

Investir em qualidade de produtos que nem sempre sao visiveis na construvao civil, 

com excess1io da telha que e sempre aparente, parece ser urn grande contra-senso. 

Entretanto, esta visao nao tern mais espa90 nos dias de hoje. Sabe-se que hit mercado para 

produtos de ceriimica vermelha e muito mais para aqueles de boa qualidade Portanto, 

investir na qualidade, sem duvida traz retorno, devido a existencia de mercado, alem da 

otimizavao, no sentido da qualidade, que remete a ganhos de escalas maiores, tornando o 

empreendimento mais lucrativo. 

Outra pergunta deve ser feita: por que grande parte dos empreendedores da ceramica 

vermelha nao investe na modernizavao de seu estabelecimento? De primeira, pode-se alegar 

problemas de mercado numa economia oscilante, tecnologia inacessivel e cara, materiais 

competivos, etc. Entretanto, nao me parece ser uma questao tao simples, embora estes 

fatores acima mencionados sao determinantes e por isso serao analisados mais adiante, no 

caso do Municipio de Tambau. 

m.2.1- A argila e seus Usos 

Ate agora citamos muito a palavra ceramica que e derivada da palavra grega 

kerameikos, que significa feito de terra ou terroso. E a materia-prima argila? Santos (1975) 
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diz que a argila e urn material natural, terroso, fino que, ao ser misturado com agua torna-se 

dono de certa plasticidade. Mineralogica e quimicamente sao formadas principalmente por 

silicatos hidratados de aluminio, ferro e magnesio (minerais de argila). 

Pichler (1951:52) define argila como: "o conglomerado mineral de tear apreciavel 

de particulas inferiores a 5 fl e que em cantata com a agua adquire plasticidade ". Para a 

Pedologia, a palavra argila nao e uma unidade quimica, mas faz referencia a unidade de 

tamanho coloidal com diametros inferiores a 0,002mm. 

As argilas sao constituidas por particulas cristalinas bern pequenas, de urn numero 

bern reduzido de minerais chamados argilominerais. Vale dizer entao, que uma argila e urn 

sedimento inconsolidado, formado por particulas de argilomineral ou por uma mistura de 

diferentes argilominerais. Assim, estes sao os principais responsaveis pelo comportamento 

da argila alem do feldspato, da mica e do quartzo. 

A argila tern uma vasta utiliza9ao na agricultura e em grande numero de industrias 

que vao desde a metalurgica ate a propria ceriimica. Para esses v:irios usos, varios tipos de 

argilas sao utilizadas. No caso em questao, a priori, todo tipo de argila local e usado na 

fabricacao de tijolos, desde que este nao se desintegre ou deforme . Essas argilas comuns 

sao geralmente de origem sedimentar e constituidas principalmente por ilita e caulinita e em 

menor escala por montmorilonita. 

Quanto aos depositos de argila, identifica-se tres tipos, de acordo com Brown 

(1995) 

1. Argilas residuais: permanecem na zona de intemperismo 

2. Argilas sedimentares: sao carreadas da zona de intemperismo para areas de aclimulo. 

3. Argilas diageneticas: sofrem modifica96es quimicas e mineralogicas apos soterramento 

correspondendo a zona de argilas litificadas ( argilitos) e folhelhos. 
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No Brasil, os tres tipos de depositos de argila sao frequentemente dotados de uma 

mistura de argilominerais, embora haja predominio de urn mineraL Brown ( op. cit.), 

exemplifica esta variedade: argilas residuais vermelhas que cobrem as rochas graniticas da 

Mantiqueira com grande quantidade de quartzo e rochas decompostas, argilas resultantes da 

decomposivao de basaltos e diab<isios na Bacia do Parana, argilas resultantes de rochas 

sedimentares argilosas como os taguas em areas de formav5es Paleozoicas e Mesozoicas, 

entre outros. 

No Estado de Sao Paulo, os principais depositos de argilas para ceriimica vermelha 

estao localizadas na unidade de relevo da Depressao Periferica Paulista, nas unidades 

geologicas do Grupo Passa Dois (Formayao Corumbatai)
10 

e GrupoTubarao (formav5es 

Itarare, Aquidauana e Tatui) situadas na Bacia do Parana. Geralmente, a industria ceriimica 

vermelha utiliza-se de argilas nao-consolidadas, encontradas nas areas de acumulo - planicie 

de inundavao. Essas argilas possuem normalmente a caulinita como argilomineral principal, 

somado a materia orgiinica que da colora\)ao escura. Popularmente e chamada de "argilas de 

varzea" ou "barro forte"(Sao Paulo, 1990). 

Outro tipo utilizado, sao as argilas ou sedimentos argilosos litificados. "Trata-se, na 

realidade de rochas constituidas por argilitos, siltitos, folhelhos, etc que, as vezes, podem 

aparecer intercalados a niveis de arenitos finos, formando uma sequencia ritmica. Essas 

rochas, quando alteradas, silo popularmente denominadas tagua" (Ruiz, 1989:33). 

ID.2.2- A Lavra e Tratamento 

Tratando-se da lavra, logo de inicio deve-se fazer uma ressalva, pois o Codigo de 

Mineraviio (Art. 36) a define como: "o conjunto de opera9oes coordenadas objetivando o 

aproveitamento industrial da jazida, desde a extra¢o de substdncias minerais itteis que 

contiver, ate o beneficiamento das mesmas. " Porem, o que ocorre em relavao a argila para 

ceriimica vermelha e diferente. Para nao generalizar, a maioria das atividades de lavra e feita 

sem cuidados ambientais, de forma ambiciosa e irregular. 

10 No municipio de Tambail sao e>:plotados o tagua nos afloramentos desta forma<;ao. 
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A lavra de argila ocorre a ceu aberto, utilizando metodos que variam conforrne as 

condicionantes da area da jazida. 0 metodo manual e empregado em jazidas cativas de 

olarias que utilizam argilas de varzea. Pas, enxadoes, carrovas puxadas por animais, carriolas 

e caminhoes sao usados na extraviio e transporte. Norrnalmente este metodo ocasiona o 

aparecimento de lagoas a partir das cavas. 

0 metodo de escarificaviio consiste na raspagem das vertentes das encostas. Tern 

maior seguranva no processo de extraviio com uma menor transforrnaviio na topografia. 0 

trator que reboca o escarificador e o principal equipamento. 

0 metodo de bancadas envolve o decapeamento atraves do trator de lfunina e a 

argila e extraida por pas carregadeiras e transportada por caminhoes. Ocorre nas encostas, 

onde e possivel a construviio de bancadas. Este metodo, devido a inclinaviio pode, ocasionar 

desbarrancamento e e responsavel por assoreamento, pois o escoamento das aguas pluviais e 

feito por canaletas abertas ate a drenagem mais proxima. 

0 tratamento o das argilas para cerfunica verrnelha baseia-se em operavoes simples: 

estocagem da materia-prima, preparaviio da massa, moldagem, secagem e queima. 

A estocagem da materia-prima norrnalmente e feita nos patios das olarias e cerfunicas 

pelo empilhamento em camadas horizontais, alternando-se o tipo de argila (ritmito/folhelho 

e argila de varzea). 

A preparaviio da massa compreende a homogeneizaviio (limpeza e umidecimento das 

argilas) para uma melhor conforrnaviio das peyas. A conformaviio e a moldagem (extrusao 

ou prensagem) e o corte das peyas extrudadas. A secagem envolve a circulaviio de ar entre 

as peyas cerfunicas, podendo ser ao ar livre, atraves de ventiladores ou estufas com o 

aproveitamento do ar quente dos fornos de queima. Apos esta etapa as pe9as vao para os 

fomos de queima que sao basicamente de quatro tipos: caipira, retangular, aboboda e 

continuo, utilizando como combustive! a lenha ou o oleo. 
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III.2.3- 0 Mercado 

Quanto ao mercado, observa-se a estreita liga<;:iio cmo o setor da construs;iio civil, 

portanto estando a merce das oscilas;oes deste. Mesmo atravessando urn ciclo de expansiio 

moderada, o setor da construs;iio civil continua apresentando urn considenivel defict, como 

demonstra a tabela 3: 

Tabela 3 

Deficit da Construviio Civil no Brasil 

6,4 bilh5es 4,2 bilhoes 

Fonte: Vaz,l996, apud Coelho: 1996:27, 

Diante destes numeros, investimentos devem ser otimizados e formas mais atrativas 

de financiamentos apresentadas a populaviio de baixa renda. 

Segundo Barros (1994), a produviio nacional de tijolos em 1993 foi de I, 76 bilhoes e 

de telhas de 321 milh5es e esperava-se para 1994 urn crescimento de 15%, elevando a 

produviio de tijolos em 2 bilhoes, seguindo a mesma tendencia para o ano seguinte, poderia 

colocar em risco o abastecimento. Fato e que niio se caracterizou ainda momento de 

desabastecimento 

0 consumo dos paises, de mane1ra geral, sao supridos pelas suas produ<;:5es 

domesticas tanto de materia-prima, como de produtos finais. No caso do Brasil, os Estados 

de Sao Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram o maior numero de unidades 

produtivas de ceriimica vermelha, prevalecendo empresas com estruturas mal organizadas e 

por isso pouco eficientes. 
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Segundo pesqmsa realizada pelo Senai, publicada na Revista Mundo Cerfunico 

( 1997), sobre a cerfu:nica vermelha nos Estados da Regiao Sudeste, constatou-se a existencia 

de 1.586 empresas no setor, nao incluindo as olarias. 0 Estado de Sao Paulo conta com o 

maior numero de cerfunicas (7 46) e com a maior produ9ao ( 407,5 milhiies de peyas/mes). 

Entretano, a pesquisa revela que o estado paulista perde em produtividade por empregado 

para Minas Gerais1
\ onde mn funciomirio produz 23 mil peyas/mes contra llmil dos 

paulistas. Veja-se abaixo a tabela 4 referente a quantidade media mensa! produzida por tipos 

de produto na Regiao Sudeste conforme a pesquisa citada: 

Tabela 4. 

Quantidade Media Mensa! Produzida por Tipos de Produto-Regiao Sudeste 

~~--~-~~-,~~-~--~~-<~--,-~.~~--~:-~0~~~-· ~-----~~'"'""<"••~-~-~~--------~·-~-----"'-""~~-~---" 

i Total 1.523.049 
""""~~-~••••~~-~-~~~•••••-~--·-••-o~•-•~~·uumuuu~~--·-·-~-uunN•u-uu~•~•·-~--~~•mrruo~ 

Fonte: Senai-Departamentos Regionais de ES, MG, RJ e SP-

1996/apud.RevistaMundoCerfunico: 1997:21 

No Estado de Sao Paulo, existem 557 empresas produtoras de ceramica vermelha. A 

concentrayao desses estabelecimentos se da nos municipios situados na unidade de relevo 

chamada Depressao Periferica, destacando-se Itu, Tatui, Mogi Guayu, Cordeir6polis, Santa 

Gertrudes, Tambau, Vargem Grande do Sui, entre outros que apresentam grande oferta de 

argila (Sao Paulo, 1990). 

As reservas de argila sao imprecisas, uma vez que as jazidas e os depositos sao 

pouco conhecidos e mal avaliados. Entretanto, o DNPM destaca Sao Paulo como o Estado 

que possui as maiores reservas e como o maior produtor desta materia-prima. De acordo 

com Sao Paulo (op. cit), a produ9ao paulista de argila correspondia a 5.205.842 

toneladas/ano, apresentando cerca de 600 produtores. 

Valverde (1995), afirma que ate dezembro de 1993 o DNPM contava com 946 

processos de requerimento de pesquisa, 410 no regime de licenciamento e 152 no regime de 

11 0 Estado de Minas Gerais possui 539 cerfunicas com mna prodw;i'io de 216,2 milh5es de pe9as/mes. 
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concessao para argila no Estado de Sao Paulo. Contudo, cabe ressaltar a existencia da 

produyao clandestina, uns intencionalmente clandestinos e outros com dificuldades para 

legalizar suas atividades. 

No plano ambiental, a falta de criterio na lavra e os conflitos com outras formas de 

uso e ocupayao do solo sao marcantes. A mineravao mal planejada, ou sem planejamento, 

nao obedecendo criterios tecnicos, acarreta assoreamento , processos erosivos e alteray5es 

na topografia. A exclusao da mineravao no planejamento municipal e a principal causa dos 

conflitos de uso e ocupa9ao do solo, esterilizando jazidas , e assim depreciando o patrimonio 

mineral. 

ill.2.4- A Legisla~ao e Tributos 

A respeito da legislayao, a explotayao das argilas empregadas na ceramica vermelha 

pauta-se nos regimes de licenciamento, de autorizavao e concessao, conforme o artigo 2° (I, 

II e III) do C6digo de Minera9ao revisado em 1996. 

"Art. 2° - Os regimes de aproveitamento das substdncias minerais, para efeito deste 

C6digo, sao: 

I- Regime de Concessiio, quando depender de portaria de concessao do Ministro de 

Estado de Minas e Energia; 

II- Regime de Autorizariio, quando depender de expedir11o de alvara de autorizarao do 

Diretor-Geral da Departamento Nacional de Produrao Mineral-DNPM; 

III- Regime de Licenciamento, quando depender de licenra expedida em obediimcia a 

regulamentos administrativos locais e de registro da licenra no Departamento Nacional de 

Produrao Mineral-DNPM; " 

E importante salientar que anterior it versao atualizada do C6digo de Minera9ao em 

1996, o artigo 5°, que foi revogado, classificava as jazidas em nove classes, sendo classe II

"jazidas de substdncias de emprego imediato na construrao civif'. A Lei n°6.567/1978, em 

seu artigo I 0 , disp5e sobre o aproveitamento de substancias minerais enquadradas na classe 
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II, como no caso das argilas empregadas no fabrico de ceriimica vermelha e outros, seriio 

exclusivamente por licenciamento. 

0 artigo 3° do referido c6digo (versiio atualizada), em seu Panigrafo 1°, explicita que 

nao estiio sujeitos as suas determinavoes, os trabalhos de movimenta91io de terra e de 

desmonte de materiais in natura quando necessarios a aberturas de estradas, terraplanagem 

e edificayoes, desde que niio ocorra comercializaviio das terras e dos materiais resultantes 

dos citados trabalhos e que seu aproveitamento se restrinja ao uso da propria obra. 

0 c6digo estabelece ainda, em seu artigo 11, que seriio respeitados na aplicaviio dos 

regimes de licenciamento, autorizaviio e concessiio, de quem e o direito de prioridade a 

obtenviio da autoriza91io de pesquisa ou do registro de licen9a ( alinea "A") e o direito a 

participa91io do proprietario do solo nos resultados da lavra (alinea "B"). 

A lei n°6.567, de 24 de setembro de 1978,ja referida, dispoe sobre o regime especial 

para a exploraviio e aproveitamento de bens minerais, especificamente o licenciamento. Os 

artigos 3° e 6° tratam do licenciamento e do processo de obtenviio da exploraviio da argila 

para ceriimica vermelha: 

"Artigo 3°- 0 licenciamento depende da obtenr,:ao, pelo interessado, de licenr,:a especifica, 

e expedida pela autoridade administrativa local, do municipio de situar,:ao da jazida e da 

ejetivar,:ao do competente registro no DNPM, mediante requerimento cujo o processo sera 

disciplinado em portaria do diretor geral deste orgao. " 

"Artigo 6"- Sera autorizado pelo diretor geral do DNPM e ejetuado em livro proprio o 

registro da licenr,:a do qual se jormalizara extrato a ser publicado no diario oficial da 

Uniao, valendo como titulo de licenciamento. " 

Em suma, a legislaviio de licenciamentos e operaviio de atividades minerais para 

argila exige a autorizaviio previa, a autoriza91io de implantaviio e a licenva de operaviio. 
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Quanto ao mew ambiente, a Constituiv1io Federal de 1988 determina em seu 

Paragrafo 2°, do artigo 225, que: "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solur;iio tecnica exigida pelo 6rgiio 

publico competente, na forma da lei. " 

A Constitui91io Federal no seu Paragrafo 1°, do artigo 20, determina tambem que: 

•'f;; assegurada, nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, hem 

como a Orgiios da administrar;iio direta da Uniiio, participar;iio no resultado da 

explorar;iio de petr6leo au gas natural, de recursos hidricos para fins de gerar;iio de 

energia e!etrica e de outros recursos minerais no respectivo territ6rio, plataforma 

continental, mar territorial au zona econ6mica exclusiva,_ou compensar;iio financeira par 

essa explorar;iio. " 

A Lei Federal no 7.990, de 28/12/1989 instituiu a compensay1io financeira de ate 3% 

para a explora91io de recursos minerais a ser paga aos municipios , Estados, Distrito Federal 

e 6rg1ios da administra91io direta. 

A Lei Federal n° 8.001, de 13/3/1990 fixou as aliquotas e os percentuais de 

participa91io e complementou a lei 7.990. 

0 Decreto n° I, de 11/1/1991 regulamentou o pagamento da compensa91io financeira 

e delegou poderes ao DNPM para baixar instru9oes e normas complementares ao 

regulamento. 

A Portaria DNPM n° 6, de 06/7/1991 estabeleceu procedimentos operacionais para a 

arrecada91io e distribui91io dos recursos e criou a guia de recolhimento. 

0 Protocolo de Inten¢es, de 14/4/91 firmado entre o DNPM eo Banco do Brasil 

estabelece as normas bancarias para a arrecada91io e distribui91io da compensa91io financeira. 

E a Portaria DNPM no 6, de 6/7/1992 alterou a portaria anterior e aprovou o modelo 

da guia de recolhimento. 

Quanto a tributa91io, divide os tributos ou encargos sobre o setor mineral em dois 

grupos: 
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_ Sobre o faturamento: IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto 

sobre Circulayiio de Mercadorias e Serviyos) , PIS (Programa de Integrayiio Social), 

CO FINS (Contribuiyiio Social) e IOF (Imposto sobre Operayoes Financeiras - ouro ). 

_ Sobre o lucro CSL (Contribuiyiio Social sobre o Lucro) e IR (Imposto de Renda Pessoa 

Juridica). 

Nota-se uma grande carga tributaria, o que diminui a competitividade dos produtos, 

sendo urn dos mais importantes fatores do custo Brasil. Com o objetivo de reverter esse 

quadro, foi alterado a legislayiio tributaria (Lei complementar 87 /1996), sobretudo o ICMS, 

desonerando as exportayoes de bens minerais. Contudo ainda muito tern que ser alterado 

esse sentido (Albuquerque, 1997). 
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CAPITULO IV- 0 Setor Ceramico deTambau 

Visando conhecer a atividade mineniria desenvolvida no municipio de Tambau, a 

pesquisa buscou primeiramente entender como se da o processo de extra91io da materia

prima e depois a transforma91io da argila em urn produto final amplamente utilizado pelas 

pessoas. 

Estar no campo e deparar -se com a realidade, e entender urn universo cheio de 

contradi9iies, situa9iies 6bvias e outras extremamente peculiares. Ao chegar a Tambau 

conclui-se sem muito esfor9o que a paisagem que se apresenta e de uma cidade de fun91io 

urbana industrial, onde concentram-se 16% das cerfunicas do Estado de Sao Paulo
12

. 

Chegando mais perto, observa-se urn grande numero de estabelecimentos cerfu:nicos 

dentro da malha urbana, de portes variados, no que se refere a area edificada, Jocalizados em 

pontos centrais, as mais antigas, e na periferia, as mais novas. Nota-se uma serie de unidades 

fabris abandonadas na area de fundo de vale que corta a cidade, o que denota existencia 

outrora de farta materia-prima (Fig.6 e 7). No meio rural tambem observam-se 

estabelecimentos cerfu:nicos, porem como e proprio do meio, estao dispostos esparsamente 

pelos quatro cantos do municipio (Fig. 8 e 9) 

Independente da localiza91io, esses estabelecimentos despertam duvidas e algumas 

certezas. Obeserva-se o predominio do subsetor de cerfu:nica estrutural . E quanto ao tipo 

destes estabelecimentos qual e a propor91io entre cerfu:nicas e olarias? Se as cerfunicas, qual 

e o porte dessas industrias, a tecnologia empregada, a estrutura administrativa das empresas, 

o numero e a qualifica91io do pessoal empregado ? A tentativa sera a de responder essas 

questoes. 

12 Porcentagem obtida atraves dos dados do Sao Paulo (1990) e da Associa9iio Industrial e Comercial de 
Tambau-AICT 
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Figuras 6 e 7 - As cerfunicas do passado 
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Figura 8 e 9 - As cerfu:nicas pelos quatro cantos da cidade. 
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IV.l- A Minera~ao de Argila 

A extra9ao de argila no municipio de Tambau concentra-se praticamente nas maos 

de cinco mineradores: Demactam
13

, Bid
14

, Voltareli, Visoto e Biasoli. Percebe-se tambem 

que os mineradores, alem de possuirem minas proprias, arrendam "barreiros" de terceiros, 

que recebem por viagem de argila retirada. Dentre as ceramicas visitadas, apenas 12 

responderam ter mina propria, perfazendo 23% contra 77% que dizem nao ter. 

0 s mineradores citados sao cidadaos do proprio municipio que possuidores de 

maquimirios, experiencia e conhecimento do territorio municipal, tomam-se extremamente 

importantes para a cadeia de produ9ao ceramica, uma vez que ao mesmo tempo que 

possuem jazidas proprias, tambem arrendam de terceiros (proprietarios de terra e 

ceramistas) ou ainda apenas executam a lavra para ceramistas que possuem jazidas para uso 

exclusivo e preferm terceirizar a explotayao. 

As argilas extraidas sao de dois tipos: a de varzea, chamada de barro escuro, e a que 

ocorre nas encostas dos morros, denominadas popularmente de tagua ou de pi9arra, 

constituindo as maiores reservas. 

Quanto a lavra, primeiramente cabe lembrar que, no ambito de sua definiyaO, 

consiste em urn conjunto de a96es coordenadas. De maneira geral isso nao ocorre em 

Tambau, uma vez que as opera96es sao feitas sem planejamento(Fig. 10 e 11). A forma de 

ocorrencia condiciona o metodo empregado na extra9ab. Nas encostas as lavras sao pelo 

metodo de bancadas eo retaludamento e muito utilizado. A argila ''tagua" e mole e requer 

apenas a retroescavadeira e a pa-carregadeira. Nas jazidas de varzea, a lavra e feita pelo 

metodo de cava, atraves de retroescavadeiras, retirando o material esteril e extraindo a 

argila. Ja o_metodo de tiras que consiste na remo9ao do material esteril e do minerio em tiras 

paralelas e que seria mais eficiente, inclusive no plano ambiental, praticamente nao e 

utilizado.( Fig.12 e 13). 

13 Dep6sito de Materiais para Constru9ao Ltda. - Argilas para Ceramica : branca e vermelha. 
14 Tamborim Crivelar 
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Figura 10 e 11 -As Lavras: planejada e sem planejamento. 
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Figura 12 e 13 - A explota<;ao 
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A Demactam explota argilas para ceramica vermelha que sao vendidas as ceramicas 

de Tambau - e argilas brancas vendida para as ceramicas San Marino e para a Atlas - e para 

outras ceramicas nos municipios de Porto Ferreira, Leme, Estiva Gerbi, Vargem Grande do 

Sui, entre outros. A empresa Demactam ja foi autuada tempos atras pelo orgao competente 

por nao executar a lavra dentro dos padroes tecnicos exigidos. Hoje, entretanto, ela tern 

procurado evoluir e promover a recupera9ao das areas mineradas, embora ainda existam 

muitas areas degradadas a serem recuperadas, pois esta pratica iniciou-se nao faz muito 

tempo. 

Os projetos de recupera9ao sao simples. Consistem em suavizar a inclina9ao dos 

taludes, drenagem da agua acumulada e na recolocayao do capeamento retirado no inicio da 

lavra, podendo haver conforme o projeto, reflorestamento ou forma9ao de pastagens (Fig. 

14 e 15). Em certos casos, antes de se extrair a argila, verifica-se o aproveitamento do 

saibro que e vendido para os depositos de constru9ao da cidade. 

Segundo V aldomiro Santana ( declara9ao verbal), encarregado das jazidas e 

maquinarios da Demactam, os ceramistas nao se preocupam em fazer estoque de materia

prima, o que afeta diretamente a minera9ao, alem da propria produ9ao ceramica, em razao 

da irregularidade do suprimento de argilas com as mesmas caracteristicas, ate porque numa 

mesma jazida podem ocorrer varios tipos de argilas. Entao recebem argilas de jazidas 

diferentes, o que da margem a muitas reclamayoes aos mineradores, havendo casos de 

devolu9ao da argila. 

Outro problema decorrente da ausencia de estoque, e a falta de materia-prima que 

pode ocorrer na epoca da chuva, tornando-se impossivel a lavra devido as pessimas 

condi96es das vias de acesso e da propria mina. 

Mais urn aspecto que deve ser levantado e a constante abertura de novas cavas 

(frentes de lavra) em virtude das ceramicas nao possuirem maquinarios novos e adequados. 

A argila numa mesma jazida pode apresentar consistencias diferentes, passando da mais 

mole para a mais dura, embora conservando a qualidade. Quando isso acontece, passa a ser 
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Figura 14 e 15 - Area em recuperac;ao e area recuperada 
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inadequado para os maquinarios das cerfuniscas. Nota-se a ausencia de equipamentos como 

o destorrador e o moinho, alem do terreiro de secagem , no qual a argila sofre a 

desintegraviio natural (intemperismo ). Isto, portanto, exerce pressiio para a explorayiio de 

novas jazidas e tambem para que ocorra a extra9iio incompleta, limitando-se a retirada da 

argila mais mole. 

Entretanto, deve-se ponderar sobre estes aspectos. Quanto ao estoque dos 

ceramistas, sua falta influencia mais a produyao cerfunica, que a propria minerayiio. Por sua 

vez, o minerador deveria se responsabilizar pela constiincia do suprimento, observando as 

especificayoes tecnicas da materia-prima e assim minerar com mais eficiencia. 

Se comparar com o segmento de revestimento cerfunico, segundo Coelho (1996), as 

inovayoes tecnologicas nas industrias vern alterando as especificayoes desejiweis da materia

prima. Os impactos causados nas mineradoras decorrente dessas inovayoes tecnologicas se 

evidenciam na criteriosa caracterizaviio dos materiais utilizados conforrne as especificayoes 

exigidas e na constiincia dessas caracteristicas, que resultara numa uniformidade da materia

prima e tambem do produto final. 

No transporte da argila para as cerfunicas, nota-se a presenva de prestadores de 

servi9os individuais, que possuem o seu proprio caminhao, sendo contratados pelos 

mineradores para executar o trabalho, caracterizando a terceiriza9iio desse servi9o. 

Quanto a situayao legal das jazidas, 0 que se verifica e uma grande quantidade de 

lavras clandestinas e lavras em situa9iio ilegal, tanto no campo minenirio como ambiental, 

demonstrando que a atividade mineniria no municipio encontra-se mergulhada numa 

situa9iio complicada, estando sujeita a paralisayiio a qualquer momento. Segundo Brasil 

(1995), ha por volta de 67 processos em trfunite junto ao DNPM referentes a extra9iio de 

argila no municipio de Tambau, como demonstra a tabela 5: 
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Tabela 5 

Processos junto ao DNPM em Tambau para extra~ao de argila 

Alvani de Pesquisa 

Req. de Pesquisa imcompleto 47,0 

Req. de Licenc. 17 25,5 

SemDiploma 3 4,5 

Total 67 100 

Fonte: Brasil ,1995. 

Hit urn elevado numero de processos com documenta~ao incompleta. Isto ocorre nao 

apenas pela omissao dos mineradores, mas tambem pelas dificuldades estruturais e 

limita~oes de ordem operacional que os proprios orgaos envolvidos enfrentam. A situa~ao 

fica mais alarrnante se comparado com o numero de cavas existentes no local, que e superior 

ao numero de processos registrados no DNPM, evidenciando a presen~a de minera~oes 

clandestinas, sendo dificil quantifica-las, na medida em que o proprio poder local nao exerce 

urn controle sobre a extra~ao mineral e o meio ambiente. 

A minera~ao, da forma como vern ocorrendo, acarreta uma serie de preocupa~oes 

quanto ao futuro da atividade ceriimica e conseqiientemente da propria economia do 

municipio. Observa-se uma destrui~ao do patrimonio mineral e do meio ambiente que sofre 

intenso processo de degrada~ao. E importante que se destaque a ausencia total de 

fiscaliza~ao por parte das tres esferas de govemo, parecendo n1io existir o prejuizo 

financeiro e patrimonial de que a sociedade vern sendo vitima. Ja os cerarnistas e 

principalmente os mineradores, precisam ter claro que ordenamento da atividade mineritria 

nao tern por objetivo inibi-la, mas pelo contritrio, dar condi~oes para que ela ocorra de 

forma menos perversa e muito mais duradoura, tomando-a sustentavel. 
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IV.2- Aspectos Ambientais 

Os problemas ambientais verificados no municipio de Tambau nao decorrem apenas 

da atividade de minera9ao, as fabricas tambem produzem algum desconforto, como a 

poluiyao sonora causada pelos ventiladores de secagem e pelo maquinario em geral e a 

poluiyao atmosferica, em virtude do manejo da argila, com a movimentayao das maquinas e 

caminhOes nos patios e nas ruas, que provoca excesso de poeira e gases de escapamentos. 

A prop6sito, em rela9ao ao triinsito de caminhoes carregados de argila pelas ruas da 

cidade, nao existe nenhuma lei municipal especifica. Exige-se apenas o cumprimento do 

C6digo Nacional de Triinsito que obriga a cobertura da carga para que esta nao caia do 

caminhao, sujando as ruas. 

Urn dos problemas ambientais que poderia ser apontado e a questao do uso e 

ocupa9ao do solo urbano entre as industrias e as residencias que em muitos casos foram 

construidas depois das fabricas se instalarem. Entretanto, ceramicas e a popula9ao urbana 

parecem conviver harmoniosamente, pois sao poucas as queixas por partes dos moradores. 

Ja a minera9ao, praticada sem criterios, e responsavel por serios problemas 

ambientais. Uma vista aerea do municipio demonstra uma situa9ao preocupante. Processos 

de assoreamento das drenagens, acelera9ao dos fenomenos erosivos com altera9ao da 

topografia sao facilmente detectados. Isto significa que, nao se pensa em uso sequencia! das 

areas mineradas, ate porque nao se faz urn plano de lavra e muito menos urn plano de 

recuperayao na grande maioria das vezes, deixando cavas abandonadas e barrancos 

desnudos numa paisagem degradada e desoladora (Fig.16 e 17). 

"Como em muitos casas, as so/w;oes tecnicas, em sua grande maioria, sao simples, quase 

obvias. Sua aplicm;iio e complexa, por envolver interesses, atitudes, pniticas errad.as 

consagradas pe/o tempo, etc., como em tod.as as ativid.ades humanas, " (Macedo, 1993: 13) 
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Figura 16 e 17 - Areas degradas. 
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A alterayiio topognifica ocasionada pelas frentes de lavra mal projetadas nas 

encostas; a exposiyiio do lenyol freatico, formando lagoas que se tornam focos de insetos e 

vetores de doenyas; o assoreamento da drenagem local; a destruiyiio da mata ciliar; e 

conflitos do uso do solo entre a mineray1io e a atividade agropecuaria sao os grandes 

problemas. 

A Constituiyao Federal de 1988, no Artigo 23, Inciso VI, diz que e competencia da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, proteger o meio ambiente e 

combater a poluiyiio em qualquer de suas formas. Vale relembrar o artigo 225, paragrafo 

segundo, estabelece que quem executar a extrayiio mineral fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, conforme soluy1io tecnica sugerida pelo 6rgiio competente. A clareza 

com que a Constituiyiio normatiza a questao fica obscurecida em meio a inoperiincia e 

justaposiyiio de competencias dos 6rgiios dos govemos sobre a materia, demonstrando a 

falta de vontade politica para a soluy1io da questao. Paralelamente a isto, a falta de 

conscientizayiio dos mineradores, a fiscalizayiio ineficaz e a marginalizay1io da atividade 

mineraria no planejamento municipal, sao alguns dos fatores para que essa situayiio persista. 

IV.3- As Industrias Ceramicas 

As empresas do municipio de Tambau, dentre suas pnnc1pa1s caracteristicas 

destacam-se por ser essencialmente farniliares, o que vale dizer que desde o inicio do seculo, 

estas empresas passam de gerayiio a geray1io. 

Numa visita as fabricas, normalmente a recepyiio e feita pelo proprietario ou pelos 

proprietarios, e ha casos de sociedades compostas por irmaos. Ha casos do visitante ser 

recebido pelos futuros donos, os filhos dos atuais. Em 54 visitas realizadas nas ceriimicas, o 

atendimento por proprietarios representou 77,8% e 22,2% por gerentes, secretarias e 

auxiliares de escrit6rio. Estas porcentagens mostram indicios da simplicidade da estrutura 

organizacional ou ate a sua total ausencia. A quadro 1, traz as ceriimicas que foram 

visitadas. 



Quadro 1 

Rela9iio das Ceramicas Visitadas 

Cen1mica Estrela ' 

t~~~~~¥.;"t~fa1lll!~ ~:~~~=~···~··~·~····~ .... ~~ 
·-~-~-~ -------~---------~-~---------- ~·······-~·~··· . -. ---- ' 

·---~--1 
Mauro Ivan Gimenez 

~illdlrStrfa cefillriCa MO-SCafdlni ~--~-- --- ·u·--~-~~-~~---

--MartiDS-iliffCoffij>fOJ~~Cef~-Ltda~----- ····-"~--~---~--~----~- , 
~ceriiffiiCa Gai.iiD.oi!ilit M:E: ········· -~~~~ ~ ~~ ~·-~·~1 

,J't1!!"ir_!!lfijo.fctdli,~- ~· 
Ceriimica Sao Frascisco 

Vasolfindia 
c~~~o;;r!'~:;:~<>i!ilit . 

. C:<:riillri.caMllfc.eitsYd"c .~ .... 
Ceriimica Morandin Ltda. 

''''""~'""-"""' '"'''~'~"~-- M> 

~/~!l~~~!#.!!?J~!:L~:J:::_- __ ------··· --------«- ---~-~-- ----- """"'""""'"""' --~-~ --------- ___ __; 
. ~anizftxii<J~\Ti~eifa}11d.C(Jil1,f:td~,.~ ~~·-· •. 
..C:<:ril1Jri.cas'Il1~o.Ietdli •........ 
Cerfimica Innara 

--~--- -------~---~-----~---------"·-~-----· 

Cervitam Prod. Cer. Ltda. 
' ''"'"'"'''''< '''A<-WM '"''""""'""" w• '' '''''WW<O•<•~"''' ''''~~"'"' "" "'~'"' < <' <<< ,,,,,-.~~••-••• 
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A centralizavao organizacional na figura do proprietario e urn pouco diluida pela 

presenva de funciomirios mais antigos e experientes na produ9ao e na area de contabilidade 

que se utiliza dos servi9os dos escrit6rios contabeis espalhados pela cidade. 

Mesmo as maiores empresas sao familiares e exigem uma hierarquia administrativa 

simples e enxuta para a realiza9ao dos trabalhos. Em geral, esta estrutura tern a seguinte 

configura9ao (Fig. 18) 

PROPRIETAluO (DIRETOR) 

1 GERENTE DE PRODuc;A.o 1 GERENTE ADMINISTRATIVO II GERENTE DE VEND AS 1 

I OPERAluOS I 1 SECRETARios 1 

Figura 18 - Estrutura organizacional 

IV.3.1- As Duas Irmiis 

Nas industrias ceril.mica de outro subsetor, o de revestimento, encontrarnos uma 

estrutura muito mais complexa, ate porque as etapas de produ9ao sao muito mais 

especializadas em terrnos tecnol6gicos15 

A Ceriimica Atlas Ltda. e a Ceramica San Marino Ltda. sao urn caso a parte dentro 

do universo ceriimico de Tarnbau. Primeiro por pertencerem a outro subsetor e, em 

segundo, pelo tamanho dos empreendimentos que refletem uma produ9ao elevada, urn 

numero expressivo de empregados e urn faturarnento superior ao das ceriimicas vermelhas. 

Vale conhecer urn pouco destas ceriimicas que logo na entrada da cidade destacam-se. 

15 Segue em anexo n"2 ,o Organograma da Ceriimi.ca Atlas Ltda, que demonstra a estrutura da empresa. 
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A Ceriimica Atlas esta localizada na Vila Industrial s/n. Foi fundada em 20/10/1964. 

Inicialmente, em 1965, a empresa tinha 400m2 de area industrial para a produ9ao de 

pastilhas de porcelana fosca . A preocupa9ao com a competitividade do mercado, fez com 

que a empresa trilhasse o rumo da evolu9ao do sistema produtivo, com maquinario de 

tecnologia mais avan9ada e conseqiientemente com mao-de-obra qualificada, qualifica9ao 

esta realizada atraves do recrutamento e treinamento dos funcionarios na propria empresa. 

Seguindo a tendencia de mercado, a partir de 1981 passa a fabricar pastilhas de porcelana 

esmaltada. Hoje a Ceramica Atlas abrange uma area de 115.000m2
, sendo 31.000m2 

correspondentes a area de processamento da produ9ao. 

Como se observa no organograma anexo, o gerente de produ9ao e urn dos 

subordinados do gerente geral e este, a diretoria. Ja o gerente de produ9ao, tern como 

subordinados o departamento de manuten9ao e o departamento de produ9ao, que por sua 

vez abarca os encarregados de cada setor da empresa - esmalta9ao, controle da qualidade, 

embalagem e expedi9ao. 

A area de atuayao da empresa restringe-se ao setor ceriimico possuindo duas 

unidades fabris. Emprega 420 funcionarios, sendo 385 na produ9ao e 35 no escritorio. 

Conta com escritorio contabil proprio e representantes de vendas. Tern em seu quadro de 

funcionarios, tecnicos ceriimicos e quimicos e administradores de empresas. Com a 

modifica9ao dos equipamentos que sao adquiridos, os operarios passam obrigatoriamente 

por uma reciclagem, atraves de cursos intemos mediante convenio firmado com o SESI. 

Quanto a produ9ao, utiliza uma serie de bens minerais em suas varias etapas
16 

0 abastecimento destas materias-primas e feito por terceiros, oriundos do proprio 

municipio atraves da Demactam e Biasoli com a argila branca e de outros municipios, como 

Porto Ferreira e Sao Simao, respectivamente a 39 km e 52 km. A Atlas possui uma jazida 

que e explorada pela San Marino Ltda., empresa pertencente a mesma familia, que extrai 

argila para seu con sumo. 

16 Segue em anexo n" 3 ,o Fluxo da produl'ilo de revestimento e pastilhas da Ceramica Atlas Ltda. 
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0 volume da produvao da empresa esta na casa de 50.000m2/mes de pastilhas a urn 

prevo medio de R$12,00/m2 e 150.000m2/mes de revestimento ao preyo medio de 

R$6,50/m
2 

Seus principais compradores sao as construtoras, nao tendo uma regiao 

determinada, indo para todo pais, sem grandes problemas na coloca-.ao de seus produtos no 

mercado. Lembra Jose Acacio Rissardi ( declaravao verbal), contador, que empresa esta 

buscando urn aperfeivoamento dos produtos para a inser9ao no mercado extemo, 

principalmente agora com estreitamento das rela-.oes comerciais entre os paises membros do 

MercosuL 

Para tanto, investimentos em equipamentos e treinamento de pessoal sao 

imprescindiveis, visando, alem de uma melhoria de qualidade, o aumento da produvao. 

Dentro de urn mercado competitive, e preciso estar muito atento para nao perder terreno 

para as rivals como as sulistas Ceriimica Porto Belo, Ceriimica Crisciuma S.A-Cecrisa e 

Eliane, alem da paulista NGK. 

Pertencente a mesma familia, a Ceriimica San Marino Ltda. hit seis anos localizada na 

Avenida Seis s/n, produz ladrilhos ceriimicos esmaltados. Para uma prodw;:ao media de 

190.000m2/mes a pre9os que variam entre R$2,40 a R$3,50/m2 Jose Geraldo Rissardi 

( declara-.ao verbal), gerente administrative, expoe que a empresa emprega 91 funcionitrios, 

sendo 84 na produ9ao e 7 no escrit6rio. Possui urn administrador de empresas e urn tecnico 

quimico. Seu organograma e simples, composto pela diretoria e as gerencias administrativa e 

de produvao, contando com aproximadamente 16 vendedores_e com os servivos de urn 

escrit6rio contabiL 

Como ja foi mencionado, a Ceriimica Atlas possui uma jazida, da qual a San Marino 

faz a extrayao da argila, estando regularizada, com EIAIRIMA e os registros no DNPM. 

Rissardi salienta que esta e uma situa9ao delicada, pois queixa-se da burocracia e 

morosidade dos 6rgaos envolvidos, tendo urn Engenheiro de Minas para a supervisao do 

assunto. 



70 

A outra parte da materia-prima utilizada e comprada da PH7-Mineraviio de Calcitrio 

Ltda., do municipio de Santa Rosa do Viterbo a 45km de Tambau. Ao extrair o calcario, 

remove-se tambem a argila que e vendida. Segundo Rissardi, a empresa consome uma media 

de 3040 toneladas/mes de argila. 

0 processo utilizado na fabricaviio dos ladrilhos e por via seca. Primeiramente o 

minerio e submetido a testes no laborat6rio da Atlas e assim inicia-se a produviio. 

Fluxo de produviio de ladrilhos esmaltados: 

Materia-prima (seca) 
Moagem 

Granulador 
Silo 
Prensa 

Secador (a gas GLP) 

Esmaltaviio 
Serigrafia 
Forno (continuo) 

Escolha/classificaviio (Manual, realizada na saida dos fornos a rolo) 
Embalagem (Acondicionamento manual em caixas de papeliio) 
Estoque 

Expediviio (Carregamento de caminhoes efetuado 
manualmente com auxilio de empilhadeiras-paletes) 

0 processo de moagem via seca comparado com o processo via umida17 como o 

utilizado na Atlas, produz urn produto inferior e conseqi.ientemente com prevo mais baixo. 

Seus principais compradores sao depositos de construviio de todo Brasil, em especial da 

capital paulista. Ressalta-se a exportaviio para o Uruguai, Argentina e Paraguai, membros do 

Mercosul. 

Portanto, estas duas industrias destacam-se no urnverso pesquisado em todos 

sentidos, ou seja, pelo tipo de produto, pela materia-prima, pela estrutura empresarial, pelo 

fluxo produtivo, pela tecnologia empregada, numero de funcionarios, faturamento etc. 

17 
Os dois processos de moagem sao aplicados na prepara~o da massa ceramica para revestimentos 

ceramicos, sendo que o via seca utiliza moinhos tipo martelo, cone, britador e desintegrador. 0 via Umida 
utiliza moinhos de bolas (seixos) com adi~o de agua e um defloculante, permitindo uma mistura mais 
homogenea, que possibilita o fabrico de produtos de maior qualidade (Costa, 1996). 
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IV.3.2- As Empresas do Subsetor Ceramica Vermelha ou Estrutural 

Passando para o subsetor da ceriimica estrutural ou ceriimica vermelha, telhas, tubos 

e conexoes, lajes, elementos vazados, tijolos baiano e tambem a ceriimica artistica, 

chegamos aos produtos mais tipicos e tradicionais de Tambau. Vamos tomar alguns 

exemplos de ceriimicas por tipo de produto, visando dar urn panorama geral do parque 

ceriimico(Fig.19 e 20). 

A telha, seJa romana, francesa, paulista ou cumeeira, destaca-se sobretudo pelo 

numero de fabricantes. A qualidade tambem e observada pela pouca absoryaO, retrayaO, 

deformayao e pela resistencia, predicados essenciais para uma telha de qualidade. 

A fabricayao de uma boa telha demanda experiencia por parte do ceramista. Uma 

industria carente de investimentos, nao possui em seus quadros, tecnicos especializados. 

V arios dos entrevistados afirmavam que, para a produ9ao de telhas e preciso ter nascido no 

mew. 

Ora, sabe-se que a experiencia e fundamental, mas outro aspecto determinante na 

qualidade do produto e a materia-prima. Tambau e dotado de argilas de boa qualidade. 

Dizem os ceramistas que, mesmo sem nenhum aparato tecnol6gico como laborat6rios de 

testes, o resultado e excelente. Ao bater uma telha em outra, o som emitido dii a seguranya 

de uma boa telha, gabam-se os fabricantes. 

Contudo, e preciso aten9ao redobrada na chegada da argila na ceriimica. Pode-se 

perder muitas peyas em virtude de uma argila fraca. Em urn barreiro, nome dado as jazidas 

de argila, hii diferenyas na qualidade do barro. Em alguns casos, a argila e devolvida ou e 

misturada com outra argila ( its vezes de outra jazida) ate chegar ao resultado proximo do 

esperado. Fica patente a necessidade de homogeneizar a materia-prima. 
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Figura 19 e 20 - Fabricas de ceramica vermelha 
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As ceramicas fabricantes de telha do municipio sao basicamente do mesmo porte. 

Claro que existem diferenciayoes. Umas mais rudimentares, beirando a olarias, outras com 

pouca incorpora9ao tecnologica, mas com uma produ9ao efetiva e finalmente as mais 

sofisticadas, com urn maquinario mais avan9ado. A quantidade de materia-prima consurnida, 

o volume da produ9ao, o numero de funcionarios sao alguns outros aspectos que podem 

diferencia-las. 

A Ceriirnica Primavera Bagatta e Filhos Ltda., localizada na Rodovia Vicinal 

Tambau-Mococa, km 2,5, e uma empresa que investiu e esta investindo. Emprega 28 

funcionarios, sendo 25 na produc;:ao e 3 no escritorio. Sua produ9ao gira em tomo de 

250.000 telhas/mes. Suas vendas sao 90% para depositos de constru9ao e os 10% restantes 

para consurnidores finais. Destinarn-se principalmente para o sui do Estado de Minas Gerais 

e outra parte e pulverizada pelo Estado de Sao Paulo, notadarnente para Ribeirao Preto, 

Capital e Baixada Santista. 0 fluxo de produc;:ao da empresa e o costumeiro 18 no caso da 

telha, apenas variando a sofistica9ao dos equipamentos. 

Nota-se que nao ha descanso da materia-prima (matura9ao )19 Compra-se para o uso 

imediato, a nao ser quando as vendas caem e, existindo estoque de telhas, a argila comprada 

entra no processo de matura9ao. 0 abastecimento de argila e feito por terceiros residentes 

no proprio municipio. 

Como foi salientado anteriormente, o equiparnento e mais sofisticado, com paine! de 

controle e a secagem e feita no sistema de vagonete, que rola nos trilhos proximos it prensa 

ate a estufa, que recebe calor dos fomos atraves de exaustores. E urn sistema muito mais 

rapido, levando 30 hs para secagem, ao passo que os outros sistemas, sao muito mais lentos, 

como veremos. 

18 0 fluxo de produ9iio de telhas consiste basicamente na prepara<;iio da massa ceramica, na extrusao, na 
conforma<;ao, na secagem e na queima da peya. 
19 Matura<;iio ou descanso das argilas correspondc ao rearranjo das suas particulas coloidais e a percola.;ao 
dos sais soliiveis nelas presentes durante o periodo que ficam estocadas e expostas a a<;iio das intemperies. 
Costuma -se dizer que no fim deste processo a argila esta curtida. 
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Na Ceriimica Cunha Ltda, situada a rua Capitao Frauzino Pereira s/n°, utiliza-se de 

maquimirios mais simples. Seu fluxo de prodw;:ao respeita a mesma ordem da anterior, 

porem o funcionamento e exercido manualmente. A maior diferenva estit no processo de 

secagem que consiste na utiliza9ao de grades20
, ao inves, de vagonetes. Estas grades 

carregadas em carrinhos de mao sao colocadas na chamada estufa caipira, que consiste na 

retirada de calor dos fornos por exaustao, que em seguida e espalhado por ventiladores de 

chao. No entanto, nao hit urn espayo fechado, estando as grades dispostas no galpao da 

fitbrica. 

A prodw;ao desta empresa e de 180.000 pe9as /mes (entre telha francesa, romana e 

cumeeira), sendo R$ 0,20 a R$ 0,22 o valor de cada telha. Para essa produvao sao 

empregados 20 funcionitrios, sendo 18 diretos na produvao. Seus maiores compradores sao 

os depositos de construvao, especialmente do sui do Estado de Minas Gerais, Regiao 

Metropolitana de Sao Paulo e Campinas. 0 abastecimento de argila e feito por terceiros do 

proprio municipio 

No caso da ceramica Sao Joao, localizada a Rua Coronel Jose Meirelles ,480, OS 

equipamentos utilizados sao mais rudimentares. Nao possui caixao alimentador e sim o 

barreiro; a maromba nao e a vacuo; 0 sistema de secagem e simples, utilizando grades que 

sao transportadas manualmente, ou melhor, sobre as cabevas dos carregadores e colocada 

numa parte do galpao , o qual e equipado com ventiladores de teto. Produz em media 

60.000 pe9as/ mes a urn prevo que varia entre R$ 0,18 a R$ 0,22 cada telha. 0 

abastecimento e feito por terceiros, e por uma jazida propria, porem com extravao 

tercerizada. 

Outro produto importante no parque ceriimico do municipio e o de tubos e 

conexoes. Este produtos exigem uma qualidade comprovada, ou seja, e necessitrio urn laudo 

laboratorial, exigido pelos compradores, ( orgaos governamentais e empreiteiras ), que 

utilizam o produto em obras publicas. Estas empresas sao maiores e mais estruturadas 

devido, principalmente, a exigencia da clientela. 

20 As grades sao feitas de madeira, as quais sao coloeadas as telhas para serem secas. 
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Alem da pequena oferta de obras, a concorrencia com produtos de PVC acentua os 

problemas do segmento. Mas ainda assim, o tubo ceramico apresenta vantagens quanto a 

durabilidade (mais de 100 anos), resistencia a corrosao, a abrasao, tern boa resistencia 

mecanica e born escoamento. A adoc;ao da junta elastica no acoplamento dos tubos reduz o 

tempo de montagem e da maior resistencia em rela<;ao aos movimentos do solo, sendo este 

urn grande avanc;o na competic;ao com outros materiais. 

A grande parte dos fabricantes de tubos ceramicos encontra-se localizada em Sao 

Paulo e Minas Gerais, sendo que no estado paulista, a maior concentrac;ao esta em Tambau, 

com uma das maiores produc;oes do pais. De forma geral, o segmento e composto por 

fabricas predominantemente de pequeno porte, refletindo na qualidade do produto, pois 

muitas nao se enquadram nas normas da ABNT. 

A SABESP (Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo) 

preocupada com a qualidade do material usado em suas obras criou o Programa de 

Qualificac;ao, com o intuito de selecionar e verificar as empresas que fazem produtos com 

qualidade. Os tubos sao analisados em sua dimensao, compressao diametral, pressao intema 

e absorc;ao, sendo que os testes realizados nas empresas sao acompanhados por tecnicos da 

companhia. 

Alem dos laborat6rios de ensaios, faz-se necessario a automa<;ao das fabricas e o uso 

do gas natural que representaria economia e eficiencia na queima, o que traria maior 

dinamismo para a produc;ao, segundo Jose Lepri Neto da Procerama Produtos Ceramicos 

Ltd a. 

A Industria Ceramica Tambau Ltda- lNCTAM, localizada ii Rua Projetada s/n°, 

Jardim Boa Esperanc;a, produz 60.000 metros de tubos ceramicos por mes. Ela emprega 35 

funcioniirios, sendo que 32 deles trabalham diretamente na produc;ao. Seus maiores 

compradores sao as Companhias de Agua e Esgoto do Estado de Sao Paulo, Rio de Janeiro 
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e Minas Gerais. 0 fluxo da produ9ao nao e tao diferente das ja citadas, acrescentando o 

torno para acabarnento das peyas e o laborat6rio de testes. 

A produ9ao de Ceriimica Artistica- vasos, potes, formas, etc., tambem tern seu Iugar 

no cenario municipal. A fabricavao de seus produtos requer urn componente muito 

importante, o artesao. Em Tambau as empresas de ceriimica artistica fazem normalmente 

vasos tendo nas floriculturas da regiao, seus maiores compradores. 0 abastecimento de 

materia- prima e invariavelmente feito por terceiros. 

A Ceriimica Artistica Sao Silvestre Ltda, localizada a Avenida Garces ,316, Centro, 

tern uma prodm;ao mensa! de 1 0. 000 pe9as, entre vasos e linha de forno e mesa. 0 pre9o 

varia entre R$ 1,00 a R$ 20,00 cada pe9a. Esta ceriimica emprega 10 funcionarios, sendo 

que destes 9 trabalham na produ9ao. 

A produyao de tijolos furados (tijolo baiano), lajes e elementos vazados sao 

provenientes de urn numero pequeno de empresas. A fabricavao destes produtos requer 

menos qualidade da materia-prima, diferentemente das telhas, por exemplo. Vale ressaltar 

que a argila de Tarnbau e de boa qualidade e assim sua utilizavao e mais indicada para o 

fabrico de produtos mais elaborados. Estes produtos normalmente fazem parte da produyao 

secundaria, ou seja, e uma complementac;:ao da produvao principal. Quando o produto 

principal esta em estoque, aproveita-se a materia-prima que por ventura esteja sobrando no 

patio, para a fabrica9ao desta produyao secundaria. 

No entanto, ha ceriimicas que tern como produto principal a laje e o tijolo. Urn 

exemplo e a Tamba Ceriimica Vermelha Ltda, localizada a Rua Joao Salemi s/n°. Conta com 

22 funcionarios, sendo que 21 trabalham na produ9ao, produzem 200.000 lajes por mes e os 

tijolos aparecem como prodw;ao secundaria. 

0 objetivo desta sevao foi o de construir urn paine! que buscou demonstrar uma 

caracteriza9ao dos tipos de empresas existentes em relavao: aos produtos fabricados, a 
variao;ao da produc;:ao e ao porte do empreendimento (micro e medias), refletindo atraves 
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destes exemplos, a diversidade do universo. Parte-se agora, para a tipologia das empresas 

dentro do universo. Sera caracterizado o tamanho destas empresas. Para tanto, sera 

identificado urn criterio para categorizar o porte destas empresas. 

IV.3.3- A Categoriza~ao das Empresas 

Em Tarnbau niio ha olarias, pois todos os estabelecimentos incorporararn certa 

tecnologia ao processo produtivo pela utiliza<;iio de maquinarios(todas empresas utilizarn 

extrusoras-marombas). Portanto, sao todas caracterizadas como ceriimicas que possuem 

certas diferen<;as entre si. Como ja foi observado anteriormente, Siio Paulo (1990) classifica 

as empresas de porte pequeno, medio e grande. Lemos ( 1991) fez uma adapta<;ao do 

referido estudo e em termos de porte classificou as empresas ceriimicas do municipio de ltu 

em micro, pequenas, medias e grandes, respeitando os criterios da capacidade produtiva 

(numero de pe<;as fabricadas), numero de funcionarios e consumo de materia- prima. 

Observa-se que Lemos (op. cit.) acrescenta a figura da mtcro-empresa, que e 

representada pelas olarias, com produ<;ao essencialmente de tijolos maci.;os, contando com 

ate 15 empregados e consumindo ate 200 ton/mes de argila. Aqui o aspecto tecnol6gico nao 

e considerado, embora sabe-se que as olarias sao caracterizadas pela rudimentariedade. 

No caso das grandes empresas alem dos criterios citados, e levada em conta a 

tecnologia empregada por ser sofisticada (fomos continuos, controle de qualidade, etc .) o 

que marca uma elevada capacidade produtiva, no caso superior a 800.000 pe.;as/ mes. 

Conforme a pesquisa21 da Associa<;ao Industrial e Comercial de Tambau (1997), as 

ceriimicas forarn classificadas nas seguintes categorias: 

"A"- Ceriimica completa com todo equipamento necessaria e estufa de secagem 

"B"- Ceriimica completa com todos os equiparnentos e sem estufa. 

21 Em Maio de !997 foi realizada uma pesquisa de opini§o publica no municipio de Tambau, a qual foi 

solicitada pela Associav§o Industrial e Comercial de Tambait, em parceria com Preview-Pesquisa de opiniao 

PUblica, onde foram realizadas 80 entrcvistas em ceramicas produtivas do municipio, constrnindo urn paine! 

geral desta atividade. 



"C"- Ceriimica com parte do equipamento necessario 

"D"- Ceriimica com o minimo do equipamento necessario 

"E"- Artesanalicaseira/outros. 
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Neste subsetor ha dificuldades para estabelecer limites entre o porte das empresas. 

Por exemplo, o numero de funcionarios pode induzir ao erro, uma vez que a incorpora<;:ao 

tecnol6gica muitas vezes implica a diminui<;:ao de operarios, embora nao seja tao presente 

neste tipo de industria. 

0 municipio de Tambau em termos de porte conta com os seguintes tipos de 

empresas22
· 

.Micro: Ate 150 m3 de consumo mensa! de argila, ocupa em geral ate 15 funcionarios e tern 

uma produ<;lio de ate I OO.mil pe<;:as . 

. Peguena: Consome 150m3 a 700m3 mensa! de argila, ocupa em geral de 15 a 30 

funcionarios e tern uma produvlio mensa! por volta de 100 a 300 mil pes:as . 

. Media: Consomem 700 m3 a 1000 m3 mensais de argila, ocupa em geral de 30 a 60 

funcionarios, e tern uma produ<;ao mensal de por volta de 300 mil a 800 mil pes:as . 

. Grande: Consome mais de 1000 m3 mensais de argila, ocupam em geral mais de 60 

funcionarios e tern uma produ<;ao mensa! de mais de 800 mil pe<;as. 

As micro empresas estao no limite entre olarias e ceriimicas. Nesta categoria, alem 

da produ<;ao com certa tecnologia de telhas e tijolos, destacam-se empresas de ceriimica 

artistica, as quais utilizam pouca argila e a produ<;ao e bern artesanal. Salientando tambem as 

que possuem urn maquinario mais avan<;ado no que se refere aos fomos ( eletricos para 

esmaltas:ao) e ao beneficiamneto da materia-prima (moinho e silos), o que portanto nao nos 

autoriza denomina-las como olarias. 

As pequenas, medias e grandes empresas vanam nos criterios ja citados, mas 

sobretudo as grandes, variam quanto a organiza<;ao, sendo que as mais estruturadas 

integram este grupo. Possuem fomos continuos com grande capacidade instalada e as outras 

22 Adaptado da classi:fica(Oiio eleborada por Sao Paulo (1990) e Lemos (1991). 
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menos estruturadas, possuem normalmente fornos intennitentes em numero superior a 8 

unidades. 

No municipio predominam as micros e pequenas empresas como demonstra a tabela 6: 

Tabela6 

Porte das Ceramicas do Municipio de Tambau 

Media 

Grande 

Total 

30 . 55,5% 

02 

OS 

54 

3,7% 

9,3% 

100% 

0 universo de 54 ceramicas, mostra que a produyaO e pulverizada pela elevada 

porcentagem de micro e pequenas empresas. No grupo das grandes empresas estao inseridas 

as duas ceriimicas do subsetor de revestimento, a Ceriimica San Marino e a Ceriimica Atlas. 

Segundo Sao Paulo (1990), estas empresas se encontram na categoria de medias e grandes 

empresas, respectivamente. As medias neste subsetor sao aquelas que produzem entre 50 mil 

e 200 mil m2 de peyas que consomem 1 mil a 15 mil m3
/ mes de argila, empregando 70 a 250 

pessoas. As grandes sao aquelas que fabricam mensalmente mais de 200 mil m2 
, consomem 

mais de 1. 500 m3 /mes de materia-prima e empregam em media 400 a 500 funciomirios. 

IV.4 - Sintese dos Dados Pesquisados 

Esta se91io visa caracterizar as condi96es de funcionamento do processo produtivo 

das ceriimicas de Tambau, desde o abastecimento de materia-prima ate o consumidor final, 

trilhando portanto, o caminho que a argila percorre ate se tornar urn produto ceriimico e sua 

comercializaviio. 

0 universo pesquisado e composto por 54 ceriimicas, o que representa 56,25% do 

universo de 96 empresas ceriimicas produtivas no municipio de Tambau, conforme relaviio 
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da Associaviio Industrial e Comercial de Tambau- AICT. Das empresas pesquisadas , duas 

delas a Ceriimica Atlas e a Ceriimica San Marino, niio seriio incluidas nesta amilise, por 

estarem enquadradas no segmento de revestimentos ceriimicos. Assim sendo, a pesquisa 

passa a compor 54% do universo ceriimico do municipio. 

A grande maioria dos entrevistados, ou seja 90% dos empresarios tern a ceriimica 

como unica atividade. Os poucos que possuem outra atividade, estabelecimentos comerciais 

ou agropecuarios, quando questionados sobre qual seria a principal, niio fizeram clara 

distinviio entre uma e outra, fazendo com que os investimentos na cerfunica sejam 

compartilhados com os da outra atividade. Portanto, os rendimentos auferidos na ceriimica 

tambem sao canalizados para as outras atividades. 

Quanto its unidades fabris, 85% das empresas possuem uma unica unidade, 11,5% 

contam com duas unidades, 1,9% com tres e 1,9% com cinco unidades. 0 espa90 fisico das 

cerfunicas na maioria das vezes e subaproveitado, sendo possivel ser ampliado. Uma melhor 

ordenaviio do espal(o e a construviio de estufas por exemplo, seria suficiente para otimizar o 

espal(o de trabalho, niio necessitando portanto, montar outra estrutura fabril, que implicaria 

em altos investimentos. Evidencia-se que, na implantaviio das fabricas mais antigas niio era 

levado em conta a possibilidade de ampliaviio e modemizaviio da ceriimica como acontece 

hoje com as plantas das cerfunicas novas. 

Antigamente, segundo Gatzke (1970), as fabricas eram construidas por etapas, ou 

seja, setor por setor, de acordo com as necessidades e conforme as possibilidades de ordem 

financeira, sem nenhum planejamento. De urn setor intemo para outro apresentavam uma 

serie de problemas como desniveis, distilncia acentuada de uma seviio para outra, etc, que 

dificultavam o trabalho. 

Atualmente as fabricas devem ser construidas obedecendo it racionalidade, com urn 

rigoroso planejamento, com o objetivo de otimizar a miio-de-obra e o correto 

funcionamento dos maquinarios. 
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Essa preocupayao fica patente no caso da Ceriimica Aurea Luiza Ltda., implantada 

ha urn ano para produviio de tijolo furado, laje e elemento vazado, que projeta para dois 

anos o inicio da produs:ao de telhas. Para tanto, a planta preve urn espayo para a constru9ao 

de uma estufa com vagonete e mais cinco fornos intermitentes. Destacam-se as plataformas 

de embarque construidas no nivel da carroceria dos caminhoes, o que facilita e agiliza o 

trabalho dos carregadores. 

IV.4.1- Abastecimento de Materia-Prima 

As ceriimicas utilizam argila explotada no proprio municipio. Compram de terceiros 

ou possuem jazidas proprias. A localizayao das jazidas esta em media entre 5 e 1 Okm das 

ceriimicas, todas na zona rural. A forma de abastecimento de argila ocorre da seguinte 

forma, como mostra a tabela 7: 

Tabela 7 

Formas de Abastecimento de Argila das Ceriimicas 

terceiros 

propria e terceiros 

Total 

73% 

17,4% 

100% 

Percebe-se uma separayao nitida entre industria e mineras:ao. As chamadas minas 

cativas, aquelas junto as unidades de produs:ao, praticamente nao existem mais, salvo raras 

exce9oes. Algumas ceramicas localizadas na zona rural possuem jazidas no proprio terreno, 

entretanto, alegando evitar gastos, falta de maquinanos, problemas ambientais ou a 

manutenyao da jazida como reserva, (uma especie de estoque estrategico),os propriet:irios 

nao as explotam ou, se o fazem, nao e suficiente ou a qualidade nao atende as exigencias de 

uma boa massa ceriimica. Isto significa que possuem apenas urn tipo de argila, geralmente a 

de barranco seco (piyarra), tendo que complementar com o outro tipo de argila necessario, o 

barro de varzea. 
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As cerfunicas que se abastecem de argila de jazidas proprias fora da area da fabrica e 

de jazidas de terceiros, passam pela mesma situayao citada anteriormente, ou seja, e 

necessario completar com outro tipo de argila para conseguir uma boa massa ceriimica. Os 

trabalhos de explota9ao sao executados pelos proprios ceramistas ou e terceirizado. 

As que se abastecem apenas das proprias jazidas, ou possuem os dois tipos de argila 

como a ceriimica Cerquetani e Vi ella Ltda., utilizam-se de apenas urn tipo de argila., 

geralmente para o fabrico de tijolo, laje e elemento vazado. Ja a grande maioria das 

ceriimicas compram toda a materia-prima, eximindo-se totalmente da minerayao, dedicando

se apenas a fase de transformayaO. 

Como observamos anteriormente, o consurno de argila das ceriimicas visitadas varia 

de menos de 100 a 1000m3/mes, na sua grande maioria. Conforme Sao Paulo (1990), a 

produ9ao mensa! de argila em 1986 no municipio de Tambau era 16.000 m3
. 0 pre9o medio 

cobrado aos cerarnistas e R$45,00 o barro de varzea e R$25,00 a pi9arra por carninhao com 

capacidade de 6m
3 0 transporte e feito 75% por terceiros, 17,4% por com transporte 

proprio e 7,6 po terceiros ou proprio. Hoje o transporte perdeu urn pouco do excessivo 

peso que representava no custo da explotacao, devido a baixa do pre90 mundial do petroleo, 

o que permite urn pequeno aumento da distiincia da jazida ate as fabricas sem preder a 

viabilidade economica, embora seja sempre urn componente caro. 

IV.4.2 - Metodo Produtivo 

Tomando como base as observayoes de campo e os dados obtidos nos questionarios 

( anexo no 1) aplicados nas ceriimicas, observa-se que o processo industrial se desenvolve da 

seguinte forma: 

0 beneficiamento da materia-prima e composto por uma serie de fases, que serao 

denominadas de etapas de produ9ao. Estas etapas sao aparentemente simples, sofrendo 

algumas varia9oes conforme o produto e o maquinario usado. No entanto, ha mais 
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semelhancas do que diferens:as. 0 processo de produs;ao utilizado pelas cerfunicas de 

Tambau e praticamente o mesmo. Segue o fluxo do processamento industrial: 

Estoque ( empilhagem da materia-prima) 

Maturacao (descanso da materia-prima) 

Mistura (massa cerfunica) 

Caixao Alimentador/barreiro 

Misturador 

Laminador 

Maromba(extrusora) 

Carro Cortador 

Prensa(telha)/tomo(ceramica artistica e tubos cerfunicos) 

Secagem 

Forno 

Estoque 

Expedicao 

A primeira etapa consiste no empilhamento alternado dos tipos de argila em camadas 

horizontals executado por pa-carregadeira. A etapa de maturacao da materia-prima ocorre 

em poucas cerfunicas (11,5%), em virtude do pouco tempo que as argilas ficam no patio, 

evidenciando a ausencia de estoque, pois utiliza-as quase que imediatamente. Assim, a 

materia-prima e comprada conforrne a necessidade, e imediatamente e misturada (massa 

cerfunica) e segue para a etapa de alimentacao. 

A proxima etapa compreende a mistura das argilas
23 

(picarralbarro forte), isto e, a 

preparacao da massa cerfunica. Esta etapa e muito importante, pois visa uma 

homogeneizaviio da materia-prima, sendo urn dos fatores determinantes para a boa 

qualidade do produto final e tambem do born funcionamento do maquinario. Nesse 

23 
A propon;ao da mistura e de 2 ou 3 partes de pi9arra por l de barro forte, podendo haver pequenas 

varia9i)es. 
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momento, vale muito a experiencia do ceramista, uma vez que o municipio nao possui 

laborat6rio de testes. 

Ap6s a prepara91io da massa ceriimica, inicia-se a etapa de alimenta91io que e feito 

pelo caixao alimentador, responsavel por suprir as etapas seguintes de argila, ou pelo 

chamado barreiro, forma mais rudimentar utilizado, nas ceriimicas menos equipadas em que 

a alimentayao e feita manualmente (Fig.21 e 22). 

As etapas seguintes ainda fazem parte do ciclo de homegeneizavao. 0 misturador 

umidifica e atraves de correia leva a mistura para o laminador, que retifica sua espessura. 

Pode-se tambem acrescentar, em alguns casos, o destorrador, que desintegra as argilas mais 

compactadas. Outro equipamento tambem usado e o moinho, tranformando a massa em p6, 

armazenado-o em silos. As ceriimicas que utilizam destorrado perfazem 13% e moinho, 

5.5%. Esta porcentagem deve subir conforme as melhores jazidas forem se exaurindo. 

A etapa da extrusao e moldagem e realizada pela maromba que, em sua maioria 

(77%), e a vacuo eo restante e por maromba simples( Fig.23 e 24). 0 material extrusado sai 

em lastras (telhas), ou na conformavi'io final (tijolo furado, laje elemento vazado e tubo) ou 

ainda em pelotas ( ceriimica artistica) que, cortado pelo carro cortador (manual ou 

automatico), e levado para a prensa (telhas) ou para os tomos (tubo e ceriimica artistica), ou 

direto para secagem (tijolo furado, laje e elemento vazado ). 

As etapas de secagem e queima sao fundamentals, exigindo urn controle mais rigido, 

afim de se obter produtos de qualidade e economia de combustivel(Fig.25 e 26). A secagem 

consiste na elimina91io de agua de conformavi'io, de maneira lenta e gradativa, garantindo a 

integridade fisica da pe9a moldada. Caso contritrio, pode causar rachos na extensi'io do 

produto e trincas nas bordas. 
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As formas de secagem empregadas nas ceramicas tambauenses sao as seguintes: 

natural, auxiliada por ventiladores; a chamada "estufa caipira" que retira o calor excedente 

do resfriamento dos fomos atraves de exaustores, que por meio de tubula9oes ou mneis 

subterraneos equipados com registros de regulagem, despejam o calor que e espalhado por 

ventiladores, circulando oar aquecido entre as pe9as postas em grades ou no chao. A outra 

forma e a estufa, urn espa9o fechado que usa o mesmo sistema de aproveitamento do calor 

dos fomos podendo incluir o uso de vogonetes, assim, de acordo com a tabela 8, tem-se: 

Tabela 8 

Formas de Secagem Adotadas pelas Ceramicas 

Alguns ceramistas dizem que o sistema natural com ventiladores e born para os 

meses quentes e secos (agosto/setembro), alem do investimento ser muito menor. A "estufa 

caipira" exige investimentos mais altos e proporciona melhores resultados. Ja a estufa 

propriamente dita, exige investimentos maiores ainda, mas possibilita uma rapida secagem, 

(em tomo de 30 horas), o que proporciona ganhos de produ9ao, ao passo que nos casos 

anteriores , gira em tomo de 7 a 10 dias, dependendo da condi9ao climatica. 0 sistema de 

vagonete e muito mais racional, eliminando grades que sao transportadas manualmente, alem 

de poder ser adaptado a "estufa caipira". 

Em seguida a secagem, as peyaS sao transportadas para OS fomos de queima. A 

queima transforma o material seco em urn novo produto atraves, de rea9oes fisicas e 

quimicas. E uma etapa muito importante, pois durante a queima o corpo ceramico ira 

adquirir as caracteristicas finais do produto. Os fornos utilizados pelas ceramicas de Tambau 

sao em forma de ab6bada e intermitentes. Neste tipo de forno, a temperatura sofre varia9oes 
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e a carga fica estatica. A opera9ao do fomo consiste no carregamento, queima, resfriamento 

e descarga, proporcionando urn ciclo de queima longo, aproximadamente 76 horas. 

0 combustive! comumente usado nos fomos e a lenha (eucalipto ou laranjeira) ou 

oleo derivado de petroleo. Ha casos que ambos sao usados. Das cerfunicas visitadas, 39 

utilizam lenha, 5 usam oleo e apenas uma conta com urn fomo eletrico para a esmalta9ao de 

formas travessas de mesa, etc. 

A lenha de eucalipto e a mais usada entre as madeiras por ter maior poder calorifico, 

por ser mais facil de transportar e medir, alem de ser fruto de reflorestamento, o que torna 

mais simples e segura a compra em rela9ao a legisla9ao ambiental(Fig.27 e 28). Por sua vez, 

a lenha de laranjeira (provenientes dos pomares do municipio e regiao) tern urn poder 

calorifico inferior, a medi9ao e transporte se tornam imprecisos e mais dificil - forma a 

chamada "gaiola", ou seja, deixa espa9os vazios na carroceria do caminhao, devido ao 

excesso de galhos, alem de dificultar a coloca9ao nas bocas dos fomos -. Entretanto, o 

pre9o da lenha de laranjeira e a metade do pre9o da lenha do eucalipto que gira em torno de 

R$15,00/m3
. A lenha de eucalipto e oriunda de Tambau e regiao, merecendo destaque a de 

Sao Simao. 0 consumo medio nas cerfunicas varia de 100 a 500m
3
/mes. 

No caso do oleo, utiliza-se o BPF (Baixo Ponto de Fluidez) vindo de Paulinia-SP. A 

vantagem deste combustive! e o maior poder calorifico em rela9ao a lenha, a disponibilidade 

e a pronta entrega. Quanto a energia eletrica, a Cesp, e a fornecedora. Ja a possibilidade do 

gas natural abre uma nova perspectiva a medio e Iongo prazo. 

Segundo Costa (1987), o gas naturale urn combustive! fossil no qual predominam os 

hidrocarbonetos leves. A distribui9ao para o consumo e feita por intermedio das unidades de 

processamento de gas natural (UPGNs) e transportadas por dutos. Na cerfunica, o gas 

natural pode substituir todos os combustiveis usados nos fornos que apenas devem ser 

convertidos para o uso do novo combustivel. 



27 e 28 - Lenha no patio da ceriimica e mudas reflorestamento -
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Segundo Leonardo Cavalcanti ( declarayao verbal), assessor da prefeitura, a Comgas 

esta prevendo para quatro anos o abastecimento de gas natural para o parque cerfunico de 

Tambau. A grande concentrayao de cerfunicas num espayo reduzido e urn grande atrativo 

para o abastecimento. Muitas vezes, grandes empresas encontram-se isoladas espacialmente, 

tomando-se mais dificil a distribuiyao. 

0 gas vira pelo municipio de Paulinia-SP e atraves do ramal de Porto Ferreira 

chegara a Tambau. Para tanto, a Comgas solicitou ao municipio urn levantamento do 

numero e tipos de fomos utilizados nas cerfunicas para ter a proporyao exata do potencial 

do consumo da atividade cerfunica no municipio. A adaptayao dos equipamentos e 

treinamento de pessoal serao feitos mediante convenio com o Senai e a propria Comgas sera 

encarregada de viabilizar de fundos para os investimentos necessarios nas fabricas. Alem da 

economia que proporcionara em termos de custo de produyao, o gas natural e urn 

combustive! com baixa emissao de poluentes, o que sem duvida e urn grande avanyo para o 

meio ambiente local. 

Voltando ainda ao consumo de madeira, o destaque fica por conta da Associayao de 

Reposiyao Florestal do Pardo Grande - Verde Tambau. E uma organizayao nao 

governamental sem fins lucrativos, fundada em 1990, que visa prestar serviyos aos 

consumidores de materia-prima de origem florestal na sua area de atuayao. Estes 

consumidores sentindo-se impossibilitados de fazer a reposiyao florestal a que sao obrigados 

por forya do C6digo Florestal, transferem esta missao para a entidade atraves do pagamento 

de urn determinado numero de arvores, segundo estimativa de consumo por ano. 0 dinheiro 

arrecado e usado para produyao de mudas ex6ticas e nativas (1 a 5% do total arrecadado ), 

de acordo com as caracteristicas de cada consumidor. As mudas sao fornecidas a produtores 

rurais da regiao acompanhadas de urn projeto e assistencia tecnica com o compromisso de 

plantio. 

Os objetivos da Verde Tambau de acordo com seu Estatuto Social sao: desenvolver 

programa de reposiyao florestal, recuperar areas degradadas, reserva legal, areas de 
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preservayao permanente e prote9ao de nascentes, utilizando tecnicas adequadas que 

possibilite um meio ambiente mais sadio e equilibrado. Para atingir estes objetivos conta 

com uma estrutura composta de um horto florestal e um corpo tecnico. A estatistica de 

atuayao da entidade mostra o plantio de 2.231.828 arvores em 1.278 hectares em 388 

propriedades rurais que representam 446.365m3 de lenha ate o presente, segundo dados da 

entidade. 

Voltando a produ9ao, apos a queima chegamos ja com o produto acabado, as etapas 

de estoque e expedi9ao. Sao bern simples. As peyas sao estocadas proximo a area de 

embarque e carregadas manualmente ate os caminhoes, nao utilizando nenhuma embalagem 

com exce9ao dos produtos da cerfunica artistica que sendo mais frageis, utilizam caixas de 

papelao jomais e aparas de papel e os tubos que em algumas cerfunicas utilizam paletes. 

IV.4.3- Mao-de Obra 

Quanto a mao-de-obra, e composta por funcionitrios do proprio municipio, sem 

qualificayao, valendo-se da experiencia de alguns, principalmente o queimador de forno e a 

capacidade artistica dos artesaos, quando se trata de vasos, formas, etc,(Fig. 29 e 30) 

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Constru9ao do Mobiliario 

e das Industrias Cerfunicas de Tambau e Regiao, ate o presente, o numero de trabalhadores 

nas cerfunicas do municipio gira em torno de 1.600 operarios, podendo atingir 2.000, pois 

em muitos casos, o sindicato nao recebe dos ceramistas a Guia de Recolhimento da 

Previdencia Social que serve de base para a contagem. 

Dentre as industrias visitadas, foi detectada uma que ocupa 4 funcionitrios, 

representando o minimo e uma com 46, representando o maximo de pessoal ocupado dentro 

do universo pesquisado. 



e artesao, prenseiro e o pegador 
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E born que se diga que o numero de empregados, sobretudo na produvao, e flutuante, 

variando conforme a situavao de mercado, sofrendo normalmente queda no primeiro 

semestre quando as vendas caem. Observe a tabela 9: 

Tabela 9 

Quantidade de Mao-de-Obra Utilizada 

30 a60 07 13% 

Total 52 100% 

Em muitos casos, observa-se a ausencia de funcionarios no trabalho burocnitico, 

concentrando todo o contigente na prodw;ao. Os servivos de escrit6rio e feito pelo proprio 

proprietiuio e a parte mais ardua fica ao encargo dos escrit6rios contitbeis existentes na 

cidade. 

Outro dado interessante a respeito da mao-de-obra e a inexistencia quase completa 

de funcionarios especializados, ou com nivel superior em qualquer area. Dos entrevistados, 

89% das empresas nao tern nenhum funcionario com algum grau de especializavao, o que 

mostra quanta e necessaria urn programa de capacitavao de mao-de-obra para o parque 

ceriimico tambauense atinja, nao apenas urn aumento quantitativa e qualitativo da prodw;:ao, 

mas sobretudo urn incremento na forma~;ao pessoal do funcioniuio que resultaria numa 

relavao muito mais proficua entre patrao e empregado. Obviamente a qualificavao deve ser 

estendida aos proprietiuios. 

Os principais fatores para existir a produvao ceriimica sao o trabalho, a materia

prima e o capitaL 0 fator trabalho, representado pelos operiuios, que executam, dentro das 

viuias etapas de produvao , as seguintes funv5es: 



Misturador e abastecedor 

Marombista 

Lastreiro ( telhas) 

Prenseiro ( telhas) 

Pegador 

Carregador 

Desenfomador 

Resquenteiro 

Queimador 
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Com uma jomada de trabalho em torno de 8 horas de segunda feira a sabado, o 

misturador e abastecedor e em muitas vezes o proprio ceramista operando uma pa

carregadeira. Seguem-se o operador da maromba, o lastreiro e o prenseiro no caso da telha. 

0 pegador e o responsavel em apanhar e arranjar as peyas nas grades ou direto nos 

carrinhos de mao para serem carregadas para a area de secagem. Ja o resquenteiro e aquele 

que prepara o forno, ou seja, separa a lenha e da inicio ao fogo ate que este o aque9a de 

maneira gradativa para que o queimador continue o ciclo de queima. 

0 queimador tern uma funvao muito importante lembrando que o ciclo de queima e 

que dara as caracteristicas finais do produto ceramico. Seu principal papel e fazer com que o 

pico de queima (por volta de 950°C) atinja homogeneamente todo o corpo ceramico. Assim, 

o responsavel pela queima, numa jomada que invade a noite e madrugada, verifica toda e 

qualquer alteravao no ciclo, anotando no boletim de controle de queima, o qual cada fomo 

deve ter o seu. Os fomos sao norrnalmente equipados com terrnometros e pirometros. 0 

primeiro e usado para medir temperaturas ate 600°C e o segundo destina-se a medir 

temperaturas mais elevadas, tanto em cima como em baixo da area de queima. Os que nao 

possuem estes equipamentos, valem-se da experiencia e da observayao da colorayao do 

fomo e das pecas queimadas. 

E importante dizer que os problemas enfrentados pelos ceramistas em rela9ao a mao

de-obra sao reais. Mas tambem sao legitimas as reivindica96es dos empregados, 
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principalmente quanto as questoes salariais, pianos de saude, seguranya no trabalho e 

melhores condi9oes no ambiente de trabalho, como vestiarios, bebedouros e refeit6rios, etc. 

Como foi observado, o processo produtivo e rudimentar e para tornar a industria 

mais dinfunica, deve-se pensar em qualidade e produtividade, encarando com firmeza os 

desafios que hoje a economia global nos impoe, pois sem isso, o futuro da atividade niio e 

muito promissor. 

IV.4.4- Produto 

No que se refere a produyiio cerfunica, existe uma gama de produtos. As fabricas 

muitas vezes produzem mais de urn tipo deles. V arias sao as combinayoes: telhas e tijolos, 

tubos e telhas, tubos e lajes, etc(Fig.31 e 32) Nesses casos existe urn produto principal, 

identificado pelo volume de produyiio. Todavia, se for feita, uma contagem de ceriimicas por 

tipo de produto fabricado, tem-se conforme a tabela I 0: 

Tabela 10 

Numero de Cerfunica e Tipo de Produto 

tijolo furado 

elemento vazado 3 

laje 6 

tubo cerfunico 6 

ceriimica artistica 6 

Total 63 

As empresas que fabricam apenas urn tipo de produto representam 73%, enquanto as 

que produzem mais de urn tipo representam 27%. Os produtos secundarios, dado pelo 

numero inferior de pe9as produzidas, decorrem algumas vezes de urn excedente de materia

prima na ceriimica e outras vezes quando forma-se urn estoque do produto principal. 



Figura 31 e 3 2 - ceramicos e telhas francesa 



98 

A classifica.;ao pelo produto principal fabricado e a seguinte, conforme a tabela 11: 

Tabela 11 

Produto Principal Fabricados pe1as Cerfunicas 

3,8% 

elemento vazado l 1,9% 

laje 5,9% 

tubo cerfunico 6 .1!,7% 

6 11, 

Total 52 100% 

Os fabricantes de telha sao o grande destaque da produ.;ao cerfunica de Tambau. 

Como jit foi mencionado, a qualidade da argila e imperiosa para que isso aconte<;a. Segundo 

Pracidelli (1989), as chamadas argilas fusiveis sao aquelas que geralmente fundem por volta 

de 1200°C, podendo ser silicosas, ferruginosas e calcitreas. Sua composi<;ao e variitvel, 

oscilando entre 5 e 30% de carbonato de citlcio e entre 6 e 20% o 6xido de ferro. A textura 

e plasticidade tambem variam, podendo ser muito finas, sem areia, portanto muito plitsticas e 

mais grosseiras, com areia que sao utilizadas para fabricar produtos menos exigentes como 

tijolos, por exemplo. Vitrios sao os tipos de telhas produzidas: telhas romana, francesa, 

paulista, cumeeira, portuguesa e plan. 

As cerfunicas que produzem telha dedicam-se a fabrica<;iio de urn ou mais tipo. 

Entretanto, a telha romana e francesa sao os carros chefes, pois tern maior procura no 

mercado. Esta maior procura acontece devido a tradi<;ao de oferecer resistencia, estetica e o 

born assentamento que proporciona sobre o madeiramento do telhado, o que evita o 

aparecimento de infiltra<;ao. As telhas paulista ou "paulistinha" e cumeeira ou "telhao" veem 

em seguida. Nesse universo, 65,5% das ceriimicas produzem mais de urn tipo de telha e 

34,5% apenas urn tipo, com destaque para a telha romana que perfaz 25% do total. Vera 

tabela 12: 
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Tabela 12 

Media Mensa! de Produ9iio por Tipos de Telhas: 

rom ana 3.067.000 62,5% 

francesa 817000 16,6% 

cumeerra 513.000 10,4% 

415.000 8,4% 

104.000 2,1% 

4.916.000 100% 

Admitindo que a prodw;:ao sofre altera<;oes, que em geral acompanham as tendencias 

das industrias de constru<;iio civil, a media mensa! da produ<;iio ceriimica como urn todo, e 

demonstrado na tabela 13: 

Tabela 13 

Media Mensa! da Produ<;iio Ceriimica 

129.000 pe<;as 1,9% 

449.000 pe<;as 6,9% 

335.000 metros 5,6% 

3 I. 000 pe<;as 0,6% 

Total 6.453.000 100% 

Quanto ao pre<;o de venda, os ceramistas o consideram urn grande problema, pois 

encontram dificuldades para estabelecer urn preyo real. Isso vern sublimar a inexistencia de 

uma planilha de custo da produ<;iio. Alegam os empresarios que esta limita<;iio ocorre em 

virtude da simples falta de controle de produ<;iio, demonstrando uma administra<;iio sem 

planejamento, acrescida de outras variaveis como as alterniincias climaticas que afetam 
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diretamente o processo de secagem. Basicamente, quem determina o prec;o de venda e o 

mercado. Vera tabela 14: 

Tabela 14 

Prec;o Medio de Venda dos Produtos Ceriimicos* 

laje 150,00 a 200,00/milheiro 

tubo ceriimico 2, 00 a 9, 00/metro 

i ceriimica artlstica 1, 00 a 27, 00/pec;a 

obtidos junto as cerfunicas em 

Os prec;os de venda das telhas pouco variam quanto ao tipo, o mesmo ocorre com a 

laje( medidas H5,H7) e com elemento vazado (diagonal ou reto). Ja os tubos ceriimicos tern 

uma maior variac;ao quanto a medida ( 4,6,8,10 polegadas) e a ceriimica artistica verifica-se 

as maiores diferenc;as, pois possuem urn grande numero de itens ( vasos, formas, enfeites, 

etc). 

IV.4.5- Mercado Consumidor 

Os compradores dos produtos ceriimicos de Tambau sao os depositos de material de 

construc;ao, consumidores finais, revendedores, construtoras, orgaos publicos, floriculturas, 

supermercados e aviculturas ( cochos e bebedouros). Do total, 40 empresas ceriimicas tern 

como principais clientes, os depositos de constru.;ao; para 11 ceriimicas sao os 

consumidores finais, para 9 ceriimicas sao as construtoras e somente 6 tern como principais 

consumidores os orgaos publicos, revendedores, floriculturas, supermercados e aviculturas. 

As ceriimicas possuem mais de urn tipo de cliente, aquelas que sao vendedoras de 

telhas , tijolos, lajes e elementos vazados, fomecem principalmente para os depositos de 

construc;ao e consumidores finais. No caso dos tubos ceriimicos, as construtoras e os orgaos 
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publicos sao os ma10res clientes . A produyao de ceriimicas artisticas destina-se as 

floriculturas, supermercados e aviculturas. Ha tambem os revendedores que compram dos 

ceramistas e repassam para os consumidores. As vendas sao feitas diretamente pelos 

ceramistas ou atraves de vendedores autonomos que fazem uma cotayao de pre9o junto as 

ceriimicas e passam aos interessados. 

Neste aspecto verifica-se uma certa desuniao no parque ceriimico do municipio. 

Alguns ceramistas dizem que nao hli uniformidade de pre9os e a qualidade dos produtos nao 

e a primeira questao levantada pelos consumidores, fazendo com que aqueles que se 

preocupam com a qualidade do seu produto sejam prejudicados por aqueles que fabricam 

material inferior que, por isso, podem vender mais barato. Esta e uma situa9ao delicada e 

demonstra urn mercado consumidor pouco exigente, desencadeando uma inibi91io dos 

empreslirios em rela9ao a investimentos no que tange a qualidade final do produto. 

Quanto ao destino da produ9ao, os maiores compradores sao oriundos da regiao do 

sui do Estado de Minas Gerais, da Regiao Metropolitana, da regiao nordeste (Ribeirao 

Preto) e da regiao leste (Campinas) do Estado de Sao Paulo. A proximidade de Tambau 

com o sui de Minas e a efetiva expansao urbana da Grande Sao Paulo, de Ribeirao Preto e 

de Campinas justificam este fato. 0 Litoral Paulista, Vale do Parruba, Centro do Estado de 

Sao Paulo e outros estados brasileiro como: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sui, e Goias, 

sao consumidores secundlirios. 

No que se refere ao transporte, mais de 96% da produ9ao comercializada e realizado 

por fretes rodovilirios de Tambau ou da regiao do comprador , o que revela a tercerizavao 

deste servi<;o. 
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Considera~oes Finais 

Aproveitando o bern mineral argila, abundante em seu subsolo, o municipio de 

Tambau continua a formar seu espayo em funviio da produviio cerfunica, criando estruturas e 

fluxos de mercadorias, capitals e servivos, essenciais a economia municipal. Com forte 

concentraviio de fabricas de cerfunica vermelha, seu parque ceriimico conta com a seguinte 

estrutura institucionais: 

. Associaviio Industrial e Comercial de Tambau, 

. Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construvao do Mobiliario e das Industrias 

Cerfunicas de Tambau e Regiao, 

. Associaviio de Reposivao Florestal do Pardo Grande - Verde Tambau 

. Fabrica de maquinas para ceriimica Uliana Ltda., 

. Oficinas de conserto e manuten.,:ao de maquinas para cerfunica, 

. Rede informal de transporte rodoviario de argila e produtos ceriimicos. 

Mesmo sendo fundamental para economia tambauense, a estrutura para produ.,:ao do 

setor e ainda incipiente, o que reflete uma certa fragilidade das cerfunicas do municipio. 0 

grande desafio e a sobrevivencia dos empreendimentos, portanto a adaptaviio aos moldes da 

economia atual, obriga o empresario do setor ampliar seu campo de visao, nao podendo se 

limitar a escala regional, devendo buscar novos mercados, vencendo distiincias e fronteiras. 

Hoje nao ha mais Iugar para industrias que fazem produtos sem qualidade, com processo 

produtivo ultrapassado e com disperdicio de materia-primae de energia. 

As questoes colocadas anteriormente neste trabalho, referentes a modernizavao do 

parque cerfunico, a tecnoJogia utilizada, a minerayaO praticada e ainda a participayaO do 

poder local, entre outras, remete ao elenco de dificuldade enfrentadas pelo setor: pequeno 

capital de giro, mercado instavel, funcionarios mal preparados, maquinarios depreciados, 

alem do pre.,:o da materia-prima. Estes sao alguns dos obstaculos enfrentados no dia a dia 
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pelos ceramistas. Nas visitas realizadas, os entrevistados apontaram alguns problemas24 que 

julgam dificultar a manuten<;:iio ou crescimento do empreendimento. Questoes como 

mercado, tecnologia, mao-de-obra, DNPM, atua9iio da prefeitura e problemas diversos . 

A dificuldade encontrada em rela<;:iio ao mercado e a oscilaviio, que estando ligado a 

construo;:iio civil como ja foi colocado, fica a merce deste. 0 nosso pals vern apresentando 

deficit neste setor, sem manter urn crescimento constante, caracterizando-se, portanto uma 

marcante sazonalidade da demanda por esses materials. 

A tecnologia e outra questao levantada com insistencia. A necessidade de 

investimentos em equipamentos e bern clara para os empresarios, pois so assim poderiam 

melborar a qualidade e a quantidade da produ9iio para fazer frente as concorrentes como as 

ceriimicas de Iru e Leme, por exemplo. Mas segundo os empresarios, nao ha disponibilidade 

de capital para comprar novos maquinarios, tendo em vista os pre.;:os praticados na ceriimica 

vermelha. Com a capacidade instalada, sofrem com a manuten.;:ao, embora tenha no 

municipio uma fabrica de maquinas para ceriimica (Uiiana) e algumas oficinas particulares. 

A mao-de-obra como ja foi abordado, carece de treinamento e os demais problemas 

sao aqueles comuns que alega qualquer empregador, como excesso de encargos, faltas de 

funcionarios ao trabalho, reivindica.;:oes de sindicato, entre outros. 

A materia-prima e tida como de boa qualidade, em que pese ser heterogenea. De 

acordo com as respostas dadas, sua oferta nao causa nenhuma preocupa.;:ao, o que revela 

urn grande erro. Nota-se uma desvinculaviio da explotayiio mineral com a industria ceriimica 

por boa parte dos cerarnistas, resultando uma falta de conscientizaviio em rela.;:ao a 
minera.;:ao praticada. Isso ocorre porque ainda nao ha quedas consideraveis na qualidade e 

muito menos no suprimento de argila. Os cerarnistas mineradores queixarn-se tarnbem do 

DNPM, pois apesar de ser o 6rgiio de fomento da produviio mineral, tern inibido o processo 

de regulariza.;:ao dos barreiros em virtude da burocracia e da estrutura deficiente que possui. 

24 Problemas apontados pelos ceramistas: mercado -30%; tecnologia-24%; milo-de-obra-21%; DNPM-8%; 

atna<;iio da prefeitara-6%; problemas diversos-11 %. 
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Agrava essa situavao, a falta de interesse em atender as exigencias legais e tecnicas por parte 

de algums rnineradores. Porem cabe ressaltar, que hit procedimentos tecnicos de baixo custo 

para explotavao que podem ser adotados pelos rnineradores para atender as pertinentes 

exigencias, tanto do setor rnineriuio como da area ambientaL 

Soma-se ainda outros entraves para o desenvolvimento da atividade, como: falta de 

organiza9ao, adrninistra9ao e planejamento da maior parte das ceriirnicas e rnineradores; 

baixo capital de giro, dificultando investimentos; falta de linhas de creditos com juros 

praticitveis; inexistencia de propaganda dos produtos fabricados; carga excessiva de 

impostos; inadimplencia por parte dos compradores, desuniao dos cerarnistas, entre outros. 

Como pode-se observar, as dificuldades sao muitas, mas sao obstitculos comuns em 

qualquer atividade produtiva, respeitando suas peculiaridades, e n1io devendo ser encarados 

como face de uma crise cronica, mas sim, como questoes dificeis que qualquer 

empreendedor tern que enfrentar. 

Vale mencionar a desuniao dos cerarnistas. Este ponto e fundamental para o futuro 

da atividade, na medida em que, atraves de avoes comuns chegariam a possiveis solu9oes de 

seus problemas. Sempre haverit dificuldades, porem esta e a unica forma viitvel de enfrentit

las. 

Alguns passos estao sendo dados neste sentido, como as iniciativas da Associa9ao 

Industrial e Comercial e da Prefeitura Municipal de Tambau, atraves da reativavao da Feira 

da Industria ceriimica de Tambau- IX FICTAM
25 

- , o que acabou por criar urn forum de 

discussao que busca a conscientizavao do empresariado. Nao se pode deixar de destacar a 

Casa Ceriirnica de Tambau, projeto da prefeitura que visa construir casas populares 

basicamente de materiais ceriirnicos. Atualmente encontra-se em discussao a criavao de urn 

polo ceriirnico no municipio que deve ter o envolvimento das entidades de representavao de 

25 
A I FICTAM foi realizada eml973 e se estendeu durante sete anos. Mas 8° edi<;ilo aconteceu apenas em 

1988. 0 evento chegou a constar nos calendarios turisticos estadual e nacional. 
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classes, entidades CIVIS, da propria comunidade, alem da prefeitura locaL Vitalizar a 

atividade, conseqiientemente fortalecera economia municipal. 

Para que a atividade cerfunica do municipio de Tambau alcance a sustentabilidade, 

algumas medidas devem ser tomadas por iniciativa das principais instancias envolvidas: 

I - Poder publico municipal 

- criaviio de uma Politica Municipal de Mineraviio e Meio Ambiente que vise: 

. criar e fomentar a educaviio ambiental no municipio; 

. trocar experiencias municipais sobre o assunto mineraviio e meio ambiente; 

realizar parcerias com universidades, 6rgiios govemamentais e niio-governamentais que 

tratam de mineraviio e meio ambiente; 

. criaviio de urn C6digo Municipal de Meio Ambiente; 

. criaviio de urn setor de geologia e meio ambiente; 

. inserviio da mineraviio no planejamento municipal; 

. elaboraviio do Plano Diretor de Mineraviio; 

. elaboraviio de leis especificas para a atividade mineniria e meio ambiente; 

criar mecanismos de cobranva da CFEM e controlar a saida do patrim6nio mineral do 

municipio; 

. criar urn setor de denuncia, fiscalizaviio e controle; 

criar urn balcao de atendimento para legalizaviio das jazidas, intermediando junto aos 

6rgaos ambientais e minenirios; 

. criar condiv5es no municipio para a adoviio do gas natural para o parque ceriimico; 

. criar instrumento de informaviio sobre o assunto para a poulaviio; 

. criar urn forum permanente de discussao. 

2 - Ceramistas 

- formaviio de uma cooperativa de cerarnista que vise: 

. capacitar e dar treinamento gerencial e da mao-de-obra atraves de convenios com 

instituiv5es competentes; 

. padronizar os prevos dos produtos ceriimicos; 
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cnar urn corpo juridico para questoes trabalhistas, ambientais e mmera1s, quando 

necessitrio; 

. criar uma central de tratamento e distribui<;:iio de materia-prima; 

. criar urn laborat6rio de ensaio para materia-prima e produtos ceriimicos; 

. criar urn sistema de distribui<;:iio eficaz da produ<;:iio ceriimica; 

. viabilizar melhores linhas de creditos; 

realizar convenios com a Associa<;:iio Brasileira de Normas Tecnicas-ABNT com 

laboratorio certificadores de qualidade para obten<;:iio de marcas de conformidade; 

. criar servi<;:o de assistencia tecnica e controle de qualidade; 

. propiciar condi<;:oes nas ceriimicas para a ado<;:iio do gas natural; 

. buscar novos nichos, fabricando novos produtos como a telha esmaltada; 

. criar urn departamento de marketing; 

. promover a cria<;:iio de melhores condi<;:oes de trabalho para os operilrios; 

. criar urn forum permanente de discussiio. 

3 - Mineradores 

. criar urn departamento de geologia e meio ambiente; 

. atender as especifica<;:oes desejaveis da materia-prima em rela<;:iio as inova<;:oes tecnol6gicas 

da ceriimicas; 

. minerar dentro dos procedimentos tecnicos recomendados; 

. promover a recupera<;:iio de areas degradas, visando seu uso sequencia!; 

. padronizar o preco do minerio; 

. utilizar os servi9os de profissionais especializados da area como ge61ogos e engenheiro de 

nnnas; 

. criar urn forum de debates sobre os problemas enfrentados na minera<;:iio na regiiio. 

4 - Comunidade 

- Exercicio da cidadania: 

. participa<;:iio e fiscaliza<;:iio nas se<;:oes do legislativo; 

. organiza<;:iio de entidades que represente suas aspira<;:oes; 

. atua<;:iio fiscalizadora para questoes ambientais; 
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< participas:ao no conselho de meio ambiente; 

0 custo destas medidas num primeiro momento, pode parecer urn tanto quanto 

inibitivas< Entretanto, o cenitrio desorganizado que se apresenta, tambem demanda gastos e 

o retorno e eremero, uma vez que serve apenas para manter a situas:ao reinante, ou seja a 

sobrevivencia da atividade ceritrnica no municipio, nao dando perspectivas de mudans:as 

efetivas para o setor. Portanto, essas as:oes devem ser encaradas nao como gastos, mas sim 

como investimento, o que tomara tividade mais rentavel e o meio ambiente muito mais 

equilibrado < 

Contudo a busca deste crescimento deve ser cercado de cuidados, visando alcan9ar o 

desenvolvimento equilibrado, atraves do uso racional dos recursos que possibilite a 

sustentabilidade da atividade< Lembrar do passado, cuidar do presente e pensar no futuro e 

condivao para que isso aconte9a, o que faz lembrar uma frase de urn antigo ceramista, o 

senhor Raul Evangilista da Ceritrnica Artistica Argitam Ltda: "E preciso coragem e muito 

cuidado, porque o barro pode te quebrar, pode te levar pra lama"< 
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Anexo n"l 

QUESTIONARIO n" ___ Data __ / __ / __ 

ENTREVISTADO 

Nome: 

Cargo: 

1. CARACTERIZACAO DA EMPRESA 

.Razao Social e nome: 

.Endere9o: 

Telefone: 

Areas de atua9iio da Empresa:( e/ou associadas e coligadas) e industrias: 

.Mao de obra empregada- escrit6rio: 

.produ9ao: 

.total: 

.tipo de remunerA9iio: 

.profissional especializado: 

. estrutura administrativa: 

2 CARACTERIZACAO DA PRODUCAO CERAMICA 

.Materias-primas (tipo e qualidade): 

.Consumo medio: 

.Forma de abastecimento atual e futuro: 

( )Propria (quem explota) 

( )Arrendamento 

( )terceiros: 

.Localizayao: 

.Propr/Titular dos direitos minenlrios: 

.Pre9o: 

.Transporte ( distiincia, custo ): 

. Tipos de produtos: 

Volume da produ9iio e custo: 

Pre9o(s) do(s) produto(s) final(s) 

. Controle de qualidade: 
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< Compradores: 

<Destino/transporte: 

<Processo utilizado( etapas de producao ): 

<Equipamentos: 

<Material usado para queima nos fornos(preco, volume e origem): 

3 .CARACTERIZACAO MINERARJA 

.MINAS : ( )pr6prias. ( )arrendadas. ( )terceiros): 

<Propr/Titular dos direitos minenirios: 

<Numero de jazidas 

.Localizacao: 

.Formas de ocorrencia: 

<Denominacao da argila extraida: 

.Metodo de lavra e equipamentos: 

.Numero e situacao legal das areas tituladas: 

<Reserva (vida media): 

<Custo da producao: 

. Transporte ( distancia, custo ): 

Principais compradores/destino: 

<Meio ambiente( conservacao, prote9iio e recuperacao ): 

.Se arrendado/Condi96es de arrendamento: 
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4.Quais as maiores dificuldades encontradas para manutencao do empreendimento: 

( )DNPM- ( )Materia-prima ( )Mao-de-obra ( )Popula9ao local 

( )Prefeitura ( )Mercado ( )Orgaos Est./Fed. ( )Tecnologia 

( )Entidades civis ( )Outros 

Obs: _________________________ _ 

5 OUTROS ASPECTOS: 

.Hist6rico do empreendimento: 

.Filiado a alguma entidade? 

.Perspectivas: 



Anexo n•2 

ORGANOGRA1l1A 

Fonte: Ceriimica Atlas Ltda 
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Planeja ~ 

mento 
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