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RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Luis Claudio de Oliveira da Fonte 

0 uso do ferro e o ao;:o como material estiutural e industrial e indispensavel para a 

sociedade modema. Seus substitutos para aplicao;:oes especificas, como outros metais, plasticos e 

ceramicas, nao afetarao seu consumo crescente se a economia mundial crescer e distribuir seu 

produto. Nos ultimos anos a estrutura da industria mundial de ferro e ao;:o entrou em uma nova 

etapa de seu desenvolvimento. A industria brasileira de ferro e ao;:o, tambem, mudou no mesmo 

sentido e esta muito bern posicionada. Nossas grandes reservas de minerio de ferro de alta 

qualidade e a elevada produtividade de nossa industria siderurgica, depois do processo de 

privatiza9iio, sao condi<;:5es excepcionais. 

Esta dissertayao avalia a situa9ao da industria do ferro e do ao;:o no mundo e no 

Brasil e examina as oportunidades do Brasil vir a ocupar urn papel ainda maior como urn 

importante ator nesta industria. Seu prop6sito e realo;:ar o potencial estrategico que esta industria 

pode ter para o desenvolvimento nacional caso a a9ao governamental estimule e facilite urn 

aumento eficiente da capacidade de minera9ao de ferro e de fabrica<;:ao de ar;o. 
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ABSTRACT 

MASTER DISSERTATION 

Luis Claudio de Oliveira da Fonte 

The use of the iron and the steel as structural and industrial material is indispensable 

for the modern society. Its substitutes for specific applications, as other metals, plastics and 

ceramics, won't affect its gro"'ing consumption if the world economy grows and distribute its 

product. In recent years the structure of the world industry of iron and steel entered in a new stage 

of development. The Brazilian industry of iron and steel also changed in the same way and are 

very well positioned. Our large reserves of high quality iron ore and the high productivity of our 

steel industry, after the privatization process, are exceptional conditions. 

This dissertation appraises the situation of iron and steel industry in the world and in 

Brazil and examines the opportunities of Brazil increases its role as a global player in this industry. 

Its purpose is to highlight the strategic potential that this industry could have for the national 

development if the government action facilitate and stimulate the industry's research and 

development efforts and the efficient increase of iron mining and steel making capacity. 
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Introduvao 

0 ferro e o metal mais usado pela sociedade devido it disponibilidade resultante 

dos enormes depositos encontrados na crosta terrestre e suas caracteristicas fisicas 

(maleabilidade, ductibilidade, resistencia mecanica, etc.). A abundilncia de rninerio de furro e a 

existencia de tecnologias para sua transforrnavao com custos relativamente baixos perrnitem o 

grande consumo desse metal que supera em cerca de 50 vezes o aluminio, segundo metal mais 

consumido pela sociedade. A quase totalidade da prodw;:ao de minerio de ferro e dirigida a 

industria siderurgica para a produviio de avo, material estrutural industrial para os setores de 

infra-estrutura, indtistrias de base e habitavao. 

0 Brasil destaca-se no mercado mundial de minerio de ferro, sendo o segundo 

mruor produtor mundial, depois da China e o principal exportador mundial, seguido da 

Australia. As reservas brasileiras de rninerio de ferro ocupam a sexta posiyiio em relaviio its 

reservas mundiais. Contudo, o rninerio de ferro brasileiro possui os maiores teores de ferro em 

relavao aos demais produtores mundiais. A hematita, predominante no Para, contem 60% de Fe 

e o itabirito, predorninante em Minas Gerais, contem 50% de Fe. 

Na estrutura empresarial responsavel pela industria de rnineravao de ferro 

destaca-se a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), uma das maiores empresas de rnineravao 

do mundo que atua na pesquisa, lavra, e beneficiamento de recursos naturais e transportes, 

operando individualmente ou atraves de associavoes com empresas nacionais e estrangeiras e 

detendo a posiviio de maior produtora e exportadora mundial de rninerio de ferro e pelotas. As 

empresas Mineravoes Brasileiras Reunidas S/ A (MBR), Sarnarco Mineravao S/ A e Ferteco 

Mineravao S.A e S.A Mineravao da Trindade (Samitri), hoje suas associadas, destacam-se 

igualmente no cenario mundial com volumes substanciais de produviio e exportavao de minerio 

de ferro e pelotas. 

0 Brasil destaca-se, tambem, no mercado mundial de avo, sendo o oitavo maior 

produtor mundial com 29 milhoes de t em 2002, o principal produtor da America Latina e o 

quarto maior exportador mundiaL A industria siderurgica brasileira contribui positivamente 

para a economia, atraves de importante participavao na produvao industrial, no produto interno 

bruto, na arrecadavao de impostos, na geravao de empregos e com saldo positivo na balanva 

comerciaL 

Tendo em vista, as recentes transformavoes por que passa a industria de 

mmeravao de ferro no Brasil e a consolidavao de sua estrutura empresarial siderurgica, o 

objetivo deste trabalho e apresentar o novo panorama da industria de ferro e avo no pais. 



Esta dissertavao teve como referencia para sua prepara~ao as disserta~oes 

apresentadas anteriormente no Instituto de Geociencias da Unicamp, principalmente, 

QUARESMA (1987), SCHNEIDER (1991), BOE!RA (1999) e PINHEIRO (2000), bern como 

os diversos Informes Setoriais do BNDES e do USGS e esti estruturada em quatro capitulos. 0 

Capitulo I elabora urn panorama da industria mundial de minerio de ferro, abordando a 

quantifi~ao e a distribui~ao das reservas mundiais e da produ~o mundial de minerio de ferro. 

Em seguida, sao analisados os perfis das principals empresas mundiais de mim\rio de ferro, 

com exce91io das brasileiras, segundo sua localiza~o geogrifica 0 comercio mundial de 

minerio de ferro e abordado atraves da anilise do consumo, das expofta95es e das impofta95es 

mundiais. Finalmente sao comentados os mecanismos de fix~ao de pr~os no comercio 

transoceanico e a influencia dos fretes no acesso a diferentes mercados. 

0 Capitulo ll discorre sobre a siderurgia mundial, abordando sua evolw;oao e as 

tendencias tecnol6gicas, atraves dos custos, energia e materias-primas. A reestrutur~ao da 

siderurgia mundial e estudada atraves da anilise de suas causas e conseqilencias. Em seguida, 

aborda-se a produ9ao mundial, o consumo mundial e os efeitos das crises na Asia e na 

Comunidade dos Estados Independentes (Ex-URSS) e as exportavoes e importa9oes mundiais. 

Os pre~os e as perspectivas da siderurgia mundial tambem sao objetos de consider~ao neste 

capitulo. 

No Capitulo ill discute-se a estrutura da industria brasileira de minerio de ferro, 

analisando o perfil das principals empresas brasileiras de minerio de ferro. Em seguida, e 
abordada a produ<;:ao brasileira, concentrada nos estados de Minas Gerais, Pari e Mato Grosso 

do Sui, o consumo brasileiro realizado principalmente pelas usinas siderurgicas e de 

pelotizavao localizadas na regiao sudeste e as exporta<;:oes e importavoes brasileiras. Sao feitas 

a seguir algumas consider~oes sobre possiveis tendencias da industria brasileira de mim\rio de 

ferro. 

0 Capitulo IV elabora urn panorama da siderurgia brasileira, apresentando a 

evoluvil.o da industria siderurgica brasileira, destacando sua privatiza~o e reestrutur~ao. Em 

seguida, aborda-se a produ9il.o, o consumo, as exportavoes e as importavoes da siderurgia 

brasileira. As perspectivas e a inservi'io da siderurgia brasileira no cenirio mundial, tambem, 

sao discutidas neste capitulo. 

Finalmente, sao apresentadas algumas consideravoes sobre esse atual panorama 

nacional da industria do ferro e avo. 
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I. A INDUSTRIA MUNDIAL DE MINERIO DE FERRO 

A industria mundiai de mim\rio de ferro tern sua estrutura decorrente do fato 

dessa materia-prima ser de baixo valor unitario, o que requer minerios de elevado teor, jazidas 

de grande porte, grande escala de produviio, transporte de baixo custo, portos de embarque e 

desembarque de grande capacidade, no caso de comercio interoceanico, e poucos atores, tanto 

na produviio como no consumo (siderurgia). 

I. 1. Reservas Mundiais 

As reservas mundiais de minerio de ferro estiio estimadas em 330 bilhoes de t, 

mantendo-se nos niveis de 1998 conforme a Tabela I.!. Deste total, 160 bilhoes de t 

equivalente ao ferro contido no minerio com urn teor medio de 53,3%. A Ucrilnia possui a 

maior reserva mundial, com 68 bilhoes e t, seguida da Russia, com 56 bilhOes de t e da China, 

com 46 bilhoes de t. 0 Brasil detem a s• maior reserva mundial, com 19 bilhoes de t. Em 

termos de ferro contido, as reservas brasileiras tern teor medio de 64, 7%, devido ao alto teor de 

ferro nas hematitas (60 a 67%), predominantes no Para e nos itabiritos (50 a 60%), 

predominantes em Minas Gerais. 

Na Tabela I.1 observa-se que doze paises detem 82% das reservas mundiais e os 

seis maiores detem 75%. 

['ra!Jelai:i=R:eservas M.ll-filiiais de Min~rio.ie Ferro :::2oo2·------- ----

l"ai~el!o Reservas (billiOes de t) % Contido (blli'lOes de t) % Teor MOOio (%) 

Ucrinia 68,0 20,6 20,0 12,5 56 

RUssia 56,0 17,0 31,0 19,4 55,5 

China 46,0 13,9 15"0 9,4 30 

Austffilia 40,0 12,1 25,0 15,6 62,5 

Brasil 19,0 5,8 12,0 7,5 64,7 

Cazaquistao ]9,0 5,8 7,4 4.6 52,6 

Estados Unidos 15,0 4,5 4,6 2,9 60,9 

india 9,8 3,0 6,2 3,9 61% 
b-e-. ------- ------- ------------ -- -
SuCcia 7,8 2.4 5.0 3,1 64,6 

Canad:l 3,9 1,2 2,5 1,6 29-41 

Africa do Sui 2,3 0,7 1,5 0,9 61 

Mauritiinia ],5 0,5 1,0 0,6 60~68% 
-------- --- ----- --- ------ -- ----- ---- ----- ------,--
Outros 41.7 12.6 28.8 18,0 56,3 

Total Mundial 330 100 160 100 53,3 
,. I onte. USGS (2003). 
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A Ucrarua e a Russia, maiores detentores de reservas das antigas republicas 

sovieticas, sao tambem grandes consumidores atualmente utilizando cerca de 25% menos do 

que utilizavam em 1991 (ver Tabela II.3). A India possui pianos para aproveitar mais 

intensamente seus depositos, dobrando a capacidade de produ.;ao da Nacional Mineral 

Development Corporation (N'MDC) de 17 milhoes de t para 30 milhoes de t por ano em 2006 

(MAR,2002) 

As reservas australianas estao concentradas em Hamers1ey Range, na regiao de 

Pilbara, Australia Ocidental. 0 minerio australiano apresenta entre 56% e 62% de Fe. 

As principais empresas brasileiras (CVRD e coligadas), australianas (BHP, 

Hamersley e Robe River e sueca (LKAB) possuem suas pr6prias instala¢es logisticas ferrovia

porto. Esta caracteristica, juntamente com o controle de grandes reservas de minerio, como o 

controle da CVRD sobre Carajas (P A), aumentam a competitividade e o poder de negociavao 

das empresas com os consumidores (siderurgicas). 

I.2. Produvao Mundial 

A produvao mundial de minerio de ferro em 2002 alcan90u 1,1 bilhao de t, 

representando urn aumento de 2,5% em rela~ao ao ano anterior. A China foi o maior produtor 

mundial, alcans;ando 230 milhoes de t, seguida pelo Brasil com 220 milhoes de t e Australia 

com 190 milhoes de t. Estes tres paises sao responsaveis por 58,2% da produ~ao mundial. A 

produyao da China e apresentada em muitas fontes com urn valor de 105 milhoes de t, uma vez 

que seu minerio apresenta baixo teor e esse montante refere-se a uma tonelagem equivalente a 

produs;ao de outros paises. 

Tallela 1.2- Produ~ao Mundial de Minerio de Ferro -1995/2003 (Milhoes de t) 

Paises 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (e) 6/o02i01 

China 250 254 250 240 210 224 220 230 20,9 

Brasil 177 183 187 199 193 195 210 220 20,0 

Australia 145 147 !58 !55 !53 168 180 190 17.3 

RUssia 78 76 71 70 72 87 83 88 8.0 

india 67 71 67 65 75 75 79 80 7,3 

Ucn1nia 51 51 53 50 51 56 55 60 5.5 

Estados Unidos 63 60 63 62 63 63 46 50 4,5 

Africa do Sui 32 31 33 33 30 34 35 37 3,4 
------------ ---·· •.. ------ ------ -- --------

Canada 38 42 37 37 39 35 29 35 3,2 

Su6cia 22 20 22 21 19 21 20 20 1.8 

Outros 97 81 100 102 155 102 103 90 8,2 

Total 1.(120 1.016 1.041 1.1134 1.060 1.060 1.060 1.100 100 

Fonte_ USGS (1996~2003), (c) esttmado 
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A Austriilia e o Brasil continuam dorninando o comercio interocefu:rico de 

minerio de ferro com 67,5% do total em 2001. A Australia lidera com 34,6%, seguida do Brasil 

com 32,8%; india com 7,9% e Africa do Sui com 5%, representando cerca de 80% do total 

(USGS, 2003) 

!.3. Principais Empresas 

As empresas que mais se destacam no panorama mundial e principalmente no 

comercw intemacional sao aquelas cujos paises apresentam urn excedente de produ9ao 

significative para coloca-lo no mercado intemacional. Sao as empresas brasileiras, australianas, 

indiana, sul-africana, canadense, sueca e venezuelana. As empresas da China, Rtissia, Ucrilnia e 

Estados Unidos, embora grandes produtoras (primeiro, quarto, sexto e setimo paises 

produtores) buscam atender os respectivos mercados intemos. 

As empresas Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Rio Tinto e Broken Hill 

Properties-Billiton (BHP Billiton) foram responsaveis por 65,2% do mercado transoceilnico em 

2001, equivalente a 288,9 milhoes de t. A CVRD e Coligadas (Ferteco e Samarco), a Rio Tinto 

e a BHP-Billiton exportaram, respectivamente, 125,8 milhoes de t, 76,9 milhoes de t e 

86,2 milh5es de t. 

A Tabela 1.3 apresenta as principais empresas de rninerio de ferro do mundo, 

destacando a presenva da brasileira CVRD, da britilnica Rio Tinto e da australiana BHP Billiton 

nas tres primeiras posiv5es. 
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Tabela I.3 - Principais Empresas Mnndiais de Minerio de Ferro - 2001 

Posi~iio Empresa Pais Produ~o (MilhOes de t) 
% da Produ~ao 

Mundial Ocidcntal 

1 CVRD Brasil 159.71 23,6 

2 Rio Tin to Reino Unido 93,84 13,9 

3 BHP Billiton Australia 81,14 12,0 

I 4 Estado da India India 40,83 6,0 

5 Mitsui & Co. Ltd. Japiio 30,65 4,5 

6 Iscor Ltd. Africa do Sui 24,00 3,5 

7 Estado da SuCcia SuCci a 19,50 2,9 

8 Estado da Venezuela Venezuela 19,00 2,8 

9 USX Corp. Estados Unidos 14,90 2,2 

10 Estdo do Ira Ira 11,00 1,6 

11 Estado da Mauritania Mauritania 10,50 1,6 

12 CSN Brasil 10,00 1,5 

13 Cleveland~Cliffs Inc. Estados Unidos 9,36 1,4 

14 CAPAS Chile 7,07 1,0 

15 Tata Iron and Steel India 6,52 1,0 

Tota115 Maiores 538,02 79,5 

Total Oddente 676,16 100,0 

Total Mundial 1.050,00 

... , , . 
Notas. Ind1a mclm SAIL, NMDC, Kudremukh e alguns pequenos produtores, Venezuela mclm CVG rerrommera 

Orinoco CA: SuCcia inc!ui LKAB; Mauritiinia indui SNJM; Ira inclui National iranian Steel Co. 

Fonte: MiNING JOURNAL (2002). 

!.3.1. China 

A China e a maior produtora mundial de ferro com uma prodm;ao de 

230 milh6es de t em 2002 (USGS, 2003) de urn minerio de baixo teor, que ajustados aos 

valores internacionais (63-67% de Fe), representa cerca de 105 milh6es de t, colocando-a na 

terceira posi~ao mundial. Apesar de sua grande produ~ao, continua sendo urn importante 

importador de minerio de ferro de alta qualidade, principalmente da Australia e do Brasil, 

visando mislura -lo ao seu minerio para a melhoria de competitividade da sua industria 

sidcrurgica. Em 2001, sua importa~iio atingiu 108 milh6es de t. 

!.3.2. Brasil 

0 Brasil continuou sendo em 2002 o segundo maior produtor mundial com uma 

produ~ao de aproximadamente 220 milh6es de t. A produt;ao brasileira sen\ apresentada em 

delalhe no Capitulo Ill. 
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L3.3. Austr:ilia 

A Australia e o segundo maier produtor mundial e o segundo maier exportador 

mundial de minerio de ferro, sendo responsavel em 2001 por 34% do comercio transoceanico 

mundial. Aproximadamente 80% das exporta<;:oes australianas sao destinadas aos paises 

asiaticos, principalmente o Japao, a China, a Con)ia do Sui e Taiwan. 

Sua produvao esta concentrada na regiao de Pilbara, Australia Ocidental, 

responsavel por mais de 97 % da produvao do pais. Segundo MINING JOURNAL (2002), as 

exportavoes de minerio de ferro da Australia Ocidental foram responsaveis por A$ 5,2 bilhoes, 

ou 19,1% do valor total das exporta<;:Oes de produtos minerals australianas, que totalizaram 

A$ 27,2 bilhOes. 

0 teor de ferro do minerio australiano oscila entre 58% e 63%. 0 

beneficiamento na Australia e minimo e as distilncias e os desniveis topognilicos sao menores 

que no Brasil. As mineradoras possuem seu proprio conjunto de instala,.oes logisticas ferrovia

porto. A capacidade de carga total dos portos das tres maiores empresas australianas alcanvam 

260.000 t. 

A Hamersley Iron Pty. Ltd. e a mai()r produtora de minerio de ferro australiana, 

fazendo parte da gigante multinacional britilnica Rio Tinto. Suas seis minas, em atividade, 

tambem, estao localizadas na regiao de Pilbara na Australia Ocidental, sao integralmente 

controladas pela Rio Tinto e em 2002 produziram de forma combinada (Paraburdoo, Mount 

Tom Price, Marandoo, Yandicoogina e Brockman) 57,6 milhoes de t e Charrnar 10, 6 milhoes 

de t.. Gerencia e opera linhas ferroviarias de Paraburdoo atraves de Tom Price ate o porto de 

Dampier, na Australia Ocidental, a 386 km de distancia, onde o minerio e exportado para 

siderurgicas na China, Japao, Con)ia do Sui, Taiwan e Europa Seu processo e semelhante ao da 

BHP, exceto por uma pequena fra<;:ao que e tratada por separa<;:iio magnetica (RIO TINTO, 

2002). 

A subsidiaria da BHP Billiton para minerio de ferro e a segunda maier produtora 

australiana acompanhando de perto a Hamersley Iron Pty Ltd. A BHP Billiton tern quatro 

minas ern atividade cujas produvoes em 2002 (ano encerrado em 30 de junho) foram na ordem 

decrescente as seguintes: Y andi 27,3 milhoes de t; Monte Whaleback (Mt. Newman) 

23,4 milhoes de t; Yarri (Mt. Goldsworthy) 6,4 milhoes de t e Jimblebar com 5,2 rnilhOes de t. 

A mina de Whyalla nao produziu em 2002. 

0 minerio da mina de Mt. Whaleback passa por uma britagem pnmana e 

secundaria nas instala,.oes de beneficiamento da mina que tern capacidade para beneficiar 
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35 milh5es de t. Existe ainda uma instala¢<> de separ~ao por meio denso com capacidade para 

processar 8 milhoes de t, alem de instal~es para embarque ferroviario. A produ¢<> e enviada 

as instalay()es de embarque "Nelson Point" no porto de Hedland a 426 km de distilncia. Em 

1998 foi perfurado urn ttmelligando o Ponto Nelson e a Ilha Finucase para transportar minerio 

a usina de reduvao direta de Boodarie Iron HBI que por sua vez utiliza seu porto para embarcar 

seus produtos. A capacidade do porto de Hedland e superior a 70 milhoes de t/ano devendo 

atingir 84 milhoes em 2004 e mais de 90 milhoes em 201 L A mina de Mt Whalenback e 

explotada por uma associa~ao entre a BHP Billiton com 85% a Mitsui-Itochu Iron Pty Ltd. com 

10% e com CI J'Ylinerals AustraliaPty Ltd. que tern 5%. 

A mina Y andi e Y arri sao, tarnbem, explotadas atraves de uma associa¢<> entre 

a BHP Billiton com 85%, a CI Minerals Austn\lia Pty Ltd. com 8% e a Mitsui Iron Ore 

Corporation Pty Ltd com 7%. A mina de Jimblebar ee 100% pertencente a BHP Billinton (BHP 

BlLLITON, 2002). 

A BHP Billinton esta desenvolvendo uma nova mina a "Mining Area C" (MAC) 

para aproveitar o minerio do tipo Marra Mamba que representa o maier deposito ainda nao 

aproveitado na regilio de Pilbara A siden1rgica POSCO sera uma das socias do projeto. 

A Robe River Iron Assoc;ates e a terceira maior produtora australiana de 

minerio de ferro. Opera duas minas: aPannawonica cuja produ¢<> em 2002 foi de 31,3 milhoes 

de t e a West Angelas cuja produvao foi de 4,5 milhoes de L Em agosto de 2000, a Rio Tin to 

adquiriu a North Ltd., tomando-se a principal acionista da Robe River, com 53%. Segundo 

RIO TINTO (2002), seus custos de oper~ sao urn dos menores do mundo, exportando 

principalmente para o Japao e Europa 0 minerio, apos a lavra, e carregado nos vagoes 

ferroviarios ate as proximidades das instalay()es portuarias de Cape Lambert (Australia 

Ocidental), onde passa por tres estilgios de britagem e classific~ao.(RIO TINTO, 2002). 

I.3 .4. Russia 

A Russia e quarto maior produtor mundial de minerio de ferro, alcanvando 

88 milhOes de t em 2002. A principal regiao de produviio de minerio de ferro e a da Kursk 

Magnetic Anomaly (KMA), que contem depositos com alto teor de ferro, descobertos em 1932. 

Durante o periodo sovietico, mineradoras e complexes de beneficiamento (GOK) foram 

construidos nesta regiao As outras duas importantes regioes de produvlio russa estao na Siberia 

enos Urais, mas 30 a 50% das reservas nao consideradas economicamente viaveis. 
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A produ~ao russa e dominada por seis companhias responsaveis por 78% do 

total: Lebedinskiy GOK, Mikhaylovskiy GOK e Stoylenskiy GOK, cada uma produzindo mais 

de 10 milhoes de t por ano e Kachkanarsky GOK, Karelsky Okatysh e Sibruda, cada urn 

produzindo entre 5 e 10 milh6es de t por ano. 

!.3.5. India 

E o quinto maior produtor mundial, alcan~do 80 milhoes de t em 2002. As 

principais empresas sao as estatais National Mineral Development Corp. Ltd. (NMDC), Steel 

Authority ofindiaLtd.(SAIL) e a Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. (KIOCL). 

A miner~o de ferro ocorre dispersa em praticamente todo o territ6rio indiano, 

estando as produvoes mais importante nos estados de Chhattisgarh (20 milhoes de t), Kamataka 

(17 milhoes de t), Orissa e lharkand com cerca de 12 a 14 milhoes cada e Goa com cerca de 

14 milhOes de t, que sao quase todas exportadas. 

0 principal destino das expo~oes indianas e o Japao (mais de 50%). A 

mineraviio de ferro na India e composta de muitas oper~es de pequeno e grande porte, usando 

nas pequenas oper~oes uma grande quantidade de mao-de-obra, em muitos casos com baixa 
-

recuper~ao e baixa produtividade (MINING JOURNAL, 2002a). 

A KIOCL opera a maior mina individual do pals, a Kudremukh, situada a 

110 km a oeste do porto da cidade de Mangalore, em Kamataka, por onde exporta toda a sua 

produ~o. Segundo BOEIRA (1999), a produtividade em Kudremuck e a menor do mundo 

( 4. 000 empregadosit), devido ao baixo teor do seu minerio. No Porto de Man galore, a 

companhia possui porto para navios de ate 65.000 t. 

!.3.6. Ucriinia 

A Ucriinia e o sexto produtor mundial produzindo cerca de 60 milhoes de t. seu 

minerio tern urn conteUdo em Fe entre 45 e 55%. A regiao de DnePropetvosk (Krivoi Rog) 

concentra a maior parte das reservas (67%) e 80 a 90% da sua produviio. Os principais unidades 

de lavra e beneficiamento (GOK) em 2001 foram:Inguletsloy GOK com 10,4 milhoes de t; 

Yuzhny GOK com 8,3 milhoes de t; Novokrivozozhsky GOK com 6,59 milhoes de t; Sevemy 

GOK com 6,57 milhoes de t e Poltavsky com 5,19 milhoes de t totalizando 37 milhoes de t. Sua 

produvao e usada para atender ao consumo intemo. A Ucrania produz minerio a partir de 

algumas minas subterriineas (MAR, 2002). 
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!.3.7. Estados Unidos 

Os Estados Unidos sao o sexto produtor mundial, produzindo 50 milhiies de t de 

pelotas em 2002. A parte nordeste da regiao dos Grandes Lagos e a principal regiao produtora 

de minerio de ferro, principalmente nos estados de Minnesota e Michigan. Os depositos de 

Minnesota situam-se na regiao de Mesabi, ao norte do Lago Superior, enquanto os depositos de 

Michigan situam -se na regiao de Marquette, ao sui do La go superior. Em 2002, oito minas 

eram explotadas por cinco empresas cram responsaveis por 99% da prodw,;ao (USGS, 2003 ). 

Grande parte da produ~ao norte -americana e consumida pelo mercado interno 

( cerca de 92% ), enquanto o restante e exportado para o Canada. As empresas de minera~ao de 

ferro sempre tiveram vinculos com as empresas siden.irgicas, ate 2001, quando a empresa 

Cleveland Cliffs, sem vinculos com a siderurgia, vern procurando reuni -las, sendo atualmente 

responsavel par aproximadamente 50% da produl(iio anual. 

Tabela 1.4- Principais Produtores Norte -Americanos de Minerio de Ferro -2001 

Ernpresa 
Capacidade de Produ~iio de Pelotas 

(milh6es de t) 
Proprict<irios 

Michigan 
. 

Empire 6,3 Ispat Inland (53%), Cleveland Cliffs (47%) 

Tilden 7,8 C. Cliffs (85%), Stelco (15%) 

Minnesota 

Minntac 14,6 US Steel (1 00%) 

Hibbing 8,0 Bethlehem (70%), Stelco (15%) c C. Cliffs (15'?(_,) 

National 5,4 National (100%) 

EVTAC 4,2 Rouge (45%), AK (40%) e Stelco (15%) 

Northshorc 4,3 C. Cliffs (I 00%) 

Minnorca 2,9 !spat Inland (100'/C) 

TOTAL 53,5 

, , . 
f"onte. 0 NEIL, 2002 

0 minerio de ferro dos Estados Unidos e classificado como taconita, sendo 

caracterizado por uma granulometria muito fina, resultando em altos custos de produ~ao e a 

necessidade de pelotizar toda a prodU<;ao. 0 tear media de Fe contido nos depositos de 

Michigan oscila entre 22% e 32,9%, enquanto, em Minnesota oscila entre 19% e 25,5%. 

As minas dos Estados Unidos possuem como desvantagens o baixo teor do 

minerio, a dureza e a granulometria muito fina do material, exigindo urn beneficiamento mais 

complexo. As instala~iies mineiras sao muito velhas pais as minas sao muito anti gas (a mais 
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nova tern 25 anos). 0 alto custo dos salarios e dos beneficios socials relativamente mais altos 

que dos outros concorrentes oneram os custos e representa uma grande desvantagem Entre 

suas vantagens. estao suas posi~oes geognificas. As distancias ferroviarias ate os portos sao 

pequenas, alcan~do 20 km entre as minas de Michigan ate o porto de Marquette no Lago 

Superior ou 95 km ate o porto de Escanaba no Lago Michigan. A inftaestrutura de transportee 

bern desenvolvida, embora, o custo do frete nos Grandes Lagos seja alto, encarecendo o custo 

do transporte. Sua proximidade com algumas grandes consumidoras de pelotas, situadas no 

interior do pais, e tambem uma grande vantagem. 

1.3.8. Africa do Sui 

E o oitavo maior produtor mundial de minerio de ferro, alcan~ando 37 milhoes 

de t em 2002. Em 2001, a lscor Ltd. se desmembrou em duas empresas independentes: a nova 

Iscor encarregada das opera~oes siderurgicas e a nova empresa Kumba Resources encarregada 

das novas opera~es de minera~ao, num movimento de reestrutura~ao corporativa que tern sido 

adotado internacionalmente. A Kumba Resources produziu em 2002, 28,6 milhoes de t de suas 

duas minas:Sishen em Northern Cape e Thabazimbi em Northern Province. A mina Sishen 

responde por 90% da produ~o da empresa, que alcan~ou 24 milhoes de t em 2001. 0 minerio 

extraido possui teor medio de 61% de Fe, sendo constituido principalmente por hematita dura 

Existe uma estrada de ferro estatal com 864 km de extensiio ligando a mina de Sishen ate o 

porto de Saldanha Bay, a partir de onde o minerio e transportado para o mercado dornestico e 

internacional. A estrada de ferro Shishen - Saldanha Bay deveni aumentar sua capacidade de 

transporte para 38 milh6es de t no ano 2010. As instala~es portuarias de Saldanha Bay estao 

preparadas para receber navios de ate 250.000 t. A Associated Manganese (Assmag) e a 

Highveld Steel and Vanadium Corp. Ltd. sao outras importantes produtoras de minerio de ferro 

sul-africanas. 

A Anglo American anunciou em mar~o de 2002 que adquiriu 9,65% do capital 

da Kumba Resources, porUS$ 365 milhoes, e que poderia vir a aumentar essa participaviio no 

futuro. Essa noticia representa a entrada da Anglo American, uma das maiores corporavoes 

mineiras mundiais no neg6cio do minerio de ferro. Ah\m dessa participa~ao ela, tambem, 

possui uma participa~ao indireta atraves da Avmin (Anglovaai Mining Ltd.) fazendo crer que 

sua presen~a podeni catalisar uma reestrutura~iio societaria nessa empresa criando urn novo e 

importante ator nessa indUstria Vale lembrar que fora da Africa do Sui a Kumba Resources 

participa do projeto Hope Downs na regiao de Pilbara na Austnilia Ocidental com a Hancock 
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Prospecting. Esse projeto visa explotar urn deposito de 400 milhoes de t de minerio de alta 

qualidade do tipo Marra Mamba com produviio anual de cerca de 25 milhoes de t que requer, 

entre outras obras, a construviio de uma estrada de ferro de 350 km ao porto de Hedland. 

I.3.9.Canada 

Eo nono maior produtor mundial de minerio de ferro, produzindo 35 milhoes de 

t em 2002. 0 teor do minerio canadense oscila e de 29% de Fe nas unidades da Quebec Cartier 

Mining (QCM); 35% em Wabusch e ate 41,% para a Iron Ore of Canada (IOC), portanto, 

inferiores aos teores medios dos minerios australianos e brasileiros. A vantagem do minerio 

canadense esta na excelente qualidade quimica e fisica, na alta perfomance na produvao de avo 

e pelotas, enquanto a principal desvantagem das minas canadenses eo baixo teor de minerio de 

ferro. 0 Canada possui os maio res pit do mundo e o resultado economico dessas operavoes em 

perrnite obter baixos custos de rnineravao. Mas as condivoes climitticas extremas dessas minas 

acarretam diversos custos adicionais (USGS, 2003). 

As principais companhias canadenses (QCM e IOC) tern muitas similaridades, 

suas minas e portos siio relativamente pr6ximos. A capacidade de produvao de minerio de ferro 

concentrado e equivalente, utilizam suas propria ferrovias, entretanto, a ferrovia da IOC, a 

Quebec Noth Shore & Labrador Ry., atravessa duas provincias, cortando uma jurisdiviio 

federal, oferecendo transporte para passageiros e servivos de frete, enquanto a da QCM e 

exclusivamente utilizada para o transporte do minerio. As instalavoes portuitrias dessas 

empresas ficam na regiiio de St. Lawrence Seaway (USGS, 2003). 

A QCM tern a mina Mont Wright eo concentrador situados perto de Fermont, 

Quebec, enquanto a planta de peletizaviio e os terminais ficam em Port Cartier, Quebec, em St 

Lawrence River. A capacidade de produviio de Mont Wright e 18 rnilhoes de 1iano, com 

reservas suficientes para mais 15 anos de operavao, enquanto a capacidade da planta de 

pelotizavao e 9 milhoes de 1iano. As exportavoes da QCM sao destinados principalmente para a 

Europa (65%) e America do Norte (32%). 

A CAEMI detinha 50% da QCM e quando foi adquirida pela CVRD e Mitsui foi 

obrigada a vender essa participayao para atender aos regulamentos anti-monopolio ca Comissao 

Europeia. Em 18 de julho de 2003, a Comissao Europeia autorizou em definitivo essa aquisiviio 

daCAEMl 

Com a aquisiyao da North Limited em agosto de 2000, a Rio Tinto tornou-se a 

principal acionista da IOC, com 58,72%. As minas, o concentrador e a planta de peletizavao 
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estao localizados em Labrador City, com uma capacidade de produ~ao anual de 12,5 milhoes 

de t, enquanto as facilidades do terminal de docas sao em Sept-lles, Quebec. A Rio Tinto 

demonstra interesse no aumenta de sua participacao na composi¢o acionaria da empresa, 

atraves de ofertas pelas acoes da Labrador iron Ore Income Fund, acionista minorit:irio da IOC, 

com 12%. 

I.3.10. Suecia 

A Suecia e o decimo produtor mundial de minerio de ferro. A producao de 

minerio de ferro sueca e feita atraves de lavra subterranea, alta mecaniza¢o e constante 

inovacao tecnol6gica. A produtividade das minas subterraneas suecas sao companiveis as 

minas operadas a ceu aberto. 

A Unica empresa da Suecia e a estatal sueca e Luossavaara-Kiirunavaara AB 

(LKAB), com minas situadas em Kiruna e Malmberget. Kiruna e a maior e mais moderna mina 

subterranea de minerio de ferro do mundo, em operacao desde 1902, com a produ¢o realizada 

em grande escala e altamente automatizada 0 minerio e classificado, concentrado e 

encaminhado para plantas de pelotiza¢o localizadas em Svappavaara e Malmberget. 

A mina de Malmberget produz rninerio de ferro em larga escala desde 1892. 

Atualmente, o nivel principal de producao encontra-se a 815 m de profundidade, com uma 

produ¢o de 7 milhoes de t de rninerio, tais como pelotas e finos (MINERIOS/MINERALES, 

2000) 

Os produtos voltados para a exporta¢o sao transportados atraves de ferrovias 

ate o porto de Narvik, situado na costa norueguesa ou ate o porto de Ltilea, no mar Baltico. A 

quebra do mono polio estatal para estradas de ferro em 1993, permitiu que a LKAB assinasse 

urn acordo com o govemo sueco e noruegues para operar a linha completa de Narvik a Ltilea 

em 1995. A partir de julho de 1996, uma nova empresa forrnada pela Malmtrafik i Kiruna AB 

(MT AB) e sua subsidiana norueguesa Maltrafik AS (MTAS) assumiu o transporte entre as 

minas e os portos de Narvik e Ltilea (FOLHETO DA MT AB, s.d.). 

I.4. Consumo Mundial 

A China, o Japao, os Estados Unidos e a Russia sao os principais consumidores 

mundiais de minerio de ferro, devido ao desempenho de suas produ0es siderurgicas. 0 sudeste 

asiatica e responsive! por 49% do consumo mundial de minerio de ferro. Esta regiao tern 
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apresentado a maior taxa de crescimento no consumo deste nuneno, aumentando as 

impo~es para suprir sua demanda A China e responsavel por 67% do consumo da regiiio. 

Segundo BNDES (2001a), as estimativas do consumo mundial de mimlrio de 

ferro para os anos de 2005 e 2010 sao respectivamente 1,611 bilhiio de t e 1,251 bilhiio de t, 

apresentando urn crescimento anual medio de 1,3% no periodo 1999/2010. A Tabelal.5 

demonstra o consumo mundial de minerio de ferro no periodo 1995/1999. 

Tabela 1.5- Consumo Mundial de Minerio de Ferro -1995/1999 (Milb6es de t) 

Pais 1995 1996 1997 ' 1998 1999 (e) 
I 

Estados Unidos 80,0 79,6 79,5 I 79,7 78,5 

' 
RUssia 64,1 64,7 63,5 I 57,3 67,4 

India 36,2 42,6 48,9 i 47,! 48,7 

' 
Ucriinia 37,1 38.5 41,5 i 39,6 44,1 

Alemanha 43,1 41,1 46,8 
I 

45,8 43,8 

Brasil 36,7 35,6 37,3 ' 37.4 36,9 
' 

Demais 243,0 242,6 238,2 
I 

245,9 246,3 

Sub Tota/1 540,2 544,7 555,7 I 552,8 565,7 

China 291,0 297,0 3!6,5 I 333,1 345,6 

Japiio 120,0 117,0 123,8 ' 110,8 111,6 
I 

Corel a 35,2 37,2 44,2 i 41,4 42,5 

Taiwan 9,2 10,1 9,4 I 
I 

9,9 1!,0 

Demais 142 14,0 1,4 I 5,5 5,6 

Sub Tota/2 469,6 475,3 518,3 I 500,7 516,3 

Total Geral 1.008,00 1.(122,10 1.074,00 
1 

1.053,50 Ul82,00 

Fonte, BNDES (200la), (e) esttmado, 

I.5. Expo~iio Mundial 

0 Brasil e a Australia sao os principais exportadores mundiais de minerio de 

ferro, ocupando respectivarnente a primeira e a segunda posis:iio na relas:iio dos exportadores 

mundiais, devido a disponibilidade de depositos de minerio de ferro de alta qualidade e a 

existencia de infra-estrutura logistica ferrovia-porto. Os paises europeus siio os principais 

consumidores das exportas:oes brasileiras, seguidos do Japiio, da China e da Coreia do Sui, 

enquanto os principais consumidores das exportavoes australianas siio o Japiio, a China, a 

Conlia do Sui, os paises europeus e Taiwan. 

A India, a Ucrilnia, a Russia, a Africa do Sul, o Canada e a Sm\cia ocuparn 

respectivamente a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a setima e a oitava posis:ao no quadro dos 

principais exportadores mundiais de minerio de ferro. Entretanto, o volume exportado por estes 
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paises e bastante inferior aos volumes exportados pelo Brasil e pela Australia. A Tabela 1.6 

apresenta os principais exportadores mundiais de minerio de ferro no periodo 1992/2001. 

Tabela 1.6 - Exporta~oes Mundiais de Minerio de Ferro - 1992/2001 (Milhoes de t) 
I 

Paiscs 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Brasil 106.035 111.861 125.000 131.358 129.740 140.419 143.197 140.200 160.114 !55.700 

Australia 102.850 111.330 119.285 130.223 128.606 146.758 136.424 139.420 157.331 153.800 

India 27.569 30.992 30.638 32.332 31.660 32.856 32.828 30.972 34.633 37.300 

Ucrilnia 13.038 13.187 21.135 21.015 20.570 20.083 18.210 13.344 18.006 23.700 

Africa do Sui 14.868 19.024 19.605 21.847 20.091 20.730 22.093 21.096 21.397 23.500 

RUssia 8.211 I 0.570 18.846 20.218 17.126 11.773 14.583 10.841 17.401 23.304 

Canada 25.132 26.200 29.993 28.833 27.920 32.340 30.601 26.886 26.510 21.981 

SuCcia 15.477 16.426 15.386 17.083 16.071 18.282 15.954 13.942 15.979 13.619 

Mauritania 8.094 9.655 10.342 11.514 ll.J58 11.689 J 1.402 11.042 J 1.069 10.100 

Estados Unidos 5.055 5.059 4.972 5.270 6.256 6.336 3.002 6.120 6.146 5.600 

l\"lundo 367.206 399.180 434.674 459.782 446.896 481.335 463.282 442.514 500.563 493.497 

- -Fonte. HSI (2002a), (e) Esnmado, (1) pe!otas, (2) smter, (3)1ron sands, 

Segundo liS! (2002a), as exportag6es mundiais atingiram 493,497 milh6es de t 

com o mercado transoceanico sendo responsavel par 450 milh6es de t. 0 Brasil e a Australia 

concentram 65,3% das exporta<;6es mundiais. 

1.6. lmporta<;iio Mundial 

A maior parte da produ<;iio de minerio de ferro e destinada a industria 

sidenirgica para a produ<;iio de a<;o. A Tabela 1.7 indica que o Japao e o maior importador 

mundial de minerio de ferro, alcan<;ando 126.297 milh6es de t, devido a sua produ<;iio 

siderurgica e a ausencia de produ<;ao de minerio de ferro. 

A China e o segundo maior importador mundial. atingindo 92.308 milh6es de t 

em 2002. As importa<;6es chinesas apresentam um crescimento de 3,66 vezes em rela<;ao a 

1992. 0 minerio com alto teor de Fe importado e misturado com a produ<;ao chinesa, 

caracterizada pelo baixo tear de Fe. 

A Alemanha, com 40.095 milh6es de tea Coreia do Sui, com 39.518 milh6es de 

t. ocupam respectivamente a terceira e a quarta posigao na rela<;iio dos principais importadores 

mundiais. 

; ' 
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Tabela 1.7- Importa~iies Mundiais de Minerio de Ferro 1992/2001 (Milhiies de t) 

Paises 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Japao 113.742 114.484 116.090 120.435 119.205 126.601 120.782 120.107 131.733 126.297 

5I.iii t--s:s:m f-69.970 ··--·cc 
China 25.172 33.020 37.343 41.150 43.874 55.106 92.308 

Alcmanha 41.317 35.377 42.675 43.220 39.303 41.687 52.530 38.802 47.503 40.095 

CorCia do Sui 28.709 32.295 32.082 33.184 34.472 38.592 33.612 35.400 38.980 39.518 

IFranya 17.367 16.646 20.135 20.253 18.249 20.176 19.735 20.J04 IY.690 16.707 

It :ilia 15.064 16.741 16.403 19.017 16.048 16.663 14.165 15.615 17.619 15.814 

Reino Unido 15.800 15.925 19.463 20.815 20.304 21.033 20.765 17.030 16.779 15.352 

BClgica-
17.994 15.783 17.030 15.352 12.883 11.159 13.494 12.165 11.830 11.2231 

I .uxemburgo 

Estados Unidos 12.504 13.962 17.550 17.509 18.432 18.599 17.009 14.244 15.677 10.700 

Mundo 374.475 391.794 427.247 456.037 448.239 479.038 473.988 448.383 508.567 495.()56 

Fonte. IISI (2002a), (e) estunado. 

Os dados da Tabela I.S demonstram que a Austn\lia eo Brasil sao os grandes 

fomecedores de rninerio de ferro para a China, com 73% do totaL As exportas;oes australianas 

para a China alcanvaram 29,1 rnilhoes de t em 2002, com urn aumento de 29% no periodo 

1999/2002. enquanto as exportavoes brasileiras totalizaram 26.8 rnilhOes de t em 2002, com urn 

acrescimo de 15,28% no periodo 1999/2002. 

Tabela 1.8- lmporta~oes Chinesas de Minerio de Ferro 1999/2002 (Milhiies de t) 

Paises 1999 2000 2001 2002e % AcrCscimo 99i02 

Austnilia 24,34 32,75 44.10 53,40 49 29,06 

Brasil 11,52 14,81 22,00 26,80 24 15,28 

CVRD 7,30 9,20 14,90 18,80 . 11.50 

Demais 4.20 5,60 7.10 8,20 . 4,00 

india 8,89 11,00 13,50 15,40 14 6.51 

Africa do Sui 7,04 8,04 9,00 10,00 9 1,96 

Peru L95 1,73 2.00 2.40 2.3 0.45 I 

Outros 1,56 1,65 1,70 1,80 1,7 0,14 

Total 55,30 70,00 92,30 110,00 100 54,7 
. 

Fonte. BNDES (2003), (e) E'hmado 

L7. Pre<;:os 

No caso do minerio de ferro, os pre<;:os nlio sao resultado das leis de oferta e 

procura, sendo negociados entre vendedores (mineradoras) e compradores (siderurgicas). No 

mercado oligopsonico, as poucas empresas fortes, exercem conirole sobre os preyos. Os 

principais elementos de custo na formavao dos preyos sao os custos de rnineravao, tratarnento, 
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concentrayao e transporte. Outros importantes fatores sao o tipo de transayao, o status do 

comprador; transporte oceilnico e as condi\X)es de mercado (PINHEIRO, 2000). 

Segundo FRANZ, STENBERG & STRONGMAN (1986), ate os anos 80, 

existiam duas estruturas internacionais de pres;o internacional do minerio de ferro, 

predominantes ern areas geognificas distintas. Uma e na America do Norte, onde rnais de% da 

capacidade de produs:ao era diretamente controlada pelos consumidores (companhias 

siderurgicas ), ou seja, eram minas cativas. Esta condis;ao de controle proprietano perrnite o 

estabelecirnento de urn sistema de pre\'O "cost plus", onde os consumidores pagam os custos de 

produ¢o, royaltes e uma taxa de gerenciamento. Isto faz com que exista pouca 

competitividade. A industria de minerio de ferro norte-americana conviveu com esse sistema de 

1955, quando foi feita a prirneira cornercializas;ao de pelotas ate 1980, quando atingiu seu pico 

de produs;ao de 127 milhoes de t. 

Ern 1982 ocorreu urna grande mudans;a na forma de comercializar minerio de 

ferro, corn a introdus;ao do mercado a vista de pelotas. Muitos contratos a vista passaram a ser 

negociados individualmente entre produtores e cornpradores. Isso provocou urn aurnento da 

cornpetitividade e a queda do sistema de pre\'O dos Gran des Lagos, que vigorava a rnais de 100 

anos. 0 cornercio passou a ser feito corn contratos anuais, contratos de Iongo prazo e contratos 

a vista entre as companhias siderurgicas e produtores independentes. 

A industria norte-americana de rninerio de ferro diminuiu sua capacidade e seus 

pres:os para cornpetir corn o produto irnportado. Os custos de produs;ao dirninuiram, a 

produtividade da mao-de-obra aumentou, os salanos diminuiram, os contratos de energia e os 

royalties foram negociados a prevos men ores, pressionando os fornecedores a diminuirern seus 

preyOS, alern do lobby junto aos legisladores para criarern barreiras tarifarias as irnportayoes. Os 

resultados forarn a diminuis;ao de 30% dos custos, a capacidade de produs;ao diminuiu 1/3 e os 

pres;os cairam 42%. Essa situayao de rnaior competitividade persiste ate hoje, corn virrios tipos 

de contratos ( anual, Iongo prazo e a vista) ocasionando uma desvinculayao das siderurgicas 

corn as rnineras;oes, fazendo com que as rnesrnas atraves de fusoes e incorporas;oes adquiram 

maior escalade produs;ao. 

A outra estrutura internacional de pres;os e a do cornercio transoceilnico de 

minerio de ferro, onde os pres:os sao deterrninados pelas fors;as do rnercado. Existern dois 

pres;os, urn para a Europa e o outro para o Japao. Os pres;os sao negociados ern d6lares norte

arnericanos, para facilitar a cornparaviio. Existe uma unidade de sistema de preyo, utilizado para 

acornodar as varia\X)es do conteudo de ferro. Os pres;os sao cotados para urn deterrninado teor 
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de ferro (base 65% Fe) por unidade metalica em centavos de d6lar e em base seca e em func;:ao 

do grau de beneficiamento do mim\rio. 

Segundo FRANZ, STENBERG & STRONGMAN (1986), os prec;:os 

normalmente sao determinados para o mercado europeu durante as negociac;:oes entre os 

produtores brasileiros e a siderurgicas alemas, tendo como referencia o fino CVRD ClF

Roterdii, enquanto para o mercado asiatico, os prec;:os sao determinados entre os produtores 

australianos (Hamersley, BHP, Savage) e as siderurgicas japonesas. lsso porque o Brasil e a 

Australia dominam o comercio transoceanico, totalizando 68% desta fatia de mercado. 0 

proximo maior exportador tern uma fatia de 6%. Europa e Japao juntos, importam 57% do 

minerio de ferro transoceanico. 0 proximo maior importador e responsavel por 12%. Os prec;:os 

na Europa sao aplicados efetivamente em 1' de Janeiro de cada ano. Os prec;:os no Japao sao 

validos entre 1" de Abril ate 31 de marc;:o do ano seguinte. Os prevos dos finos sao 

deterrninados primeiro, porque sao o tipo mais usado na Europa e no Japao. Os prec;:os dos 

granulados e pelotas sao baseados nos prec;:os dos finos. 

Durante o segundo semestre de i 998, a crise financeira mundial e a recess1io 

economica dos paises do sudeste asiatica provocou a diminuic;:ao das importac;:oes de ayo e 

mim\rio de ferro destes paises, principalmente Con\ia do Sui e Japao. Essa baixa produ91io de 

ayo nos palses asiaticos enos Estados Unidos provocou uma sensivel diminuic;:ao no prevo do 

minerio fino brasileiro em 1999. 

Nas tabelas 1.9 e 1.10 apresentamos a evolm;ao dos prec;:os de minerio de ferro no 

Brasil e na Australia no periodo 1989/2000. 

r:-···-- -· -------------- ..... ------------·· -------··------·-------·· -----· --·--····· ---·--- ------
1Tabela 1.9- Evolu~ao dos Preyos do Minerio de Ferro Brasileiro-1989/2000 (US$/t FOB) 

GRAI'aJLADO (1) 
I 

FIN OS (2) PELOTAS(3) 

ANO Corrente Constante* Corrente ! Constante* Corrente Cunstante* 

1989 16.38 22.75 15.35 21,32 28.92 40,17 

1990 l8,99 17,80 I 23,45 3L53 41,54 

1991 20.13 19.21 24,29 31.87 

' 
29.62 

26.67 

1992 18,85 

1993 16.84 

18,27 I 22,24 

16.26 19,38 

23,13 36,34 

-~=-+-~-~~-+-~2~0~.0~7--+-==--~--~~---+--~~--!----.31~-

1994 15,85 18,41 30,98 I 26J)7 14,72 i 17,!0 

15,57 17,59 33.92 

........ ;~::;- --1 

34,55m•••,,,,,,,, 

29.36 I 
30.83 I 

....•.......... 
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Fonte: Balan;::o mineral hra..<:ileiro: DNPM (2001) 

(e) Estimado 

Valores dcflacionados com base no IGP ~ EUA (ano base 2000 = 100) 

(1) MinCrio Granulado ~ CVRD ~ Prc<;o '\1Cdio FOB 

(2) MinCrio Granulado ~ CVRD ~ Prc~o l\fCdio FOB 

(3) Pelotas ~ CVRD!NIBRASCO ~ Prcyo :'\1Cdio FOB 

Tabela 1.10- Evolu~ao dos Pr~os do Minerio de Ferro Australiano- 1989/2000 (US$/t FOB) 

ANo ----c;~~~:m~,~~~~L;,;;;-f-c:-;;~~-;:~it
1

N~s ~~nstant~;+col'r-;;;~~~tant-;;-
t9s9 21,60 3o,oo 11.12 23,78 27,36 38,oo 

29,38 39,30 

30,15 38,12 

28.03 34,39·-~ 

--~:- ::~: :;::~ -t-~:~;~ -1-- ~:~·~; + ~~~:---~~~i~~ 2524 30,08 

-i996 24)T- -26,47 r 1841 - _262[ :r=~~3;~ r 3327___ 

-~:::l- ~::~~ ~:-~~ :::~ ~~~: -I ~~~ -- ~~:~~-----1 
r-~999 -~223:8- J 23.04 17_04--!762 !=:!~:-±- _ 27.28 -1 

(el 2~:39 j - ~l- 17,8~ 1850 J 28,20 - _29_)_1 __ ] 

Fonte: Balanyo mineral brasileiro: Dh"'PM (2001). 

(e) Estimado 

Val ores dcllacionados com base no IGP- EUA (ano base 2000 = 100) 

(1) Mint':rio Granulado- HAMERSLEY ~ Preyo Medio FOB 

(2) MinCrio Granulado- HAMERSLEY ~ Preyo MCdio FOB 

(3) Pelotas- SAVAGE RIVER~ Pn ... yo MCdio FOB 

Nota: Preyo para o mcrcado do Japao. 0 preyo original cxprcsso em USS cents por 1 ~·ll de Fe por t longa FOB, 10i 

convertido para US$/t m6trica, considerando ()tear medio de 65% de Fe. 

1.8. Frete Transoceilnico 

Os dados compilados na Tabela I.ll indicam que as taxas de frete transoceilnico 

das expofta\'oes brasileiras destinadas ao norte da Europa e os Estados Unidos siln mais 

competitivas que as taxas australianas, enquanto as taxas de frete transoceilnico australianas 

para o Japao e Asia sao mais competitivas do que as brasileiras. 

0 Canada possui taxas de frete competitivas para o Norte da Europa (iguais as 
brasileiras), para o Japao e Asia (menores que a as brasileiras) e para os Estados Unidos 

(menores do que as brasileiras e australianas). 
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Baseado nas compara<;Oes entre as taxas de frete transoceiinico, observamos que 

seus valores estao diretamente relacionados ao posicionamento geognifico, ou seja, quanta 

menor a distancia entre os portos de embarque eo destine final , menor o valor da taxa. 

jTabela 1.11 - Taxas de Frete Transoceiinico- 1994 (US$/t) 

; PORT OS DE DESTINO 
!PAiS EXPORTADOR PORTOS DE EMBARQUE 

Norte da Europa Japao e Asia EU A (Baltimore) EUA (Mobile) ; 

Austr31ia Portos do oeste australiano 9,05 5.50 !!,55'·' 1!,55'~ 

Porto de Ponta da Madeira 
Brasil 

6,30 9.60 8.00 825 

Portos do sudeste brasileiro 6,50 10.30 8,5<Y 8,75 

!Canada Golfo de Sao Lourenyo 6,30 5.90"> 6,30-5,75 7,00 

I India Porto de Mangalore 8,50 ,. 7.90 11,55 11,55'~ 

jAfrica do Sui Porto de Saldanha Bay 8,00 925 10.75 11,00 

Sui:cia Porto de Narvik 3,35 nd' 9,00' 9,50' 

, 

(nd) nao dtspomvel 

(1) ExportayOes para a regiiio menores que 1 milhilo t, nos Ultimos anos: 

(2) ExportayOcs para a rcgiiio menon ... >s que 0,6 milhao t, nos Ultimos anos. Devido a distiincia similar, rota e tamanho dos 

navios, a taxa 6 igual ada Austr:llia para a Europa: 

(3) Dados interpolados por triangulayao: 

(4) Taxas de carga $3,80 + $2,50 descarga, auto descarga $5,75: 

(5) A iuJia e mais competitiva IIOS potios do Meditcrrfuteo Jcvido ao Canal Je Suez; 

(6) T axas de frete contratadas a longo prazo garantidas para produtores canadenses pelos japoneses que utilizam seus pr6prios 

navios; 

Fonte: Drewry Shipping Consultants: Tex; Skillings Mining Review apudNATURAL RESOURCES OF CANADA (1997). 

I. 9. Perspectivas 

A tendencia para o mercado transoceilnico e a continuidade do crescimento, 

motivado principalmente pelo crescimento das importavoes chinesas, impulsionadas pela sua 

expansao economica e pela substituivao de parte do mim\rio domestico peio importado, que 

poderao alcanvar uma demanda adicional de 42,7 milh5es de t no periodo 2001/2005 (BNDES, 

2003) 

Considerando a tendencia de continuidade do crescimento do consumo chines de 

mmeno de ferro, os produtores brasileiros poderiam associar-se com produtores australianos 

atraves de associav5es ou joint-ventures, visando a implantaviio de unidades de blending e 

altemativas de insumos metalicos para os paJses asiaticos, principalmente a China (BNDES, 

2003) 
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Figura Ll - Evolu~iio do Mercado transoeeanieo- 1992/2005 

(Milhoes de t) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2005* 

• Importa¢es T otais Chinesas 0 Mercado T ransocefutico 

Fonte: BNDES (2003); * Estimativa CVRD/BNDES 

A Figura 11 apresenta a hip6tese do mercado transocefurico aumentando 

aproximadamente 50% no periodo 1992/2005. Neste periodo, as importacoes chinesas de 

minerio de ferro aumentarao 540%, resultado do desempenho economico positivo de sua 

economia As import~oes chinesas de minerio de ferro foram responsaveis por 7% do mercado 

transocefulico em 1992. Segundo BNDES (2003), as import~es chinesas de minerio de ferro 

serao responsaveis por 27% do mercado transocefulico em 2005. 
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ll. A INDUSTRIA MUNDIAL DE SIDERURGIA 

Il.l. Evoluvi'io da Siderurgia Mundial 

A siderurgia mundiai apresentou tres estilgios distintos de evoluvi'io. 0 primeiro 

estilgio, correspondente ao periodo p6s-guerra ate a decada de 70 (1945-1979), foi 

caracterizado pelo grande desenvolvimento da industria siderurgica, com uma taxa de 

crescimento da produvi'io mundial de avo bruto de aproximadamente 5% ao ano. Esta evoluvi'io 

foi resultado da reconstruvi'io mundial ap6s a Segunda Guerra Mundial (BNDES,\996). 

Durante essa fase, o Estado foi responsavel pela implantavi'io e desenvolvimento da siderurgia, 

sendo responsavel por 75% da produs:ao mundial em 1980. 

A segunda fase, correspondente a decada de 80, foi caracterizada pela 

esta~oma<;ao da produvao em tomo de 700 milhoes de t/ano, desacelera<;i'io das economias 

desenvolvidas, superoferta de ayo com prevos em queda e intensifica<;i'io do uso de materiais 

substitutes como aluminio, plastico e ceramica. A utiliza<;i'io de criterios politicos pela 

administrayao estatal provocou a lentidi'io da tomada de decis6es e a falta de liberdade 

necessaria para responder as exigencias do mercado e as mudanvas no ambiente. A 

insuficiencia de investimentos em novas tecnologias de produtos e processes provocaram a 

estagnavi'io do setor, tomando as empresas lentas, desatualizadas ou ate obsoletas 

tecnologicamente, ineficientes em relaviio aos custos e pouco racionalizadas, muitas vezes 

protegidas por mercados fechados. 

A terceira fase, iniciada em 1988 e que se estende ate hoje, e caracterizada pela 

reestruturaviio do setor, com mudanvas profundas e transformav6es constantes. Ela esta 

passando por urn processo de privatiza<;i'io influenciado pelas ideias da abertura e globalizas;i'io 

dos mercados. Atualmente, a participavi'io estatal na produvao mundial e inferior a 20%, 

concentrada na Russia, Ucrania, China e india. A reestruturayao, impulsionada pela 

privatizaviio e pela globalizas:ao, foi responsive! pela intemacionalizavi'io da industria e pelo 

aumento da competis;ao entre as empresas siderurgicas. 

II.2. Tendencias Tecnol6gicas da Siderurgia 

Atualmente, a siderurgia mundial segue duas rotas tecnol6gicas basicas, as 

usinas integradas e as aciarias el<~tricas. As usinas integradas a coque que usam o ferro gusa 

como materia prima em altos fomos e conversores LD. As aciarias eletricas utilizam a sucata 
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como materia-prima bilsica. Hi!, tambem, o processo Corex que difere do processo alto forno 

por dispensar as instalavoes de coqueria, pelotiza(;ao ou sinteriza(;ao. Utiliza diretamente o 

carvao mineral e o minerio de ferro, que podem ser de baixa qualidade e reaproveita gases 

gerados, como fonte de energia. Apresenta flexibilidade para plantas modulares e menores 

danos ao meio ambiente. Em compensavao, requer maiores custos de investimento. Hi!, ainda, o 

processo NUCOR, em que o carbureto de ferro e a materia-prima principal da aciaria eletrica 

0 carbureto de ferro seria uma fonte altemativa de material metalico, assim como o ferro

esponja. Estas pesquisas sao motivadas pelo aumento do pres:o da sucata e pela dificuldade de 

obtenvi'io de material de boa qualidade (sucata limpa). 

As aciarias eletricas sao mais competitivas em certos contextos e requisites, 

como a modulas:ao e possibilidade de operar a escalas reduzidas, inferiores a 500.000 t!a; 

menor custo de investimento; maior flexibilidade; menor impacto ambiental; possibihdade de 

atendimento de mercados regionais e maior qualidade dos produtos. 

A ados;ao de urn processo tecnol6gico em uma determinada regiao depende de 

questoes logisticas relativas it disponibilidade dos principais insumos e o acesso aos 

consumidores finais. Os novos investimentos estao sendo concebidos dentro de uma nova base 

tecnol6gica, com unidades de menor escala, menor custo de investimento, baixo custo 

operacional, tecnologia de gerenciamento e alta produtividade, conforrne Tabela II.l abaixo. 

I Tabela II.l -Caracteristicas das Bases Tecnologicas da Siderurgia Mundial 

Base Tecno!Ogica Original Nova Base TecnolOgica 

A<;os Pianos e Longos 

A','OS Planos 
Usinas scmi-integradas (mini-mills} 

Usinas intenradas- Alto Forno/Forno LD 
Eliminayao da nccessidadc de grandcs escalas para 

Maior custo de invcstimento 
produyao de ayos pianos 

• 
Reduyao dos custos operacionais e aumento de 

• ML"llOT custo opcracional 
produtividade atravCs de inovay5es tecno16gicas. 

• Maior cscala de produyao 
Maim disponibilidade e flexibilidade de utilizayao de 

cnergia e matCrias-primas nas semi-integradas 

' 
---- ---- ----- - --- ....... -- ---- --------- -------~ 

A~·os Longos 

Usinas scmi-integradas - Forno E!Ctrico operand a com ' Usinas compactas 

sucata 

• Menor custo de investimento -- ---- ------ ------~-- --

• Maior ilcxibilidade • Tecnologia de gerenciamento 

. "' -hmtc. BNDhS (199~b) 



Novas tecnicas na rota das aciarias eletricas (utilizayilo do oxigemo, alta 

potencia, pn\-aquecimento da sucata) tern sido promovidas nos Ultimos anos, visando aumentar 

a produtividade atraves de processos mais eficientes, obtendo-se produtos com custos menores 

e efeitos negativos ao meio ambiente reduzidos. 

Os fatores que tern se destacado na competitividade entre os processos 

tecnol6gicos de produyilo de avo sao: custos, englobando investimentos e oper39iio; energia, 

disponibilidade de materia-primae proximidade do mercado. As mini-usinas apresentam custos 

de capital menores em relavao as usinas convencionais, que apresentam vantagens nos custos 

operacionais. Aproximadamente 50% dos custos de processo das mini-usinas sao referentes a 

sucata. 0 consumo de energia eletrica das usinas tradicionais e menor que o das aciarias 

eletricas. 0 consumo por tonelada de avo liquido das usinas integradas e estimado em 

180 kwh/t, enquanto nas aciarias eletricas e de 540 kwhlt. 0 consumo de energia necessaria ate 

a obtenyiio do produto final de uma mini-usina equivale a 60% do consumo de uma usina 

integrada. 

Atualmente, cerca de 70% do ferro contido no avo produzido a nivel mundial, e 

proveniente de minerio de ferro e 30% de sucata. A sucata e utilizada na produ9ao de avo, 

principalmente como carga dos fornos eletricos a arco nas mini-mills. A sucata e produzida na 

eliminavao de rejeitos industriais e na obsolescencia de bens de consumo e capital, podendo ser 

adquirida nas usinas siderurgicas ou no mercado. Entretanto, o aperfeiyoamento tecnol6gico 

dos processos siderurgico esta reduzindo o volume de sucata produzido pelas industrias. 

A sucata e urn produto de mercado a vista, regido principalmente pelas forvas 

regionais de oferta e demanda. Existe uma flutuavao significativa dos preyos, determinados 

principalmente pela Jogistica de transporte e concentrayiio de empresas demandantes e 

ofertantes. Os prevos do mercado norte-americana sao adotados como principal referencial 

intemacional. As classes de sucata mais comercializadas nos EUA sao: Hl\1S (Heavy Melt 

Scrap), correspondente a sucata pesada de obsolescencia, em geral, sucata obtida por desmonte 

de navios ou outras grandes estruturas metalicas; sucata prensada em pacotes (Bundles) e 

sucata processada em shredder (picada) (BNDES, 2000). 

0 carvilo mineral e outra materia-prima importante na siderurgia. Juntamente 

com o minerio de ferro, corresponde a 45% do custo de produvao de avo liquido nas usinas 

integradas a coque. A China, os Estados Unidos e a Australia sao os maiores produtores 

mundiais de carvao mineral, enquanto a Australia e o principal exportador mundial de carvao 

mineral. 
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F~gura 11.2 - Evolu~ao do Pre~o do carvao Mineral 
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Pela Figura ll.3 pode-se observar que no periodo 1985/1995, os pre~os do 

carvao acompanharam as oscil~oes do minerio de ferro, portanto os pre~os de ambos estao 

diretamente relacionados, uma vez que ambos sao materias-primas utilizadas na indlistria 

siden'rrgica 

Figura II.3- Evoluyao dos Preyos de Carvao e de Minerio de Ferro -1985/1995 
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II.3. Reestruturavao da SiderurgiaMundial 

A mudan9a pela qual a siderurgia mundial esta passando nesta terceira fase, 

iniciada no final da decada de 80, tern como causa as mudan9as do padrao competitivo e da 

base tecnol6gica E urn processo dinfu:nico, que envolve aquisi9oes, fusoes, incorporay()es, 

desmobilizayoes e intemacionalizavao de empresas, visando urn aumento na escala de suas 

operayoes e consequente reduylio de custos. 

Suas prmc1pms caracteristicas sao a atua9lio no mercado global, 

concentravao/especializavao, otimizaylio da base produtiva, racionalizayao dos investimentos 

(P&D, modemizaylio e meio-ambiente), aumento da competitividade, aurnento de 

produtividade, melhoria de qualidade, aproveitamento de sinergias e fortalecimento dos grupos 

A privatiza9lio retirou urn obstaculo que restringia a intemacionalizaylio da 

industria siderurgica. Atualmente, a participaylio estatal na prodw;lio mundial e menor que 

20%, parcela que alcanyou 60% em 1990 e mesmo assim concentrada na China e india. 

Tabela U.2- Principais Acontecimentos na Siderurgia Mundial 

Ano Acoutecimentos 

1997 
Associayao entre as duas maiores empresas alemaes Thyssen e Krupp, originando a ThyssenKrupp, a 

maior empresa europeia na ocasiao. 

1998 
I Aquisis:ao do controie da Acesita, CST e Villares (Brasil), Cockerill-Sambre (Belgica) e Finaverdi 

(Italia) pela francesa Usinor. 

1998 
Privatizas:ao da espanhola CSI, adquirida pela Arbed (Luxemburgo), que agregou 5 milhoos de t de 

capacidade, tomando-se o maior grupo europeu. 

Crescimento substancial do grupo britanico LNM. fundado em 1976 pelo indiano Lakshn'ii MittaL 
1998 

I - . . 

/ atraves de aquisiy<ses pelo mundo, como a Inland Steel (EUA). 

I 1998 
i Privatizayao da venezuelana Sidor Sideriirgica del Orinoco, adquirida pelo cons6rcio composto pela 

I Siderar (Argentina), Sivensa (Venezuela), Hylsamex e Tansa (Mexico) e Usiminas (Brasil). 

2001 
Fusiio entre a Usinor (Franya), Arbed (Luxemburgo) e Aceralia (Espanha), criando a Acelor, maior 

empresa sideriirgica do mundo. 

Fonte: BNDES (200la)- mod1ficado 

II.4. Produ9lio Mundial 

A produ9lio siderurgica mundial na ultima decada apresenta como principal 

fato o crescimento da China que passou os tres maiores produtores para assumir uma 

lideran9a incontestavel com grande margem de diferenya. Baseados nos dados do IISI (2002a) 

demonstrados na Tabela II.3, temos a China, com 181,5 milhoes de t, o Japao, com 

107,8 milhoes de t e os Estados Unidos, com 92,4 milhoes de t. A produylio chinesa 
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apresentou urn crescimento continuo, com urn aumento de 256% no periodo 1991/2002, 

reflexo de sua performance economica positiva No mesmo periodo, a produyao japonesa 

apresentou oscilayoes positivas e negativas, permanecendo com sua produvao estavel. A 

produvao norte-americana apresentou urn aumento de 16% no periodo 1991/2002, alcanvando 

o pico em 2000, com 101,8 milhoes de t. Nos anos seguintes manteve-se estavel, com 

92,3 milhoes de t em 2002, reflexo do desaquecimento de sua economia 

A Russia ocupa a quarta posivao, com produvao estavel desde 1999. Cabe 

ressaltar a diminui9ao da produ9ao no periodo 1991/2002. A Coreia do Sul ultrapassou a 

Alemanha, passando a ocupar a quinta colocayao, com 45,5 milhoes de t, enquanto a 

Alemanha mantem produvao estavel de 1991, com 45,0 milhoes de t. A Ucrfuria ocupa a 

setima posi9ao, com 34,0 milhoes de t em 2002, apresentando urn crescimento desde 1998, 

resultado do aumento do seu consumo aparente. Entretanto, ainda nao alcanvou os volumes 

produzidos em 1991. 0 Brasil ultrapassou a India, passando a ocupar a oitava posiyao, com 

29,0 milhoes de t, apresentando urn crescimento de 28% no periodo 1991/2002. 

A produvao mundial apresentou urn aumento de 4,68% emrelavao a2001, com 

886,7 milhoes de t em 2002. Apesar de algumas oscilavoes negativas, reflexo de crises 

mundiais ( crise Asiatica, crise da RU5sia, crise da Argentina e prote.cionismo mundial), a 

produyao siden'rrgica mundial apresentou urn crescimento de 20,54% no periodo 1991/2002. 

Tabela U.3- Principais Produtores Mundiais de A~o -1991/2002 (Milh6es de t) 

Posi~ao Paiscs 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 China 71,0 80,9 89,5 92,6 95,4 101,2 108,9 114,6 124,0 127,2 148,9 181,5 

2 Japao 109,6 98,1 99,6 98,3 101,6 98,8 104,5 93,5 94,2 106,4 102,9 107,8 

3 Estados Unidos 79,7 84,3 88,8 91,2 95,2 95,5 98,5 98,7 97,4 101,8 90,1 92,3 

4 Russia 77,1 67,0 58,3 48,8 51,6 49,3 48,5 43,8 51,5 59,1 59,0 58,5 

5 Con'ia do Sui 26,0 28,1 33,0 33,7 36,8 38,9 42,6 39,9 41,0 43,1 43,9 45,3 

6 Alemanha 42,2 39,7 37,6 40,8 42,1 39,8 45,0 44,0 42,1 46,4 44,8 45,0 

7 Ucdinia 45,0 41,8 32,6 24,1 22,3 22,3 25,6 24,4 27,5 31,8 33,1 34,0 

8 Brasil 22,6 23,9 25,2 25,7 25,1 25,2 26,2 25,8 25,0 27,9 26,7 29,0 

9 India 17,1 18,1 18,2 19,3 22,0 23,8 24,4 23,5 24,3 26,9 27,3 28,8 

10 Italia 25,1 24,8 25,7 26,2 27,8 23,9 25,8 25,7 24,9 26,8 26,7 26,0 

11 Franya 18,4 18,0 17,1 18,0 18,1 17,6 19,8 20,1 20,2 21,0 19,3 20,4 

12 Formosa/Taiwan 11,0 10,7 12,0 11,6 11,6 12,4 16,0 16,9 15,4 16,8 17,2 18,1 

13 Turquia 9,3 10,3 11,5 12,6 13,2 13,6 14,5 14,1 14,3 14,3 15,0 16,4 

14 Espanha 12,8 12,3 13,0 13,4 13,8 12,2 13,7 14,8 14,9 15,9 16,5 16,3 

15 Canada 13,0 13,9 14,4 13,9 14,4 14,7 15,6 15,9 16,2 16,6 15,3 16,0 

16 Mexico 8,0 8,5 9,2 10,3 12,1 13,2 14,2 14,2 15,3 15,6 13,3 14,2 

17 Reino Unido 16,5 16,2 16,6 17,31 17,6 18,0 18,5 17,3 16,3 15,2 13,7 11,6 

18 Belgica ll,3 10,3 10,2 11,3 11,6 10,8 10,7 11,4 10,9 11,6 10,8 11,4 

19 Africa do Sui 9,4 9,1 8,7 8,5 8,7 8,0 8,3 8,0 7,3 8,5 8,8 9,0 

Mundo 735,6 719,7 727,5 725,1 750,2 750,0 798,8 777,2 787,8 847,6 847,0 886,7 
; I onte. IISI (2002a) 
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ll.4. 1. Principais Sideritrgicas Mundiais 

A Arcelor, empresa europeia resultante da fusao da Usinor (Franva), da Arbed 

(Luxemburgo) e da Aceralia (Espanha) ocorrida em 2001, com 43,1 milhoes de t, a POSCO 

(Coreia do Sul), com 27,8 rnilhoes de tea Nippon Steel (Japao), com 26,2 rnilhoes de t ocupam 

respectivamente a primeira, a segunda e a terceira posivao na relayao das principais 

siderurgicas mundiais. 

Apesar de ser o oitavo produtor mundial, o Brasil nao possui nenhuma empresa 

entre as 20 maiores do mundo. As maiores empresas/grupos siderurgicos brasileiros sao a 

Gerdau, que ocupa a vigesima primeira posiyao, com 7,2 rnilhoes de t; a CST, que ocupa a 

trigesima nona colocavao, com 4,8 milhoes de t; a USil\tllNAS, que ocupa a quadragesima 

segunda posivao, com 4,6 rnilhoes de t; a CSN, que ocupa a quadragesima nona posivao, com 

4, 0 milhoes de tea CO SIP A, que ocupa a septuagesima nona colocayao, com 2,5 milhoes de t. 

A Tabela ll.4 demonstram que as principais empresas/grupos siderurgicos 

brasileiros ainda nao operam de acordo com os padroes mundiais de largas escalas de 

produvao. A continuidade do processo de reestruturavao aumentara sua con"petitividade no 

mercado global. 
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Tabela 11.4 - Principais Empresas Siderurgicas do Mundo- 2001 (Milhoes de t) 

Posi~ao Empresa Produ~ao Posi~ao Empresa Produ~io 

1 Arcelor 43,1 16 China Steel 10,3 

2 POSCO 27,8 17 Anshan 5,8 

3 Nippon Steel 26,2 18 Shougang 8,2 

4 
I spat 

19,2 19 Severstal 8,1 
IntematiOI!a! 

I 5 
Shanghai 

19,1 20 Bethlehem Steel 8,0 
Baosteel 

6 Corus 18,1 21 Novolipetsk 7,9 

7 Thyssenkrupp 16,2 22 Gerdau 7,2 

8 Riva 15,0 23 Wuhan 7,1 

9 NKK 14,8 24 NISCO 6,9 

10 Kawasaki 13,3 25 Krivorozstal 6,9 

11 usx 12,8 26 Kobe Steel 6,7 

12 Sumitomo 11,7 39 CST 4,8 

13 Nucor 11,2 42 USIMINAS 4,6 

14 SAIL 10,8 49 CSN _, 4,0 

15 Magnitogorsk 10,3 79 COSIPA 2,5 

Fonte: IISI (2002b) 

ll. 4. 1. Onda Protecionista 

0 crescimento significativo do comercio internacional provocou uma onda de 

protecionismo no setor siderurgico. Os paises mais desenvolvidos, principalmente os Estados 

Unidos e os paises europeus, vern adotando medidas que restringem a venda de produtos 

siderurgicos de paises mais competitivos como o Brasil. A ado~ao de pre~os inferiores aos 

praticados pelo mercado e/ou supostos subsidios governamentais as empresas sao consideradas 

praticas desleais no comercio intemacional, respondidas com barreiras protecionistas. A 

diminui~ao da produ~ao siden.lrgica norte-americana, resultado do aumento das importa~oes e 

da falta de competitividade das siden.lrgicas, estit fazendo com que os produtores norte

americanos pressionem o govemo a adotar tarifas de importa~ao. 

Em outubro de 2000, os Estados Unidos sancionaram uma emenda determinando 

que o di11.heiro obtido pelo governo com a cobran~a de taxas anti-dumping seja destinado as 

ernpresas que abrigaram e venceram o caso. Esta medida incentiva a abertura de processos anti

dumping contra competidores estrangeiros (BNDES, 200la). 
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II.5. Consumo Aparente Mundial 

No periodo 1992/2001, o consumo aparente mundial de avo apresentou urn 

crescimento constante, com excevao de 1997, caracterizado pel a reduvao do consumo 

resultante de uma crise mundial. 0 consumo aparente mundial de avo alcanvou 7 65 rnilhoes de 

t em 2001, tendo a China, com 169,9 rnilhoes de t, os Estados Unidos, com 102,8 milhoes de t e 

o Japao, com 73,2 rnilhoes de t, ocupando as principais posivoes no cenario mundial. A Coreia 

do Sui, com 38,2 milhOes de t, a Alemanha, com 37,1 milhoes de t, a Italia, com 30,3 milhoes 

de t, a India, com 27,6 rnilhoes de t e a RU.Ssia, com 23,5 rnilhoes de t, ocuparn, 

respectivamente, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a setima e a oitava posiyao na relayao 

dos maiores importadores mundiais. 0 consumo destes paises, que oscila entre 38,2 e 

23,5 rnilhoes de t, esta distante do volume alcanvado pela China, Estados Unidos e Japao. 

Os paises europeus, a NAFTA, o Oriente Medioe a. Australia apresentaram 

reduvao do consumo aparente enquanto os antigos paises da ex-URSS, a America do Sul e 

Central, a Africa e a Asia apresentaram urn aumento do consumo aparente. A Tabela II.5 indica 

o consumo aparente mundial de produtos siderurgicos no periodo 1992/2001. 

Tabela II.S- Consumo Aparente Mundial de Produtos Sidenlrgicos -1992/2001 (Milht'ies de t) 

Pais 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

China 72,1 106,2 105,4 87,4 97,3 103,5 113,9 130,8 141,2 169,9 

Estados Unidos 84,1 90,3 103 98,2 103,1 108 115,7 110,9 114,7 102,8 

Japao 81,4 76,5 75,7 80 80,6 82,1 70,3 68,9 76,1 73,2 

Coreia do Sui 21,7 25,2 30 35,5 37,6 i 38,1 24,7 33,6 38,5 38,2 

Alemanha 34,3 29,5 33,4 35,1 31,6 i 34 34,6 35.2 37,9 37,1 i 

It alia 25,7 20,7 24,3 27,8 23,3 I 27,5 29,3 29,4 30,6 30,3 

India 15,5 I 15,7 18,6 22,2 22,8 22,9 23,5 25 26,3 27,6 

Russia 41,9 31,1 19,9 18,8 16,4 I 15,6 15,4 16,9 22,1 23,5 I 

Espanha 10,1 9 10,7 12,5 11,6 l 13,7 15,6 17,5 17,4 18,3 
--

Taiwan/Formosa 17,8 20,9 19,2 20,1 18 I 21 20,2 20,4 21 17,7 

Brasil 8,9 10,6 12,1 12 13 i 15,3 14,5 14,1 15,8 16,7 

Fran-;:a 14,7 12,6 14,8 14,8 14 I 15,5 16,6 16,5 18 16,5 
I 

Canada 9,7 11 13,3 12,8 13,3 15,4 15,8 16,2 17,8 15,2 

Reino Unido 11,6 11,6 12,6 13,2 13,1 
I 

14 14,5 13,5 13,1 13,3 i 

Turquia 7,5 9,1 6,9 10,2 10,1 ! 11,9 12,1 11 12,9 10,7 

Mundo 607,1 624,6 639,6 651,3 653,1 i 699,1, 684,5 702,2 758,9 I 765 
-Fonte: IISI (2002a); umdade: milhoes de t metncas de produtos de a-;:o acabados. 

A participac;ao dos blocos econornicos no consumo aparente mundial em 2001 

foi a seguinte: Asia (47,4%); Uniao Europeia (18,5%); NAFTA (17,1 %); Europa(exceto Uniao 
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Europeia) (4,3%); ex-URSS (4,2%); America do Sul e Central (3,6%); Africa (2%); Oriente 

Medio (2%); Australia e NovaZelandia (0,8%). 

No periodo 1991/97, a produvao siderurgica no sudeste asiatico cresceu a uma 

taxa de 4,5% ao ano, enquanto a media mundial foi 1,3%, alavancando a produvao siderurgica 

mundial. Em 1997, uma crise economica atingiu a regiao, provocando a queda da produvao 

industrial, a drastica reduvao dos produtos intemos brutos, a postergavao de projetos de 

expansao da capacidade siderurgica e a restrivao das importayoes. Em 1998, o consumo de 

produtos siderurgicos diminuiu 2,9% na regiao, em comparayao com a reduvao de 1,6% no 

consumo mundial. 0 excedente exportivel de ayo gerado principalmente pelo Japao, Coreia do 

Sul e China, juntarnente com a desvalorizayao de suas moedas, provocaram a reduvao dos 

prevos nas exportavoes dos produtos siderurgicos, contribuindo para a manutenvao de prevos 

baixos. 

Tabela 11.6- Consumo e Comercio de A~o dos Paises Asiaticos- 1997/1999 (Milh6es de t) 

Paises 1997 1998 o/o cresc. 1999 0/o cresc. 

China 

Consumo 103,5 107,3 3,7 113,6 5,9 

-
Exportayi)es 5,3 3,3 -37,7 4,3 30,3 

Importayi)es 12,8 11,4 -10,9 14 22,8 

Japao 

Consumo 82,1 72,3 -11,9 74,8 3,5 

Exportayoes 22,2 28 26,1 20 -28,6 

Importayi)es 6 5 -16,7 5 0 

Coreia 
. 

Consumo 38,1 25,5 -33 26,7 4,7 

Exportayi)es 11,3 15 32,7 12 -20 

Importay5es 6,9 2,5 -63,8 5 100 

Taiwan 

Consumo 21 20,4 -2,9 21,6 5,9 

Exportayi)es 3 2,5 -16,7 3 20 

Importay5es 13 12 -7,7 13 8,3 

Outros 

Consumo 66,1 57,3 -13,3 57,7 0,7 

Exportayoes 7 6 -14,3 7 16,7 

Importayoes 40 30 -25 30 0 

Consunw Total 310,8 282,8 -9 294,4 4,1 

Exportar;oes Totais 48,8 54,8 12,3 46,3 -15,5 

Importar;oes Totais 78,7 60,9 -22,6 67 10 

Fonte: BNDES (1998). 
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A produvilo siderurgica dos paises da ex-URSS, atualmente agrupados na 

Comunidade dos Estados Independentes (CEI) apresentou uma reduyao de 40% no periodo 

1992/1998. A diminuiviio do consumo da industria belica e de construviio mecilnica ap6s o fim 

da Guerra Fria, fez com que os novos paises independentes exportassem a maior parte das suas 

produyiies, praticando prevos abaixo da media das economias de mercado, enfatizando a 

produyao em detrimento do lucro. Esta atitude provocou a superoferta no mercado e motivou 

av6es por parte de diversos paises, de acordo com as leis do comercio intemacionaL 

A industria siderurgica enfrenta o obsoletismo do parque siderurgico; o aumento 

crescente dos custos de infra-estrutura, principalmente transportes; o alto ntimero de 

empregados; a baixa produtividade e a carga tributaria cresceote. A falta de recursos para 

investimento em modemizas;ao e meio ambiente e a dificuldade na implantas;ao de programas 

de racionalizayao, impedem a reestruturayao da industria siderurgica 

II.6. Exportayao Mundial 

Os dados do IISI (2002a) indicam que o Japao, com 29,294 milhoes de t, a 

Rtissia, com 25, 572 milh6es de t e a Ucrilnia, com 24,380 milh6es de t, foram os principais 

exportadores mundiais de produtos siderurgicos acabados e semi-acabados em 2001. As 

exportav6es japonesas tern aumeotado continuamente desde 1996, tomando-se o principal 

exportador mundial em 2000, quando ultrapassou a Russia As exportas;oes russas apresentaram 

uma reduviio de 7% em relayao a 2000, enquanto as exporta96es ucranianas tern aumentado 

continuamente desde 1998. Entretanto, as exportavoes destes paises no periodo 1992/2001 

apresentaram aumentos superiores a 300%. 

A Alemanha, com 23,890 milhoes de t, a Belgica-Luxemburgo, com 

20,531 milhoes de tea Fran9a, com 16,897 milhoes de t, ocupam respectivamente a quarta, a 

quinta e a sexta colocaviio na relaviio dos principais exportadores mundiais. Estes paises 

apresentaram uma reduyao no volume exportado em relayiio a 2001. Entretanto, estes tres 

paises apresentaram crescimento das exportayoes no periodo 1992/2001, reflexo da 

reestruturayiio do setor, com maior especializaviio das unidades industriais. 
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Tabela 11.7- Exporta~iies Mundiais de Produtos Sidenirgicos Acabados e Semi-Acabados-

1992/2001 (Milhiies de t) 

Pais 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Japao 18,564 23,506 22,407 22,129 19,262 22,892 24,996 26,085 28,478 29,494 

RUssia 7,176 16,678 25,645 27,371 26,993 25,394 23,124 27,494 27,506 25,575 

Ucriinia 7,782 10,959 1!,638 11,653 12,622 16,175 15,948 18.953 22,283 24.380 
--------------- - - -is.74o ~-"- -------- ------<1·-----,;;- ---- ------ f-cc----c~ 

------~ Alemanha 19,159 19,785 20,324 20,437 23,663 22,400 20,933 24,579 23.890 

BelgicawLuxemburgo 13,105 13,845 14,926 14,190 14,673 16,459 17,647 20,717 21,857 20.531 

Frnnya !!,849 12,072 12,826 12,796 13,124 14,884 15,056 16,177 17,442 16,897 

Coreia do Sui 10,721 11,444 10,029 9,795 1,093 11,292 18,383 13,691 13,848 14,035 

Itillia 9,568 . ll,89o" 
---

10,192 9,803 11,730 11,804 10,722 10,173 10,922 10,695 

Turquia 5,044 6,321 8,340 6,211 6,697 7,277 6,555 7,552 7,499 10,587 

China 4,037 1,412 2,566 10,745 7,131 8,907 5,863 5,975 II, 159 7,487 

Mwtdo 196,147 222,517 238,568 246,655 237,276 267,923 270,442 280,966 305,844 260,919 

Fonte. liS! (2002a). 

117. lmporta~ Mundial 

Os Estados Unidos, com 27,793 milhoes de t, a China, com 25,636 milhoes de t 

foram os principals importadores mundials de produtos siderurgicos em 2001. As import~oes 

norte-americanas apresentaram uma reduviio em rel~iio a 2000, reflexo do desaquecimento da 

economia dos Estados Unidos e da ampli~iio do protecionismo. As impo~oes chinesas 

aumentaram 317% no periodo 1992/2001, resultado dos grandes investimentos em infra

estrutura, principalmente construviio civiL Mesmo sendo o principal produtor mundial de avo. a 

China nao consegue atender sua demanda intema, importando produtos siderurgicos 

principalmente do Japiio, Conlia do Sui e Russia. As importa¢es chinesas sao compostas por 

produtos de alto valor agregado. 

A Alemanha, com 19,049 milh6es de t, a Italia, com 17,231 milhoes de tea 

Franva, com 16,137 milhoes de t ocuparn, respectivamente, a terceira, a quarta e a quinta 

posiviio na rel~ao dos principals importadores mundials. Os paises europeus tern importante 

participayao nas importavoes mundials, devido as relavoes comercials dentro da Uniiio 

Europeia e a especializayao das industrias siderurgicas europeias. 
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ITabela 11.8- Importal'(ies Mundiais de Produtos Sidenirgicos Acabados e Semi-Acabados-

11992/2001 (Milhiies de t) 

Pais 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

IEstados Unidos 15,674 17,904 27,526 22.432 26,649 28.471 37,948 32,735 34,754 27.793 

China 8,089 36,869 25,813 14,806 16,537 !3.619 13,106 16,998 20,710 25.636 

l~!cmanha ___ 17,814 !3,584 17,328 19,090 !5,393 17,479 !8,673 17,670 20.206 19.049 
-----~------- -- -- -----------~ ---- ------ -------- ·-- ----------------

r--15,861 f-··················· 
--------

iiHilia 10,514 8,165 10,387 13,115 11,135 13.707 15,766 16.900 17,231 

iFranya 10,108 9,076 11.022 11,867 11,142 12,611 14,422 15,309 17,241 16,137 

'BClgica-Luxemburgo 4,804 4,882 5,809 6,254 6,!33 8.120 10,048 11.525 13,543 11,470 

L~orCia do~~~---- .... 6,142 5,345 8,440 10,771 11,102 9,438 3,614 8,878 11,449 10,737 
---~--- -~-~----- ···-~;;-; r------ --;~ 

Espanha 3,567 2,823 3,663 5,348 5,557 6,693 7,791 9,205 9,309 !0,006 

Hong Kong 3,152 6,139 6,604 5,462 4,015 7,297 7,069 7,036 8,391 8,185 

Taiwan I Formosa 10,841 14,775 12,820 13,539 10,5% 12,180 11,168 13,127 13,008 8,254 

Mundo 180,492 214,975 234,345 236,345 228,382 249,109 255,323 264,637 299,223 257,939 

Fonte. US! (2002a). 

II.8. Prevos 

A Tabela II.9 demonstra que os produtos siden\rgicos, com excevao da sucata no 

mercado norte-americano, apresentaram uma reduvao dos prevos no 1990/2000. A queda dos 

prevos intemacionais no primeiro trimestre de 1998 foi provocada pela oferta de produtos 

siderurgicos a prf'S'OS reduzidos no mercado, por parte de paises asiaticos e da Russia, tentando 

compensar a diminuivao do consumo nos seus mercados intemos. 

No segundo semestre de 2000, ap6s quase urn ano de recuperavao, os prevos 

voltaram a cair em todos os segmentos, principalmente o de semi-acabados. Apesar da 

demanda aquecida, a superoferta e a venda de estoques provocaram a reduvao dos prevos a 

partir de julho de 2000. Na media, os prevos de 2000 foram superiores aos de 1999. 

Provavelmente as usinas menos eficientes e as linhas de produvao obsoletas serao desativadas, 

como no Mexico, Estados Unidos, Reino Unido e Japao entre outros. 

Tabela II.9- Evolu~ao dos PrC\'OS de Produtos Sidenirgicos 1990/2000 (US$ 111"/t) 

Produto 1990 i 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ' 
I 

Bobina a Quente 330 ! 297 290 357 370 310 325 340 200 195 266 ! 
' 

Bobina a Frio 470 ! 430 400 487 540 460 420 430 300 296 347 

Chapa Galvanizada 600 520 480 545 585 490 500 ::>20 485 407 491 i 

Chapa Grossa 420 373 360 386 456 405 450 470 300 283 291 

Vcrgalhao 285 257 257 300 332 260 280 290 190 237 231 

Sucata Mere. USA 105 86 87 135 135 137 139 137 110 120 125 i 
Chapa Especial 2.280 2.145 2.202 2.100 2.158 2.280 2.150 2.000 1.700 1.086 1.473 • 

,. Fonte. BNDES (2001a). 
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JI.9. Meio Ambiente 

A preservaviio do meio ambiente (a atmosfera, as aguas, o solo e as areas verdes) 

das regioes onde atuarn e uma preocupayao das siderurgicas, atraves da adoviio de praticas 

arnbientais de nivel intemacional, seguindo os principios da ecoeficiencia e do 

desenvolvimento sustentavel avaliados pelos sistemas de gestao ambiental. Existem diversas 

tecnologias de preservavao do meio arnbiente, tais como: sistemas de despoeiramento que 

filtrarn as particulas s6lidas e os gases produzidos no processo produtivo. 

No processo produtivo do Grupo Gerdau, "as <iguas industriais sao tratadas e 

recirculadas por sistemas em circuito fechado, permanecendo dentro das plantas siderurgicas. 

Atualmente, o indice medio de recirculavao chega a 95%, percentual que atende a exigentes 

niveis de protevao dos recursos hidricos. Em relayao aos 5% restantes, uma parcela evapora 

durante a fabricaviio do avo, enquanto a outra retoma aos rios com parametros de qualidade que 

atendem legislayoes arnbientais. Em muitos deles, e alcanvada qualidade superior a da agua 

bruta captada. ". 0 Grupo Gerdau e o maior reciclador de sucata da America Latina e urn dos 

maiores do mundo, reaproveitando anualmente 5,3 milhoes de t de sucata ferrosa, 

transforrnando este insumo em novos produtos siderurgicos (GERDAU, 2003). 

A COSIPA antecipou 16 Terrnos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC) firmados com a CETESB, enquanto a COSIPA e a CST possuem a 

certificayao ISO 1400 I. 

II. 1 0. Novos Usos 

A ultima geravao de avos para construvao civil sao avos estruturais com uma 

nova concepviio em terrnos de alta resistencia a corrosao atmosferica e resistencia ao fogo, 

perrnitindo boa conforrnabilidade, soldabilidade e tenacidade, proporcionando maior economia 

em peso (USIMINAS, 2003). Edificios de milltiplos andares exigem media resistencia 

mecfutica, enquanto pontes, viadutos de grandes dimens6es e edificios de multiplos andares 

exigem alta resistencia meciioica. 

ILl!. Perspectivas 

Segundo BNDES (2003), a siderurgia mundial esta caracterizada pela 

superoferta na capacidade instalada de ayo, barreiras protecionistas dificultando o comercio 

internacional, continuidade de queda dos preyos das commodities siderurgicas e reduyiio do 

crescimento economico dos maiores centros consumidores de avo do mundo (Estados Unidos, 
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Europa e Japiio). 0 excesso de oferta provoca a continuidade da queda dos preyos das 

commodities siderurgicas. 

Segundo IISI (2003), o desafio das companhias siderurgicas e reinventar a si 

pr6prias, combinando novas tecnologias e ideias inovadoras, com equipes profissionais que 

visem a performance e agregaviio de valor. 

A reestruturaviio e composta pela combinaviio de diversos fatores, tais como a 

reduvao de capacidade, mudanvas na gerencia, conso!idavoes, mudanvas na estrutura 

corporativa, aumento na produtividade, novas tecnologias e investimento de capital em novos 

produtos e processos. 

Segundo IBS (2003), mesmo com a criaviio da Arcelor (associavao entre os 

grupos Arbed, Aceralia e Usinor) e da Corus (fusiio entre a British Steel e a Hoogovens), o 

setor de avos pianos continua muito fragmentado, com os cinco maiores produtores mundiais 

responsaveis por 16% do mercado e 20% da produviio mundial. 

Normalmente a intervenviio estatal e temporana e negativa, com motivavoes 

eleitorais ao inves da saude da industria em Iongo prazo 0 objetivo da intervenvao estatal 

deveria ser socorrer o mercado de trabalho, facilitar o fechamento de siderurgicas ineficientes 

e eliminar todos os auxilios e subsidios exceto as areas sociais e aos problemas ambientais 

associados ao fechamento das plantas (IISI, 2003). 

As usinas integradas norte-americanas encontrarn-se em situavao financeira 

delicada, apesar do apoio govemamental, com situaviio financeira problematica (BNDES, 

200la). 

As previsoes em medio prazo sao de crescimento do consumo de produtos 

siderurgicos, com a tendencia de crescimento da utilizao;:iio do avo. 0 cenario e caracterizado 

pelas credenciais ambientais e por novas aplicavoes do ayo (MINERIOSIMINERALES, 2000). 

Com a existencia de concorrentes competitivos e a conquista de novos 

mercados, as empresas siderurgicas fortalecerarn suas posivoes, atraves da reduviio de custos, 

melhoria da eficiencia; investimento em tecnologia, produtos de meihor qualidade e diminuiviio 

do numero de empregados. A siderurgia mundial continuara passando pelo processo de 

reestruturaviio, atraves de fusoes, associay6es e joint-ventures. 0 comercio exterior sera 

caracterizado pelo aumento das barreiras protecionistas, impostas principalmente pelos Estados 

Unidos e paises europeus, e pela busca de soluv5es negociadas, baseadas nas regras da OMC, 

ao inves de investigayoes formais contra alegadas pniticas desleais de comercio. 
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ill. A INDUSTRIA BRASILEIRA DE MINERIO DE FERRO 

A industria brasileira de minerio de ferro tern sua expansao marcada com a 

fundavao da CVRD em 1942 para lavrar os ricos depositos de minerio de ferro do Quadrilatero 

Ferrifero em Minas Gerais. Seu crescimento sempre esteve muito associado ao mercado 

extemo e dependente da capacidade de transporte ferroviitrio (Estrada de Ferro Vitoria-Minas e 

Rede Ferroviitria Federal) e da capacidade dos portos de Tubarao e Rio de Janeiro. Essas 

condivoes de contomo dadas pelo transporte levararn a implantavao pela Sarnarco de urn 

complexo mineroduto-porto. 

Esse quadro so foi alterado com a descoberta de grandes reservas em Carajas 

permitindo a cria¢o de urn segundo complexo: mina-ferrovia-porto (Sistema Norte) garantindo 

assim a expansao dessa industria. Os depositos de minerio de ferro do estado de Mato Grosso 

do Sui exportado em pequenas quantidades pelo rio Paraguai podem vir a configurar uma 

terceira fase de expansao dessa industria voltada mais para o interior do pais. 

ill. 1. Reservas Brasileiras 

As reservas brasileiras estao distribuidas principalmente em Minas Gerais 

(68%), Para (29%) e Mato Grosso do Sui (2%). Em Minas Gerais, as reservas de itabirito (teor 

media de 55% de Fe) estao localizadas no Quadrilatero Ferrifero; no Para, as reservas de 

hematita (tear media de 65% de Fe) estao situadas na provincia mineral de Carajas enquanto no 

Mato Grosso do Sui, as reservas da regiao de Corumba tern 60% de Fe. 

Ate 1985 o minerio de ferro de Minas Gerais atendia isoladarnente tanto aos 

mercados intemos, como aos extemos. Desde entao, o minerio de Carajas juntamente com 

pequena contribuivao de Corumba (MS) passou a atender completamente a demanda extema. 

Em 2002, o mercado extemo foi 70,2% abastecido por minerio do Quadrih\tero Ferrifero, 

28,9% por minerio de Carajas e 0,9% por minerio de Mato Grosso do Sui (SINFERBASE, 

2002) 

No period a 1988/1999 as reservas brasileiras (medidas, indicadas e inferidas) 

apresentaram uma variavao positiva, passando de 55 bilboes de t em 1988 para 58 bilhoes de t 

em 1999. Este cenitrio indica uma situaviio confortavel em relavao a possibilidade de exaustao 

no curta e media prazo (DNPM, 2002) 
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Ill.2. Produv§:o Brasileira 

A produvao brasileira de mmerio de ferro em 1999 foi distribuida entre 40 

empresas que operam 90 minas, todas a ceu aberto e que utilizam 55 plantas de beneficiamento. 

0 minerio bruto (hematita, com um teor medio de 60,0% de Fee itabirito, com um teor medio 

de 50,0% de Fe) ap6s o beneficiamento gera produtos granulados (21,0% da produyao) e finos 

(sinterfeed- 52,0% da produviio e pelletfeed- 27,0%), com teores de ferro variando entre 65,0 e 

67,0%. 

Os dados indicados na Tabela Ill. I demonstram que 12 empresas foram 

responsaveis por 97,3% da produvao brasileira de minerio de ferro em 1999. A CVRD, a MBR 

e a Samarco produziram, respectivamente 53%, 11,9% e I 0, I% da prodw;ao brasileira neste 

ano. 

No periodo 19841!999, com exceyao de 1984 e 1993, a CVRD foi responsavel 

por mrus da metade da produviio brasileira A MBR sempre deteve a segunda maior 

participayao, oscilando entre 10,3% e 15,1%. A Samarco obteve a terceira maior produviio, 

ultrapassando a Ferteco em 1999. 

Tabela III.l - Evolu~iio da Participa~iio das Empresas na Produ~iio Brasileira de Minerio 

de Ferro - 1984/1999 (%) 

Em pres a 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993]1994 1995 1996 1997 1998 1999 

CVRD 52.1 53,3 46,8 55,4 56,1 62,2 58,3 I 53,7 55.7 42,3(52,6 54.1 58,6 58,1 56,3 53,0 

MBR 13,6 111,9 11,0 12,1 12,6 10,3 n,s I 11,9 12.8 15,1 ' 15,9 13.8 12,5 11,4 12,5 11,9 

Samarco 4,3 5,1 5,6 5,2 5,6 4,7 5,2 5,0 5,4 5,9 I s.2 7,5 7,5 8,0 7,4 10,1 

fertcco 9.8 10,4 9,4 8.1 7,9 6,2 4,9 6,9 4,9 5,4 ! 6,5 7,1 7.0 8,5 8,5 8,5 

SAM1TR! 8,1 6,4 6,6 6,3 6,3 4.8 6.! 5,5 6.9 7,8 i 4,3 5.3 5.0 4,9 5,9 6.6 

CSN 3,6 4.6 3.5 3.8 4,0 32 3,6 3,0 3.8 43 i 4.4 4.4 I 4.0 4.1 4.0 3A 

Itaminas 1.7 2.4 3.9 4,4 32 2.5 2,5 I 4,0 3,9 • 3,7 1 z.s 1,8 1.3 1,2 1.1 1.3 

MSG 1,5 1,5 5,8 0,0 0.0 0.0 . 2,9 i 4,0 3.5 42 I 3.3 1,4 1,2 0,9 0.7 0.7 

Mannes mann 1.3 1.3 1,2 1.1 1,0 0,7 o,s 1 0.1 0,7 0,6 I o,9 0,4 0.5 0.5 0,5 0.4 

MRV 1,0 0,0 1,0 0,8 0,8 0,6 1,0 . 1,2 0,7 1,1 I 0,7 0,4 0,3 0.3 0,2 0,3 

MCR 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,9 0.0 0,6 0.3 02 0.5 0,7 0.8 0.8 

Urucum 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.1 0,2 0,3 0,4 0,3 

Total 97 96,9 94,8 97;1. 97,5 95,2 96,8 96,8 98,3 91 196,9 96,5 98,6 98,9 98,3 97,3 
'. '. ' hmtc. Anuano Mmcral Brast!etro. DNl M (1985/2000) 

ill.3. Principais Empresas Brasileiras 

As onze empresas produtoras discutidas a seguir foram responsaveis por mais de 

95% da produviio brasileira de minerio de ferro em 2002. 
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ill.3 .1. Companhia Vale do Rio Doce- CVRD 

A CVRD definiu-se como a maior companhia de minera~ao diversificada das 

Americas. Alem. da minera~ao, possui neg6cios associados de logistica e geravao de energia 

eletrica Lider mundial na produvao e export~ao de minerio de ferro e pelotas, ela tambem e 

uma das mais importantes produtoras globais de manganes e ferroligas. Produz bauxita, ouro, 

potassio, caulim, alumina e aluminio. Sendo uma das principais fornecedoras de servi~os de 

logistica do Brasil, a Vale possui e opera ferrovias,terminais portuarios e armazens,alem de 

realizar a navega¢o de cabotagem. Participa de dez projetos de ger~ao hidreh\trica de energia, 

tres dos quais em operavao. A Companhia detem participa~es acionarias em empresas de avo e 

fertilizantes. A Vale possui atualmente opera~oes em 14 estados brasileiros: Pan!, Maranhao, 

Tocantins, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Goias, 

Mato Grosso do Sui, Rio Grande do Sui, Santa Catarina e Amazonas. No exterior, tern 

empresas controladas e coligadas nos Estados Unidos, Argentina, Chile, Peru, Franva, Noruega 

e Bahrain, e escrit6rios ern Nova York, Bruxelas, T6quio e Xangai. 

0 objetivo da CVRD e fortalecer sua presenva entre as empresas de rniner~ao 

lideres rnundiais, concentrando-se no crescirnento diversificado ern rnineraviio (principalrnente 

baseados ern reservas pr6prias e novas iniciativas de exploraviio) e ern novos ernpreendirnentos 

ern logistica e energia. Busca conseguir urn crescimento disciplinado de lucros e gera~ao de 

caixa, visando maxirnizar o retorno sobre o capital investido e o retorno total aos seus 

acionistas. Enfatiza a necessidade de urn crescimento orgilnico nos prrnctpats neg6cws, 

embora, continue a fazer aquisiv5es seletivas visando cornplementar essa estrategia e 

diversificar o sen portfolio (CVRD, 2002). 

A CVRD foi fundada em junho de 1942, visando a explorayao de depositos 

situados ern Itabira (MG), com a propriedade da Estrada de Ferro Vit6ria Minas, que 1iga o 

Quadrilatero Ferrifero ao Porto de Vit6ria (ES). A privatiz~ao da CVRD ocorreu em maio de 

1997, passando do setor publico para o set or privado, corn o seu controle passando para urn 

cons6rcio de investidores nacionais e estrangeiros. A composivao acionana da CVRD ern 

31/12/2002 e a seguinte: Valepar (33,6%), ADR (31,9 %), lnvestidores lnstitucionais 

Estrangeiros (10,6 %), lnvestidores Institucionais do Brasil (6,1 %), Investidores de Varejo do 

Brasil (5,8%), BNDESPAR/FPS (4,9 %), FMP e FGTS (4,6%) Tesouro Nacional (1,3%) e 

Tesouraria CVRD (1,2%). 

A aquisivao da Samitri em maio de 2000, tornando-se s6cia da BHP na Samarco, 

da Socoimex em maio de 2000, da Ferteco em abril de 2001 e a compra de 50% das ~oes 
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ordinanas da CAEJVII (equivalente a 19% da MBR e 8% da QCM) em dezembro de :lUUI 

contribuiram para a consolidaviio da lideranva da CVRD no mercado global de minerio de 

ferro. Estas aquisi<;Oes possibilitaram a reduviio de custos de produvao, principalmente com 

servivos de transportes e racionalizavao da operaviio das minas; o aumento de flexibilidade nas 

operavoes do Sistema Sui; a ampliavao da oferta de urn portj6iio de produtos mais diversificado 

e de melhor qualidade para os clientes. 

As exportavoes de mimlrio de ferro e pelotas em 2001 totaiizaram 103,2 mi1hoes 

de t, equivalente a 22,9% do mercado mundiai, consolidando sua lideranva no mesmo. A 

CVRD vendeu 21,5 milhoes de t para o mercado intemo, equivalente a 51,7% do mercado 

nacionaL 

A CVRD opera dois sistemas integrados de classe mundial no Brasil para 

produzir e distribuir minerio de ferro, cada urn consistindo de minas, usinas de beneficiamento, 

pelotiza¢o, ferrovias, portos e terminals maritimos. 0 Sistema Sul, localizado nos estados de 

Minas Gerais e Espirito Santo, contem reservas provadas e provaveis de minerio de ferro 

estimadas em aproximadamente 2,9 biihoes de t com um teor medio de 54% de Fe. 0 Sistema 

Norte, situado nos estados do Para e Maranhao, contem reservas provadas e provaveis de 

minerio de ferro de aproximadamente 1,5 bilhao de t com urn teor medio de 67% de Fe 

(CVRD, Relat6rio SEC, 2002). A Tabela III.2 apresenta urn resumo das opera<;Oes de 

minera¢o nos dois Sistemas: 
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I Tabela 111.2 '-- Resumo das Opera~iies de Minera~lio- CVRD 
! 

Pt·oduo;ao para o:o. Exerdcios 

Findos em 31112 (MiUu)es de t) 

I 
Resen·as Provadas e 

Proviveis em 31/12/2002 
Mina (l) 

I Opera~fies I Data l're,istal 

llnidadas I de Exaustao ~f--2-0_0_0 __ I,--2-0_0_1 __ 1,--2-0_0_2-hM'i'-Jh"6e=s-cd;ce-;t:-d!>eCT_T_co_r_('_Yo_F_'c-·)-j\ 

.. _L_ I. I -·-- J ___ j Minerio . _ _j 
I S~tem3 Sui: ! 

~- =t=:.............. l 
1 Caue (2) ------ - 1942 ---- -I 
lc0nceivao(3)--

1 
1957·- ··--- i 

I Minas do Mcio (2) 

r-------r~-,al-~t~bi~-_L___ 2021 39~9 ·-- ----:38,9--- 4(),71~ 1.134,6 54,1 -1 

rcomp!cxo Agua LimPa (4) 20f)() 'JQ} ':!; 3 7 ., .;:; 3 ') + 85 1 4-" 0 

rcompre-xo_Al_.;gna~(5) -------- ------20~0 ---- ----~02: 9:4-- _, ~:; ~-r-- --68~,7 5:-:~ 
[capanemaJotiffi-!i;'fi0(6) ____ ··- 1982 - · ···-2oo3-- f--u·--·j·-Jy-- 4,o 23,o 58,91 

I ~;mplexoCimcgodolvlcio I 2000 2005 1,5 1.2 12 5.8 57,6 ~ 

l~;ss~~~~~~oco(9) ~=-- !~~: ~:: ! ::: ~~~=~~~-==-~ 
~ucutn(1_1_) _.. ·-- 19~3 ···-· 0,7 0.6 .. _o.s__ · 1 

83,3 

32,3 

Fonte: CVRD. Relat6rio SEC 2002. 

(1) A participaytlo da CVRD nas minas C de lOO'Yo, cxceto quando indicado o contrii.rio. 

(2) Minas do Meio niio iniciou sua opcrayOes_ Recuperayiio media do produto ap6s o bcneficiamento e de 72%. 0 espayamento 

mCdio das pcrfuray5es e de 100 por 100 m. 

(3) Recuperayffo media do produto ap6s o bcneficiamcnto 6 de 78%. 0 espayamcnto media das perfurayOcs 6 de 100 por 

100m. 

(4) 0 Complexo Agua Limpa consiste dos depOsitos de Agua Limpa e Cumru. A participayiio da CVRD e de 60°/0. 
Recuperayiio 

media do produto ap6s o beneficiamento 6 de 51%. 0 espayamcnto mCdio das perfUrayOcs C de 50 por 50 m. 

(5) 0 Complexo de Alegria consisle dos depOsitos de Alegria, F:ibrica Novae Morro da Mllta. Recuperayao media do produto 

ap6s o bcneficiamento 6 de 73%). 0 espayamento medio das perfurayi)es 6 de 100 por 100m. 

(6) A participayiio da CVRD 6 de 51%. Recuperayiio media de produto ap6s o bcncficiamL-"flto C de 85%. 0 espayamento media 
das perfura~Oc-s 0 de 100 por 100m. 

(7) 0 Complexo de C6rrcgo do Meio consistc dos depOsitos de C6rrcgo do Mcio e Segrcdo. As rcservas provadas e provclveis 
atuais !imitam-se ao depOsito C6rrego do Mcio. Recupcrayiio media do produto 6 de IOOOr·O (embarque direto). 0 espayamento 

mCdio das perfuray5es C de 100 por 100m. 

(8) Recuperayiio media do produto 6 de 100% (embarque dircto). 0 espayamcnto media das perfurayOes 6 de 100 par 100m. 

(9) 0 Complexo Gongo Soco consiste dos depOsitos de Gongo Soco, Brucutu e BaU. Recupcrayao media de produto ap6s o 
hcncficiamento em Gongo Soco e Batt t5 de 84~-Q. Rccupcrayiio mCdia do produto em Brw..:utu 0 de 100% ("-'"11lharquc dircto). 

0 espayamento mCdio das perfuray6es C de lOO por 100 m. 

(10) Recuperayiio mCdia de produto ap6s o bcneficiamento C de 77%. 0 espayamento mCdio das pcrfuray6es C de 100 por 
lOOm. 
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(11) Nao h3 reservas provadas e provavcis em Urucum. 

(12) A Fcrteco foi adquirida em 2001: o inicio de suas operayOes, antes da aquisiy3o pela CVRD foi em 1956. 

(13) Inclui as minas N4WC, N4WN, N4E, N5W, N5E c N5E-N. Rccuperayao media de produto apOs o bencficiamento C de 

92%. 

0 cspayamento media das perfuray5es nas minas N4W e N4E C de 100 por 100m com precnchimcnto local de 50 em 50 m. 0 

espayamcnto medio das perfuray5cs nas minas N5W, N5E c N5E-N C de 50 por 50 m. 

0 minerio de ferro produzido em Minas Gerais, destinado a exportavao, e 

transportado ate o Porto de Tubarao (ES) atraves da Estrada de Ferro Vit6ria-Minas, 

propriedade da CVRD, com 600 km de extensao e bitola de 1,00 m em linha dupla. 0 minerio 

de ferro produzido em Carajas (PA) e transportado ate o Terminal Maritimo da Ponta da 

Madeira, localizado na Ilha de Sao Luis, na Baia de Sao Marcos, situado 9 km a sudoeste de 

Sao Luis (MA) atraves da Estrada de Ferro Carajas, propriedade da CVRD, com 892 km de 

extensao, bitola de 1,60 me trens com capacidade de transportar aproximadamente 21.000 t de 

mmeno. 

0 minerio de ferro produzido no Quadrilirtero Ferrifero (MG) abastece ainda as 

siderurgicas nacionais localizadas na regiiio sudeste e as usinas de pelotizayao situadas no Porto 

de Tubarao (ES), portanto o minerio explorado no Sistema Sui e direcionado para o 

atendimento do mercado intemo, enquanto o minerio de ferro de Carajas (Sistema Norte) e 

direcionado a exportayiio. 

A capacidade de produviio do sistema Norte no ano 2000 era 50 milhoes de t por 

ano. 

A CVRD opera dez usinas de produvao de pelotas, seis das quais sao joint 

ventures com s6cios intemacionais: Cia Italo-Brasileira de Pelotizavao - Itabrasco (CVRD 

corn 50,9% e s6cios italianos), Cia Hispano-Brasileira de Pelotizavii.o- Hispanobras (CVRD 

corn 50,9% e s6cios espanh6is), Cia. Nipo-Brasileira de Pelotizaviio- Nibrasco (CVRD com 

51% e s6cios japoneses), Cia Coreano-Brasileira de Pelotiza<;:iio- Kobrasco (CVRD corn 50% 

e s6cios coreanos). Detem 50% de participayiio na Sarnarco Mineraviio S.A. ern Ponta do Ubu, 

onde existern outras duas usinas de pelotizavii.o. 

A Usina de Pelotizaviio de Sao Luis, situada no Terminal Maritirno de Ponta da 

Madeira (Sao Luis, MA), entrou em operavii.o em 2002, com capacidade de produvao anuai de 

6 milh6es de t atraves de redu<;ao direta Esta plantae considerada a mais rnodema do rnundo 

pelo grau de automatizavao, eficiencia no consumo de energia e proteyii.o ao meio ambiente. A 

criaviio deste segundo complexo de pelotizavao permitiu a produviio de pelotas com 100% de 

minerio de Carajas, cuja qualidade superior permite a obtenvao de urn produto premium, 

reforvando a lideran<;a da CVRD no rnercado globaL 0 Terminal Maritimo de Ponta da 
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Madeira em Sao Luis (MA) e estrategico para os embarques para o Caribe, Estados Unidos, 

Europa e norte da Africa. 

A CVRD aumentou sua participac;ao no mercado chines fomecendo minerio de 

ferro e pelotas para 23 usinas siderurgicas a partir de 2001, alem do estabelecimento de acordos 

de cooperac;ao tecnica com diversas siderurgicas. Destaca-se a assinatura de urn contrato com a 

BAOSTEEL, a maior siderurgica chinesa, para o fomecimento de 6 milhoes de t anuais de 

mine rio de ferro durante 20 anos. Em 200 I, foi assinado urn contrato de exclusividade de 

fomecimento de minerio de ferro e pelotas pelo prazo de 10 anos com a ACESITA, a maior 

produtora de ayo inoxidavel da America Latina 

ill.3.2. Minerayoes Brasileiras Reunidas S. A- MBR 

A compostc;ao acionaria da MBR e composta pela CAEMI Mineravao e 

Metalurgia S.A. (85%); Acionistas japoneses (10%); Belem Adm. e Part. Ltda (5,0%); 

subsidiaria integral da Bethlehem Steel Co. 

A CVRD comprou 50% das ac;oes ordinarias da CAEMI em 7 de dezembro de 

2001 porUS$ 278,7 milhoes. A Mitsui & Co. Ltda e proprietaria do restante 50% das ayoes 

ordinarias. A aquisic;iio da CAEMI foi autorizada pela Comissao Europeia com o compromisso 

de venda de sua participac;ao de 50% na Quebec Cartier JVfining Company, empresa canadense 

produtora de minerio de ferro e pelotas. Aproximadamente 84% da sua produc;iio e destinada ao 

mercado extemo, principalmente para a Europa (29%), Asia (21 %) e Japao (18%). 0 mercado 

intemo e o destino de cerca de 16% de sua produc;ao. 

A MBR detem 33,0% do capital total da MRS Logistica, juntamente com a CSN 

(33%), Gerdau (12%), Ferteco (II%) e Usiminas (II%). A MRS Logistica transporta o minerio 

de ferro produzido em Minas Gerais destinado a exportac;i'io ate o Terminal da Ilha de Guaiba, 

situado no porto de Sepetiba (RJ), utilizando urn trecho da Ferrovia do Ac;o, num percurso de 

583 km. A MBR utiliza urn terminal proprio no porto de Sepetiba, com capacidade de receber 

navios de grande porte. 

A impiantayao da primeira etapa do Projeto Tamandua (abertura das Minas do 

Tamanduit e Capitao do Malo), iniciada em 1997, implicou investimentos de R$14 7,5 milhoes 

e agregou uma capacidade produtiva de 8 milhoes de t anuais. 

A MBR possui cinco minas em atividade, sendo quatro localizadas em Nova 

Lima (MG) e uma em Itabirito (MG). Todas produzem hematita lavrada a ceu aberto. Existem 

sete usinas de beneficiamento em atividades (Aguas Claras, Mutuca, Pico, Tamanduit, Capitiio 
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do Mato, Nova Lima e Itabirito) situadas em Minas Gerais que beneficiam minerio de ferro 

utilizando OS seguintes processos: britagem, peneiramento a umido, hidroclassifiCayaO, 

ciclonagem, espessamento e filtragem. 

Nome I Localiza~ao 

1 - Aguas Claras Nova Lima (MG) 

2--- Mutuca 

3 -Pi co de ltabirito Itabirito (MG) 

4 Tamanduit Nova Lima (MG) 

5 - CapiHio do Mato 

I Tip<, de mine.-io 

Hematita 

Capacidade 

(milliOes tpa) 

22,5 * 

6,5 

II 

3 

*operando ao nivd de 4 mtlhOcs de t, conforme program a de redu9ao das atn 1dades da mma. 

Fonte: BRASIL MINERAL (2000) 

1\'letodo de 

lavra 

a cCu aberto 

A produ~;ao conjunta das cinco minas e das plantas de beneficiamento em 2002 

totalizou 30,6 milhoes de t, volume ligeiramente superior ao do ano passado. Existe o 

planejamento de uma nova mina denominada Capao Xavier, situada em Nova Lima (MG) que 

exploraria hematita a ceu aberto. 

ill.3.3. Samarco Mineras;ao SA 

A composis;ao acionaria da Samarco e composta pela S A Mineravao Trindade 

(51%) e pela BHP Brasil (49%). 

A mina de Alegria e a usina de beneficiamento de Germano estao localizadas em 

Mariana (MG). A mina de Alegria tern a capacidade anual de produc;ao de 30 milhoes de t de 

itabirito, utilizando lavra a ceu aberto e sistema misto de caminhoes e correias. A usina de 

beneficiamento de Germano tern a capacidade anual de 11 ,3 milhoes de t de minerio de ferro 

concentrado atraves de concentra<;:ao por flotavao cationica reversa 0 minerio de ferro 

produzido em Minas Gerais e transportado atraves de soluc;ao aquosa ate o Porto de Ponta do 

Ubu (ES), utilizando o maior mineroduto de minerio de ferro do mundo, com 396 km de 

extensao. 

As duas usinas de peiotiza<;:ao da Ponta do Ubu, situada em Anchieta (ES) tern a 

capacidade de produ~;ao anual de 14 milhoes de t de pelotas de mim\rio de ferro atraves de 

pelotizayao em disco e queima em fomo horizontal. 0 minerio e embarcado no Terminal 

Maritimo de Ponta de Ubu, urn dos maiores do pais, com urn pier de 313 m de comprimento 
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por 22 m de largura e 2 bervos de atracayao. Foi construido para escoar a produyao de pelotas 

de mioerio· de ferro da Samarco, alem de movimentar cargas diversas para uso da empresa e de 

terceiros. 

III.3.4. Ferteco Mineravao S A 

A Ferteco passou a ser controlada integralmente pela CVRD desde abril de 

2001, ap6s a conclusao das negociayoes com a ThyssenKrupp Stahl AG (TKS), urn dos 

maio res grupos siderurgicos da Europa, com a aquisivao de I 00% do capital por US$ 566 

milhoes. 

As reservas lavraveis da empresa totalizam 263 milhoes de t de hematita e 

itabirito, com qualidade semelhante ao minerio do Sistema Sui da CVRD. A produvao de 

mioerio de ferro e pelotas da companhia alcanvou 12 milhoes de t em 2002, sendo destinada 

principalmente para a Europa e a TKS. A CVRD e a TKS negociaram urn contrato de 

fomecimento de Iongo prazo, visando a venda de maiores quantidades de mioerio de ferro 

brasileiro. 

Parte do minerio de ferro (50%) produzido em Mioas Gerais e transportado ate 

urn terruinal maritimo no Porto de Sepetiba (RJ) pela MRS Logistica S A, utilizando urn trecho 

da Ferro via do Avo. A Ferteco tambem utiliza os servivos de logistica da CVRD, embarcando 

produtos pela Estrada de Ferro Vit6ria a Mioas ate o porto de Tubarao (ES). Na Tabela III.4 

estiio indicadas as caracteristicas das duas mioas em atividade da companhia 

Tabe!a IH.4- Minas em Atividade- Ferteco 

I I 

Capacidade Anual Metodode 
Nome Localiza~ao Tipo de minCrlo 

(milhOes de t) lavra 

I Mincrayiio da Fabri~;a Congonhas (MG) 
Min6rio de ferro ( concentrados. 

13 
finos, bitoiados, pelolas) 

A cCu abertol 
Minerayao COrrego do Fcijao Brumadinho (MG) 

MinCrio de ferro ( concentrados. 
7 

I finos, bitolados ) 

' !·onte. BRASH. MINLRAL (2000) 

Na Tabela III.5 estiio indicadas as caracieristicas das ires usinas de 

beneficiamento em atividade da companhia. 
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Tabela 111.5- Usinas de Beneficiamento em Atividade- Ferteco 

::::• de co_n_ce-n-tr:ya"_- __ :___[;~~~ 1::7~~i~>'do-,-~ -pc--,-llc-cf~~·~ :_(•-niii!Oes de t) ~ 

I
Usn~a de Pelotlzaya~- __ ICon~onhas (MG) Pelotas 1 4 

~~~ ~ ~~~~ ~~ ~-

Smtcr-fecd bttolados pellet- --t 
1

-------- ----~~ 
j Usma de Bencllctamento Corrego do l•cJJiiO j Hrumadmho (MG) 5 

j 1 feed 

Fonte~ BRASIL MINERAL (2000) 

III.3~5~ Mineras;ao Casa de Pedra (CSN) 

A composis:ao acionaria da Mineras:ao Casa de Pedra e composta pelo Grupe 

Vicunha (17,8%); Bradesco (I 7,9%); Docenave (10,3%); Previ (13,8%); ADRs (8,3%); Clube 

de Investimentos dos Empregados da CSN (7,9%); Fundos de Pensao (6,9%) e outros (17 ,1 %)~ 

A mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas (MG), tern capacidade anual 

de 18,3 milhoes de t. 0 metodo utilizado e uma lavra mecanizada a ceu aberto, com bancadas 

de meia encosta de 13 m de altura 0 transporte do minerio de ferro e realizado em caminhoes 

fora-de-estrada 

A us ina de beneficiamento Casa de Pedra, situada em Congonhas (M G), tern 

capacidade anual de 14,3 milhoes de t, utilizando urn processo composto por britagem, 

peneiramento a seco, classificayao e concentrayao~ A produs:ao de minerio beneficiado em 

2000, 2001 e 2002 foi respectivamente de 10,1 milhoes de t, 10,7 milhoes de t e 12,3 milhoes 

de t. A CVRD que detem o direito de compra do minerio excedente produzido pela mina foi 

alvo de urn questionamento pela CSN na Secretaria de Direito Economico ~ 

III~3~6~ Itaminas Comercio de Minerios S~A 

A composts:ao acwnitrta da empresa e a seguinte: Bemai Participayao e 

Administras:ao Ltda (54%); Vilma de Oliveira Pires (27,3%); Suely de Oliveira Pires (9,1 %); 

Gracie Pires Pinbeiro de Lima (9,1%) e outros (0,5%)~ A produs:ao de minerio da empresa em 

2002 totalizou 568~ 000 t. Na Tabela lli~6 estao indicadas as caracteristicas das tres minas em 

atividade da companhia 
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Tabela 111.6- Minas em Atividade- Itaminas 

Nome 1Localiza~iio Tipo de minCrio Capacidade Auual (milboes t) MCtodo de lavra 

I
' ,,,,,,,, ____ "' ,,, -----

1 - Engcnho Scco , IbiritC (MG) 4,1 

2 - Femand-inh~~------- \tabiflt0-(MG_) ______ Hematita c itabirito 2fi-----------~~ C6u abcrto 

3 -- Itacolomy Congonhas (MG) 2,2 

hmk. BRASIL MfNERJ\L (2000) 

Na Tabela III. 7 estiio indicadas as caracteristicas das tres usinas de 

beneficiamento em atividade da empresa. 

Tabela III.7- Usinas de Beneficiamento em Atividade- Itaminas 

I Localiza~lio 
I Capacidade de Capacidade de 
I 

Nome IProduto alimenta~iio produc;ao Processo 

i 
(milhOcs de t) (milhfies de t) 

II -- Engenho Seco Sarzcdo (MG) 4,1 2,7 Britagem, 

12 - Femandinho Itabirito (MG) 2,6 1,3 peneiramento e 
.. Hematira e itabirito 

3 - Itacolomy Congonhas (MG) 2,2 1,1 lavagem 

.. hmte. BRASil. MfNERAI. (2000) 

III.3.7. Mineraviio Corumbaense Reunida S. A- MCB. 

A composiviio acionana da empresa e formada pela Rio Tinto Brasil Ltda. (80%) 

e EFX Investimentos e Participay5es Ltd a (20% ). Desde 1991 ela e operada pela Rio Tinto 

Brasil. 

A Mina 5 esta localizada na Serra de Santa Cruz, em CorumM (MS), com uma 

capacidade instal ada de cerca de 1,5 milhao t de minerio de ferro lavrado a ceu aberto. A 

prodw;ao anual em 2000, 2001 e 2002 foi respectivamente de 779.600 t, 641.000 t e 858.400 t. 

0 minerio de ferro destinado ao mercado extemo e exportado atraves de urn 

terminal fluvial (Gregorio do Curvo) de propriedade da empresa situado as margens do Rio 

Paraguai (MS). 0 transporte ate o terminal fluvial e realizado por caminhoes nurn percurso de 

20 km e depois por ferrovia num percurso de 40 km Em 1994, o Grupo Rio Tinto Brasil criou 

a Trans barge Navegaci6n S/ A (TBN) para transportar o minerio de ferro produzido pela MCR 

ate seus clientes do Mercosul, atraves dos rios Paraguai e Parana A TBN tern sede em 

Asstmvao (Paraguai). Na Tabelaill.8 estao indicadas as caracteristicas das tres plantas ern 

atividade da ernpresa. 
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Tabela 111.8- Plantas em Atividade- Minera~ao Corumbaense Reunida S.A 

I 
Capacidade de 

Processo Nome Localiza~ao Produto 
produ~ao (!ph) 

1 --PM 03 (P!anta de Britagcm M6vel) ) .. 

270 Britagem primitria e 
-- -. -- -· ---- I lminerio de ferro 

- .. ·-
sccunditria com circuito 

2-- PB 04 (Planta de Britagem Fixa) Serra de Santa Cruz. 

I 220 

13- PL (Planta de Lavagcm) 

ICorumba (MS) I ... 
fcchado no pcneiramcnto 

e/ Tambor rotativo. mmeno lump 
360 

I !hcmatitinha I lpt.-"'leiramento c classificayiio 

-i·onte: BRASIL MINERAL (2000) 

ffi3.8. Minas da Serra Geral S. A- MSG 

A Minas da Serra Geral foi criada em 197 6, entrando em operayiio em 1982, 

extraindo mim\rio de ferro da mina de Capanema (MG). A composic;ao acionaria da empresa na 

epoca era composta pela Cia Vale do Rio Doce (51,00%); Kawasaki Steel Corporation 

(24,50%) e outras seis empresas japonesas. Recentemente a MSG passou por uma 

reestruturavao, com a CVRD e a JFE Steel Corporation (antiga Kawasaki Steel) detendo, cada 

uma, 50% do capital social da empresa. 

A mina de Capanema, situada em Santa Barbara (MG), tern capacidade annal de 

6,3 milhoes t de minerio de ferro, lavrado a ceu aberto. Ap6s 2lanos de opera9iio, as reservas 

de Capanema estao se exaurindo e sua opera91io devera ser encerrada no final de 2003. 

A CVRD esta iniciando o desenvolvimento da sua mina de minerio de ferro de 

Fabrica Nova, iocalizada na regiao central do Quadrilatero Ferrifero (MG), a 25 km leste de 

Capanema As operavoes de Fabrica Nova comeyarao em 2005, com uma produvao annal de 

10 milhoes de t de minerio de ferro. A mina devera alcanyar capacidade nominal de produvao 

de 15 milhoes de t em 2009. 0 investimento estimado para o desenvolvimento de Fabrica Nova 

e de US$ 84,4 miihoes. A MSG arrendara para a CVRD os equipamentos que serao utilizados 

na operayao de Fabrica Nova, como britadores, peneiras, infraestrutura para estocagem e uma 

correia transportadora de longa distancia. Atualmente, esses equipamentos sao utilizados pela 

mina de Capanema. 

A JFES assinou urn contrato para a aquisiviio de 2 milhoes de t de minerio de 

ferro par ano, a ser fornecido pela CVRD durante 12 anos. A Minas da Serra Geral continuara 

apenas como uma arrendatirria desses equiparnentos da CVRD. 
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Ill.3.9. Urucum Minera¢o S.A. 

A Urucum Mineravao S.A. foi criada em 1976, visando a explorayao das 

reservas de manganes das serras de Urucum e Jacadigo, situadas em Corumba (MS). A CVRD 

e proprietaria da Urucum Mineraviio S.A 

A mina de Urucum, localizada em Corumba (MS), tern capacidade anual de 

1,2 milhao de t de minerio de ferro. A lavra do minerio e feita a ceu aberto por bancada linica, 

sem uso de explosivo. A usina de beneficiamento de minerio de ferro, situada em 

Corumba (MS ), tern capacidade anual de 600.000 t de ferro granulado e sinter jixd. 0 

beneficiamento consiste em britagem, lavagem e peneiramento com separaviio de granulados e 

finos. A produvao em 2002 alcanvou 789.000 t. 

0 minerio de ferro destinado ao mercado extemo e exportado atraves de urn 

terminal fluvial (Sobrasmil), arrendado de terceiros, localizado as margens do Rio 

Paraguai (MS ). 0 transporte ate o terminal fluvial e realizado por caminboes num percurso de 

49 km. Em 2002, a empresa exportou 761.000 t, totalizando US$ 10,9 milhoes. 

Ill.3.10. Mannesmann Minera¢o Ltda 

A V &M do Brasil S.A. e a proprietaria da Mannesmann Mineravao Ltda. A 

Mina Pau Branco, situada em Brumadinho (MG), tern capacidade anual de 3,5 millioes de t de 

minerio de ferro, utilizando lavra a ceu aberto em bancadas. A usina de beneficiamento Mina 

Pau Branco, localizada em Brumadinho (MG), tern capacidade anual de alimenta¢o de 

3 milhOes de t de mim\rio de ferro, granulados e finos, atraves da classificayao de minerio de 

ferro a umido. 

lii.3.1l. Mineravao Rio Verde Ltda. 

A Mineravao Rio Verde Ltda. e uma empresa de capital nacional que opera 

desde 1966 com uma produ9iio anual de aproximadamente 1,5 milhao de t. A Metalsider Ltda., 

situada em Betim (lv!G), e uma empresa subsidiaria que possui uma usina siderurgica produtora 

de ferro-gusa Na Tabela III. 9 estao indicadas as caracteristicas das tres minas em atividade da 

companhia. 
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1 Tabela Ill.9- Minas em Atividade- Minera~ao Rio Verde Ltda. 

l ~ome ILocaliza-;ao ITipo de minCrio Capacidade 
(milhiio tpa) 

I 
1 Metodo de lavra 

! 
[1 r-1inaNorte_l I 
j2 Mina Sui 

1 

II I 

I
._______________ ______ Nova Lima (MG) Bitolado e sinter feed 
3 Mina T Ccnica I 
Fonte: BRASIL MINERAL (2000) 

0,5 
J 

I 

_____ --ja c:Cu abcrto 

' 

Na Tabeia Ill. I 0 estiio indicadas as caracteristicas das duas usinas de 

beneficiamento ern atividade da ernpresa. 

[Tabela liLlO- Usinas de Beneficiamento em Atividade- Minera~ao Rio Verde Ltda. 

I 
Nome Locali.t.a;;iio 

I 
Produto Capacidadc de Capacidade de Proccsso 

alimenta~iio (mil tpm) produ.;ao (mil tpm) 

I I 

Penciramcnto ·via 

I 1180 1!80 

lumido, cominui<;ilo 

1!-!TM!!! I prim:'tria, sccundatia c 

INoYa Lima rMG 
ll3itolado sinter I 

terciiu'ia. c1assificadores 
c 

de rosca e etras 

I ) lfCed 

pen 

vibrat6rias 

I' 'rn W I I 1160 160 com peneiras vibrat6rias 

[~ ·-===~=h~------ ________ J._ _____ _te_es_ta_'t_icas ______ _l 

Pcneiramento a seco 

Fonte: BRASIL MINERAL (2000) 

lilA Consurno Brasileiro 

0 rninerio de ferro (granuiado e fino) e utilizado nos altos-fornos de ferro-gusa 

(97%), ern fomos eletricos para produ<;;ao de ferro-esponja (2%) e na industria de cirnento e 

ferro-iigas (1 %). 

0 consurno brasileiro do rninerio de ferro e caracterizado pela dernanda interna, 

historicarnente 30% e dernanda externa. Os principais consurnidores sao as usinas siderurgicas 

integradas e os produtores independentes de ferro-gusa, situados ern Minas Gerais, Sao Paulo e 

Rio de Janeiro, onde se localiza o parque siderurgico nacional e as usinas de pelotizavio, 

situados no Espirito Santo. Os dados indicados na Tabela Ill. II dernonstram que o consurno 

aparente de rninerio de ferro aurnentou 27 6% no periodo 1982/200 L 0 consurno aparente e a 

sornat6ria da prodw;;ao e irnportac;;ao rnenos as exportav5es. 0 consurno efetivo de rninerio de 

ferro aumentou 313% no periodo 1978/200 l. 0 consumo efetivo e a somat6ria do consurno das 

industrias siderurgicas e das usinas de pelotizac;;io. 
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Tabela 111.11- Consumo Brasileiro de Minerio de Ferro -1978/2001 (10
3 

t) 

Ano Consumo Aparente (1) Conswno Efetivo (2) Ano Conswuo Apareute (1) Consumo Efetivo (2) 

1978 Sem dados 27.602 1990 57.390 60.200 

1979 Scm dados 35.706 1991 62.456 55.899 

1980 I Scm dados 38.616 1992 62.120 56.439 

1981 Scm dados 33.300 1993 57.633 59.000 

1982 3L600 33.400 1994 71.627 65.400 

1983 35.700 33.817 1995 71.303 65.500 

1984 43.203 47.916 1996 73.360 70.000 

1985 54.495 49.989 1997 81.380 74.600 

1986 59.095 50.318 1998 82.674 77.100 

1987 59.127 55.100 1999 88.379 79.906 

1988 64.467 63.814 2000 95.946 91.372 

1989 65.120 67.104 2001 87.464 86.384 

Fonte. DNPM- Sumano Mmeral. 1980 - 2002 

(1) Consume Aparcnte Produyiio + Importayiio ·- Exportayao; 

(2) Consumo Efetivo ""'' Consumo da indUstria siderUrgica + Consumo das usinas de pelotiza9iio; 

IllS. Exportas:ao e Importas;iio Brasileira 

Os dados indicados na Tabelaiii.l2 demonstram que as exportavQes brasileiras 

de minerio de ferro no periodo 1996/2000 apresentaram urn crescimento continuo, alcans;ando 

o volume de 116,230 milhoes de t e o valor de US$ 1,85 bilhao em 2000. Entretanto, o maior 

valor arrecadado com as exportas;oes de minerio de ferro foi alcans:ado em 1998, atingindo 

US$ 2, i bilhoes. 

Niio existe importavao de mmeno de ferro, pelotas e ferro-gusa para uso 

siderurgtco. 

Os dados indicados na Tabela Ill.l3 demonstram que as exportavQes brasileiras 

de pelotas no periodo 1993i2000 apresentaram urn crescimento continuo, alcans;ando 

40,230 milhoes t em 2000, arrecadando US$ 1,19 bilhiio. 

Os dados indicados na Tabela Ill.14 demonstram que as exportas:oes brasileiras 

de ferro-gusa no periodo 1996/2000 apresentaram urn crescimento continuo, alcans:ando o 

volume de 3,808 milhoes de t e o valor de US$ 445,59 milhoes em 2000. Entretanto, o maior 

valor arrecadado com as exportas:oes de ferro-gusa foi alcanvado em 1998, alcans:ando 

US$ 457,5 milhoes. 
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Tabela 111.12- Comercio Exterior de Minerio de Ferro- 1988/2000 

I 

Exporta.;ao (A) Importa~iio (B) I Saldo (A-B) 

Ano Quantidadc (10
1 

t) Valor (10
1 

US$) Quantidadc(ltrt) IValor(lOJUS$) Quantidade (lOl t) Valor (lOJ. US$) 

1988 90.368 1.326.053 0 
I 0 90.368 1.326.053 

1989 92.515 1.471.411 
I 

0 
I 

0 92.515 1.471.4]] 

I 
1990 90.312 1.648.103 0 0 90.312 1.648.103 

1991 89.045 1.759.996 0 ' i 
0 I 89.045 1.759.996 

1992 86.877 1.689.695 0 0 86.877 1.689.695 

1993 91.912 1.590.624 0 i 0 91.912 1.590.624 

1994 96.618 1.532.504 0 I 0 96.6!8 1.532.504 

1995 103.336 1.703.389 0 0 103.336 1.703.389 

1996 100.827 1.740.772 0 

' 
0 100.827 1.740.772 

1997 105.319 1.853.517 0 I 0 I 105.319 1.853.517 
I 

1998 116.826 2.100.951 0 0 116.826 2.100.951 
I 

1999 106.126 1.725.989 0 

' 
0 I 106.126 1.725.989 

I 

2000 116.230 1.852.908 0 
I 0 ]]6.230 1.852.908 

' 
.. .. 

' I ontc_ Balanyo mmcral brdstlctro. DNl M (2001) 

[TabetaiiJ.l.l .O.comercio E:X.terior dei>eiotl15.0.1-98siiooo-
---------------- ----------- ----- --. 

I 
Exportalj:iio (A) Importa~Yiio (B) Saldo (A-B) 

Ano Quantidade (101 t) Valor (101 US$) Quantidadc (lOl t) Valor (IW' US$) Quantidade (101 t) Valor (HY US$) 

1988 22.477 565.340 0 0 22.477 565.340 

1989 25.957 76L887 0 0 25.957 761.887 

1990 23.185 758.828 0 0 23.185 758.828 

1991 25 058 852.207 0 0 25.058 852.207 

1992 21.594 

I 
691.657 

I 
0 I 0 21.594 691.657 

1993 22.765 666.281 0 0 22.765 666.281 

1994 26.445 761.488 0 0 26.445 761.488 
--

1995 26.842 844.393 0 0 26.842 844.393 

1996 

I 
"8 1(.'1 ! 954.435 0 0 28.163 954.435 

I ;8;~ 
I 

I I I 1997 992.652 I () 0 28.773 992.652 

l1998 
I 

33.302 

I 
1.150.193 0 0 33.302 1.150.193 

I 1999 33.675 i.020.030 0 0 33.675 1.020.030 

2000 40.263 I 1.195.332 0 0 40.263 1.195.332 

' l'ontc. Balanyo mmeral brastleJro. DNPM (2001). 
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Tabela 111.14- Comercio Exterior de Ferro-Gusa- 1998/2000 

llt6. Perspectivas 

A industria mundial de mineraviio registra um forte processo de consolidaviio, 

caracterizado por fusoes e aquisiv5es, favorecendo a formayiio de grupos mineradores 

integrados, diversificados e muitinacionais. 0 objetivo destas corporay5es centradas na 

exploraviio de recursos minerais, e a maximizayiio dos seus resultados "atraves da 

diversificaviio do seu portj6/io de neg6cios, produzindo e comercializando varias commodities 

e aluando em varios paises" (BNDES, 200 I a). 

As tendencias no setor de minerio de ferro serao as modemizayoes, ampliav5es e 

grandes aquisiv5es, impulsionadas pela abertura economica e pelas privatizavoes. A tendencia 

de curto e medio prazo e o aumento da influencia dos consumidores sobre as decisoes das 

empresas em relaviio a qualidade da demanda. Esta influencia ja vern sendo utilizada pelos 

produtores para com um atendimento personalizado garantir uma fidelidade de consumo. A 

BHP Billiton ha mais de dez anos tern vendido o conceito de VIU (value in use ore products) 

que visa assistir os consumidores a buscar um custo mais competitivo. 

Existe, por exemplo, um aumento nas restrivoes ambientais ao uso do minerio de 

ferro bruto em altos fomos de usinas siderurgicas. A maior superficie especifica do minerio de 

ferro bruto exige mais carvao para sua queima do que as pelotas de ferro e, consequentemente, 
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ocasionarao maiores emissoes atmosfericas. Portanto, as pelotas de ferro que agregam mais 

valor, tenderao a ser priorizadas pelas empresas que produzem apenas minerio de ferro. 

0 aiendimenio dos mercados globalizados exige escalas cada vez maiores, com 

os grandes conglomerados transformando-se em empresas de logistica, investindo em infra

estruiura (ferroviaria, portuaria, frotas ocefulicas) e em parcerias intemacionais em suas 

unidades de pelotizaviio. 0 crescimento da produyao siderurgica proporcionara o aumento do 

consumo de mim\rio de ferro, uma vez que a maioria da produyao de minerio de ferro e 

destinada para a produvao de avo. 

A conseqiiencia dos baixos prevos do avo sobre a demanda por minerio de ferro 

consistiu no redirecionamento para produtos com prevos menores, provocando a reduyao do 

consumo de peloias, com a diminuivao da produviio de ferro-esponja e a substitui.;;ao de pelotas 

por minerio fino pelas usinas de alto-fomo. 

A industria siderurgica chinesa vern substituindo o mim\rio de ferro domestico 

pelo importado, visando o aumento da produtividade e a fabricayao de produtos de melhor 

qualidade. No periodo 1990/2001, as imporiav5es chinesas de mim)rio de ferro cresceram a 

taxa media anual de 18,4%, indicando que esta e uma tendencia de Iongo prazo. 

Segundo CVRD (2001), a estimativa da demanda transocefullca por mim\rio de 

ferro alcanvara 500 milhoes de t em 2007, com crescimento medio anual de 2,1% no decorrer 

dos pr6ximos cinco anos, provocada principalmente pelo aumento das importav5es chinesas. 

0 crescimento do mercado transoceanico de pelotas de ferro favorece as 

empresas brasiieiras CVRD, Samarco e Ferteco, grandes participantes deste mercado. As 

produtoras brasileiras de minerio de ferro estao visando o aumento da inserviio intemacional, 

atraves de programas de desenvolvimento da MBR e de presta<;:ao de servivos aos clientes da 

Samarco (BNDES, 2003) 

A participa<;:ao das mini-mi/is, a base de sucaia e ferro esponja (produtos 

fabricados a partir de pelotas) na produs:ao siderurgica mundial esta aumentando, enquanto as 

usinas siderurgicas tradicionais estao sofrendo forte pressao, visando a redu<;:ao dos impactos 

ambientais. 
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IV A INDUSTRIA BRASILEIRA DE SIDERURGIA 

IV.l. Evoluc;;ao 

Atuaimente, o parque siderurgico brasileiro e composto por 26 usinas, 

administradas por 15 empresas. 0 parque produtor e relativarnente novo e passa por urn 

processo de atualizac;;ao tecnoi6gica. 

0 faturamento da siderurgia brasileira em 2002 totalizou US$ 9 bilhoes, 

apresentando urn aumento de 4, 7% em relac;;ao it 200 l. Destes, aproximadarnente US$ 6 bilhoes 

foram obtidos no mercado intemo, com uma reduc;;ao de 6,2% em relac;;ao ao ano anterior, 

enquanto US$ 2,8 biih5es foram obtidos no mercado extemo, apresentando urn aumento de 

37,2% em relac;;iio a 200 l. Os impostos pagos pela siderurgia brasileira alcanc;;ararn 

US$ 1,4 biihao em 2002, apresentando uma reduc;;ao de 10,2% em relac;;ao ao ano anterior. 0 

efetivo em atividades siderurgicas totalizou 64.424 empregados em 2002, com uma reduc;;ao de 

2,6% em relac;;ao a 2001. (IBS, 2003) Os investimentos previstos no aumento da capacidade de 

produc;;ao alcanc;;arn aproximadarnente US$ 3,8 bilhoes no periodo 2001/2004, como BNJ:)ES 

sendo responsavei por US$ l ,5 bilhao. Os investimentos previstos no periodo 1994/2004 

totalizarn cerca de US$ 14 bilhoes (BNDES, 2003). 

A siderurgia brasileira, ap6s a privatizac;;ao, realizou grandes investimentos, 

modemizou a estrutura produtiva das empresas; recuperou os atrasos tecnol6gicos; eliminou os 

gargalos da linba de produc;;ao; criou soluc;;oes para a protec;;ao arnbiental; automatizou linhas e 

aumentou a produtividade media do setor. Os investimentos em infra-estrutura, bern como as 

crescentes demandas da ind(rstria automobiiistica e metal-meciinica, ampliaram o consumo de 

produtos siden1rgicos (BNDES, 200lb). 

Os principais objetivos das siderurgicas brasileiras sao: a busca de economias de 

escala e melhorias nos indices de eficiencia operacional, reduzindo os custos; o aumento das 

receitas, enfatizando o mercado externo; investimentos no aumento da capacidade de produc;;ao 

e na modemizac;;ao de processes, utilizando o melhor em tecnologia; o enobrecimento do mix 

de produtos; o esfon;:o de marketing e de logistica ao atendimento diferenciado aos seus 

clientes, oferecendo produtos e servivos de alto valor agregado. 
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IV.2. Privatizayao e Reestruturayao 

A reestruturao;ao do setor siderurgico brasileiro esta sendo urn processo 

diniirnico com reduo;ao significativa do nurnero de empresas, seguindo uma tendencia mundial. 

As ernpresas estao investindo em rnodemizao;ao, desenvolvirnento tecnol6gico e arnpliao;ao de 

capacidade, irnplernentando prograrnas de rnelhoria de qualidade e reduviio de custos, visando o 

aurnento da cornpetitividade e a va1orizaviio dos seus ativos. 

Na decada de 80, o setor siderurgico era composto por rnais de trinta 

ernpresas/ grupos que atuavarn ern cemirio de proteyao de rnercado, corn altas ali quotas de 

importayiio e pre<;os administrados pelo govemo. No inicio dos anos 90, corn o prograrna de 

privatizas;ao e a abertura da econornia, se iniciou urn processo de reestruturasoao, arnpliando a 

cornpetitividade do setor. A privatizayao foi urna decisao politica tornada ern 1991 visando 

transferir para o setor privado sete ernpresas estatais que representavarn 2/3 da capacidade 

instal ada da produo;ao do pais (19 rnilh6es de t). 0 processo foi concluido ern 1993. No periodo 

1994/2000 forarn investidos cerca de R$ 10,2 bilhoes em rnodernizas;ao tecnol6gica, 

enobrecirnento de produtos, rneio ambiente e crescimento da capacidade insta1ada de produvi'io 

de ao;o. 

Segundo IBS (2003), a privatizao;ao trouxe ao setor expressrvo afluxo de 

capitais, ern cornposi<;6es acionarias da rnaior diversidade, fazendo corn que ernpresas 

passassern a integrar grupos industriais e/ou financeiros cujos interesses na siderurgia se 

desdobrararn para atividades correlatas, ou de apoio logistico, visando o aurnento da econornia 

de escala e competitividade. 

Durante a reestruturavi'io da siderurgia brasileira ocorreu urna grande reduo;ao do 

nurnero de ernpregados nas empresas, com melhorias na produo;ao que resultaram no aumento 

da produtividade, partindo de 188 t/h/ano em 1991 para 470 t/h/ano em 2000 e reduo;ao do 

custo de produyiio de 1arninados a frio, para cerca de US$ 389/t, contra US$ 39!/t do Mexico, 

US$ 431/t do Canada e US$ 481/t dos Estados Unidos. 

Desde 1993, a oferta de ayo dirigiu-se para o atendimento do mercado intemo, 

principalmente a industria automobilistica, da construo;ao civil e de e1etro-eletr6nicos. 0 

consurno aparente de produtos siderurgicos apresentou urn crescimento medio de 6,6% ao ano 

no periodo 1993/2000, alcano;ando 15,8 mi1hi5es e t em 2000. Atua1mente a siderurgia brasi1eira 

tern a seguinte estrutura<;ao: 

56 



Tabela IV.l -Panorama da Siderurgia Brasileira 

Produtos · Empresas (Localizac;:ao) 

Semi-Acabados A9omin"' (MG), CST (ES) 

Usinas Integmdas 
Ayos Especiais Acesita (MG), Mannesmrum (MG) 

Laminados Planos Co,ipa (SP), CSN (RJ), U,imina' (MG) 

1 ,aminados T .ongos Belgo-Mineira (SP), Gerdau (MG) 

Ayos Espcciais Ayos Vi lares (SP), Villares Mctais (SP), Gerdau (RS) 

Usinas Scmi-lntegradas Genlau (CE, PE, BA, RJ, PR, RS), Mende' k ··· BMP (MG), 

Laminados Longos Barra Mansa (RJ), Bclgo Mineira (SP), ltaunense (MG) 

Fonte. BNDES (200lc) 

IV.3. Particip~ao Societaria da Siderurgia Brasileira 

0 quadro de participavlio societaria da siderurgia brasileira demonstra a 

existencia de quatro grupos/empresas isolados: 

• V & M do Brasil, controlada pela V alloure & Mannesman Tubes, proprietilria de 97% do 

seu capital; 

• CSN, controlada pela Vicunha Sidert'trgica, proprietaria de 46,88% do seu capital; 

• Avos Villares, controlada pela Sidenor; 

• Gerdau S.A, controlada pela Metalurgica Gerdau, proprietilria de 44,88% do seu capital. A 

Gerdau S.A e s6cia majoritilria da Avominas, com 37,7% do seu capital; 
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FIGURA IV.l - QUADRO DE PARTICIPA<;OES SOCIETAAIAS DA SIDERURGIA BRASILEIRA 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados dos relat6rios anuais das empresas. 



A Usiminas e acionista majoritaria da Cosipa, controlando 92,89% do seu 

capital. Os principais acionistas sao a CVRD (com 11,46% do seu capital), Nippon Usiminas 

(com 9,45% do seu capital), Previ (com 8,02% do seu capital), Caixa dos Empregados da 

Usiminas (corn 6,60% do seu capital), Bradesco (com 4,28% do seu capital), Votorantim (com 

3,61% do seu capital) e Camargo Correa (com 3,61% do seu capital). 

Os principais controladores da CST sao a Avos Pianos do Sui (com 37,29% do 

seu capital), a CVRD (com 22,85% do seu capital) e acionistas japoneses (corn 7,91% do seu 

capital). A Acesita e a controladora da Avos Pianos do Sui, com 50,01% do seu capital. 

Os acionistas majoritarios da Acesita sao a Arcelor (corn 27,68% do seu 

capital), o BNDES (corn 17,46% do seu capital) e Previ (com 13,27% do seu capital). 

Os principais controladores da Belgo-Mineira sao a Arcelor (com 55,8% do seu 

capital), o Bradesco (corn 6,66% do seu capital) eo Centrus (com 6,66% do seu capital). 

A privatizayao da CVRD ern maio de 1997 foi determinante para a continuidade 

do processo de reestruturayiio. Na privatiza¢o da CVRD, a CSN arrematou 25,5% do controle 

da companhia, contribuindo para o aumento das participayoes cruzadas no setor e reforvando 

as posivoes da CSN e dos Fundos de Pensao, em especial a PREVI do Banco do Brasil. Este 

processo esta sendo modificado com o descruzamento das avoes da CVRD e da CSN. 0 novo 

arranjo da cornposivao societaria da CVRD, caracterizado pela saida da CSN, o aurnento das 

participayoes do BNDES e do Bradesco, e o esfor90 do govemo federal, atraves do BNDES, 

visa tomar o setor siderurgico brasileiro mais competitivo. 

0 quadro atual da siderurgia brasileira pode ser visualizado com a atuavao de 

dois grupos consolidados do setor de pianos - CSN e Usiminas/Cosipa e quatro grupos rnedios: 

Gerdau/ Avominas, Belgo MineiratMendes Junior, CST e AcesitatVillares. 

A fusiio entre a CSN e o grupo anglo-holandes Corus fracassou devido "as 

incertezas no cenario global de neg6cios e nos rnercados fmanceiros". Esta uniiio criaria o 

quinto rnaior fabricante de avo do rnundo, corn uma produ¢o anual de 22 rnilhoes de t de avo e 

receita anual superior a US$ 12 bilhoes. 0 fracasso da fusao entre a CSN e a Corns 

irnpulsionara a continuidade da reestruturayao da siderurgia brasileira, com a criayao de urn 

grupo de capital nacional composto pela CSN, Usiminas, CST e Cosipa, corn produvao anual 

de 15 rnilhoes de t. 0 BNDES seria o elemento catalisador desta uniao, uma vez que todas as 

ernpresas sao devedoras do banco (VALOR ECONOMICO, 2002). 

Existe urn projeto de crias:ao de uma multinacional siderurgica brasileira 

liderado pela CVRD. 0 objetivo e a uniao da Usiminas/Cosipa com a CST. Esta 

megasiderurgica seria urna forte exportadora com uma expressiva fatia do mercado brasileiro, 
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ocupando o oitavo Iugar na relavao das maiores siderurgicas mundiais. Os acionistas 

estrategicos desta companhia seriam a CVRD, os grupos Votorantim e Camargo Correa, o 

banco Bradesco, o fundo de pensao Previ, a europeia Arcelor (maior siderurgica mundial) e as 

japonesas Nippon Steel (terceira maior sider(ugica mundial) e Kawasaki Steel (decima maior 

siderurgica mundial). 

As participayoes societ\rias da CVRD e Previ nas duas empresas favorece a 

uniao destas empresas. Os principals interesses da CVRD nesta operavao sao o aumento das 

vendas de minerio e o fortalecimento da siderurgia brasileira. 

0 Grupo Gerdau associou-se com a canadense Co-Steel, colocando a siderfugica 

brasileira entre as tres maiores siderfugicas americanas. 

As empresas siderurgicas brasileiras sao fracas e segmentadas, sendo 

pressionadas pelos fomecedores de minerio de ferro e clientes, principalmente a industria 

automobilistica 0 redesenho da siderurgia mundial "estabelece novos patamares para a 

competivao, onde o tamanho faz certamente diferenya" (VALOR ECONOMICO, 2003). 

IV.4. Produvao 

A produvao siderurgica brasileira apresentou urn crescimento de 28% no 

periodo I 991/2002, alcanyando urn resultado hist6rico de 29,0 milhoes de t em 2002. A 

produvao siderurgica de 2002, 10,8% acima do resultado de 2001, recolocou o Brasil na 

posivi'io de oitavo maior produtor mundial de avo. Este aumento foi provocado pelo retomada 

da demanda intema e pelo crescimento de 30% das exportavoes. 

j Tabela IV.2 - Produ~iio Sideriirgica Brasileira- 1991/2002 (MilhOes de t) 

' 

Ano I Prodm;ao 

1991 I 22.6 

1992 

I 
23,9 

1993 25,2 

' 
1994 I 25.7 

1995 

I 

25,1 

I 

1996 25.2 

1997 26,2 

1998 25 8 

1999 
.... 

25.0 

I 2000 27.9 

2001 26.7 I 
2002 29.0 I 

Fonte. liS! (2002a). 
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IV.5. Consumo Aparente 

A Tabela IV.3 mostra que o consumo aparente de produtos siderurgicos cresceu 

29% no periodo 1996/2001, alcanvando 20,4 milhoes de t em 2001. 

Tabela IV.3- Consumo Aparente Brasileiro de A~o- 1996/2001 (t)i 

Ano Couswno 

!996 15.792.9601 

1997 18.422.0001 

1998 17.564.5401 

1999 17.140.1901 

2000 192015901 

2001 20.411.000! 

" Fonte. !l.AFA (2003) 

A Tabela lV.4 indica que consumo aparente per capita de avo aurnentou 13,5% 

no periodo 1996/200 I, alcanvando Ill ,I tlhabitante em 200 I. 

Tabela IV.4 - Consumo Aparente Per capita Brasileiro de A~o -~ 

11996/2001 (t/habitante) J 

Fonte: II .AFA (2003) 

IV.6. Exportaviio e Importa<;iio Brasileira 

As exporta<;6es brasileiras de produios siderurgicos apresentararn urna reduvao 

de 4,5% no periodo 1993/2002, alcan<;ando 11.686.000 t em 2002. Entretanto, as exporta<;oes 

brasileiras apresentararn urn aurnento de 26% no periodo 2001/2002. Nesse periodo de dez anos 

os produtos semi-acabados apresentaram urn crescirnento de 47%, enquanto os a<;os pianos 

apresentaram uma redu<;ao de 49%. As exporta<;oes brasiieiras sao compostas principalmente 

por serni-acabados (66%), a<;os pianos (18%) e a<;os longos (!0%). 
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Tabela IV.S- Exporta~iies Brasileiras de Produtos Siderurgicos -1993/2002 (10
3 

t) 

Produtos- 1993 1 1994 1995 i 1996 1997 1998 1999 I 2000 2001 I 2002 

Total 12.2371 11.078 9.6551 10.257 9.163 8.756 9.8521 9.617 9.2901 11.686 

Semi-Acabados 5.3091 4.827 ..... 5.1301. 5.685 5.523 5.426 6.378i 6.214 .. ~!~I 7.779 
-c··-········ -· ········.c-o ---~----- -- ·--· ----------- ·-r- 2i08 .. ·--

Ayos Pianos 4.278 3.824 3.000. 3.384 2.505 2.422 2.462i 2.191 

Ayos longos . J . . i . 1.134 908 L010f 1.295 1.0141 1.189 
' 

T rans10rmados . I . . I . 344 272 249, . 9291 526 
.. .. I ontc. !BS (2003) 

As importaviies brasileiras de produtos siderurgicos apresentaram urn 

crescimento de 341% no periodo 1993/2002, totalizando 672 t em 2002. Em 2001, as 

importaviies brasileiras alcanvaram 1.076 t. As importaviies brasileiras sao compostas por avos 

pianos (55%), avos longos (26%) e ayos transformados (18%). 

- ------------··· ·-.•. ------------------------------------------------------. ---------------------
Tabela IV.6- Importa~iies Brasileiras de Produtos Sideriirgicos-1993/2002 (t) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 i 2000 2001 2002 

Total 197 214 289 I 378 794 899 669 I 938 1076 672 

Ayos Pianos 117 68 138 I !50 309 344 324 i 594 619 370 

Ayos Longos 51 112 96 I 142 192 329 226 i 344 283 175 ----r ~ 

Scmi-Acabados I 2 3 J 20 62 8 3 I 0 74 4 

Tr.Jnsformados I 28 32 52 
I 

66 231 218 116 I 0 100 124 
.. 

l<onk IBS (200.5 J . 

IV. 7. Prevos 

Os prevos medios das exportaviies brasileiras seguiram a tendencia de queda 

dn\stica do mercado intemacional. Em 1999, houve queda de 24,1% no prevo medio praticado 

nas expot1a<;:iies. Devido ao crescimento da demanda na Asia, Europa e Estados Unidos, os 

prevos iniciaram uma recuperavao a partir do segundo semestre de 1999, especialmente nos 

produtos planos e semi-acabados, atingindo respectivarnente US$ 353/t e US$ 192/t em 

novembro/99. 

!V.S. Perspectivas 

A siderurgia brasiieira vern apresentando urn cenatio positivo, caracterizado peio 

crescimento da demanda, prevos internos compensadores e competitividade nas exportayoes, 

propiciando elevados ganhos econ6micos-financeiros its empresas siderurgicas. 

No periodo 2001/2007 estima-se urn crescimento medio da produvao de 4,07% 

ao ano, alcanvando 36,8 milhoes de t em 2007. No mesmo periodo, a produyao de laminados 

planos e longos apresentara urn crescimento medio de 4, 78% ao ano, enquanto a produviio de 
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semi-acabados aumentara 3,33%, a produ<;iio de laminados longos apresentara urn aumento de 

4,91% e a produ<;iio de placas aumentara 5,45% ao ano (BNDES, 2003). 

Tabela IV.7 - Produ~ao Brasileira de A~o Bruto e Produtos Siderurgicos- 2000/2007 (Milbiies de t) 
Varia~a % 

I Produto I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 : 2006 2007 o o/o Crescimento. 

00/07 Anual 

A~o Bruto 
I 

27.865 26.476 27.750 31.150 32.600 34.330 36.040 36.858 8.993 4,07 I , 

Laminados j 18.213 17.862 19.370 20.342 21.440 22.732 23.963 25.255 7.042 4,78 

Pianos) 11.213 10.662 11.970 12.600 13.230 14.025 14.730 15.463 4.250 4,7 
: 

Longosl 7.000 7.200 7.400 7.742 8.210 8.707 

I 
9.233 9.792 2.792 4,91 

Semi- ! 
I I acabados i 

7.584 6.300 6.300 8.500 8.750 9.050 9.435 9.535 1.951 3,33 
... _ 

Placasj 5.583 4.800 4.200 6.600 7.100 7.600 8.000 8.100 2.517 5.45 

I 

I I 2.001 1.500 2.100 
I 

1.900 1.650 1.450 1.435 1.435 (566) . \ Tamgosl 

frotal / 25.797 24.162 25.670 I 28.842 30.190 31.782 I 33.363 34.790 I 8.993 I ~ . 
l·onte: BNDbS (2001c) 

0 consumo de produtos siderurgicos foi prejudicado no periodo 2001/2002 

devido ao racionamento energetico. A perspectiva para os pr6ximos anos e o aquecimento 

gradual do crescimento de setores consumidores de avo, principalmente a industria de bens de 

capital, automobilistica e de constru<;iio civil (BNDES, 2003). 

Tabela IV.8- Consumo Aparente Brasileiro de Produtos Siderurgicos- 2000/2007 (Mill!iies de t) 

Produto 2000 2001 I 2002 2003 2(MJ..I 2005 2006 1 2007 ~ ~~c;;~ 1 

% Cr~o>sc. 

.Anual 

Pianos 9.259 9.410 I 9.fi54 10.377 t L050 : 11.770 l2.s3s l n.:1so I -+-090 5.35 : 

L(mgos 6.025 6.400 I 6.695 7.090 7.515 7.900 s.47o 1 899~---W970 ~~ 
Uutros"' 476 490 i 510 I 571 550 45v 460 l 4/6 I - I - ; 

Consumo 15.760 16.3oo 1 16.859 1 18.038 19.115 ! 20.115 2!.465 1 22.821 1 7.060 5,43 

* ' -Lmgoks, blocos c tamgos \cnd1dos mtcmamentc nao computados como lammados longos. 

Fonte: BNDES (200lc). 

As 1mportayoes, caracterizadas por demandas especiais ou ocasionais, nao 

apresentariio alteravoes, com tendencia a redu.;;ao, se nao houver disputas entre os 

consumidores e os produtores (BNDES, 200 lc). 
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Tabela IV.9- Exporta~ao e Importa~ao Brasileira de Produtos Siderurgicos- 2000/2007 (Milhiies de t) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Acresc. 0/o Cresc. 

o/o 00107 Anual 

Exportas:Oes Totais 9.617 9.822 8.797 11.606 11.918 12.329 12.640 12.481 2.864 3,80 

Laminados 3.403 3.162 3.497 3.608 3.718 3.729 3.940 3.650 247 1,00 

Pianos 2.108 1.835 2.150 2.250 2.350 2.350 2.350 2.250 142 0.94 

Longos 1.295 1.327 1.347 1.358 1.368 1.370 1.390 1.400 150 1,12 
------ ·······- ---------------- --------

Scmi-acabados 6.214 6.660 5.300 8.000 8.200 8.600 8.700 8.831 2.617 5,15 

Placas 3.817 5.460 3.000 6.500 6.800 7.100 7.200 7.300 
, 

3.483 9.70 ! 

Tarugos 2.397 !.200 1.300 1.500 1.400 1.500 1.500 1.531 (866) 

Importa~Ocs 938 1.100 900 800 700 600 600 600 (338) 

Pianos 594 756 556 456 356 256 256 256 (338) 

Longos 344 344 344 344 344 344 344 344 -

Fonte. BNDES (200 1 c). 

Dentro das tendencias provave1s previstas para a siderurgia brasileira estiio 

incluidas urn novo arranjo nas suas composivoes societarias, porque sua atual organizavao 

apresenta alguns entraves ao pleno desenvolvimento do setor. Isto permitiria a continuidade dos 

processes de fusao, aquisiviio e incorporavao, visando a forma<;:ao de grupos com maior escala 

de atuavao. 

A siderurgia brasileira devera aumentar sua intemacionalizavao, nao s6 com a 

maier participavao de capitais extemos no setor como com a continuidade de aquisivoes por 

empresas brasileiras de participavoes em unidades no exterior, facilitando acesso aos mercados 

mais protegidos, como a CSN, que detem uma operavao de larninavao a frio e galvani.zav§o nos 

Estados Unidos e o Grupe Gerdau, que possui 2% dos seus ativos totais na Argentina e 

recentemente adquiriu sua quinta siderurgica no exterior, a usina de Cartersville, situada nos 

Estados Unidos (CSN,2003; GERDAU,2003). 

A Unigal, joint venture da USIMINAS com a empresa japonesa Nippon Steel 

Corporation, visa produzir avos galvanizados por imersao a quente, voltados principalmente 

para os setores automobilistico, de autopes;as, da constru<;:ao civil e de eletrodomesticos 

(USIMINAS, 2003). 

0 mercado intemacional do avo apresentou urn cenario conturbado, com excesso 

de produviio global e da ampliayiio do protecionismo nos Estados Unidos, com reflexes na 

instabilidade de prevos e em prejuizos para grande parte do setor. Porem, o surgimento de 

indicios de recupera<;:ao da economia norte-americana sinaliza a passive! retomada de urn 

movimenio positive no ciclo da atividade siderurgica. 

0 cenario atual esta caracterizado pelas seguintes dificuldades conjunturais: os 

impactos dos atos terroristas de II de setembro, a crise energetica brasileira, a situa9iio 
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econ6mica da Argentina, a desvalorizavao cambial e retravao econ6mica no Brasil e no mundo. 

A melhoria da conjuntura econ6mica no Brasil e no mundo lYUdaria a siderurgia brasileira 

As empresas siderurgicas que investiram na geravao de energia eletrica, 

minimizaram os efeitos da crise energetica, chegando a vender os excedentes de energia, como 

a CSN, ou tornando-se auto-suficiente, como a CST desde 1998. 

IV.9. Inserviio da Siderurgia Brasileira no Panorama Mundial 

A produvao siderurgica brasileira alcanvou o recorde hist6rico de 29 milh5es de 

t em 2002, urn resultado I 0,8% acima do ano anterior, recolocando o Brasil na oitava posiviio 

entre os maiores produtores mundiais de avo. Esta produs;ao foi alavancada pela amplias;ao da 

atividade interna e urn crescimento de quase 30% nas exportav5es. Espera-se urn aumento de 

4,8% na produvao, 4,1% no consumo, 6% nas exportavoes e de 7,1% no faturamento para o 

setor siderurgico, no caso de urn crescimento de 2% do PIB (IBS, 2003). 

As medidas protecionistas impostas pelos Estados Unidos modificaram o destino 

das exportavoes siderurgicas brasileiras. Em 2002, 31,6% das exportav5es brasileiras foram 

destinadas para a Asia, enquanto em 200 I esta participas;ao era de apenas 23,9% das vendas de 

avo brasileiro. 

0 valor das exportavoes dos produtos siderl!rgicos brasileiros aumentaram 

26, I% em relaviio a 200 I, totalizando US$ 2,9 bilhOes. 0 sal do liquido obtido pela siderurgia 

brasileira totalizou US$ 2 bilhoes em 2002. A exportayao correspondeu a cerca de 5% das 

exportavoes brasileiras. 
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CONSIDERAc;:OES FINAlS 

A industria mundial de minerio de ferro esta passando por urn forte processo de 

consolidavao, atraves de fusees e aquisiv5es, favorecendo a formavao de grupos mineradores 

integrados, diversificados e multinacionais. Estes grupos estiio transformando-se em empresas 

de logistica, investindo em infra-estrutura (ferroviana e portuana), parcerias operacionais com 

consumidores (siderurgicas) em suas unidades de pelotizaviio e de reduviio direta visando o 

aumento de escala da produviio, o atendimento dos mercados globalizados e a criavao de 

maiores barreiras a entrada de novos concorrentes e urn vinculo tranquilizador com os grandes 

consumidores. Este processo consolidou a lideranva da brasileira Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD) no mercado mundial de mim\rio de ferro e pelotas seguidos da australiana Rio Tinto e 

a australiana-britiinica BHP Billiton. Essa movimentavao foi acompanhada pelo 

desinvestimento das siderurgicas na area de materias primas visando obter recursos para 

aumentar o numero e qualidade de seus produtos. 

A CVRD e as suas coligadas, sendo responsavel pela maior parte da produviio 

brasileira de minerio de ferro e pelotas, tern todas as condiv5es de manter essa situaviio. Ela 

detem uma grande vantagem competitiva atraves da operayao dos sistemas de produyiio e 

distribuiviio de minerio de ferro e pelotas Norte e Sui podendo com menores investimentos 

atender a qualquer aumento de demanda no mercado asiatica, principalmente a China e o 

Japiio, atraves de contratos de Iongo prazo, cooperavao tecnica, parcerias com as siderurgicas, 

associavoes e ;oint-ventures, inclusive com produtores australianos. Sua atenviio para continuar 

no dominio dos avanyos tecnol6gicos na produyiio, transporte e melhoria na qualidade do 

produto (reduviio direta) e indispensavel para essa situaviio. 

As projeyees do consumo mundial de minerio de ferro sugerem urn crescimento 

do volume consumido mundialmente para os anos de 2005 e 2010 de 

respectivamente1,16 bilhiio de t e 1,25 bilhiio de t, representando urn crescimento anual medio 

de 1,3% no periodo 1999/2010 indicando uma situavao de estoques em baixa. 0 mercado 

transoceiinico de minerio de ferro, tambem devera se apresentar nurna situaviio favoravel a essa 

consolidavao podendo alcanvar 500 milhoes de t em 2005. A China devera continuar sendo 

responsavel por grande parte dessa situayiio e portanto deve ser vista como urn parceiro 

indispensavel. As importav5es chinesas deverao ser responsaveis por 27% do comercio 

transoceanico em 2005. 
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A siderurgia mundial continuara, tambem, a passar por urn processo de 

reestruturaviio, atraves de fusoes, associavoes e joint-ventures. 0 comercio exterior continuara 

sendo caracterizado pelo aumento das barreiras protecionistas, impostas principalmente pelos 

Estados Unidos e paises europeus, enquanto houver capacidade instalada de baixa eficiencia 

operacional. Isso devera provocar a busca de soluvi)es negociadas, baseadas nas regras da 

Organiza~iio Mundial do Comercio (OM C) ao inves de investiga~oes formals contra alegadas 

praticas desleais de comercio. 

A privatiza~iio e a reestruturavao da siderurgia brasileira produziu resultados 

economicos e operacionais positivos, acarretando urn aumento da produ¢o e da produtividade 

das siderurgicas nacionais, alem da redu~iio de custos de produ~ao. As siderurgicas brasileiras 

estao atualizadas tecnologicarnente embora estejarn operando bern abaixo dos padroes mundiais 

de escalas de produyiio, uma vez que o Brasil niio possui nenhuma empresa entre as vinte 

maiores do mundo. Caso sejam possiveis novos arranjos nas composiy5es societarias das 

empresas que operarn no Brasil, permitindo a continuidade dos processos de fusiio, aquisiviio e 

incorporaviio, visando o aumento de sua atuayiio intemacional, tanto com maior participayiio de 

capitais extemos no setor quanto com aquisiyoes por empresas brasileiras de participavoes em 

unidades no exterior, facilitando acesso aos mercados mais protegidos, o Brasil tern as 

condiv5es de esperar uma participa9iio crescente, tambem, no comercio de produtos 

siderurgicos. 
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