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A industria brasileira de cimento conta atualmente com 65 fabricas e capacidade 

instalada de 57 milh5es Uano, operando com ociosidade de 40%. A maioria das fabricas 

pod.e ser caracterizada como de media a grande porte, produzindo de 600.000 Uano ate 

1.000.000 Uano. A tecnologia industrial tern sido adquirida no mercado internacional e 

esta atualizada. Praticamente todo o setor cimenteiro (98%) utiliza o processo via-seca 

de produ9ao. A utilizavao de rejeitos combustiveis como fonte energetica ainda e baixa. 

0 setor possui certificayao de padronizavao de produ9ao serie ISO 9.000 mas a produtivi

dade e baixa, exigindo cerca de 377 empregos/fabrica. 0 capital estrangeiro controla 

24% da industria nacional. Nos Estados Unidos cerca de 71% do cimento produzido e 

fabricado atraves do processo via-seca e 2/3 das companhias utilizam residuos combusti

veis como fonte energeticas suplementar. 0 investidor estrangeiro controla cerca de 65% 

da capacidade de produ9ao. Possui uma produtividade alta que exige apenas 135 em

pregos/fabrica. A industria de cimento nos EUA, bern como a do Canada, sao diversifica

das e integradas com os setores de materiais de constru9ao basicos e produtos de ci

mento. No Canada 92% da produyao e controlada por grupos estrangeiros e a produtivi

dade media exige 155 empregos/fabrica eo setor opera com cerca de 82% de sua capa

cidade. No Mexico ha 31 fabricas de cimento com capacidade de 41,4 milh5es Uano, 

sendo caracterizada como urn duop61io estavel em que somente dois grupos controlam 

86%do mercado. Tern produtividade urn pouco melhor do que a brasileira, exigindo 253 

empregos/fabrica, operando com cerca de 70%. 
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pacity of 57 million tons/year, working at 60% capacity. Most of these can be characteri
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the entire cement sector (98%) utilizes the dry process of production, although fuel waste 

is seldom used as a source of energy. The sector has a certified production standardizati

on of ISO 9,000, but the productivity is low, with an employment of approximately 377 em
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rating at approximately 70% capacity. 
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lntroduc;rao 

A industria de cimento foi uma das primeiras industrias a se instalar no pais 

junto com a industria textil. Alguns dos grupos cimenteiros atuais se originaram 

justamente de capitais da industria textil investidos na fabrica<;:ao de cimento 

quando da expansao da industria da constru<;:ao civil na decada de 20, destaque 

para o Grupo Votorantim e o Grupo Paraiso. Desde entao, o setor cimenteiro 

expandiu e ja, no final da decada de 50, atendia toda a demanda domestica do 

pais. 

No inicio da decada de 70, o setor cimenteiro se consolida como um dos 

principais segmentos da industria brasileira durante a fase do chamado "milagre 

econ6mico". Tambem se consolida a concentra<;:ao industrial no setor que no fi

nal da decada ja e caracterizado como um oligop61io. 

Na decada de 80, com a crise da divida externa e os periodos de hiperin

fla<;:ao, o setor cimenteiro apresenta uma estagna<;:ao na produ<;:ao, permanecen

do nos niveis de 25 milh6es t/ano. 

Com a abertura comercial do pais no inicio dos anos 90 e a importa<;:ao 

indiscriminada, a industria brasileira de cimento enfrentou importa<;:6es de paises 

nao limitrofes, principalmente do leste europeu, o que contrariava as caracteristi

cas de um mercado interno regionalizado. 

Essa abertura econ6mica, a incorpora<;:ao de tecnologia, principalmente 

informatica, e a ado<;:ao dos novos conceitos de qualidade e competitividade, mu

daram o panorama das industrias de cimento no Brasil. Esse trabalho tern por 

objetivo geral caracterizar comparativamente o nivel de competitividade atual da 

industria brasileira de cimento face as industrias congeneres da America do Nor

te. 

Mesmo nao havendo um comercio da commodity cimento entre o Brasil e 

os Estados Unidos, Canada e Mexico, e interessante analisar como se compor

tam as industrias de paises industrializados e de paises em desenvolvimento, 

principalmente ap6s a cria<;:ao do Acordo de Livre Comercio da America do Norte 

(NAFTA) e do Mercado Comum do Sui (Mercosul). 



sao: 

As hip6tese basicas das quais se parte para a elabora~tao deste trabalho 

1. A industria nacional esta defasada tecnologicamente em rela~tao a in

dustria internacional. 

2. A industria nacional nao e competitiva em fun~tao da sua oligopoliza~tao. 

3. Os custos domesticos de fabrica~tao de cimento sao superiores aos da 

industria internacional, tornando a industria nacional vulneravel as im

porta~toes. 

Assim, no Capitulo I - 0 Cimento - procuramos discorrer brevemente sobre 

a hist6ria do desenvolvimento do cimento, abordando conceitos, materias-primas 

utilizadas para a fabricayao e o processo industrial. No Capitulo II - A Industria 

Brasileira de Cimento - procuramos caracterizar a disponibilidade de materias

primas para a fabrica~tao de cimento (que constitui um fator determinante da 

competitividade ou uma barreira a entrada no setor); a capacidade industrial ins

talada, com os numeros de fabricas e processos utilizados no Brasil, a tecnologia 

empregada (se esta ou nao em descompasso com a industria internaciona), o 

consumo de energia e suas principais fontes, a inser~tao da industria de cimento 

na politica industrial brasileira e os meios de distribui9ao da produ~tao; a produ~tao 

nacional de cimento, com os volumes e tipos de cimentos fabricados no Brasil, 

pre9os e consumo nacional e regional, alem da composi~tao do custo das materi

as-primas. 

No Capitulo Ill -A Industria lnternacional de Cimento - visamos as caracte

risticas da industria internacional e a descri~tao das industrias dos Estados Uni

dos, Canada e Mexico para, entao, no Capitulo IV - Globaliza~tao e Competitivi

dade - caracterizar o que e a globaliza~tao e as suas implica~toes para a industria 

de cimento e fazer a compara~tao entre a industria nacional e da America do 

Norte. 

Nas Considera~toes Finais, faz-se a caracteriza~tao das vantagens ou des

vantagens competitivas da industria nacional e tenta-se caracterizar algumas 

perspectivas da industria de cimento no Brasil em rela9ao aos novos paradigmas 

e a estabiliza~tao monetaria. 
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CAPiTULO I - 0 CIMENTO 

1.1 - Fatos e Conceitos 

Atribui-se aos egipcios o primeiro emprego da cal, sem mistura, para reba

car paredes e muros, ha mais de 3.000 anos antes da era Crista. Porem, os gre

gos foram os primeiros que empregaram a mistura de areia com cal para fazer 

pastas e argamassas, destinadas a unir entre si as pedras de constrw;:ao (Voto

rantim, s.n.t.). 

A palavra cimento e derivada da palavra latina caementum, com que os 

romanos designavam a mistura de cal com terra pozolana (cinzas vulcimicas das 

ilhas gregas de Santarem e da regiao de Puzzoli, proximo a Napoles) resultando 

uma massa aglomerante. Essa massa aglomerante era utilizada tanto na fabrica

t;:ao de obras de alvenarias quanta nas obras de concretos, como os aquedutos e 

pontes (ltambe, s.d.). 

A transit;:ao do aglomerado hidraulico de cal e terras pozolanicas que havia 

sido utilizado em todas as construt;:6es ate cerca de 1750, para cimento Portland 

ocorreu na Europa Ocidental, entre 1800 e 1850. Varios pesquisadores neste 

periodo realizavam trabalhos semelhantes, como J. Smeaton (ingles), B. F. Beli

dor (frances) e outros; mas coube ao ingles Joseph Aspdin patentear o cimento 

Portland em 1824 como o produto da calcinat;:ao de uma mistura dos minerais 

calcaria e silica, produzindo um ligante hidraulico que possuia aspectos e cor se

melhantes a rocha procedente da ilha de Portland na lnglaterra, utilizada em 

construt;:ao. Aquele produto, no entanto, exceto pelos principios basicos, estava 

Ionge do cimento que atualmente se conhece, resultante de pesquisas que de

terminaram as proport;:6es adequadas da mistura de minerais e a sua natureza 

quimica, o tear de seus componentes e o tratamento termico requerido (flambe, 

op. cit.). 

Tecnicamente, o cimento e definido como um aglomerante hidraulico obti

do pela moagem de clinquer Portland, com adit;:ao de gesso (para regular o tem

po de inicio de hidratat;:ao ou tempo inicial de "pega") e outras substancias que 

irao definir o tipo de cimento. 
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Aglomerante hidraulico e uma mistura que tem a propriedade de endurecer 

pela agao da agua sem a interferencia do ar e que conserva suas propriedades e 

estabilidade em meio aquoso. 

Clinquer Portland e o resultado da mistura de calcario, argilas e, em menor 

proporgao, minerio de ferro (quando a argila possui baixo teor de ferro na sua 

composigao) que forma uma pasta a uma temperatura de 1.450 °C. Essa pasta e 

formada por cerca de 20% a 26% de material fundido, enquanto o restante per

manece no estado solido; tal processo por se situar entre a sinterizagao e a fundi

gao e chamado de clinquerizagao. Segundo Ames e Cutcliffe (1983), clinquer e 

uma mistura mineral sintetica que, quando reduzida a p6, tem composigao quimi

ca especifica e propriedades fisicas de cimento. 0 piroprocessamento dos mate

rials brutos e a chave do processo de fabricagao do clinquer, que produz as mu

dangas necessarias nestes materiais, dando aos mesmos propriedades hidrauli

cas. 0 clinquer Portland contem uma serie de compostos anidros dos quais os 

principais sao: 

a) Silicato tricalcico: 3.CaO.Si02 

b) Silicato bicalcico: 2.CaO.Si02 

c) Aluminato tricalcico: 3.CaO.AI,03 

d) Ferroaluminato tetracalcico: 4.CaO.AI20 3.Fe,03 

Os minerais de cimento sao instaveis na presenga de agua e reagem a 

varias taxas caracteristicas para formar silicatos e aluminatos hidratados comple

xos (The Open University, 1995) 

0 cimento Portland desencadeou uma verdadeira revolugao na industira de 

construgao, pelo conjunto inedito de suas propriedades e de moldabilidade, hi

draulicidade (endurecer tanto na presenga do ar como da agua), elevadas resis

tencias aos esforgos e por ser obtido a partir de materias-primas relativamente 

abundantes e disponiveis na natureza (ltambe, op. cit.). 

1.2 - Materias-Primas para a Fabrica~;ao de Cimento Portland 

Os quatro principais componentes do cimento sao: cal, silica, 6xido de 

aluminio e 6xido de ferro. Raramente estes componentes sao encontrados juntos 

em proporgoes adequadas em uma unica rocha que e chamada de "cimento natu-
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ral" ou cement rock. Portanto, faz-se necessaria selecionar um material com alto 

teor de calcio e outro com teores convenientes de silica, alumfnio e ferro. Essas 

duas fontes geralmente sao os calcarios e as argilas (ltambe, op.cit.). 

1.2.1 - CALCARIOS 

Os calcarios sao constitufdos basicamente de carbonate de calcio (CaC03) 

e, dependendo de sua origem geologica, podem canter varias impurezas como 

magnesia, silfcio, alumfnio e ferro. Algumas destas impurezas sao desejaveis, e 

outras nao, para a fabricagao do cimento. 

As principais caracterfsticas que o calcaria devera possuir para a fabrica

gao do cimento sao (ltambe, op. cit.): 

• baixo teor de magnesio (MgO) = < 4,0%. 0 oxido de magnesia, desde que nao 

devidamente resfriado apos o processo de clinquerizagao podera se transfer

mar em "periclasio". Quando em contato com a agua de hidrata9ao forma 

Mg(OH)2 , que aumenta de volume ate cinco vezes o que provocara rachadu

ras no concreto; 

• baixo teor de Na20 e K20 (< 1,0 %). Os alcalis quando em excesso podem 

reagir com os agregados do concreto, formando compostos expansivos e, con

seqOentemente, sua fragilizagao; 

• baixo teor de 803 (< 0,5%). 0 enxofre, ao atingir a zona de combustao do far

no (1450 °C), evapora e cristaliza-se nas regi6es mais frias do forno (900 °C), 

provocando incrustag6es que podern obstruir o fluxo de gases, obrigando a pa

rar o forno para manutengao; 

• baixo fndice de Mohs (dureza--+ impurezas). Quanta menor esse fndice, mais 

econ6mico sera a moagem do material. 

Os calcarios ou rochas calcarias sao de ampla ocorrencia no Brasil, tanto 

espacial como cronologica, variando de idade desde o Pre-Cambriano ate a idade 

atual (depositos modernos), na qual prevalecem os calcarios organogenos. 

As jazidas de calcarios se enquadram em quatro tipos: 

1. Calcarios do embasamento (lentes Pre-Cambrianas) 
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2. Calcarios metam6rficos 

3. Calcarios sedimentares 

4. Calcarios modernos e recifes 

Abreu (1973) descreve tres tipos principais de calcarios no Brasil, que sao: 

1. Calcarios conchiferos e coraligenos: constituem acumula<;:6es modernas de 

restos de organismos marinhos principalmente em Iagunas e enseadas. Reci

fes e bancos de coral formam barreiras desde o Rio Grande do Norte ate o sui 

da Bahia. Essas acumula<;:6es de fragmentos de conchas podem alcan<;:ar de

zenas de milh6es de toneladas e sao exploradas para fabrica<;:ao de cal no Rio 

de Janeiro e cimento na Bahia. 

2. Calcarios sedimentares: sao calcarios das bacias sedimentares brasileiras de 

idades Paleoz6icas, Mesoz6icas e Cenoz6ica. Na industria do cimento sao uti

lizados os calcarios da Forma<;:ao Pirabas, de idade Terciaria, em Capanema 

(PA); da Forma<;:ao Marilia de idade Cretacea, da bacia do Parana, em Ubera

ba (MG) e das Forma<;:6es Gramame (Cretaceo) e Maria Farinha (Terciario) na 

Paraiba e Pernambuco. 

3. Calcarios metam6rficos: sao os calcarios do embasamento cristalino, ou de 

idade pre-Siluriana. Ocorrem sob a forma de lentes de dimens6es variadas ou 

de camadas as vezes com centenas de metros de espessura, que foram sub

metidas a graus variados de metamorfismo. Podem center dolomita em pro

por<;:6es variadas chegando ate a dolomite puro, mas para a fabrica<;:ao de ci

mento o conteudo de MgO deve ser baixo (< 4,0%). Calcarios de baixo grau 

de metamorfismo ocorrem em toda regiao Sui e Sudeste, desde o Rio Grande 

do Sui ate Minas Gerais (Grupos Porongos, ltajai, A<;:ungui, Sao Roque e Mi

nas). No Mato Grosso sao pertencentes ao Grupo Corumba e na bacia do Rio 

Sao Francisco, ao Grupo Bambui. 
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1.2.2 - ARGILAS 

Sao silicates complexes contendo aluminio como cation principal e ferro, 

potassic, magnesia, s6dio e outros cations secundarios. Para a industria do ci

mento sao divididas em : 

a) caulinitas: Alp3.2Si02.2H20 

b) montmorilonitas (expansivas): (AI2Fe),03.3Si02.nHp 

c) micas: Kp.MgO.Aip3.Si02.H 20, encontradas principalmente nos filitos. 

Nao existe uma defini<;:ao clara, precisa e unica de argila, sendo frequente 

o emprego deste termo com conota<;:oes diferentes, dependendo da area do co

nhecimento cientifico em que e utilizada. Usualmente o termo argila e emprega

do com quatro sentidos diferentes: granulometrico, petrol6gico, mineral6gico e 

industrial. Segundo o U.S. Bureau of Mines, o termo argila, no seu sentido mais 

amplo, tern uma conota<;:ao mineral6gica e e definido como um material natural de 

granulometria fina e aspecto terroso, composto por uma ampla variedade de mi

nerais cristalinos denominados argilominerais (Ruiz e Neves, 1990). 

Granulometricamente, pela escala de Wentworth, as argilas sao minerals 

com diametro menor que 1/256 mm e sao comumentemente chamadas de argi

lominerais; sao formados pela altera<;:ao quimica (intemperismo quimico) dos mi

nerais primaries das rochas cristalinas, igneas e metam6rficas. Os minerals pri

maries formadores de rochas mais abundantes sao os feldspatos. Em rochas de 

composi<;:ao granitica eles sao principalmente feldspatos potassicos (K) e s6dicos 

(Na); em rochas de composi<;:ao basaltica eles sao feldspatos de calcic e s6dio 

(Ca-Na). Em geral, minerais ferromagnesianos e feldspatos calcio-s6dicos (plagi

oclasios) se decompoem inicialmente em montmorilonita, feldspatos potassicos 

em ilita ou caulinita e as micas em ilita. A biotita e tanto uma mica como um mi

neral ferromagnesiano e seus produtos de altera<;:ao incluem a montmorilonita 

bern como a ilita (The Open University, 1995). 

A figura no. 1.1 sumariza as rela<;:6es entre os principals tipos de minerals 

de argila e os minerais primaries formadores de rochas dos quais elas sao deri

vadas. 

Ha tres tipos de depositos de argilas, correlacionados de modo geral com 

os tres tipos de argilominerais: 
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Argilas residuais: estas permanecem no sitio de intemperismo. Elas se 

acumulam onde ocorre intemperismo quimico intenso, os produtos soluveis sao 

lixiviados para dentro do solo, e ha relativamente pouco transporte de produtos 

s61idos. Regioes umidas e quentes e relevo baixo favorecem a formac;;ao de ar

gilas residuais, e a vegetac;;ao ajuda a prevenir a formac;;ao de volumes significati

vos de torrentes que carregariam os minerais de argila. 

Argilas sedimentares: estas sao removidas do sitio de intemperismo e 

acumulam-se em outros lugares. As argilas sao transportadas em aguas de su

perficie como diminutas particulas coloidais; elas tern tamanho entre cerca de 

1 o-s e 10-9 m, isto e, elas tern diametros que sao intermediarios entre particulas 

em suspensao e ions hidratados em soluc;;ao. Elas sao impedidas de aglutinar e 

decantar da suspensao, por causa da repulsao mutua de suas cargas negativas, 

as quais nao sao totalmente neutralizadas pelas concentrac;;oes de cations que 

estao presentes nas aguas dos rios. Assim, as argilas levam urn Iongo tempo 

para decantar, mesmo onde a energia do ambiente de transporte e muito baixa, 

como em grandes lagos. Argilominerais sofrem pouca ou nenhuma alterac;;ao 

qui mica durante transporte em rios ou deposic;;ao em lagos. 

I MINERAlS PRIMARIOS I I MINERAL DE ARGILA I 
MINERAlS FERRO-

MAGNESIANOS montmorilonita 
olivina (Mg,Fe)2Si04 (AI,Mg,Fe),(Si,AI),010(0H)

2
.nH

2
0Ca,Na 

piroxenios (Ca,Mg,Fe),Si,O, 

_ll • anfib61ios 

Ca,(Mg,F e ),Sig022(0 l-!)2 

~ . 

~ I+K I 
FELDSPATOS 

KAISi,08 caul in ita 
NaAISi,O, AI2Si20 5(0H)4 

CaAI2Si,O, 

r~ MICAS ... 
biotita 

K(Fe,Mg)1AISi10 10(0H)
2 

ilita 

muscovita KAI
2

( A I,Si
3
)010( 0 H), 

KAI
3
Si,0 10(0l-l)2 

- .. 
Figura no 1.1 - Relagoes entre mmera1s pnmanos formadores de rochas e os arg1lommera1s produ

zidos por eles por intemperismo (fonte: The Open University, 1995.) 
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Argilas diageneticas: estas requerem uma explicac;;ao inicial referente ao 

termo diagenese que se refere as alterac;;oes quimicas e mineralogicas que os 

sedimentos sofrem a medida que sao soterrados em profundidades cada vez 

maiores sob o pacote sedimentar e tornam-se compactados e litificados. Em 

temperaturas superiores a 200°C, e pressoes correspondentes a profundidades 

de alguns milhares de metros, ha uma transic;;ao gradual e pouco precisa de dia

genese para metamorfismo. A diagenese provavelmente comec;;a durante a com

pactac;;ao. Ela afeta mais as argilas depositadas no mar do que aquelas deposi

tadas em lagos, parcialmente por causa dos cations dissolvidos na agua do mar, 

e a sua natureza alcalina, e parcialmente porque as argilas rnarinhas normal

mente se acumulam em espessuras muito maiores (The Open University, op. cit.). 

No Brasil ha depositos de argilas dos !res tipos acima mencionados que 

sao ubiquos. Quase sempre ha uma mistura de argilominerais nesses depositos, 

ainda que haja a predominancia de urn mineral. Exemplo desses diversos tipos 

sao: a) argilas residuais vermelhas a amarelas capeando rochas graniticas e 

gnaissicas nas serras do Mare da Mantiqueira, b) argilas formando mantos de 

alterac;;ao de rochas xistosas em faixas de rochas pre-Cambrianas da Regiao Su

deste e Sui, c) argilas resultantes da decomposic;;ao de diabasios e basaltos co

muns na Bacia do Parana, etc. (The Open University, op. cit.). 

1.2.3 - CORRETIVOS 

Se urn elemento quimico essencial nao esta presente em quantidade sufi

ciente na farinha crua (ou mistura crua), deve-se acrescentar corretivos. Assim, 

utiliza-se quartzitos para completar a silica, minerio de ferro para completar o oxi

do de ferro, etc. Farinha crua e o nome dado a mistura de calcario e argilas, ho

mogeneizadas e estocada antes de seguirem para o forno rotativo para a fabrica

c;;ao do clinquer. 

1.2.4 - GESSO 

Pode ser natural (gipsita) ou artificial (sulfato de calcio hidratado), subpro

duto de fabricac;;ao de acido fosforico. A sua principal finalidade e retardar o tern-
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po de "pega" (endurecimento) e e adicionado em propon;:ao de 4 a 7% do volume 

do clinquer. 

Durante o processo de moagem de cimento, deve-se evitar ultrapassar 

120°C, nao permitindo a desidrata<;:ao do gesso e, consequentemente, o fen6me

no conhecido como falsa pega ou endurecimento muito rapido (ltambe, s.d.). 

1.2.5 - Outros Aditivos 

Os aditivos do cimento podem ser: filler (argilas ou calcaria), pozolanas, 

esc6rias de alto fomo (metalurgia), quartzite e minerio de ferro. 

Pozolana e qualquer material composto par elementos silicos/aluminosos 

que na presen<;:a de cal e agua adquire propriedades aglomerantes a temperatura 

ambiente. Urn exemplo de pozolana sao as cinzas ou fuligens (fly-ash) de ter

meletricas a carvao. Tambem h8 possibilidade de produzi-la artificialmente calci

nando-se argilas e aluminio a temperatura de 700 °C; 0 inconveniente deste pro

cesso e o seu custo. 

1.3 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

As etapas do processo de fabrica<;:ao sao: 

1. Extra<;:ao das materias-primas 

11. Britagem das materias-primas 

111. Pre-homogeneiza<;:ao das materias-primas 

IV. Moagem das materias-primas ~ fabrica<;:ao da farinha crua 

v. Homogeneiza<;:ao da farinha crua 

VI. Pre-aquecimento e pre-calcina<;:ao da farinha crua 

vn.Calcina<;:ao da farinha ~ fabrica<;:ao do clinquer 

VIII.Homogeneiza<;:ao do clinquer 

IX. Moagem do clinquer e adi<;:6es ~ fabrica<;:ao do cimento 

X. Homogeneiza<;:ao e estocagem do cimento 

XI. Ensacamento e expedi<;:ao do cimento 

0 fluxograma basico de produ<;:ao pode ser observado na figura no 1.2, o 

qual e dividido em 4 fases: 

10 



Fase 1 - fabricagao da farinha crua, 

Fase 2- fabricagao do clinquer, 

Fase 3- fabricagao do cimento, 

Fase 4- expedigao do cimento. 

Na figura no 1.3 podemos observar o esquema representativo de uma fabri

ca de cimento. 
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FABRICA DE CIMENTO: via seca; combustive! carvao 

HOMOGENt:ILf"•".u 
DOCALCARIO 

SILOS DOSADORES 

SILOS DE CIMENTO 

ADITIVOS 

I FASE 1 ,, FAS!:2 I FASE 3 I~'K~~,$!::!11!1 

DE 

FERRO 

Figura N" 1.2 - Fluxograma basico de produ9ao de cimento (ltambe, s.d.) 
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FABRICA(:AO DE 

CIMENTO PORTLAND 

Deposito de Calcaria e Argila 

~~ \ 
~~ Distribui~ao Silos de Cimento 

de 
Clinquer 

e 
Gesso 

Figura no 1.3- Esquema representativo de uma fabrica de cimento. 

(Fonte: ltambe, s.d.) 
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Capitulo II -A Industria Brasileira de Cimento 

11.1 - DISPONIBILIDADE DE MATERIA-PRIMA 

11.1.1 - Politica Mineral 

A politica industrial oficial para determinado setor produtivo se manifesta 

atraves da legislaifao e/ou regulamental(ao do setor e atraves dos investimentos e 

demais medidas economicas. 

A Constituil(ao Federal estabelece a respeito dos recursos naturais que: os 

recursos minerais, inclusive do subsolo sao bens da Uniao1
; compete privativa

mente a Uniao legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalur

gia. As jazidas em lavra ou nao, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidraulica constituem propriedades distintas da do solo, para efeito de 

explora~tao ou aproveitamento, e pertencem a Uniao, garantida ao seu concessi

onario a propriedade do produto da lavra2 

0 setor mineral do Brasil tern sua legisla~tao e regulamenta~tao regidas 

pelo Decreto-Lei no 227, de 28 de Fevereiro de 1967, denominado de C6digo de 

Minera~tao. Visa o C6digo, dentre outros objetivos: a) estimular o descobrimento 

e ampliar o conhecimento de recursos minerais do Pais; b) utilizar a produifao 

mineral como instrumento para acelerar o desenvolvimento econ6mico e social do 

Brasil, mediante o aproveitamento intense dos recursos minerais conhecidos, 

quer para o consume interne, quer para exportal(ao; c) promover o aproveita

mento econ6mico dos recursos minerais e aumentar a produtividade das ativida

des de extra~tao, distribuil(ao e consume de recursos minerais; d) assegurar o 

abastecimento do mercado nacional de produtos minerais; e) incentivar os inves

timentos privados na pesquisa e no aproveitamento dos recursos minerais; e f) 

criar condi~t6es de seguran~ta juridica dos direitos minerais e estimular os investi

mentos privados na minera~tao'-

I Capitulo II- Da Uniao- Art. 20 e 22, Bens da Uniao- incise X 

2 Titulo II - Da Ordem Econ6mica e Financeira, Cap. I , Art. 176 

3 Decreta-Lei 227/67 
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A partir da promulgac;;ao da Constituic;;ao de 1988 os investimentos interna

cionais na minerac;;ao brasileira declinaram (DNPM, 1994). Muitos apontaram 

como causa o entrave constitucional colocado entao nas disposic;;6es econ6mi

cas, como: o conceito de empresa nacional e restric;;oes a remessa de Iueras ao 

exterior; outros apontaram a instabilidade econ6mica e politica da epoca da pro

mulgac;;ao da Constituic;;ao. 

Hildebrando Hermmann (informac;;ao verbal) considera que ocorreu uma 

somat6ria de razoes, como por exemplo: inseguranc;;a pela debilidade adminis

trativa na manutenc;;ao dos titulos minen3rios, demora na liberac;;ao dos titulos, 

alias taxas de juros, carga tributaria elevada e falta de estimulos par parte do go

verna e bloqueio de areas para a pesquisa mineral. 

No atual governo a emenda Constitucional no 06, aprovada ern 15/08/95 

revogou o Art. 171 da Constituic;;ao Federal que fazia distinc;;ao entre empresa 

brasileira e empresa brasileira de capital nacional e alterou o § 1° do Art. 176 que 

cuida da pesquisa e da lavra de recursos minerais e do aproveitamento dos po

tenciais de energia hidraulica. A nova ordem permite que empresas com capital 

estrangeiro, constituidas sob as leis brasileiras e com sede e administrac;;ao no 

Brasil, seja titulares de direitos minerarios (Lara, 1995). A aprovac;;ao da Lei 9249 

de 01/01/1996, que zerou a taxa de remessa sabre Iueras, tornou atrativo o in

vestimento em projetos de minerac;;ao no pais. 

Segundo Brito e Oliveira (1996), "no Brasil ha uma politica mineral que esta 

coerente com a politica econ6mica do governo que busca uma abertura para o 

economia internacional, para a desregulamentac;;ao e desestatizac;;ao. 0 pais 

abandonou a politica paternalista e protecionista do passado, buscando alcanc;;ar 

competitividade no mercado internacional. A par das decis6es legislativas, verifi

cam-se mudanc;;as institucionais como a transformac;;ao do DNPM -Departamento 

Nacional de Produc;;ao Mineral - em autarquia; da CPRM - Companhia de Pesqui

sa de Recursos Minerais - em Servic;;o Geologico Nacional; a revisao do C6digo 

de Minerac;;ao; a elaborac;;ao do Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor 

Mineral, que sao express6es da politica mineral. Ha ainda a questao tributaria, o 
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"custo Brasil" (custos dos transportes, infra-estruturas e servi9os sociais, etc.) e o 

custo do dinheiro (taxas de juros) que precisam ser revistos para tornar a politica 

mineral mais coerente com a proposta econ6mica do governo". 

Finalmente em 14 de Novembro de 1996 foi sancionada a Lei no 9.314 que 

redefine OS seguintes artigos do C6digo de Minerayao: arts. 2°, 3°, 6°, 7°, 15, 16, 

17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 37, 38, 41, 43, 44, 55, 58, 63, 64, 81, 85, 92 e 

93. Essas redefini96es consolidam as propostas de reforma do C6digo de Mine

rayao, enviadas em 8 de setembro de 1993 a Camara Federal. 

Segundo Carvalho (1996), o objetivo basico da reforma do C6digo de Mi

nerayao e "simplificar e desburocratizar o acesso aos recursos minerais", com

batendo o "excessivo cartorialismo", os "volumes alentados de papeis e docu

mentos", eliminando "normas juridico-minerais irracionais e burocratizantes que 

emperravam a outorga dos titulos minerals". Dentre as principais modifica96es 

aprovadas e decorrencias, Carvalho (op. cit.) cita as seguintes: 

1. Exclui dos preceitos do C6digo os trabalhos de desmonte e movimenta9ao de 

terra, desde que nao haja comercializayao destes materiais; 

2. acaba com a classifica9ao das jazidas em classes, revogando o artigo 5o do 

C6digo; 

3. oficializa a competencia do Ministro de Minas e Energia para outorga, por Por

taria, das concessoes de lavra e do Diretor Geral do DNPM, dos Alvaras de 

Pesquisa; 

4. acaba com a exigencia de prova de capacidade financeira e disponibilidade de 

recursos para pesquisa mineral; 

5. acaba com a necessidade da autoriza9ao para "funcionar como empresa de 

minera9ao" e toda burocracia relativa a essa condi9ao; 

6. permite a livre negocia9ao de direitos minerarios, terminando com o artificio 

sempre usado da "sucessao comercial", para fase de pesquisa; 

7. flexibiliza o prazo das autoriza96es de pesquisa de no minima de um ano e 

maximo de tres e prorrogavel, a criteria do DNPM; 
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8. restitui a cobran<;:a de emolumentos iniciais no pedido de pesquisa, no valor de 

270 UFIRs por hectare e de forma progressiva, tendo em vista as substancias 

e localiza<;:ao das areas; 

9. permite a renuncia da autoriza<;:ao de pesquisa por parte do titular; 

10.formulado o pedido de renuncia, o DNPM podera, excepcionalmente, dispen

sar a apresenta<;:ao do relat6rio dos trabalhos de pesquisa; 

11.permite trabalhos de extra<;:ao antes da concessao da lavra, mediante expres

sa autoriza<;:ao do DNPM; 

12.admite como resultado da pesquisa uma nova figura, a "inviabilidade por fate

res conjunturais adversos"; 

13.admite prorroga<;:ao do prazo de urn ano para requerer a lavra, ocorrendo fate

res conjunturais adversos; 

14.o desatendimento de exigencias formuladas no requerimento de lavra, desde 

que nao prorrogado o prazo de 60 dias previsto, acarretara o indeferimento do 

pedido, com o dever do DNPM de colocar a area em disponibilidade; 

15.cria a figura do limite subterraneo da jazida ou mina, permitindo que a reque

rimento do titular, ou mesmo ex-oficio pelo DNPM, seja estabelecido, em ca

rater excepcional, o limite por superficie horizontal, mesmo fora da proje<;:ao do 

limite vertical ate agora considerada pela lei. 

Embora sejam bem-vindas as altera<;:6es do C6digo de Minera<;:ao, receia

se que o sucateamento material e profissional pelo qual tern passado o DNPM 

impossibilite que haja urn amplo e rapido acesso aos recursos minerais. A refer

rna do C6digo de nao resolve os entraves a aplica<;:ao da legisla<;:ao mineraria, 

pois ainda teremos que sobreviver com enormes volumes de papeis e documen

tos dentro de uma estrutura administrativa altamente burocratica e ineficiente. 
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11.1.2 - Situal(ao dos Direitos Minerarios sobre Depositos de Calcario 

A propriedade de jazidas de calcaria relativamente pr6ximas a centros 

consumidores e, ao mesmo tempo, fator determinante da viabilidade economica 

das fabricas de cimento e uma das principals fontes de poder de mercado para as 

empresas do setor. Constituem, ao lado do elevado nivel de investimentos ne

cessaries, barreiras realmente importantes ao ingresso de novos produtores 

(Hauguenauer, 1996b ). 

Uma vez que os depositos de calcaria sao de ampla ocorrencia e abun

dantes em todos os Estados da Federac;:ao, os direitos minerarios sobre as reser

vas nao estao concentrados sob um determinado setor, por exemplo, fabricac;:ao 

de cimento, como demonstra a Tabela I (em anexo) - Situac;:ao dos Titulos Mine

rarios das Empresas de Cimento em 1982. 

Em 1982, segundo o levantamento feito pelo DNPM, existiam 644 titulos 

minerarios de calcaria cadastrados, incluindo os calcarios conchiferos e excluindo 

os calcarios dolomiticos; destes 644 titulos, 294 (45,6%) estavam sob o dominic 

das industrias cimenteiras. Tal fato e justificado pela quantidade de materia prima 

que uma fabrica de cimento exige, alem do que, no processo de calcinac;:ao e pi

roprocessamento ha perda de 44% da massa do carbonate de calcic pela elimi

nac;:ao do gas carbonico (C02). 

Atualmente, em maio de 1997, existem 6.363 titulos minerarios no arquivo 

ativo sobre calcario segundo o Sistema de C6digo de Minerac;:ao (Sicom/DNPM). 

Neste arquivo, abrangendo calcario, calcario dolomitico, calcaria conchifero, cal

caria coralineo, calcaria para brita, calcario industrial, calcario calcitico e calcario 

magnesiano, ha 976 titulos minerarios ou 15,34% que estao sob o dominic da 

industria cimenteira; os titulos variam desde requerimento de pesquisa incom

pleto, requerimento de pesquisa completo, alvara de pesquisa, despacho publi

cado, grupamento mineiro, concessao de lavra, averbac;:ao de transferencia de 

direitos minerarios, disponibilidade de lavra, licenciamento, pedido de licencia

mento e manifesto de minas (ver Tabela II em anexo). 

!8 



A desproporyao entre as porcentagens dos anos de 1982 e 1997 decorre 

do grande salta da produl(ao brasileira de cimento: de 9 milh6es t/ano no inicio da 

decada de 70, para 27 milh6es t/ano no inicio da decada de 80. Para que ocor

resse este salta na produyao, as empresas tiveram que requerer grandes areas 

de calcaria. Ja em 1997, os 15,3% dos tftulos e explicado, primeiro pela recupe

rayao dos mesmos niveis de produl(ao do inicio da decada de 80, ap6s um perio

do em que a produl(ao brasileira de cimento manteve-se estagnada em cerca de 

24-25 mil hoes t/ano no periodo de 83-91; e em segundo porque para coibir a en

trada de novas produtores, as empresas requereram grandes areas na decada de 

70, cujas reservas sao suficientes para mais de 100 a nos de operayao para a 

atual capacidade instalada. 

Segundo Hauguenauer (1996a), antes da Constituiyao de 1988, era co

mum no pais que alguns produtores de cimento requeressem direitos de lavra 

sabre grandes areas, as quais nao pretendiam explorar a curta prazo, constituin

do uma "reserva de mercado". Mesmo com a legislayao atual, mais rigida, nas 

regioes pr6ximas aos grandes centros de consumo nao estao disponiveis jazidas 

para novas ingressantes. 

11.1.3 - Vida Util das Reservas de Calcario 

Segundo o Anuario Mineral Brasileiro de 1996, ano base 1995, o pais 

conta com um total de 49,3 bilh6es t de calcaria de reserva medida, 27,6 bilh6es t 

de reserva indicada e 22,3 bilh6es t de reserva inferida. Considerando-se so

mente as reservas medidas e que cerca de 15,3% dos tftulos minerarios de calca

ria estao sob dominio das industrias de cimento, a grosso modo 15,3% das reser

vas de calcaria (7,5 bilh6es de toneladas), e considerando a atual capacidade 

instalada de 57 milhoes toneladas de cimento por ano, as reservas atuais de cal

caria sao suficientes para cerca de 132 anos de operayao em plena capacidade. 

Observamos que nao foram levados em considerayao a localizayao das 

reservas de calcaria, disponibilidade de energia e proximidade de centro consu

midor que sao fatores relevantes para a implantal(ao de uma fabrica de cimento, 

alem das caracteristicas dinamicas da definiyao de reservas (medida, indicada e 
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inferida) e variaveis econ6micas, tecnicas, politicas e ambientais, que podem am

pliar ou diminuir a disponibilidade de qualquer materia-prima de origem mineral. 

Para se ter uma ideia melhor e mais realista das reservas dos grupos cimenteiros, 

a reserva que apenas uma fabrica de cimento detem na regiao metropolitana de 

Curitiba e suficiente para 150 anos de produc;:ao. 

Segundo o Anuario Mineral Brasileiro (op. cit.), em 1995 o valor da produ

c;:ao de calcaria foi de R$ 844.427.281,00, com uma participac;:ao de 6,81% na 

Produc;:ao Mineral Brasileira- PMB- e correspondeu a 21,95% do valor da indus

tria de produtos minerais nao-metalicos, com uma quantidade produzida de 71,9 

milhoes t. Na tabela 11.1 podemos verificar a produc;:ao de cimento e a respectiva 

produc;:ao de calcaria, bern como a relac;:ao entre os mesmos, no periodo de 1990-

1995. 

Tabela 11.1- Produc;ao de Calcaria e Cimento no periodo 1990-1995 

Prodw;:ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

calcario 33.568.000 35.710.000 31.073.549 32.295.790 32.798.492 36.753.195 

cimento 25.848.000 27.490.000 23.902.730 24.842.915 25.229.609 28.256.304 

relagao 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
.. 

Fonte: Sumano Mineral (1992,1995,1996) 

11.2- CAPACIDADE INDUSTRIAL INSTALADA 

11.2.1 - Numero de Unidades e Processes Utilizados 

Segundo o relat6rio anual do Sindicato Nacional da Industria do Cimento 

(SNIC, 1996), o Brasil conta com 65 fabricas de cimento, das quais 32 estao con

centradas na Regiao Sudeste com a seguinte distribuic;:ao: 12 em Minas Gerais, 

10 em Sao Paulo, 8 no Rio de Janeiro e 2 no Espirito Santo (figura no 11.1 ). As 

demais fabricas estao distribuidas da seguinte forma: 8 fabricas na Regiao Sui, 7 

fabricas na Regiao Centro-Oeste (contando com o Distrito Federal que tern 2), 2 

fabricas na Regiao Norte e 16 na Regiao Nordeste; 98% das fabricas utilizam o 

processo via-seca de produc;:ao, ap6s a reestruturac;:ao pela qual passou o setor 

com os dais choques do prec;:o do petr61eo nas decadas de 70 e 80 para diminuir 

o consumo de oleo combustive!. 
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Em 1996, o setor manteve 39 fornos de clinquer desativados, 12% da ca

pacidade total instalada; todavia, alguns desses equipamentos nao apresentam 

condigoes de operar, carecendo de reformas ou mesmo substituigao (Gomes et. 

a/., 1997). 

Figura 11.1 - Fabricas de Cimento no Brasil (Fonte: SNIC, 1995) 

As fabricas brasileiras podem ser caracterizadas, na sua maioria, como de 

medio a grande porte, com 47,71% da produgao em unidades de ate 600.000 

tlano e 27,58% entre 600.000 e 1.000.000 tlano, conforme mostra a figura n°. 11.2 

(Coutinho e Ferraz, 1993). 
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Figura 11.2 - Distribui<;ao da produ<;ao segundo a capacidade das fabricas- Brasil (1991 ). 
Fonte: Coutinho e Ferraz (1993) 

Em 1996, 71 ,8% da produ9ao foi de responsabilidade de empresas com 

capacidade acima de 600.000 tlano. Sao 24 empresas que se dividem em 10 

estados, sendo a maioria delas se concentra nos estados de Minas Gerais e Sao 

Paulo; destas 24 empresas, 3 possuem capacidade acima de 2.000.000 tlano e 5 

com capacidade acima de 1.000.000 tlano (Gomes et. a/., op. cit.). 

Segundo o Sumario Mineral do DNPM (1996), em 1995 Minas Gerais foi o 

· maier produtor, compreendendo 25% do total produzido. Sao Paulo esteve em 

segundo Iugar com 20,1%, seguido pelo Parana com 9,7% e Rio de Janeiro com 

8,8%. 0 restante, 35,7% esteve distribuido pelos outros estados. 

Em 1996, a industria de cimento no Brasil apresentava uma capacidade 

instalada de 57 milhoes t. A produ9ao se divide par cerca de 40 empresas, 

pertencentes a 17 grupos industriais, na sua maioria nacionais. A Tabela 11.2 

apresenta a distribui9ao da produ9ao de cimento par grupos/empresas em 1997 

(Sumario Mineral, 1996; Minerios, Extra9ao e Processamento, 1997). 

Recentemente houve transferencia do centrale acionario de algumas 

fabricas: 

• 0 grupo sui9o Holderbank, maier produtor mundial de cimento, controlador da 

Ciminas, passou a contar com aproximadamente 10% do me rca do com a 

aquisi9ao da Cimento Paraiso em julho de 1996 (Minerios Extra9ao e 

Processamento, no 213, Set./Out. 1996). 
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• A Bunge lnternacional Ltd., controladora do Empresa Serrana S.A., vendeu as 

suas tres fabricas de cimento a Cimpor (Cimentos de Portugal), retirando-se do 

setor. Uma das fabricas esta localizada em Sao Paulo e as outras duas no Rio 

Grande do Sui, alem da Cisafra, na Bahia (Folha de Sao Paulo, 14/01/97 - in

ternet, Minerios, Extrac;ao e Processamento, 1997). 

TABELA 11.2 - Distribui~ao da produ~ao de cimento por Grupos/Empresas em 1997 

EMPRESA/GRUPO PAiS PARTICIPACAO-% 
VOTORANTIM BRASIL 47.0 

CIMINAS (HOLDERBANK) SUiCA 12.0 
CAMARGO CORREA BRASIL 9,0 

MAUA (LAFARGE) FRANCA 8,0 
JOAO SANTOS BRASIL 7.0 

CHAMPALIMAUD BRASIL 43 
TUPI BRASIL 3.2 

BRENAND BRASIL 40 
SERRANA (CIMPOR) PORTUGAL 4,0 

OUTROS BRASIL 1.5 
' . ' . - . . 

Fonte: Sumano Mmeral(1996), Mmenos, Extra~ao e Processamento (1997)- mod1f1cado. 

• Em Setembro de 1996 a Lafarge adquiriu a Matsulfur (Minerios, Extrac;ao e 

Processamento, 1997). 

• A Votorantim passou a controlar a Ribeirao Grande que pertencia ao Grupo 

Joao Santos (Minerios, Extrac;ao e Processamento, 1997), alem de adquirir 

30% do controle da Companhia de Cimento ltambe do Parana em Outubro de 

1996 (Gomes et. a/., 1997). 

• A Camargo Correa Industrial, empresa do Grupo Camargo Correa, assumiu o 

controle acionario da Cimento Caue, sexto maior produtor brasileiro de cimento 

com duas fabricas em Minas Gerais (Pedro Leopolda e Santana do Paraiso), 

por R$ 200 milhoes em abril de 1997 com dire ito a 97,29% das ac;oes do anti

go controlador (Brasil Mineral, n°·149, 1997 e Minerios, Extrac;ao e Processa

mento, 1997). 

0 Grupo mexicano Cemex ensaiou urn movimento no Brasil, mas foi conti

do por dais fatores. Primeiro seu endividamento, resultante das recentes aquisi

c;oes na Espanha e Colombia. 0 segundo fator seria a fatia de mercado que a 

23 



Cemex ganharia com a aquisi9ao das fabricas visadas, que nao chegaria a 10% 

(Minerios Extra9ao e Processamento, 1997). 

Observada a capacidade instalada de clinquer eo consumo de cimento em 

1996 (34,6 milhoes t), verifica-se uma ociosidade te6rica, de cerca de 30%. No 

entanto a identifica9ao do real nivel de ociosidade do setor e dificultada parse 

tratar de informa9ao estrategica de cada empresa (Gomes et. a/., 1997). 

Tabela 11.3- Clinquer: Capacidade lnstalada- Dezembro de 1996 

Regioes Capacidade lnstalada Total Capacidade de operar 

Geograficas Numero de Clinquer Numero de Clinquer 
Fornos (Mil tlano) Fornos (Mil tlano) 

Norte 4 1.254 4 1.254 

Nordeste 26 7.038 18 6.163 

Centro-Oeste 12 3.868 9 3.538 

Sudeste 60 22.294 38 19.156 

Sui 16 6.138 10 5.551 

Total Brasil 118 40.592 79 35.662 

Fonte: Gomes et. a/. (1997) 

Tabela 11.4 - Moagem: Capacidade lnstalada - Dezembro de 1996 

Regi6es Capacidade lnstalada Total Capacidade de operar 

Geograficas Numero de Moagem Final Numero de Moagem Final 

Moinhos (Mil tlano) Moinhos (Mil t/ano) 

Norte 5 1.392 5 1.392 

Nordeste 36 9.811 32 9.193 

Centro-Oeste 15 5.244 13 5.002 

Sudeste 94 33.289 77 31.217 

Sui 22 7.262 21 7.153 

Total Brasil 172 56.998 148 53.957 

Fonte: Gomes et. a/. (1997) 

11.2.2 - Tecnologia Empregada 

A tecnologia de fabrica9ao de cimento e amplamente conhecida e difundi

da pelos produtores de equipamentos, sendo que a mesma e desenvolvida para 

tornar as equipamentos mais eficientes e apresentarem menor consumo de ener

gia. Os itens dentro da fabrica de cimento em que tern havido recentes incre

mentos tecnol6gicos sao: 

- fornos rotativos; 
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- ensacamento; 

- sistema integrado de expedic;:ao; 

- transporte pneumatico e dosagem gravimetrica; 

- moinhos de rolos; 

- sistema de controle; 

- resfriadores de clinquer; 

- combustiveis: dosagem e queimadores. 

Historicamente observa-se a substituic;:ao gradual de longos fornos de via 

umida par fornos via-seca e a transferencia parcial ou total do processo de des

carbonatac;:ao da farinha crua para fora do forno, mediante o usa de pre

aquecedores e pre-calcinadores, com vistas a reduc;:ao do consumo energetico de 

fabricac;:ao. Quando o processo e dotado de pre-calcinadores, o usa de combus

tiveis alternativos e menos nobres traz maior flexibilidade e ganhos adicionais ao 

processo. Quanta a otimizac;:ao do sistema de cominuic;:ao, a utilizac;:ao de moi-

. nhos verticais de rolos, de separadores de alta eficiencia e de aditivos sao algu

mas alternativas para o incremento da produc;:ao, melhoria da qualidade e redu

c;:ao do consumo de energia (Pitta, 1996). 

Em relac;:ao ao meio ambiente, a industria procura reduzir a emissao de 

particulados com a melhoria dos filtros eletrostaticos e dos fornos. 0 desenvolvi

mento tecnol6gico de mac;:aricos que reduzem a emissao de NOx tambem e con

siderado, alem das caracteristicas particulares do processo de fabricac;:ao do ci

mento permitir o aproveitamento definitivo, seguro e economico de rejeitos polui

dores, como combustive! e/ou como adic;:ao ao produto final (Pitta, op. cit.). 

A tecnologia de controle ambiental e objeto de ac;:ao heterogenea entre as 

empresas, ate mesmo em func;:ao dos variados graus de exigencia dos 6rgaos de 

controle em cada regiao. A falta de uma legislac;:ao definida e uniforme repercute 

no estabelecimento de estrategias das empresas quanta ao investimento no con

trole ambiental, atualmente voltado mais ao controle do processo fabril e pouco 

as atividades de extrac;:ao (Coutinho e Ferraz, 1993). 
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A questao ambiental na decada de 90 obrigou a adogao de diversas medi

das por parte da industria cimenteira, embora empresas como a Serrana ja tives

sem realizado iniciativas nesta area ha mais tempo. Entre as medidas adotadas 

temos a colocagao de equipamentos (filtros de manga e precipitadores eletrosta

ticos), instalagao de estagoes de monitoramento do are da agua, tratamento de 

s61idos e aguas industriais, etc. Buscou-se o atendimento da legislagao ambien

tal atraves da confecgao de EIA's e RIMA's, obtengao das licengas ambientais 

nas areas industriais e jazidas minerais, como replantio nas areas degradadas e 

o preenchimento de outras exigemcias. Tambem intensificaram-se iniciativas com 

a comunidade, tais como Semana do Meio Ambiente, replantio de mudas nativas 

e formagao de criadouros de animais silvestres, o que qualificou alguns locais 

para serem depositarios da Policia Florestal (Recuero, 1997). 

0 desenvolvimento da eletronica e da informatica na ultima decada tern 

permitido a instalagao de processos de automagao industrial que reduzem custos 

e melhoram a qualidade do produto. A filosofia do sistema de automagao, se

gundo Orsini (1993), e a execugao das fungoes de controle e intertravamento dos 

. equipamentos e instrumentos que possibilita uma operagao e supervisao do pro

cesso simples e versatil, tendo como objetivos principais: 

• a otimizagao da operagao da fabrica; 

• o aumento da confiabilidade operacional da fabrica atraves do fornecimento 

ao operador de informagoes mais rapidas, detalhadas, precisas e confiaveis; 

• a redugao do tempo de parada para manutengao atraves da utilizagao de equi

pamentos de controle de tecnologia moderna, com alto grau de confiabilidade, 

baixo nivel de falhas e de simples e rapida manutengao; 

• a otimizagao do processo buscando aumento de produtividade, melhoria de 

qualidade do produto final e redugao do consumo de energia eletrica e termica. 

No Brasil, segundo Hauguenauer (apud Valencio, 1996) a industria de ci

mento opera, tecnologicamente, com padroes internacionais, pois mais de 90% 

das fabricas operam com processo via seca, sendo que a automagao industrial 

esta sendo implantada gradativamente, o consumo energetico se aproxima dos 
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niveis mundiais e existe capacita9ao local para desenvolvimento de novas pro

dutos. 

11.2.3 - Consumo de Energia 

0 consumo energetico da industria brasileira e, em media, superior ao 

consumo dos paises lideres (da ordem de 1.000.000 kcal/t de clinquer contra 

850.000 kcallt da industria Sui9a), embora possam ser encontradas empresas 

com valores praticamente iguais as empresas lideres no mercado internacional 

(Coutinho e Ferraz, 1993). 

As principais fontes energeticas utilizadas pela industria de cimento na fa

brica9ao do clinquer sao: oleo combustive!, gas naturale carvao mineral; porem 

podem ser utilizados outros tipos de energeticos. A tabela 11.3 mostra a composi-

980 percentual das fontes energeticas da industria de cimento. 

Tabela 11.5 - Participa~ao das fontes energeticas na industria de cimento (%) 

Fontes\Anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Carvao mineral 20,3 26,9 16,2 12,7 13,2 13,4 16,0 

[Oleo combustive! 33,9 29,7 38,1 42,5 40,2 41,6 40,2 

Eletricidade 30,2 30,4 33,2 33,6 34,1 31,8 30,8 

Carvao vegetal 12,1 8,3 8,0 8,7 9,8 9,3 8,9 

Outras 3,5 4,7 4,5 2,5 2,7 3,9 4,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Balan~o Energetico Nacional (1997). 

A maior parte das unidades utilizam urn ou dais tipos de energeticos (oleo 

combustive! e carvao- mineral ou vegetal), mas algumas fabricas podem utilizar 

duas ou mais fontes de energia. Em 1994, segundo o SNIC (1995), o total de 

energeticos consumidos pela industria do cimento foi: 1.113.841 t de oleo com

bustive! (64,8%), 744.185 t de carvao mineral (21 ,65%), 394.599 t de carvao ve

getal (11 ,48%) e 82.060 t de outros energeticos (2,07%), com urn percentual de 

substitui9ao de 35,2% entre eles. 

Existem especificidades regionais, sendo diferenciadas as taxas de subs

titui9ao do oleo combustive! par outros produtos: enquanto nas regioes Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste a participa9ao do oleo combustive! no consumo total de 

produtos energeticos variou de 92% a 99% em 1994, no Sudeste foi de 61% e na 
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regiao Sui de apenas 16,7% com maior participac;ao do carvao (Hauguenauer, 

1996b). 

Para a produc;ao de 1 ,0 t de cimento, ou 20 sacos de 50 kg, sao utilizados 

em media 1.300 kg de calcario, 260 kg de argila, 14 kg de minerio de ferro e 40 

kg de gesso. Sao necessarios ainda, 74 kg de 61eo combustive! e 94 kWh de 

energia eletrica4
. 

11.2.4 - Politica Industrial 

A Politica Industrial brasileira tern a sua coordenac;ao centrada no Ministe

rio da Industria, Comercio e Turismo (MICT) e como 6rgao executor o Banco Na

cional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES). Estes dois agentes 

governamentais tern como objetivos assegurar as condic;oes de viabilizac;ao da 

implantac;ao de projetos industriais atraves do suporte financeiro (financiamentos) 

e estabelecimento de regras. 

Ate o final da decada de 80 a politica industrial brasileira seguia o sistema 

de substituic;ao de importac;oes na qual o governo (MICT e BNDES) viabilizava a 

implantac;ao de uma determinada industria que produzia urn determinado item da 

pauta de importac;ao do pais. Para tanto, o Governo financiava a compra de 

equipamentos, colocava restric;oes tarifarias as importac;oes e determinava o local 

a ser instalada a industria, criando assim urn mercado interno cativo aquele pro

duto. 

Tal polftica, no entanto, nao favorecia o desenvolvimento da industria em 

termos de produtividade e competitividade. A partir do inicio dos anos 90, com a 

abertura do pais a globalizac;ao do comercio internacional, a polftica industrial 

mudou em direc;ao a capacitac;ao tecnol6gica e modernizac;ao dos equipamentos 

industriais em busca de modernidade, produtividade e competitividade. Os 

agentes governamentais continuam a financiar a compra dos equipamentos, mas 

em relac;ao aos entraves burocraticos da importac;ao ha uma reduc;ao das barrei-

4 Cimento Votoran, s.n.t. 
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ras tarifarias e alfandegarias, expondo assim a industria nacional a concorrencia 

internacional para o abastecimento do mercado interne. 

Com relac;:ao a industria do cimento, o governo nao possui urna politica 

especifica para o setor, inserindo-o dentro da politica industrial corno um todo. 

Assim, o BNDES tern tradicionalmente apoiado as empresas do setor cirnenteiro 

em projetos de implantac;:ao, ampliac;:ao e modernizac;:ao. 

No periodo de 1990 a 1994, o sistema BNDES desembolsou as seguintes 

cifras para empresas do setor cimento, incluindo Programas Automatico, FINAME 

e Operac;:6es Diretas (US$ Mil): 

Tabela 11.6- Desembolso do Sistema BNDES 

A no 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Valor (US$ mil) 4.563 6.482 12.089 65.819' 14.054 83.896 127.896 

- .. - -(') lnclw operac;:ao no valor de US$49.540 mtl referente a aqwstc;:ao da Papel Stmao pela Ci

mento Rio Branco (Grupo Votorantim), dentro do programa de Reestruturac;:ao Empresa

rial. 

Fonte: BNDES (1995), Gomes et. a/.(1997) 

Observa-se que o montante duplicou em 1992 comparado a 1991 e que, 

descontando-se os US$49.540 mil na aquisic;:ao da Papel Simao pelo grupo Voto

rantim, o total desembolsado em 1993 no setor cimento atinge US$16.279 mil; e 

em 1994 US$ 14.054 mil, Mum salto em 1995 de 600% em relac;:ao a 1994, atin

gindo cerca de US$ 84 milh6es e em 1996 o BNDES desembolsou US$ 128 mi

lh6es para o setor cimenteiro. Tal fato se deve a reestruturac;:ao do setor em bus

ca da competitividade, modernizac;:ao, expansao e instalac;:ao de novas fabricas 

em func;:ao da abertura comercial, alem da previsao do crescimento futuro da de

manda de cimento decorrente da retomada dos investimento em setores de infra

estrutura. 

Segundo Coutinho e Ferraz (1995) a industria do cimento se insere nos 

setores com deficiencia competitiva por apresentar prec;:os superiores aos prati

cados internacionalmente, defasagens em termos de tecnologia de produto e um 

relacionamento na cadeia produtiva incompativel com as praticas industriais 
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contemporaneas, apesar do setor possuir capacitac;:ao competitiva em tecnologia 

de processo. 

11.2.5 - Modos de Distribuic;;ao: 

0 principal modo de transporte utilizado na distribuic;:ao de cimento no Bra

sil eo rodoviario que correspondeu em 1996 a 92,05%, seguido pelo ferroviario 

7,36% e hidroviario, que contribuiu com apenas 0,59%. 

Tal desproporc;:ao entre os modais de distribuic;:ao se deve ao sucatea

mento da malha ferroviaria verificada nas decadas passadas e a falta de investi

mentos em infra-estrutura para a utilizac;:ao das hidrovias. A infima contribuic;:ao 

das hidrovias (0,59%) se deu somente porque e o principal meio de transporte na 

Regiao Norte do pais. 

Na Regiao Sui o transporte rodoviario corresponde a 95% da distribuic;:ao e 

e preferido pelas industrias uma vez que o custo do transporte ferroviario se 

iguala ao rodoviario, mas o tempo gasto e maior. 

Quanto ao transporte por ferrovias, alem da baixa confiabilidade quanto 

aos prazos, o aumento nas tarifas ferroviarias no Brasil tornaram esse meio de 

transporte mais oneroso que o rodoviario, ao contrario do que ocorre no resto do 

mundo, penalizando as empresas de cimento que investiram em terminais junto 

as ferrovias (Hauguenauer, 1996b). 

A elevada incidencia dos custos dos transportes no produto dificulta a am

pliac;:ao do raio de comercializac;:ao dos fabricantes e leva a concentrac;:ao local e 

regional em func;:ao, primeiramente, da origem da materia-prima e dos mercados 

consumidores. 0 cimento tern baixo valor agregado por unidade de peso, acen

tuando-se assim o papel dos custos dos transportes no custo final (Coutinho e 

Ferraz, 1993). 
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11.3 - Produc;;:ao Nacional 

11.3.1 - Volume de Cimento Produzido: 

A prodw;:ao nacional de cimento em 1995 apresentou urn crescimento de 

12% em relac;:ao a 1994, chegando a 28.256.304 t, crescimento este impulsiona

do pelo aumento do consumo "formiga", principalmente dos chamados auto

construtores (Sumario Mineral, 1996). 0 consumo "formiga" e o consumo das 

pequenas obras de ampliac;:ao e/ou reformas de casas que nao consomem gran

des quantidades de cimento. Em 1996, a produc;:ao brasileira de cimento foi de 

34.598 milt, urn crescimento de 18,3%, atingindo urn indice de ocupac;:ao da ca

pacidade instalada de 85%, sendo que 71 ,8% dessa produc;:ao foi de responsabi

lidade de empresas com capacidade acima de 600.000 tlano (Gomes et. a/., 

1997). 

A tabela 11.7 mostra a oferta mundial de cimento em 1995, na qual o Brasil 

ocupou a 12° colocac;:ao na produc;:ao mundial e em 1996 estaria disputando o go 

Iugar com a ltalia. 

TABELA 11.7- Oferta Mundial de Cimento em 1995 

PAISES PRODU9ii0(1.000 T) % 

! t.;hma 44::>.000 3l,lti"/o 

Japao 96.407 6,75% 

t::slados Umdos 75.501 5,2!,/"lo 

India 70.445 4,93% 

Coreia do Sui 57.843 4,05% 

Russia 36.400 2,55% 

Tallandia 35.781 2,51% 

TurqUJa 34.747 2,43% 

ltalia 34.019 2,38% 

Alemanna 33.3UZ 2,33"/o 

11:spanha 28.491 2,00% 

ll:lrasil 28.256 1 ,98"/o 
Mexico 24.400 1,71"/o 

I Indonesia 23.266 1 ,63"/o 

11-ormosa 22.760 1,59% 

'rran9a 20.697 1,45% 
IOta I 1.427.91:!7 100,00 

Fonte: SNIC (1996). 
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Em 1995, o Brasil ocupou a 12° colocagao, o Mexico ocupava o 13° Iugar 

na produgao mundial, os EUA o 3° Iugar e o Canada nao aparecia entre os 16 

maiores produtores mundiais, com uma produgao de 10.440.000 t de cimento, ou 

0,73% da produgao mundial. 

11.3.2 - Tipos de Cimentos Produzidos 

No Brasil, sao produzidos cinco tipos de cimento Portland comum de colo

ragao cinza, alem do cimento branco. Antes de colocarmos a quantidade produ

zida dos cimentos, vamos conhecer a nomenclatura brasileira: 

CP II - F - 32 

L l classe de resistencia aos 28 dias em 
Mpa, pode ser 25, 32 e 40 

tipo de adigao (F = filler, Z = po
zolana, E = esc6ria) 

tipo de cimento 

Cimento Portland 

Obs.: 1,0 Mpa (urn milhao de Pascais) = 10,6 kgf/cm2 

Portanto, os tipos de cimento Portland produzidos sao: 

CP I - cimento Portland comum, 

CP I - S - cimento Portland comum com adigao, 

CP II - E - cimento Portland composto com esc6ria de alto forno, 

CP II - Z - cimento Portland composto com pozolana, 

CP II- F- cimento Portland composto com filler (calcario), 

CP Ill- cimento Portland de alto forno, 

CP IV- cimento Portland pozolanico, 

CP V - ARI - cimento Portland de alta resistencia inicial. 
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A tabela 11.8 mostra as especificac;:oes dos tipos de Cimento Portland; a 

tabela 11.9 a quantidade de cad a tipo de cimento produzido em 1996 e a sua par

ticipac;:ao percentual: 

Tabela 11.8 - Tipos de Cimento Portland 

lipos Norma 

NBR5732 

NBR5732 

NBR 11578 

NBR 11578 

NBR 11578 

NBR5735 

NBR5736 

NBR5733 

Tabela 11.9 - Produ~tao de Cimento Nacional 

111pos ae c1menro 1..1uanuaaae l"roauz~aa (IJ (l"artiCipal(ao ("loJ 

(I_; 1-' I I. ·1 ·1 I .04 ;t .j ,L I 

i'-' 1-' II Lti.ti 14.Uo~ I I , 1 

!G 1-' Ill .j.41<1 . .j.j"l 1 u,uo 
<..;!-' IV L.40.j.0 I ;t I, I L 

,G 1-' V tL:Iti .tit> I L,4L 

ts ran co .j I .4 0 ·1 u 'u" 
1 ota 1 .j4.:Jl11 .U4;t "I uu,uu 

Fonte: SNIC, 1996 (mod1ficado) 

11.3.3 - Valor da Produ~tao Nacional 

Apesar da produc;:ao em 1995 ter atingido 28.256.304 t, foram comerciali

zadas (ou despachadas) 28.121.499 t, ficando 134.805 t em estoque. Do total 

despachado, 83,07% foi na forma ensacada e 16,93% a granel; o faturamento do 

setor foi de aproximadamente US$ 2,6 bilhoes, representando menos de 1% do 

PI B. 
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11.3.4 - Consumo Nacional e Regional de Cimento 

0 consumo per capita de cimento no Brasil esta na faixa de 220 

kg/habitante, muito abaixo da media europeia que e de 429 kg/habitante ou dos 

Estados Unidos que e de 329 kg/habitante (Sumario Mineral, 1996). 

A tabela 11.10 apresenta o con sumo aparente de cimento Portland, total e 

per capita, de 1990 a 1995. 

Tabela 11.10- Consumo aparente de cimento Portland no Brasil, 

total e per capita, de 1990 a 1996. 

Em termos geograficos, em 1996, o consumo se distribuiu em 21,44% para 

Sao Paulo, 25,46% para Minas Gerais, 8,51% para o Rio de Janeiro e 9,35% 

para o Parana. 0 restante 35,23% se divide pelos demais estados da federagao. 

Somente a Regiao Sudeste foi responsavel por 60,82% do consumo nacional, 

com urn total de 20.983.959 t. 

0 aumento da produgao na industria do cimento se da em fungao da de

manda, ou seja, como o cimento e urn produto perecivel e como commodity mine

ral muito susceptive! a renda per capita pelo seu emprego em infra-estrutura ba

sica como habitagao e saneamento, com a variagao da renda ha variagao do 

consume e por conseguinte da produgao. Tal fato e observado na tabela acima 

quanto se analisa o periodo 92/94 em que a economia estava em fase recessiva 

devido ao Plano Collar e, depois, a lenta recuperagao com a estabilizagao com o 

Plano Real. 
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A tabela 11.11 apresenta o consumo de cimento Portland segundo as regi-

6es geograficas, no perfodo de 1990 a 1996. 

Tabela 11.11- Consume de cimento Portland, segundo as regioes geograticas 

QUANTI DADE CONSUMIDA E PARTICIPA<;:AO PERCENTUAL 

ANO NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-

OESTE 

(!) (%) (!) (%) (!) (%) (!) (%) (!) 

1990 976.727 3,77 4.153.907 16,03 14.513.063 56,00 4.289.001 16,55 1.982.986 

1991 1.010.827 3,70 4.049.893 14,82 15.588.165 57,03 4.609.798 16,86 2.075.966 

1992 824.434 3,44 3.725.128 15,52 13.279.032 55,34 4.241.447 17,68 1.923.198 

1993 945.736 3,81 3.786.399 15,26 13.327.775 53,72 4.531.897 18,27 2.218.804 

1994 983.209 3,92 3.769.086 15,05 13.572.046 54,19 4.374.528 17,47 2.347.506 

1995 986.674 3,52 3.818.062 13,60 15.986.194 56,97 4.990.348 17,78 2.281.315 

1996 1.136.404 3,29 4.136.191 11,99 20.983.959 60,82 5.532.062 16,03 2.716.118 

FONTE: SNIC, 1996 (mod1f1cado). 

11.3.5 - Custos das Materias-Primas 

A tabela 11.12 mostra a estrutura de composi9ao dos custos e pre9o de 

venda geral para qualquer atividade de minera9ao e beneficiamento do produto. 

Os custos sao divididos em (Sintoni e Valverde, 1978): 

1. Custos de Minera!(ao que compreendem as despesas efetuadas desde 

o desmonte do minerio ate o seu beneficiamento antes da usinagem, podendo 

ser avaliado pela composiyao dos itens: royalties, desmonte, transporte, trata

mento de minerio, impastos e taxas. 

1.1. Royalty: e a importancia paga pelo minerador a titulo de compensa

yao pela lavra do deposito mineral. Para a maioria das empresas este custo e 

diluido na amortiza9ao de capital, uma vez que antes de entrar em funcionamento 

estas empresas normalmente adquirem as propriedades; 

1.2. Desmonte: o custo de desmonte e composto por todas as despesas 

diretas ou indiretas resultantes do desenvoivimento da lavra, remo9ao do esteril e 

desmonte do minerio. Para tanto sao considerados a deprecia9ao de equipa

mentos e instala96es, o custo da mao de obra e encargos sociais, o custo dos 

insumos (agua, energia eletrica, combustiveis, oleos e lubificantes, explosives, 

etc.), manuten9ao de equipamentos e mais as despesas de administra9ao e 

eventuais. Dessa forma, o custo de desmonte e evidentemente uma fun9ao da 

35 

(%) 

7,65 

7,59 

8,02 

8,94 

9,37 

8,13 

7,87 



Tabela 11.12 - Estrutura de Custos 

Royalty (G.F) 

Depreciac;:ao de equipamentos (G.F.) 

Depreciac;:ao de instalac;:oes (G.F.) 

Manutenc;:ao de equipamentos (G.V.) 

Mao de obra e encargos sociais (G.F.) 

agua 

Desmonte energia el8trica 

lnsumos combustlveis 

(G.V) oleos e lubrificantes 

explosives, cord8is e outros 

Administrac;:ao (G. F.) 

Eventuais (G.F.) 

Transporte 

(C.F.) 

Gusto de Depreciac;:ao de equipamentos (G. F) 

Gusto de Minerac;:ao Depreciac;:ao de instalac;:oes(G.F.) 

Transfe- Manutenc;:ao de equipamentos (G.V.) 

rencia Mao de obra e encargos sociais (G.F.) 

agua 

Gusto de Beneficia - lnsumos energia eletrica 

Industria men to - (C.V.) combustiveis 

lizac;:ao reagentes e outros 

Administrac;:ao (G.F.) 

Eventuais (G. F.) 

lmpostos e Taxas (CFEM)- C.V. 

Transporte (C.F.) 

Depreciac;:ao de equipamentos (G.F.) 

Prec;:o Gusto Depreciac;:ao de instalac;:oes (C.F.) 

de de Manutenc;:ao de equipamentos (C.V.) 

Venda Venda Mao de obra e encargos sociais (C. F.) 

agua 

Gusto de energia eletrica 

Usina- lnsumos combustiveis 

gem (C.V.) oleos e lubrificantes 

reagentes e outros 

Materias primas adicionadas (C.V.) 

Embalagem (C. F.) 

Administrac;:ao (C. F.) 

Eventuais (C.F.) 

Propaganda (C. V.) 

Mao de obra e encargos sociais (INSS, FGTS) (C. F.) 

Gusto de Transportee distribuic;:ao (C.F.) 

Comercia- Armazenamento e manutenc;:ao de estoques (C. F.) 

lizac;:ao lmpostos e Taxas (C.V.) (ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSL IRPJ) 

LUCRO 
.. 

• C.F.- custo fixo; C.V.- custo var1avel 

Fonte: Sintoni & Valverde, 1978 (modificado) 
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escala de produc;;ao, pois, quanto maior for a escala, maior sera a diluic;;ao dos 

custos especificos. Alem disso, o custo de desmonte sofre uma diminuic;;ao em 

func;;ao do tempo, pois os custos administrativos tendem a diminuir com a otimiza

c;;ao do funcionamento e diminuic;;ao dos custos de depreciac;;ao; 

1.3. Transporte: o transporte de minerio ate a primeira etapa de benefici

amento e normalmente feito por caminhoes basculantes e por isso contribui gran

demente para a elevac;;ao do custo da lavra, pois alem da aquisic;;ao dos veiculos, 

requer a preparac;;ao e manutenc;;ao de leitos carroc;;aveis; 

1.4. Tratamento: este custo engloba todas as despesas diretas ou indire

tas originadas pelo tratamento do minerio e preparagao para o seu uso industrial. 

Considera-se: depreciac;;ao de equipamentos e instalac;;oes, mao de obra e encar

gos sociais, custo dos insumos, manutenc;;ao dos equipamentos, despesas de 

administrac;;ao e eventuais. Este custo tambem e uma func;;ao da escala de pro

duc;;ao e do tempo de funcionamento (diluic;;ao dos custos); 

1.5. Tributos: a minerac;;ao brasileira, como toda e qualquer atividade in

dustrial no pais esta sujeita a impastos, taxas, encargos e assemelhados, de 

competencias federal, estadual e municipal. A tabela 11.13 e os itens abaixo 

mostram os principais tributos e encargos atualmente incidentes sobre o produto 

mineral e as empresas de minerac;;ao, e onde se da sua incidencia, de acordo 

como DNPM(1996). 

Tabela 11.13- Principais Tributos e Encargos de lncidencia Geral 

Federal 
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a) lmposto de Renda de Pessoa Juridica (IRPJ): e urn impasto federal, pago 

mensalmente, e incide sabre o Iuera Hquido tributavel, conforme instruc;:oes 

normativas da Secretaria da Receita Federal (SRF), 6rgao fiscalizador e arre

cadador de tributes federais vinculado ao Ministerio da Fazenda. A partir de 1° 

de janeiro de 1996, o Iuera Hquido tributavel das empresas esta sujeito ao pa

gamento do IRPJ com base na aHquota (mica de 15% e de um impasto adicio

nal de 10% sabre o que exceder a R$ 240 mil do Iuera liquido. 

Alem da depreciagao, amortizagao de despesas pre-operacionais, compensa

c;:ao de exercicios anteriores, perdas no cambia de moeda estrangeira e outras 

dedugoes previstas na legislagao fiscal e aplicaveis a qualquer atividade in

dustrial, no caso especifico da minerac;:ao, sao consideradas ainda como de

dutiveis na determinac;:ao do Iuera tributavel: 

• Cotas de exaustao: determinada em func;:ao do volume da produgao no ano em 

relagao as reservas conhecidas da mina, tendo como base o custo de aquisi

c;:ao ou obtenc;:ao dos direitos minerarios, corrigidos monetariamente, ou no 

caso da empresa nao sera titular, da durac;:ao do contrato de arrendamento da 

mina; 

• Despesas com pesquisa mineral: as despesas realizadas na fase de pesquisa 

mineral e na ampliagao de reservas da jazida em lavra podem ser deduzidas 

como despesas operacionais, ou capitalizadas e amortizadas pelo prazo mini

ma de 5 anos, a partir do inicio das operac;:oes de lavra; 

• Despesas incorridas com o desenvolvimento da mina: podem ser capitalizadas 

e amortizadas pelo prazo minima de 5 anos, a partir do inicio das operac;:oes 

de lavra; 

b) Contribui~tao Social sobre o Lucro (CSL): e devida ao governo federal e 

incide sabre o Iuera Hquido ajustado, antes do impasto de renda, em conformi

dade corn a legislagao em vigor. A alfquota nominal e de 8%. 

c) Programa de lntegrat;ao Social (PIS): criado pela Lei Complementar n° 7 de 

1970 com o objetivo de promover a integrac;:ao dos trabalhadores na vida e no 

desenvolvimento das empresas. A partir da promulgagao da Constituigao Fe-

38 



deral de 1988, sua arrecada~tao passou a destinar-se ao financiamento do se

guro-desemprego. A aliquota desta contribui~tao e de 0,65% e incide sabre a 

receita operacional bruta. 

d) Contribui~;ao para Financiamento da Seguridade Social (COFINS): e uma 

contribui~tao devida ao governo federal e tern por finalidade custear investi

mentos de carater assistencial. lncide sabre o faturamento mensal com uma 

aliquota de 2%. 

e) Encargos Sociais (INSS e FGTS): a contribui~tao para o INSS - Institute Na

cional de Seguridade Social - e na base de 20% sabre a folha de pagamento e 

o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi~to - corresponde a 8% dos 

vencimentos pagos ou devido aos empregados. 

f) lmposto sobre Opera~;oes Relativas a Circula~;ao de Mercadorias e sobre 

Presta~;ao de Servi~;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

Comunica~;ao (ICMS): impasto estadual de incidencia geral. 0 ICMS, tribute 

nao cumulative administrado pelas unidades da Federa~tao, e devido em todas 

as etapas de venda do produto, na cadeia que vai do produtor ao consumidor 

final e as aliquotas variam. 

Sao praticadas hoje as seguintes aliquotas maximas: 

Tabela 11.14- Aliquotas do ICMS 

(•) Para alguns a base ser caso 

exporta9ao de minerio de ferro, p.ex., esta redu9ao chega a alcan9ar apro
ximadamente 53%. 

Fonte: DNPM, 1996. 

No caso das exporta~toes, em Janeiro de 1997, o governo adotou medidas 

para favorece-las, desonerando os impastos diretos e de suas materias primas 

(ICMS, PIS/PASEP e COFINS) - "Lei Kandir"; investimentos em produ~tao passa

ram a ser isentos de IPI e a elimina~tao do IOF sabre os emprestimos do BNDES 
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g) Compensa~rao Financeira pela Explora~rao de Recursos Minerais (CFEM): 

instituida pela Constitui9ao de 1988 que, em seu Art. 20, assegura aos Esta

dos, Distrito Federal, Municipios e Uniao, particlpayao no resultado ou compen

sa9ao financeira pela explora9ao de petr61eo ou gas natural, de recursos hidri

cos para fins de gera9ao de energia e de outros recursos minerais no respecti

ve territ6rio, plataforma continental, mar territorial ou zona economica exclusiva. 

Este dispositive constituclonal foi regulamentado atraves das Leis n° 7.990/89 e 

8.001/90; e do Decreto no 01/91 (Andrade, 1996). 

As princlpais caracteristicas da CFEM sao as seguintes: 

• Fator gerador: a saida por venda do produto mineral das areas das jazidas, 

minas, salinas ou de outros depositos minerais de onde provem; ou seu con

sumo pelo minerador, mediante transformayao industrial; 

• lncidencia: a CFEM tern aliquota diferenclada entre as substancias minerais, 

conforme indicado na tabela 11.15. 

2. Custo de Transferencia: aparece quando o minerio ap6s urn trata

mento preliminar e transportado para usinas de transforma9ao (fabricas de cl

mento, cal, marmorias, etc.). Ele e calculado pela composi9ao dos custos de mi

nerayao e de transporte; dessa forma, a varia9ao do custo de transferencla e fun

yao do transporte do minerio. 

Tabela 11.15 -lncidencia da CFEM 

Minerio de Fe, Carvao, Fertilizantes e 
demais substancias minerais 

lapidaveis, carbonados e metais no-
bres 

Fonte: Andrade, 1996. 

Os transportes rodoviarios sao mais caros que os transportes ferroviarios, 

telefericos ou correias transportadoras. Os transportes rodoviarios tornam-se 
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mais onerosos, principalmente par que sao feitos sob regime de empreitada, uma 

vez que nao e conveniente a manuten<;:ao de frotas para esse fim. 

3. Custos de lndustrializac;:ao: e a composi<;:ao do custo de transfen3ncia 

e do custo de usinagem, resultado das despesas originadas pela transforma<;:ao 

do minerio em produto industrializado, seja esta transforma<;:ao atraves de pro

cesses de tratamento, rea<;:6es quimicas ou adi<;:ao de outros constituintes. 

Para cillculo do custo de usinagem devem ser considerados a deprecia<;:ao 

de equipamentos e instala<;:6es, a mao de obra e encargos sociais, o custo dos 

insumos (agua, energia eletrica, combustive!, oleos, lubrificantes, etc.), a manu

ten<;:ao de equipamentos, o consume de materias primas adicionadas e de rea

gentes, as despesas de administra<;:ao e eventuais e, em alguns casas, o custo 

de embalagem ou apresenta<;:ao do produto. 

4. Custo de Venda: uma vez terminado o produto para calculo do custo 

de venda sao acrescidas as despesas de propaganda do produto, mao de obra e 

encargos sociais, transporte para distribui<;:ao, despesas de armazenamento e 

manuten<;:ao de estoques, Impasto Sabre Circula<;:ao de Mercadorias e Servi<;:os 

(ICMS) e Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI). Desses fatores, o de 

maior influencia e que encarece o produto e sem duvida o transporte de distribui

<;:ao; par este motivo, e de primordial importancia, par questoes competitivas de 

mercado, a localiza<;:ao do centro produtor em rela<;:ao aos centres consumidores. 

Prec;:o de Venda e Cotac;:6es: adicionando-se ao custo de venda, uma 

parcela de Iuera, obtem-se o pre<;:o de venda que e considerado par uma cota<;:ao 

caracteristica do mercado. 

Devido a caracteristica capital-intensiva da industria, a necessidade de es

calas minimas elevadas para assegurar a viabilidade econ6mica, condiciona a 

implanta<;:ao das fabricas a existencia de urn grande mercado potencial e exige 

estruturas de financiamento complexas; fatores que dificultam o acesso de pe

quenos investidores. A pesada incidencia dos custos fixos sabre os custos totais, 

face ao elevado montante do capital inicial requeridos, penaliza fortemente a in

dustria quando da existencia de capacidade ociosa (Coutinho e Ferraz, 1993). 
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Segundo Coutinho e Ferraz (op. cit.), a estrutura dos custos industriais no 

Brasil para a industria de cimento em 1988 era o seguinte: 

• capital: 24,5% 

• materia-prima: 18,0% 

• energia: 30,0% 

• pessoal: 17,5% 

• outros (manutenyao, embalagem, administrayao e subcontratayao): 

10,0% 

Exemplo: Custos para implantayao de uma fabrica de cimento segundo o 

BNDES (Tabela 11.16), com capacidade nominal de 1,2 milhao Uano, operando 

com 85% de sua capacidade (1 ,0 milhao Uano) 

Tabela 11.16- Custos de lnstalac<iio de uma Fabrica de Cimento 

CUSTOS IIC:.«<:/t % 
. r. .... tn,. \, "' 21.4 51.6 

Mao de Obra 2.9 7.0 
OQ ?? 

Oleo L.omou 7.6 18.3 . . 
4.5 1C .8 
28 6 8 

· · , r.ons11mo · ?.7 6.5 
8.5 20.5 

Mao de ohrR 4::l 104 
M<>n' - e 3.0 7.2 

1 ? 2!=1 
D ;.,~"in til 11 .6 28.0 
Tofal 41 .5 100.0 

- . - -(1) Depree~ac;ao normal sobre urn mvest1mento de US$ 154 mllhoes em eqUipamentos e construc;oes. 

Fonte: BNDES (1995). 
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Capitulo Ill -A Industria lnternacional de Cimento 

111.1 - Caracteristicas da Industria lnternacional de Cimento 

111.1.1. Distribui~ao Geogratica 

0 cimento e produzido em quase todos os paises do mundo que tenham 

condic;:oes econ6micas favoraveis, vista que as materias-primas para a sua pro

duc;:ao sao facilmente encontradas. 

A industria de cimento atua em mercados regionais, ou seja, o baixo custo 

unitario do produto restringe a distancia de alcance do centro produtor ao centro 

consumidor a cerca de 500 km, dependendo dos custos de produc;:ao e dos meios 

de transportes utilizados na distribuic;:ao. 

A estrutura de mercado e o padrao de concorrencia da industria de cimento 

nos principais paises produtores sao determinados par um conjunto de fatores 

inter-relacionados, entre os quais os mais relevantes sao (Coutinho e Ferraz, 

1993): 

• a disponibilidade de materia-prima; 

• a disponibilidade e o custo dos bens de capital; 

• a homogeneidade do produto; 

• o custo de transporte; 

• a demanda pelo produto; 

• a escala de produc;:ao; 

• a capacidade tecnol6gica; e 

• o poder de competic;:ao 

As estatisticas disponiveis apontam os seguintes grupos internacionais 

como os mais importantes produtores mundiais de cimento (Tabela 111.1 ). 

Note-se que estes maiores grupos/empresas sao responsaveis por apenas 

cerca de 20% da produc;:ao mundial, confirmando a enorme pulverizac;:ao da in

dustria. Os grupos Lafarge e Holderbank estao presentes no Brasil atraves da 

Ciminas e da Cimento Maua, respectivamente. 0 grupo Mexicano CEMEX e de 

espansao recente, tendo atingido este porte atraves de aquisic;:oes de empresas 

principalmente na Espanha e nos EUA (BNDES, op. cit.). 
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Tabela 111.1 - Maiores Produtores de Cimento do Mundo 
l:irupo ungem 1-'roau~tao (Mt)- 1!:1!:13 

La farge Fran9a 55 
HolderbanK Sui9a 50 
(;lment t-ran!(als Fran9a 40 
(;emex Mexico 30 
Onoda Cement Japao 10 
Votorant1m Brasil 10 
ltal (.;ement ltalia 10 
tsiUe (;lrcle mausmes lnglaterra 10 

101a1 ...... 
Fonte: BNDES, 1995. 

0 comportamento mundial da produ9ao e do consumo de cimento por con

tinentes e apresentado a seguir, bern como o consumo per capita: 

Tabela 111.2- Produ!(ao e Consumo por Continentes- 1995(Mil t) 

Produc;ao e Consumo de Cimento em 1995 
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Figura IlL 1 - Produc;:ao e consumo de cimento por continentes- 1995 (fonte: SNIC, 1996). 

44 



450 

400 

350 
300 

.ci 250 .. 

.g, 200 

~ 150 

100 

50 

0 

"' ·;; 
-<( 

Consumo per capita de Cimento 

"' w "' "' c. u rl " e 
~ :J :~ 

w E 
<( 

"' '2 

"' 1l 
0 

[mi 1993'1 
. 0 1994, 

1·19951 
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Segundo o Cembureau (1996), o consume de cimento no Continente Arne-

ricano atingiu 187 mil hoes t em 1994, dividido da seguinte forma: 

I 

Outros 

Venezuela 12% 

3% 

Mexico 
15% 

4% Brasil 

14% 

Canada 
4% 

Argentina 

3% 

Estados Unidos 

45% 

I 
I 
L ------------- ------- ------ __ j 
Figura 111.3- Consumo de cimento no continente americana- 1994 

(Fonte: Cembureau, 1996). 

Nota-se que o consume dos EUA corresponde praticamente a metade do 

consume em todo o continente, enquanto que o consume canadense se equipara 

ao da Argentina, Venezuela e Colombia em porcentagem. Tal fato pode ser en

tendido como func;:ao da populac;:ao desses pafses que sao diferentes, pois a po

pulac;:ao canadense e de cerca de 25 milh6es, enquanto que a da Colombia e de 
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40 milhoes; portanto o consumo per capita canadense e maior do que o colombi

ano. 

0 comercio internacional de cimento e muito reduzido, sendo realizado 

quase que exclusivamente entre paises limitrofes. Estima-se que este fluxo seja 

inferior a 3% do consumo mundial. Este fato deve-se principalmente ao baixo 

pre~to do produto e ao elevado custo de transporte, alem da perecibilidade do ci

mento (BNDES, op. cit.). 

111.1.2. Tecnologia 

Dentro da industria cimenteira internacional, a tecnologia e desenvolvida 

principalmente pelas empresas de maquinas e equipamentos (bens de capital), 

dentre as quais se destacam as empresas dinamarquesas e alemas, sendo que 

somente a industria cimenteira japonesa desenvolve tecnologia diretamente. 

0 desenvolvimento tecnol6gico e impulsionado mundialmente em tres 

sentidos (Coutinho e Ferraz, 1993): 

1. tecnologia de processo - referentes as condi96es de utiliza~tao de 

energia e manuseio de recursos naturais, visando a racionaliza~tao e 

moderniza~tao do processo, inclusive no que diz respeito as industrias 

fornecedoras de insumos; 

2. tecnologias de produto - visando ao desenvolvimento de novas tipos 

de cimento adequados a fins especificos, de acordo com a evolu~tao das 

tecnologias construtivas; 

3. gestao organizacional - visando a obten~tao de condi96es competitivas 

pela eleva~tao da qualidade e produtividade; 

0 desenvolvimento de novas equipamentos envolve desde fornos, moi

nhos, resfriadores, sistemas de estocagem, filtros eletrostaticos, aditiva~tao, ensa

cadeiras rotativas, silos multicamaras ate os equipamentos de analise quimica 

dos processes e pesquisas de fabrica~tao de cimento. Alem destes itens, cabe 

mencionar o desenvolvimento de softwares de controle de processo tipo SDCD 

(Sistema Digital de Controle Descentralizado), que sao sistemas especialistas de 

automa~tao industrial. 
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As empresas de bens de capital centralizam suas pesquisas nos fornos e 

moinhos, principalmente as japonesas, uma vez que sao os dois equipamentos 

que consomem mais energia numa fabrica de cimento. Assim, para a redu<;:ao 

dos custos de produ<;:ao, a industria esta se voltando para o co-processamento de 

residues, ou seja, esta utilizando a capacidade incinerizadora dos seus fornos 

para queimar residues provindos de outras industrias que causam polui<;:ao ambi

ental. Alguns destes materiais, como pneus, plasticos e berra de tinta, apresen

tam urn poder calorifico superior ao carvao mineral brasileiro, o que pede diminuir 

o consume de combustiveis em 10% (Aguiar, 1997). 

Da mesma forma, nos ultimos anos as empresas tern concentrado investi

mentos nas areas de automa<;:ao industrial e controle de processo visando a re

du<;:ao do consume de energia eletrica e combustiveis, alem de investimentos em 

controle de polui<;:ao ambiental (BNDES, 1995). 

Os fatores determinantes da competitividade internacional da industria do 

cimento poder ser visualizado na Tabela 111.3. 

Tabela 111.3- FATORES DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE INTERNA
CIONAL DA INDUSTRIA DO CIMENTO (Fonte: Coutinho e Ferraz, 
1993) 

Fatores lnternos a Empresa 

A. TECNOLOGIA DE PRODUTO 

1. Desenvolvimento e aumento continuo da produ<;:ao de cimentos com resisten

cia inicial alcan<;:ada mais rapidamente, empregados principalmente pela in

dustria de componentes pre-fabricados; 

2. Aumento continuo da produ<;:ao de cimentos com resistencia final elevada em

pregados na produ<;:ao de concreto de elevado desempenho; 

3. Aumento do emprego de cimentos ultra-rapidos utilizados para servi<;:os de re

paros e manuten<;:ao de obras hidraulicas e rodoviarias; 

4. Aumento do emprego de cirnentos expansivos ou de retra<;:ao compensada 

empregados na produ<;:ao de componentes pre-fabricados de carater especial. 

B. TECNOLOGIA DE PROCESSO 

1. Moderniza<;:ao dos processes industriais para elabora<;:ao dos insumos utiliza

dos pelos produtores (tijolos, refratarios, martelos para britadores, explosi

ves ... ) 
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2. Utiliza((ao intensiva de carvoes de elevados teores de cinzas e gas natural 

como fonte energetica. 

3. Utiliza((ao intensiva de rejeitos de outras industrias como fonte energetica, in

clusive com instala96es especificamente destinadas a prepara9ao desses re

jeitos; 

4. Aumento continuo da capacidade dos equipamentos em fun((8o do sucatea

mento de equipamentos e instala96es de gera96es anteriores; 

5. Emprego de equipamentos de menor consumo energetico como os moinhos 

verticais de roles na moagem de cru; prensa de rolos na moagem de clinquer; 

separadores de alta eficiencia na moagem final; modernos ma((aricos no forno 

com controle computadorizado; 

6. Emprego de sistemas de controle ambiental de modo a reduzir a emissao de 

poluentes do ar, os efeitos do ruido da opera((ao dos equipamentos e a prote

((ao ambiental na extra9ao de materias primas; 

7. Automa((ao da produ((ao atraves de sistemas de controle das principais etapas 

de produ9ao. 

C. GESTAO DA PRODU~AO 

1. lmplanta((ao de programas de melhoria das condi96es de trabalho - seguran9a, 

saude ocupacional; 

2. lmplanta((ao de programas de Qualidade Total; 

3. Programas contfnuos de capacita((ao de recursos humanos em todos os niveis 

(administra((ao, produ((ao); 

5. Certifica((ao das empresas segundo a serie de normas ISO 9000; 

6. Terceiriza((ao dos servi9os nao relacionados diretamente com a produ((ao; 

7. Servi9os de atendimento e assistencia tecnica ao consumidor, inclusive p6s

venda; 

8. Enfase em pesquisa e desenvolvimento com constitui((ao de centres pr6prios e 

desenvolvimento de projetos cooperatives com institui96es publicas de pesqui-

sa. 
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Fatores Estruturais 

1. Diversifica9ao da demanda em termos de variedade de tipos de cimento e re

sistencias; 

2. Elevado grau de exigencia do consumidor quanta a qualidade do produto 

(grande participa9ao dos produtores de pre-fabricados no consumo); 

3. Elevado grau de exigencia de qualidade a partir do poder de compra do Estado 

( certifica9ao); 

4. Moderniza9ao e treinamento de recursos humanos na distribui9ao; 

5. Processo gradual de terceiriza9ao de servi9os e desverticaliza9ao das empre-

sas; 

6. Eleva9ao dos tamanhos minimos das plantas industriais e conseqOente neces

sidade de amplia9ao de mercados. 

Fatores Sistemicos 

1. Existencia de terminais maritimos especialmente destinados ao clinquer e ci-

mento nos principais portos dos paises desenvolvidos; 

2. Desburocratiza9ao dos processos de exporta9ao; 

3. Tarifas portuarias competitivas; 

4. Libera9ao de pre9os nos mercados internos com padr6es de competitividade 

baseados na qualidade; 

5. Legisla9ao de prote9ao ambiental uniforme e rigida para o controle da emissao 

de poluentes do ar; prote9ao das regi6es de extra9ao; emissao de ruido; 

6. Certifica9ao de conformidade de terceira parte dos produtos. 

7. lncentivo ao usa do gas com subsidio em periodos em que o mesmo nao e 

utilizado para fins de calefa9ao. 
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111.2 - Os Produtores da America do Norte 

111.2.1. Estados Unidos da America 

A industria de cimento e relativamente pequena mas um componente im

portante da economia dos Estados Unidos, com um carregamento anual avaliado 

aproximadamente em US$ 5,5 bilhoes (PCA, 1997). A industria de cimento dos 

Estados Unidos continua tentando aumentar a sua lucratividade cortanto custos, 

limitando os gastos de capital e tentando obter o aumento de pregos para o ci

mento (Solomon, 1994). 

Em 1996, havia nos Estados Unidos 45 companhias operando 118 fabricas 

de cimento, sendo 9 unidades exclusivamente de moagem, em 37 estados. Os 

combustiveis utilizados sao: gas natural, carvao, oleo combustive!, pet coke e 

outros. 

Atualmente, cerca de 71% do cimento produzido nos Estados Unidos e 

fabricado usando a tecnologia de processo via-seca. Acima de 2/3 das compa

nhias na industria de cimento utilizam residuos de combustiveis em suas plantas, 

refletindo a tendencia de utilizar subprodutos e residuos como fonte energetica. 

A utilizagao de residuos na industria de cimento e uma perspectiva de se ter um 

papel importante no gerenciamento de residuos. No entanto, a Agencia de Pro

tegao Ambiental procurou multar 39 companhias incluindo umas poucas compa

nhias de cimento, por violagao na queima de residuos pesados; as companhias 

de cimento foram citadas por falhas na contengao de emissao de residuos pesa

dos (Solomon, op. cit.). 

As 45 companhias foram responsaveis pelas 78,6 milhoes t produzidas nos 

EUA em 1996, que o colocaram em terceiro Iugar entre os produtores mundiais 

no mesmo ano. 0 valor da produc;:ao, excluindo Porto Rico, atingiu US$ 5,5 bi

lhoes. A industria cimenteira norte-americana e integrada verticalmente, produ

zindo concretos e produtos de concretos alem de atuar na industria de agrega

dos. 

Por natureza, a industria do cimento e regional e a maior parte do cimento 

produzido nos Estados Unidos e transportado e comercializado a menos de 500 

km (300 milhas) do centro produtor porque o custo do transporte encarece o seu 
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valor, sendo os principais meios de transporte: caminhoes, barca<;:as (fluvial) e 

trens que perfazem 89% da distribui<;:ao (PCA, op. cit.). A Tabela 111.4 mostra o 

hist6rico da produ<;:ao e demanda de cimento nos EUA de 1970 a 1990. 

Tabela 111.4 - Demanda e Producao de Cimento nos Estados Unidos 
Cimento Portland nos EUA Cimento Portland nos EUA 

A no Demanda Produ~ao A no Demanda Produ~ao 

1970 68.946 66.225 1984 74.324 68.414 

1971 71.668 69.860 1985 76.909 68.584 

1972 75.122 73.250 1986 80.769 69.261 

1973 80.249 75.796 1987 82.166 68.819 

1974 73.595 72.108 1988 81.919 67.727 

1975 62.667 60.596 1989 80.813 68.279 

1976 66.073 64.616 1990 79.537 68.399 

1977 71.423 69.255 1991 N.A NA 

1978 76.964 73.891 1992 74.124 69.585 

1979 76.984 72.923 1993 79.198 73.807 

1980 69.000 66.820 1994 83.370 77.948 

1981 65.228 63.641 1995 86.612 76.906 

1982 58.606 56.297 1996 89.400 78.600 

1983 64.273 62.066 

Fonte: Solomon. PCA, 1997 (mternet) evan Oss, 1997 (U.S. Geological Survey, 
internet). 

Os principais consumidores de cimento nos EUA sao: 

• 70%: produtores de concreto (ready mix); 

• 11%: produtores de pe<;:as de concreto (blocos, manilhas e lajes pre

fabricadas); 

• 10%: empreiteiras (pavimenta<;:ao); 

• 4%: revendedoras (materiais de constru<;:ao); 

• 5%: outros. 

Em 1990 o custo medic de fabrica<;:ao de cimento nos EUA foi de 

US$32,99/t com uma media de 135 empregos por fabrica, media de produ<;:ao de 

2,52 t de cimento/homem/hora e os investidores estrangeiros controlavam apro

ximadamente 65% da capacidade de produ<;:ao contra os 22% em 1980. As prin

cipais companhias estrangeiras sao de origem francesa, britanica, alema, italiana, 

austriaca, sueca, norueguesa, japonesa, sul-coreana e mexicana. Essas empre-
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sas foram estimuladas pela posic;:ao favoravel (valorizac;:ao) do d61ar frente as ou

tras moedas estrangeiras na decada de 80 (PCA. 1997). 

Em 1995 a industria de cimento empregava 17.800 trabalhadores, apenas 

57% do numero de pessoas que trabalhavam em 1975. Esta queda nos empre

gos e o resultado dos esforc;:os da industria para aumentar a eficiencia e automa

c;:ao da produc;:ao e, tambem, fechar pequenas fabricas (fornos) pois urn forno em 

uso hoje produz duas vezes mais a quantidade de cimento do que a media de 

produc;:ao de 20 anos atras: 364.000 t/ano cornparada com 173.000 t/ano (PCA, 

op. cit.). Em 1996, houve urn pequeno aumento do numero de empregos, pas

sando para 17.900. 

Em 1990 o consumo de combustivel/t de clinquer (em media) foi de 4.127 

milh6es BTU, com o custo de US$ 5,84/t de clinquer (media), reflexo da utilizac;:ao 

de rejeitos como combustiveis. 0 consumo de eletricidade foi de 127,9 kwh/t de 

cimento, sendo o seu custo de US$ 4,15/kwh; o custo da energia eletrica foi de 

US$ 5,10/t de cimento. 0 custo das principais materias-primas (calcario e argila), 

estando preparadas como farinha crua no patio da fabrica foi de US$ 2,68/t 

(Huhta, 1992). 

EUA. 

A Tabela 111.5 mostra a serie hist6rica da evoluc;:ao do prec;:o do cimento nos 

Tabela 111.5 -Valor medio anual, a granel, de cimento vendido nos 

Estados Unidos (US$/t) 
Ano Pre9o do Cimento A no Pre9o do Cimento 

(mill value5
) (mill value) 

1985 56.55 1992 54,61 

1986 55.23 1993 56,36 

1987 53.78 1994 61,88 

1988 53.52 1995 68.46 

1989 53.94 1996 70,00 

1990 54.53 

1991 50,00 

Fonte: Solomon. PCA, 1997 (mternet) evan Oss (U.S. Geologacal Survey, 1997- internet) 

0 consumo de cimento per capita em 1994 ficou em 331 kg/habitante e o 

consumo total atingiu 90 milh6es t em 1996. As importac;:oes sao estimadas em 

5 "Mill value" eo valor atual de venda ao consumidor, fob tabrica, menos todos os descontos e taxas, menos 

o frete da f8brica ao terminal distribuidor,menos o custo total de operayao do terminal, menos o custo da 

embalagem de papel e pallets. 
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10,7 milhoes t provenientes dos seguintes pafses: Canada (41%), Espanha 

(1 0%), Mexico (8%), Grecia (7%) e outros (34%). 

111.2.2. Canada 

A industria de cimento canadense e diversificada e, principalmente, inte

grada com os setores de materiais de construyao primaries e produtos de cimen

to. A restruturayao dos anos recentes aponta para a descentralizayao das opera

y5es e maier controle estrangeiro, que alcanya 80% da capacidade da industria. 

As maiores companhias internacionais incluem: Holderbank Financiere Glaris 

Ltd, Lafarge Corporation, Heidelberger Zement AG da Alemanha e Societe des 

Ciments Franyais (Vogt, 1997) 

Cinco companhias contam com 92% da capacidade de produyao, sendo 

que quatro destas pertencem a grupos europeus, conforme pode ser visualizado 

na Tabela 111.6. 

Tabela Ill. 6 - Fabricas de Cimento no Canada 

Companhias Fabricas Capacidade de Mea- Mercado(%) 
gem (milhoes t) 

Lafarge Canada Inc. 7 - Bath, Brookfield, St. 5.687 33,9 
Constant, Exshaw, 

Kamloops, Richmond, 
Woodstock 

St. Lawrence Cement 3 - Beauport, Joliette, 3.500 20,8 
Inc. (Holderbank) Mississauga 

CBR Cement Canada 4- Tilbury Island, Ed- 3.310 19,7 
ltd. (Heidelberger via menton, Regina, Win-

CBR) nipeg 

St. Mary's Cement 2 - Bowmanville, St. 2.035 12,1 
Company Mary's 

Ciment Quebec (ltalce- 1 - St. Basil de Portneuf 0.940 5,6 
menti via Ciments Fran-

gais) 

Lake Ontario Cement 1 -Picton 0.927 5,5 
(ltalcementi via CF) 

North Star Cement ltd. 1 - Corner Brook 0.245 1,5 

Federal White Cement 1 - Woodstock 0.150 0,9 

Total 20 16.794 100 

Fonte: International Cement Rev1ew (1995) 

Segundo o Cembureau, no Canada em 1996 havia 9 companhias operan

do 63 unidades de moagem e 32 fornos, sendo: 23 com processes via-seca, 7 
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processes via-umida e 2 processes semi-umido. Nos processes via seca, so

mente 5 fornos operam com pre-aquecedor e outros 5 com pre-calcinador; a ca

pacidade de moagem e de 16.157.000 tlano e a capacidade de produgao de clin

quer e de 14.975.000 tlano. 

0 cimento e o clinquer canadenses sao competitivos no mercado norte

americana em fungao da eficiencia da produgao canadense e do fortalecimento 

do d61ar americana no mercado internacional (Doan,1990; Vogt, 1997). 0 comer

cio de cimento e clinquer com os Estado Unidos varia consideravelmente de ano

a-ano, de acordo com a demanda. 

A industria de cimento canadense, principalmente a de Ontario, e caracte

rizada pelo seu alto grau de integragao vertical e horizontal. A integragao vertical 

se refere aos direitos de propriedade das materias-primas, da mistura-pronta (re

ady-mix), produtos de concreto e companhias de construgao dentro de uma orga

nizagao corporativa. A integragao horizontal se refere a fusao de uma companhia 

de cimento com outra. A integragao vertical e horizontal usualmente tem o efeito 

de aumentar a economia de escala e assim reduzir o custo unitario e aumentar as 

eficiencias de marketing e financeira; tambem reduzem a competigao e limitam a 

variagao de pregos entre competidores (Booth and Wahl, 1989). 

A integragao vertical e horizontal na industria de cimento canadense tem 

sido mediada pelo alto custo de capital de construgao de uma nova planta, altos 

custos financeiros, baixo crescimento do mercado e o relative baixo nivel de utili

zagao da capacidade das fabricas (Booth and Wahl e Ontario Geological Survey, 

op. cit.). 

Quanto ao comercio, o cimento e um commodity que possui baixo custo 

unitario e, tradicionalmente, nao e negociado a mais de 500 km de distancia da 

planta produtora se for necessaria o transporte por terra. Os fatores que contri

buem para as exportagoes canadenses de cimento sao (Booth and Wahl, op. 

cit.): 

- o menor custo de produgao do que as plantas dos EUA, principalmente 

quanto a energia e salaries; 

- o alto grau de integragao no mercado; 

- o baixo custo do transporte maritime; 
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Quanto aos custos de fabricagao de cimento no Canada, o combustive! 

corresponde a 45%, os salarios a 30%, a manutengao dos equipamentos a 10%, 

a materia prima a 10% e outros com 5%(administragao, etc.). 

0 programa de conservagao de energia para a industria de cimento redu

ziu o consumo de energia por unidade de produgao em aproximadamente 24% 

desde 1974. Embora o numero de fornos tenha diminuido, suas capacidades 

individuals tem aumentado, e as plantas com processo via-seca mais eficientes 

contarao com mais de 95% da capacidade total instalada ate o ano 2.000. A 

mistura de combustiveis tem variado consideravelmente de gas natural e produ

tos de petr61eo a carvao e/ou coque. Em 1995, de dezoito plantas de produc;:ao 

de clinquer, dez reportaram usar carvao e/ou coque como seu combustive! prima

rio. Oito plantas reportaram usar rejeitos como uma alternativa suplementar de 

combustive! de acordo com a CPCA - Associagao de Cimento Portland Canaden

se (Vogt, op. cit.) 

0 Departamento de Recursos Naturais do Canada, principalmente em co

laborac;:ao com o Programa Industrial Canadense para Conservac;:ao de Energia 

(CIPEC), continua a desenvolver estrategias a Iongo prazo em relac;:ao a alguns 

dos setores de maior consumo de energia, incluindo cimento, calcaria (cal) e sili

ca/vidros (Vogt, op. cit.). 

Tabela 111.7- Numeros da Produyao Canadense de Cimento 
ANOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Produ~ao (mil t) 9.372 8.593 9.394 10.584 10.440 11.050 
NUmero de plantas 21 22 21 20 18 

Custos de energia e eletricidade ($ mil) 138.030 128.327 130.051 152.300 165.975 
Custos dos materiais e suprimentos ($ mil} 152.132 168.395 175.068 202.273 193.603 

Valor do carregamento ($ mil) 746.276 724.136 786.959 895.418 919.482 
Valor adicionado ($mil) 476.565 439.286 474.101 537.201 587.574 

NUmero de empregados (total em atividade) 3.111 2.962 2.786 2.762 2.784 

Fonte: Birchfield, 1997 - NRCan (mternet) 

111.2.3. Mexico 

A atual industria de cimento mexicana pode ser caracterizada como um 

"duop61io estavel", pois o seu mercado e suprido por duas industrias gigantes: 

Cemex e Holderbank Apasco que juntas detem uma participagao de 86% do mer

cado de cimento mexicano. 0 mercado e dividido em cinco regioes principals: 
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Central, Norte, Oeste, Sui e Pacifico Norte, sendo a mais importante a regiao 

Central onde se localiza a capital, Cidade do Mexico. 

Em 1995 o Mexico possuia 31 plantas de produc;:ao de cimento, com uma 

capacidade instalada de 41 ,4 milhOes t/ano. As principals companhias sao: 

a. Cementos Mexicanos S.A. - CEMEX, detem 70% da capacidade nacio

nal (27 milhOes de toneladas) com 19 fabricas e 63% do mercado; 

b. Cementos Cruz azul S.C.L., possui 2 fabricas com capacidade de 4,4 

milhoes t/ano e 11% do mercado; 

c. Cementos Apascos S.A. (Holderbank), possui 6 fabricas com 7,8 mi

lhoes t/ano de capacidade e 23% do mercado; 

d. Chihuahua, possui 3 fabricas com 1,9 milh6es t/ano e 10% do mercado; 

e. Moctezuma (ltalcementi), possui 1 fabrica com capacidade de 500.000 

tlano e 0,5% do mercado. 

Em 1995, a Cementos Mexicanos - CEMEX - construiu a maior fabrica de 

cimento das Americas, com capacidade de 3,2 milh6es t/ano na cidade de Tape

aca, no estado de Puebla. A fabrica custou US$ 314 milhoes com um prazo de 

retorno (payback) de 10 a nos. Suas principals caracteristicas sao: 

• produc;:ao: 7.200 t/dia de clinquer; 

• homem-hora/t: 0,17; 

• t/homem/ano: 14.545; 

• consumo energetico no forno: 725 kcal/kg 

• consumo de energia eletrica (projeto) : 93 kwh/t; 

• consumo de energia eletrica real: 97 kwh/t; 

• numero de empregados: 220; 

• pre-aquecedores: torre de 5 estagios; 

• calcinadores geminados; 

• sistema de ensacamento: 2.600 sacos/hora; 

• custo de produc;:ao: US$ 20,00/t. 

Tais especificac;:oes estao bem abaixo da media de 1990 em que o consu

me de combustfveis era de 900 kcal/kg de clinquer e 125 kWh/! de cimento de 

energia eletrica; o custo do trabalhador nao excedia a US$ 4,50/t. 
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A Tabela 111.8 mostra os numeros do setor de cimento do Mexico no perio

do de 1985-1995. 

A figura 111.4 mostra a produ9ao mensa! de cimento no periodo de 1994-

1997. Verifica-se a queda na produ9ao ap6s a crise cambial de dezembro de 

1994 e a sua recupera9ao, ainda que de forma nao estabilizada. A figura 111.5 

mostra o decrescimo do pessoal ocupado na industria de cimento, situando-se 

em julho de 1997 com 7.853 empregos; considerando-se as 31 fabricas do pais, 

tem-se uma media de 253,3 empregos/fabrica. 

Tabela 111.8- Numeros da Produ!(ao de Cimento Mexicano -1985 -1995 

milh6es t 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Prodw;:ao 21,4 20,7 23,1 22,9 23,6 23,6 25,2 26,9 27,8 29,9 

Vendas Domesticas 19,0 16,8 18,5 18,2 19,5 21,3 23,5 25,4 26,8 28,8 

Exporta<;:6es 2,4 3,9 4,6 4,7 4,1 2,3 1,7 1,5 1,0 1,1 

Crescimento do 2,6 -3,7 1,7 1,4 3,1 4,4 3,6 2,8 0,4 3,5 

GDP 

Crescimento do 2,7 -10,3 2,8 -0,1 2,1 7,0 2,5 5,0 3,1 5,0 

setor de constru<;:ao 

Crescimento da 13,8 -11,6 10,1 -1,6 7,1 9,2 10,0 8,7 5,5 7,5 

demand a 

Fonte: International Cement Rev1ew (1995). 
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Figura 111.4 - Grafico da produ<;:ao mexicana de Cimento Portland no periodo de 1994-

1997 (fonte: Banco de Informacion Econ6mica, internet). 
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Figura 111.5 - Grafico mostrando a varia9ao do numero de empregos na industria mexica

na de cimento (fonte: Banco de Informacion Econ6mica, 1997 - internet). 

0 transporte da produ9ao de cimento Portland mexicano se dividiu em: 

26% por ferrovias, 63% por rodovias e 13% por navios. 

0 consumo per capita em 1994 atingiu a 309 kg/habitante. Com a crise 

cambial de dezembro de 1994, a inflayao no final de 1995 foi de 52% a.a., provo

cando uma retrayao no PIB de 6,9%, que reduziu o consumo per capita de ci

mento para 232 kg/habitante, que ainda assim foi 72% maior do que no Brasil. 

Exportayao: os principais mercados de destino do cimento mexicano sao o 

mercado asiatico (borda do Pacifico), Caribe, America Central e America do Sui 

(principalmente o Peru). 0 mercado norte-americano atualmente encontra-se 

retraido em funyao da legislayao anti-dumping contra o cimento mexicano que o 

sobretaxou por causa da ayao movida pelos produtores dos EUA. 

Em agosto de 1996, o preyo do saco de cimento de 50 kg na Cidade do 

Mexico era de US$ 6,08, no qual nao esta incluso o imposto de valor agregado. 

Para uma melhor ideia deste preyo, comparamos com o preyo do cimento na ci

dade de Sao Paulo no mesmo periodo que era de US$ 6,04 sem o imposto 

(ICMS). 

111.3. Analise das lndustrias da America do Norte 

Do exposto neste capitulo, destacamos que a industria cimenteira da Ame

rica do Norte e integrada vertical e horizontalmente, o que contribui para a sua 

58 



concentrac;:ao. Nos EUA e Canada essa concentrac;:ao se da pelos grupos es

trangeiros que detem 65% da produc;:ao nos EUA e 92% no Canada; no Mexico 

ha uma concentrac;:ao muito mais forte, porem sob controle do capital nacional. 

Essa diferenc;:a da participac;:ao dos grupos estrangeiros na fabricac;:ao de 

cimento na America do Norte, concentrando-se nos EUA e Canada e decorrente 

da estabilidade politica e econ6mica que estes dois paises proporcionaram aos 

investimentos estrangeiros, com destaque para a decada de 80 nos EUA com a 

valorizac;:ao do d61ar, enquanto que no Mexico neste mesmo periodo verificava-se 

instabilidade politico-econ6mica em func;:ao da crise da divida externa mexicana. 

Em func;:ao da valorizac;:ao do d61ar arnericano no mercado internacional, 

houve o favorecimento das importac;:oes de cimento do Canada e Mexico, princi

palrnente na regiao de fronteira do Rio Grande com o Mexico e dos Grandes La

gos com o Canada, tendo como limite os 500 km de distancia do centro distribui

dor ao consumidor. 0 Canada se beneficiou muito mais do que o Mexico, em 

func;:ao da sua industria cimenteira se concentrar em Ontario e Quebec (regiao 

dos Grandes Lagos) e dispor do transporte em embarcac;:oes na regiao, perfazen

do hoje cerca de 40% das importac;:oes de cirnento dos EUA, enquanto que a in

dustria cimenteira mexicana se concentra na regiao Central e Sui do Mexico, pr6-

xirnas a Cidade do Mexico, alem de ter sido penalizada pelos processes anti

dumping nos EUA. 

Tecnologicamente as industrias dos tres paises tern acompanhado a evo

luc;:ao internacional, sendo que a industria mexicana se destaca pela construc;:ao 

da maior fabrica de cimento do continente americano, com urn consurno energeti

co abaixo das 800 kcal/kg de clinquer. A industria dos EUA se sobressai no uso 

de rejeitos, como por exemplo pneus, como combustive! no forno de clinquer, o 

que ajuda a baratear o custo energetico, porern o baixo uso dos aditivos ativos 

como pozolana e filler faz com que o consumo de eletricidade nos moinhos seja 

maior (acima de 100 kWh/!). 

Mesmo possuindo somente 71% do processo de fabricac;:ao via-seca, a 

industria dos EUA opera com maior produtividade de operarios que as industrias 

do Canada e Mexico, pois em media ela gera 135 empregos/fabrica enquanto 
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que no Canada e de 153 empregos/fabrica e no Mexico e de 253 empre

gos/fabrica. 

Ha uma grande diferen<;:a de capacidade de produ<;:ao desses tres paises 

em fun<;:ao da diferen<;:a populacional e do consumo per capita que estabelecem o 

nivel de produ<;:ao. Como os EUA possui a maior popula<;:ao do continente ameri

cana, ele e responsavel praticamente pela metade do consumo do continente, 

com uma media de 330 kg/habitante; o Mexico consome cerca de 15%, com um 

media de 232 kg/habitante (100 kg/hab. a menos que os EUA); eo Canada, con

some cerca de 4% do cimento produzido com uma media de 264 kg/habitante 

em 1994. 

60 



CAPiTULO IV - Globaliza~;ao e Competitividade 

Vl.1 - Globaliza~tiio de Mercados 

A expressao "globaliza<;:ao de mercados" ou abertura de mercados para o 

comercio internacional, pode dar uma ideia de redu<;:ao de barreiras tarifarias e 

facilita<;:ao do comercio exterior, aproximando-se de um mercado livre com regras 

simples no qual vence o produto de melhor qualidade e de menor pre<;:o. Porem 

seu significado e implica<;:ao vao muito alem das questoes tarifarias e de simplifi

ca<;:ao do comercio, como Coutinho (1996) diagnostifica: "a globalizat;ao pode ser 

entendida como um estagio mais avant;ado do processo hist6rico de intemacio

nalizaqao ", o qual corresponde a: 

• acelera<;:ao intensa e desigual da mudan<;:a tecnol6gica entre economias 

centrais; 

• reorganiza<;:ao dos padroes de gestae e de produ<;:ao de tal forma a 

combinar os movimentos de globaliza<;:ao e regionaliza<;:ao; 

• difusao desigual da revolu<;:ao tecnol6gica, reiterando os desequilibrios 

comerciais e de balan<;:a de pagamentos, resultando em um policentris

mo econ6mico que substituiu a bipolaridade nuclear do p6s-guerra e se 

expressa na fragiliza<;:ao do d61ar vis-a-vis o fortalecimento do iene e do 

marco; 

• significative aumento do numero de oligopolies globais, dos fluxes de 

capitais e da interpenetra<;:ao patrimonial (investimentos "cruzados" e 

aplica<;:oes financeiras por nao-residentes) dentro da trfade dos blocos 

regionais: NAFTA. Uniao Europeia e Pacifico ~ EUA, Alemanha e Ja

pao; 

• ausencia de um padrao monetario mundial estavel, no contexte das ta

xas cambiais flutuantes, magnifica a especula<;:ao e os mecanismos de 

neutraliza<;:ao (derivatives) nao sao entretanto, capazes de prevenir a 

possibilidade de rupturas sistemicas. 

Portanto, do exposto acima, verificamos que a globaliza<;:ao dentro do pro

cesso hist6rico, e uma nova fase de expansao do capitalismo ap6s o desmem

bramento da Uniao Sovietica, o qual ja vinha sendo caracterizado pela forma<;:ao 
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de blocos regionais e se intensificou com a acelerac;:ao dos investimentos globais 

(movimentos financeiros). 

0 principal problema em qualquer discussao sobre os riscos e implicac;:oes 

da globalizac;:ao e definir termos. Ultimamente a globalizac;:ao tern sido descrita 

como urn processo que leva a distribuic;:ao de renda global. 0 mecanisme basico 

e a difusao de tecnologia de ponta para OS paises em desenvolvimento atraves 

do investimento direto das empresas de paises desenvolvidos. 0 aumento da 

integrac;:ao global da produc;:ao e do consumo, baseado em uma alocac;:ao de re

cursos globais mais eficiente, resulta em uma taxa de crescimento global mais 

alta e na melhoria generalizada dos padroes de vida em todos os paises. Os 

paises desenvolvidos continuam a crescer, dedicando-se a pesquisa e ao desen

volvimento de novas tecnologias, enquanto os paises em desenvolvimento dedi

cam-se a alcanc;:a-los com rapidez (Kregel, 1996). 

Porem, o que se verifica e que nao esta acontecendo essa distribuic;:ao 

global de renda. Os paises ricos estao utilizando a forc;:a do poder econ6mico 

para obrigar os paises em desenvolvimento (ou emergentes) a abrir os seus mer

cades para o comercio internacional, via de regra para os pr6prios paises ricos, 

aumentando suas importac;:oes, sem em contrapartida receberem maiores inves

timentos no setor produtivo e sem transferencia de tecnologia. Os governos dos 

paises emergentes ficam com suas ac;:oes amarradas as suas politicas monetari

as que estao calcadas nas relac;:oes cambiais e taxas de juros; a primeira tern a 

func;:ao de estabilizar a moeda nacional atraves de suas reservas externas e a 

segunda, no ambito interno, de controlar o consumo interno e financiar o deficit 

publico para gerar excedentes para exportac;:ao, e no ambito externo, de captar 

mais recursos (poupanc;:a externa) para aumentar as reservas internacionais. 

Como os juros internes ficam muito altos, o custo do capital para novas investi

mentos em produc;:ao inibem tais ac;:oes e o sistema produtivo sobretaxado pelos 

impastos e encargos sociais, sem desenvolvimento de tecnologia, sem contar 

com uma mao-de-obra qualificada e com urn sistema governamental altamente 

burocratico e corrupc;:ao, ve-se numa situac;:ao de falta de competitividade e com 

urn produto de baixa qualidade que nao tern aceitac;:ao no mercado externo. 
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Rodrik (1997) afirma que: "Ha serias questoes que sublinham o potencial 

da expansao global dos mercados que entram em conflito com a estabilidade so

cial, ainda que estes mercados provem beneficios aos exportadores, investidores 

e consumidores. Alem disso, ha dois perigos na complacencia da globalizayao 

com conseqOencias sociais: o primeiro e mais 6bvio e o potencial para um recuo 

politico contra o comercio, e o segundo e talvez mais serio e permanente sao os 

efeitos das acumulay5es da globalizayao que por um lado poderiam levar a um 

novo conjunto de divisao de classes entre aqueles que prosperam na economia 

globalizada e aqueles que nao prosperam". 

Sabre os antecedentes e peculiaridades da globaliza({ao, Baumann (1996) 

co menta: 

1. lnternacionaliza~tao das economias: a intensificayao da relay5es entre as 

economias nacionais e o resto do mundo, a partir de facilidades de transportes 

que envolvem uma serie de consideray5es relativas a amplia({ao de acesso a 

insumos mais baratos, mercados ampliados e cantatas com novas tecnologias 

entre outros efeitos. 

2. Regionaliza~tao: e a integrayao regional dos mercados. Complementaridades 

na produyao, reduyao dos graus de liberdade no desenho de politicas nacio

nais devido a compromissos comuns, dentre outros elementos, passaram a 

constituir um novo desafio para aquelas economias que buscavam na integra

yao um instrumento de reforyo para sua competitividade internacional. 

3. Globaliza~tao: seus efeitos sao mais intensos e se superpoem aos anteriores. 

Por sua natureza, sua tendencia e de constante amplia({ao, afetando de forma 

variada a todos os paises. Este processo e relativamente recente. Seus ante

cedentes estao associados a redu9ao da economia norte-americana desde o 

final da decada de 60, em paralelo ao dinamismo das exporta((5es asiaticas, e 

a reduyao do ritmo de aumento de produtividade nas economias norte

americana e europeia (Oman, 1993 apud Baumann op. cit.). 

Para Baumann (op. cit.) a globalizayao compreende uma variedade de fe

n6menos, principalmente pela sua controversia conceitual. Assim, temos a glo

baliza({ao sob a perspectiva financeira, comercial, do setor produtivo e da politica 

econ6mica. 
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Sob a perspectiva financeira, a globaliza<;:ao compreende: 

a) urn aumento do volume de recursos; 

b) urn aumento na velocidade de circula<;:ao dos recursos; 

c) intera<;:ao dos efeitos de a e b sobre as diversas economias. 

A globaliza<;:ao financeira transcende a expansao do setor bancario, e esta 

intimamente associada a desregulamenta<;:ao dos mercados financeiros; para os 

fundos mutuos e fundos de hedging, pois para que os mesmos fa<;:am aplica<;:oes, 

h8 a exigencia de liquidez imediata para suas carteiras e, portanto, o dinheiro 

move-se mais rapido do que antes, podendo haver movimenta<;:ao de bilhoes de 

d61ares em questao de segundos (capital volatil). 0 investimento externo tornou

se mais dinamico que a forma<;:ao de capital nacional, ao mesmo tempo em que a 

movimenta<;:ao financeira internacional passou a superar em grande escala os 

sistemas financeiros nacionais. Essas sao, talvez, as caracteristicas mais conhe

cidas do processo de globaliza<;:ao (Baumann, op. cit.). 

Da perspectiva comercial, o processo de globaliza<;:ao se traduz em uma 

semelhan<;:a crescente da estrutura de demanda e na crescente homogeneidade 

da estrutura de oferta dos diversos paises. lsso possibilita a apropria<;:ao de ga

nhos de escala, a uniformiza<;:ao do ciclo do produto, ao mesmo tempo em que 

muda o eixo focal da competi<;:ao - de concorrencia em termos de produto para 

competi<;:ao em tecnologia de processes (Baumann op. cit apud Svetilicic, 1993). 

Como foi colocado anteriormente, a tecnologia de processo de produ<;:ao de ci

mento nao e desenvolvida pela industria cimenteira e sim pela industria de ma

quinas e equipamentos de facil aquisi<;:ao no mercado internacional. Porem, 

como a fabrica<;:ao de cimento e urn processo de transforma<;:ao da industria mine

ral resultante em uma mercadoria de baixo valor agregado, ela necessita de urn 

tempo de retorno Iongo o que causa uma defasagem tecnol6gica entre o inicio da 

opera<;:ao e o retorno do capital para comprar novos equipamentos. Tambem ha 

a influencia da propria politica empresarial com rela<;:ao a investimentos e mo

derniza<;:ao das fabricas e que devera acompanhar a tendencia mundial de pro

dutividade e competitividade. 
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Para o setor produtivo, observa-se uma convergencia das caracteristicas 

do processo produtivo nas diversas economias ( que se traduz na semelhan~a do 

tipo de tecnicas produtivas, de estrategias administrativas, de metodos de organi

za~ao do processo produtivo, etc.). Na politica econ6mica, a globaliza~ao implica 

perda de diversos atributos de soberania econ6mica e politica por parte de um 

numero crescente de pafses, ai incluido tanto as economias em desenvolvimento, 

quanta os paises membros da OCDE (Baumann, op. cit.). 

Como consequencia da globaliza~ao, a agenda de politicas nacionais pas

sa a ser sobredeterminada por condicionantes externos. Assim, par exemplo, a 

politica salarial tern menores graus de liberdade porque os requisites de competi

tividade externa requerem a preserva~ao de um nivel minima da rela~ao cam

bio/sah3rio, a politica fiscal e condicionada pela necessidade de manuten~ao de 

certos estimulos a produ~ao de bens comercializaveis, o tamanho do deficit fiscal 

possivel e limitado pelo nivel das taxas de juros, entre outros aspectos (Bau

mann, op. cit.). 

Para que ocorra a globaliza~ao, e necessaria que haja a competi~ao inter

nacional pelos mercados. Portanto, temos que inserir o conceito de competitivi

dade. Para Araujo Jr. (1996), como todo neologismo, competitividade adquiriu 

multiples significados, em geral associado aos pre~os dos produtos exportados 

ou ao saldo da balan~a comercial. Competitividade internacional consiste na ca

pacidade adquirida pelos agentes econ6micos para acompanhar o ritmo do pro

gresso tecnico e utilizar eficientemente o acervo do conhecimento disponivel pela 

sociedade contemporanea. Alem dos investimentos em capital humano realizado 

no passado, os niveis de competitividade de uma economia dependem de uma 

estreita articula~ao entre as estrategias adotadas pelos agentes privados e a 

conduta do governo. Para Hauguenauer et. a/. (1996c), a competitividade e a 

capacidade da empresa de formular e implementar estrategias concorrenciais que 

lhe permitam ampliar ou conservar de forma duradoura uma posi~ao sustentavel 

no mercado. 

Para Araujo Jr.(1996, apud Fajnzylber,1988) a defini~ao de competitividade 

e mais complexa e ampla, citando que: " ... no mercado internacional nao com-
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petem apenas empresas. Confrontam-se tambem sistemas de prodw;:ao, es

quemas institucionais e organizac;:ao sociais, nos quais a empresa constitui urn 

elemento importante, mas integrado a uma rede de vinculos com o sistema edu

cacional, a infra-estrutura tecnol6gica, as relac;:oes gerenciais (trabalhistas, o apa

rato institucional publico e privado, o sistema financeiro, etc.)". 

Portanto, para ser competitivo nao basta somente ter o menor prec;:o calca

do simplesmente na mao de obra barata, como ocorre no Brasil e em outros pai

ses. Ha uma interac;:ao entre todos os fatores sociais, reflexo das suas institui

c;:oes publicas e privadas. Para o Forum Economico Mundial6 , o pais nao tern ne

nhum dos quatros ingredientes que, segundo o coordenador do estudo, o econo

mista norte-americana Jeffrey Sachs, comp6em a "receita" para o crescimento 

que sao: mercados financeiros abertos, urn servic;:o publico livre de corrupc;:ao, 

boa infra-estrutura e uma forc;:a de trabalho altamente educada (qualificada). 

Segundo Coutinho e Ferraz (1995) no Estudo Sobre a Competitividade da 

Industria Brasileira, o complexo de materiais de construc;:ao, entre eles o cimento, 

sao setores com deficiencia competitiva por apresentarem prec;:os superiores aos 

praticados internacionalmente, possuirem defasagens em termos de tecnologia 

de produto e urn relacionamento na cadeia produtiva incompativel com a industria 

contemporanea (integrac;:ao para frente). Citam ainda que "as empresas nacio

nais de cimento, ao contrario dos paises lideres, investem pouco em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D)". 0 desenvolvimento e o aperfeic;:oamento de processos 

visando a reduc;:ao do impacto sobre o meio ambiente e sobre as condic;:oes de 

trabalho ainda sao lentos em comparac;:ao aos paises lideres, onde se colocam 

como fatores primordiais de investimento do setor. A lideranc;:a tecnol6gica e or

ganizacional nao coincide com a lideranc;:a por tamanho, uma vez que os grupos 

que tern maior participac;:ao no mercado nao apresentam politicas de atualizac;:ao 

e modernizac;:ao tao claras e estabelecidas quanta alguns dos grupos menores. 

6 Jornal Folha de Sao Paulo, 20 de Maio de 1997, caderno 2, pagina 6. 
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IV.2 - Compara~rao entre a Industria Brasileira e da America do Norte 

A produ9ao de cimento exige escalas tecnicas e economicas, nao admitin

do pequenas empresas (barreira a entrada). Os dezessete grupos empresariais 

que operam atualmente no setor constituem uma industria madura e solidamente 

estabelecida, com fabricas em quase todas as unidades da federa9ao (Haugue

nauer, 1996a). 

0 grau de automavao dos processes e que diferencia 0 patamar tecnol6gi

co da industria brasileira em rela9ao aos principais produtores internacionais. 

Entre as empresas brasileiras, existe apenas uma fabrica integralmente automati

zada. Praticamente nao existe desenvolvimento de tecnologia de processo, sen

do esta adquirida dos fabricantes de equipamentos mediante contratos que en

volvem o projeto, constru9ao e colocavao da fabrica (ou equipamento) em opera

vao (Coutinho e Ferraz, 1993). 

A produ9ao brasileira de cimento pode ser caracterizado como urn oligop6-

lio, pais somente urn grupo controla 47% do mercado, produzindo urn bern homo

geneo. Segundo Sylos-Labini (1980), nos oligop61ios a concorrencia tern a previ

sao normal de que haja a estabilidade do pre90 sendo a concorrencia para ven

das no mercado estabelecida em bases outras que nao a concorrencia extra

prevo ativa. A concorrencia extra-pre9o envolve a diferencia9ao do produto mais 

ou menos homogeneo entre os produtos. Os tres metodos de diferencia9ao no 

oligop61io sao: 

a. Propaganda; 

b. Diferenciais de qualidade; 

c. Diferen9as de desenho; 

Como 0 cimento e urn bern homogeneo, OS diferenciais de qualidade de 

uma marca (ou grupo fabricante) para outra sao insignificantes pois os mesmos 

nao desenvolvem novas produtos (novas tipos de cimentos), restringindo-se a 

fabrica9ao dos tipos de cimentos que se encontram especificados nas normas 

tecnicas brasileiras. Por ser uma mercadoria mineral nao possui desenhos e a 

sua propaganda e muito limitada; portanto, nao ha concorrencia "pre9o-ativa" e 

nem "extra-prevo" para o cimento. 
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A elevada concentrac;:ao industrial se manifesta nao s6 pela participac;:ao 

dos grupos industriais na produc;:ao mas especialmente pela politica de atuac;:ao 

do setor que, em alguns aspectos, contraria as tendencias internacionais de des

envolvimento da industria. Nao se caracteriza concorrencia predat6ria no setor, 

pon§m as relac;:oes de concorrencia sao fortemente influenciadas pelo dominio de 

mercados regionais, dominio das atividades de extrac;:ao de materia-prima e po

der econ6mico de articulac;:ao com fornecedores e transportadores. 0 Cresci

mento da participac;:ao do pequeno consumidor no consumo total, face a escas

sez de recursos para novas obras, direciona a atenc;:ao dos produtores para esta 

faixa de mercado em detrimento das reivindicac;:oes dos consumidores de grande 

porte, representados pelas empresas construtora, fabricantes de artefatos de ci

mento e produtores de pre-fabricados (Coutinho e Ferraz, 1993). 

Porem, os pequenos grupos estao procurando aumentar a sua participac;:ao 

no mercado atraves da diferenciac;:ao atraves da propaganda. A diferenciac;:ao de 

urn destes grupos na Regiao Metropolitana de Curitiba - RMC - visa fornecer mai

ores informac;:oes ao mercado sabre a qualidade e os diferentes tipos de cimento 

produzidos, bern como a publicac;:ao de folhetos e tabelas contendo os tipos de 

cimento e os diferentes tipos de aplicac;:oes, implantac;:ao de urn sistema de disca

gem direta gratuita (DOG) para a agilizac;:ao do sistema de carregamento, dimi

nuic;:ao do tempo de espera do consumidor (just in time) e reconfigurac;:ao das 

embalagens nas quais constam as informac;:oes e especificac;:Oes dos diferentes 

tipos de cimento, com diferenciac;:ao de cor das embalagens para cada tipo de 

cimento. Tal postura de diferenciac;:ao por propaganda (marketing) teve como 

publico alva os engenheiros, arquitetos e construtoras, e o resultado obtido foi 

uma melhora na qualidade e regularidade dos clientes. 

Nos Estados Unidos e no Canada nao ha uma concentrac;:ao tao forte de 

mercado sob urn determinado grupo cimenteiro, sendo que atualmente cerca de 

65% das fabricas de cimento nos Estados Unidos estao nas maos de grupos es

trangeiros e 22% da sua produc;:ao e de apenas dois grupos. No entanto, no Me

xico ha uma concentrac;:ao muito mais forte do que no Brasil, chegando a ser de 

70% o dominio de urn s6 grupo. 
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Segundo o levantamento feito pelo SNIC - Sindicato Nacional da Industria 

do Cimento (BNDES, 1995), os pregos de cimento (FOB-Fabrica sem impastos), 

cairam de US$ 75,16/t em 1990 para US$ 63,00/t em 1996 (ver Tabela Vl.1) e 

agora esta entre os mais baixos do mundo. Entretanto, no que se refere a pre9os 

ao consumidor (saco de 50 kg), estes equivalem, em media na regiao Sudeste, 

ao dobra do prego da fabrica devido a incidencia de impastos (I PI, ICMS, etc.), ao 

custo do transporte das fabricas aos varejistas e a margem destes comerciantes, 

de cerca de 20% a 30%. Oeste modo o prego do saco de 50 kg, atinge o equi

valente a US$ 130,00/t 

De maneira geral, os pregos do cimento nos paises do continente america

no, no periodo de 1990/1996, sofreram acrescimos. Na Europa, os pre9os tem

se mantido constantes. Entre os paises que possuem economias desenvolvidas, 

apenas a ltalia e a Espanha tiveram pregos inferiores aos brasileiros em 1996. 

No Brasil no periodo considerado, os pre9os de cimento sofreram acrescimos en

tre 1990/1993, com queda acentuada em 1991 e significativa redu9ao ap6s 1993. 

Segundo dados do SNIC, os pregos de cimento no pais sofreram redu9ao de 

30% nos ultimos anos: a mesma tonelada que em 1993 era vendida por US$ 

89,46 em 1996 foi comercializada a US$ 63,00 (Gomes et. a/., 1997). 

Tabela Vl1 - Pre!(os do Cimento Portland* em Paises Selecionados (US$/t) 

Periodos 

Americas jan./90 jan./91 jan./92 jan./93 

Brasil 78,95 51,73 81,27 89,46 

Mexico 45,00 45,00 45,00 45,00 

Estados Unidos 47,00 47,00 47,00 47,00 

Argentina 83,60 83,60 89,00 

Chile 64,60 99,00 99,00 99,00 

Europa 

Fran9a 44,64 44,64 44,64 44,64 

ltalia 55,00 69,61 69,61 69,61 

lnglaterra 62,61 102,30 102,30 102,30 

Alemanha Ocid. 70,00 70,00 70,00 70,00 

Espanha 80,00 80,00 80,00 80,00 

Portugal 54,06 54,06 54,06 54,06 

Sui9a 70,00 70,00 70,00 70,00 

Fonte: BNDES (1995) apud SNIC, Gomes et. a/.(1997). 

(*) Prec;o Posto Fabrica - sem impostos 
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jan./94 jun./94 1996 

75,16 65,00 63,00 

85,00 85,00 76,00 

65,00 65,00 75,00 

90,00 90,00 90,00 

110,00 110,00 110,00 

... ... 73,96 

69,61 69,61 50,70 

102,30 102,30 66,75 

70,00 70,00 84,37 

80,00 80,00 55,33 

54,06 54,06 68,72 

70,00 70,00 87,43 



Segundo o levantamento do Sindicato da Constru9ao Civil de Sao Paulo 

(SindusCon-SP), a varia9ao do pre9o do saco de cimento de 50 kg no varejo no 

perfodo de janeiro/95 a agosto/97 e o apresentado na figura Vl.1. 
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Figura IV.1 - Evolu9ao dos pre9os do cimento (fonte: SindusCon/SP, 1997) 

Em novembro de 1995, o cimento apresentava pre9os 60% abaixo dos de 

mar90 de 1990 e menos da metade dos de abril de 1992. Esse pre9o, cerca de 

US$ 5,00 por saco de 50 kg, e superior aos menores pre9os internacionais (EUA, 

ltalia, Grecia, Portugal) mas nao se distancia muito da media dos demais pafses 

europeus- US$ 92,00/t (Hauguenauer, op. cit.). Porem, podemos observar ainda 

na figura IV.1 que um ano depois, em novembro de 1996, o pre9o do saco de ci

mento atingiu o seu nivel mais baixo no periodo analisado, com cerca de R$ 

4,60/saco de 50 kg (cerca de 12% menor do que em novembro de 1995), para 

pouco depois, em fevereiro de 1997 ja estar em cerca de R$ 5,60/saco, o que nos 

da R$ 112,00/t na regiao de Sao Paulo. 

Uma vez que a regiao sudeste representa mais da metade das vendas de 

cimento no pais, o produto importado, apesar de pequeno volume, vern limitando 

superiormente o pre9o praticado internamente. Entretanto, o pre9o FOB pratica

do no infcio do segundo semestre de 1996 (fig. IV.1) no sudeste foi de cerca de 

US$ 55,00/t, um dos patamares mais baixos da hist6ria da industria, resultado da 

necessidade de gera9ao de caixa de alguns pequenos grupos em dificuldades, os 
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quais sao acompanhados pelos grandes produtores do setor, que nao pretendem 

perder mercado7
. Segundo ainda a analise do Relat6rio Setaria! do Banco de 

lnvestimentos Garantia S.A., a situa<;:ao era insustentavel e que os pre<;:os deveri

am subir em dire<;:ao ao limite do cimento importado, o que se verifica no inicio de 

1997 (fig. IV.1 ). 

As rela<;:6es da constru<;:ao civil com o setor cimenteiro sempre foram con

flituosas, com acusa<;:6es de forma<;:ao de cartel e pre<;:os abusivos. No entanto, 

apesar de um quarto dos processes em andamento na Secretaria de Direito Eco

n6mico (SDE) no periodo de 1993/1994 terem se referido ao setor, quase todos 

eram de oficio, isto e, procedentes do proprio 6rgao e nao de consumidores que 

se sentiram prejudicados e relatives a anos anteriores. Os principais pontos dos 

processes diziam respeito ao abuso dos poder econ6mico, "dominando o merca

do ou eliminando a concorrencia (parcial ou total)"; "a formar acordo, convenio, 

ajuste ou alian<;:a entre ofertantes, visando a : (1) fixa<;:ao artificial de pre<;:os, (2) 

ao controle regionalizado do mercado par empresa ou grupo de empresas"; "a 

elevar sem justa causa o pre<;:o do bern ou servi<;:o, valendo-se de posi<;:ao domi

nante do mercado"; e "a subordinar a venda de um bern ou a utiliza<;:ao de servi

<;:os a aquisi<;:ao de um outro bern ou ao usa de determinado servi<;:o", praticas 

caracterizadas na legisla<;:ao brasileira como crimes contra a economia e as rela

<;:6es de mercado (Hauguenauer, 1996b.). 

Mesmo operando com cerca de 40% de ociosidade as industrias nacionais 

nao aumentam sua produ<;:ao para que o pre<;:o caia porque e a demanda que 

puxa a produ<;:ao de cimento que, par ser um produto perecivel, nao pode ser 

estacada par mais de seis meses. Enquanto os juros estiverem altos, com rna 

distribui<;:ao de renda e a economia em recessao ou com um baixo crescimento, 

as industrias nao produzirao alem da demanda e o pre<;:os tenderao a ficar na fai

xa de R$5,00 e R$6,00/50 kg para que nao haja maiores importa<;:6es, uma vez 

que as aliquotas de importa<;:ao de cimento, atualmente, encontram-se na faixa 

de 4%8 e que ja esteve em zero quando em 1992 o pre<;:o chegou a US$ 7,00/50 

kg. 

7 Banco de lnvestimentos Garantia S.A.- Relat6rio Setorial, Julho de 1996. 

8 Folha de Sao Paulo, 26/03/97). 
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A capacidade produtiva ociosa existente na industria cimenteira agiliza de

cis6es estrategicas das empresas no momento de retomada de consumo. A ma

nutengao da capacidade ociosa, via implantagao de projetos com escala superior 

ao consume existente ou pela manutengao de equipamentos desativados, em 

situagao de "stand-by" , tern sido usada como estrategia concorrencial. Assim, o 

indice de ociosidade no setor de cimento ao mesmo tempo que funciona como 

barreira protegendo as atuais empresas contra a entrada de novos concorrentes, 

tambem inibe as importagoes (Gomes et. a!, op. cit.). 

A mao de obra no Brasil e barata, porem o prego por tonelada e proximo 

da media dos paises europeus (Hauguenauer,1996a). lsto se verifica devido aos 

altos custos da energia utilizada (energia eletrica, 61eo combustive! e carvao) e do 

transporte. Para Carlos Ermirio de Moraes, do grupo Votorantim, a real preocu

pagao do grupo e com o alto custo interno da energia eletrica9
. 

No ambito do Mercosul existem diferengas entre as industrias do Brasil, 

Uruguai, Paraguai e Argentina. A Argentina com 14 fabricas e o segundo maior 

produtor da regiao, ap6s o Brasil; o Paraguai possui apenas uma industria (es

tatal) que tern exclusividade no comercio e o Uruguai, com 3 fabricantes, tern 

55% da sua produgao sob responsabilidade de uma empresa estatal. 0 fluxo de 

comercio entre os pafses do Mercosul e bastante reduzido, embora em periodos 

da decada de 80 tenha sido maior a importagao de cimento por parte do Brasil. 

Em 1991 foi firmado urn Termo de Compromisso de Pregos Relatives a Cimento 

Portland Comum, por iniciativa dos fabricantes e homologado pelo Ministerio da 

Economia, Fazenda e Planejamento do Brasil. Por esse acordo, os paises se 

comprometem a nao comercializar o produto entre si por valores inferiores a US$ 

80,00/t de cimento ensacado ex-fabrica, valor esse que corresponde ao valor 

atingido nos respectivos mercados internos (Coutinho e Ferraz, 1993). Compoem 

a CEMENTSUR, entidade que representa o setor de cimento nas negociagoes 

entre os quatro paises, sao: o Sindicato Nacional da Industria do Cimento (SNIC) 

do Brasil, a Associaci6n de Fabricantes de Cemento Portland de Argentina, a As

sociaci6n de Fabricantes de Cemento Portland do Uruguai e Industria Nacional 

del Cemento de Paraguay. 

9 Minerios, Extra9iio e Processamento, no. 213, Set./Out., 1996. 
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0 mercado "natural" estimado pelos especialistas no setor e situado a uma 

distancia maxima de cerca de 300 km da fabrica ou cerca de 500 km em uma re

giao de menor densidade populacional. A essa distancia o custo de transporte 

representa entre 10% e 20% do pre9o do produto (Hauguenauer, 1996b). 

As empresas brasileiras estao em sua maioria localizadas em posi96es 

distantes da costa maritima, o que dificulta uma politica de exportal{ao, uma vez 

que o custo do transporte nao viabiliza prei(OS ao mesmo tempo competitivos no 

mercado internacional e vantajosos para as empresas. Para as empresas situa

das pr6ximas a costa, as deficiencias da estrutura portuaria brasileira tem deses

timulado possiveis estrategias de exporta9ao (Coutinho e Ferraz, op. cit.). 

Em relal{ao a tecnologia de processo, a industria nacional tem acompa

nhado a evolul{ao mundial, enquadrando-se nas normas internacionais de quali

dade de produ9ao (ISO 9.000) e, em algumas unidades ja ha a preocupal(ao com 

as normas ambientais; a industria nacional e integrada para tras e nao para 

frente, ao contrario do que ocorre na America do Norte em que sao integradas 

para frente, produzindo artefatos de cimento, e verticalizadas, produzindo outros 

insumos para a construl{ao civil como areia e brita. No Brasil, somente os repre

sentantes dos dois maiores grupos internacionais, Holderbank e Lafarge, repetem 

o padrao internacional na fabrical{ao de concreto, operando em ambos os seto

res: o primeiro com Ciminas e Concretex, e o segundo com Maua (cimento) e 

Brasil Beton e Concrebras (concreto)(Hauguenauer, 1996b; Hargreaves, 1996); 

alem de atuar na fabrical{ao de cimento e concreto, a Holderbank tambem atua 

na extral{ao de pedra britada atraves da Cantareira. Em 1994, o grupo Lafarge 

adquiriu o controle acionario da Brita Bras (razao social: Concretan S.A.) que 

passou a fazer parte da Divisao de Agregados do grupo10
• 

A mao de obra no Brasil e de baixa qualidade, possuindo baixo nivel de 

instrul{ao, o que colabora para os baixos salarios, alem do que as empresas bra

sileiras investem menos em treinamento - menos de 1% das horas trabalhadas 

durante o ano por empregado; e de 6% a media mundial, enquanto na industria 

to Areia & Brita, n' 3, Out./Nov./Dez. 1997. 
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japonesa os empregados passam em media 10% do tempo de trabalho em trei

namento11. 

Os grupos estrangeiros que estao entrando no pais, como a CIMPOR -

Cimentos de Portugal - e os que ja estao operando - como Holderbank e Lafarge -

buscam ocupar posic;:oes no mercado ou amplia-las, a partir de aquisic;:oes das 

fabricas ou a incorporac;:ao dos grupos ja instalados. lsto se da em func;:ao de que 

os altos investimentos necessaries para a implantac;:ao de uma nova fabrica, o 

Iongo prazo de retorno aliadas as altas taxas de juros internos e a dificuldade de 

acesso aos direitos minerais nos grandes centros consumidores, faz com que os 

novos investimentos destes grupos seja no sentido de adquirir uma fabrica ja 

instalada que ja participe do mercado, e eliminar um concorrente. 

As empresas brasileiras vern passando, nos ultimos anos por processos de 

profissionalizac;:ao da administrac;:ao, os quais tern levado a reduc;:ao dos niveis 

hierarquicos, otimizac;:ao das estruturas organizacionais e reestruturac;:ao nas va

rias areas (reengenharia). Quanta a automac;:ao, esta tern impactos significativos 

no processo de trabalho exigindo um novo perfil de trabalhador que o setor ainda 

precisa formar, porem nao representa uma desqualificac;:ao da mao-de-obra, em

bora tenha representado reduc;:ao do numero de trabalhadores da industria de 

cimento (Coutinho e Ferraz, op. cit.). 

Os principais obstaculos a competitividade do setor podem ser observados 

na Tabela IV.2. 

II Folha de Sao Paulo, Qualidade Total, 13/03/94. 
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Tabela IV.2- OBSTACULOS A COMPETITIVIDADE DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIMENTO 

1. Baixa conscientiza<;:ao para o desenvolvimento de novos produtos; 
. Baixo grau de investimento em P&D; 

Produ<;:ao de cimentos compostos questionada em fun<;:ao do de
sempenho final do produto; 

Pequena diversidade de produtos no mercado; 
. Sistemas de controle da qualidade tradicionais, sem incorpora<;:ao 
de metodos mais modernos; 
lnexistencia de certifica<;:llo de terceira parte; 

. Baixo grau de informa<;:ao tecnol6gica para o emprego adequado do 
produto. 

TECNOLOGIA DE PROCESSO 

1. Baixo grau de conscientizac;ao para o desenvolvimento de inova
<;6es em processo; 
Baixo grau de automa<;llo e velocidade lenta de desenvolvimento 
nesse sentido; 

. Lentidao no processo de capacita<;:ao tecnol6gica de ultima gera
<;:ao; 
Heterogeneidade entre as fabricas no grau de utiliza<;ao de rejeitos 
como fonte energetica; 
Heterogeneidade no desenvolvimento e implanta<;:ao de sistemas 
de controle ambiental (mais expressiva na extra<;:ao); 
Heterogeneidade entre as fabricas na eficiencia termica. 

GESTAO DA PRODUCAO 

1. Grande incidencia de mao-de-obra nao qualificada e baixa inciden
cia de programas de treinamento e forma<;:ao; 
Politicas de RH conservadoras; 
Baixo emprego de informatica como sistemas avangados de plane
jamento e controle; 
Estrategias sem incorpora<;:ao de P&D; 
- · · uras de decisoes centralizadas; 

_ emprego de tecnicas e instrumentos gerenciais modernos; 
Baixa utilizagao de indicadores gerenciais e financeiros; 
Pnlltir." rl" inv,.~timentos conservadora; 

total; 

Fonte: Coutinho e Ferraz (1993) 

FATORES ESTRUTURAIS 
1. Elevado grau de concentra<;ao 

industrial como barreira de desen
volvimento da industria; 

2. Heterogeneidade de postura entre 
as empresas quanto ao desenvol
vimento da industria; 

3. Baixo grau de relacionamento com 
fornecedores e usuaries finais; 

4. Confiito acentuado e prolongado 
com consumidores e falta de arti
cula<;ao conjunta; 

5. Prec;os elevados em relac;ao aos 
padroes internacionais; 

6. Baixa exigencia de qualidade pelo 
consumidor e pelo Estado; 

7. Baixo grau de conhecimento de 
engenheiros e arquitetos sobre as 
propriedades do produto. 
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FATORES SISTEMICOS 
1. Baixo grau de iritegra<;:ao com uni

versidades e institutes de pesqui
sa· 

2. Fa'lta de legisla<;ao ambiental ho
mogenea; 

3. Sistema portuario ineficiente e com 
tarifas elevadas; 

4. Sistemas de transportes ferroviario 
insuficiente e rodoviario inadequa
do; 

5. Excessiva carga tributaria sobre o 
produto e baixo aproveitamento 
dos encargos trabalhistas em be
neficia dos trabalhadores; 

6. Restri<;:oes de entrada de capital 
estrangeiro no setor quanto a 
transferencia de tecnologia e na 
explora<;ao mineral; 

7. Deficiencias na aplicagao de medi
das de defesa da concorrencia, vi
sando ao equilibria produto
res/consumidores. 



Considera~oes Finais 

As hip6teses que orientaram a execUI;:ao deste trabalho (vide lntrodw;:ao) 

referem-se a tecnologia, competitividade e custos da industria brasileira em com

parayao com as industrias da America do Norte (Estados Unidos, Canada e Me

xico). Portanto, do exposto na disserta9ao podemos destacar, dentre outros, al

guns aspectos positivos da comparayao entre a industria brasileira de cimento e a 

industria da America do Norte. 

Embora os EUA e Canada sejam paises industrialmente desenvolvidos, a 

tecnologia empregada pelas suas respectivas industrias cimenteiras nao apre

sentam tecnologias diferentes da industria brasileira e podemos considerar que 

apresentam maior defasagem tecnol6gica uma vez que nestes dois paises ainda 

ha fabricas que empregam o processo via umida na fabricayao do cimento, com 

maior consumo de combustive!, alem do que sao baixos os numeros de pre

aquecedores e pre-calcinadores instalados, obrigando-os a ter urn forno mais 

Iongo para a descarbonatayao e fabricayao do clinquer. A industria mexicana e 

muito similar a brasileira. 

A industria brasileira nao desenvolve tecnologia enquanto que a industria 

canadense desenvolve pesquisas concentradas no setor de piroprocessamento 

que requer 80% da energia (forno de clinquer); alem de pesquisar a moagem de 

materias primas (farinha crua) e clinquer (moinho de cimento) para determinar o 

seu tamanho 6timo para diminuir o consumo de energia. 

Na tecnologia de produto, as empresas brasileiras caracterizam-se pela 

pequena diversidade de produtos oferecidos, o que as diferencia das empresas 

lideres no mercado internacional. Neste aspecto existem, no entanto, posturas 

nao uniformes, distinguindo-se algumas empresas que apresentam a tendemcia 

em investir no desenvolvimento de novas produtos. 

Quanta a localizayao, a industria brasileira esta presente em quase todas a 

unidades da federayao (ver figura n°11.1, Capitulo II), concentradas pr6ximas aos 

grandes centros consumidores como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

Esta ocupayao do territ6rio nacional se caracteriza como uma grande vantagem 
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competitiva uma vez que e uma barreira a novos entrantes potenciais que alem 

do alto custo fixo inicial terao que competir por fatias de mercado. 

Uma vez que a industria nacional ja ocupou o seu espac;o, concomitante

mente ajustou a sua rede de distribuic;ao. Embora o principal meio de distribuic;ao 

seja o rodoviario, que encarece o prec;o final em ate 20%, um novo ingressante 

em potencial poderia ter vantagem competitiva "prec;o-ativa" se pudesse contar 

com os meios ferroviario e hidroviarios. 

Uma grande desvantagem da industria nacional e que a mesma nao e in

tegrada para frente pois nao agrega um maier valor ao cimento, produzindo so

mente o cimento enquanto que as industrias da America do Norte produzem o 

cimento e produtos derivados, alem de estarem presentes tambem na produc;ao 

de agregados (areia e brita) para a construc;ao civil. As excec;oes sao os grupos 

Holderbank e Lafarge que tambem atuam na fabricac;ao de concreto, pedra brita

da e areia no Brasil. 

Tanto a industria brasileira como a industria mexicana sao controladas por 

grupos familia res enquanto que 65% da industria dos EUA e 81% da industria 

canadense sao controladas por grupos estrangeiros. Com relac;ao a mao de 

obra, o trabalhadores no Brasil tern baixo nfvel de escolaridade enquanto que nos 

EUA e Canada possuem um nfvel educacional melhor e mais horas de treina

mento. 

Quanta a estrutura dos custos observam-se grandes variac;oes entre as 

diversas empresas brasileiras, dependendo da escala de produc;ao, do nfvel de 

automac;ao do processo produtivo, do grau de atualizac;ao dos equipamentos uti

lizados e dos insumos energeticos consumidos. Quanta ao custo do capital, 

destaca-se a utilizac;ao de recursos pr6prios embora o BNDES tenha sempre atu

ado substancialmente no financiamento de seus investimentos. De qualquer for

ma, e considerando tambem o custo de oportunidade de outros investimento, o 

custo do capital onera bastante os produtores locais de cimento. 

Uma das maiores vantagens competitivas da industria nacional esta no 

centrale de acesso a materia-prima (calcaria) pr6ximas aos grandes centres con

sumidores, pais suas reservas nessas areas sao suficientes para supri-las por 

mais de 100 anos de operac;ao. Alem disso, ha a atual capacidade ociosa da in-
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dustria nacional (acima de 30%)que, com o aumento do consume interne esta 

diminuindo, mas permanece elevada, enquanto que nos EUA a utilizac;:ao da ca

pacidade das fabricas esta acima dos 90% , do Canada proxima a 80% e do Me

xico 83%. 

Com a entrada em operac;:ao das fabricas que o grupo Joao Santos esta 

construindo nas regioes Norte e Nordeste (ltaituba-PA, Fronteiras-PI, ltuac;:u-BA e 

Laranjeira-SE), dos projetos de expansao e modernizac;:ao dos grupos Votorantim, 

Tupi, Champalimaud, Caue e Atalla, a capacidade de produc;:ao aumentara o que 

podera aumentar a capacidade ociosa se o consume nao aumentar na mesma 

proporc;:ao. 

A industria nacional emprega em torno de 23.000 trabalhadores, o que nos 

da uma media de 337 empregos/fabrica (considerando 50 fabricas e 11 unidades 

de moagem em operac;:ao em 1996), enquanto que a media dos EUA e de 135,4 

empregos/fabrica, no Canada de 154,7 empregos/fabrica e no Mexico de 253,3 

empregos/fabrica, caracterizando-se uma desvantagem competitiva. Esta dispa

ridade decorre da baixa qualidade da mao-de-obra brasileira, aliada aos fatores 

da Tabela IV.2, embora a industria nacional adote o processo via-seca de produ

c;:ao e a maioria ja possua certificac;:ao internacional de padrao de qualidade de 

produc;:ao (serie ISO 9.000). 

Assim, caracterizamos que a industria brasileira de cimento e competitiva 

em tecnologia de processo e tern acompanhado a evoluc;:ao do mercado interna

cional. Porem, a sua baixa, ou nenhuma, aplicac;:ao em pesquisa e desenvolvi

mento (P&D) de novas produto e uma grande desvantagem competitiva pois nao 

gera conhecimento nem novas equipamentos, colocando-se na contramao do 

processo de globalizac;:ao em que, para ser competitive, tem-se que deter a tec

nologia de processo e nao de produto. 

A reestruturac;:ao do setor, com a entrada de novas grupos e fortalecimento 

dos ja existentes com a incorporac;:ao de grupos menores (integrac;:ao horizontal), 

e uma caracteristica da inserc;:ao do setor na globalizac;:ao com o aumento dos 

oligop61ios globais e elevac;:ao do grau de concentrac;:ao. 

A reengenharia interna das empresas e a incorporac;:ao da filosofia de cer

tificac;:ao de padroes internacionais de produc;:ao (ISO 9.000) em busca da quali-
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dade total e um dos aspectos positives para se racionalizar a produc;:ao e diminuir 

os custos, porem a mesma enfase nao foi dada ainda quanto a certificac;:ao para 

as normas ambientais (ISO 14.000) porque nao M um reflexo imediato nos cus

tos operacionais das empresas. 

A utilizac;:ao de rejeitos como fontes energeticas devera ter um grande im

pulse para reduzir os custos, principalmente quando da privatizac;:ao do setor 

energetico. 

0 programa de automac;:ao industrial devera continuar de forma mais lenta, 

uma vez que as grandes empresas ja realizaram esses programas; os grupos 

menores procurarao se diferenciar dos grupos maiores para, primeiro se susten

tarem no mercado e em seguida ampliar sua fatia no mercado regional. 

Uma grande desvantagem da industria nacional e de nao ter uma politica 

voltada para a exportac;:ao e entrar no mercado de outros paises, principalmente 

do Mercosul. Alias, o acordo firmado entre as industrias dos paises do Mercosul 

e uma grande desvantagem competitiva para a industria nacional que e a maior 

da America do Sui; com os projetos de implantac;:ao das hidrovias dos rios Para

na e Paraguai, devera se intensificar e consolidar o mercado regional e consolidar 

o Mercosul, e estando a industria nacional concentrada na regiao Sudeste, ela 

poderia tem vantagem competitiva nos mercados vizinhos, principalmente Bolivia, 

Paraguai e Uruguai. 

A espera dos grupos nacionais de que haja um novo surto de desenvolvi

mento acelerado, como o que ocorreu na decada de 70, com investimentos nos 

setores de transporte, energia, habitac;:ao e saneamento, elevando o consume per 

capita que e muito baixo (em torno de 200 kg/habitante), tera que aguardar a 

evoluc;:ao da crise nos mercados asiaticos e local. A elevada taxa de juros interna 

devera continuar a manter a economia desaquecida e o "consume formiga" como 

principal agente do aumento do consume de cimento. 

A integrac;:ao para frente ainda nao devera ocorrer no setor uma vez que os 

investimentos em infra-estrutura deverao permanecer em segundo plano na 

agenda governamental. A distribuic;:ao das fabricas nacionais pr6ximas aos gran

des centres consumidores e uma vantagem competitiva, bem como o controle 

sobre as jazidas de materia-prima (calcarios) nestes centres, pois inibem um en-
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trante em potencial, aiE§m dos altos custos de capital e do Iongo tempo de matu

rac;ao do projeto. 

Gomes et. a/. (1997), em consonancia com a dinamica e a 16gica do setor 

cimenteiro, consideram que: 1) as empresas promoverao investimentos em no

vas fabricas que busquem a reduc;ao de custos com insumos energeticos, objeti

vando ganhos econ6micos de escala, ampliando as barreiras a entrada de novas 

concorrentes via manutenc;ao de significativa capacidade ociosa e elevando o 

coeficiente de concentrac;ao e o poder de mercado; 2) que as empresas brasilei

ras agora com menores protec;oes deverao se adequar ao novo ambiente econo

mico para que possam superar os novas desafios impastos pela globalizac;ao; 3) 

que os grupos nacionais produtores de cimento devam investir em outros seg

mentos produtivos; e 4) que alguns grupos cimenteiros nacionais poderao no 

futuro orientar parte dos seus investimentos em ampliac;ao de capacidade fora 

das fronteiras do Brasil, a exemplo de seus concorrentes internacionais. 
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Tabela I - Situal;liO dos titulos minerarios dos dep6sitos de calcario e calcario conchifero das Empresas de Cimento em 1982 

Unidade da Situaclio Legal e 

Federaclio 
Companhia Localidade Titulo 

operacional 
Alagoas Cia de Cimento Alai Sao Miguel dos Campos OLAV66713/70 ativa 

Sao Miguel des Campos OLAV 80008/77 ativa 
Bahia Cimento Aratu SA Salvador OLAV 28984150 ativa 

OLAV 28985/50 ativa 

OLAV 28986/50 ativa 

OLAV 28987/50 ativa 

OLAV 28988/50 ativa 

OLAV 28989/50 ativa 

OLAV 76259175 intermitente 

OLAV 76261/75 ativa 

OLAV 76266/75 intermitente 

GRUP 27/72 ativa 

PORT 1241/80 intermitente 
Cia. de Cimento Salvador Salvador PORT745/80 ativa 

OLAV 27812/50 a !iva 

OLAV 28629/50 ativa 

OLAV 29275/51 ativa 

OLAV 32028/52 ativa 

sao Francisco do Conde OLAV 68400/71 ativa 

Santo Amaro OLAV 68654/71 paralisada 

Salvador OLAV 71667173 at iva 

Sao Francisco do Conde OLAV 71775173 ativa 

OLAV 72241/73 ativa 

OLAV 72247/73 ativa 

Salvador OLAV 72260/73 ativa 

Sao Francisco do Conde OLAV 72435/73 ativa 

Salvador OLAV 76273/75 paralisada 

Sao Francisco do Conde OLAV 76371/75 paralisada 

OLAV 76371/75 paralisada 

OLAV 76478/75 paralisada 

Salvador OLAV 77595/76 paralisada 

Salinas da Margarida OLAV 78808176 paralisada 



Salvador OLAV81002n7 paralisada 

OLAV 81824/78 paralisada 

OLAV 82973179 paralisada 

GRUP 35/78 ativa 

PORT 706180 n.d. 
Santo Amaro I Maragogipe PORT 982180 paralisada 

Salinas da Margarida PORT 1357180 paralisada 
Salvador PORT 1524180 paralisada 

PORT 1535180 paralisada 
PORT 430181 paralisada 

Vera Cruz PORT 1668181 paralisada 
ltaguarana S.A. ltaguagu PORT 1368181 paralisada 

CISAFRA - Cia de Cimento do Sao Francisco Campo Formoso OLAV 65138160 ativa 
Ceara Cia Cearense de Cimento Portland CoreaU e Sobral OLAV 258161 ativa 

OLAV 332161 ativa 

OLAV 57110165 ativa 
Sobral OLAV 76685/76 ativa 

CoreaU e Sobral GRUP 3171 ativa 
IBACIP- Industria Barbalhense de Cimento Portland 

Barbalha OLAV 66088/70 parada 

OLAV 67169/70 ativa 

OLAV 70987172 parada 
Distrito Federal Cia de Cimento Portland Rio Branco Brasilia OLAV 82765178 parada 

Cimento T ocantins Brasilia OLAV 72281/73 at iva 

PORT 2287179 parada 
CIPLAN - Industria e Comercio de Produtos 

Calcarios e de Marmores S.A. 
Brasilia DLA V 67065170 ativa 

OLAV 72234173 ativa 

OLAV 81851/78 ativa 

OLAV 81909/78 parada 

PORT 267180 desenvolvimento 

MATSULFUR - Cia de Materiais Sulfurosos Brasilia OLAV 70994172 parada 

Espito Santo ITABIRA Agro Industrial S.A. each. de ltapemirim OLAV36540 parada 

OLAV 72239/73 parada 

PORT 1248/80 parada 

PORT 1307180 parada 



~ 

Castelo PORT 1597/80 parada 

CBE - Companhia Brasileira de Equipamento each. de ltapemirim OLAV 33800/53 ativa 

OLAV 36541/54 ativa 

Goias Cia de Cimento Portland Goias Palmeira de Goias OLAV 49017/60 at iva 

OLAV 70261/72 at iva 

PORT644/80 ativa 

PORT 1594/80 ativa 
Cia de Cimento Portland ltau Palmeira de Goias PORT 6521/80 ativa 

Cia de Cimento Portland Rio Branco Corumba de Golas OLAV 207/61 ativa 

OLAV 68974171 ativa 

OLAV 70073/72 ativa 

Plana!tina OLAV 72235/!73 parada 

Corumba de Goias OLAV 72670/73 at iva 

OLAV 74472/74 parada 

OLAV 75788/75 parada 

OLAV 79501/77 ativa 

GRUP 28/75 ativa 
CIBRACEN- Cia Mineradora Cimento Brasil Central 

Aurora do Norte OLAV 65848/69 caducidade 

Maranhao ITAPICURU Agro Industrial S.A. Cod6 OLAV 63051/68 paralisada 

OLAV 63053/68 paralisada 

OLAV 76255/75 ativa 

OLAV 77981/76 paralisada 

OLAV 78684/76 paralisada 

OLAV 79476/77 paralisada 

PORT 482182 desenvolvimento 

OLAV 79465/77 ativa 

OLAV 79474/77 paralisada 

CBE - Cia Brasileira de Equipamento Cod6 OLAV 76365/75 ativa 

Minas Gerais Cia de Cimento Portland Barroso Prados OLAV 25250/48 ativa 

OLAV 44556/58 ativa 

Barroso OLAV 45154/58 ativa 

OLAV 46034/59 ativa 

OLAV 7358217 4 ativa 

OLAV 76267/75 ativa 

OLAV 78794/76 ativa 



OLAV 80207177 ativa 

OLAV 82512178 ativa 

Prados GRUP 30/75 ativa 
Cia de Cimento Portland Diamanta 

I Corinto OLAV 79364177 paralisada 
Cia de Cimento Portland ltau Prat6polis OLAV 77707176 ativa 

OLAV 80284177 ativa 

OLAV 82676178 ativa 

Vespasiano PORT 1124/80 ativa 

Lagoa Santa PORT 569/81 paralisada 

Vespasiano PORT 829/81 paralisada 
Cia de Cimento Portland Ponte Alta I Uberaba OLAV 32637/53 intermitente 

OLAV 32636/53 intermitente 

OLAV 62912/68 ativa 

OLAV 81952/78 ativa 

PORT 1273/80 ativa 

Santa Rosa da Serra 

I 
OLAV 82970/79 ativa 

Cia Nacional de Cimento Portland I Matozinhos OLAV 31314/52 ativa 

OLAV 76625173 paralisada 

OLAV 52820/63 ativa 

Arcos I OLAV 66418/70 ativa 

GRUP 19173 intermitente 

Matozinhos 

I 
PORT 2329/79 paralisada 

Arcos PORT 1257/80 at iva 

PORT 1721/80 ativa 

Cimento CAUt: SA I Pedro Leopolda I OLAV 17657/45 ativa 

OLAV 33799/53 ativa 

OLAV 68287171 paralisada 

Matozinhos OLAV 63036/68 ativa 

ltacorambi OLAV 80007177 paralisada 

Pedro Leopolda GRUP 31/76 ativa 

Matozinhos PORT 95/80 ativa 

Cimento Santa Rita SA 

I 
Arcos OLAV 55725/65 paralisada 

Cimento Tupi SA Caranaiba MANF759/37 at iva 

MANF 759.01/37 at iva 

CIMINAS- Cimento Nacional de Minas SA 

I Pedro Leopolda I OLAV 64224/69 ativa 

MATSULFUR- Cia Materiais Sufurosos Montes Claros OLAV 66325170 ativa 



OLAV 80205177 ativa 
SOEICOM - S.A. Sociedade de Empreendimentos 

Matozinhos OLAV 70526/72 paralisada 
Industrials Comerciais e Minerayao 

Lagoa Santa OLAV 36200/54 ativa 

OLAV 83837179 paralisada 
Industria de Cimento e Cal Sete Lagoas Ltda. Sete Lagoas OLAV 79580/77 paralisada 

OLAV 79583/77 paralisada 
Mato Grosso do Sui Cimento ltau de Corumba S.A. Corumba OLAV 39371/56 at iva 

I 

OLAV 70845/72 ativa 

PORT 959/70 ativa 

PORT 1260/81 ativa 
Cimento Portland Malo Grosso S.A. Nobres OLAV 83606/79 desenvolvimento 

Para CIBRASA- Cimento do Brasil S.A. Capanema OLAV 837 43/79 paralisada 
OLAV 42997/58 paralisada 

OLAV 43000/58 paralisada 

OLAV 73585/7 4 paralisada 

OLAV 75434/75 paralisada 

OLAV 79505/77 paralisada 

PORT 2291/79 ativa 

PORT 1650/80 ativa 
Peixe Boi e Bonito OLAV 74577174 paralisada 

Bonito OLAV 81831/78 paralisada 

Capanema PORT 720/82 desenvovimento 

PORT 7211/82 desenvolvimento 

PORT 747/82 desenvolvimento 

PORT750/82 desenvolvimento 

PORT751/82 desenvolvimento 
CBE - Cia. Brasileira de Equipamento Capanema OLAV 66711/70 paralisada 
Cia. Agro Industrial de Monte Alegre ltaituba PORT 590/82 desenvolvimento 

OLAV 77622/76 paralisada 

Monte Alegre OLAV 58153/66 paralisada 

Prainha OLAV 83625/79 paralisada 

Nhmunda e Faro OLAV 83626/79 paralisada 

ltapessoca Agro Industrial SA ltaituba PORT 1710/80 desenvolvimento 

Paraiba Cia de Cimento Portland Poly Caapora PORT 223/81 N.D. 



Pernambuco Cia de Cimento Portland Poly Paulista OLAV 55315/64 ativa 

OLAV 55329/64 ativa 

OLAV 55379/64 ativa 

GRUP 2/71 ativa 

PORT 1602/80 ativa 
CBE - Cia. Brasileira de Equipamento Goiana OLAV 82466/78 ativa 

ltapessoca Agro Industrial SA Goiana OLAV 30015/51 at iva 

OLAV 35341/54 paralisada 

OLAV 79523/77 paralisada 

OLAV 80940/77 paralisada 

OLAV 82623/78 paralisada 

OLAV 82661/78 paralisada 

PORT 1253/80 paralisada 

PORT 1358/80 paralisada 

Gravata OLAV 80261/77 ativa I 
Piaui Cia Cearense de Cimento Portland Parnaiba OLAV 81367178 paralisada I 

PORT98/80 paralisada 
ltapissuma S.A. PioXI PORT 1276/80 paralisada 

Parana Cia de Cimento lpanema Rio Branco do Sui OLAV 27988/50 ativa 

OLAV 82915/78 ativa 

Cia de Cimento ltambe Campo Largo OLAV 67242/70 ativa 

OLAV 82417/78 ativa 

PORT 682/80 paralisada 

OLAV 83811/79 ativa 

Cia de Cimento Portland do Parana Rio Branco do Sui OLAV 47859/60 paralisada 

OLAV 82994/79 at iva 

Cia de Cimento Portland Rio Branco Rio Branco do Sui OLAV 35977/54 intermitente 

OLAV 35979/54 intermitente 

OLAV 42904/57 paralisada 

OLAV 43446/58 intermitente 

OLAV 1717/62 ativa 

OLAV 55500/65 intermitente 

OLAV 66707170 intermitente 

DLA V 79566/77 ativa 

OLAV 82611/78 at iva 

intermitente 
i 

Cimento ltau do Parana S.A. Rio Branco do Sui DLA V 55672/65 
I 



OLAV 80810/77 intermitente 

Rio de Janeiro Cia de Cimento Portland Alvorada Cantagalo OLAV 52992/63 ativa 

Cia de Cimento Portland Paraiso Campos OLAV 327 40/53 intermitente 

OLAV 72859/73 intermitente 

Cantagalo OLAV 73580/74 at iva 

Campos OLAV 74752/72 ativa 

OLAV82669 ativa 

MANF 779/37 ativa 

PORT 427/81 paralisada 

Cia Nacional de Cimento Portland ltaborai MANF 43/35 ativa 

Cimento !raja SA Cordeiro OLAV 29184/51 ativa 

Cantagalo OLAV 81536/78 paralisada 

Cimento Maua SA Cantagalo OLAV 81081/77 ativa 

Cia Portalnd Born Vale Ltda Cantagalo OLAV 71935/75 paralisada 

S.A. lndustrias Votorantim Cantagalo OLAV 22609/47 ativa ' 

OLAV 24345/48 ativa 

OLAV 33720/53 ativa 

OLAV 1612/62 a !iva 

OLAV 57084/65 ativa 

GRUP 25/74 ativa 

Rio Grande do Norte Cia de Cimento Portland Paraiso Mossor6 OLAV 48318/52 caducidade 

CBE - Cia. Brasileira de Equipamento Mossor6 OLAV 71414172 ativa 

ltapetinga Agro Industrial S.A. Mossor6 OLAV 80433/77 intermitente 

Rio Grande do Sui Cia de Cimento Portland Gaucho Sao Gabriel OLAV 20953/46 ativa 

OLAV 24707/48 at iva 

OLAV 24927/48 ativa 

OLAV 26978/49 ativa 

Arroio Grande OLAV 37969/55 ativa 

Pinheiro Machado OLAV 46302/59 ativa 

Sao Gabriel OLAV 47325/59 ativa 

Pinheiro Machado OLAV 48392/60 ativa 

OLAV 72029/73 ativa 

Arroio Grande OLAV 72036173 ativa 

Silo Gabriel GRUP 21/74 ativa 

Pinheiro Machado GRUP37/77 ativa 



Santa Catarina Cia Catarinense de Cimento Portland Botuvera OLAV 16374/44 ativa 

Botuvera e Vidal Ramos OLAV 17470/44 ativa 

Vidal Ramos OLAV 18272/45 ativa 

CamboriU OLAV 31430/52 ativa 

OLAV 62732/68 ativa 

Vidal Ramos OLAV 68663/71 ativa 

CamboriU OLAV 68842171 at iva 

Vidal Ramos OLAV 71413/72 paralisada 

OLAV 72483/73 ativa 

OLAV 72769/73 ativa 
CamboriU OLAV 76156/75 ativa 

Vidal Ramos OLAV 77010/76 paralisada 

CamboriU OLAV 77703/76 ativa 

Vidal Ramos OLAV 77907/76 paralisada 
CamboriU OLAV 77935/76 ativa 

Vidal Ramos OLAV 80239/77 ativa 

CamboriU GRUP 18173 ativa 

Botuvera e Vidal Ramos GRUP 24/74 ativa 

Vidal Ramos PORT 1195/80 paralisada 

Camborili PORT 1270/81 ativa 
Sergipe Cia de Cimento Portland Sergipe Cotinguiba e Laranjeiras OLAV 50043/61 ativa 

Nessa Senhora do Socorro OLAV 70017/72 ativa 
N. Sra. do Socorro e Laranjeiras OLAV 76421/75 ativa 

GRUP 36/78 ativa 

Si:io Paulo Camargo Correa Industrial SA Apiai OLAV 69545171 a !iva 

OLAV 76525/75 paralisada 

OLAV 80186/77 paralisada 

OLAV 81005177 paralisada 

Cia Brasileira de Cimento Portland Perus Cajamar MANF 448/36 ativa 

Cia de Cimento lpanema lper6 OLAV 26883/49 at iva 

OLAV 35216/54 ativa 

Cia de Cimento Portland Maringa ltapeva OLAV 26460/49 ativa 

OLAV 29489/51 ativa 

OLAV 30242/51 ativa 

OLAV 34471/53 ativa 

OLAV 56032/65 ativa 



PORT726/82 ativa 

PORT 857/82 ativa 

Cia de Cimento Sui Paulista I lporanga 

I 
OLAV 72792/73 paralisada 

Cimento Santa Rita SA Saito de Pirapora OLAV 37727/55 ativa 

OLAV 71826/73 at iva 

Guapira OLAV 72243/73 paralisada 

Sao Roque PORT 1769/80 at iva 

Saito de Pirapora OLAV 341 02/53 ativa 
CIMIMAR- SA de Cimento e Minera98o e 

I Saito de Pirapora OLAV 35271/54 paralisada Cabotagem 

MANF 1055.8/42 paralisada 

MANF 662/37 paralisada 

ITABIRA Agro Industrial SA I Capac Bonito I OLAV 26835/49 ativa 

OLAV 72624/73 paralisada 

OLAV 79447/77 paralisada 

OLAV 79521/77 at iva 

PORT655/80 desenvolvimento 

OLAV 79479/77 ativa 

SA lndustrias Votorantim I Guapiara OLAV 79544/77 ativa 

ltapeva OLAV 15505/44 ativa 

Saito de Pirapora OLAV 17853/45 ativa 

Capac Bonito OLAV 29864/51 ativa 

Itarare OLAV 57708/66 at iva 

ltapeva OLAV 59945/66 ativa 

Saito de Pirapora OLAV 71530/72 ativa 

OLAV 72799/73 ativa 

Capac Bonito OLAV 7 4400/7 4 ativa 

lporanga OLAV 79513/77 paralisada 

Capac Bonito OLAV 79583177 ativa 

OLAV 79599/77 ativa 

OLAV 80203177 ativa 

lporanga OLAV 80697177 paralisada 

Saito de Pirapora OLAV 81822178 ativa 

ltapeva GRUP20/74 ativa 

Votorantim MANF 542/36 ativa 

MANF 905/39 ativa 



Saito de Pirapora MANF 988/39 ativa 

ltapeva PORT 1192/80 ativa 

Guapiara e lporanga PORT 1954/80 desenvolvimento 

Capi!o Bonito PORT 117/82 at iva 

PORT 855/82 ativa 

PORT 856/82 ativa 

CBE - Cia. Brasileira de Equipamento Capiio Bonito PORT 2300/79 paralisada 

PORT 1266/81 ativa 

PORT 837/82 ativa 
Serrana SA de Minera9ao Jacupiranga PORT 675/82 ativa 

PORT728/82 ativa 

Fonte: Cadastre Geral das Minas Brasileiras - ONPM, 1982 



Tabela 11 • Situa~iio dos titulos minerarios ativos dos depositos de calcario e calcario conchifero das Empresas de Cimento em 1997 (DNPM) 

Unidade da Federagiio 
Companhia Localidade Titulo 

Alagoas Cia. de Cimento Atol Sao Miguel dos Campos ALV. PESO. 263/84 
i 

I Barra de Santo Antonio ALV. PESO. 888171 I 

Macei6 ALV. PESO. 889171 

Macei6 REO. PESO. COMP. 

Amazonas Cia. Agro Industrial Monte Alegre Nhamunda CONC. LAV. 83626/79 

Bahia Cia. de Cimento Portland Sergipe Paripiranga ALV. PESO. 6501/80 

Cia. de Cimento Portland ltau Salvador CONC. LAV. 28984/50 

Salvador CONC. LAV. 28989/50 

Sao Francisco do Conde CONC. LAV. 76478/75 

Sao Francisco do Conde CONC. LAV. 72241/75 

Salvador CONC. LAV. 430/81 

Sao Francisco do Conde CONC. LAV. 76371/75 

Santo Amaro CONC. LAV. 82973/78 

Salvador CONC. LAV. 81824/78 

Sao Francisco do Conde CONC. LAV. 982/80 

Salinas da Margarida CONC. LAV. 78808/76 

Salvador CONC. LAV. 76273/75 

Salvador CONC. LAV. 1241/80 

Salinas da Margarida CONC. LAV. 1357/80 

Salvador CONC. LAV. 1535/80 

Vera Cruz CONC. LAV. 1668/81 

SimOes Filho GRUP. 027/72 

lramaia ALV. PESO. 1929/83 

Potiragua 26 REO. PESO. COMP. 

Pau Brasil 18 REO. PESO. COMP. 

Camacan 4 REO. PESO. COMP. 

ltapebi 4 REQ. PESO. COMP. 

Salvador CONC. LAV. 77595/76 

Salvador CONC. LAV. 76261/75 

Salvador CONC. LAV. 76266/75 

Salvador CONC. LAV. 76259/75 

Salvador ALV. PESO. 5544/80 

Santo Amaro ALV. PESO. 1087/68 

Santo Amaro ALV. PESO. 1156/68 



Bahia 

Cia. de Cimento Atol 

Cia. de Cimento do Silo Francisco- CISAFRA 

Cia. de Cimento Portland Poly 

Cia. de Materiais Sulfurosos - MATSULFUR 

Cimento Aratu S.A. 

Cimento Sergipe S.A. - CIMESA 

Santo Amaro 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

ltaparica 

ltaparica 

Silo Francisco do Conde 

Silo Francisco do Conde 

Silo Franc1sco do Conde 

Silo Francisco do Conde 

Salvador/S. Franc. do Conde 

Vera Cruz 

lramaia 

Campo Formoso 

Campo Formoso 

Campo Formoso 

Paripiranga 

Paripiranga 

ltuagu 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Salvador 

Potiragua 

ltaparica 

Juazeiro 

CONC. LAV. 1541186 

ALV. PESQ. 3668186 

CONC. LAV. 29275151 

CONC. LAV. 27812/50 

CONC. LAV. 28629150 

CONC. LAV. 32028153 

CONC. LAV. 72260173 

CONC. LAV. 745180 

CONC. LAV. 71667173 

CONC. LAV. 77595176 

CONC. LAV. 81002177 

CONC. LAV. 1524180 

CONC. LAV. 706180 

CONC. LAV. 1170185 

ALV. PESQ. 6093185 

ALV. PESQ. 8072/80 

ALV. PESQ. 7283178 

ALV. PESQ. 3374184 

CONC. LAV. 68400171 

CONC. LAV. 72435173 

CONC. LAV. 72247173 

CONC. LAV. 71775173 

GRUP. 0134193 

CONC. LAV. 904/85 

ALV. PESQ. 3972/85 

ALV. PESQ. 2883185 

CONC. LAV. 65138169 

CONC. LAV. 0496/84 

ALV. PESQ. 7645180 

ALV. PESQ. 7298/80 

CONC. LAV. 63305168 

CONC. LAV. 28985150 

CONC. LAV. 28986150 

CONC. LAV. 28987150 

CONC. LAV. 28988150 

REQ. PESQ. COMP. 

REQ. PESQ. COMP. 

42 REQ. PESQ. COMPL. 



Campo Formoso 9 REQ. PESQ. COMP. 

Jacobina 41 REQ. PESQ. COMP. 

ltaguarana SA ltagua~u CONC. LAV. 879184 

ltagua~u CONC. LAV. 1368181 

Ceara CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos Barbalha GRUP. 109190 

Barbalha CONC. LAV. 239185 

Barbalha CONC. LAV. 66088170 
Ceara Barbalha CONC. LAV. 70987172 

Barbalha CONC. LAV. 1334/83 
Cia. Cearense de Cimento Portland Sobral ALV. PESQ. 3835/84 

Frecheirinha ALV. PESO. 587196 

Frecheirinha ALV. PESO. 588196 

Frecheirinha ALV. PESQ. 582196 

Frecheirinha ALV. PESO. 583196 

Frecheirinha ALV. PESO. 584196 

Frecheirinha ALV. PESQ. 585196 

Frecheirinha ALV. PESO. 586196 

Coreau/Sobral CONC. LAV. 268193 

Coreau CONC. LAV. 1007185 

Sobral CONC. LAV. 78685176 

Coreau CONC. LAV. 1258/85 

Coreau CONC. LAV. 1268/85 

Coreau CONC. LAV.1139/85 

Coreau CONC. LAV. 1140185 

Sobral CONC. LAV. 323185 

Coreau/Sobral GRUP. 001194 

Coreau/Sobral CONC. LAV. 258161 

Coreau/Sobral CONC. LAV. 57110165 

Coreau/Solonopole CONC. LAV. 332161 

Coreau/Sobral REO. PESQ. COMP. 

Frecheirinha REQ. PESQ. COMP. 

Cia. de Cimento Portland Poty Limoeiro do Norte ALV. PESQ. 2711185 

IBACIP- Ind. Barbalhense de Cimento Portland SA Barbalha ALV. PESQ. 1263182 

Distrito Federal Cia. de Cimento Portland Rio Branco Brasilia CONC. LAV. 82765178 

Cia. de Materiais Sulfurosos- MATSULFUR Brasilia CONC. LAV. 70994172 

Cimento Tocantins SA Brasilia CONC. LAV. 1328185 

Brasflia ALV. PESQ. 6020182 

Brasilia REQ. PESQ. INCOMP. 



Brasilia 2 REO. PESO. COMP. 

Cimento Planalto SA Brasilia ALV. PESO. 3853/92 

Brasflia AL V. PESO. 086/92 

Brasilia CONC. LAV. 81911/78 

Brasilia CONC. LAV. 67065/70 

Brasilia CONC. LAV. 0267/80 

Brasilia CONC. LAV. 81851/78 

Brasilia CONC. LAV. 063/80 

Brasilia CONC. LAV. 72234/73 

Brasilia GRUP. 060/84 
Distrito Federal Brasilia CONC. LAV. 81909/78 

Brasilia ALV. PESO. 1277/90 

Brasilia 2 REO. PESO. INCOMP. 

Espfrito Santo CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos each. de ltapemirim CONC. LAV. 1248/80 

each. de ltapemirim CONC. LAV. 36541/54 

each. de ltapemirim GRUP. 115/90 

each. de ltapemirim CONC. LAV. 1307/80 

Castelo CONC. LAV. 054/96 

Castelo CONC. LAV. 1597/80 

each. de ltapemirim/ltaoca GRUP. 115/90 

each. de ltapemirim ALV. PESO. 7564/78 

each. de ltapemirim CONC. LAV. 72239/73 

each. de ltapemirim GRUP. 115/90 

ltabira Agro Industrial SA Cach. de ltapemirim CONC. LAV. 097/89 

Goias Camargo Correa Industrial SA Formosa 38 REO. PESO. INCOMP. 

Formosa 6 REO. PESO. INCOMP. 

Corumba de Goias 2 REO. PESO. INCOMP. 

Cia. de Cimento Portland ltau Piren6polis ALV. PESO. 6501180 

Corumba de Goias ALV. PESO. 2899/93 

Piren6polis ALV. PESO. 5727/85 

Corumba de Goias CONC. LAV. 207/61 

Corumba de Goias CONC. LAV. 68974171 

Corumba de Goias CONC. LAV. 72670173 

Corumba de Goias CONC. LAV. 70073172 

Corumba de Goias CONC. LAV. 74742174 

Corumba de Goias CONC. LAV. 75788/75 

Corumba de Goias CONC. LAV. 79501177 

Corumba de Golas GRUP. 028/75 



Goias 

Maranhao 

Cia. de Cimento Portland Paraiso 

Cia. de Cimento Portland Goias 

Cia. de Cimento Portland Paraiso 

Cimento Planalto S.A. 

Cia. de Cimento Portland ltau 

Cia. de Cimento Portland Rio Branco 

CBE- Cia. Brasileira de Equipamentos 

Corumba de Goias 

Corumba de Goias 

Corumba de Goias 

lndiara 

Piren6polis 

Corumba de Goias 

lndiara 

lndiara 

lndiara 

Palmeira de Goias 

Palmeira de Goias 

Palmeira de Goias 

Palmeira de Goias 

Palmeira de Goias 

Palmeira de Goias 

lndiara 

Palmeira de Goias 

Palmeira de Goias 

Planaltina 

Palmeira de Goias 

lndiara 

lndiara 

Planaltina 

Planaltina 

Palmeira de Goias 

Corumba de Goias 

Balsas 

Cod6 

Balsas 

Cod6 

Coda 

Cod6 

Cod6 

Cod6 

Cod6 

Coda 

Cod6 

Cod6 

ALV. PESO. 5589/77 

ALV. PESO. 3990180 

ALV. PESO. 1871183 

10 REO. PESO. IMCOMP. 

REO. PESO. IMCOMP. 

ALV. PESO. 3990180 

LICEN. 60256/89 

ALV. PESO. 0465194 

ALV. PESO. 4940/78 

AL V. PESO. 3393/79 

CONC. LAV. 49017160 

CONC. LAV. 70261/72 

CONC. LAV. 1594180 

CONC. LAV. 644/80 

CONC. LAV. 253186 

REO. PESO. COMP. 

ALV. PESO. 1812/79 

ALV. PESO. 4387/77 

ALV. PESO. 1640/78 

ALV. PESO. 2759/79 

REO. PESO. COMPL. 

REO. PESO. INOEF. 

ALV. PESO. 086192 

REO. PESO. INCOMP. 

CONC. LAV. 1146184 

ALV. PESO. 009187 

ALV. PESO. 3052184 

CONC. LAV. 260196 

ALV. PESO. 4622184 

CONC. LAV. 79465177 

CONC.LAV. 63051/68 

CONC. LAV. 79474177 

CONC. LAV.63053/68 

CONC. LAV. 262/88 

CONC. LAV. 899185 

CONC. LAV. 1658184 

CONC. LA V. 226188 

CONC. LAV. 224188 



Cod6 CONC. LAV. 131/94 

Cod6 CONC. LAV. 482/82 

Cod6 CONC. LAV. 292/95 

Cod6 CONC. LAV. 126/94 

Cod6 GRUP. 105/91 

Sao Francisco CONC. LAV. 039/94 

Sao Francisco CONC. LAV. 412/93 

Balsas CONC. LAV. 040/94 

Cod6 CONC. LAV. 187/94 

Cod6 CONC. LAV. 041/94 

Cod6 CONC. LAV. 183/94 

Balsas ALV. PESQ. 208/82 

ltapicuru Agro Industrial S.A. Cod6 CONC. LAV. 232/96 

Cod6 CONC. LAV. 1126/85 

Cod6 CONC. LAV. 190/94 

Cod6 CONC. LA V. 413/93 

Maranhao ltapicuru Agro Industrial S.A. Cod6 CONC. LAV. 182/94 

Cod6 CONC. LAV. 189/94 

CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos Cod6 CONC. LAV. 79476f77 

Cod6 CONC. LAV. 76365f75 

Cod6 CONC. LAV. 77981/76 

Cod6 CONC. LAV. 76255f75 

Cod6 CONC. LAV. 1420/85 

Cod6 CONC. LAV. 201/88 

Cod6 CONC. LAV. 261/88 

Minas Gerais Camargo Correa Industrial S.A. ljaci 4 REQ. PESQ. INCOMP. 

Prados REQ. PESQ. INCOMP. 

Sao J. del Rei 6 REQ. PESQ. INCOMP. 

Tiradentes REQ. PESQ. INCOMP. 

Prados 2 REQ. PESQ. INCOMP. 

Dares de Campos 2 REQ. PESQ. INCOMP. 

CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos Prudente de Morais ALV. PESQ. 8049f78 

Pains ALV. PESQ. 6833f78 

Pains ALV. PESQ. 3330f78 

Pains ALV. PESQ. 786f79 

Cia. de Cimento Portland ltau Pratapolis ALV. PESQ. 1122/88 

Vespasiano CONC. LAV. 651/89 

Vespasiano CONC. LAV. 656/89 



Pratapolis CONC. LAV. 82676/78 

Pratapolis CONC. LAV. 77707176 

Pratapolis CONC. LAV. 458/84 

Pratapolis CONC. LAV. 285/86 

Vespasiano CONC. LAV. 46/87 

Arcos CONC. LAV. 80284/77 

Lagoa Santa CONC. LAV. 569/81 

Lagoa SantaNespasiano GRUP. 089/88 

ltau de Minas/Pratapolis GRUP. 0141/95 

Pains DISP. DE LAV. 

Vespasiano ALV. PESO. 6673/78 

Pedro Leopoldo REO. PESO. IMCOMP. 

Vespasiano 2 REO. PESO. IMCOMP. 

Carmo do Paranaiba REO. PESO. IMCOMP. 

Campo do Meio REO. PESO. IMCOMP. 

Fortaleza de Minas REO. PESO. IMCOMP. 

Pratapolis REO. PESO. IMCOMP. 

Fortaleza de Minas 6 REO. PESO. IMCOMP. 

Pratapolis 2 REO. PESO. IMCOMP. 

Minas Gerais Cia. de Cimento Portland ltau Passes 7 REO. PESO. IMCOMP. 

Alpinopolis 7 REO. PESO. IMCOMP. 

Carmo do Paranaiba REO. PESO. IMCOMP. 

Vespasiano REO. PESO. IMCOMP. 

Cia. de Cimento Goias Barroso REO. PESO. COMP. 

Cia. de Cimento Portland Paraiso Barroso ALV. PESO. 4036/80 

Barroso ALV. PESO. 3717179 

Prados CONC. LAV. 25250/48 

Barroso CONC. LAV. 82512/78 

Prados CONC. LAV. 75739/75 

Prados GRUP. 030/75 

Prados CONC. LAV. 44556/58 

Prados ALV. PESO. 5037179 

Prados ALV. PESO. 3379/79 

Barroso ALV. PESO. 3697/80 

Prados REO. PESO. INDEF. 

Prados REO. PESO. COMP. 

Cia. de Cimento Portland Ponte Alta Uberaba CONC. LA V. 868/85 

Conquista REO. PESO. COMP. 



Cia. de Materials Sulfurosos- MATSULFUR I Montes Glaros CONC. LAV. 80205177 

Montes Glaros CONC. LAV. 024195 

Montes Glaros CONC. LAV. 234196 

Montes Glaros CONC. LAV. 025195 

Montes Glaros CONC. LAV. 023/95 

Montes Glaros CONC. LA V. 058195 

Montes Glaros CONC. LAV. 438195 

Cimento Aratu SA I Arcos ALV. PESO. 3687/83 

Cimento Caull SA Matozinhos/Pedro Leopoldo ALV. PESO. 2745/93 

Matozinhos/Pedro Leopoldo CONC. LAV. 68287171 

Matozinhos/Pedro Leopoldo CONC. LAV. 095180 

Matozinhos CONC. LAV. 33799153 

Matozinhos CONC. LAV. 63036168 

Matozinhos CONC. LAV. 17657145 

Pedro Leopoldo CONC. LAV. 81954178 

Pedro Leopoldo CONC. LAV. 0893186 

Pedro Leopoldo ALV. PESO. 3571180 

ltacarambi CONC. LAV. 80007177 

Cimento Maua SA I Arcos ALV. PESO. 3037195 

Matozinhos CONC. LAV. 1645185 

Arcos GRUP. 019/73 

Cimento Santa Rita SA Arcos CONC. LAV. 55725165 

Minas Gerais I Cimento Tupi SA Carandal CONC. LAV. 29852/51 

Companhia Minas Oeste de Cimento Uberaba CONC. LAV. 32637/53 

Uberaba CONC. LAV. 32636/53 

Uberaba CONC. LAV. 62912/68 

Uberaba CONC. LAV. 81952178 

Uberaba CONC. LAV. 1273/80 

Uberaba CONC. LAV. 0857/85 

Uberaba GRUP. 0064188 

Conquista/Uberaba CONC. LAV. 27438149 

Conquista/Uberaba CONC. LAV. 27440149 

Conquista/Uberaba CONC. LAV. 112183 

Conquista/Uberaba REO. PESO. INCOMP. 

Pains REO. PESO. INCOMP. 

ltabira Agro Industrial SA I lguatama/Pains CONC. LAV. 168/88 

Pains ALV. PESO. 1929/79 

Pains ALV. PESO. 118/79 



Arcos/Pains ALV. PESO. 1257180 

SOEICOM S.A. -Soc. de Empr. Ind. Comerciais e Minera<;:ao Matozinhos ALV. PESQ. 2747193 

Matozinhos CONC. LAV. 1213182 

Matozinhos 2 REQ. PESQ. INCOMP. 

Lagoa Santa ALV. PESQ. 2136195 

Lagoa Santa ALV. PESQ. 2147195 

Lagoa Santa ALV. PESQ. 2704195 

Lagoa Santa REQ. PESQ. COMP. 

Sete LagoasNespasiano GRUP. 0132192 

Vespasiano/Lagoa Santa CONC. LAV. 83837179 

Vespasiano/Lagoa Santa REQ. PESQ. 

Mato Grosso do Sui Camargo Corrl'la Industrial S.A. Miranda CONC. LAV. 292191 

Miranda CONC. LAV. 292191 

Miranda CON. LAV. 489183 

Miranda CONC. LAV. 675183 

Miranda CONC. LAV. 1976187 

Miranda CONC. LAV. 1805187 

Miranda CONC. LAV. 1806187 

Miranda CONC. LAV. 1808187 

Miranda CONC. LAV. 272191 

Bodoquena CONC. LAV. 287193 

Miranda CONC. LAV. 1976187 

Bodoquena CONC. LAV. 287193 

Cia. de Cimento Portland ltau Corumba CONC. LAV. 1260181 

Corumba CONC. LAV. 959181 

Mato Grosso do Sui Cia. de Cimento Portland ltau Corumba CONC. LAV. 39371156 

Corumba GRUP. 071186 

Corumba CONC. LAV. 1363184 

Corumba ALV. PESQ. 6032178 

Corumba ALV. PESQ. 5668182 

Miranda ALV. PESQ. 4393182 

Cia. de Cimento Portland Paraiso Miranda ALV. PESQ. 562182 

Miranda ALV. PESQ. 2469181 

Miranda REQ. PESQ. COMPL. 

Miranda REQ. PESQ. COMP. 

Cimento ltau de Corumba Miranda ALV. PESQ. 170180 

Bonito ALV. PESQ. 846179 

Bonito ALV. PESQ. 847179 



Bonito ALV. PESO. 2770180 

Malo Grosso Cimento Portland Malo Grosso S.A. Nobres CONC. LA V. 83606n9 

Nobres CONC. LAV. 0076186 

Nobres CONC. LAV. 0077186 

Nobres ALV. PESO. 2368183 

Nobres ALV. PESO. 5039183 

Para CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos Capanema CONC. LAV. 7534n5 

Cod6 CONC. LAV. 78684n6 

ltaituba CONC. LA V. 590182 

Capanema CONC. LAV. 689189 

Capanema CONC. LAV. 721182 

Capanema CONC. LAV. 602/89 

Capanema CONC. LAV. 645/89 

Capanema CONC. LAV. 438183 

Capanema CONC. LAV. 553183 

Capanema CONC. LAV. 558189 

Capanema CONC. LAV. 582189 

Capanema CONC. LAV. 2291n9 

Capanema CONC. LAV. 1364183 

Capanema CONC. LAV. 473183 

Capanema CONC. LAV. 471183 

Peixe-Boi CONC. LA V. 672189 

Peixe-Boi CONC. LAV. 472183 

Peixe-Boi CONC. LAV. 481183 

Peixe-Boi CONC. LAV. 696189 

Peixe-Boi CONC. LAV. 469184 

ltaituba CONC. LAV. 990182 

ltaituba CONC. LAV. 1710182 

Para CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos Monte Alegre CONC. LAV. 58153166 

Capanema CONC. LAV. 697189 

Capanema CONC. LAV. 66711no 

Capanema CONC. LAV. 1125183 

Capanema CONC. LAV. CADUC.IREV. 

Capanema ALV. PESO. 5109183 

Cia. Agro Industrial Monte Alegre ltaituba CONC. LAV. 1709180 

Faro CONC. LAV. 83626n9 

Cimentos do Brasil S.A. - CIBRASA Bonito/Capanema/ Peixe Boi GRUP. 112/90 

Capanema CONC. CADUC. 096190 



Capanema CONC. CADUC. 099/90 

Capanema CONC. CADUC. 101/90 

Capanema CONC. lAV. 247/84 

Bonito CONC. lAV. 253/83 

Bonito CONC.lAV. 81831/78 

Bonito CONC. lAV. 856/83 

Bonito CONC. lA V. 556/89 

Capanema CONC.lAV. 887/85 

Bonito/Peixe Boi CONC. lAV. 688/89 

Bonito/Peixe Boi CONC. CADUC. 100/90 

Peixe Boi CONC. lAV. 228/88 

CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos Capanema CONC. lAV. 652/89 

Paraiba Cia. de Cimento Portland Poly Umbuzeiro ALV. PESO. 1536/87 

Caapora ALV. PESO. 3271/84 

Cia. Paraiba de Cimento Portland - CIMEPAR Joao Pessoa MANF. 369/36 

Joao Pessoa CONC. lAV. 81361/78 

Joao Pessoa CONC. lAV. 779/84 

Pernambuco CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos Goiana CONC.lAV. 30015/51 

Goiana CONC. lAV. 35341/54 

Goiana CONC.lAV. 1253/80 

Goiana CONC.lAV. 1358/80 

Goiana CONC. lAV. 82661/78 

Goiana CONC. lAV. 79523/77 

Goiana CONC. lAV. 82466/78 

Goiana REO. GRUP. MIN. 

Goiana GRUP. 002/94 

Cia. Agro lndustriallgarassu Miranda ALV. PESO. 31 0/80 

Cia. de Cimento Portland Sergipe Mirandiba ALV. PESO. 7841/80 

Mirandiba ALV. PESO. 7842180 

Mirandiba ALV. PESO. 7805/80 

Cia. de Cimento Portland Poly lgarassu CONC.lAV. 55315/64 

Pernambuco Cia. de Cimento Portland Poly lgarassu CONC. lAV. 55739/64 

Paulista CONC. lA V. 55329/64 

Paulista GRUP. 002171 

Cimento Poly da Paraiba S.A. Goiana ALV. PESQ.3883/96 

Alhandra CONC. lAV. 69137171 

Alhandra 3 REO. PESO. COMP. 

Caapora CONC. lAV. 223/81 



Caapora 3 REQ. PESQ. COMP. 

Pitimbu ALV. PESQ. 1103184 

Pitimbu 7 REQ.PESQ. COMP. 

Conde 5 REQ. PESQ. COMP. 

ltapessoca Agro Industrial S.A. Goiana CONC. LAV. 82627178 

Piaui Cia. Cearense de Cimento Portland Silo Raimundo Nonato ALV. PESQ. 2578191 

Cia. de Cimento Portland Poty Silo Raimundo Nonato ALV. PESQ. 2575191 

Sao Raimundo Nonato ALV. PESQ. 2577191 

ltapissuma SA PioiX CONC. LAV. 1276180 

F ronteiras/Pio IX ALV. PESQ. 7074180 

Fronteiras/Pio IX ALV. PESQ. 6121180 

Parana Camargo Correa Industrial S.A. Cerro Azul ALV. PESQ. 1490183 

Cerro Azul ALV. PESQ. 5586184 

Cia. Catarinense de Cimento Portland Rio Branco do Sui ALV. PESQ. 2870/84 

Cia. de Cimento ltambe Castro ALV. PESQ. 089193 

Castro ALV. PESQ. 901191 

Castro REQ. PESQ. INCOMP. 

Campo Largo ALV. PESQ. 2034193 

Campo Largo CONC. LAV. 67242170 

Campo Largo CONC. LAV. 1153185 

Campo Largo CONC. LAV. 83811179 

Campo Largo CONC. LAV. 1452183 

Campo Largo CONC. LAV. 82417178 

Campo Largo CONC. LAV. 1452183 

Campo Largo CONC. LAV. 82417178 

Campo Largo CONC. LAV. 682180 

Campo Largo CONC. LAV. 1379183 

Campo Largo CONC. LAV. 1300185 

Campo Largo GRUP. 125192 

Cia. de Cimento Portland Gaucho Rio Branco do Sui ALV. PESQ. 6544185 

Cia. de Cimento Portland Gaucho Rio Branco do Sui ALV. PESQ. 1559186 

Cia. de Cimento Portland Rio Branco Rio Branco do Sui ALV. PESQ. 1934191 

Cerro Azul ALV. PESQ. 1613193 

Cerro Azul ALV. PESQ. 1614193 

Parana Cia. de Cimento Portland Rio Branco Cerro Azul ALV. PESQ. 3121196 

Rio Branco do Sui CONC. LAV. 019192 

Rio Branco do Sui CONC. LAV. 66707170 

Rio Branco do Sui CONC. LAV. 35979/54 



Cimento !tau do Parana 

Rio de Janeiro Cia. de Cimento Portland !tau 

Cia. de Cimento Portland Paraiso 

Rio de Janeiro Cia. de Cimento Portland Paralso 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Campo Largo/Castro 

Campo Largo 

Aim. Tamandare/ R. Br. do Sui 

Rio Branco do Sui 

Rio Branco do Sui 

Campo Largo 

Castro 

Rio Branco do Sui 

Cantagalo/Cordeiro 

Cantagalo 

Cantagalo 

Ita Iva 

Ita Iva 

Cantagalo 

ltalva/ltaperuna 

Cantagalo 

Ita iva 

Ita iva 

Ita Iva 

Ita iva 

Ita iva 

Ita iva 

ltalva 

Cantagalo 

Cantagalo 

ltalva 

Cantagalo 

CONC. LAV. 42904/57 

CONC. LAV. 43466/58 

CONC. LA V. 1302/85 

CONC. LA V. 55672/65 

CONC. LAV. 79566177 

CONC. LAV. 80810177 

GRUP. 066/85 

GRUP. 063/85 

CONC. LAV. 82611/78 

CONC. LAV. 55500/65 

CONC.LAV. 35977/54 

CONC. LAV. 450/84 

CONC. LAV. 173/88 

CONC. LAV. 325/96 

ALV. 032171 

2 REO. PESO.IMCOMP. 

9 REO. PESO. IMCOMP. 

6 REO. PESO. IMCOMP. 

ALV. PESO. 186/70 

CONC. LAV. 29184/51 

CONC.LAV. 81536/78 

ALV.PESO. 3395/80 

ALV. PESO. 1934/79 

ALV. PESO. 2758/79 

ALV. PESO. 5001/78 

ALV. PESO. 921/80 

ALV. PESO. 2624/79 

ALV. PESO. 1658/90 

MANF. 779/43 

CONC.LAV. 13093/43 

CONC. LAV. 21436/46 

CONC. LAV. 37075/55 

CONC. LAV. 573/89 

CONC. LAV. 82669/78 

CONC. LAV. 52922/63 

CONC.LAV. 73580/74 

CONC. LAV. 427/81 

ALV. PESO. 2979/80 



Cantagalo ALV. PESQ. 4086/78 

Cantagalo REQ. PESQ. INCOMP. 

ltalva ALV. PESQ. 1934/79 

ltalva ALV. PESQ. 921/80 ' 

Cimento Maua SA ltaborai MANF. 043/35 

Cantagalo CONC. LAV. 81018/77 

Cantagalo CONC. LAV. 71935/73 

Cimento Portland Branco do Brasil SA ltaguaUPirai REQ. PESQ. COMP. 

Cimento Tupi SA Cantagalo ALV. PESQ. 2764/78 

SA lndustrias Votorantim ltaoca ALV. PESQ. 4143/96 

ltaoca ALV. PESQ. 4142/96 

ltaoca ALV. PESQ. 4141/96 

Sao Fidelis ALV. PESQ. 4140/96 

Cantagalo GRUP. 025/74 

Cantagalo CONC. LAV. 1612/62 

Cantagalo CONC. LAV. 22609/47 

Cantagalo CONC. LAV. 33720/53 

Cantagalo CONC. LAV. 24345/48 

Cantagalo CONC. LA V. 57084/65 

Cantagalo ALV. PESQ. 4327/80 

Rio Grande do Norte Cia. Agro lndustriallgarassu Barauna ALV. PESQ. 7897/84 

Cia. Cearense de Cimento Portland Mossor6 CONC. LAV. 260/83 

Mossor6 CONC. LAV. 263/83 

Mossor6 CONC. LAV. 258/83 

Mossor6 CONC. LAV. 250/83 

Mossor6 CONC. LAV. 252/83 

Mossor6 ALV. PESQ. 7595/78 

Mossor6 ALV. PESQ. 7596/78 

Cia. de Cimento Portland Paraiso Mossor6 ALV. PESQ. 1294/91 

ltabira Agro Industrial SA Lajes ALV. PESQ. 077170 

ltapessoca Agro Industrial SA Mossor6 CONC. LAV. 1728/87 

Mossor6 CONC. LAV. 80433177 

Mossor6 ALV. PESQ. 037172 

CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos Mossor6 CONC. LAV. 71414/72 

Rio Grande do Sui Cia. de Cimento Portland Gaucho Sao Gabriel CONC. LAV. 47325/59 

Sao Gabriel CONC. LAV. 47326/59 

Sao Gabriel CONC. LAV. 47327/59 

Sao Gabriel CONC. LAV. 20953/46 



S1io Gabriel CONC. LAV. 47325/59 

S1io Gabriel GRUP. 021/74 

Rio Grande do Sui Cia. de Cimento Portland Gaucho S1io Gabriel CONC. LAV. 24927148 

S1io Gabriel CONC. LAV. 24707/48 

S1io Gabriel CONC. LAV. 26978/49 

Pinheiro Machado ALV. PESO. 809/92 

Pinheiro Machado ALV. PESO. 815/92 

Pinheiro Machado CONC. LAV. 415/93 

Pinheiro Machado GRUP. 037177 

Pinheiro Machado CONC. LAV. 48392/60 

Pinheiro Machado CONC. LAV. 46302/59 

Pinheiro Machado CONC. LAV. 72029173 

Pinheiro Machado CONC. LAV. 1374/81 

Arroio Grande CONC. LAV. 72036/73 

Arroio Grande CONC. LAV. 37969/55 

Pinheiro Machado 2 REO. PESO. COMP. 

Arroio Grande 2 REO. PESO. COMP. 

Lavras do Sui 14 REO. PESO. COMP. 

Dom Pedrito 3 REO. PESO. COMP. 

Bage REO. PESO. COMP. 

Cimento e Minera91io Bage S.A. Pedro Osorio MANF. 071/35 

Pinheiro Machado CONC. LAV. 42858/57 

Pinheiro Machado GRUP. 038/78 

Arroio Grande CONC. LAV. 649/89 

Arroio Grande CONC. LAV. 673/89 

Pedro Osorio CONC. LAV. 588/89 

Pedro Osorio CONC. LAV. 571/89 

Pedro Osorio CONC. LAV. 580/89 

Bage ALV. PESO. 1547176 

Serrana Soc. de Eng. Pesquisa e Lavras Ltda. Pinheiro Machado ALV. PESO. 525/94 

Santa Catarina Cia. Catarinense de Cimento Portland Camboriu A VERB. TRANSF. DIR. LAV. 

Camboriu CONC. LAV. 77703/76 

Camboriu CONC. LAV. 1270/81 

Cia. de Cimento Portland Rio Branco Botuvera/Vidal Ramos CONC. LAV. 1297/87 

Camboriu CONC. LAV. 31430/52 

Camboriu CONC. LAV. 62732/68 

Camborill CONC. LAV. 68842/71 

Camborill CONC. LAV. 76156/75 



Santa Catarina 

Sergipe 

Cia. de Cimento Portland Rio Branco 

Mineragao e Cimento Vale do ltajai S.A. 

Serrana de Mineragao Ltda. 

CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos 

Cia. Agro lndustriallgarassu 

Cimento Sergipe S.A. - CIMESA 

ltaguassu Agro Industrial S.A. 

Camboriil 

Camboriil 

Botuvera 

BotuveraNidal Ramos 

Botuvera!Vidal Ramos 

Botuvera!Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Vidal Ramos 

Laguna 

Vidal Ramos 

Monte Castelo/Papanduva 

Papanduva 

Papanduva/Rio do Campo 

Papanduva/Rio do Campo 

Papanduva 

Monte Cast./Papanduva/R. do Campo 

Papanduva/Rio do Campo 

Larajeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras/N. Sra. do Socorro 

Laranjeiras/N. Sra. do Socorro 

Macambira/N. Sra. do Socorro 

Laranjeiras/N. Sra. do Socorro 

N. Sra. do Socorro 

N. Sra. do Socorro 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

Laranjeiras 

CONC. LAV. 77935f16 

GRUP. 018f13 

CONC. LAV. 18272/45 

GONG. LAV. 68663f11 

GRUP. 024f14 

Averb. Transf. Direito Lav. 

CONC. LA V. 72769f13 

GONG. LAV. 72483f13 

GONG. LAV. 80239f17 

GONG. LAV. 71413f12 

GONG. LAV. 1195/80 

GONG. LAV. 77907f16 

GONG. LAV. 77010f16 

REO. PESO. COMPL 

ALV. PESO. 300171 

CONC. LAV. 1189//86 

GONG. LAV. 1188/86 

GONG. LAV. 1338/86 

CONC. LAV.1187/86 

CONC. LAV.1183/86 

CONC. LAV. 1335/86 

CONC. LAV.1182186 

AL V. PESO. 1939/83 

ALV. PESO. 3112/87 

GONG. LAV. 50043/61 

GONG. LAV. 70017f12 

GONG. LAV. 76421f15 

GRUP. 036/78 

CONC. LAV. 48292160 

GONG. LAV. 73510f14 

GONG. LAV. 386/95 

CONC. LAV. 1095/82 

CONC. LAV. 1093/82 

GONG. LAV. 0994/82 

GONG. LAV. 1207/85 

ALV. PESO. 2957f19 

ALV. PESO. 6033f18 

ALV. PESO. 5893f18 



Aracaju ALV. PESQ. 0479182 

Sao Paulo Camargo Correa Industrial SA Apiai ALV. PESQ. 3259187 

Apia I GRUP. 080187 

CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos Capac Bonito CONC. LAV. 79479r17 

Capac Bonito CONC. LAV. 1862185 

Camargo Correa Industrial SA Apia I ALV.PESQ. 1628190 

Apiai/Ribeira ALV.PESQ. 1627190 

Apiai CONC. LAV. 1142183 
Sao Paulo Camargo Correa Industrial SA Apiai CONC. LAV. 80186r17 

Apiai CONC. LAV. 1141183 

Apiai DESP.PUBL. 

CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos Capac Bonito CONC. LAV. 79521r17 

Capac Bonito CONC. LAV. 1605186 

Capac Bonito CONC. LAV. 1266181 

Capac Bonito CONC. LAV. 72624r13 

Capac Bonito CONC. LA V. 2300r19 

Capac Bonito CONC. LAV. 655180 

Capac Bonito CONC. LA V. 194188 

Capac Bonito CONC. LAV. 1604186 

Cia. de Cimento lpanema lporanga ALV. PESQ. 652r10 

Apiai ALV. PESQ. 7419180 

Saito de Pirapora ALV. PESQ. 5687186 

Cia. de Cimento Portland Maringa ltapeva LICEN.123r19 

ltapeva CONC. LAV. 30242151 

ltapeva CONC. LA V. 26460149 

ltapeva CONC. LAV. 857182 

ltapeva CONC. LA V. 1153182 

ltapeva CONC. LAV. 34471153 

ltapeva CONC. LAV. 56032165 

ltapeva CONC. LAV. 726182 

Cia. de Cimento Sui Paulista lporanga ALV. PESQ. 1524169 

lporanga CONC. LAV. 72792173 

Cimento Caue SA Caieiras REQ. PESQ. INCOMP. 

Caieira/Cajamar REQ. PESQ. INCOMP. 

ltabira Agro Industrial SA Capac Bonito CONC. LAV. 79447r17 

Capao Bonito CONC. LAV. 952186 

Capao Bonito CONC. LAV. 26835149 

SA de Cimento Mineragao Cabotagem- CIMIMAR Saito de Pirapora MANF. 1055142 



Santana de Parnaiba DISP. LAV. 

SA lndustrias Votorantim I Ribeirao Branco ALV. PESO. 3219/91 

Saito de Pirapora ALV. PESO. RET. 5249/82 

Saito de Pirapora ALV. PESO. REN. 1778/90 

Saito de Pirapora CONC. LAV. 71530n2 

Saito de Pirapora MANF.988/37 

Saito de Pirapora CONC. LAV. 1181/82 

Saito de Pirapora CONC. LAV. 118/83 

Saito de Pirapora CONC. LAV. 37727/55 

Saito de Pirapora CONC. LAV. 72799n3 

Saito de Pirapora CONC. LAV. 71826n3 

Sao Paulo I SA lndilstrias Votorantim I Saito de Pirapora CONC. LAV. 1545/83 

lporanga ALV. PESO. 847/87 

lporanga/Guapiara CONC. LAV. 1954/80 

Votorantim MANF. 542/36 

Votorantim/Sorocaba MANF. 905/39 

Sao Roque CONC. LAV. 1769/80 

Capao Bonito CONC. LAV. 29864/51 

Capao Bonito/lporanga CONC. LAV. 80697n7 

Capao Bonito/Guapiara CONC. LAV. 80203n7 

Capao Bonito/Guapiara CONC. LAV. 0485/84 

Capao Bonito/Guapiara CONC. LAV. 79583n7 

Capao Bonito CONC. LAV. 79599n7 

Capao Bonito CONC. LAV. 856/82 

Capao Bonito CONC. LAV. 74400n4 

Guapiara CONC. LAV. 117/82 

Guapiara/lporanga CONC. LAV. 1954/80 

Guapiara CONC. LAV. 79544/77 

Itarare CONC. LAV. 57708/66 

ltapeva GRUP. 020n4 

Saito de PiraporaNotorantim GRUP. 130/92 

ltapeva CONC. LAV. 293/84 

ltapeva CONC. LAV. 1086/82 

ltapeva CONC. LAV. 993/82 

Saito de Pirapora ALV. PESO. 3919/82 

Saito de PiraporaNotorantim ALV. PESO. 2057n9 

Serrana de Minera~ao Ltda. I Apiaf/Ribeira ALV. PESO. 661/86 

Apia! ALV. PESO. 4979/84 
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