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UNIVERSIDADE EST ADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

POS-GRADUACAO EM GEOCIENCIAS 

ADMINISTRACAO E POLJTICA DE RECURSOS NATURAlS 

A INDUSTRIA DE MINERA<;AO NO EQUADOR 

RESUMO 

DISSERT ACAO DE MESTRADO 

Cesar Oswaldo Fuentes Campuzano 

0 presente trabalho consiste em uma pesquisa de dados e informa<;:oes sabre 
a situa<;:ao atual da industria minera<;:ao no Equador. Alem des aspectos s6cio
economicos, politicos e das caracterfsticas geol6gicas, apresenta-se uma sinopse 
hist6rica da atividade mineira na epoca da colonia e da republica e que permitira 
compreender, em parte, a situa<;:ao atual da industria minera<;:ao do pais. 
Conjuntamente, apresentam-se valores da produyao mineral no perfodo 1985-1996. 
Mencionam-se, entre outros aspectos, os projetos em desenvolvimento que estao 
sendo executados pelas companhias de minera<;:ao, principalmente estrangeiras. A 
atual polftica mineral adotada pelo governo e as diferentes atua<;:oes des 6rgaos do 
Estado na atividade mineira tambem sao apresentados. Alem disso, destacam-se os 
aspectos legais da atividade da minera<;:ao, com uma abordagem da atua<;:ao da 
Constitui<;:ao Federal, das leis da minera<;:ao e do meio ambiente. 
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THE MINING INDUSTRY IN ECUADOR 

ABSTRACT 

MASTER DISSERTATION 

Cesar Oswaldo Fuentes Campuzano 

The dissertation consists of a data and information research about the present 

situation of the mining industry in Ecuador. Besides the socio-economical and 

political aspects, it provides a historical background of the mining activity (colonnial 

and republican period) through which it will be possible to understand the mining 

present situation. In addition, figures of mineral production referring to 1985-1997 are 

presented, as well some mining projects mainly undertaken by foreign companies. 

The present mineral policy adopted by Government and legal and environmental 

aspects related to mining are also commented. 
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INTRODU<;AO 

0 objetivo desta disserta9ao e apresentar o atual quadro da minera9ao no 

Equador dentro do contexte s6cio-econ6mico do pais e as suas perspectivas de 

evolu9flo a media prazo. 

A existencia de uma industria mineral de pequena expressao e a presen98 de 

areas no pais com grande potencial para sustentar uma industria mineral de maior 

expressao tem motivado, nos ultimos anos, a uniao de esfor9os de alguns setores 

economicos para o desenvolvimento desta atividade. As recentes altera96es 

politicas ainda nao permitiram obter os resultados desejados para o setor. Espera

se, entretanto que a minera9ao apresente resultados positives a media e a Iongo 

prazo e torne-se uma das atividades de maior importancia na economia do Equador. 

No ambito interne, a existencia de alguns obstaculos ainda nao totalmente 

superados como a minera9ao informal (garimpo), a falta de capital privado nacional 

para investimentos de risco e a falta de seguran9a nas areas de concessao, dentre 

outros, tem retardado o desenvolvimento da atividade esperada. No ambito externo, 

as dificuldades enfrentadas para atingir esses objetivos advem, principalmente, da 

eficaz competi9ao de paises vizinhos (por ex., Chile e Peru) pelos investimentos 

externos e da presente fase de baixa de pre9os das materias-primas minerais no 

mercado internacional, particularmente o cobre e o ouro, que tem levado a alguns 

grupos internacionais a reduzir seletivamente suas atividades explorat6rias. 

A problematica do setor mineral e ao mesmo tempo o grande entusiasmo 

diante da possibilidade da minera9ao se tornar uma fonte de renda para o pais, 

levou o autor a estudar a situa9flo atual da minera9flo, partindo primeiramente de um 

breve enfoque hist6rico. A metodologia utilizada consistiu na pesquisa de material 

bibliografico existente no Equador, tais como estudos publicados por alguns 6rgaos 

do Estado, tais como a Corpora9ao de Desenvolvimento e lnvestiga9ao Geologico 

Mineiro-Metalurgico (CODIGEM), informa9ao estatistica mineira da Dire9ao Nacional 

de Minera9ao (DINAMI), teses academicas disponiveis, alem da analise da Lei da 

Minera9ao. Tambem foram utilizadas as publica96es e informes da Camara Nacional 

de Minera9ao do Equador e de outras entidades publicas e privadas do pais. 

xi 



Deve ser ressaltado que as informagoes disponiveis sabre essa industria sao 

ainda muito escassas e dispersas, dificultando nao s6 a realizagao deste trabalho, 

como tambem, a realizagao de avaliagoes iniciais de grupos empresariais que 

desejem considerar o Equador como uma alternativa de investimentos no setor 

mineral. 

Para tal efeito, a estrutura desse trabalho foi dividida em cinco capitulos. No 

primeiro capitulo e apresentado um quadro sintetico s6cio-econ6mico do Equador e 

da situagao atual do conhecimento geologico do territ6rio. 

No capitulo II e apresentado um quadro evolutivo da mineragao do Equador 

com enfase no estagio atual em termos de produgao e de projetos em 

desenvolvimento. 

No capftulo Ill e apresentada a polftica mineral vigente no Equador, com seus 

instrumentos de incentivo fiscal e facilidades de investimentos existentes. E ainda 

tragado um perfil dos principais atores publicos e privados. 

No capitulo IV sao destacados os principais diplomas legais aos quais a 

atividade de mineragao se acha subordinada: 0 C6digo de Mineragao, o regime 

tributario e as normas ambientais vigentes. 

Finalmente sao apresentadas algumas consideragoes sabre as perspectivas do 

setor mineral, em fungao do contexto anteriormente apresentado. 
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I QUADRO GERAL DO PAiS 

1.1 Caracteristicas geograficas e s6cio-economicas 

A Republica do Equador tem um territ6rio de 270.667 km2 
, sem considerar a 

zona de litigio com o Peru. Esta localizado no extrema noroeste da America do Sui 

entre os meridianos 75°e 81° de longitude oeste e os paralelos 10 N e 5°S da linha 

do Equador (VICUNA Y VICUNA, 1995). Possui uma linha costeira com extensao de 

2.237 km no Oceano Pacifico e fronteiras terrestres de 2.010 km, das quais, ao norte 

e nordeste com a Colombia (590 km) e ao sui e sudeste com o Peru (1.420 km). 

Alem disso, o territ6rio insular denominado Arquipelago de Colon ou Provincia de 

Galapagos acrescenta 8.010 km2 
, estando situado entre 89° e 92° de longitude 

oeste. Ambos os territ6rios encontram-se atravessados pela linha equatorial. 0 

territ6rio continental tem um comprimento maximo de 630 km e sua largura maxima 

e de 625 km. 

0 pais e caracterizado par uma grande diversidade geografica, etnica e s6cio

economica, possuindo tres regi6es muito distintas no continente e uma quarta regiao 

insular (Figura 1.1 ). A regiao costeira, a oeste dos Andes, tem como cidade principal 

o porto de Guayaquil, onde se desenvolvem as atividades de exporta9ao e comercio 

e se concentra a popula98o descendente de imigrantes e estrangeiros 

(JARRIN,1996). E uma planfcie baixa e muito fertil. 0 clima e tropical (quente e 

umido), dividindo-se em duas esta96es: verao e inverno. As pequenas cordilheiras 

variam de 200 a 600 m acima do nfvel do mar. Apresenta uma rede hidrografica 

extensa, com predominio da bacia de Esmeraldas ao norte e da bacia do Guayas ao 

sui (BALDOCK, 1982). 

A regiao serrana dos Andes divide o pais longitudinalmente e tem como 

cidades principais a capital do pais, Quito e Cuenca, capital da provincia de Azuay. 

Sua popula9ao e composta predominantemente par nativos e mesti9os que 

desenvolvem atividades agrfcolas em pequenas propriedades e servi9os 
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particulares. 0 clima da regiao e caracterizado por numerosos ambientes micro

climaticos determinados pela altitude e pelas condig6es geomorfol6gicas. A altitude 

media atinge 4.000 m, sendo que nas partes norte e central, dominadas por vulc6es, 

a altitude pode atingir ate 6.300 m. 0 vale inter-andino separa as duas principais 

sub-cordilheiras, a ocidental e a oriental, que apresentam muitos vales, mesetas e 

rios caudalosos com bom potencial hidraulico. 

A regiao oriental ou Amazonia corresponde a uma imensa regiao coberta por 

florestas, constituindo parte da bacia Amazonica superior. Varios rios, entre os quais, 

San Miguel, na fronteira com a Colombia, Napa, Aguarico, Pastaza e Santiago, 

determinam as principais caracterfsticas morfol6gicas da regiao. 0 clima e tropical, 

com pluviometria muito elevada e a regiao apresenta baixa densidade demografica 

em relagao as duas anteriores que concentram grande parte da populagao. 

A regiao insular compreende as ilhas Galapagos, uma serie de ilhas de origem 

vulcanica, localizadas a 1 000 km a oeste do continente na diregao da linha 

equatoriaL Pelo fato de ser atingida pela corrente tria de Humboldt, essa regiao goza 

de condig6es especiais em termos ecol6gicos. 

0 Equador tornou-se uma republica independente da federagao da Grande 

Colombia em 3 de maio de 1830. Atualmente esta dividido em 21 provfncias, sendo 

as llhas Galapagos uma delas. Segundo JARRIN (1996), a populagao do pafs em 

1996 foi estimada em 11.698.496 habitantes. A capital e Quito, com 1.852.506 

habitantes. As cidades principais sao: Guayaquil, Machala, Esmeraldas, Manta, e 

Portoviejo, no litoral; Quito, Cuenca, Anbato e Riobamba na serra. Guayaquil, 

localizada no litoral, a 450 km da capital, e a cidade mais populosa, com 2.241.478 

habitantes, sendo o mais importante centro comercial, financeiro e o principal porto 

de comercio nacional e internacional do pafs. 

Durante quase um seculo, o pafs viveu um clima de instabilidade polftica sem 

desfrutar de uma situagao de normalidade democratica sob comando de diversos 

governos ditatoriais. Em 1979, ap6s um breve perfodo de governo militar com 
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severas restri96es aos direitos polfticos, a democracia foi restaurada. Segundo a 

Constitui9ao, a soberania emana do povo e e exercida pelos tres poderes: 

Executive, Legislative e Judiciario. 

A lingua oficial e o castelhano e a religiao de cerca de 95% da popula9ao e a 

cat61ica romana. Sua unidade monetaria e o sucre, que se subdivide em 100 

centavos. Em janeiro de 1998, a taxa de cambia era US$ 1 = 4.495 sucres 
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lnfra-estrutura 

Em termos de infra-estrutura aeroportuaria, o Equador e servido por 2 

principais aeroportos internacionais localizados nas cidades de Quito e Guayaquil. 

Para o servigo interno existem cerca de 15 aeroportos nas principais cidades 

(Tulcan, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Macara, Lago Agrio, 

Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Machala, Isla Baltra e Isla lsabela). Existem outros 

pequenos aeroportos e pistas de aterrissagem, especia\mente na costa e na 

Amazonia, que permitem uma aceitavel comunicagao entre os diferentes setores do 

pais (ECUADOR, 1993) 

No pais existem 43.300 km de estradas de rodagem, entre estradas primarias, 

secundarias, terciarias e vicinais, das quais 19.700 km ( 46%) na regiao serrana; 

18.500 km (43%) na faixa costeira, 4.700 km (10%) na regiao amazonica e 190 km 

(0,5%) na regiao insular 0 desenvolvimento rodoviario no pais inicia-se efetivamente 

na decada do 70. facilitado pe\os importantes investimentos realizados com recursos 

proveniente das exportag6es de petr6\eo. 

A reg1ao serrana tern como principal rodovia a Pan-Americana, sendo 

atravessada por ela de norte a sui (Rumicha a Macara), somando aproximadamente 

1.1 00 km , com 80% de seu percurso asfaltado. Outras ramificag6es rodoviarias 

comunicam cidades importantes do "ca\lej6n interandino" e, a partir dai promovem o 

contato com as regi6es da costa e do oriente, somando 1.460 km. Existem ainda 

cerca de 1. 800 km de rodovias secundarias, que comunicam municfpios e vilarejos e 

que se apresentam, em sua maior parte, lastreadas. Os caminhos terciarios e 

vicinais somam 5.800 km e 9.600 km, respectivamente (ECUADOR, op. cit.). 

A regiao da costa conta com uma rodovia principal, que e formada por uma 

jungao de trechos que unem cidades de sui a norte (Huquilla, Machala, Guayaquil, 

Santo Domingo de Los Colorados e Esmeraldas), todos pavimentados. Tambem 

conta com rodovias primarias que comunicam cidades como: Salinas, Manta, 

Portoviejo (litoral), Quito, Riobamba, Cuenca e Loja (serra). Alem disso, tem-se 
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1.000 km de estradas secundarias, 2.100 km de terciarias e cerca de 13.500 km de 

estradas vicinais. 

0 acesso a regiao da Amazonia e feita pelas rodovias Quito-Baesa-Lago Agrio; 

Ambato-Banos-Puyo; Riobamba-Banos; Cuenca-Mendez-Morona; Loja-Zamora. As 

rodovias principais dessa regiao somam aproximadamente 660 km e nao se 

apresentam totalmente pavimentadas. Tem-se 400 km de estradas secundarias; 550 

km terciarias e 2.800 km de estradas vicinais. Essa regiao, em pouco tempo, estara 

ligada de norte a sui pela rodovia marginal que esta sendo construida no pe dos 

Andes.(ECUADOR., op. cit.) 

0 pais conta com 4 portos importantes e bem equipados para cargas do 

comercio nacional e internacional: Esmeraldas, Mantas, Guayaquil e Machala, alem 

de 5 portos e terminais destinados a comercializagao de petr61eo: Balao, Terminal 

Esmeraldas, Terminal La Libertad, Terminal Gaseio El Salitral e Terminal El Salado. 

Existem outros portos menores que sao utilizados geralmente como portos 

pesqueiros, tais como Porto Ayora, Porto Baquerizo, Porto Villamil, San Lorenzo, etc. 

A maior parte da energia eletrica do pais, e proveniente das 3 mais importantes 

centrais hidroeletricas que comp6em o sistema nacional inter-conectado. Sao elas: 

Pisayambo, Paule e Agoyan. Ja as centrais Guangopolo, Cumbaya e Nay6n sao 

responsaveis pelo fornecimento de energia a cidade de Quito. (ECUADOR. .. , op. cit.) 

Em termos de infra-estrutura para a industria petrolffera, o pais conta com 

oleodutos e gasodutos que transportam a produ9ao, principalmente da regiao 

oriental ou amazonica, aos diferentes centros de consumo e aos portos para 

exporta9ao. 
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Economia 

As principais atividades economicas do pais sao representadas pela agro

industria, comercio e explota9ao de recursos energeticos (petr61eo). Durante o 

perfodo em que os pre9os do petr61eo se mostraram elevados (decada de 70), 

verificou-se um crescimento economico que elevou o nfvel de consume da 

economia. Com a redu9ao dos pre9os na decada de 80, a economia, entao 

dependente do petr61eo, sofreu um declfnio, levando o governo a promover reformas 

economicas que reduzissem o nfvel dessa dependencia e levasse a uma retomada 

do crescimento. 

A partir de 1992, a nova administra9ao do Estado deu infcio a um programa de 

desenvolvimento, conseguindo reduzir a infla9ao, modernizar a economia e permitir 

o crescimento do setor privado. A dfvida externa, que representa uns dos principais 

problemas do pafs e que atingiu cerca de US$ 14 bilh6es, foi renegociada em 1995, 

permitindo o estabelecimento de um programa de investimentos e a possibilidade de 

um maior crescimento economico. 

A realiza9ao de reformas legislativas no pafs permitiu reduzir os quadros de 

servidores publicos, a descentraliza9ao das atividades e a participa9ao do setor 

privado atraves de concessoes e privatiza96es. Com tais medidas, a infla98o sofreu 

uma redu9ao de 60 % em 1992, para 27 % em 1994 e, 25,5% em 1996. Varios 

outros regulamentos incidentes no funcionamento da atividade economica foram 

igualmente reformados, entre os quais uma nova lei sobre Mercados de Capitais e 

lnstitui96es Financeiras. Uma reforma fiscal e uma nova lei sabre comercio buscou 

simplificar os procedimentos e evitar a evasao fiscal. No mesmo sentido, foi editada 

uma nova Lei de Hidrocarbonetos que estimula a participa9ao de capitais privados 

no setor e confere mais liberdade ao comercio e ao estabelecimento de pre9os de 

derivados de petr61eo. 

0 crescimento economico previsto para 1996 nos principais setores, foram os 

seguintes: servi9os basicos 3,1 %; agricultura 1 ,8%; constru9ao 5,8%; petr61eo e 
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minas 7,4%; manufaturas 4,1 %. 0 pafs e auto-suficiente na produ9ao de alimentos 

para consume interne, o que o lorna urn dos pafses com os mais baixos custos de 

alimenta9ao do Grupo Andino. Ainda que a economia tenha-se mantido estavel nos 

ultimos anos em grande parte devido as exporta96es de petr61eo, essa participa9ao 

tem-se reduzido de 66% do total em 1985, para 31,9% em 1994. No momenta, o 

segundo principal item exportavel e representado por produtos agrfcolas tradicionais. 

As exporta96es de camaroes e bananas nos ultimos anos representaram 22,3% e 

26,9% das exporta96es totais, excetuando o petr61eo. 

Em 1996, o Produto Interne Bruto (PIB) equatoriano, foi de 60,4 trilhoes de 

sucres (US$ 16,8 bilhoes) correspondente a urn PIB per capita de US$ 1.412. 0 

petr61eo e ainda o principal produto de exporta9ao e, consequentemente, de maior 

importancia relativa na forma9ao do PIB, com uma produ9ao que supera os 300.000 

barris/dia, contribuindo para a gera9ao de 60% do or9amento publico. Nesses 

termos, a economia do Equador se insere na categoria de uma economia mineral. 
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l.2 Quadro geologico e metalogenetico 

Os Andes equatorianos dividem a parte continental do pais em 3 regi6es 

geologicas e geomorfologicas distintas: 

0 Oriente: a leste da Cordilheira Real, inclui a Bacia Amazonica de !quito e a 

zona subandina caracterizada por dobramentos, levantamentos e falhamentos. 

Geologicamente esta representada por uma bacia sedimentar pre-cratonica 

(Paleozoico e Mesozoico Inferior) depositado sabre o craton estavel da Guiana. A 

zona subandina, esta separada pela Cordilheira Real por importantes sistemas de 

falhas no qual afloram 3 batolitos granitoides, possivelmente do Jurassico 

(BALDOCK, 1982). 

A Serra: e composta por um cinturao de montanhas formadas por dais ou mais 

eventos orogenicos diferentes, possivelmente do Paleozoico e Mesozoico Superior

genozoico. A Cordilheira Real, localizada a leste, e composta de rochas 

metamorficas principalmente de idade Paleozoico ligada estruturalmente a rochas 

metamorficas similares aquelas encontradas na Colombia e Peru. A Cordilheira 

Ocidental, localizada a oeste, e composta por rochas vulcanicas e vulcano-clasticas 

do Cretaceo ao Terciario Inferior (Forma<;ao Macuchi). Esse vulcanismo foi 

acompanhado por sedimentos "intra-area" marinhos. Tambem apresentam-se varies 

corpos intrusives granitoides de idade cretacia a Terciaria disperses por toda a serra. 

E importante destacar que os Andes equatorianos experimentam uma 

mudan<;a na dire<;ao NNE na deflexao de Hancabamba, diferente dos Andes 

peruanas que mantem uma dire<;ao NW. 

A Costa: localizada ao oeste dos Andes, representam uma bacia plana (Bacia 

de Guayas) e uma cadeia de montes marginais. Geologicamente, a Costa 

representa uma bacia sedimentar de um anti-area pertencente ao Cretaceo Superior 

e ao Cenozoico, com um derrame de basaltos do Cretaceo Inferior (Forma<;ao 

Piri6n) (ECUADOR, op. cit.) 
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A forma<;:ao e o desenvolvimento dos Andes equatorianos foi determinado 

primeiramente porum tipo de zonamento estrutural, orientado no sentido longitudinal 

N-S, em que ocorreu um desvio lateral paulatino desde o antigo Continente Sui

americana (Escudo Brasileiro) ate o Oceano Pacifico. Nos Andes equatorianos, 

como em outros segmentos do cinturao andino, destacam-se (de Leste para Oeste) 

as seguintes zonas estruturais: 

1. Bacia Transarco de lquito 

2. Zona Sub-Andina (Cordilheira Oriental) 

3. Cordilheira Real (Cordilheira Central) 

4. Cordilheira Ocidental 

5. Bacia Antiarco da Costa 

Outras zonas estruturais com caracterfsticas pr6prias tambem se destacam: o 

graben de Quito e a bacia de Cuenca-Biblian, localizadas entre as Cordilheiras Real 

e Ocidental e o Sinclin6rio de Catamayo no sistema montanhoso austral. 

(PALADINES, 1989) 

Na evolu<;:ao dos Andes equatorianos, tambem houve uma grande influencia 

das estruturas tectonicas orientadas no sentido transversal, que condicionaram um 

desenvolvimento desigual e relevos diferentes na constru<;:ao dos dois segmentos 

(regioes), localizados no norte e no sui da faixa com 2° 15'e 5° de latitude sui. Nos 

limites dessa faixa localiza-se a principal reconstru<;:ao (rearranjo) tectonica entre as 

estruturas dos Andes N6rdicos e Centrais. Tal faixa representa uma parte do enorme 

lineamento amazonico, que continua entre os oceanos Atlantica e Pacifico. 

Em dire<;:ao a faixa das estruturas transversais, mais bem conhecida como 

"Deflexao de Huancabamba", confluem tres zonas estruturais que sao caracterfsticas 

para os Andes Centrais: 

- 0 graben-sinclin6rio de Catamayo 

-A cordilheira dos Amotapes-Tahufn 

- As bacias inter-montanhosas de Loja-Malacatos-Vilcabamba e Biblian-

Azogues-Cuenca 

10 



_,. 
_.. 

0" 

2" 

3" 

4" 

5" 

81" 80" 79" 78" 77' 

Figura !.2 ZONAS GEOTECTONICAS DO EQUADOR 

Fonte: ECUADOR (1980). Modificado pelo autor 

76° 75" 

LEGEND A 

~ Bacia Transarco de Iquito 

Zona Sub~Wldina 

• Cordillieira Rea1, Am tapes-Tahuin 

~Sl Graben de Quito 

0 Graben Sinclin6rio de Catamayct 

Bacia de Cuenca-Biblian 

Anticlin6rio-Sinclin6rio da 

Cordilheira Ocidental 

Bacias Antiarco da Costa 

Z Falhas 

1M Rocha') Intrusivas 

Limites de Bacias 

0 100 200 km 



Provincias Metalogeneticas 

Nos Andes equatorianos, observa-se uma clara coincidencia no zonamento 

estrutural e metalogenetico, onde destacam-se nas provfncias metalogeneticas: a 

Ocidental, que apresenta jazidas e indfcios de Fe, Pt, Au, Ti, FeS-Cu, Cu-Mo, Pb-Zn 

(Cu,Au), Ag (Pb-Zn), relacionados a rochas Vulcanogenico-plutonicas e a Oriental, 

tfpica em jazidas e indfcios de Au, W-Sn, U, Fe, Pb-Zn (Cu, Au), relacionadas a 

granites e rochas sedimentares de origem marinha. Nessas duas provfncias de 

Oeste a Este destacam-se cinco sub-provincias (PALADINES, 1989): 

- Sub-provincia. Costeira: com pequenas jazidas de ferro, placeres aluviais de 

Pt-Au, placeres marinhos de titano-magnetita com trat;:os de Cr, Co e Ni, 

geneticamente associados a rochas basicas e ultrabasicas de idade cretacea. 

- Sub-provincia. da Cordilheira Ocidental: com jazidas de tipo cobre-pirita 

(exalativo sedimentares) do distrito mineiro de Macuchi-Sigchos-La Plata, 

relacionado com complexes vulcanogenicos do Cretaceo Superior. Depositos de 

cobre-porfiritico, relacionados a stocks e zonas apicais de corpos graniticos 

intrusives de composit;:ao calco-alcalina e idade oligocenica; jazidas aurifero

polimetalicas do distrito de Ponce Enriquez-Molleturo de origem hidrotermal e tipo 

filoniano (ECUADOR, 1996b). 

Sub-provincia. do Sinclinorio de Catamayo: com jazidas de tipo filoniano 

quartzo-aurifero-polimetalico do distrito Portovelo-Zaruma-Minas Nuevas, localizadas 

em rochas vulcanicas do Cretaceo Superior relacionadas a intrusivas calco-alcalinas 

do terciario inferior e/ou stocks rioliticos pos-miocenicos. Ocorrem, ainda, depositos 

hidrotermais do tipo porfiros auriferos, localizados em format;:6es vulcanicas acidas 

de idade terciaria e relacionadas a rochas intrusivas de alto nivel de estruturas 

porfiriticas. 

Sub-provincia da Cordilheira Real: com pequenas jazidas de tipo ouro

polimetalicos localizadas em rochas metamorficas de idade paleozoica, com indicios 
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de Sn,W relacionados a granitos "greisenizados" de idade Cretacea. Tambem 

ocorrem anomalias de uranio e t6rio relacionadas a granitos acidos. Os ultimos 

estudos realizados pela missao Britanica na Cordilheira Real assinalam a presenga 

de mineralizayao de enxofre vulcanog€mico, skams mineralizados, mineralizagao 

relacionada a intrusivos granodiorfticos e p6rfiros e depositos epitermais hospedados 

em zonas de cisalhamento e mineralizagoes mistas de ouro. 

Sub-provincia. Subandina: com grande jazidas de ouro do distrito de Nambija

Guaysimi, localizadas no contato dos vulcoes Piuntza que tern sofrido processo de 

"skarnificayao" e o bat61ito de Zamora de idade Jurassica superior. Jazidas aurfferas 

e cuprfferas de tipo p6rfiro do distrito Chinapintza-EI Hito relacionadas a zonas de 

stockworks e a instrusivos. Ha indfcios, tambem, de mineralizayao de ferro e 

polimetalicos possivelmente relacionadas a skams (ECUADOR, op. cit.) . 
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Figura !.3 PROV!NCIAS E SUB-PROVL'ICIAS METALOGENETICAS DO EQUADOR 

Fonte: Ecuador (1980). Modificado pelo au tor 
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II A INDUSTRIA DE MINERA«;AO 

II.1 Breve hist6ria da minera<;ao 

0 registro de diversos historiadores que escreveram sabre a epoca pre

colombiana e a epoca da colonia, bern como os historiadores primitives de lndias e 

outros mais atuais, nos permitiram ter uma referenda mais concrete da hist6ria da 

minerac;;ao no Equador, a qual remonta ao antigo Reina de Quito, a Real Audiencia, 

a epoca da Colonia e ao infcio da Republica. 

0 conhecimento da minerayao dos diferentes povos ou cultures da America, 

segundo VELEZ (1994), inicia-se a partir do momenta em que eles adotaram uma vida 

sedentaria, permitindo-lhes aproveitar e processar rudimentarmente os minerais. 

Foram utilizados processes de "laminayao a golpe" na manufatura de objetos de ouro, 

como tambem a laminac;;ao na fabricayao de armas, como conforme atesta a utilizayao 

de cobre e bronze, o que demostrava conhecimentos de fundiyao. Essas cultures 

pertencem a epoca chamada de Desenvolvimento Regional entre as quais se podiam 

citar a Jama-Coaque, Guangala, Tolita, Jambelf, etc.. Os principais centres 

metalurgicos pre-colombianos na America do Sui concentraram-se no Planalto da 

Colombia e no Alto Peru. 

As principais cultures que se desenvolveram no territ6rio que hoje compreende o 

Equador (Choreras, Jama Coaque, Bahia, Tolita, Machalilla e Valdivia, que floresceram 

entre 10 mil a.C. e 1,5 mil d.C.), conseguiram desenvolver metodos para o tratamento 

dos minerais, que permitiram a obtenyao de laminados, Iigas de ouro e platina, 

soldagem com os mesmos metais e peyas fundidas. E dessa forma que se 

encontraram objetos de ouro, prata, platina e cobre nas provfncias de Loja e 

Esmeraldas. 

Urn dos aspectos importantes que prevaleceu durante o perfodo pre-colombiano 

foi que todos os objetos de metal feitos pelos aborfgenes nao possufam nenhum valor 

comercial, sendo destinado a celebrac;;oes de cultos, usados como enfeites pessoais e 
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artefatos de !uta. 

Depois do fim do imperio incaico em 1534, em consequencia da conquista 

espanhola, iniciou-se uma nova etapa na vida dos povos da regiao. A economia de 

mercado, a moeda, sua troca e acumu!at;ao de capital, mediante a busca e acumulo de 

metais eram os principais fundamentos da nova sociedade da colonia (VELEZ, 1994). 

Uns dos fato que a hist6ria evidencia sabre a nova sociedade de mercado foi o resgate 

do ultimo Rei Inca, Atahualpa, que teve um valor de 1.325.000 pesos de ouro e 56.000 

marcos de prata. Um detalhe curiosa que a hist6ria nos conta e que os fieis generals 

quitenhos Quisquis, Calicuchima e Ruminahui acudiram com ouro e prata desde Quito, 

para cobrir grande parte do resgate, com a intent;ao de salvar seu monarca. Mas eles 

nao entregaram todo esse tesouro porque o rei Atahualpa ja tinha sido marta." (LA 

Ml NERIA. .. , 1991 ) 

Os metais se converteram em uma necessidade imperiosa para as empresas 

expansionistas da Europa naquela epoca; portanto a prioridade era descobrir jazidas e 

explotar seus minerais, o que levou a determina<;:ao do carater publico da atividade da 

minera<;:ao em todos os regimes da coroa espanhola, principalmente no Mexico, em 

Lima, Bogota e Quito (VELEZ, 1994 ). 

Uma das primeiras referencias que os historiadores primitives das indias fazem 

sabre a chegada dos espanh6is ao territ6rio equatoriano (Reina de Quito) e o 

desembarque que fizeram pela primeira nas vez as praias da provincia de Manabf em 

um povoado chamado Coaque, onde encontraram nativos usando enfeites de ouro e 

pedras preciosas que chamavam "esmeraldas". 0 historiador Francisco de Jares na 

Conquista do Peru, nos relata: 

" ... (o govemador Pizarro) y caminaron hasta llegar a un gran pueblo 
que se dice Coaque, al cual asaltaron para que nose rebelasen como 
los otros pueblos; y allf tomaron 15 mil pesos de oro y 1.500 marcos 
de plata y muchas piedras de esmeraldas, que par el presente no 
fueron conocidas ni tenian par piedra de valor; par esta causa los 
espanoles las daban y rescataban com los Indios par ropa y otras 
casas ... " (NAVARRO, 1990). 
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0 historiador Agustin de Zarate, na Hist6ria do Peru, tambem faz referenda a 

esse fato: 

" ... hasta que llegaron a un pueblo junto al mar, que se llama Coaque, 
azas ricos en mercaderfa, bien poblado y abastecido de comida, 
donde pudo reformer su gente, que muy flaca Ia traia, y de allf envi6 a 
Panama e Nicaragua dos navfos yen ellos mas de 30.000 castellanos 
de oro, que habfa tomado em Coaque ... " (NAVARRO, op.cit.) 

A partir daquele primeiro desembarque em Coaque, os espanh6is iniciaram por 

Iongo tempo a conquista de outras comunidades indigenes a procure de minerais 

preciosos, obrigando-lhes a revelar os locais de onde os extrafam (cobre, prata, 

ouro, etc.). Dessa forma, foram descobertas varias jazidas metalicas importantes no 

territ6rio equatoriano. As primeiras minas aurfferas que existiram no territ6rio 

equatoriano, no tempo da colonia, foram: Zaruma, Zamora, Logrorio e Sevilla de 

Oro, as tres ultimas localizadas no flanco sudeste da cordilheira oriental. 

Segundo o historiador Pedro Cieza de Leon, no anode 1544 descobre-se uma 

grande mina de ouro chamada Sangurima (Santa Barbara) perto da cidade de Quito. 

Jose Rumazo Gonzasales nos relata que na regiao amazonica, no nascimento do rio 

Aguarico, no povoados dos Cofanes, estabeleceram-se as minas Reales de Minas e 

San Pedro de Alcala. Ja Marco Jimenez de Ia Espada, "em Relaciones Geografica 

de las indias", nos relata que uma cidade chamada Tomebamba (Cuenca,Azuay) 

descobre-se as minas de ouro de "Liingote y Xililcay", onde se descobrem prata, 

ferro e minas de mercuric, o qual era exportado para a Nova Espanha (Mexico) 

(NAVARRO, op.cit) 

Durante os anos de 1577 a 1590, os espanh6is, por meio de Juan de Salinas, 

descobrem e explotam a mais importante mina de ouro, a mina de Salinas de 

Logrorio. Foi o perfodo de maior desenvolvimento mineiro da epoca, calculando-se 

uma produc;;ao total de 150.000 pesos de ouro (1 peso= 2 onc;;as). No anode 1560 

foram trabalhadas as minas de Zaruma (sui do pais), fundada pelos espanh6is com 
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o nome de Aciento da Mina de Zaruma, localizada junto ao Rio Amarelo. Essas 

minas produziram 200.000 peso de ouro por ano. (LA MINERIA, op.cit, 1991) 

Os espanh6is mantiveram seu domfnio na explotagao das minas em toda a 

America, por meio de ordenan<;:as e cedulas reais emitidas pelo Rei de Espanha e 

organizando os cabildos para aplicar essas ordenan<;:as, criando jufzes de minas, 

alcaides de minas e regedores que se ocupavam do controle legal. Todo trabalho 

mineiro tinha que ser notificado para ter os direitos a explota<;:ao, pais, do contrario, 

era penalizado. 

Na Real Audiencia de Quito no dia 7 de julho de 1549 se estabeleceu a 

ordenan<;:a com respeito a utiliza<;:ao do fndio. As principals disposi<;:6es eram 

referentes ao perfodo e as condi<;:6es de trabalho do fndio e fndia e sabre sua 

remunera<;:ao. Tais ordenan<;:as foram dadas concretamente para as minas de Santa 

Barbara, logo chamadas de Santa B6rbola e que foram as primitives de Sangorima 

entre Gualeceo e Sigsig (NAVARRO, op.cit.). 

Em 1783, o Rei de Espanha promulga ordenanya da Nova Espanha (Mexico) que 

foi o ultimo corpo de legislagao que se aplicou no territ6rio equatoriano no tempo da 

Colonia e infcio da Republica. Entre os principais destacam-se: 

"- Art.1 Que las minas son propiedades de Ia Corona Real. 

- Art.2 Que sin apartarlas del real patrimonio del Rey, las concedan a 
sus subditos en propiedad y posicion. 

- Art.3 La propriedad y poseci6n de las minas a los particulares seran 
entregados al Rey bajo dos condiciones: primero, que tengan que 
contribuir a Ia Real Hacienda Ia parte de los metales indicados. 
Segundo, que tienen que labrar y disfrutar de las minas cumpliendo lo 
previsto en estas ordenanzas" (LA MINERIA, op.cit.) 

Segundo criterios dos estudiosos da hist6ria mineira equatoriana, a total 

decadencia da atividade mineira no pafs iniciou-se a partir do seculo XVII, na 
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colonia. 0 mau trato ao indios, as enfermidades como sarampo, gripe, variola, calera 

e outras que arrasaram povoados inteiros provocando a falta de mao-de-obra, foram 

umas das raz6es que provocaram o declfnio da atividade mineira. Tambem houve 

ordenanyas da coroa real para o fechamento de minas, com objetivo de favorecer as 

atividades em outras regi6es. Exemplo disso e o caso do fechamento da mina de 

mercuric na provincia de Caiiar, favorecendo o Vice-Reinado do Peru. 

0 advento da Republica em 1830, resultado de um processo onde 

combinaram-se interesses comuns de uma burguesia comercial e de uma classe 

latifundiaria, estabeleceu um governo de caracteristicas oligarquico-latifundiarias. A 

atividade mineira foi relegada, incrementou-se o comercio agro-exportador, 

principalmente de cacau para a lnglaterra. Ja a partir de 1835, na presidencia de 

Vicente Rocafuerte, considerou-se a atividade mineira como necessaria para atenuar 

a crise do pais, para a qual se criou o Banco de Fomento e Resgate, na cidade de 

Cuenca. (VELEZ, 1994 ). 

A partir desse incentive a mineragao, surgiram algumas companhias 

interessadas em exploragao e explotagao de recursos minerais, tais como a 

Companhia Aurifera de Sinicuri, que explotava os lavadores de ouro de Villano, a 

Companhia Sociedade Anonima e a Empresa Mineira Pillon. Em 1880, a companhia 

inglesa "English Zaruma Gold Mining Company" com um capital de 250.000 Iibras, 

obteve os direitos de explotar as minas de Portovelo (Prov. del Oro) mas nao obteve 

sucesso com o empreendimento. 

Em 1896, a companhia "South American Development Company" de capital 

proveniente dos Estados Unidos de America, por concessao, explota as minas de 

ouro de Portovelo porum perfodo de 50 anos. A partir de 1909, tambem teve inicio a 

atividade petroleira no pais e em 1911 perfura-se o primeiro pogo (Anc6n 1 ), com 

resultados positives. Para a regularizagao desta atividade, em 1933 se criou a 

Diregao Geral de Minas e Petr61eo, Subordinada ao Ministerio de Obras Publicas. 

Em 1921, cria-se primeira lei de jazimentos ou depositos de hidrocarbonetos, sendo 

modificada em 1937. (LA MINERIA, 1991) 
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Entre os anos de 1940 e 1950 ocorre a explota<;ao da jazida de Macuchi pela 

associa<;ao do Estado e a Cotopaxi Exploration Company, com recuperagao de 

25.750 t de concentrado de cobre. No perfodo de 1975-1981, a Companhia Toachi 

S.A. explora a jazida La Plata, localizada na provincia do Pichincha. Suas 

exportagoes foram de 23.417 t de concentrado "bull(', zinco e cobre, nas quais se 

incluiam 37 t de ouro.(VELEZ, 1991) 

No inicio da decada de 80, redescobrem-se as minas de Nambija e Ponce 

Henriquez, localizadas nas provfncias de Zamora Chinchipe e Azuay-El Oro 

respectivamente. Esta situa<;ao levou a reativagao da "febre do ouro" no pais, Com o 

surgimentos de uma descontrolada e desordenada mineragao clandestina (garimpo). 

A atual industria de minera<;ao caracteriza-se pela baixa participagao de 

minerais metalicos em rela<;ao aos nao-metalicos que tem-se desenvolvido em 

fungao do atendimento das necessidades das industrias de constru<;ao, de cimento, 

ceramicas, vidro, etc 

11.2 Produ~ao mineral 

A produ<;ao mineral no Equador, excetuando o petr61eo, nao e muito 

expressiva, tendo-se em conta a dimensao do mercado interne, as potencialidades 

geol6gicas e a produ<;ao mineral dos pafses do Grupo Andino com geologia 

semelhante. Esta situagao vem de longa data como refere-se WASZKIS (1993) em 

seu livro " Mining in the Americas" no qual dedica ao Equador menos que uma 

pagina: "0 Equador parece ser o menos afortunado do pafses andinos em termos de 

mineragao metalicas". lsso tambem e perceptive! pela escassa bibliografia 

disponfvel. A participagao da minera<;ao na composigao do PIB, em nenhuma epoca 

da hist6ria equatoriana, teve uma presenga significativa nos grandes agregados 

economicos. De 1986 ate os dias de hoje, a participa<;ao da mineragao no PIB tem 

oscilado entre 0,6% e 1%, atingindo em 1995, cerca de US$ 400 mil hoes 

(LINEAMIENTOS .. , 1997) 
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Atualmente, o pafs produz cerca de 20 produtos minerais, dos quais se 

destacam os minerais nao-metalicos. Essa produ9§o nao abastece totalmente o 

mercado nacional, acarretando a necessidade de importar diversas materias-primas 

e produtos semi-elaborados. Somente no setor da constru9§o civil, o montante das 

importac;:oes supera os US$ 50 milh6es anuais, com destaque para os seguintes 

produtos produtos: barras e vergalhoes de ferro, vidros, produtos ceramicos, 

cimentos especiais e rochas ornamentais. Minerais como o ouro e pedra-pomes sao 

os que mais se destacam na paula das exportac;:oes e que apresentam valores 

significativos. 

A maioria dos minerais produzidos no pals apresenta volumes muito baixos, 

sendo que somente 11 produtos minerais sao representatives. 0 ouro, na produc;:ao 

metalica, e o unico que apresenta valores consideraveis, porem, a maior parte dessa 

produc;:ao provem de atividade garimpeira (artesanal). Na produc;:ao nao-metalica, o 

calcaria, a argila e o gesso apresentam valores maiores na produ9§o nacional. 

Analisando o quadro de produc;:ao (Tabela 11.2) pode-se observer valores baixos dos 

produtos minerais, o que denota o baixo desempenho da atividade de minerac;:ao no 

pafs. A industria do cimento e da ceramica sao as que se destacam na explotac;:ao 

de jazidas de calcaria e argila, respectivamente. 

Nas estatfstica da produc;:ao mineral equatoriana, a Dire9§o Nacional de 

Minera9§o (DINAMI), apresenta valores provisionais com margem de erro de mais 

ou menos 15%. No caso do ouro, percebe-se que a cada ano a produc;:ao 

experiments um crescimento significative. Ja no perfodo de 1993-1995, a produc;:ao 

de minerais nao-metalicos, experimentou um crescimento de calcaria, gesso, argila e 

pedra-pomes. No ano 1995, essa produc;:ao excedeu os US$ 20 milhoes (13% da 

produc;:ao mineral nacional). A expectative que se tem e que essa atividade atinja no 

ano 2000, US$ 500 milhoes e gere 40.000 novos empregos (ECUADOR, 1996b). 

Nos ultimos anos, a atividade mineral vem sendo incentivada tanto pelo Estado 

(facilitador das concessoes das areas de interesse), como pelo setor privado 

nacional, que se dedica a essa atividade em projetos de joint venture, cujo objetivo e 
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atrair investimentos estrangeiros para o setor. Os incentives criados pela nova 

legislagao nao sao a unica motivagao das empresas vir a explorar no pais, senao 

tambem, pelos bons indicios de jazidas nos principais distritos mineiros, e pelos 

6timos resultados ja obtidos pelas pesquisas em andamento. Existe um interesse 

especial pelas jazidas de minerais metalicos, principalmente de ouro e tambem 

prata, cobre, antimonic, chumbo, platina e zinco. 

A ocorrencia desses principais distritos de jazidas minerais, tanto metalicos 

como nao-metalicos esta localizada na faixa transversal, situada entre os 2° 15' e 

50° de latitude sui que atravessa os Andes Equatorianos. Esses distritos e jazidas 

sao: 

- Distritos aurfferos-polimetalicos de Portovelo-Zamora: Mina Nueva (Provincia 

de El Oro). 

- Distritos Ponce Enrique-Molletura e as areas de Gaby - La Trigrera - Pucara 

(Provincia del Azuay, El Ouro e Guayas): sao jazidas de veios de quartzo-auriferos e 

depositos de ouro disseminados e em venulas tipo stockwork. Localizados na regiao 

sudeste. 

- Distrito aurffero de Nambija - Guayzime - Sultana e as areas de Chinapintza

Biche-EI Hito: sao jazidas de contatos metam6rficos tipo skarn e de ouro 

disseminados e em venulas tipo stockwork. Localizados na regiao sudeste. 

- Existem nessa faixa tambem outras jazidas importantes tais como placeres 

aurfferos e de minerais nao-metalicos como areias quartzosas, calcarios, argilas, 

gesso e anidrita, feldspatos e barita. (ECUADOR, 1996a). 

Oitenta por cento (80%) da atividade mineira do pais esta concentrada na 

regiao acima mencionada. Assim mesmo, aquisigees ou estudos de avaliagao de 

novas projetos consideram essa regiao como prioritaria. 
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A perspectiva que se tem da minerac;:ao no Equador e que, a media prazo (2 a 

5 anos), possa ocorrer um crescimento substancial que venha a converte-la numa 

atividade economica de importancia dentro do pafs. 

Tabela II. 1 Ocorrencias minerais no Equador 

Minerais Uteis Jazimentos Depositos Prospectos lndicios Total 

Ouro 76 13 13 99 201 
Prata 2 2 2 18 24 
Cobre 1 0 7 26 34 
Chumbo 0 1 1 11 13 
Zinco 0 0 1 12 13 
Polimetalicos 20 10 12 34 76 
Caulim 10 11 6 1 28 
Calcaria 64 13 1 1 80 
Travertine 17 9 0 0 26 
Argila 19 22 13 0 54 
Marmores 4 0 1 0 5 
Gesso 18 7 0 2 27 
Enxofre 9 4 1 0 14 
Feldspato 3 4 3 0 10 
Areias Quartzosas 7 4 1 0 12 
Carvao 0 6 0 0 6 
urania 0 1 2 4 7 
Total 250 107 64 209 630 

Fonte: CASTILLO (1995) 
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Tabela 11.2 Produc;ao mineral do Equador 1985-1996 (em t) 

MINERAlS 1985 I 1986 I 1987 I 1988 r 1989 -, 1990 I 
Metals 

Ouro - - - 10,2 10,4 10,7 

Nao-Metallco 

Arglla 320B06 007.832 552.579 388.668 370.700 372.000 

Areia quartzosas 7.900 12.816 43.931 51.718 40.299 42.399 

Calcarlo (x 10') 3.751 3.911 4.021 5.773 4.836 3.886 

Caulim 1.616 6.189 7.120 3.399 14.660 7.883 

Feldspato 3.405 5.192 7.876 10.562 7.463 83127 

Gesso 1.348 4.127 30.666 106.500 99.400 102.100 

Miumore 11.471 5.849 15.938 1.442 1.634 2.171 

Pozolana 7.772 7.530 85.200 79.520 81.680 -
Pedra Pomes 1.183 1.996 49.238 88.735 91.238 76.485 

Sal Marlnho 49.129 42.014 50.825 59.684 66.385 70.242 

Fonte: - CASTILLO (1995) 

- ECUADOR (1996b) 

1991 --, 1992 1 1993 1 1994 l 1995 I 1996 

12,2 12,0 12,5 13,0 15,5 17,6 

283.143 277.929 267.479 420.099 380.000 

23.239 35.509 48.751 33.539 36.000 

3.600 3.100 3.707 6.229 6.200 

12.015 6.361 12.000 6.883 8.000 

2.254 3.251 8.015 5.692 7.000 

109.150 105.500 104.900 108.200 110.000 

1.712 1.963 8.620 9.500 10.000 

87.320 84.660 83.920 86.560 88.000 

95.301 82.536 73.780 87.600 90.000 

66.669 68.188 67.419 70.000 224.309 
--------------------- --



rr.2.1 Minerais metalicos 

Embora, historicamente, a minerat(8o dos minerais metalicos tenha uma antiga 

tradi9ao no pafs, atualmente, essa atividade esta limitada a produ9ao de ouro com 

cerca de 2/3 sendo produzida por garimpeiros. Apesar de o Equador apresentar uma 

geologia semelhante a dos pafses andinos como Chile, Bolivia e Peru (os quais 

possuem industrias mineiras em estagio bern avan9ado), no Equador esta nao 

chegou a conseguir urn desenvolvimento adequado. A produ9ao mais relevante que 

se tern e a de ouro (15 a 17 t!a), da qual a maior parte e obtida por garimpeiros e sua 

comercializa9ao e clandestina, o que nao permite a obtent(8o de dados reais da 

produ9ao total de ouro. 0 restante deste ouro e produzido por pequenas empresas 

ou cooperativas mineiras. 

Das atividades subterr;3neas mais importantes desenvolvidas no pafs, 

destacaram-se a explota9ao da jazida de Portovelo-Zaruma por uma companhia 

norte-americana durante os primeiros 50 anos deste seculo e cujo principal produto 

era o ouro, e. a jazida de San Bartolome, cujas atividades duraram de 1991 a 1994, 

explotada pela companhia canadense Armeno Mining Exploration. Embora o 

principal metal dessa jazida fosse a prata, tambem se produziam ouro, zinco e 

chumbo. Essas atividades foram suspensas pela queda dos pre9os da prata no 

mercado intemacional (PUIG, 1995). 

0 Equador apresenta regi6es interessantes para minerais metalicos, 

destacando-se regi6es do sui do pafs tais como: os distritos mineiros de Portovelo, 

Zaruma, Ponce Enrique e Nambija. Na atualidade, este ultimo e uns dos mais 

importantes distritos da regiao. Todos eles se caracterizam por conterem jazidas de 

ouro e, em decorrencia, serem os responsaveis por praticamente toda a produt;:ao 

desse metal. 

Estudos feitos pelo British Geological Survey (BGS), desde 1969 ate hoje, 

demonstram que no Equador tem-se registrado os mais variados tipos de 

ocorrencias minerais. Dentre eles, os principais sao: p6rfiros de cobre (em Junin, ao 
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extreme norte da cordilheira ocidental), prata em jazidas polimetalicas e epitermais, 

grande quantidade de sulfitos e sistemas de skarn com possiveis relac;:oes com os 

p6rfiros do distrito de Nambija. 

Figura II.1 Principais jazidas de minerais metalicos 

Fonte: ECUADOR (1995) Modificado pelo autor. 

0 Distrito de Portovelo-Zaruma 

9 Molibdenio 
10 Platina 
II Antimonio 
12 Titanio 
13 Mercurio 
14 Magnesita 
15 Uranio 

16 Estanho 

0 distrito de Portovelo-Zaruma, situado na provincia de El Oro, e uma das 

zonas com maier potencial mineiro do Equador, e e. onde desenvolveu-se a mina de 

Portovelo, a mais importante do pais. 0 deposito onde existe a mina e do tipo 

epitermal, semelhante a de Quirivilca ao norte do Peru. A mineralizayao se 
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apresenta em veios associados a fraturas por tensao e falhas normais produzidas 

pelo colapso de uma caldeira vulcanica ou a emergemcia de urn corpo intrusivo. A 

zona mineralizada se estende aproximadamente por 15 km de norte a sui e 4 km de 

leste a oeste, e sua dimensao vertical conhecida e de 1400 m. Os veios tern uma 

espessura de ate 1, 9 m e se aprofundam abruptamente. Os minerais principais sao 

sais de solfetos com prata e ouro, com urn rela9ao media de 8 : 1 de prata/ouro. 

Tem-se tambem quantidades importantes de esfalerita, galena e calcopirita. As 

rochas em que se aloja a jazida sao riolitos e andesitos. (SUTTI LL, 1996) 

Essa jazida foi explotada por tres companhias: a primeira delas Great-Zaruma 

Gold Mine Co., da lnglaterra, depois a South American Development Company 

(SADCO), do Estados Unidos de America, e por ultimo a Companhia Industrial 

Minera Asociada S.A. (CIMA), companhia equatoriana, que foi urn ''joint venture" 

entre a municipalidade de Zaruma e os trabalhadores. Na fase final essa companhia 

foi administrada pelo Estado. Na epoca em que a jazida foi explotada pela 

Companhia SADCO (1936-1950), chegou a produzir 350 tid de minerio. No periodo 

1950-1965, a Companhia CIMA produziu 11,7 t de ouro, a partir de 1,5 milhoes de 

toneladas metricas do minerio. (SUTTILL ,op.cit.) 

Na atualidade, a jazida esta sendo lavrada por garimpeiros, onde trabalham 

milhares de pessoas, cada uma com seu pequeno late, em uma situa9ao anarquica. 

Eles estao explotando o mineral remanescente com urn tear de 1 0 g/t. 0 acesso a 

essa jazida, atualmente, e muito dificil. 
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Figura II.2 Areas de prioridades para a pesquisa de jazidas metalicas 

Fonte: PALADINES ( 1989) 

0 Distrito de Nambija 

0 distrito de Nambija e atualmente o mais conhecido e importante do Equador. 

Localiza-se ao sui do pals, na provincia de Zamora Chinchipe. A regiao apresenta 

uma topografia acidentada, coberta por selva tropical e com born acesso por rodovia 

ate a capital da provincia, Zamora, que e o cantro das atividades do distrito mineiro. 

A geologia do distrito de Nambija e representada por rochas sedimentares 

vulcanicas e intrusivas granodiorfticas com dire<;ao norte-sui. A mineraliza<;ao de 

ouro se apresenta em jazida de tipo skarn, veios epitermais e jazimentos 
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disseminados de baixo teor. Quase todos os jazimentos em explota<;ao apresentam 

caraterfsticas de skarn. 

Os principais jazimentos no distrito sao: Fortuna, Campanas, Campanilla, 

Nambija, Guaysimi, Turni de ouro (antes Cerro Colorado) e Sultana de los Andes. 

Essas jazidas apresentam caraterfsticas simi lares entre si. Atualmente, companhias 

tais como Zamora Gold, Latin American Gold, Gold Fields of South Africa, TVX Gold 

e USMX estao pesquisando ouro na regiao {SUTTILL, op.cit,) 

A jazida de Nambija, no setor original do descobrimento, se caracteriza por 

bols6es com minerio de alto teor, com volumes aproximados de 20-30 m3 e com teor 

de 300 a 1 000 g/t de ouro ou mais, aparentemente nas zonas de contato entre as 

estruturas maiores e menores. Essa jazida, em poder dos garimpeiros tem produzido 

46,5 t de ouro, segundo dados oficiais. Estima-se que uma quantidade similar nao 

tenha sido contabilizada tendo em vista sua comercializay§o clandestine. 

Nambija foi explotado no perfodo colonial e a partir de 1982 vem sendo 

retrabalhado por garimpeiros. 0 pequeno vale rapidamente se transformou em um 

povoado para o qual as pessoas chegavam em grandes quantidades em busca de 

ouro. 0 povoado chegou a ter uma popula<;ao de 20.000 pessoas. Hoje em dia, os 

garimpeiros tem 15 quilometros de trabalhos subterraneos feitos e sao menos de 

2.000 pessoas. Depois de se transformer em uma area ca6tica onde morreram mais 

de 300 pessoas em um deslizamento de terra, o Estado, por meio do exercito, 

organizou o assentamento de garimpeiros em duas cooperatives. Essas 

cooperatives mantem cerca de 200 hectares da area e o restante disponfvel para 

concessoes de explora<;ao. 

A jazida de Guaysimi esta localizada perto de Nambija. Foi descoberta em 

1983 por garimpeiros que seguiam o ouro pelos "placeres" dos rios. Desde aquela 

data, o jazida esta sendo explotada. Na atualidade, a companhia Latin America Gold 

(LAG) e a companhia Equatoriana Mineira Zamora S.A. {COMINZASA) mantem 

convenio de explorayao e explota<;ao nas concessoes daquela area. A "joint venture" 

28 



mantem uma usina de tratamento de minerio por gravidade que processa 40 t/d. 

Particularmente, a LAG tern adquirido propriedades em que ja se cubaram 81 mil 

toneladas de minerio com tear de 13,3 g/t de ouro. A Companhia, com a montagem 

de um moinho de 200 tid espera produzir 16 mil ongas par anode ouro durante os 

pr6ximos 3 anos (SUTTILL, op.cit.). 

0 Distrito de Ponce Enriquez 

E considerado a terceira zona mais importante e esta localizado na Provincia 

de Azuay, no pequeno povoado de Ponce Enriquez. Essa area tem uma localizagao 

privilegiada, ja que a rodovia Pan-Americana passa a 1 km da jazida e fica 

aproximadamente a 3 horas de carro da cidade de Guayaquil, centro economico do 

pais. 

0 distrito mineiro de Ponce-Enrique foi descoberto por agricultores que 

procuravam obter receitas adicionais, na epoca em que os pregos dos produtos 

agricolas estavam em baixa. A mineragao de ouro nessa jazida esta atualmente a 

cargo de garimpeiros, que em 1992 conseguiram se organizer em cooperatives e 

outros tipos de associagoes. A cooperative Bella Rica e a maier do setor e tern 

aproximadamente 1.500 ha, mas somente 200 ha sao de maier interesse para os 

garimpeiros. A cooperative Bella Rica, conta com 144 membros e emprega 5.000 

pessoas. 

II.2.2 Minerais nao-metalicos 

A geologia do Equador apresenta boas condig6es para formagao desses 

minerais. De modo geral, os minerais nao-metalicos ocorrem em todo o territ6rio 

equatoriano, como pode ser observado na figura 11.3. Atualmente, alguns grandes 

depositos estao sendo explotados. Estudos indicam que o potencial de minerais e 

rochas industriais e muito grande, permitindo que o pafs seja auto-suficiente em 

alguns deles. A produgao desses minerais esta ligada diretamente ao 
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desenvolvimento dos tres principais setores industriais que utilizam essas materias

primas: a industria do cimento, de ceramica e de construgao. Na tabela II.2 estao 

apresentados dez minerais nao-metalicos com produgao significative e, dentre 

esses, o calcaria, argila e gesso apresentam produgao destacada. 

Segundo estudos feitos em 13 provincias, pelo Estado e com assistencia 

tecnica do governo alemao, constatou-se que os nao-metalicos se apresentam em 

1.200 ocorrencias com 28 tipos de minerais. Para a industria de materiais de 

construgao tem-se argiles variadas, areia e cascalho, rochas para a produgao de 

brita, rochas ornamentais, areia quartzose, pozolana, calcarios e gesso e para 

materiais industriais tem-se caulim, diatomite, enxofre, barita, feldspato, 

calcarios/marmores e pedra-pomes. 

Dentre tais minerais, os calcarios sao os mais explotados. Sua produgao em 

1995 foi de 6,2 milhoes t, representando aproximadamente 90 % da produgao 

nacional. Esses minerais estao distribuidos em 15 provincias, destacando-se as 

provfncias de Guayas e Napa, detentoras das reserves de maior porte. Com a 

explotagao desses depositos, as industries cimenteiras foram as que mais 

cresceram. No setor, operam quatro empresas, entre elas a "Cementa Nacional", 

que apresentou maior crescimento. Localizada a 18 km da cidade de Guayaquil, foi 

fundada em 1922 e atualmente e considerada a maior empresa de nao-metalicos do 

pais. 

30 



Tabela 113 Reservas de calcario (em milt) 

Provincia Reservas 

Provadas I Provaveis 
Guayas 200.000 200.000 
Manabf 10.000 400.000 
Canar 18.000 40.000 
Chimborazo 30.000 600.000 
Cotopaxi 770.000 -
lmbabura 220.000 100.000 
Loja - 20.000 
Total 1.24s.ooo I 1.360.000 

Fonte: CASTILLO (1995) 

Por outro lado, a industria de ceramica tern seu maier desenvolvimento na 

regiao austral do pafs (Provincias de Azuay e Azogues) abastecendo em grande 

parte o mercado nacionaL Alem disso, essa industria consegue exportar parte de 

sua produ9ao. 

Alem dos jazimentos calcarios, o pais apresenta grandes jazidas de areias 

quartzosas na regiao oriental (Forma9ao Hollin). Existem minas em explota9ao que 

abastecem pequenas fabricas de vidro e ceramica. Segundo o Tabela II.2, as areias 

quartzosas representam um dos minerais de maior importancia na produ98o 

nacional. 

Outra atividade que esta tendo importancia crescente e a explota9ao da pedra

pomes. Essa produ98o abastece o mercado interne e e tambem exportada para os 

pafses da America e do Leste Asiatica. As jazidas desse material se encontram na 

regiao central do pafs, nas provfncias de Cotopaxi e de Tungurahua. Em Cotopaxi, 

se encontra a maior jazida do pais, sendo considerada a decima em termos 

mundiais. 

As jazidas que fornecem bens minerais para a industria de constru9ao (rochas 

andesfticas, basaltos, granites, pi9arras, pozolana, aluvioes, etc.), estao presentes 

em todas as provfncias do pais. 
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Figura 11.3 Principais jazidas de minerais nlio-metalicos 

Fonte: ECUADOR (1995) 
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As materias-primas utilizadas na industria ceramica sao exploradas e 

explotadas por ela. Boa parte de seus principais produtos de consumo como o 

feldspato, argila plastica, caulim, quartzo e travertino, sao fomecidos por diferentes 

jazidas do pais. 

Os depositos de caulim ocorrem tanto como depositos primarios formados por 

intemperismo de fluxo de lavas andesfticas e tufas nos altos andinos, como 

depositos transportados nas encostas orientais dos Andes por processos bern 

recentes (pos-pleistoceno). Ocorrem pequenos depositos primarios na serra, tais 

como La Mercedes, Belem, Tinajillo, Samuel e El Valle/Lucero, que formam 
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pequenas lentes com espessuras de 1 m, raramente chegando a atingir 10 m. Esses 

depositos apresentam reservas muito variadas de uma a algumas dezenas de 

milhoes de toneladas. Belem e o maior deposito de caulim em explotac;:ao. (MUFF & 

FIEDERLING, 1988) 

As argilas plasticas que sao utilizadas para a produc;:iio de pec;:as (lajotas, 

azulejos etc.) para revestimento de pisos e paredes, provem de unidades 

sedimentares terciarias, porem algumas argilas sao obtidas em zonas de 

intemperismo de rochas sedimentares moderadamente metamorfizadas. 

Em alguns depositos como Plan Grande e El Descanso, que tambem contem 

caulim, se exploram outras argilas que abastecem as cidades de Cuenca e de Quito. 

Em outro setor como Plan de Milagro, existem numerosos depositos de argilas 

ilfticas residuais. Esses depositos se formaram a partir de intemperismo eluvial de 

rochas metamorficas de baixo grau, (filitos escuros, verdes e cinzas) cujas 

espessuras variam de dezenas de centfmetros ate 2 m. Essas argilas brancas sao 

usadas para louc;:as e aparelhos sanitarios, e as coloridas (castanho avermelhadas) 

sao usadas para pec;:as de pisos e paredes. 

Quanta ao feldspato, as ocorrencias desses depositos estao distribuidas em 

pelo menos 7 provincias; os depositos de melhor qualidade sao lavrados na area de 

Marcabelf, na provincia Del Oro. Esses feldspatos formam veios apliticos em um 

pluton granitico de idade paleozoica. As rochas hospedeiras desses veios sao 

granites, quartzo-dioritos e alaskites. Ate 1988, a produc;:iio no setor de Marcabeli 

atingiu entre 4.000 a 5.000 Vano, A maior parte desse produc;:ao e utilizada para 

fabricac;:iio de artigos sanitarios e esmaltes vitrificados. (MUFF & FIEDERLING, 

op.cit.). Segundo CASTILLO (1995) em 1990, a produc;:ao nacional deste mineral 

atingiu seu nivel mais alto: 83.127 t. 

0 quartzo e obtido de quartzites tectonizados e friaveis, pertencente a 
formac;:ao Hollin. Registram-se ocorrencias desse mineral em 8 provincias, podendo 

ser considerado um recurso abundante. 
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A estrutura da industria ceramica equatoriana tem seu desenvolvimento nas 

cidades de Cuenca, Riobamba, Quito e em outras localidade pr6ximas a essas 

cidades. Os principais artigos de produgao dessa industria sao: lougas, azulejos, 

pegas para paredes e piso, ceramica decorativa e artigos sanitarios. 

Esse segmento industrial teve inicio no sui do pais, principalmente na provincia 

do Azuay, onde foram encontradas grandes reservas de materias-primas. Umas das 

empresas que produz a maior parte da lou<;:a e ceramica decorativa e a Ceramica 

Andina. Outras pequenas empresas tambem tem uma produgao significativa, tais 

como a Ceramica Yapacunchi, Ceramica Cuenca, Artesa e Monteturi, dentre outras. 

A Ceramica Andina e a maior do setor, com produgao, em 1987, de quase 1,5 

milhoes de pegas por mes. Essa industria consome cerca de 450 times de materia

prima. Edesa, outra grande empresa do setor, e especializada na produgao artigos 

sanitarios e esta localizada na capital, Quito. A maior parte da materia-prima e 

importada e sua produ<;:ao anual em 1988 foi de 370 mil pegas. 

Outras empresas que operam com tecnologia de ponta na produ<;:ao de pegas 

para piso e paredes sao: Ecuaceramica na cidade de Riobamba; ltalpiso e Rialto, na 

cidade de Cuenca e a Keramicos na capital, Quito. Todas elas utilizam tecnologia 

importada da ltalia. 0 fornecimento da materia-prima pode ser considerado 

totalmente adequado para um futuro proximo. A utilizagao de certas materias-primas 

importadas devera ser paulatinamente substituida pela produgao interna. 

II.2.3 Projetos em desenvolvimento 

As condi<;:6es atuais para o desenvolvimento da minera<;:ao no Equador estao 

permitindo que um grande numero de projetos, em suas diferentes fases, 

apresentem-se em execu<;:ao. A maioria dos projetos e desenvolvida por companhias 

estrangeiras isoladamente ou em associagao com empresas nacionais (joint 

venture). A procura de jazidas de grandes dimens6es, em especial de minerals 
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metalicos como ouro, prata, cobre e zinco, constitui-se no objetivo dessas 

companhias. 

Desde 1991, muitos projetos foram realizados, dos quais um pequeno numero 

correspondeu a jazidas de porte medio, tais como os depositos de ouro na 

Cordilheira do Condor, e os depositos de ouro Gaby, na provincia de Azuay, entre 

outros. Outros resultados das pesquisas tem revelado pequenos depositos com 

elevado teor de metalico. No Quadro 11.1 estao localizadas as principais empresas 

que estao atuando no pafs. 
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Quadro ILl Companhias de minerac;:ao em atividade no Equador 

EM PRE SA PAIS CATEGORIA 

AG Armeno Mining Canada Junior 
Anglo Swiss Industries Inc - -
Baja Gold Canada -
Beattie Mountain Estados Unidos Junior 
BiraS.A Equador -
Cogema Franga Major 
Cambior Canada -
Climax Mining Australia -
Dapti Research Canada -
Echo Bay Canada Major 
Ecuanor S.A Noruega- -
Ecuadorian Minerals Corporation Canada Junior 
Espalau Mining Corporation - -
Far West Canada -
Gencor Africa do Sui Major 
Gold Fields of South Africa Africa do sui Major 
Granthan Resources Inc. Canada -
Gribipe Equador -
Homestake Estados Unidos -
Latin American Gold Canada -
LAM Gold Africa do Sui -
Jersey Goldfields Corporation - -
New crest Australia -
Newmont Estados Unidos Major 
Noranda Canada -
Northfield Minerals Canada -
Odin Mining Australia Major 
Placer Dome Canada -
Peruvian Gold Africa do Sui -
RTZ lnglaterra Major 
Rio Amarillo Canada Junior 
Teck Canada Major 
T.V.XGold Canada Major 
USMX Estados Unidos -
Zappa Resources (Prominex) Canada -
Zamora Gold Canada -
Empresas de sondagem: Connors Drilling (Canada). Boyles Brothers (EE.UU) 
Laboratorio de analises mineral6gicas: Bondar-Ciega, SGS 

Fonte: -ECUADOR: se acerca ... (1995) 
-SUTTILL (1996) 
-ACTIVIDAD ... (1997) 
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A seguir, apresentam-se os diferentes projetos em desenvolvimento realizados 

pelas companhias e empresas de mineragao no Equador. 

Anglo Swiss Industries Inc. 

Essa companhia desenvolve 2 projetos de exploragao de ouro eluvial no 

sudeste equatoriano. 0 projeto de Catamayo, que foi adquirido em 1995, tern 268 

hectares de concessao ao Iongo de 11 km do Rio Catamayo (Provincia Loja). A 

reserve estimada em fevereiro de 1997, era de 10 t de ouro puro nao-refinado. 

Calcula-se a produt;:ao diaria do projeto em US$ 10.000 e com um custo de 

operat;:ao de 25% desse valor. Estima-se que em um ana, o Iuera sera de US$ 

2.700.000 (ANGLO ... , [s.d.]). 

Em outubro de 1996, a companhia Anglo Swiss obteve 75% das ag6es de 4 

concess6es que contem ouro em uma area aproximada de 3.900 ha localizada no 

setor do Rio Catamayo. A jazida e adjacente ao projeto "Rio Playa" da companhia 

Rio Tinto e trata-se de um p6rfiro de cobre com ouro. A mineralizagao do setor e 

atestada pela existencia de pelo menos 20 veios de um sistema de quartzo-brecha 

calcedonica que se apresenta com mais de 10 m de largura e de 1 a 200 m de 

comprimento, com valores de 1 a 3 g/t de ouro. Tambem estao presentes a calcita, 

pirita e um pouco de calcopirita. 

Bira S.A. 

Bira SA e uma pequena empresa mineira equatoriana que, com um 

investimento de US$7,5 milh6es, esta explotando um veio no setor de Zaruma (Prov. 

El Oro) onde tern instalado uma concentradora com capacidade de 130 t/dia e uma 

usina de retina de metais preciosos com tecnologia avangada. A produgao foi de 750 

kg de ouro em 1996. Essa e a unica usina do tipo no setor 

0 veio de nome Viscaya tern 1500 m e e lavrado na diregao norte; ao sui 

descobriu-se o outro segmento que foi denominado de Octubrina. 0 primeiro 
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segmento desse veio tem 1 m de espessura, enquanto que no segundo segmento 

(Octubrina) atinge 5 m. A mineralizagao e composta de ouro livre e ouro associado a 

sulfetos, principal mente de calcopirita, pi rita, esfalerita e galena. 0 teor aumenta com 

a espessura e a reserva medida e de 55.000 t de minerios, com tear media de 30 g/t. 

(SUTTILL, 1996) 

Ecuanor S.A. 

E uma empresa subsidiaria da Ecuanor ASA da Noruega. Durante 11 anos se 

dedica a exploragao e aquisigao de propriedades mineiras. Todos os projetos sao 

inteiramente executados pela companhia, que possui 14 concess6es que cobrem 

23,2 km2 em 6 propriedades (ACTIVIDAD ... , 1997). 

A propriedade Nambija Norte esta localizada a 10 km do deposito de Nambija 

(que ja produziu de forma artesanal de cerca de 1 milhao de onc;;as de ouro), na 

Cordilheira Real Sudeste do Equador (Provincia Zamora Chichipe). 0 porfiro 

existente (Cumay) nessa zona e um sistema de cobre-ouro-molibdenita, descoberto 

em 1996. A presenc;;a de mineralizac;;ao abrange uma area de 3,5 km2 e contem 

pirita, quartzo, calcopirita e molibdenita. Os resultados de uma amostragem de canal 

em uma zona de stockwork revelaram 0,83% de cobre, 0,6 g/t de ouro e 0,02% 

molibdenita. Em fevereiro de 1996, a empresa completou 55% de um programa de 

perfuragao de 4.500 m nesse sistema porfiro. 

Na propriedade La Playa, localizada na Cordilheira Oeste Central, a 

concentragao da mineralizagao epitermal sulfetada acha-se hospedada em 3 fases 

de brechas mineralizadas: uma fase de ouro-prata com baixo tear de cobre (2,4 g/t 

Au, 40,0 g/t Age 0,2 % Cu), outra fase cobre-ouro-prata (acima de 1,2% Cu, 5,2 g/t 

Au e 7 4,1 g/t Ag); outra fase de sulfetos semi-macic;;os com altos valores de cobre

ouro-prata (12,0% de Cu, 12,0 g/t Au e 27,7 g/t Ag). 

A propriedade Chaconloma, contigua ao deposito porfiro de cobre-molibdenio. 

(EI Chaucha), na Cordilheira Oriental Central, e uma mineralizac;;ao epitermal com 
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mais de 33,9 g/t de ouro associada a 2 cones de brechas hidrotermais. 

A propriedade Los Santos localiza-se cerca de 20 km a noroeste do deposito 

de aura Portovelo-Zamora, ocupando a extensao noroeste do vulcao que cobre o 

deposito. Os estudos identificaram metal base de carbonate e aura epitermal em 3 

areas associadas a brechas hidrotermais, com mais de 10 g/t de aura (ACTIVIDAD, 

op.cit). 

Ecuatorian Minerals Corporation (EMC)-EDIMEL 

A EMC e uma companhia canadense que, junto com a sua subsidiaria EMIDEL 

S.A., esta desenvolvendo projetos de explora9ao de jazidas de ouro-cobre no 

Equador. A companhia adquiriu propriedades mineiras dentro das quais figura o 

projeto Gaby, localizado no sudeste do pafs (Provincia Azuay). Nessa propriedade, a 

EMC perfurou mais de 34.000 m, estimando uma reserva de 3,5 milhOes de on98s 

de aura. Para mar9o de 1997, esperava-se a conclusao do estudo de pre

viabilidade. 0 projeto Gaby e, atualmente, o maior em importfmcia no Equador. 

Outro projeto de explora~o que a companhia esta desenvolvendo e o projeto 

Cerro Pelado, com 5.759 ha, em que se iniciou um programa de perfura9ao na zona 

mineralizada. Monte Nuevo e outro projeto de explora9ao, com 22.542 ha localizado 

em uma regiao geologica interessante para porfiro de ouro-cobre e sulfetos maci9os. 

0 projeto Pica de Oro, com 34.994 ha, esta localizado ao sui do pafs e corresponde 

a um intrusive porfiro que se prolonga ate o Peru (ACTIVIDAD ... , op.cit. ). 

A EMC, atraves de acordos de associa~o (joint venture) com a Rio Tinto e 

Newmont, esta trabalhando em diferentes concessoes, nas quais destaca-se a 

concessao de San Luis, que cobre 40 km 2 
, pertencente a propriedade de Beroen 

(com uma extensao de 285 km2 
), localizada a 45 km do deposito de ouro Gaby. Tal 

concessao esta sendo trabalhada em conjunto com a Rio Tinto. 

Os resultados de ensaios das amostras de painel na superffcie da rocha 
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realizados pel a EMC apresentaram valores de 1 ,35 g/t de ouro e 9 g/t de prata. Essa 

zona mineralizada tern uma dimensao aproximada de 800 m por 250 m, na qual 

tambem 32 amostras de roches apresentaram em media 14,6 g/t de ouro. Ja na 

zona Alejandre (100% da EMC) ao sudeste, 33 amostras de roches apresentaram 

em media 7, 78 g/t de ouro. E possivel que essa mineralizagao fa99 parte de um 

grande sistema de ouro epitermal que se aprofunda na diregao norte. 

0 afloramento de Sao Luis pode ser parte de um classico sistema epitermal 

mineralizado com teores de ouro e prate e alterac;:6es de silicificac;:6es, argilizac;:oes e 

brechac;:oes, teores esses maiores de acordo com a profundidade (ECUADORIAN, 

1997). 

Espalau Mining Corporation 

Com os bans resultados das amostragem realizadas em duas propriedades 

mineiras na provincia El Oro, a empresa Espalau adquiriu os direitos 

correspondentes a 50% de cada uma das propriedades de El Paraiso e Muyuyocu, 

uma vez que investiu um valor equivalents a atual infra-estrutura que conta com 

equipamento moderno. As amostras tomadas em mineralizagao de ouro existente 

nas propriedades forneceram valores elevados em 7 amostras analisadas. Os 

resultados foram 4,4; 5,8; 7,5; 11 ,7; 15,7; 17,6 e 82,9 g/t de ouro (AMERICAS, 1996, 

p.1.) 

Grantham Resources Inc. 

A empresa Grantham Resources tern varies propriedades mineiras no Equador. 

Uma delas e a propriedade Peltetec, localizada na vertente ocidental da Cordilheira 

Oriental dos Andes, na Provincia de Chimborazo com uma area de 3.330 ha. 

Setenta por cento dessa propriedade pertence a empresa (GRANTHAM, 1997). 

A zona de Peltetec apresenta sedimentos metamorfizados e roches vulcanicas 

intrudidas por granodiorites. Os valores anomalos do intrusive apresentam-se em 
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uma area aproximada de 2 km por 3 km. Na zona de cisalhamento apresentam-se 

teores de 2,8 a 6,4 g/t de ouro e de 24,4 a 241,0 g/t de ouro em uma vertente de 

quartzo. Os tipos de deposito encontrado nessa propriedade sao: mesotermal de 

ouro, epitermal de ouro e porfiriticos. 

Outra propriedade da empresa Granthan e a propriedade Ganarin, localizada 

na Provincia de Azuay, a 65 km da cidade de Cuenca, na parte sui do Equador. Tal 

propriedade apresenta 3 concessoes: La Herradura, com 3.550 ha; Ganarin com 

1,575 ha e Chamana, com 350 ha, as quais cobrem uma area aproximada de 55 

km2 Na concessao Ganarin, a altera<;ao e mineraliza9ao sao caracteristicas de um 

sistema vulcanico de ouro. A zona apresenta uma intense altera9ao e manchas de 

ferro em uma area de, aproximadamente, 1.600 m por 1.300 m. Tambem apresenta 

uma camada de sflica com anomalia de ouro de 400x800 m na parte norte da zona 

alterada. 

Ganarin apresenta veios de quartzo em uma zona de 500 m por 1 km. Os 

valores das amostras variam de 0,5 e 4,4 g/t. A amostragem de rochas de minas 

trabalhadas anteriormente registraram 15,92 g/t de ouro e 49,79 g/t de prata. 

A propriedade Narihuiria-Tres Chorreras, localizada a 36 km de Santa Isabel, 

Provincia de Azuay, abrange 2.990 ha e apresenta um deposito tipo epitermal, 

porfirilico de Au-Cu-Mo. A propriedade e o centro de atividade da empresa, a qual 

dirigiu um programa de perfura9ao preliminar em 1996. Ja para 1997 completou-se 

um programa de mapeamento regional e amostragem geoquimica de solo. 

A referida propriedade e cortada por uma serie de intrusoes nas rochas 

vulcanicas, apresentando um complexo de brechas intrusives. A trincheira feita na 

zona mineralizada cortou veias com mineraliza<;ao de ouro; a melhor interse<;ao 

apresenta 1 ,07 g/t de ouro sobre 44 m. Veios em trincheiras e tuneis em um 

aglomerado tem dado valores de 21 g/t de ouro. 
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Jersey Goldfields Corporation 

A companhia Jersey Goldfields, com sede em em Vancouver (Canada}, e 

considerada uma das mais grandes companhias de mineragao de ouro na America 

Latina e opera no Equador em associagao com a Companhia Mineira Equatoriana 

S.A. (Cominecsa). Contando com demais associa96es, a Jersey Goldfields possui 53 

concessoes localizadas em zonas promissoras. Para 1996, os projetos para 

explora9ao e perfuragao atingiram mais de US$ 3 milhoes. A Jersey mantem joint 

venture com as companhias Cominco Ltd. e a Gencor of South Africa. Das 53 

concessoes referidas, que compreendem 21 projetos, 36 delas correspondem a joint 

ventures, nas quais serao investidos 7,6 milhoes de d61ares em explora9ao. Esses 

projetos sao: Atalhualpa, Chical, Chinchinaco, Chinchinal, Corikoya, Enigmatica, La 

Envidia, Ganarim, Gonzanama, Guarumales, La Hueca, Malal, Macara, Maria Jose, 

Palacara, Pelengue, Peltetec, Pilzhum, La Quimera, El Rosario e Tanachi. 

No projeto La Envidia, localizado na provincia de Cotapaxi, essa companhia, 

par meio de sua subsidiaria equatoriana Jerseymines Minera del Ecuador S.A., 

iniciou trabalhos de perfura9ao e estudos de interpreta9ao geofisica de geologia. As 

amostras obtidas em um corte de aproximadamente 150 m apresentaram valores de 

teor superiores a 4.89, 1. 72, 3.99 e 1.07 g/t (MARKET..., 1996). 

Odin Mining and Exploration Ltd 

Odin Mining e uma companhia australiana formada por pequenas corpora96es 

com sede em Vancouver, Canada. Essa companhia esta desenvolvendo projetos de 

explora9ao e explotagao no Equador e, atualmente, e a maier produtora oficial de 

ouro no pais com uma produ9ao de 5,1 t durante 1997 nas 3 minas aluviais que sao 

Estero Hondo, Biron e Los Lilenes, dessas, a de maior produgao e Estero Hondo, 

localizada no setor de Mana, na provincia El Oro. Nos ultimos tres anos, a Odin 

investiu US$4,5 milhoes em exploragao de 350.000 ha de sua propriedade, onde 

perfurou 21.866 m. 
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Para agosto de 1997, a Odin iniciou, mediante uma joint venture com a 

Newmont Gold Company, uma explorayao na propriedade Mozo da Newmont , para 

o qual ja investiu US$2 mil hoes. 0 objetivo da Odin e garantir 3, 7 t de aura com a 

produgao do Projeto Mozo (ODIN, 1997). 

Prominex S.A- Zappa Resources Ltd. 

A Prominex S.A corresponde a uma subsidiaria da Zappa Resources. Desde 

1986, explorou um grande numero de concessoes no Equador. A empresa 

estabeleceu joint ventures com a Newmont, Noranda e Teck Corporation 

(ACTIVIDAD ... , 1997). 

Sao dois os projetos em que a Prominex esta concentrando seus esforgos. Um 

deles localize-sa no distrito de Ponce Enrique, Provincia de Azuay, onde se encontra 

a concessao Guadalupe. Nessa concessao, foram periurados 13 pogos com uma 

media de 200 m de profundidade, indicando uma zona mineralizada de 1,5 km de 

comprimento par 300 de largura, que e a continuagao do corpo mineralizado de 

Gaby da EMC. Em uma joint venture com EMC, a Prominex investira US$3 mil hoes 

na sequencia da mineralizayao de Guadalupe. 

As concessoes Papa Grande e Mallopongo, que sao a continuagao da 

mencionada mineralizagao de Guadalupe, estao localizadas em um sistema de 

brechas altamente mineralizadas, em uma area de 1 km2 Esses concessoes 

representam o projeto principal da Prominex. 

Em Papa Grande periuraram-se 7 pogos totalizando 1.400 m, nos quais 

identifica-se um potencial deposito de aura lavravel com um grande volume. Os 

resultados das periuragoes deram uma media de 1, 4 g/t de aura. Ja em Mallopongo 

fizeram-se apenas trincheiras que mostraram que o sistema mineralizado tambem 

cobre uma grande parte dessa concessao. As melhores amostras tomadas de 

trincheiras nessa area apresentaram 11 ,37 g/t de aura em 21 m e 2,43 g/t de aura 

em 75 m. 
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Outro projeto grande que a empresa adquiriu em 1993 e a mina La Plata, 

localizada nas provincias de Pichincha e Cotopaxi. La Plata e um deposito de sulfeto 

maci<;:o que ja foi explotado entre os anos de 197 5 e 1981 por um consorcio formado 

por finlandeses, alemaes e peruanas. 0 mapeamento e amostragem de trincheiras 

mostram um cinturao mineralizado com dire<;:ao norte, por aproximadamente 4 km. 

Em 1995, a Prominex, em uma joint venture com a Cambior Inc. investiu US$ 2 

milh6es em 3 anos, para explora<;:ao do deposito La Plata. Por sua vez Cambior 

perfurou 10 po<;:os em 1996, totalizando 2.047,56 mao Iongo da zona mineralizada. 

Outros projetos com explora<;:ao limitada sao: Projeto Cascajo, com 3 

concess6es, Cascajo, La Ermita e Boqueron, localizadas na Provincia do Azuay e o 

projeto Cochapamba, na provincia de Cotopaxi, referente a um porfiro de Cu-Au 

(ACTIVIDAD ... , op.cit.). 

Latin American Gold 

A Companhia Latin American Golde Minera Zamora S.A (equatoriana) tem um 

projeto de explora<;:ao e ao mesmo tempo de explota<;:ao na mina de Guaysimi Sur, a 

poucos quilometros ao sui das minas de Nambija (Prov. Zamora Chinchipe), onde, 

desde 1994, a joint venture tem comprovado reserves de 81.000 t de ouro, com teor 

de 13,3 g/t. No infcio da opera<;:ao da mina, o processo de moagem produzia 40 

t!dia; atualmente esta-se aumentando a capacidade do moinho para 200 t!dia, com 

uma proje<;:ao de produ<;:ao de 496 kg de ouro por ano (SUTTILL, 1996) 

Vista Gold Corporation 

Com a aquisi<;:ao de 41% da Zamora Gold Corporation em 1995, a Vista Gold, 

atraves da Zamora Gold controla o maior grupo de direitos minerarios da area 

altamente mineralizada de Nambija (Provincia Zamora). A area abrange 

aproximadamente 91.000 ha, cobrindo todo o distrito de Nambija. Nesse mesmo 

ano, inicia-se um programa de explora<;:ao regional no qual identificam-se as areas 
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de anomalias dentro da concessao Mina Real, que possui consideravel 

concentra98o de anomalias de ouro e minerais associados. 

A empresa realizou dois projetos de perfura9ao nas anomalias de Tunai D'Oro 

e Ana, alem de trincheiras. Nessas trincheiras, foram encontradas grandes 

quantidades de ouro, com uma media de 20 g/t em intervalos de 24 m. Tambem 

identificou-se uma ampla zona de mineraliza9ao em cinco perfura96es que contem 

teores anomalos de cobre e altos teores de ouro. 

Nas brechas de Guaysimi, localizadas ao norte de Tumi D'Oro, identifica-se 

uma zona mineralizada com teores elevados de ouro. Em uma amostragem 

geoqufmica obtiveram-se teores de 8 g/t em 14 m de intervale. Ja na anomalia de 

Ana foram perfurados seis po9os, encontrando-se um nfvel com teor de ouro igual a 

1 g/t. 0 melhor deles registrou 9,18 g/t em intervale de 1,35 m (VISTA. .. , 1996, p. 1 ). 
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ill POLiTlCA MINERAL 

Com a aprova9ao da nova Lei Mineira n. 126 em 1991 iniciaram-se mudan9as 

significativas na polftica mineral equatoriana, estabelecendo-se regras de 

funcionamento mais simples que, sem duvida, irao estimular o investimento de 

capitais privados na pesquisa de ocorrencias minerais. 

No governo do presidente Sixto Duran Ballen (1992-96), foram introduzidas 

mudan9as fundamentais na condu9ao da politica mineral. Para isso, foi dada 

prioridade a solu9(ies de problemas cronicos do setor, como a minera9ao artesanal 

(garimpo), atraves de uma nova lei mineral que permita a a industria de minera!(iio 

ser competitiva, tornando-se uma atividade auto sustentavel operando nos 

parametres da prote9ao ao meio ambiente e integrada a processes produtivos que 

beneficiem e desenvolvam a sociedade. 

m.1 Programa de govemo 

Dentro do novo programa da polftica mineral, o governo, em 1995, reformula a 

estrutura da administra9ao da sua polftica mineral. Para isto foi criado "EI Comite de 

Polftica Mineral" o qual e constitufdo pelo Subsecretario de Minas, seu presidente, 

pelo Diretor da Dire9ao Nacional de Minera!(iio (DINAMI), o Presidente Executive da 

Corpora!(iio de lnvestiga!(iio Geologica Minero-Metalurgica (CODIGEM) e de 

diversos consultores do Projeto de Desenvolvimento Mineiro e Controle Ambiental 

(PRODEMINCA). 

0 Governo, por intermedio do Ministerio de Energia e Minas e do Comite de 

Polftica Mineral, formula o plano estrategico para a minera9ao, determinando os 

seguintes princfpios basicos: 

- 0 desenvolvimento da minera!(iio equatoriana deve buscar 
fundamentalmente atrair investimentos privados a minera!(iio para 0 

que se requerem legisla96es pr6prias e compatfveis com tal objetivo, 
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executar atividades de promogao do setor e "marketing" de 
informagao geologica adequada e disponfvel, um sistema de 
propriedade mineral transparente, seguro e eficiente (cadastre 
mineiro) e normas sobre a legislayao mineira, investimento, 
tributagao e meio ambiente, claras e atraente. 

- Os projetos mineiros a serem implantados devem respeitar o 
entorno com o objetivo de preservar o meio ambiente, qualquer que 
seja seu nfvel (artesanal, pequena, media e grande mineragao) de 
tal forma que constitua uma mineragao sustentavel no tempo e em 
harmonia com todos os setores. 

-A mineragao artesanal deve, mediante um processo de assistencia, 
capacita<;ao e mudanga de atitude evoluir para uma atividade 
tecnica, eficiente e compativel com condigoes de vida, seguranga do 
trabalho e de higiene ambiental, aceitaveis num processo de 
mineragao sustentavel. Deve conviver harmoniosamente com todos 
os participantes da minera<;ao industrial e com os demais setores de 
atividade da comunidade (agricultura, etc.) 

- A informagao geologica deve incrementar-se fundamentalmente 
mediante a publicayao de cartas geol6gicas regionais, mapas 
tematicos, estudos de distritos mineiros e modelos de jazimentos. 
Essa informagao deve ser difundida amp Ia e eficientemente. 

- Dar maxima prioridade ao incremento e diversificagao da produyao 
para otimizar a contribuigao da industria mineira a economia 
equatoriana, particularmente na geragao de divisas. Desenvolver a 
mineragao de minerios metalicos ou nao-metalicos, atentando por 
um lado para a possibilidade de exportayao, porem prioritariamente 
tratando de satisfazer a necessidade da industria, construgao e 
agricultura e outros setores da economia, a fim de substituir 
importagoes desses insumos. 

- 0 novo papel do Estado e fundamentalmente o de "facilitador e 
promotor" (nao o de executor) da atividade mineira. As instituigoes 
publicas do setor nao desenvolverao diretamente projetos mineiros 
especfficos; sua fungao deve ser de promogao e apoio as 
necessidades gerais dos investidores (nacionais e estrangeiros). 

- Reestruturar, fortalecer e modernizar, na medida necessaria, as 
institui<;oes publicas envolvidas no setor mineiro para que possam 
eficientemente responder, promover, regular e apoiar o 
desenvolvimento da industria de minerayao. 

- Modificar a lei mineira nos aspectos que sejam necessaries para 
adequar as polfticas do plano nacional de mineragao." (EL 
COMITE. .. , 1995, p.3). 
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Atores publicos 

No governo equatoriano, existem varias instituic;:oes e orgaos que estao 

relacionados com a minerac;:ao. 0 Ministerio de Energia e Minas e a unica instituic;:ao 

do Estado encarregada da planificac;:ao, execuc;:ao e administrac;:ao da polftica 

mineira, a qual e aprovada pelo Presidente da Republica. Os principais orgaos 

desse ministerio sao: a Corporac;:ao de Desenvolvimento Geologico-Mineiro e 

Metalurgico (CODIGEM) e a Direc;:ao Nacional de Minerac;:ao (DINAMI). 

CODIGEM e uma entidade de direito publico, subordinada ao Ministerio de 

Energia e Minas, com personalidade jurfdica propria, patrimonio e autonomia 

tecnica. A instituic;:ao, de acordo com a sua lei constitutive, tem a obriga<;:8o de 

cumprir entre outras as seguintes func;:oes basicas em nfvel nacional: 

-A investigac;:ao geologica 

- A investigac;:ao geologico-mineira ate a fase de explorac;:ao preliminar 

- A investigac;:ao de riscos naturais relacionado com fenomenos geodinamicos 

- A promoc;:ao e difusao da informac;:ao e resultados das investigac;:oes 

0 novo papel da CODIGEM e fundamentalmente de uma institui<;:8o 

"investigadora e promotora", mas no futuro nao desenvolvera projetos mineiros 

especfficos. Sua func;:ao de investigar, estara orientada a realizer a cartografia 

geologica nacional, a geologia aplicada e a investigac;:ao geologica mineira ate 

chegar a fase de explorac;:ao preliminar com o objeto de difundir e promover 

oportunidades de investimentos em nfvel nacional e internacional. 

0 DINAMI e um orgao que depende diretamente do Ministerio de Energia e 

Minas. Encarrega-se de administrar os processes de outorga, conservac;:ao e 

extinc;:ao de direitos mineiros, em conformidade com as regulac;:oes da lei mineira. 

Tambem se encarrega diretamente dos servic;:os tecnicos necessaries para suas 

atividades e de manter o cadastro mineiro nacional. 

A Camara de Minerac;:ao do Equador foi criada por lei do Estado. Seu principal 
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objetivo e fomentar o desenvolvimento das atividade economicas do pafs, 

especialmente referente a explora9ao, explota9ao, tratamento, fundi9ao, refino e 

comercializa9ao dos recursos minerais. A Camara e autonoma e tem personalidade 

jurfdica propria. Sua sede esta localizada em Quito. Tambem foram criadas 

camaras, com os mesmos princfpios basicos para que operem nas principals 

capitais provinciais. Todas elas devem estar associadas a Camara de Minera9ao do 

Equador. (ECUADOR, 1994c) 

rn.2 Incentives e investimentos na minerayao 

No que se refere aos aspectos relacionados ao investimento estrangeiro e a 
polftica economica de uma forma geral, tambem foram efetuadas algumas 

mudan9as com o objetivo de obter competitividade no mercado internacional de 

capitais. Nos acordos adotados pelos pafses do grupo andino introduziram-se 

conceitos modernos e simplificadores para o investimento estrangeiro. Em particular, 

o Equador tem ainda uma orienta9ao polftica de redu9ao da infla9ao; fortalecimento 

de sua posi~o fiscal e manuten9ao de sua liquidez financeira externa, alem das 

reformas estruturais que suportem a existencia de regras claras e permanentes para 

os investimentos de capitais nacionais e estrangeiros. (ESPINOSA, 1997) 

Com todas essas mudan9as, o pafs pretende promover a curto prazo uma total 

libera~o do comercio, e incentivar a livre concorrencia. Para isso, tem-se tomado 

medidas para a simplifica9ao dos tramites do sistema comercial, para incentivar as 

exporta96es, como elimina9ao de patentes (valor cobrado por concessao), de 

impastos as exporta96es e o estabelecimento dos regimes da "maquila" (imposto 

cobrado do mesmo produto) e zonas francas. Alem disso lado tem-se reduzido as 

barreiras tarifarias, e as alfquotas das importa96es buscando adequa-las as 

exigencias da livre competi9ao. Com mesmo intuito tem-se mantido no pafs 

tradicionalmente um mercado livre de taxa de cambio, onde as regras sao imposta 

pela oferta e a demanda. Com isto o governo tem adotado um regime aberto ao 

investimento estrangeiro. (ESPINOSA, op.cit.) 

Todas estas orienta96es ao investimento estrangeiro, foram definidas no 
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governo de Sixto Duran Ballen com assinatura do decreta executive n° 415 que 

estabelece, entre outras disposi<;6es, o seguinte: 

0 investimento estrangeiro poden3 se efetuar em qualquer setor 
economico produtivo, sem autoriza<;ao previa e sem limita<;6es, e 
para o qual nao existem obriga<;6es de contar com um s6cio local. 0 
investimento podera realizar-se seja em divisas, bens ou de forma 
mista. 

Permite-se realizer investimentos no setor de bancos, financeiras e 
seguros, atividades anteriormente fechadas ao investimento 
estrangeiro. 

Os investidores estrangeiros tem o direito de transferir ao exterior, 
em divisas livremente conversfveis, os lucros lfquidos que 
provenham de seus investimentos registrados, sem limita<;6es e sem 
pagar impastos ou taxa adicional alguma. 

A constitui<;§o ou modifica<;ao de estatutos soc1a1s de qualquer 
companhia constitufda no pafs nao requerera autoriza<;ao previa 
oficial sobre o aporte ou investimento de recursos. A transferencia 
de a<;6es ou participa<;6es de nacionais ou estrangeiros podem 
fazer-se sem limita<;6es ou requisites de qualquer natureza. 

A capitaliza<;ao de contas patrimoniais efetuadas de acordo com a 
Lei e considerada reinvestimento e sera registrada pelo Banco 
Central do Equador como investimento estrangeiro, a taxa de 
cambio vigente no mercado livre de cambios no memento do 
registro. 

0 unico registro oficial que se mantem e o de investimento 
estrangeiro. Tal registro cumprir-se-a no Banco Central e podera 
faze-lo o investidor, quem o representa ou o representante legal da 
empresa em que tenha sido efetuado o investimento. Toda pessoa 
natural estrangeira residente no Equador de forma legal, qualquer 
que seja sua categoria migrat6ria no memento de efetuar o 
investimento, podera declarar por escrito que o investimento a 
realizar-se e de carater nacional e por conseguinte dito investimento 
nao estara sujeita a registro nem qualifica<;§o. 

0 estado podera submeter as eventuais controversias a aplica<;§o 
do Regime Comum de Tratamento a Capitais Estrangeiros a 
tribunais arbitrais ccnstitufdos em virtude de tratados internacionais 
dos quais seja parte o Equador. 
0 governo promovera a subscri<;ao de convenios internacionais que 
consagrem mecanismos de prote<;ao centra riscos, tais como 
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inconvertibilidade de divisas, exportagao, suspensao de pagamentos 
ao exterior, etc. 

Finalmente, profbe-se de forma expressa a todos os organismos do 
Estado exigir o cumprimento de mais requisites que os 
contemplados por este decreta (ESPINOSA, op.cit.). 

A America Latina tem sido uma das regioes de grande importancia para o 

investimento em exploragao mineral. As 223 companhias que estao ativamente 

explorando areas promissoras para a minerac;ao no mundo e cujo investimento 

alcanc;a a US$ 3.5 bilhoes, tem destinado 27,3% para essa regiao (Figura 111.1 ). 

Outras regioes do mundo com prioridade nesses investimentos sao Australia (18,9), 

o Canada (13, 1 %), Africa (11 ,9%) e Pacifico Sui (11 ,8%). Na America Latina (Figura 

111.2) esses investimentos estao dirigidos principalmente a exploragao de metais 

preciosos. Em 1996, registrou-se um investimento de US$ 876,9 milhoes destinado 

principalmente ao Chile (17,8 %), Peru (17,8 %), Mexico (16,3 %), Brasil (14,2 %). 0 

Equador s6 contou com 1, 3 %, representando uma queda em relagao a 1995, que 

foi de 3,6 %. (EXPLORACION ... , 1996) 
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lncentivos 

0 papel do Estado e limitado a crier condi<;:oes legais e institucionais para o 

estfmulo ao investimento de capitais privados na minera<;:ao, principalmente das 

empresas estrangeiras que, alem de ter capitais para risco, tem tecnologia e 

experiencia. 

Para desenvolver a industria mineral no Equador, tem-se reduzido os tributos 

fiscais e tra<;:ado politicas definidas. Com o novo C6digo da Minera<;:ao (n° 126), 

melhora-se as condi<;:oes para esse atividade, incentivando as empresas a investir 

em pesquisa. Alguns dos principais incentives que o novo c6digo criou sao: 

- Remessa de juros sem limita<;:oes. 

- Um impasto base de 25% sabre os Iueras. 

- Um agil sistema de amortiza<;:oes de 4 enos do custo de explora<;:ao 

- lnvestidores estrangeiros nao sao obrigados a ter parceiros nacionais ou 

contraparte. 

- 0 investimento estrangeiro pode ser feito a vista, em equipamentos ou 

servi<;:os 

- A lei preve quase total isen<;:ao em custo de alfandega para a importa<;:ao de 

maquinas, laborat6rios, equipamento e suplemento ou materia-prima requerida em 

todas as fases da atividade mineira. 

- lsen<;:ao do Impasto de Valor Agregado (IVA) na importa<;:ao de implementos 

mineiros sem similar nacional. 

- Nao sao cobrados impastos por registros de emprestimos em estrangeiro, 

sem considerar termos de credito concedidos 

- lnvestidores estrangeiros podem possuir qualquer percentagem do capital da 

companhia. 

- As formalidades para aprova<;:ao dos investimentos estrangeiros sao rapidas e 

livres de impasto. 

- Os minerais vendidos para o Banco Central do Equador serao considerados 

como produtos exportados. 
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- As exportagoes mineiras realizadas sob a lei mineira precisam somente de 

completar os requerimentos para obter a respectiva permissao. 

Nos ultimos seis anos, as empresas vem fazendo suas pesquisas em areas 

promissoras, especialmente a procura de ouro. Atualmente se tem as principais 

companhias do mundo atuando no pafs (Quadro 11.1 ), as quais tem investido uma 

media de 2 a 3 milh6es de d61ares por ana, sendo a regiao sui do pars a de maier 

interesse para elas. 

Segundo a Camara de Mineragao do Equador, em 1994, foi investido cerca de 

US$ 15 milhoes na fase de exploragao e em 1995 esse investimento chegaria a US$ 

20 milhoes. Existem projetos mineiros de curta, media e Iongo prazo que 

ultrapassam US$ 500 mil e muitos de US$ 300 a 400 mil dedicados a busca de 

minerais preciosos. Ate 1995, as companhias estrangeiras domiciliadas no pafs, 

contavam com mais de 200 mil hectares outorgados em concessoes. 
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IV ASPECTOS LEGAlS DA MINERA<;fAO 

A Constitui9ao Federal, que corresponde a um diploma politico de um pais, 

estabelece as diretrizes regulamentadoras das atividades economicas. A Lei Maior 

do Equador estabelece alguns princfpios politicos e economicos acerca da atividade 

de minera9ao, entre os quais destacam-se: 

0 Art. 45 estabelece que o desenvolvimento no sistema de economia de 

mercado tendera ao incremento da produ9ao com o qual sera possfvel viabilizar o 

processo de melhoramento e progresso integral da popula9ao. Porem, para lograr tal 

objetivo, a lei profbe e reprime qualquer forma de abuso do poder economico, 

incluindo a uniao e agrupamentos de empresas que tendam a dominar o mercado 

nacional, eliminando a concorrencia ou o aumento arbitrario dos Iueras. 

0 Art. 46,1 ,"a", indica que areas com recursos naturais nao-renovaveis e, em 

geral, com produto do subsolo e todos os minerais e substancias cuja natureza seja 

distinta do solo, sao reservadas para explota9ao estatal. 

0 Art. 48 estabelece que a propriedade, em qualquer de suas formas, constitui 

um direito que o Estado reconhece e garante para a organiza9ao de sua economia, 

desde que cumpra sua fun9ao social. 

0 Art. 50 estabelece que, para tamar efetivo o direito a moradia e a 
conserva98o do meio ambiente, os municfpios poderao expropiar reservas e 

controlar areas para o desenvolvimento futuro. 

0 Art. 18 estabelece restri9ao a participa9ao estrangeira (pessoa ffsica ou 

jurfdica, direta ou indiretamente) na atividade de minera98o nas zonas fronteiri98S e 

nas areas reservadas, com exce9ao de casas autorizados previstos em lei 

(ECUADOR, 1994a). 
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IV.1 Lei de Minera~rao 

As leis mineiras do Equador remontam ao ano de 1886, com as publicagoes do 

C6digo de Mineragao do Equador, que determinam o carater de propriedade do 

Estado sabre todas as minas, reconhecendo o direito do proprietario sabre a 

superficie que as cobre. Contudo, somente a partir de 1937 e que tais leis comegam 

a ter uma atuagao mais efetiva, com a criagao da "Lei Geral de Minas e Lavadouros 

Aurfferos", que estabelecia a concessao mineira. Essa lei foi extinta a partir da 

criagao da "Lei de Fomento Mineiro", aprovada em 24 de janeiro de 1974. Esta 

ultima lei deu enfoque ao desenvolvimento da pequena mineragao e estabeleceu a 

modalidade de subscrigao de contratos de associagao entre pessoas fisicas e 

juridicas para a explotagao e beneficiamento de minerais. 

Quadro IV.1 lnicio das leis mineiras em alguns paises da America Latina 

Bolivia 1875 1 Mexico 1884 

Peru 1876 I Argentina 1886 
! 

I Nicaragua 1876 Equador 1886 
I 
jChile 1877 Venezuela 1897 

1 Honduras 1880/1885 Brasil 1915 

Fonte: HERRMANN (1994). 

Uma vez que o Equador pouco aproveitava seus recursos minerais e sabendo 

que " ... os minerals constituem riquezas que podem e devem ser aproveitadas como 

suporte fundamental da economia nacional", criou-se a "Lei de Mineria", mediante 

decreta lei n. 6 de 21 de agosto de 1985 (VELEZ, 1994). Esta lei caracterizou-se 

pela implementagao de politicas orientadas a conhecer o verdadeiro potencial 

mineiro do pais, com a finalidade de aproveita-lo eficientemente mediante 

procedimentos e tecnicas adequadas. Para tal, foi desenvolvido um macro-projeto 

denominado "lnvestigaci6n Hist6rica de Ia Minerfa en el Ecuador". 

Com as descobertas de promissoras jazidas de ouro na regiao sui do pais por 

garimpeiros (atividade informal), o Estado, apostando em um futuro desenvolvimento 

da mineragao como um possivel recurso que substitua o petr61eo (recurso que 
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representa 60% do or9<1mento do Estado), formula uma polftica mineraria que ajuda 

a atrair os capitals privados e especialmente estrangeiros, necessaries a pesquisa 

de possfveis jazidas de grande porte. A partir da reforma do C6digo mineiro em 

1991, conseguiu-se em parte organizar a minera<;ao informal, legalizando-a em 

cooperativas mineiras. 

Para tal, criou-se a nova lei n. 126, aprovada 31 maio de 1991, que apresenta 

caraterfsticas semelhantes as leis mineiras do Chile e Bolivia. Essa lei apresenta 

regras muito claras e agiliza os processes de concessoes das areas disponfveis. 

Alguns aspectos na atuac;ao da Lei de minerac;ao n. 126 

A lei n. 126 de minera<;ao regula as rela<;oes do Estado com as pessoas ffsicas 

e jurfdicas, nacionais ou estrangeiras e dessas entre si. A lei excetua das 

disposi<;Oes o petr61eo e demais hidrocarbonetos, os minerals radioativos e as aguas 

minerais-medicinais. 

Essa lei determinou a substitui<;§o de tftulos pelos contratos mineiros de 

permissao anteriormente existentes. Por conseguinte, um bom numero de areas 

concedidas em anos anteriores ficaram liberadas para nova outorga. Para as 

companhias de minera<;ao, a lei n. 126, veio facilitar as concessoes de areas de 

grandes interesses; porem, a mesma lei estabeleceu um Iongo procedimento para 

obten<;ao de um titulo de concessao. 

A referida lei permitiu mais ingresso de recursos para o Estado, 

aproximadamente U$ 2.5 bilhoes, desde que se oficializou, produzindo tambem um 

incremento nas concessoes mineiras. A lei n. 126, se por um lado limita o tamanho 

das areas para explora<;ao em 5000 ha e para explota<;ao em 3000 ha, por outro nao 

contempla nenhum limite ao numero de areas que uma empresa pode solicitar e 

obter. Na pratica, a empresa de minera<;ao requer ou solicita direito sabre uma area 

determinada e logo precede a sua prospec<;ao, mesmo antes de obter a concessao. 

Com freqOencia, antes do processo de emissao do titulo da concessao, a companhia 
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informa que ja nao esta interessada na area e pede que arquivem a solicita9ao ou, 

alternativamente, uma vez emitida a licenl(a, a companhia a declina. Nesse ultimo 

caso, a empresa solicitante nao esta obrigada a pagar o titulo de exploral(8o. 

Segundo a Direl(ao Nacional de Mineral(8o (DINAMI), a lei atual permitiu, ate 

1994, processar 2196 titulos (incluindo os ja aprovados), o que significa cerca de 4.6 

milhoes de hectares e 687 solicita96es arquivadas. 

Tabela IV.1 Arrecadat;:ao de taxas sobre titulos minenirios (us$ mil) 

Explorac;:ao/ patente 
Explotac;:ao/ patente 
Regalias (Royalties) 
comercializayao 

Total 

- Solicita<;5es 
Em tramrre 
-Areas (mil M) 

Fonte. PRIMER. .. (1994) 
DADOS ... (1997) 

1991 

0,0 
9,6 

0,9 
1,8 

12,3 

47 
45 

I 1992 I 
23,8 

192,1 
139,8 

1,9 

339,3 

597 

553 

1993 I 1994 I 1995 Total 

107,0 73,4 395,7 599,9 

161,4 554,5 103,3 1.020,9 
357,6 435,7 340,0 1.232,4 

1,0 0,0 - 4,2 

614,3 1.052,8 839,0 2.857,7 

596 956 2.196 

1.610 2.357 4.566 

A lei n. 126 determina que " ... el Estado no fomentara las actividades mineras 

dentro de los limites del patrimonio forestal del Estado y de las areas protegidas. 

Solamente por motive de interes nacional se permitiran tales actividades". (art. 87). 

Nesse caso, somente sera permitida a minera9ao subterranea e com um maximo 

controle dos efeitos ambientais. Mas grande parte do territ6rio equatoriano e 

composto de parques nacionais e zonas protegidas. Segundo a Camara de 

Minera9ao do Equador (CME) sao 120 mil km2 (16,5% do territ6rio equatoriano), 

excluindo as llhas Galapagos (43.305 km2
), o que significa que as areas protegidas 

sao do igual tamanho que a area total que ja foi objeto de solicital(8o de concess6es 

mineiras. 

Conhece-se pelo menos um caso de permissao de exploral(ao em areas 

protegidas: o Institute Equatoriano Forestal e Areas Naturais e Vida Silvestre 

(INEFAN) autorizou uma subsidiaria da Teck Corporation, a companhia Minera 

Arajuno, a exploral(aO de minerais em sua area, localizada na reserva de Cuyabeno. 
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Figura IV 1 Areas protegidas 
Fonte: ECUADOR ... [s.d.] 

Tabela IV.2 Areas protegidas (em ha) 

PARQUES RESERVAS 

1.1 Cotopaxi 33.393 2.1 Bioi. Umococha 
1.2 Galapagos 693.700 2.2 Eco-Cayambe-Coco 
1.3 Machalilla 55.059 2.3 Ecol. Antisana 
1.4 Prodocarpo 146.280 2.4 Ecol. Cotacachi Cayapas 
1.5 Sangay 517.725 2.5 Ecol. Cayapas Mataje 
1.6 Yasuni 982.000 2.6 Ecol. Manglares Chorute 
1. 7 sumaco-Gal 205.249 2. 7 Ecol. El Angel 

2.8 Geobot Pululahua 
2.9 Prod. De Fauna Cuyabeno 
2.10 Prod. de Fauna Chimborazo 

Sub-Total 2.633.406 

TOTAL 4.112.632 

Fonte. ECUADOR [s.d.]. 
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Segundo a lei federal equatoriana, os proprietaries de terras nao tem direito 

aos minerais do subsolo, que pertencem ao Estado. 0 Estado concede esses 

direitos aos mineradores em troca de "regalias" ou royalties. Por outro lado, os 

agricultores nao estao dispostos a permitir que os mineiros trabalhem livremente em 

suas terras, situa<;:ao que leva a freqOentes conflitos em terras agrfcolas. 

As zonas ocupadas pelas comunidades indfgenas sao praticamente 

impossfveis de serem concedidas em func;:ao da atitude defensiva dos membros 

dessas comunidades. Na maioria das areas indfgenas nao se tem restric;:ao as 

atividades mineiras, embora os indfgenas se oponham a elas. 0 conjunto dessas 

areas torna muito reduzido o espac;:o no qual as atividades de minerac;:ao pode-se 

desenvolver sem conflito. 

Observam-se tambem outros conflitos referentes ao aproveitamento de 

materiais de uso direto na construc;:ao civiL Segundo a Constituic;:8o, o Estado e o 

unico que permite ou autoriza a explorac;:ao de minerais do subsolo, por meio de 

suas instituic;:oes. A lei de Desenvolvimento Agropecuario estipula que as 

concessoes mineiras de materiais de emprego direto na industria da construc;:ao civil, 

tais como argilas superficiais, areias e rochas, somente poderao ocorrer com 

autorizac;:ao expressa do proprietario do solo outorgada mediante escritura publica 

(art. 35). Caso o proprietario do solo nao autorize, cria-se um impasse gerador de 

conflitos. 

Projeto de substitui~,tao para a Lei 126 de Minera~,tao 

Embora tal lei tenha introduzido o conceito moderno de concessao mineira, 

pretendendo dar um impulso adequado a explotac;:8o dos recursos minerais dentro 

de um contexto de protec;:ao ambiental, seus resultados nao se mostraram 

alentadores. Essa lei, na verdade, promoveu uma minerac;:ao de pequena escala 

com objetivos de curto prazo. Alem disso, as poucas empresas estrangeiras que 

decidiram realizar investimentos de risco, procurando desenvolver a media e grande 

empresa de minera<;:ao, o fazem em um ambiente de desconfianc;:a total, devido em 
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parte a agao de invasores e a lenta resposta por parte do governo em fornecer 

amparo administrative. 

Em fun9ao desse referido quadro, esta sendo proposto um novo projeto de lei 

visando a adapta98o de reformas ocorridas na legisla98o mineral de pafses como 

Mexico, Peru, Bolivia e Argentina. 

Concessoes mineiras 

As concess6es mineiras constituem um direito imutavel, distinto e 

independente da propriedade da terra, mesmo que ambas perten9am a mesma 

pessoa. Sao intransferfveis; nao suscetfveis de hipoteca e, em geral, a todo ate ou 

contrato, exceto o de constitui9ao de patrimonio familiar. 

As concess6es nao estao sujeitas a divisao material; admite-se apenas a 

divisao percentual em termos de direitos ou ag6es (art.?, cap. II da "Ley de Mineria"). 

Nos art. 139-141 da "Ley de Mineria", preve-se o acesso aos bens minerais em 

condominia e cooperativas, sendo que os tftulos sao outorgados a varias pessoas 

naturais mediante um s6 documento. 

Os meios legais de acesso aos bens minerais no Equador sao os seguintes: 

Concessao de Explora~tao 

Na fase de prospe98o e pesquisa, o Estado outorga tftulos ou celebra contratos 

dentro des limites da area pretendida com prazo de 2 (dais) anos, contados do 

registro do titulo, garantindo o direito exclusive para obter a Concessao de 

Explota98o (lavra). Esse direito podera ser renovado por ate 2 perfodos de no 

maximo 2 anos. A concessao permite a pesquisa de qualquer subst~mcia que possa 

existir dentro da area, cujo limite e 5. 000 ha 1 ha = 100 x 1 00 m (art. 28 -"Ley de 

Mineria"). 
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Os titulares das Concessoes de Explora~o apresentam a Direc;:ao Regional de 

Minerac;:ao relat6rios semestrais do andamento dos trabalhos, mudanc;:as e 

resultados obtidos. Esse titulo, na sua vigencia, pode se transformado em uma ou 

mais concessoes de explotac;:ao. As areas nao convertidas ficam livres (art.31 e 32, 

"Ley de Mineria"). 

Ao termino do prazo da concessao, o titular devera apresentar a Direc;:ao 

Regional de Minera~o, um relat6rio final da pesquisa, contendo um resumo dos 

trabalhos executados, e os resultados obtidos, juntamente com uma programa~o 

dos trabalhos, visando a explotac;:ao do jazimento (art.33, "Ley de Mineria"). 

Concessao de Explotac;ao (Lavra) 

As Concessoes de Explotac;:ao nao excedem 3.000 ha eo prazo maximo obtido 

e de ate 20 anos, renovavel em igual perfodo (art.38). Os titulares devem apresentar 

ao 6rgao de fiscaliza~o relat6rios semestrais dos trabalhos, bem como a produc;:ao 

obtida ( art.41 ). 

Nas concessoes de Lavra (explotac;:ao), fica implfcito o correspondente direito 

de aproveitamento de aguas e de se beneficiar dos servic;:os que forem necessaries 

(art.60). 

Os prazos para infcio dos trabalhos sao contados a partir da data de registro do 

titulo respective (art.68): 

- Pesquisa (Explorac;:ao), dentro de seis meses; 

- Lavra (Explotac;:ao), dentro de um ano. 

Os titulares de concessoes nao podem suspender seus trabalhos por perfodos 

maiores que (art.69): 

- Pesquisa (Explorac;:ao): por seis meses; 
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- Lavra ( explotac;:ao ): por dois anos. 

Esses prazos podem ser renovados ou aumentados a pedido do interessado, 

com anuencia da Direc;:ao Regional de Minerac;:ao (art. 71 ). 

A extinc;:ao de urn direito mineiro se da por (art.1 01 ,"Ley de Mineria"): 

a) Termine do prazo do titulo respective. 

b) Reduc;:ao e renuncia. 

c) Caducidade. 

d) Nulidade. 

e) Danos ao sistema ecol6gico qualificado pela Subsecretaria de Meio

Ambiente do Ministerio de Energia e Minas. 

Os titulares podem reduzir ou renunciar as concessoes mineiras a qualquer 

tempo, desde que isso nao afete direitos de terceiros ( art.1 02). 

Quadro IV.2 Exigencia da lei na pesquisa e lavra na mineral(ao 

Area maxima (em ha) Validade da concessiio (em ano) Taxa anual (em 

Primeira vez renovagiio sucres) 

Prospecgao Esta liberada, exceto, limites de area de uma concessiio e em reservas mineiras 

Exploragiio 5000 
I 

2 I 2 
I 

Explotayiio (lavra) 3000 20 I 20 I 

I 
Fonte. ECUADOR (1994c) 
Obs.: A taxa anual por concessao e corrigida pelo indice de Pregos ao Consumidor, 

edttado pelo Institute Nacional de Estatistica e Censo (INEC) 

Materiais de Constru~tao 

1000 

3000 

0 Estado outorga concessoes de lavra (explotac;:ao) para aproveitamento de 

argilas, areias, rochas e demais materiais de emprego direto na industria de 

construc;:ao. Para eles, nao h8 necassidade de obter o tftulo de pesquisa 

( explora<;iio ). 
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A lavra em leitos de rio requer autorizagao do Institute Equatoriano de 

Recursos Hidn3ulicos, ao passo que em zonas de praia tal autorizayao depende da 

Armada Nacional (Marinha). 

Quanto a explorayao de pedra, brita e areia, cabe ao municipio a outorga de 

autoriza9ao para explota9ao de tais substancias. 

Pequena mineracrao ou mineracrao artesanal 

0 art.142 da "Ley de Mineria" preve a atividade da pequena mineragao ou 

minera9ao artesanal que, no C6digo de Minera9ao de 1967, no Brasil, denominava

se "garimpo", consistindo de trabalho individual ou familiar de quem realiza 

atividades de minera9ao para seu sustento. Tal atividade carateriza-se pela 

utiliza9ao de instrumentos rudimentares, manuais ou equipamentos simples e 

portateis, cujo emprego esta devidamente autorizado pela Dire9ao Nacional de 

Minerayao. 

Esses trabalhos podem ser realizados nos leitos e praias dos rios e em outros 

terrenos, requerendo autorizayao ao Institute Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos. 

E vedada a atividade em areas com direitos minerais amparados por um titulo. 

Os pequenos mineradores e os mineradores artesanais devem possuir uma 

matrfcula fornecida pela Dire9ao Regional de Minera9ao (art.144). 

0 uso de mercuric e outros reagentes que contaminam o solo e permitido 

quando o processo utilizado possibilita a recupera9ao e reciclagem, evitando a 

contamina9ao ambiental. 

A infrayao a essa norma e o cancelamento definitive da matrfcula e o mesmo e 

responsabilizado criminalmente, alem de pagar indeniza96es pelos danos causados 

(art.145, "Ley de Mineria") 
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Compet€mcia administrativa 

A competencia administrativa e de ambito federal, atraves do Executive par 

intermedio do Ministerio de Energia e Minas (art.19-22,LM). 

A Dire~o Nacional de Minera9ao e o 6rgao encarregado de administrar os 

processes de outorga, conserva9ao e extin9ao de direitos minerarios. Ha tambem 

dentro desse 6rgao o Servi9o Tecnico e de Cadastre Mineiro Nacional, que se 

encarrega dos aspectos tecnicos relatives a organiza~o, conserva~o e extin9ao 

dos tftulos minerarios, elabora~o, manuten~o e atualiza9ao do cadastre mineiro 

em todo territ6rio Nacional. 

Em algumas regioes, a Dire9ao Regional de Minera9ao, atua juntamente com 

Servi9o Tecnico de Cadastre Mineiro Regional. 

Ligada ao Ministerio de Energia e Minas, a Corporayao de Desenvolvimento e 

lnvestiga9ao Geologico Mineiro-Metalurgica, entidade de direito publico, e 

encarregada de fomentar o desenvolvimento das atividades mineiras, com as 

seguintes atribui96es: 

- Representar as interesses do Estado. 

- Desenvolver atividades em areas de reserva. 

- Fiscalizar projetos mineiros de carater privado (nacionais e estrangeiros), etc. 

Participa~rao estrangeira 

0 Estado pode conceder a pessoas (ffsicas au jurfdicas) estrangeiras o direito 

ao exercfcio de atividades mineiras para aproveitamento dos recursos minerais, 

conforme disposto no Artigo 5 (cap. II) da "Lei de Mineria". Para isso, e necessaria 

que a pessoa interessada renuncie a qualquer reclama9ao par via diplomatica aos 

organismos intemacionais de justi!(a (art.3), de modo que todo problema de ordem 

jurfdica existente ficara submetido as leis e tribunais do pafs. Alem disso, as titulares 

estrangeiros de direitos minerarios deverao estar domiciliados em territ6rio 
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equatoriano. 

Restrh;:oes 

. Art.8- Zonas Mineiras Especiais 

Segundo esse artigo, o Presidente da Republica podera declarar zonas 

mineiras especiais aquelas existentes em areas potencialmente mineiras, tendo 

como objetivo a realizagao de cadastre, investigag6es geologico-mineiras ou outro 

tipo de atividades de mineragao, atividades estas exercidas diretamente pelo 

Ministerio de Energia e Minas ou por intermedio da Divisao de lnvestigagao 

Geologico Mineiro-Metalurgica. Nessas areas, nao podera ocorrer a outorga de 

concess6es mineiras. 

Na Declaragao da Zona Mineira estabelece-se o prazo de vigencia da mesma, 

respeitando os direitos legalmente adquiridos ou destes derivados . 

. Art.9 -Area de Reserva Mineira 

De acordo com a declaragao previa do Conselho de Seguranga Nacional, 

emitido em fungao do relatorio do Comando Conjunto das Forgas Armadas, o 

Presidente da Republica "podera declarar areas de reserva mineira" as areas de 

interesse nacional que, por sua localizagao ou importancia econ6mica, sejam 

consideradas de carater estrategico, respeitando em todo caso direitos legalmente 

adquiridos ou que destes derivem. 

Em tais areas, o desenvolvimento das atividades dar-se-a exclusivamente pela 

Corporagao de Desenvolvimento e lnvestigagao Geologico Mineiro Metalurgica, "de 

forma direta ou por convenios ". Alem disso, fica proibida a outorga de concess6es 

mineiras nessas areas . 

. Art.1 0 - Zonas Restritas 
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As concessoes mineiras a pessoas estrangeiras (ffsicas ou jurfdicas) em zonas 

adjacentes as fronteiras internacionais s6 serao outorgadas com autorizac;:ao 

expressa do Presidente da Republica, mediante consulta previa do Comando 

Conjunto das Forc;:as Armadas . 

. Art. 11 - Consultas 

Conforme o caso, a execuc;:ao de atividades mineiras em areas de jurisdic;:8o de 

alguns 6rgaos e instituic;:oes publicas requer consulta previa das autoridades dessas 

instituic;:oes: 

a) Do Prefeito ou Presidente do Conselho Municipal; 

b) Do Ministerio de Obras Publicas; 

c) Do Institute Equatoriano de Recursos Hidraulicos; 

d) Da Empresa Estatal "Petr61eo del Ecuador"; 

e) Da Direcc;:ao Geral da Marinha Mercante e 

f) Do Institute Equatoriano de Eletrificac;:ao. 

De modo complementar ao item Restric;:oes, podem-se citar alguns artigos do 

Cap. II (Titulo Ill) 

. Art.34- Proibic;:ao de Explorac;:ao 

Durante a fase de explorac;:ao o titular da concessao "no puede realizer trabajos 

formales de explotaci6n" (p. ex., comercializar minerio). No entanto, tera direito aos 

minerais que eventualmente forem obtidos como resultado dos trabalhos de 

explorac;:ao . 

. Art.35 - Proibic;:ao de Novas Concessoes 

Cumprido o prazo da concessao de explorac;:ao, o ex-titular nao podera obter 

uma nova concessao de explorac;:ao (seja diretamente ou por terceiros) na mesma 

area (em sua totalidade ou parte). 
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Monop61io 

0 artigo 1° da Lei de Hidrocarbonetos diz que "as jazidas de hidrocarbonetos e 

substancias que os accmpanham, em qualquer estado ffsico em que se encontram 

localizadas no territ6rio nacional, incluindo as zonas cobertas por aguas do mar 

territorial, pertencem ao patrimonio inalienavel e imprescritfvel do Estado". Ja o art. 

2° estabelece que o Estado explorara e explotara as jazidas petroliferas de forma 

direta atraves da PETROECUADOR, podendo faze-lo por si mesmo ou celebrando 

contratos de associa~o. Tambem podera constituir subsidiaries, com empresas 

nacionais e estrangeiras de reconhecida competencia, legalmente estabelecidas no 

pafs. 

As atividades ligadas a industria petrolffera, tais ccmo transporte, 

industrializac;:ao, armazenamento e comercializac;:ao tambem encontram-se referidas 

na Lei de Hidrocarbonetos. Sua execuc;:ao pode se dar atraves da 

PETROECUADOR, que tambem podera celebrar contratos de associac;:ao, cons6rcio 

ou outras formas contratuais vigentes na legislac;:ao equatoriana. 

Com relac;:ao aos minerais e substancias radioativas, o art. 215 da "Ley de 

Mineria" declara que "se como resultado das atividades a que se refere a presente 

Lei sao desccbertos minerais ou outras substancias radioativas em concentrac;:oes 

economicamente explotaveis, o titular do direito minerario devera comunicar o 

descobrimento a Comissao Equatoriana de Energia Atomica". 

Seguran~a e Higiene-Obriga~oes Trabalhistas. 

0 artigo 66 da "Ley de Minerfa" trata da seguranc;:a e higiene mineiro-industrial, 

sendo que os titulares de direitos minerarios tem a obrigac;:ao de preserver a saude e 

a vida do pessoal tecnicc e dos trabalhadores, proporcionando-lhes ccndic;:oes 

higienicas e habitac;:oes comodas, segundo plano aprovado pela Direc;:ao Nacional de 

Minerac;:ao. 
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Os titulares de direitos minerarios estao obrigados a empregar pessoal 

equatoriano em proporg6es nao-inferiores a 80% para desenvolvimento de suas 

operag6es mineiras (art.77), assim como manter programas de treinamento e 

capacitagao de pessoal em qualquer nfvel, comunicados periodicamente a Diregao 

Nacional de Mineragao. Tambem deverao acolher em suas operag6es estudantes de 

educagao superior na mineragao e disciplinas afins (art.78). 

IV.3 Leis ambientais 

A base jurfdica que rege a preservagao ambiental do Equador assenta-se nas 

seguintes legislag6es: 

a)- Constituigao Politica da Republica, promulgada em 27/03/79 e reformulada 

pela Lei n° 25 de 23/12/92 (ECUADOR, 1994a). 

b) - "Ley de Mineria", n. 126 de (20/03/79), publicada no Suplemento de 

Registro Oficial n° 695 de (31/5/91) (ECUADOR, 1994c). 

c) Lei Florestal de Conservagao de Areas Naturais e Vida Silvestre, n. 74 de 14 

de agosto de 1981, Registro Oficial-64 de 24 de agosto de 1981 (ECUADOR, 

1994b). 

d) Regulamento da Lei Florestal e Conservagao de Areas Naturais e Vida 

Silvestre, N° 1529 de 16 de fevereiro de 1983, Registro Oficial 436 de 22 de 

fevereiro de 1983. 

e) Anexos a Lei Florestal e de Conservagao de Areas Naturais e Vida Silvestre, 

Registro Oficial de 22 de fevereiro de 1983. 

A Constituigao Politica da Republica do Equador define no art. 19 (paragrafo 

2°) "o direito de viver em um meio ambiente livre de contaminagao", estabelecendo 

como dever do Estado fazer com que este direito nao seja desrespeitado, assim 

como promover a preservagao da natureza. Preve ainda que a lei estabelecera 

restrig6es ao exercicio de determinados direitos ou liberdades para proteger o meio 

ambiente. 
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0 art. 50 atribui aos municipios o poder de expropriar, reservar e controlar areas 

para desenvolvimento futuro, em conformidade com a lei, para que se exen;:a o 

direito a moradia e a conserva<;:ao do meio ambiente. 

A "Ley de Mineria", em seu art.79 (cap. II) preve que "os titulares de 

concess6es mineiras e de usinas de beneficiamento, fundi<;:ao e refino deverao 

realizar estudos de impacto ambiental e pianos de gerenciamento ambiental para 

prevenir, mitigar, controlar, reabilitar e compensar os impactos ambientais e sociais 

derivados de suas atividades". Tais estudos deverao ser aprovados pela Sub

secretaria de Meio Ambiente do Ministerio de Energia e Minas. 

0 artigo subsequente define como devera ser a orienta<;:ao do plano de 

gerenciamento ambiental, prevendo a descriyao do projeto e as medidas ambientais 

cabfveis, como se seguem: 

a) prote<;:ao da flora e fauna silvestre, paisagem natural, solo e comunidades 

indfgenas; 

b) prevenyao e controle da contamina<;:ao, desmatamento, erosao e 

sedimenta<;:ao; 

c) acompanhamento e monitora<;:ao, para controle de erosao e restaura<;:ao das 

areas afetadas; 

d) reabilita<;:ao, reflorestamento, incluindo controle de erosao e restaura<;:ao de 

areas afetadas; 

e) manuten<;:ao, incluindo programas de manutenyao de plataformas, 

reservat6rios, equipamentos, dutos, tanques de armazenamento, estradas e obras 

civis em geral; 

f) emergencia e contingencia: plano de contingencia para lanyamentos de 

produtos contaminantes nos curses da agua, mar e terra firme caso ocorra algum 

acidente; 

g) mitigayao: limpeza de lanyamento de produtos contaminantes, recolhimento, 

procedimento e disposi<;:ao final dos resfduos, rejeito e sucatas, obras civis 

complementares; 
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h) compensac;:ao: reposic;:8o a comunidade de bens afetados pelos projetos. 

0 cronograma de atividades preve, alem da apresentac;:ao de mapa da area do 

projeto e tipo de tratamento a que deverao ser submetidos os rejeitos e efluentes, 

um relat6rio de impacto imediato na explorac;:ao e estudo de impacto ambiental com 

plano de gerenciamento ambiental para as etapas de explorac;:ao, desenho de 

projeto, construc;:ao, operac;:ao e termino do projeto. A liberac;:ao das concessoes esta 

condicionada ao cumprimento desses itens referidos. 

Sao obrigac;:5es dos titulares de direitos minerarios o tratamento da agua 

utilizada, antes da devoluc;:ao desta ao local de origem: rio, !ago ou laguna; o 

reflorestamento com especies originais de areas desmatadas devido a atividade de 

minerac;:ao (artigos 81 e 82), a construc;:ao de deposito e represas para a acumulac;:ao 

de residuos minero-metalurgicos de forma a evitar a contaminac;:ao do solo e da 

area. 

Quando na area de concessao existirem especies da flora e da fauna de 

comprovado valor cientffico ou economico, estas devem ter tratamento especial com 

o objetivo de conserva-las. 

0 artigo 85 (Manejo de rejeitos), define o destino dos rejeitos, classificados em: 

a) Rejeitos radioativos, que devem ser adequadamente armazenados; 

b) Rejeitos nao-biodegradaveis, que devem ser depositados em locais 

apropriados; 

c) Rejeitos biodegradaveis, que devem ser reutilizados para recuperar areas 

degradadas. 

A instalac;:ao de usinas de beneficiamento, fundic;:ao, refino, oficinas e outras 

instalac;:5es, tem que ter dispositivos de protec;:ao ambiental que evitem a 

contaminac;:ao do ecossistema (art. 86), estando subordinada ao previsto nos artigos 

anteriores, leis vigentes, tratados e acordos internacionais que o pais esteja 
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participando. 

A restri<_;:ao e feita as atividades de minera<_;:ao dentro dos limites do Patrim6nio 

Florestal do Estado e areas protegidas, necessitando de autoriza<;:ao do Ministerio 

de Agriculture e Pecuaria para cada caso especffico, ainda assim, enquanto o meio 

ambiente for protegido. Nesses locais, a permissao se restringe a lavra subterranea, 

utilizando-se o menor numero passive\ de entradas para a mina, estando proibida a 

minera<_;:ao de "placeres" e terminantemente proibida a atividade de industrializa<_;:ao 

de minerais. 

A publica<;:§o da CEP (Corpora<;:ao de Estudos e Publica<;:6es) que classifica por 

setores e tftulos os principais c6digos e leis vigentes, atualizada ate abril de 1994, 

inclui dentro do setor Agropecuario, a "Ley Forestal y Conservaci6n de areas 

naturales y vida Silvestre: Regulamentos". Esta Lei, par sua vez, divide-se em 5 

tftulos: 

Titulo I - Dos Recursos Florestais. 

Titulo II - Das areas Naturais da Florae da Fauna Silvestre. 

Titulo Ill - Do Financiamento. 

Titulo IV - Das infra<;:6es da presente lei e seu julgamento. 

Titulo V - Disposi<;:Oes Gerais. 

0 Titulo I - Dos Recursos Florestais estabelece no Capftulo I -Do Patrim6nio 

Florestal do Estado: 

Art. \° Constituem Patrim6nio Florestal do Estado as terras florestais que em 

conformidade com a lei, sao de sua propriedade, os bosques naturais que existam 

nelas, os cultivados por sua conta e a flora e a fauna silvestre. 

Farao parte desse patrim6nio as terras florestais e os bosques que, no futuro, 

ingressem para seu domfnio a qualquer titulo, incluindo aquelas que legalmente 

venham a ser do Estado. Uma emenda inclui os mangues a esse patrim6nio. 
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A administra9ao do Patrimonio Florestal do Estado estara a cargo do Ministerio 

da Agricultura e Pecuaria. 

- Regulamento da "Ley Florestal y de Conservaci6n de Areas Naturales de Vida 

Silvestre" preve no Cap. IV- Da Produ9ao e Aproveitamento Florestais, art.123, 

que explora96es minerais em terras do Patrimonio Florestal do Estado 

necessitarao de permissao outorgada pelo Programa Nacional Florestal -

Ministerio de Agricultura e Pecuaria. 

QUADRO IV.2 Entidades que atuam no meio ambiente no Equador 

I 
CIPA 
CNUMAD 

I 

CAAM 
DINAMA 
DINEMA 
INEFAM 
PAE 
VICN 
UNAMA 

UGA 
DINAPA 

Comite lnternacional de Prote9ao do Ambiente 
Conferencias das Na96es Unidas para o Meio Ambiente e o 
Oesenvolvimento 
Comissao Assessora Ambiental da Presidencia da Republica 
Dire98o Nacional do Meio Ambiente 
Comite Equatoriano para a Defesa da Natureza e Meio Ambiente 
Institute Equatoriano Florestal de Areas Naturais e Vida Silvestre 
Plano Ambiental Equatoriano 
Uniao lnternacional para a Conserva9ao do Meio Ambiente 
Unidade Assessora do Meio Ambiente do CONADE (Corpora9ao I 
Nacional de Desenvolvimento.) 
Unidade de Gestao Ambiental do MOP (Ministerio de Obras Publicas) 
Dire -o Nacional de Prote - o Ambiental Ministerio. Ener ia e Minas 
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CONSIDERA<,::OES FINAlS 

E possivel observar, pelas informac;6es apresentadas, ainda que de forma 

incompleta devido a escassez de informac;6es sobre a geologia equatoriana e de 

estatisticas sobre a produc;ao mineral, que a industria de minerac;ao no Equador nao 

atingiu ainda uma dimensao compativel, tanto em relac;iio as potencialidades 

geol6gicas presentes no cinturao andino, como as necessidades de seu mercado 

interno. 

Embora tenha sido feito um esforc;o recente no sentido de tornar as 

regulamentac;6es gerais relativas a investimentos estrangeiros e as regulamentac;6es 

especificas associadas a industria de minerac;ao, mais simples e claras, esse 

esforc;o foi igualmente realizado pela grande maioria dos pafses do mundo que 

competem com o Equador na atrac;ao de investimentos de risco, igualando de certa 

forma as vantagens competitivas. 

Assim, para que as intenc;6es declaradas pelo govemo de tornar o setor 

mineral em um dos setores importantes dentro da economia equatoriana, como 

gerador de produto, divisas e emprego, e necessaria adicionar novos diferenciais, 

entre os quais, a alocac;ao de recursos para a gerac;ao de informac;6es geol6gicas 

basi cas de qualidade, ingrediente que o investidor estrangeiro leva em considerac;ao 

no processo de selec;ao de seus investimentos. 

Apesar disso, e grande o numero de empresas estrangeiras que estao 

trabalhando no pais e, consequentemente, gerando, embora em areas restritas de 

pesquisa, informac;6es novas de sub-superficie. E portanto necessaria que, atraves 

de um esforc;o articulado de Iongo prazo, o poder publico, atue no sentido de integrar 

e preservar essas informac;6es aumentando o grau de conhecimento do pais e 

criando um diferencial de competitividade para o Equador. 

A atividade de explorac;iio mineral tem-se concentrado macic;amente na 

pesquisa de ouro e, eventualmente em metais nao-ferrosos associados. Pelo volume 
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de recursos investidos e pela experiemcia das empresas envolvidas e de se esperar 

que o Equador continue apresentando crescimento na produc;iio desse metaL Esse 

fato devera, sem duvida, ocasionar um permanente "efeito demonstrac;iio" de grande 

importancia a outros setores industriais do pais, bem como aperfeic;oar a 

competencia intema em todos os segmentos da industria de minerac;iio e de 

serviyos associadas. 

No segmento dos minerais industriais, em que as informac;oes sao mais 

escassas e tem-se o predominio de pequenas e medias empresas nacionais, seu 

desempenho esta mais diretamente correlacionado com a situac;iio economica 

interna do pais, apresentando condiy6es de responder satisfatoriamente as 

solicitac;oes apresentadas. 

Caso sejam asseguradas, de forma clara e insofismavel, as empresas de 

minerac;iio que o governo pretende manter por um Iongo prazo (superior que 1 0 

anos), compativel como periodo de tempo exigido porum projeto de minerac;ao, as 

condiy6es de investimento vigentes, podera contar a seu favor com um outro fator 

diferencial em relayiio aos demais paises competidores. lsso e particularmente 

relevante no caso da industria de minerac;iio que, de forma ciclica, passa por 

periodos de conjuntura desfavoravel, como atualmente, em que os prec;os da 

maioria das materias-primas encontram-se em patamares muito baixos. 

Com isso e com o alcance das metas estabelecidas para a economia, estarao 

sendo gestadas as condic;oes para que a cada ano a industria de minerac;ao ocupe 

um maior espac;o dentro do setor industrial equatoriano e da economia do pais. 
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