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A gestao minero-ambiental no Brasil, em termos da Administra<;:ao Municipal, constitui uma 

questao contemporanea da maior importancia e enfrenta controversias de competencia em face da 

legisla<;:ao e atribui<;:5es nos funbitos federal e estadual. F ormular subsidios a gestao minero

ambiental na regiao de Sorocaba, foi o objetivo principal do desenvolvimento desta pesquisa. A 

atividade mineral serve de sustenta<;:ao ao desenvolvimento econ6mico deste municipio, da qual 

foram estudados aspectos da produ<;:ao e consumo de insumos basicos para constru<;:ao civil, quais 

sejam, brita e areia, que respondem a demanda do processo de crescente urbanizas:ao da regiao de 

Sorocaba. A pesquisa exarninou e selecionou urn conjunto de proposi<;:5es que possam vir a 

orientar as parcerias necessanas entre os poderes govemamentais envolvidos, assim como nas 

suas relas:oes formais com o setor produtivo de capital privado, de forma que as atividades 

mineranas possam ser mantidas em compatibilidade com a expansao urbana e industrial e a 

preservas:ao do meio ambiente no contexto do municipio. 
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ABSTRACT 

The mining environmental management in Brazil, in terms of the Municipality Administration, 

constitutes a contemporary matter of great importance and faces quests of competency in face of 

the federal and state legislation and attributions. To formulate an evaluation of the environmental 

management of mining in the region of Sorocaba, was the main objective of this research. The 

mineral activity serves to sustain the economic development of this city, with the production of 

minerals for construction, such as crushed rock and sand, which are demanded in the process of 

increasing growth and urbanization of the Sorocaba region. The research has examined and 

selected a set of proposals that can come to guide the necessary partnerships between the 

governmental institutions involved, as well as its formal relationships with the private productive 

mining sector, so that the mineral activities can be kept smoth with the urban and industrial 

expansion and the preservation of the municipal environment. 
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INTRODU<;:AO 

A gestao minero-ambiental no Brasil constitui uma questilo contemporiinea da maior importiincia, 

porem tern sido abordada de forma extremamente restrita, e com poucas a9oes concretas em 

termos de parcerias entre o municipio, o estado e o DNPM, autarquia federal vinculada ao 

Ministerio de Minas e Energia - MME, visando resolver problemas peculiares de cada municipio 

no que se refere a compatibiliza9ao da minera9ao, com a expansao urbana/industrial e com o 

controle ambiental. 

Em termos de Administra91io Municipal, a questao e mal compreendida, ocasionando muitos 

desencontros, muitas vezes ensejando controversias de competencia em fun9ao da legisla91io 

existente sobre o assunto, de forma dispersa, no ambito estadual ou federal. 

A gestao minero--ambiental no ambito municipal deve ter por objetivo o planejamento do 

aproveitamento dos recursos naturais em consoniincia com o melhor tratamento que deve ser 

dispensado a gestao ambiental, de tal maneira que se viabilize o processo de desenvolvimento 

economico sustentavel, beneficiando a comunidade municipal e regional. 0 uso dos recursos 

minerais serve de apoio e sustenta9ao ao desenvolvimento economico, pela produ9ao de 

agregados minerais para constru91io, areia e brita, que neste trabalho serao abordados, e que 

respondem a demanda do processo de crescente urbaniza9ao. 

Tal proposta acompanha a tendencia hoje predominante no pais, cujas entidades representativas, 

principalmente 6rgaos publicos de gestao ambiental, federa9oes e centros de industrias, assim 

como a sociedade civil organizada, tern demonstrado a maior disposi91io no sentido de caminhar 

com os avans:os tecnicos e juridico-institucionais com a visao voltada para a preserva91io dos 

recursos ambientais. 

Normalmente, em areas urbanas ocorrem episodios relacionados as atividades de mineras:ao que 

envolvem a qualidade de vida das popula9oes circunvizinhas, tais como os desmontes por 

explosivos, ou a polui91io de aguas de urn manancial, que ocasionam intensa agitas:ao da 

comunidade, refor9ada por uma grande pressiio da midia. Nessas condi<;:oes, muitas vezes por 



ausencia de esclarecimentos adequados, a atividade de mineras:ao passa por vila, faltando nesses 

casos posicionamentos maduros, esclarecedores e legais, que melhor possam orientar a 

comunidade, mantendo a desejavel condio;:ao de equilibria, essencial para todas as atividades 

econ6micas. 

A gestao minero-ambiental deve cuidar, com atens:ao especial, da implantas:ao e operas:ao de 

atividades mineiras em areas sob o regime de protes:ao ambiental, tais como areas de protes:ao de 

mananciais que abastecem as cidades, assim como, do risco de degradao;:ao de ecossistemas da 

maior importiincia, considerada em alguns casos como patrim6nio nacional, especialmente onde 

predomina a mata Atlantica, com o maior born senso e equilibria. 

Nao resta duvida que a garantia de abastecimento dos recursos minerais e de grande valia para 

dar sustentas:ao ao desenvolvimento regional. Ademais, a atividade de prodw;:ao de recursos 

minerais alem de garantir o abastecimento de materias primas para a produs:ao de bens de 

consurno, em muitos casos de alto valor agregado e que geram empregos diretos e indiretos, e 

fortemente estimuladora da cadeia produtiva. 

Neste contexto, o que faz a diferens:a entre a mineras:ao e as demais formas de consurnos dos 

recursos naturais, e o chamado "fator locacional" que condiciona o estabelecimento da atividade 

extrativa associada it existencia de urna potencialidade mineral que possibilite seu aproveitamento 

econ6mico. Este aspecto limita e diferencia o tratamento a ser dado ao setor mineral que, ao 

contrario de outros setores industriais, nao pode merecer urn zoneamento ambiental ou o 

estabelecimento de normas e procedimentos de desenvolvimento e operacionais que nao 

considerem a impossibilidade de relocao;:ao e seu vinculo determinante com o meio fisico. 0 

entendimento dos diversos mecanismos integrantes no processo de gestao dos recursos naturais e 

sua integrao;:ao e coordenas:ao com os aspectos tecnicos, institucionais e juridicos intervenientes, 

somando it vontade de implantar-se urna politica publica que possa materializar-se no contexto do 

desenvolvimento e utilizas:ao sustentavel dos recursos naturais, certamente poderao criar urn 

padrao de referenda, que podera ter reflexos altamente beneficos para outros municipios de Sao 

Paulo e do Brasil. 
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Propor um modelo de gestiio minero-ambiental para subsidiar a Administrayao Municipal 

estudando o caso de Sorocaba, e o objeto principal do desenvolvimento desta pesquisa, alertando 

o leitor que, em termos de produyao mineral para sustentayao do desenvolvimento econ6mico 

desta regiao do Estado de Sao Paulo, devem ser consideradas as expressivas produyoes de 

calcanos destinados a produs:ao de brita em Saito de Pirapora, diabasio em Porto Feliz e areias 

para construs:ao civil em Ipero, Saito de Pirapora e Sorocaba, Aras:ariguama, Sarapui, e outros, 

que produzem e ofertam esses bens em seus territories e para os demais municipios regionais. 

0 Municipio de Sorocaba nao devera ter dificuldades para implementar a definiyao de modelos 

de gestae para esses recursos, contando com a participas:ao dos agentes envolvidos no processo, 

de forma a abranger o conhecimento, produs:ao, distribuis:ao e consume, regulamentando e 

controlando estas etapas, alem de outros aspectos correlates de interesse da populayao deste 

municipio, ate porque ja dispoe de muito parametres fixados e aplicados. 

Com estes objetivos, esta dissertas:ao esta estruturada em cinco capitulos. No Capitulo I, sao 

caracterizados os principais aspectos socio-econ6micos do Municipio de Sorocaba, visando a 

orientas:ao do leitor para o contexte em que as maiores produyoes e consumes dos insumos 

minerais de uso na construs:ao civil se encontram, delimitando assim a abrangencia do trabalho. 

No Capitulo 2, sao analisados os aspectos tecnicos condicionantes da produs:ao dos agregados de 

uso na construs:ao civil, tais como: potencial geologico regional e local, estratigrafia, 

hidrogeologia, uso, ocupayao e parcelamento do solo, classificas:ao e aplicas:oes dos agregados de 

uso na construs:ao civil. 

0 Capitulo 3 trata das questoes da atividade minerana no Municipio de Sorocaba, sob a otica do 

desenvolvimento sustentado, enfocando os aspectos tecnicos, ambientais e legais que envolvem o 

assunto. 

No Capitulo 4 sao abordados o mercado produtor e o consumidor mineral da regiao de Sorocaba, 

com enfase para os agregados, brita e areia, enfocando, no caso da brita, quem sao os principais 

produtores, consume por municipio, mercado consumidor regional, distribuiyao das vendas por 
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produtos, destino da produ9iio por segmento, pre9os e, de forma menos detalhada, os pariimetros 

da produ9iio da areia consumida no municipio. 

0 Capitulo 5 trata das propostas, diretrizes e recomenda96es que serviriio de subsidios a 

conci!ia9iio da pratica de minera9iio de insumos da maior importiincia para o desenvolvimento 

econ6mico niio s6 de Sorocaba como da regiiio, de forma harmonica e equilibrada com o meio 

ambiente. 

Nas Considera96es Finais sao feitas sugest5es que passam pela definitiva participa9iio do Poder 

Municipal nas causas minerais, assim como o inter-relacionamento desta esfera com as demais e 

com o setor privado, de forma que as a96es sejam integradas e coerentes com as expans5es 

urbanas, industriais e a preserva9iio do meio ambiente no contexte do municipio. 
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1. CARACTERIZA<;:AO DO MUNICIPIO DE SOROCABA 

1.1. Hist6rico politico-administrativo 

Sorocaba foi fundada pelo bandeirante Baltazar Fernandes, em 1654. Em tupi-guarani, Sorocaba 

e uma expressao que significa "terra rasgada". Baltazar Fernandes estimulou o povoamento e 

desenvolvimento da pequena aldeia e, em 03 de mar9o de 1661, requereu a eleva9iio de Sorocaba 

a categoria de Vila, sendo atendido. Com essa mudan9a administrativa, o pelourinho foi 

transferido de Itavuvu para a Vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba (atual Igreja de 

Santana) e o govemo nomeou os primeiros integrantes do Poder Publico Municipal: os juizes 

Baltazar Fernandes e Andre de Zunega; os vereadores Claudio Furquim e Pascoal Leite Pais; o 

procurador Domingos Garcia; e o escrivao Francisco Sanches. 

A vila cresceu durante os seculos XVII e XVIII e a primeira tropa de muares passou por suas ruas 

no ano de 1733. Com o tempo, Sorocaba tornou-se urn marco obrigat6rio para os tropeiros, o 

desaguadouro das mais diversas culturas regionais e o eixo economico entre o Norte e Nordeste e 

o Sul. A cidade, com o afluxo de tropeiros ganhou uma feira de muares, onde brasileiros de todos 

os estados reuniam-se para vender e comprar animais. Essa atividade aglutinou novos moradores 

e permitiu o florescimento do comercio e da industria caseiras. Facas, facoes, redes, doces, pe9as 

de ouro para montarias, selas, arreios, estribos e cabos de chicotes, feitos por ourives 

sorocabanos, ficaram conhecidos em todo o Pais. 

0 sueco Frederico Luiz Guilherme de Varnhagem, em 1818, conseguiu fazer funcionar a Real 

Fabrica de Ferro Sao Joao do Ipanema. 0 pioneirismo de Sorocaba em toda a America Latina no 

setor metalfugico e inconteste. A fabrica de Ipanema produziu grande quantidade de ferro, 

principalmente material belico, durante a Guerra do Paraguai. 

Em 1852, gra9as a acumula9iio de capital proporcionada pelas feiras de muares, surg1ram as 

primeiras fabricas de algodao e de seda. A experiencia industrial nao foi longe, mas Sorocaba 

tornou-se pioneira no plantio do algodao herbaceo - para substituir o arb6reo - para exporta91io 

para a Inglaterra. As primeiras sementes de algodao foram plantadas em 1856. Os resultados 

foram tao bons que em 1870, Luis Matheus Maylasky, o maior comprador de algodao da regiao, 
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levantou a ideia da constru9iio de urna estrada de ferro para facilitar a exporta9iio do produto. 

Assim, cinco anos depois, era inaugurada a Estrada de Ferro Sorocabana. 

Sorocaba tarnbem muito se dedicou a politica. A Revolu9ao Liberal nasceu em Sorocaba em 

1842. 0 Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar foi aclarnado presidente da Provincia de Sao Paulo 

para lutar contra o cercearnento das liberdades imposto pelo Poder Central. A Revolu9ao foi 

vencida, mas Sorocaba foi elevada a categoria de cidade, juntarnente com Curitiba, ainda 

pertencente a Sao Paulo, e Carnpinas. A Comarca viria em 1871. 

As iniciativas industriais voltararn nos anos 80 do seculo XIX. Em 1882, foi inaugurada a Fabrica 

de Tecidos Nossa Senbora da Ponte e, em 1890, as Fabricas de Santa Rosalia e Votorantim. Aos 

poucos, Sorocaba tomou-se urn polo industrial de referencia intemacional. Por isso, ficou 

conbecida como a "Manchester Paulista". 

Hoje, Sorocaba e urn centro comercial e de servi9os em crescimento constante, convivendo com 

urn parque industrial dos mais expressivos e sofisticados do Brasil. E, tarnbem, urna das maiores 

cidades do Estado de Sao Paulo em arrecada9ao de ICMS (SOROCABA, 2002). 

1.2. Localiza9ao 

0 Municipio de Sorocaba situa-se a Sudoeste do Estado de Sao Paulo, ocupando urna area 

aproximada de 456 km2
, cujo centro corresponde as coordenadas 23°29'24"de latitude Sul e 

4 7°27'25" de longitude Oeste de Greenwich. A Figura 1.1 abaixo 1ocaliza Sorocaba em re1a9ao a 

capital e ao litoral paulista. As principais vias de acesso ao municipio e as distancias de Sorocaba 

a algumas cidades brasileiras e dos paises do Mercosul, sao relacionadas nas tabelas 1.1 e 1.2 

(DNER, 2002). 

0 Municipio de Sorocaba limita-se com os municipios constantes na Figura 1.2, estando 

contemplados neste trabalho apenas os municipios limitrofes e aqueles que produzem e fomecem 

brita e areia a Sorocaba, e nao a regiiio como urn todo, que abrange cerca de 60 municipios. 
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Figura 1.1. Localiza<;ao do Municipio de Sorocaba. 

sAO PAULO 
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Tabela 1.1. Vias de acesso a Sorocaba 

Castelo Branco 6 Raposo Tavares 
SP 

4 
280 270 

Sen. Jose Ennirio de 
4 Sorocaba - Campinas 

SP 
4 

Moraes 075 

Sorocaba - Itu SP 79 4 
Sorocaba - Salto de SP 

2 
Pirapora 264 

Sorocaba- Porto Feliz 2 - Piedade 2 

Fonte: DNER, 2002 

Tabela 1. 2. Distancias Rodoviarias km 

Sao Paulo 91 Campinas 88 Santos 159 

Rio de Janeiro 512 Belo Horizonte 674 Curitiba 391 

Buenos Aires 2.190 Montevideo 1.940 Assun9ao 1.600 

I 
Fonte: DNER, 2002 
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Figura 1.2. Mapa de municipios limitrofes a Sorocaba1 

Escala: 1: 1.000.000 I 1 em= 10 km 

1 
www.sorocaba.sp.gov.br acesso em 28/03/02 
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1.3. Aspectos s6cio economicos 

• Desenvolvimento Economico 

Sorocaba esta classificada entre os quarenta maiores municipios brasileiros (IPEA, 2002), seJa 

em populavao ou geravao de riquezas. Situando-se a 91 km da cidade de Sao Paulo e 88 km de 

Campinas, Sorocaba e urna das pontas deste triilngulo que forma urna area de forte atividade 

economica e de crescente desenvolvimento s6cio cultural, grayas, principalmente, ao rapido 

dominio e absoryao de novas tecnologias, alem do acesso por via aerea, terrestre e fluvial que 

permite urn facil escoamento de produtos. 

Com uma populavao de aproximadamente 510 mil habitantes (IBGE, 2001), Sorocaba e a quarta 

maior cidade do interior paulista. Seu comercio faz da cidade urn centro regional de atra9ao de 

consumidores, concentrando urn enorme volume de vendas nos shopping centers, lojas, 

supermercados, conveniencias, etc. 0 setor de prestayao de servivos e intenso e diversificado. A 

cidade destaca-se pela extensa rede de agencias banc:irias, hoteis, escolas, hospitais e clinicas 

especializadas. 

Enfim, Sorocaba e uma cidade forte que apresenta urn potencial enorme de crescimento e 

desenvolvimento em todas as areas e esta entre os municipios com melhores oportunidades para 

profissionais especializados do Brasil. Sua vocavao para polo de desenvolvimento permite prever 

urn afluxo de investimentos e incontaveis oportunidades de neg6cios em toda sua regiao. 

• Populavao 

A Tabela 1.3 mostra urn comparative da populavao de Sorocaba com o Estado de Sao Paulo e 

Brasil, em termos de quantidade de municipes por sexo e a densidade populacional (bablkm2
). 
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Tabela !.3. Quadro comparativo da popula9ao de Sorocaba 

258.520 

18.139.363 18.893.040 37.032.403 248.808,8 148,83 

83.576.015 86.223.155 169.799.170 8.547.403,5 19,86 

• Agricultura 

A atividade agricola da regiao e bastante diversificada, preponderando a produ9ao de verduras e 

frutas em pequenas propriedades agricolas, caracterizadas como agricultura familiar. A 

diversifica9ao de produ9ao leva a regiao a ser o principal fomecedor de verduras e frutas para o 

Ceagesp da Capital e tambem de seu entreposto em Sorocaba. Em rela9ao aos produtos destacam

se: horticultura em Ibiuna; batata e cebola em Piedade; uva em Porto Feliz, Pilar do Sui e Sao 

Miguel Arcanjo; laranja e melancia em Capela do Alto; melancia em Sarapui; milho e couve-flor 

em Sorocaba. 

• Comercio 

Sorocaba conta com dois "shoppings centers", atendendo uma area de influencia que congrega 

vinte e tres (23) municipios, com aproximadamente 2 milhoes de habitantes, os quais nos fins de 

semana vern a Sorocaba em busca de lazer e entretenimento. 0 Esplanada Shopping e o maior da 

regiao e o terceiro do interior de Sao Paulo em volume de vendas. 0 comercio tradicional do 

centro da cidade, tambem e muito forte. Atualmente, ha uma tendencia prevalecente de aumento 

do comercio nos seus diversos segmentos, em bairros nobres ou perifericos (SOROCABA, 

2002). 

• Industria 

Sorocaba tern urn perfil industrial bastante diversificado, que compreende fabricas de 

componentes aeronauticos e do ramo eletroeletr6nico, metal-mecanico, alimentos, etc. Atraidas 
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pelas facilidades em Sorocaba, empresas de nacionalidades distintas transformaram o parque 

industrial sorocabano nurna sintese da economia global (SOROCABA, 2002) 

Toda essa area e servida de energia eletrica (disponibilidade de 150 mil kva em alta tensao de 23 

mil volts); agua e esgoto; aterro sanitario para deposi91io de lixo e residuos industriais; servi9o 

telef6nico; ruas pavimentadas e de terra; transporte coletivo, etc. A zona industrial de Sorocaba e 

considerada urna das mais completas do Pais. A estrategia de desenvolvimento econ6mico de 

Sorocaba baseia-se nurna politica de incentivar a instala91io de urna industria e atrair toda a cadeia 

de fornecedores, reduzindo o custo dos insurnos e materias-primas. A cidade possui nurnerosas 

industrias metalfugicas e e urn dos mais importantes centros do Estado na fabrica91io de 

implementos para telecomunicay5es, desde transistores a antenas parab6licas. Todo esse 

substrato empresarial garante urn seguro aporte de recursos e a instalayao na cidade de industrias 

complementares e de presta91io dos mais diversos tipos de servi9o, dinamizando a economia 

local. 

0 crescimento industrial de Sorocaba e das cidades vizinhas levou a decisao de se instalar no 

municipio o primeiro "porto seco" do interior do Estado de Sao Paulo, a Esta91io Aduaneira do 

Interior (EADI), da Receita Federal, por onde passam mercadorias exportadas e importadas, o 

que vern crescentemente dinarnizando os neg6cios na regiao. Sorocaba devera apresentar urn 

desenvolvimento ainda maior nos pr6ximos anos, pois com a constru91io do Rodoanel pelo 

Governo do Estado, contornando a capital, e que passara a 50 quil6metros do municipio, e, a 

plena operacionalizayiio da distribui91io de gas natural proveniente da Bolivia. 

0 parque industrial de Sorocaba e de grande expressao quer na quantidade e qualidade de 

industrias. Atualmente conta com aproximadamente 1.400 industrias, sendo 150 destas de grande 

e medio porte. As industrias instaladas no municipio tern urn perfil industrial bastante 

diversificado, estando distribuidas em varios setores, conforme mostra a Tabela 1.4, abaixo: 
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Tabela 1.4. Segmentos/Ramos Industriais2 

Industria de Artefato Plastico e Borracha 

Industria de Artefatos de Ferro e Metal 

Industria de Artigos de Tecido 

Industria de Bebidas 

Industria de Cal<;ado 

Industria de Couro, Pele e Similares 

Industria Extrativa Mineral 

Industria Extrativa Vegetal 

Industria de Fia<;ao 

Industria de Madeira e Corti<;a 

Industria Medmica e Eletrica 

Industria Metalurgica 

Industria de Mobiliirio 

Industria de Papel e Papelao 

Industria de Pe<;as e Acess6rios 

Industria de Produtos Alimenticios 

Industria de Produtos Nao-Metillicos 

Industria Quimica e Farmaceutica 

Industria de Tecelagem 

Industria Textil 

Industria de Tratores, Maquinas 

Industria de V estimenta 

Outras Industrias 

• Investimentos 

;~1{!'1~6 

49 

212 

33 

7 

I 

12 

36 

5 

6 

57 

30 

26 

40 

11 

83 

76 

157 

31 

9 

II 

19 

318 

18 

Pesquisa realizada pela Funda<;iio SEADE (1999) apontou Sorocaba como urn dos cinco maiores 

p6los de desenvolvimento do interior paulista. A cidade liderou a atra<;ao de investimentos na 

regiao sudoeste do Estado de Sao Paulo. 0 municipio recebeu no bienio 1997/98, investimentos 

da ordem de R$ 1,8 bilhiio nos mais diversos setores como aeronautico, autope<;as, maquinas e 

tratores, constru<;ao civil e telecomunica<;oes entre outros. A Pratt & Whitney, fabricante de 

2 Prefeitura Municipal de Sorocaba, 1999 
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turbinas para aeronaves, tern a inten91lo de investir R$ 15,5 milhoes numa unidade de 

manuten91lo e recondicionamento, para atender a todo o mercado latino-americano. 0 Grupo 

YKK esta diversificando suas atividades tendo investido R$ 11 milhoes em uma fabrica de 

perfilados de aluminio e programou outros R$ 54 milhoes para a amplia91lo da produ91lo nos 

pr6ximos anos. Outras importantes empresas estao investindo em Sorocaba: ZF (joint-venture 

com a Bosh), ZF Lemforder, General Motors (centro de distribui91lo de pe9as), Cooper Tools, 

etc. 

A Regiao Administrativa de Sorocaba apresentou no ano de 2001, urn significativo valor de 

investimentos, cerca de U$ 697,54 milhOes verificando-se que a par do desenvolvimento do 

segmento industrial, os setores de comercio e presta91lo de servi9os tambem apresentaram uma 

satisfat6ria performance, conforme demonstra a tabela abaixo: 

Tabela 1.5. Investimentos Gerais- Regiao Administrativa de Sorocaba- 2001 

Setor 

JMetalurgia basica 

Recreat.Culto. e Desport. 

!Com. e Rep.Autom e Var. Comb 

[Maq. Apar. e Materiais Eletricos 

'Atividades lmobiliarias 

iTelecomunicayoes 

IAutomotiva 
,~_, ___ ,,,,,_, ________ ----

\Outros 

Fonte: Funda91lo SEADE, 2002 

Setor 

Ativ. Aux. Transp.e Ag. Viag. 

28,09 IBorracha e Plastico 

26,05 

24,06 

iioiAi 

14 

U$ 
milhOes 

8,56 

8,56 

5,97 

5,46 

5,00 

697,54 



2. CONDICIONANTES DA PRODU<;AO DE AGREGADOS MINERAlS EM 

SOROCABA 

2.1. 0 meio fisico 

2.1.1. Aspectos geomorfologicos 

No Mapa Geologico do Estado de Sao Paulo (IPT, 1981 ), estao representadas cinco grandes 

provincias geomorfologicas: Planalto Atliintico; Provincia Costeira; Depressao Periferica; Costas 

Basa.lticas; Planalto Ocidental. 0 territorio do Municipio de Sorocaba abrange areas de duas 

dessas provincias, a do Planalto Atliintico e a da Depressao Periferica. As caracteristicas tipicas 

da geomorfologia da regiao permitem enquadra-la como zona de transis;ao entre a Depressao 

Periferica (Zona do Medio Tiete) e o Planalto Atliintico, segundo SANTOS (1952), que ao 

estudar a regiao de Sorocaba, reconheceu quatro niveis gerais: "0 primeiro deles situa-se a 900 m 

de altitude media; o segundo entre 650 e 750 m; o terceiro, entre 600 e 650 m e o quarto entre 

500 e 550 metros". 

Segundo ALMEIDA (1964), as areas de relevo pertencentes ao primeiro nivel geral de altitude 

(900m em media) encontram-se em extremos do campo visual: sul, leste, nordeste e noroeste. 0 

relevo saliente destas pequenas pors;oes e popularmente conhecido como "serra". Toda a faixa 

topografica semi-montanhosa da parte oriental da regiao de Sorocaba constitui ramificas;oes da 

serra de Paranapiacaba. Ao sul da cidade de Sorocaba ergue-se a serra de Sao Francisco como urn 

padrao rochoso de NE-SW, diminuindo gradativamente de altitude a medida que avans;a para 

sudeste. 

Nas partes leste e nordeste, duas serras, Inhaiba e Piragibu, apresentam cursos uniformemente 

nivelados e formas heterogeneas, proprias das rochas xistosas do Grupo Sao Roque. 

Regionalmente, na pors;ao noroeste destaca-se a serra de Aras;oiaba (intrus5es do mesozoico), 

constituindo-se num relevo de exces;ao dentro do conjunto, suavizando a chamada "Depressao 

Periferica". 

Urn segundo nivel, de 650m a 750m, estende-se nos sopes da serra de Sao Francisco. E 

representado por morros de formas variadas, constituidos de rochas xistosas do Grupo Sao 
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Roque, que recebem o nome de "amorreado" da regiao pre-serra de Sao Francisco. 0 terceiro 

nivel de altitude (600m a 650m) eo de extensao; trata-se de zona de relevo tabular da Depressao 

Periferica, constituida por rochas sedimentares pertencentes ao Grupo Tubarao. (. Urn quarto e 

ultimo nivel (500 a 550m) corresponde as varzeas do rio Sorocaba e de seus afluentes. Resulta da 

acumula9ao fluvial e, como tal, difere totalmente dos outros tres citados, conseqiientes de a9ao 

erosiva ou estrutural (CRISTOFOLETTI, 1968). 

2.1.2. Geologia regional 

0 Municipio de Sorocaba esta situado, sob o ponto de vista geotectonico, no limite entre a Bacia 

Sedimentar Paleoz6ica do Parana e a por9ao central da Faixa de Dobramentos Ribeira, que teve 

sua evolu9ao tectono-magmatica relacionada ao Neoproteroz6ico (DAEE, UNESP 1982) 

Os terrenos metam6rficos regionais estao incluidos no chamado Grupo Sao Roque, que e 

constituido por uma sequencia meta-vulcano-sedimentar orientada preferencialmente segundo a 

dire9ao NE-SW. Litol6gicamente esta unidade compreende rochas metavulcamcas acidas a 

basicas, quartzites, filitos, xistos, anfibolitos, rochas calci-si1icatadas, metarenitos, metaritmitos 

argi1osos e siltiticos, e rochas metacarbonaticas. Esse Grupo iniciou sua deposi9ao ha 1,8 Ga e 

sofreu pe1o menos dois eventos metam6rficos, o primeiro entre 1,4 Ga e 1,2 Ga e o segundo, 

relacionado a orogenia Brasiliana, entre 800 Mae 650 Ma. 

Importantes zonas de cizalhamentos com dire96es preferenciais NE-SW a ENE-WSW sao os 

limites do Grupo Sao Roque estando o limite norte representado pela zona de transcorrencia de 

Jundiuvira, e o sui, constituido pelos falhamentos de Taxaquara, Monteiro Lobato e Rio Jaguari. 

Estas falhas possuem faixas cataclasticas espessas incluindo protomilonitos a ultramilonitos, por 

vezes com quartzo e micas recristalizadas. 0 grau de metamorfismo que afetou estas rochas foi 

em geral de facies xisto-verde, ocorrendo localmente, graus pouco mais elevados, atingindo ate o 

facies anfibolito baixo. 0 tipo de metamorfismo e regional e dinamotermal. 

Uma forte atividade granitica afetou o Grupo Sao Roque durante o Neoproteroz6ico, 

predominando biotita-granit6ide porfiriticos sim a tardibrasilianos e granites peraluminosos, que 

ocorrem como corpos de dimensoes diversas. Sobrepostos aos terrenos metam6rficos e as rochas 
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graniticas pre-cambrianas, encontram-se os sedimentos paleoz6icos da Bacia Sedimentar do 

Parana, representados pelas rochas do Grupo Tubarao, Formas:ao Itarare. Estas rochas sao 

constituidas por argilitos e siltitos intercalados, ocorrendo tambem varvitos, diamictitos e arenitos 

finos. A idade de deposis:ao desta unidade lito-estratigrafica e permo-carbonifera. 

2.1.3. Geologia do granito de Sorocaba 

Segundo o DAEE (1982), o granito de Sorocaba e urn corpo intrusivo de natureza tardi a sin 

tectonica e tardi a p6s-tect6nica fase principal de deformas:ao que atuou sobre os metamorfitos do 

Grupo Sao Roque. A forma alongada do corpo esta vinculada a evolus:ao do falhamento de 

Jundiuvira e suas ramificas:oes. As falhas menores sao posteriores ao falhamento principal e, em 

muitos casos, indicam urn sistema vertical a sub-vertical, normalmente obliquo a xistosidade 

principal. Em urn destes falhamentos secundarios devem estar locados os pos:os artesianos 

existentes na area. 

0 macts:o de Sorocaba e constituido por 18 facies petrograficas distintas, que podem ser 

agrupadas em dois grandes grupos, o primeiro das rochas eqiiigranulares, e o segundo com as 

rochas inequigranulares, com termos porfir6ides e porfiriticos. Dentre as facies eqiiigranulares 

ocorrem rochas de coloras:ao r6sea e cinzenta. Mineralogicamente sao constituidos por quartzo, 

feldspatos potassicos, plagiocasios e biotitas. 

As rochas porfir6ides tambem apresentam coloras:ao r6sea e cinzenta escura e por vezes exibem 

texturas do tipo "rapakivi". Mineralogicamente, sao compostas por feldspatos potassicos, 

plagioclasios, quartzo e por biotitas. 
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2.1.4. Estratigrafia 

0 embasamento cristalino data do periodo Pre-Cambriano Superior e e constituido por corpos 

graniticos e metassedimentos silticos e argilosos, quartzo-xistos, filitos e micaxistos do Grupo 

Sao Roque, ocupando a posiyao leste e sul do Municipio de Sorocaba. A zona de ocorrencia das 

rochas graniticas mostra-se facilmente identificavel em fun9ao do relevo e presen9a de 

afloramentos (cortes), pedreiras e matacoes, principalmente ao Iongo da Rodovia Raposo 

Tavares; ja as rochas metassedimentares apresentam-se em geral encobertas pelo manto de 

altera9ao. 

Quanto ao manto de alterayao, produto do intemperismo dessas rochas, tem-se da alterayao das 

rochas graniticas urn material grosseiro ( clastico ), frayao argilo-arenosa com grfumlos quartzosos, 

localmente com presenya de blocos e matacoes residuais. Sua espessura e bastante variavel 

oscilando de alguns metros ate algumas dezenas de metros. Ja os metassedimentos apresentam 

como produto de alterayao, urn material argiloso e/ ou siltoso com algurn conteudo clastico e 

espessura menos acentuada (DAEE, op. cit). 

0 Grupo Tubarao, no Municipio de Sorocaba, mostra-se representado exclusivamente por rochas 

da Forma9ao Itarare, periodo Permo-Carbonifero, estando distribuido nas poryoes Oeste, Central 

e Norte do Municipio. A Formayao Itarare mostra urna variayao faciol6gica bastante acentuada, 

dificultando a sua correlayao tanto em extensao como em profundidade; a subdivisao utilizada 

pelo CONVENIO DAEE-UNESP (1982), classifica-nas em Itarare Inferior, Medio e Superior, 

com as seguintes caracteristicas: 

• Itarare Inferior 

Ocupa a poryao central e nordeste do Municipio de Sorocaba, constituida de arenitos grosseiros a 

finos, varvitos, folhetos e sextetos e diamictitos pr6ximos a base. 

• Itarare Medio 

Distribui-se principalmente a Sudoeste, Oeste e pory5es da parte Norte, estando representado por 

arenitos, siltitos, intercalas:oes de folhelhos e conglomerados locais. 
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• Itarare Superior 

Mostra-se representado por duas pequenas pors:oes na parte norte do Municipio, constituido de 

arenitos, siltitos e folhelhos, localmente com a presens:a de conglomerados e diamictitos 

pr6ximos ao topo. Em relas:ao ao produto de alteras:ao, tem-se material variado em funs:ao da 

varias:ao faciol6gica da rocha matriz, porem de maneira predominante tem-se urn material siltico

argiloso, localmente arenoso, com espessuras pouco acentuadas. 

Sedimentos cenoz6icos mostram-se representados por dois corpos na faixa central do Municipio 

e urn de menor expressao, no extremo Noroeste, constituidos principalmente por areias e 

secundariamente por lentes de argila (SOARES e LANDIM, 1976). 

2.1.5. Hidrografia 

Os aqiiiferos de Sorocaba sao pertencentes a dois sistemas: Sistema Aqilifero Cristalino e 

Sistema Aqiiifero Tubarao (DAEE, 1982), cujas caracteristicas sao condicionadas pelas 

peculiaridades das formay5es geol6gicas nas quais se encontram. No caso do Sistema Aqiiifero 

Cristalino, as rochas predominantemente encontradas sao granitos, gnaisses e quartzitos, filitos, 

xistos e metassedimentos em geral, cada urn em comportamento hidniulico diferente. Tendo em 

vista que essas rochas nao apresentam porosidade, a ocorrencia de aguas subterraneas fica 

condicionada a existencia de fraturamentos, falhamentos ou alteras:ao das rochas, que 

possibilitem a ocorrencia de aguas subterraneas. Os falhamentos e fraturamentos no 

embasamento cristalino obedecem, preferencialmente, as dires:oes SE/NW e SWINE. Jii em iireas 

onde hii presens:a de rochas alteradas com espessuras superiores a urna dezena de metros, existe a 

possibilidade de desenvolver-se urn meio aqilifero com capacidade de armazenamento e 

circulas:ao. Quanto ao Sistema Aqiiifero Tubarao, as rochas presentes sao da Formas:ao Itarare, 

constituida principalmente por arenitos finos, siltitos, argilitos, diamictitos, varvitos. Os maiores 

problemas encontrados neste Sistema sao a grande varias:ao faciol6gica associada a granulometria 

extremamente fina encontrada nessa formas:ao. 0 potencial do Sistema Aqiiifero Tubarao 

correlaciona-se a porosidade dos arenitos ou as falhas e fraturas nas demais rochas (DAEE, 

1982). 
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2.2. Uso, ocupas:ao e parcelamento do solo. 

GUEDES et al (200 1) colocam as seguintes propostas para aplicas:ao pelo Municipio: 0 territ6rio 

do Municipio de Sorocaba seria subdividido em dois compartimentos principais: area urbana e 

area rural, sendo a area urbana composta de zonas de uso. 0 perimetro que delimita a area urbana 

e Unico, contendo as por96es ja urbanizadas e passiveis de urbanizayiio, sendo que o restante do 

territ6rio ate os limites municipais permanece como area rural. 0 municipio niio tern distritos. 

2.2.1. Area urbana e area rural 

Para efeito de planejamento e desenvolvimento urbano, interessa ao Municipio definir claramente 

os limites da area urbana e da area rural. E na area urbana (que compreende areas ocupadas e 

areas de expansiio urbana) que a Prefeitura e suas concessionarias operam e poderiio implantar 

seus servis:os fundamentais, necessanos para as atividades urbanas, tais como: construs:ao e 

manutens:ao de vias e pra9as publicas; coleta de lixo; distribui9iio de agua; coleta de esgotos; etc. 

Nessas areas, o poder publico podera aprovar novos loteamentos para fins urbanos e novas 

urbaniza96es que niio impliquem loteamento previo, como, por exemplo, conjuntos residenciais 

em condominio. 

A area rural e destinada a atividades economicas niio urbanas ( agricultura; pecuaria; 

extrativismo; recrea9iio; reflorestamento e congeneres). Na area rural, admitir-se-iio loteamentos 

em chacaras recreacionais e estabelecimentos isolados que niio constituem uso rural e que niio 

silo adequados as areas mais densamente povoadas, como, por exemplo, moteis, depositos de 

materials perigosos, cemiterios, usinas de tratamento de lixo, etc., sempre sujeitos a ordenamento, 

monitoramento e controle pela Prefeitura. Ao serem aprovados pela Prefeitura, tais 

empreendimentos passariio a constituir perimetros urbanos internos a area rural e sobre ele 

incidiriio regras de uso e ocupa9iio definidas em lei, bern como a cobran9a dos tributos e taxas 

cabiveis, como o IPTU. 

Em glebas localizadas em area de expansao urbana, e, portanto, dentro da area urbana e que 

estejam sendo exploradas economicamente com uso rural, podera ser cobrado ITR, tal como na 

area rural. 
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2.2.2. Zonas de Conserva9ao Ambiental- ZCA 

Em razao de seus atributos ambientais (varzeas, vegeta9ao significativa, etc.), sao zonas 

consideradas de interesse para preserva9ao. Alem de parques publicos, nelas poderao ser 

implantados pela iniciativa privada diversos tipos de empreendimentos, desde que preservem, em 

carater permanente, o atributo protegido, sendo, entretanto, proibidos os loteamentos. 

Sao cinco os perimetros das Zonas de Conserva9ao Ambiental - ZCA, sendo o mais extenso 

aquele que corresponde a vasta area de varzea do rio Sorocaba, localizada no limite norte da area 

urbana e de expansao urbana. Nele deveni ser implantado o grande parque urbano publico do 

Municipio, assim como empreendimentos privados que preservem grandes extensoes de seus 

terrenos. Os demais tambem conterao parques, em especial nas suas por96es de varzea, sendo que 

os perimetros situados nos extremos leste e oeste da area urbanizada ja contem areas verdes 

publicas que iniciam o processo de forma9ao de parques publicos nessas localidades. 

Uma serie de usos, pelas suas caracteristicas peculiares, necessita avalia9ao detalhada de seus 

impactos na vizinhan9a, tais como aqueles enquadrados na categoria UP (Usos Perigosos), bern 

como industrias poluidoras ( conforme classifica9ao da CETESB), cemiterios, depositos e usinas 

de tratamento de lixo e outros. Para tais casos, independentemente da zona de uso em questao, 

propoe-se que a autoriza9ao de localiza9ao fique condicionada a previa analise pela Prefeitura, de 

urn Estudo de Impacto Sobre a Vizinhan9a (EIV). Tal estudo devera descrever em detalhe as 

caracteristicas fisicas e funcionais do empreendimento e da ocupa9ao do seu entomo, os impactos 

previstos sobre o trafego, a gera9ao de ruidos, efluentes e emana9oes, as condi96es de drenagem, 

a vegeta9ao preexistente a paisagem local, bern como as medidas a serem adotadas para 

elimina9ao ou redu9ao dos impactos negativos. 0 Poder Executivo podera admitir o 

empreendimento na localiza9ao pretendida se o Estudo de Impacto sobre a Vizinhan9a - EIV 

apresentar uma avalia9ao considerada favoravel e de interesse publico (GUEDES et al, 2001). 

2.3. Considera96es sobre agregados minerais para constru9ao civil 

Os agregados minerals encontram-se entre os bens minerais mais consumidos pela constru9ao 

civil. Segundo KIYOHARA (1982, apud CA V ALCANTI, 1990), pode-se dizer ainda dos 

agregados que sao materiais duros, inertes, adequados por formar uma massa estavel, pela adi9ao 
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de cimento ou materiais aglomerantes (de liga) que produzem concreto, ou pela compacta9ao ou 

peso natural para produzir uma base de estrada ou funda9ao.Eies proveem de 80 a 100% do 

volume de material nas argamassas nas quais sao usados. 

2.3 .I. Classifica9ao 

A Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), pela NB 7225 de fevereiro de 1982, 

define o agregado como o material natural, de propriedades adequadas ou obtido por 

fragmenta9ao artificial de pedra, de dimensao nominal maxima inferior a I 00 mm e de dimensao 

nominal minima igual ou superior a 0,075 mm. Os agregados sao classificados segundo a norma 

ABNT retro citada em: 

• Graudos: pedra britada brita ou pedregulho muito grosso, grosso e medio, de dimensoes 

nominais entre I 00 e 4,8 mm. 

• Miudos: pedregulho fino, pedrisco grosso, medio e fino, areia grossa, media e fina, de 

dimensoes nominais compreendidas entre 4,8 mm e 0,75 mm. 

BAUER, 1985, classifica os agregados segundo sua origem, dimensoes e peso unitario: 

Quanto a origem: 

• Naturais: aqueles encontrados na natureza sob a forma de agregados (areia de mina, areia de 

rios, seixos rolados, pedregulho, etc). 

• Artificiais: aqueles que necessitam de urn trabalho para poder chegar a condi91io necessaria e 

apropriada para seu uso (areia artificial, brita, etc). 

Quanto as dimensoes: 

• Miudo: e a areia natural, quartzosa ou artificial (resultante da britagem de rochas) de difunetro 

maximo igual ou inferior a 4,8 mm. 

• Graudo: e o pedregulho natural ou pedra britada proveniente da britagem de rochas estaveis, 

de difunetro maximo superior a 4,8 mm. 

Quanto ao peso unitario: 

• Leves: menor que I t/m' (pedra polis, vermiculita, argila expandida,etc). 

• Normais: de 1 a 2 tim' (areia quartzosa, seixos, britas de gnaisses, granito,etc). 
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• Pesados: acima de 2 tim' (barita, magnetita, ilmenita). 

Os agregados mais comuns sao: pedra britada, agregados de peso !eve, areia, cascalho e esc6ria. 

Porem, as categorias de agregados mais usados no Brasil e no resto do mundo sao a areia e a 

pedra britada. As tonelagens mundialmente consumidas desses bens os tornam lideres entre os 

minerais e rochas industriais, nao s6 em rela<;:ao a tonelagens produzidas com tambem em valores 

consumidos. 

2.3.2. Aplica<;:oes 

0 principal setor consumidor de agregados minerais e a industria de constru<;:ao civil e o seu 

principal uso e em concreto. Outros usos incluem: material de lastro ou de base para rodovias e 

ferrovias, aterros, e material de enchimento para diversos fins. 0 consumo de areia e brita no 

Brasil e considerado relativamente baixo, se comparado com paises desenvolvidos. Se tomarmos 

como exemplo o Estado de Sao Paulo, o mais desenvolvido do pais, este consumo e estimado em 

2 t/anolhabitante, cinco vezes menor, por exemplo, que o do Canada, cujo indice e superior a 1 0 

t/ano!habitante. Essa diferen<;:a e explicada pelo significativo deficit brasileiro de habitay(ies, 

saneamento basico, obras viarias, etc. A maioria dos agregados, por serem relativamente baratos, 

sao os elementos de mais baixo custo por unidade de volume do concreto. Porem, a despeito de 

seu custo unitario baixo, desempenham uma fun<;:ao tecnica, economica e social de muita 

importiincia, ao atuar de forma decisiva no incremento de certas propriedades do concreto, como 

redu<;:iio da retra<;:iio (muito grande em pastas de cimento ), aumento da resistencia ao desgaste, etc 

(CA V ALCANTI, 1990). 
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3. QUESTOES DA ATIVIDADE MINERARIA NA REGlAO DE SOROCABA SOB A 

OTICA DO DESENVOL VIMENTO SUSTENTADO 

3 .1. Aspectos tecnicos 

3 .1.1. Conceitos gerais 

As atividades de explora9ao mineral e de pesquisa mineral compreendem a investiga9ao dos 

recursos minerais, com base em observa96es de campo e de laboratorio, e o diagnostico das 

rochas ou de depositos de minerais. Os servi9os de explora9ao mineral compreendem a sele9ao 

de areas favoniveis, a realiza9ao de servi9os geologicos, geofisicos, geoquimicos exploratorios e 

de detalhamento. 

Identificado um deposito mineral, inicia-se a pesquisa mineral propriamente dita, em que sao 

feitas avalia96es computando-se o teor do elemento uti!, a reserva do deposito, o custo da 

produ9ao, visando conhecer o seu potencial econ6mico. 

A etapa seguinte da atividade mineral e a de desenvolvimento da mina, em que a jazida e 

preparada para a atividade de lavra: os equipamentos sao projetados e construidos, os 

financiamentos sao assegurados, e providenciada a infra-estrutura e as estrategias de mercado sao 

estabelecidas. 

Na terceira etapa, d{t-se a lavra e o tratamento. Os depositos sao desmontados e os minerios 

extraidos sao destinados as usinas para o tratamento necessario. Algumas materias-primas 

exigem apenas um minimo de tratamento, como areia para constru9ao, argila empregada no 

fabrico de ceriimica vermelha, calcario dolomitico empregado como corretivo de solo na 

agricultura, basalto e outras rochas empregadas em calyamentos. 

Finalmente, a ultima etapa e a desativa9ao da opera9ao. Isto ocorre quando a mina toma-se 

inviavel economicamente, exaurida, ou fechada por diversos motivos. Nessa etapa, e necessario 

que se restitua a area para outros usos, atendendo as exigencias ambientais. 
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As etapas descritas acima mostram que as fases sao interligadas. Desta maneira, a explorayao 

assume urn importante papel porque os depositos minerais devem ser primeiramente encontrados, 

para serem desenvolvidos e minerados. Com o tempo, os depositos minerais sao esgotados e e 

necessario que a explorayao mineral continue com o objetivo de descobrir novos depositos para 

gerar novas jazidas e minas (EGGERT 1987, apud SHINTAKU 1998). No decorrer deste 

trabalho, serao descritas as atividades a serem executadas para a conduyao adequada dos 

trabalhos tecnicos das diversas fases da minera9ao. 

3 .1.2. Caracteristicas basi cas dos empreendimentos minerarios 

Os empreendimentos minerarios diferem de outras atividades produtivas por suas peculiaridades, 

dentre as quais se sobressaem a rigidez locacional, o Iongo prazo de matura9ao entre o inicio da 

busca de urn deposito economico e o inicio de produyao da mina, e o elevado risco das primeiras 

etapas do empreendimento. 

Em geral, o ciclo do empreendimento varia entre medio e Iongo prazo. 0 sucesso nipido, em 

curto prazo, com lucro e beneficios financeiros e possivel para a minerayao de substancias 

especificas e raras, como o ouro, por exemplo, mas nao e comum. Isto cria urn certo problema 

para a obtenyao de fundos para a explora9ao mineral no atual clima economico que e dominado 

por urn desejo de nipido "payback" e altas taxas de remunera9ao do capital. Deste modo, os 

empreendimentos sao influenciados pelas condiy5es macroeconomicas vigentes (taxas de juros, 

infla9ao, nivel de emprego) que acabam influenciando a oferta e a demanda dos bens minerais. 

• Rigidez locacional 

Distintamente dos projetos industriais que podem ser localizados estrategicamente, as jazidas tern 

de ser lavradas onde o fenomeno geologico a originou. Isto implica outros fatores de riscos 

ligados a minera9ao, tais como: condi96es climaticas, custos operacionais e, em quase todos os 

casos, a necessidade de infra-estrutura, mesmo em se tratando de substancias minerais de uso 

imediato na construyao civil, pois no caso especifico do municipio em estudo, as jazidas e minas, 

situam-se na zona rural, onde nao ha disponibilidade muitas vezes de acessos, energia eletrica e 
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outros equipamentos indispensaveis para um processo semi ou plenamente industrial, por mais 

simples que seja. 

A rigidez locacional e a distribuic;:ao geogratica irregular das ocorrencias minerais tern 

implicac;:oes diretas na comercializac;:ao. Outro aspecto a ser considerado e o desenvolvimento 

regional proporcionado pela minerac;:ao. Muitas minas localizam-se em regioes ainda pouco 

desenvolvidas. A minerac;:ao cria as condic;:oes necessarias ao desenvolvimento economico, 

gerando empregos, ocupando mao-de-obra especializada e melhorando a infra-estrutura da regiao 

onde esta situada a mina. 

Outro aspecto fundamental da minera<;:ao no setor de agregados, e o fato de que onde as materias 

brutas sao abundantes e faceis de lavrar e processar elas tern um alto valor local, isto e, os custos 

de transporte rapidamente tomam o prec;:o proibitivo com o aumento da distiincia do local de 

extrac;:ao. Em geral, quanto mais baixo for o valor monetario no local ou na mina, mais alto sera o 

valor local. Os principais fatores determinantes sao a abundiincia geologica das materias-primas, 

e os usos para os quais eles sao destinados. Materiais de construc;:ao e outras materias brutas 

continuam a ser extensivamente lavrados, o que requer grandes extensoes de terra e leva a 

conflitos sobre o uso do solo (THE OPEN UNIVERSITY, 1995). 

• Tempo de maturac;:ao 

Segundo SKINNER (1987, apud SHINTAKU, 1998), a maturac;:ao do empreendimento mineral e 

lenta. Em curto prazo, a minerac;:ao nao consegue atingir a plenitude dos seus resultados, sendo 

comum demandar anos para um deposito comec;:ar a produzir. Evidentemente que tais conceitos 

nao sao aplicaveis para as substancias minerais como brita e areia, de uso imediato na construc;:ao 

civil. Porem, guardadas as devidas proporc;:oes, ainda assim, o tempo de maturac;:ao destes 

empreendimentos e Iongo, mormente se considerarmos os obstaculos legais e ambientais, que 

necessitam serem suplantados. 

Esse Iongo prazo de maturac;:ao dos investimentos, ou seja, o tempo decorrido entre a realizac;:ao 

das despesas e o inicio do recebimento das receitas, e o tempo necessaria para descobrir, avaliar e 

desenvolver uma jazida antes de iniciar a produc;:ao. Pelas razoes colocadas, os empreendimentos 
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minerarios, por operarem em Iongo prazo, necessitam e dependem de regras estiveis para o seu 

sucesso, de forma que, atraves da produ9ao e venda, e dos impostos que recolhem, possam gerar 

beneficios economicos e sociais. 

Vivemos em urna civilizayao de base mineral. Isto significa, hoje, que os mmerms sao 

absolutamente necessarios it nossa existencia a ponto de nao nos ser possivel imaginarmos a vida 

sem eles. De fato, nossa qualidade de vida e tao ligada aos minerals que muitas vezes n6s nao 

notamos o quanto os mesmos estao presentes em nosso cotidiano. Tudo o que proporciona bern 

estar ou, simplesmente nos permite viver, e fabricado ou produzido a partir de substancias 

minerais, met:ilicas ou nao met:ilicas, como residencias, estradas, pontes, remedios, aparelhos 

cirfugicos, televisao, autom6veis e tudo o mais. 

Em nossa civilizayao, qualidade de vida e pois sinonimo de disponibilidade de materias-primas e 

energia, ambas colocadas it nossa disposi9ao pela minera9ao. Por esta razao, a Assembleia das 

Na96es Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972 destacou ser 

fundamental que os recursos minerais da terra sejam produzidos e utilizados em proveito de toda 

a hurnanidade, cuidando-se para que seja evitado seu esgotamento futuro (DNPM, 1992). 

0 crescimento exponencial da popula9ao mundial e o desej o de vir a desfrutar de bons padroes de 

vida, colocaram para a minera9iio urn imenso desafio: descobrir novas reservas, a fim de manter e 

expandir a produ9iio e realizar as atividades de extra9iio e tratamento de minerais em harmonia 

com o meio ambiente. Tal desafio tern sido vencido com o desenvolvimento da Geologia 

(prospec9ao mineral), da Engenharia de Minas (lavra e tratamento de minerals) e da Tecnologia 

Mineral em geral (novos materials, novos usos, reciclagem, etc), urn desenvolvimento sempre 

associado a urn processo irreversivel e crescente de conscientiza9ao, em que e ressaltada como 

fundamental a preocupa9iio em atender nao somente as demandas da atual gera9ao, como 

tambem aquelas das gera96es futuras (DNPM, op. cit). 

Gera-se urna expectativa, em rela9iio a este trabalho, de que possa contribuir com experiencias 

reais, resultados concretos, perspectivas palpaveis, com os quais se almeja alcan9ar a melhor 

convivencia possivel entre as atividades de Minera9ao e a preserva9ao do Meio Ambiente. 

27 



3 .2. Aspectos legais ambientais 

3 .2.1. Politica 

A Confen3ncia de Estocolmo, em 1972, deu a humanidade o primeiro alerta quanto aos riscos de 

degrada9ao do meio ambiente, em conseqtiencia do desenvolvimento industrial desordenado -

urn problema constantemente agravado pelas necessidades de consumo da vida modema. A 

decada de 70 coincidiu, alnda, com urn grande fluxo desenvolvimentista no Brasil, 

principalmente refletido nas exporta96es de materias-primas, graos e outros produtos acabados e 

semi-acabados. Os dois fatos - o alerta de Estocolmo e o desenvolvimento brasileiro acelerado -

vieram a constituir urn marco no processo de conscientiza9ao ecol6gica da popula9ao brasileira 

em geral e, particularmente, das grandes industrias. Estas ultimas, sob o olhar atento da 

comunidade e a orienta9ao de 6rgaos govemamentais, vern, desde entao, desenvolvendo e 

implantando procedimentos de produ9ao compativeis com a nova realidade, voltada para a 

prote9ao do meio ambiente e a preserva9ao dos recursos biol6gicos e minerals. 

Em 1992, a Conferencia do Rio vern imprimir uma nova marca neste processo.Vinte anos depois 

de Estocolmo, esta e urna nova oportunidade para se fazer urn balan90 re-orientador dos esfor9os 

de desenvolvimento compatibilizado com a preserva9ao do meio ambiente (DNPM, 1992). 

A hurnanidade alcan9a o seculo XXI dominada por uma nova doutrina, consistente e universal: a 

Ecologia. A recente consciencia de que o adequado manejo do meio ambiente e a chave para a 

qualidade de vida e a propria sobrevida do planeta, fez da questao ambiental o mais poderoso 

discurso do seculo recem findo, bern como, do agora iniciado, permeando todas as camadas 

socials, todas as idades e todos os palses. Nao ha mais como conceber as atividades hurnanas 

sobre a Terra sem que os conceitos ambientals sejam contemplados. Mals que as leis, o conjunto 

da sociedade assim o exige. Podemos e devemos nos servir dos recursos naturals, desde que os 

principios produtivos estejam embasados no compromisso de se garantir o minimo dano ao meio 

ambiente, bern como a sua adequada recomposi9ao. 

A produ9ao mineral situa-se neste contexto. Nao h:i como imaginar a vida hurnana modema sem 

o concurso dos hens minerais, assim como nao ha como produzi-los sem, de algurna forma, 
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interferir no meio ambiente. Aos mineradores e dada a tarefa de reduzir tais interferencias a 

niveis toleniveis. Felizmente, o setor mineral brasileiro tern progredido muito no sentido de 

compreender a importancia do desenvolvimento sustentado e incorporar it sua atividade os 

preceitos ambientais (DNPM, 1992). 

Temos que nortear as nossas ac;:oes no contexto minero-ambiental, niveladas como que de melhor 

se pratique em qualquer outra parte do planeta, avanc;:ando sempre rapidamente na 

compatibilizac;:ao das diversas formas de produc;:ao mineral com a integridade do meio ambiente. 

Felizmente, esta preocupac;:ao hoje esta difundida, inclusive e com forte enfase na Administrac;:ao 

Municipal, mormente em urn Municipio como Sorocaba, inserido que e no bloco de vanguarda, 

no contexto dos municipios paulistas e brasileiros. 

3.2.2. Impactos ambientais da minerac;:ao e metodos de controle. 

Os impactos ambientais associados com as atividades de minerac;:ao podem ser facilmente 

reconhecidos. Eles variam desde alterac;:oes esteticas da paisagem - intrusao visual e modificac;:ao 

da linha do horizonte, ate impactos mais complexos sobre a qualidade de aguas. Outros fatores 

ambientais sao tambem afetados pelas atividades de minerac;:ao, incluindo-se caracteristicas 

s6cio-econ6micas de urna regiao, qualidade do ar, solos, flora e fauna, existencia de lugares 

hist6ricos e sitios arqueol6gicos, terras protegidas e habitats de vida selvagem (DNPM, op. cit). 

A pratica moderna da Engenharia de Minas (no seu sentido mais amplo) tern de levar em 

considerac;:ao os novos desafios advindos da necessidade de planejamento ambiental tanto na 

lavra como no processamento de minerios. Estas atividades precisam ser harmonizadas 

ambientalmente com os novos parfunetros de engenharia introduzidos nesta nova perspectiva. 0 

controle de poluic;:ao e as medidas mitigadoras sao geralmente entendidos como urna resposta a 

urn conjunto de impactos de urna dada atividade. Embora na maioria dos casos isto seja 

verdadeiro, a Engenharia de Minas modema deve tambem considerar que o primeiro nivel de 

controle e mitigac;:ao depende primordialmente da maneira pela qual urna jazida mineral e 

trabalhada e/ou 0 modo que 0 minerio e processado (atitude proativa). 
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Talvez o tipo de impacto mais influenciado pela escolha do metodo de lavra seja representado 

pelas alterac;oes esteticas de uma paisagem. Lavra subterriinea, em comparac;ao a todos os tipos 

de lavra a ceu aberto, causa, com raras excec;oes, quase nenhum impacto visual diretamente 

associado its atividades de extrac;ao propriamente ditas. Em metodos de lavra a ceu aberto nos 

quais grandes escavac;oes sao requeridas, cortinas arb6reas e outras formas de ocultamento sao 

necessarias. Uma cortina vegetal pode ate mesmo contribuir positivamente para a paisagem 

global. 

Erosao do solo, estabilidade de taludes e outros problemas associados tambem ocorrem. As 

medidas mitigadoras incluem desde drenagem de toda a area afetada pela minerac;ao ate a 

manutenc;ao de vegetac;ao superficial nas superficies potencialmente danificaveis por erosao. A 

coleta de todas as fontes de agua como aguas pluviais, de drenagem de pilhas, etc., deve levar em 

considerac;ao tipos de solos, vegetac;ao e outros parfunetros que afetem o potencial de erosao. A 

implantac;ao de canais e valas de drenagem adequadamente projetados e dimensionados pode 

minimizar ou ate mesmo eliminar problemas de erosao. 0 tratamento adequado dos iingulos 

finais de taludes de cavas, especialmente empregando-se tecnicas de semeadura de gramineas, 

facilita a futura recuperac;ao e reabilitac;ao de minas exauridas. 

A poluic;ao de aguas pode ser considerada como a forma mais seria de prejuizo ambiental 

associado it lavra e ao processamento de minerios. Os parfunetros de qualidade de efluentes 

podem ser alterados de diversas formas. Substiincias qufmicas, adicionadas durante o 

processamento de mim\rios, ou produtos qufmicos resultantes da interac;ao dos minerais com a 

agua de processo, representam dois exemplos de como a minerac;ao pode influenciar a qualidade 

das aguas (DNPM, 1992). 

A qualidade do ar e tambem afetada pela minerac;ao atraves de emissoes de particulas s6lidas e 

gases. 0 primeiro tipo de problema e freqiientemente facil de ser controlado e pode, em alguns 

casos, ser completamente eliminado atraves de medidas simples mais efetivas. A aspersao de 

agua ou de soluc;oes aquosas de reagentes tenso-ativos e empregada regularmente com sucesso. 

Instalac;oes totalmente enclausuradas para britagem e peneiramento podem ser necessitrias para 

certos minerios. Poeiras sao removidas por exaustores e o fluxo resultante e tratado por atric;ao a 
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funido, ciclones, filtros de mangas e/ou precipitadores eletrostaticos. Quantidades apreciaveis de 

gases t6xicos representam urn problema menos frequente. Quando problemas deste tipo estao 

presentes nurna opera91io em particular, metodos de controle mais sofisticados devem ser usados, 

tais como a lavagem de gases e a purifica91io catalitica. 

Outras formas de polui91io e impactos ambientais associados com a minera9iio incluem a gera91io 

de ruidos e vibra96es. 0 desconforto sonico esta geralmente restrito aos trabalhadores e 

isolamento aciistico apropriado das fontes de ruidos, manuten91io efetiva de partes m6veis e 

emprego de equipamentos modernos sao bons exemplos de medidas mitigadoras que podem ser 

empregadas. Vibra96es, geralmente associadas com o desmonte com explosivos, podem 

promover dano estrutural em constru96es vizinhas. Medidas mitigadoras eficazes neste caso estao 

fortemente relacionadas ao planejamento adequado das opera96es de desmonte com explosivos 

(DNPM, 1992). 

3.2.3. A exigencia de reabilita91io de areas degradadas 

A extra91io mineral, como varias outras atividades antr6picas, e potencialmente degradadora do 

ambiente. Entretanto, urna caracteristica importante da minera91io e que se trata da extra91io de 

urn recurso natural niio renovavel, que necessariamente provoca o impacto de cria91io de vazios, 

isso e, por mais que se desenvolva a atividade dentro dos melhores padroes de controle 

ambiental, sempre havera impacto residual, que e corrigido atraves da reabilita91io de areas 

degradadas (com algumas exce96es no caso de lavra subternmea), conforme dados obtidos no 

"site" do DNPM (http://www.dnpm.gov.br). 

Este fato e reconhecido na Constitui91io Federal atraves do artigo n° 225, § 2, que determina que 

"Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solu91io tecnica exigida pelo 6rgao publico competente, na forma da lei". Se, por urn 

!ado, isto significa urna obriga9ao, por outro configura o reconhecimento de que a atividade 

mineral degrada o ambiente. 

A autoriza91io e/ou concessao para a pratica das atividades minerarias, sabendo-se de antemao 

que a paisagem natural sofrera altera96es, evidentemente, esta condicionada a altera91io 
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temponiria do uso da area da mina, (urna caracteristica do processo de extra9ao mineral), desde 

que curnpridos quesitos de manuten9ao dos padroes de qualidade ambiental ( ar, agua, solo, 

ruidos, vibra96es, etc) e de conserva91io da flora e da fauna. Geralmente, a contrapartida dada 

peJa minerayaO a "possibiJidade de vir a degradar", e a apresentayaO de urn COffipromiSSO formal 

de reabilitar as areas degradadas. Em alguns paises, esta contrapartida e dada por meio de urna 

cau9ao, no valor equivalente ao custo da reabilita91io pretendida. 

Em atendimento ao dispositivo constitucional citado, foi instituido o Decreto n° 97.632 de 

I 0/04/89, que exigiu de todos os empreendimentos de extra9ao mineral em opera9ao no Pais, a 

apresenta9ao de urn PRAD - Plano de Recupera9ao de Areas Degradadas, em urn prazo maximo 

de 180 dias. Este decreto estabeleceu, tambem, que para novos empreendimentos do genero, o 

PRAD deve ser apresentado durante o processo de licenciamento ambiental. Posteriormente, 

veremos o que a Constitui9ao do Estado de Sao Paulo preve em rela91io a minera9ao das 

substancias de uso imediato na construyao civil (antiga classe II). 

CIPRIANI E MARTINS (2002), consideram importante destacar o papel que habitantes de urna 

determinada regiao, que invariavelmente possuem muito conhecimento sobre a mesma, podem 

dar para levar a efeito processos de descontamina91io e recuperayoes de locais onde foram 

instaladas industrias minerais e quimicas, radioativas ou nao. A participa9ao do publico pode ser 

muitas vezes tensa e tumultuada devido a oportunidade que determinados segmentos da 

sociedade tern de apresentar seus pontos de vista contra determinados segmentos econ6micos. E 

importante que nao se descarte a possibilidade que os desdobramentos muitas vezes nao podem 

ser visualizados. 

Recentemente, em Sorocaba, ocorreu urn fato relacionado a descontinuidade das opera96es de 

lavra da jazida Felicissimo Sui, do Grupo Holdercin, onde a participa9ao do publico foi decisiva 

no posicionamento tornado pelas autoridades constituidas. As empresas devem aprender a 

conviver com esse tipo de problema, nao procurando aliciar ou trazer esses grupos polemicos 

para seu !ado, mas procurando envolver a popula91io local na discussao do problema. No caso de 

descontamina91io e remedia91io de locals onde foram instaladas industrias, a colaborayao da 
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populas;ao local e muito uti!, tanto por conhecerem a hist6ria como para proporem solus;5es que 

atendam os anseios e temores da sociedade local. 

Urn aspecto extremamente importante do ponto de vista etico, que nao pode deixar de ser 

lembrado, e que o publico local nao seja usado por empresas que, voluntaria ou 

involuntariamente, ja criaram seus locais contaminados, sem consultar a sociedade e, depois, 

buscam conseguir seu aval para determinado processo de remedias;ao, como uma maneira de 

passar a responsabilidade para o Estado, atraves de uma aprovas;ao dada pelos moradores locais. 

As agencias reguladoras devem ter uma postura etica e sem radicalismos de qualquer tipo, 

evitando que sejam legados a populas;ao futura, problemas decorrentes de as:oes precipitadas 

atuais. Custos do processo sao inevitaveis, mas serao menores quanto mais rapidas e mais 

consensuais forem as decis5es. (CIPRIANI e MARTINS, 2002). 

3.3. Aspectos legais minerais 

3.3 .I. Constitucionais 

A abordagem deste assunto e de fundamental importancia para o conhecimento das areas de 

interesse do poder municipal no sentido do aprimoramento das politicas publicas indispensaveis 

para direcionamento, regularizas;ao onde couber, e controle dos empreendimentos de mineras;ao 

de brita e areia na Regiao de Sorocaba. 

• Constitui9ao Federal 

A Constituis;ao de 05 de Outubro de 1988 contem varios artigos que tratam da minerayao e do 

meio ambiente e, por esta razao serao comentados alguns dos principais artigos que constituem o 

arcabous;o constitucional para as quest5es de meio ambiente no Setor Mineral: 

Sao bens da Uniao "os recursos minerais, inclusive o subsolo" e compete privativamente a 
mesma, legislar sobre ')azidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. E competencia 

comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios "registrar, acompanhar e 

fiscalizar as concess5es de direitos de pesquisa e explorayao de recursos hidricos e minerais em 

seus territories", existindo normas fixadas em lei complementar para a coopera9ao entre a Uniao 
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e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, tendo em vista o equilibrio do desenvolvimento 

e do bern estar em ambito nacional" (artigos 20, 22 e 23). 

"As jazidas, em lavra ou nao, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidniulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploras:ao ou aproveitamento, e 

pertencem a Uniao, garantida ao concessiomlrio a propriedade do produto da lavra". A pesquisa e 

a lavra serao concedidas pela Uniao, e a participas:ao do proprietario do solo nos resultados deste 

aproveitamento, sao fixados em lei especifica ("caput" do artigo 176). 

Com relas:ao ao Meio Ambiente esta estabelecido que: "Todos tern direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as 

presentes e futuras geras:oes". Cabe ao poder publico "exigir, na forma da lei, para instalas:ao de 

obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, estudo previo de impacto 

ambiental, a que se dara publicidade". "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solus:ao tecnica exigida pelo 6rgao publico 

competente, na forma da lei" ("caput" do artigo 225). 

Uma ampla legislas:ao, incluindo-se neste universo, tambem, as regulamentas:oes e resolus:oes do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, alem dos instrumentos estaduais e 

municipais equivalentes, constitui o arcabous:o legal complementar ao determinado na 

Constituis:ao de 1988. Muitas destas leis foram editadas anteriormente a Constituiyao de 1988, 

necessitando serem adaptadas. Por outro !ado, muitas leis complementares, previstas na 

Constituis:ao, ainda nao foram editadas. Estes fatores influenciam para que diversas questoes 

permanes:am ainda indefinidas, podemos ressaltar como a mais grave a sobreposis:ao de 

competencia. Entretanto, compete privativamente a Uniao legislar sobre o tema, ficando 

ressalvadas as competencias comuns federal, estaduais e municipais para o registro e 

acompanhamento, a serem definidas em lei complementar. 
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• Constitui9ao do Estado de Sao Paulo 

A partir de 1976, com a pub1ica9ao da Lei Estadual 997, de 31.05.76, e de sua regulamenta((ao 

por meio do Decreto Estadual 8468, de 08.09.76, a instala9ao eo funcionamento da minera9ao 

passaram a depender de previo licenciamento ambiental. Posteriormente, a Constitui9ao do 

Estado de Sao Paulo, nos artigos 191 e seguintes, determinou que o "Estado e os Municipios 

providenciarao, com a participa9ao da coletividade, a preserva9ao, conserva9ao, defesa, 

recupera9ao e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as 

peculiaridades regionais e locais e em harmonia como desenvolvimento social e econornico." 

Em re1a9ao a "execu9ao de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a 

explora9ao de recursos naturals de qualquer especie, quer pelo setor publico, quer pelo privado, 

seriio admitidos se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado", sendo que 

"a outorga de 1icen9a ambiental, por 6rgao ou entidade governamental competente, integrante de 

sistema unificado para esse efeito, sera feita com observilncia dos criterios gerais fixados em lei, 

alem de normas e padroes estabe1ecidos pelo Poder Publico em conformidade com o 

p1anejamento e zoneamento ambientais." 

"A 1icen((a ambiental renovavel na forma da lei", para a execu9ao e a explora9ao de recursos 

naturals, quando potencialmente causadoras de significativa degrada9ao do meio ambiente, "sera 

sempre precedida, conforme criterios que a 1egisla9ao especificar, da aprova9ao do Estudo Previo 

de Impacto Ambiental e respectivo relat6rio a que se clara previa publicidade, garantida a 

realiza9ao de audiencias publicas." 

0 empreendedor da minera9ao "fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com a solu9ao tecnica exigida pelo 6rgao publico competente, sendo obrigat6ria, a recupera9ao, 

pelo responsave1, da vegeta9ao adequada nas areas protegidas, sem prejuizo as demais sanyoes 

cabiveis". Assim, "as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores, 

pessoas fisicas ou juridicas, a san'(oes penais e administrativas, com aplica9ao de multas diarias e 

progressivas no caso de continuidade, infrayao ou reincidencia, incluidas a redu9ao do nivel de 

atividade e a interdiyao, independentemente da obriga9ao dos infratores de repara'(ao de danos 

causados." 
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"0 sistema de protes:ao e desenvolvimento do meio ambiente sera integrado pela Policia Militar, 

mediante suas unidades de policiamento florestal e mananciais, incumbidas da prevens:iio e 

repressiio das infras:oes cometidas contra o meio ambiente, sem que haja prejuizo dos corpos de 

fiscalizas:ao dos demais 6rgiios especializados." 

A competencia do Estado na forma da lei constitucional consiste em "fomentar as atividades de 

mineras:ao, de interesse s6cio-economico-financeiro para o mesmo, em particular de 

cooperativas, pequenos e medios mineradores, assegurando o suprimento de recursos minerais 

necessiuios ao atendimento da agricultura, da industria de transforma<;:iio e da constru<;:iio civil do 

Estado, de maneira estavel e harmonica com as demais formas de ocupa<;:iio do solo e 

atendimento a legisla<;:iio ambiental" (artigo 214). 

3.3 .2 Requisitos processuais atuals - Area Ambiental 

0 regime de aproveitamento mineral no Brasil esta baseado no C6digo de Minera<;:iio (Decreto-lei 

227, de 28-02-67). 0 subsolo e os minerals nele contidos sao bens da Uniiio e niio do proprietario 

do solo (superficiiuio ). 0 regime de concessiio e dividido em duas fases: pesquisa e lavra. Por 

meio de requerimento, qualquer cidadiio ou empresa brasileira pode receber uma autoriza<;:iio e 

posterior concessao do poder publico para, respectivamente, pesquisar e extrair bens minerais, 

desde que atendidos os requisitos normativos. A aplica<;:iio da legisla<;:iio mineral e de 

competencia do Departamento Nacional de Produ<;:iio Mineral DNPM, autarquia federal 

vinculada ao Ministerio de Minas e Energia- MME3
. 

A concessiio mineral se consuma com a expedi<;:iio da portaria de lavra, concedida pelo Ministro 

de Minas e Energia, ap6s analise e aprova<;:iio do Relat6rio de Pesquisa Mineral e do Plano de 

Aproveitamento Econornico, desde que obtida a licen<;:a ambiental para o empreendimento. 

Somente para o aproveitamento de minerals "in natura" (areia, argila) pode ser aplicado o regime 

de autoriza<;:iio e concessiio mineral ou, altemativamente, o regime de licenciamento. Neste 

regime juridico, o interessado requer a Prefeitura Municipal a licen<;:a para a extra<;:iio mineral e, 

posteriormente, de posse da LI - licen<;:a de instala<;:iio, obtida junto a CETESB, efetiva no DNPM 

3 
http:// www.dnpm.gov.br/dnpm _jur.html 
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o registro de licen9a desde que, a area nao esteja requerida por terceiros. Sera exigida LF -

licen9a de funcionarnento posteriormente ao registro de !icen9a e antes do inicio da lavra. 

0 Sistema Nacional de Licenciarnento Ambiental esta baseado na Lei n• 6.938, de 1981, que 

estabeleceu a Politica Nacional de Meio Ambiente. Dentre os instrumentos instituidos por esta 

lei, destacarn-se o zonearnento ambiental e o licenciamento arnbiental, pre-requisitos para o 

financiarnento e a implanta9iio de quaisquer atividades potencialmente poluidoras ou 

modificadoras do meio arnbiente. 

0 Decreto n• 88.351, de 1983, condicionou o licenciamento a elabora9iio de Estudo de Impacto 

Ambiental-EIA, e o respectivo Relat6rio de Impacto do Meio Ambiente-RIMA. 0 mesmo 

Decreto instituiu tres tipos de licen9aS, que posteriormente forarn classificadas no artigo 8°.da 

Resolu9iio CONAMA 237/97 (HERMANN, 2000): 

• Licen9a Previa (LP), correspondente a fase de planejamento, analise de viabilidade e projeto 

basico do empreendimento. Para sua obten9iio, dentre outros documentos, e necessaria a 

apresenta9iio do EIAIRIMA e de uma certidao da Prefeitura Municipal, declarando que as 

caracteristicas e a localiza9iio do empreendimento estao de acordo com as leis e regularnentos 

administrativos. No caso especifico dos minerais de uso imediato na constru9iio civil, a 

Resolu9iio n• 010 de 1990 permite a dispensa de EIAIRIMA, a criterio dos 6rgaos competentes, 

que neste caso e substituido pelo PCA (Plano de Controle Ambiental). 

• Licen9a de Instala9ao (LI), corresponde a fase de projeto executivo e de instala9ao do 

empreendimento. Para sua concessao, e necessaria a apresenta9iio de urn PCA (Plano de Controle 

Ambiental) que contempla, na forma de projetos executivos, as proposi96es conceituais de 

controle e reabilita9iio ambiental do EIAIRIMA. Nesta etapa, e necessaria a apresenta9iio da 

licen9a para desmate (se for o caso) e, para os minerais concedidos no sistema de Portaria de 

Lavra, de c6pia da aprova9iio do P AE - (Plano de Aproveitarnento Economico) pelo DNPM. 

Para expedi9ao da LI, a CETESB exige que o requerente apresente declara9iio do DNPM de que 

o Plano de Aproveitamento Economico da jazida esta em condi96es de ser deferido. 
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• Licen9a de Funcionamento (LF), e concedida mediante comprova9ao da implanta9ao dos 

sistemas projetados no PCA e apresenta9ao de c6pia da Portaria de Lavra ou do registro do 

licenciamento no DNPM (minerais "in natura"). Esta etapa do licenciamento corresponde a etapa 

de implanta9ao final, opera9ao e desativa9ao do empreendimento. 

A Resolu9ao CONAMA no 001, de 1986, normatiza a elabora9ao de estudos e relat6rios de 

impacto ambiental (EIA!RlMA) para diversas modalidades, entre as quais as de extra9ao mineral. 

A Resolu9ao CONAMA n° 009, de 1990, estabelece o procedimento para o licenciamento de 

atividades de extra9ao mineral e a Resolu9ao CONAMA n° 010 de 1990 diferencia o processo 

para os minerals "in natura" de uso na constru9ao civil. A Resolu9ao CONAMA n° 237/97, 

disp5e sobre os procedimentos e crirerios utilizados no licenciamento e no exercicio da 

competencia, bern como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Apesar dos aspectos constitucionais anteriormente mencionados, o licenciamento ambiental e 

realizado atualmente pelos Estados, com os 6rgaos federais atuando supletivamente em casos 

especiais ( empreendimentos envolvendo mais de urn Estado, areas sob jurisdi9ao federal, tais 

como Florestas ou Parques Nacionais, etc). 

A Resolu9ao CONAMA no 009/90 preve, tambem, o licenciamento ambiental da pesquisa 

mineral quando houver Guia de Utiliza9ao, que e uma autoriza9ao expedida pelo DNPM, 

permitindo a extra9ao de uma dada quantidade mineral durante a pesquisa, visando a realiza9ao 

de testes pilotos, ou mesmo venda para testes de mercado, ou ainda para bancar parcialmente os 

custos com a pesquisa mineral. Neste caso, a licen9a e concedida em uma Unica etapa 

(LF/Pesquisa), mediante apresenta91io de urn PCA de pesquisa. Deve-se ressaltar que a licen9a e 

restrita aos volumes definidos pelas guias de utiliza9ao (VINHAS, 1999). 

A fiscaliza9ao do cumprimento dos condicionantes estabelecidos no licenciamento cabe a cada 

6rgao envolvido, dentro de sua competencia e participa9ao no processo, casos do DNPM e 

CETESB, os quais sao fiscalizados pelo Ministerio Publico Federal e pelo MP Estadual, 

respectivamente. 0 Poder Judicifuio julga as a9oes propostas pelos Ministerios Publicos (MPF e 

MPE) e exerce influencia sobre o controle dos impactos ambientais gerados pelos 
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empreendimentos, por meio das curadorias de meio ambiente, que tern o poder de propor as a.;:oes 

civis publicas (Lei n° 7.347 de 1985). 

A Resolu.;:ao SMA n° 4, de 22 de janeiro de 1999, veio disciplinar o procedimento para o 

licenciamento ambiental integrado das atividades mineririas, cabendo uma critica sobre sua 

operacionalidade, no que se refere ao tempo de tramita.;:ao dos processos nos diversos 6rgaos 

publicos envolvidos, como Prefeitura, DNPM, DEPRN, DAIA, DAEE, etc, ate que sejam 

liberados para o parecer fmal da CETESB, carecendo de uma maior agiliza.;:ao que seria muito 

desejavel do ponto de vista do minerador, para uma mais rapida implanta.;:ao do empreendimento. 

0 artigo 2° dessa Resolu.;:ao define, conforme disposto no artigo 22, paragrafo 2°, do C6digo de 

Minera.;:ao, quais empreendimentos mineririos sao objetos do licenciamento ambiental: 

I. Pesquisa mineral com emprego de Guia de Utiliza<;ao; 

II. Extra<;ao mineral pelo Regime de Licenciamento; 

III. Extra<;ao mineral pelo Regime de Autoriza<;ao e Concessao. 

As exigencias a serem cumpridas para atendimento dos itens I, II e III do artigo 2° da Resolu.;:ao 

SMA 04 de 22/01/99 sao4
: 

I. Pesquisa Mineral com Guia de Utiliza<;ao 

• Documenta<;ao para LI- CETESB (2 Vias) 

- MCE- Memorial de caracteriza<;ao do empreendimento; 

- Planta de situa.;:ao da area em escala 1:50.000 autenticada pelo DNPM com defini<;ao da 

poligonal; 

- Planta de 1ocaliza.;:ao geo-referenciada em escala I: I 0.000 ou I :50.000 indicando areas com 

vegeta<;ao e areas de preserva.;:ao permanente; 

- Planta de detalhe geo-referenciada da area objeto do pedido; 

- Relat6rio fotografico das areas com vegeta.;:ao e em situa.;:ao de preserva.;:ao permanente; 

-Laudo tecnico de caracteriza<;ao da tipologia vegetal, observando-se o disposto em normaliza<;ao 

especifica; 

4 www.ambiente.sp.gov.br 
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- Certidao de uso e ocupa<;:ao do solo emitida pela Prefeitura Municipal; 

- Anotal(ao de responsabilidade tecnica no CREA, dos responsaveis tecnicos pelos projetos e por 

sua implantal(ao; 

- RCA- Relat6rio de Controle Ambiental e PCA - Plano de Controle Ambiental; 

- Alvara de pesquisa com Plano de Pesquisa autenticado pelo DNPM e delimita<;:ao da poligonal 

em planta de situal(ao autenticada pelo DNPM; 

- C6pia da Guia de Utiliza<;:ao expedida pelo chefe do 2° Distrito do DNPM de Sao Paulo, 

informando que nao ha impedimento para a concessao da Guia de Utilizal(ao, contendo prazo de 

validade e o volume concedido; 

- Publica96es no DOE ou emjomal regional; 

-Taxa de Licenciarnento. 

Ao requerer a Guia de Utiliza<;:ao junto ao DNPM, o titular da pesquisa informa a quantidade a 

ser extralda e justificativas, apresentando ainda: plano de lavra ( expedito) constando as medidas 

de recupera<;:ao da area e controle arnbiental assim como medidas de seguran<;:a do trabalho. 0 

prazo de utilizal(ao da guia e de 6 meses, para uma quantidade nunca superior a 30.000 m3 (areia, 

rocha, saibro) e 30.000 t no caso de argila. 0 DNPM emite a Guia antes da CETESB emitir a LF 

(licen<;:a de funcionarnento ), sendo que a area licenciada nao obrigatoriarnente e igual a do alvara, 

podendo ser menor. 

• Documental(ao para LF-CETESB (2 vias) 

- Guia de Utiliza9ao; 

- Anota<;:ao de responsabilidade tecnica no CREA, dos responsaveis tecnicos pela execu<;:ao do 

projeto apresentado; 

- Publica<;:oes no D.O.E. e emjomal regional; 

- Taxa de Licenciarnento. 

II. Extral(ao mineral pelo Regime de Licenciarnento 

• Documental(ao para LI-CETESB (2 vias) 
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- Planta de localiza9iio geo-referenciada em escala 1:10.000 ou 1:50.000 indicando areas com 

vegeta9ii0 e areas de preserva9ii0 permanente; 

- Planta de detalhe geo-referenciada da area objeto do pedido; 

- Relat6rio fotografico das areas com vegeta9iio e em situa9iio de preserva9iio permanente; 

- Laudo tecnico de caracteriza9iio da tipologia vegetal, observando-se o disposto em 

normaliza9iio especifica; 

- Minuta do Registro de Licenciamento e planta com area da poligonal descrita nesta minuta; 

- MCE- Memorial de Caracteriza9iio do empreendimento; 

- RCA - Relat6rio de controle ambiental e PCA- Plano de controle ambiental; 

- Anota9iio de responsabilidade tecnica no CREA, dos responsaveis tecnicos pelos projetos e por 

sua implanta9iio; 

- Certidiio ou matricula do cart6rio de registro de im6veis e anuencia do proprietario do solo onde 

se localizar o empreendimento; 

- Certidiio de uso e ocupa9iio do solo ernitida pela Prefeitura Municipal. 

- Publica9oes no D.O.E. e emjomal regional; 

- Taxa de Licenciamento. 

• Documenta9iio para LF-CETESB (2 vias) 

- C6pia autenticada da Autoriza9iio do Registro de Licen9a e Publica9iio no D.O.U; 

- Planta autenticada onde conste a area licenciada pelo DNPM, em escala 1 :5.000; 

- Anota9iio de responsabilidade tecnica no CREA, dos responsaveis tecnicos pela execu9iio do 

projeto apresentado; 

- Termo de comprornisso celebrado com o proprietario quanto a recupera9iio futura da area 

conforme plano de recupera91lo e destina91lo final; 

- Publica9oes no D.O.E. e jomal regional; 

- Taxa de Licenciamento. 

III. Extra9iio Mineral pelo Regime de Autoriza9iio e Concessiio 

• Documenta9iio para LI-CETESB (2 vias) 

- MCE- Memorial de caracteriza9iio do empreendimento 
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- RCA - Relat6rio de Controle Ambiental e PCA - Plano de Controle Ambiental; 

- Planta de localizas;ao geo-referenciada em escala I: I 0.000 ou I :50.000, indicando areas com 

vegetas;ao e areas de preservas;ao permanente; 

- Planta de detalhe geo-referenciada da area objeto do pedido; 

- Relat6rio fotografico das areas com vegeta9ao e em situa9ao de preserva9ao permanente; 

- Laudo tecnico de caracterizayao da tipologia vegetal, observando-se o disposto em 

normalizayao especifica; 

- Declarayao julgando satisfat6rio o P AE para fms de licenciamento e planta autenticada pelo 

DNPM com a area requerida; 

- Outorga do DAEE para a implantayao do empreendimento, nos casos de extrayao em leito de 

rio. Em casos de extra9ao em reservat6rio, documentayao de aceite do concessionfuio ou do 

proprietfuio; 

- Documento de acordo como superficiario; 

- Certidao de uso e ocupayao do solo emitida pela Prefeitura Municipal; 

- Anota9ao de responsabilidade tecnica no CREA, dos responsaveis tecnicos pelos projetos e por 

sua implantayao; 

- Certidao de matricula do im6vel no Cart6rio de Registro de Im6veis; 

- Publicay5es no D.O.E. e emjornal regional; 

-Taxa de Licenciamento. 

• Documentayao para LF-CETESB (2 vias) 

- Publicayao no D.O.U. onde conste a outorga da Portaria de Lavra e planta autenticada pelo 

DNPM; 

- Anotayao de responsabilidade tecnica no CREA dos responsaveis tecnicos pela execuyao do 

projeto apresentado; 

- Apresentar laudo tecnico subscrito por profissional habilitado atestando a execuyao de cada uma 

das exigencias tecnicas da Licen9a de Instalayao (LI) e do Plano de Controle Ambiental (PCA), 

bern como o cumprimento de cada uma das exigencias relativas a recupera9ao das areas !avradas 

nos m6dulos anteriormente licenciados; 

- Termo de compromisso celebrado com o proprietario quanto a recupera9ao futura da area, 

conforme plano de recuperayao e destina9ao final; 
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- Publicac;:oes no D.O.E. e emjomal regional; 

-Taxa de Licenciamento. 

A partir de dezembro de 2002, com a edic;:ao dos decretos 47.397 e 47.400 publicados no Diario 

Oficial do Estado em 5 de dezembro de 2002, importantes itens da legislac;:iio que dispoe sobre a 

prevenc;:iio e o controle do meio ambiente no Estado de Sao Paulo foram alterados e 

modemizados. As mudanc;:as atualizam a legislac;:ao basica da CETESB em relac;:ao a dispositivos 

existentes na legislac;:iio federal e estadual, estabelecendo a figura da licenc;:a renovavel e da 

possibilidade de repasse do licenciamento das atividades de impacto local para os municipios. A 

renovac;:ao do licenciamento ambiental provavelmente permitira urn melhor nivel de controle da 

CETESB e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente sobre os empreendimentos licenciados, 

por exemplo, no acompanhamento do atendimento das exigencias tecnicas formuladas no 

primeiro licenciamento, do atendimento de requisitos operacionais, ou ainda, da eficacia das 

ac;:oes de controle e prevenc;:iio de poluic;:ao propostas pelo empreendedor (CETESB, 2002). 

Todas as fontes industrials ja licenciadas seriio convocadas pelo Estado, num prazo maximo de 

cinco anos, para a renovac;:iio de suas licen9as. Tendo em vista a possibilidade de municipalizac;:iio 

do licenciamento das atividades de impacto local, o Estado buscara o envolvimento dos 

municipios na gestiio ambiental, agregando novos agentes ambientais ao processo e aproximando 

a tomada de decisiio do cidadiio, principalmente nas questoes de inc6modos ou conflitos de 

vizinhanc;:a que poderiio ser melhor gerenciadas no ambito do municipio. Urn Grupo de Trabalho 

intemo foi formado para estruturar o processo de implantac;:ao do licenciamento ambiental pelos 

municipios, que vai abranger o devido treinamento, acompanhamento e apoio tecnico aos 

municipios pelos tecnicos da CETESB. 

As validades das licenc;:as viio variar entre 2 e 5 anos, dependendo do fator de complexidade (W), 

que anteriormente ao decreto variavam entre 1 a 3 anos, permitindo urn enquadramento mais 

adequado as fontes licenciaveis. As licenc;:as emitidas pela CETESB seriio a LP (Licenc;:a Previa), 

com validade de do is anos; a LI (Licenc;:a de Instalac;:iio ), com validade de tres anos; e a LF 

(Licenc;:a de Funcionamento ), com validade de do is a cinco anos. Tam bern foi editada a resoluc;:ao 

SMA n° 48 de 5 de dezembro de 2002, a qual fixa o valor do custo das horas tecnicas 
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despendidas em amilise para expedic,:ao de licenyas, autorizac,:oes, pareceres tecnicos e outros 

docurnentos, na forma do Decreto n° 47.400, de 4 de dezembro de 2002 (CETESB, 2002). 

3.3 .3. Lei Orgiinica do Municipio de Sorocaba5 

A Lei Organica do Municipio de Sorocaba possui urn capitulo que trata do meio ambiente (arts. 

178 e seguintes ), onde fica determinado que o "municipio deveni atuar no senti do de assegurar a 

todos os cidadaos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudavel e equilibrado, bern de uso 

comurn do povo e essencial a qualidade de vida". "Para assegurar efetividade a esse direito, o 

Municipio devera articular-se com os 6rgaos estaduais, regionais e federais competentes e ainda, 

quando for o caso, com outros municipios, objetivando a soluc,:ao de problemas comuns relatives 

a proteviio ambiental". "Autoriza o Municipio a criar urn fundo financeiro correspondente a 1% 

(urn por cento) do seu orc,:amento, escriturado a parte na contabilidade, visando assegurar recursos 

para despoluic,:ao do rio Sorocaba." 

Determina que o "Municipio devera atuar mediante planejamento, controle e fiscalizac,:ao das 

atividades publicas ou privadas, provando que nao serao causadoras efetivas ou potenciais de 

alterac,:oes significativas no meio ambiente, exigindo sempre estudo previo de impacto 

ambiental." 

"Ao promover a ordenac,:ao de seu territ6rio, o municipio definira zoneamento e diretrizes gerais 

de ocupac,:ao que assegurem a protec,:ao dos recursos naturais, em consonancia com o disposto na 

legislac,:ao estadual pertinente." 

Define que "a politica urbana do Municipio e o seu Plano Diretor deverao contribuir para a 

protec,:ao do meio ambiente, atraves de ado((iio de diretrizes adequadas de uso e ocupa((iio do solo 

urbano", "estimulando e promovendo o reflorestamento com essencias nativas em areas 

degradadas, objetivando especialmente a protec,:ao de encostas e dos recursos hidricos; 

controlando e fiscalizando a produc,:iio, a estocagem, o transporte, a comercializac,:ao e a utilizac,:iio 

5 SOROCABA, Camara Municipal (1990) 
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de substilncias que comportem risco para a qualidade de vida e o meio ambiente, observada a 

legislac;ao federal e estadual pertinentes." 

Assegura ainda ao municipio, a prerrogativa de requisitar a "realizac;iio peri6dica de auditorias 

nos sistemas de controle de poluic;ao e prevenc;ao de riscos de acidentes das instalac;oes e 

atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliac;ao detalhada dos efeitos de sua 

operac;ao sobre as qualidades fisicas, quimicas e biol6gicas dos recursos ambientais, bern como 

sobre a saude da populac;ao afetada." 

Mantem "obrigatoriamente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA), com 

atribuic;oes consultivas, e constituido igualitariamente por representantes do poder publico, das 

entidades ambientalistas e da sociedade civil." 

Obriga-se o municipio a conhecer, analisar e fiscalizar "as concessoes de direito de pesquisas e 

explorac;iio de recursos hidricos e minerais em seu territ6rio; permite definir em legisla9iio 

propria, o uso e ocupac;ao do solo e agua, sendo respeitada a conservac;iio da qualidade 

ambiental." 

Trata tambem da cria9iio, manutenc;ao e recuperac;ao de "areas verdes municipais, bern como 

estimula a promoyao, execuyiio, manutenc;iio e arboriza9iio urbana com essencias nativas." 

Determina promover o "tratamento de esgotos domesticos, visando a melhoria da qualidade da 

agua do rio Sorocaba." 

Cabe ao municipio, fiscalizar e controlar "o destino do lixo no Municipio, principalmente o de 

origem industrial e hospitalar; garantir a educac;ao ambiental em todos os niveis de ensino e 

conscientiza9iio publica para a preserva9iio do meio ambiente." 

Dispoe que "as empresas que estiverem instaladas no territ6rio municipal de Sorocaba em 

desacordo com a legislac;ao de protec;ao ao meio ambiente e sejam potencialmente ou realmente 

fontes poluidoras, teriio prazo estabelecido em lei complementar, para se adequarem a legislac;iio 
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de controle ambiental." Sendo empresas "concessiom\rias ou permissionarias de servi<;os publicos 

deverao atender rigorosamente aos dispositivos de prote<;ao ambiental em vigor, sob pena de nao 

ser renovada a concessao ou permissao pelo Municipio." 

Finalmente determina que "integrarao obrigatoriamente o curriculo das escolas da rede 

municipal, aulas sobre prote<;ao ao meio ambiente, defesa da ecologia, tratamento e amparo aos 

animais." 

3.3.4. Requisites para obten<;ao de direitos minerarios 

• Processo para Regime de Autoriza<;ao e Concessao - Etapas de tramita<;ao para obten<;ao do 

Alvara de Pesquisa (MANUAL, 2001, apud KULA!F, 2001). 

Juntada a documenta<;ao necessaria como previsto na legisla<;ao minerana, e esta atendendo 

convenientemente a analise do DNPM, e autorizada a publica<;ao do Alvara de Pesquisa no 

Diario Oficial da Uniao. Eventualmente, a documenta<;iio podera estar sujeita a alguma exigencia 

que, se cumprida, o processo continua normalmente e, nao cumprida, o requerimento de 

Autoriza<;1io de Pesquisa sera indeferido ou podera ter exigencia para melhor instru<;ao que, sendo 

atendida no prazo retoma o fluxo normal, e nao sendo atendido, sera indeferido. 

Uma vez autorizado o Alvara de Pesquisa, o interessado devera apresentar Relat6rio de Pesquisa 

dentro do prazo de vigencia do Alvara ou de sua renovas:ao. Caso nao o apresente, estara sujeito a 

multa (Artigo 22, paragrafo 1 o do C6digo de Minera<;ao ). 0 Relat6rio de Pesquisa podera ser 

aprovado, nao aprovado, arquivado ou sobrestada a decisao. No caso de aprova<;ao, tera urn ano, 

prorrogavel, para requerer a lavra. 

• Processo para regime de Autoriza<;ao e Pesquisa - Etapas de tramita<;ao para obten<;ao de 

Portaria de Lavra (MANUAL, 2001, apud KULAIF, 2001). 

Estando a documenta<;iio necessaria para o requerimento de concessao de lavra em ordem, e ap6s 

a analise pelo DNPM, o P AE - Plano de Aproveitamento Econ6mico sendo julgado satisfat6rio, o 

interessado devera apresentar a LI - Licen<;a de Instala<;ao do 6rg1io ambiental. Uma vez estando 

tudo aprovado sera publicada a Portaria de Lavra e devera ser requerida a Imissao de Posse em 
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paralelo com a LF - Licenva de Funcionamento no 6rgao ambiental. Dai por diante o 

concessiommo teni que apresentar o RAL - Relat6rio Anual de Lavra ate o dia 15 de marvo de 

cada ano. Caso o requerimento nao esteja convenientemente instruido, poderii ser feita exigencia 

para tal. Sendo atendida no prazo, o processo tramita normalmente como acima descrito, caso 

negativo, serii indeferido. 

• Processo para Regime de Licenciamento - Etapas de tramita9ao para obtenvao do 

Licenciamento (MANUAL, 2001, apud KULAIF, 2001). 

Juntando-se o requerimento e a documenta91io completa e processada a averba9ao da Licenva 

Municipal no DNPM e publicado o titulo de licenciamento no DOU. No prazo de 180 dias 

contados da publica91io deverii ser apresentada a Licenva Ambiental ao DNPM. Positivada esta 

a9ao deverii o outorgado apresentar o RAL - Relat6rio Anual de Lavra ate 15 de marvo de cada 

ano, para os titulos com P AE - Plano de Aproveitamento Econ6mico aprovado, ou, 31 de marvo 

para aqueles sem PAE aprovado. Caso o requerimento inicial nao esteja devidamente instruido, o 

DNPM expede exigencia(s) para melhor instruvao; sendo atendida no prazo, o processo segue o 

tramite normal, contrariamente, serii indeferido o requerimento de Registro de Licen9a. A 

Licenva Ambiental nao sendo apresentada no prazo de 180 dias contados da publicavao do Titulo 

de Licenciamento no DOU, este serii cancelado. 

• Processo para Regime de Extra91io- Etapas de tramita91io (MANUAL, 2001, apud KULAIF, 

2001). Os 6rgaos da administra91io direta e autiirquica dos tres niveis de governo, federal, 

estadual e municipal, podem obter uma autorizaviio para lavrar os minerais com aplica91io em 

obras publicas, por eles executados diretarnente atraves do Registro de Extra9ao. Protocoliza-se o 

requerimento completo no DNPM, solicitando a outorga do Registro de Extravao por este 6rgao. 

Uma vez estando corretamente instruido, serii publicado urn Titulo de Extra9ao no Diiirio Oficial 

da Uniao, devendo a Licen9a Ambiental ser apresentada no prazo de 180 dias contados da 

publicavao no DOU. Caso o requerimento apresente alguma deficiencia em termos de instru91io, 

o DNPM poderii exigir a correvao que, sendo atendida no prazo prossegue para a outorga do 

Registro de Extra9ao e caso negativo, serii indeferido. 
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4. MERCADO PRODUTOR E CONSUMIDOR MINERAL DA REGIAO DE 

SOROCABA 

4.1. Brita 

A brita e produzida de uma variedade de rochas consolidadas que devem estar pr6ximas a 
superficie para a extra9ao ser economica. A rocha e desmontada com explosivos e depois britada 

e classificada em vanas granulometrias. A localiza9ao de pedreiras esti sujeita a muitas 

restri96es, uma vez que pelas suas caracteristicas intrinsecas elas executam opera96es perigosas 

ou insalubres. A composi9ao quimica das rochas e menos importante do que suas propriedades 

fisicas: em particular, sao necessarias altas resistencias mecanicas e baixa porosidade. 

Os aspectos economicos na implanta9ao de um projeto de extra9ao de rochas para produ9ao de 

brita sao fundamentais, pois agregados sao materiais de baixo custo que usualmente tern alto 

valor local, as opera96es, portanto dependem muito do nivel de atividade industrial local. Urn 

projeto de pedreira para produ9ao de agregados e semelhante, em principia, a um projeto de mina 

a ceu aberto para lavra de mineral metalico, e os metodos e equipamentos usados para desmonte e 

britagem sao similares (THE OPEN UNIVERSITY, 1995). 

Os municipios de Sorocaba, Sa! to de Pirapora e Porto Feliz, produzem cerca de 2.100.000 m'/ano 

de rochas britadas para uso na constru9ao civil. As pedreiras estudadas em Sorocaba, Julio, Julio 

& Cia Ltda e Pedreira Cantareira Ltda; em Porto Feliz, SPL, Constru9ao e Pavimenta9ao Ltda; e, 

em Saito de Pirapora as pedreiras Minera9ao Guariglia Ltda e Britamax Minera9ao Ltda juntas 

geram na regiao, entre empregos diretos e indiretos cerca de 650 empregos que nao chega a ser 

um ntimero expressivo, porem em contrapartida movimentam sobremaneira a cadeia produtiva, 

uma vez que utilizam em suas rotinas compostas dos mais variados tipos de servi9os, as empresas 

e servi9os profissionais instalados na cidade. 

4.1.1. Mercado produtor 

Os principais produtores de brita de Sorocaba e regiao sao: 

A. JUlio & Julio e Cia. Ltda. (Sorocaba- granito ); 
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B. Industria Mineradora Pagliato Ltda. (Grupo Pagliato/Minercal, Saito de Pirapora/SP - calcario) 

C. Pedreiras Cantareira Ltda (Grupo Holcin- Sorocaba- granito ); 

D. SPL, Constru9ao e Pavimenta9ao Ltda (pedreira em Porto Feliz/SP - diabasio- Grupo Splice); 

E. Guariglia Minera9ao Ltda (Saito de Pirapora/SP - calcario ); 

F. Britamax Minera9ao Ltda (arrendataria das concessoes de lavra de calcario da COSIPA)

Saito de Pirapora/SP; 

G. Cimento Santa Rita - Grupo Votorantim - (Saito de Pirapora/SP - calcario ). 

A. Pedreira Julio, JUlio & Cia Ltda- Sorocaba/SP- Granito 

As informayoes obtidas na Pedreira JUlio, JUlio & Cia Ltda foram fomecidas ao Autor desta 

pesquisa, em abril de 2002, pelo engenheiro civil Angelo Julio Valinoto, diretor comercial do 

grupo empresarial. 

A Pedreira Julio, Julio & Cia Ltda pertence a familia Julio, de Sorocaba, que atua em outros 

segmentos da minerayao/construyao civil, exercendo atividades de produ9ao de areia, usinagem 

de concreto, usinagem de asfalto, terraplanagem, pavimentayao e obras correlatas. A pedreira esta 

localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 95,5 - bairro dos Morros, em Sorocaba/SP. As 

reservas estimadas da jazida sao de aproximadamente 56 milhoes m', ou seja, sua vida seria da 

ordem de 140 anos, supondo uma produ9ao anual media nos moldes da atual (Tabela 4.1). 

Empregava em dezembro de 2001, cerca de 300 funcionarios entre mao de obra direta e indireta. 

0 Grupo detem tres decretos de concessao de lavra para granito (DNPM, 2002). 
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As Fotos 4.1 e 4.2 mostram a area de lavra e as instala9oes de beneficiamento desta pedreira. 

Foto 4.1. Pedreira: Julio, Julio & Cia Ltda. Fonte: AUTOR, 2002. 

A produ9ao acumulada no periodo 1997-2001 foi de 2,6 milh5es/m3 (Tabela 4.1). Esta empresa e 

a maior produtora de brita de Sorocaba, tendo investido nos ultimos quatro anos de opera9ao, 

cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), envolvendo a aquisi9ao de equipamentos 

m6veis e fixos diversos, tanto para a pedreira como para as suas atividades de obras de 

constru9ao civil. 

Tabela 4.1. Pedreira Julio, Julio & Cia Ltda, produ9ao entre os anos de 1997-2001. 

Anos Produ9ao(m3
) 

1997 502.000 

1998 551.016 

1999 554.935 

2000 552.903 

2001 492.329 

Fonte: Pedreira Julio, Julio & Cia Ltda- Pesquisa do AUTOR, 2002. 
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Foto 4.2. Beneficiamento: Julio, Julio & Cia Ltda. Fonte: AUTOR, 2002. 

Sua produc;ao vendida de pedra britada em 2001 distribuiu-se da seguinte forma: rachao (4%), 

pedrisco (7%), p6 de pedra (15%), outros (17%), bica fina (27%), pedra 1 (30%), conforme 

mostrado no Gr:ifico 4.1, abaixo: 

Gnifico 4.1. Pedreira Julio, Julio & Cia Ltda. Distribuic;ao percentual das vendas, por produtos. 
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rachao pedrisco p6 de pedra outros bica tina pedra 1 

Fonte: Pedreira Julio, Julio & Cia Ltda - Pesquisa do AUTOR, 2002. 
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A empresa vern produzindo aquem de sua capacidade instalada (medida pela capacidade das 

instalav5es de britagem) que e da ordem de 600.000 m3/ano, em fun9ao de retrayao de mercado, 

principalmente no decorrer do ano de 2001. 0 destino da produ9ao vendida desta empresa e: 

Sorocaba (80%) e regiao (20%). Na regiao os principais municipios consumidores sao: Saito, 

Votorantim, Cabreuva, Ara9oiaba da Serra, e outros, sendo que os maiores clientes sao: o 

mercado de varejo 65% e sua propria concreteira, 35 %. 

Foto 4.3. Predio da Administrayao Julio, Julio & Cia Ltda (ao fundo). Fonte: AUTOR, 2002. 

A Tabela 4.2 abaixo traduz a estrutura de custos operac10nats da empresa para sua jazida. 
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Tabela 4.2. Custo de produyao da Pedreira Julio, Julio & Cia Ltda, junho de 2002. 

Pessoal 

Energia Eletrica 

Manutenyao e Reparos 

Gastos Gerais 

Explosivos, acess6rios 

Combustiveis e Lubrificantes 

Fonte: Pedreira Julio, Julio - Pesquisa do AUTOR, 2002. 

% 

33,0 

7,0 

5,0 

33,0 

12,0 

10,0 

B. Industria Mineradora Pagliato Ltda. Grupo Pagliato/Minercal - Saito de Pirapora/SP 

Calcario. 

0 concessionario explota a jazida do Corvinho situada em terras de sua propriedade, a margem 

esquerda do Rio Pirapora, no municipio de Saito de Pirapora. 0 local esta a 3 km a leste da sede 

do municipio, que dista 24 km da cidade de Sorocaba, por estrada municipal. Produz brita para a 

construyao civil nos padroes de mercado e nao se interessou em participar deste trabalho. A 

empresa detem quatro concessoes de lavra para calcario (DNPM, 2002). 

C. Pedreira Cantareira Ltda Sorocaba/SP - Granito 

As informayoes obtidas na Pedreira Cantareira Ltda foram fomecidas ao Autor, em maio de 2002 

pelo engenheiro de minas Patricio Martins, gerente tecnico da pedreira. A pedreira Cantareira 

pertence ao Grupo Intemacional Holcin (Brasil). A jazida e de rocha granitica (Foto 4.4) e esta 

localizada na Rodovia Raposo Tavares km 95,1 no Municipio de Sorocaba/SP. Detem uma 

concessao de lavra e urn processo em fase de autorizayao de pesquisa, segundo DNPM (2002). 

As reservas oficiais da jazida sao da ordem de 1.000.000 m3 (medida), fato que demonstra uma 

grande defasagem entre o dado oficial e a realidade. Entretanto, urn recente trabalho de 

reavaliayao feito pelos tecnicos da empresa, ainda nao aprovado pelo DNPM, concluiu que as 
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reservas sao suficientes para 50 anos, em se mantendo o atual volume anual de produ9ao. 

Emprega atualmente (base: junho 2002), cerca de 30 empregados diretos e 11 indiretos. Os 

investimentos feitos na jazida no decorrer do anode 2001 foram da ordem de R$ 2.000.000,00 

(do is milhoes de reais ), con temp lando a aquisi9ao de equipamentos para a lavra e beneficiamento 

e mudan9as de vias intemas direcionando o tnifego para uma estrada com acesso ao novo trevo 

da Rodovia Raposo Tavares, em face da impossibilidade de saida direta para a mesma, e a 

pesquisa mineral realizada para reavaliayao das reservas. 

Foto 4.4. Pedreira Cantareira Ltda. Fonte: AUTOR, 2002. 

A produvao acumulada no periodo 1997-2001 foi de 1,943 milhao m3 de brita (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3. Pedreira Cantareira Ltda, produ9ao entre os anos de 1997-2001. 

[:Anos Produ9ao (m3
) 

1997 304.000 

1998 402.000 

1999 405.000 

2000 452.000 

2001 380.000 

Fonte: Pedreira Cantareira Ltda, Pesquisa do AUTOR, 2002. 

Foto 4.5. Beneficiamento: Pedreira Cantareira Ltda. Fonte: AUTOR, 2002. 
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Sua produ9ao vendida de pedra britada em 2001 distribuiu-se da seguinte forma: pedra 3 (0,5 %), 

pedra 2 (2 %), pedrisco limpo (4 %), pedra 0,5 (9 %), p6 de pedra (23 %), pedra 1 (24 %) outros 

(37,5 %), conforme mostrado no Grafico 4.2 a seguir: 

Gnifico 4.2 - Pedreira Cantareira Ltda. Distribui9ao percentual das vendas, por produtos. 

40~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Fonte: Pedreira Cantareira Ltda Pesquisa do AUTOR, 2002. 

0 destine da produ9ao vendida desta empresa e Sorocaba (75%) e regiao, os 25% restantes sao 

consumidos em diversos municipios da regiao com destaque para Mairinque, Votorantim, 

Ara9oiaba da Serra, Itu, Capela do Alto, e outros, sendo que os maiores clientes sao concreteiras 

- 70% e depositos de materiais 30%. A diminui9ao do seu ritmo de produ9ao no anode 2001 

decorreu de uma decisao da empresa em fun9ao do comportamento do mercado, tendo em vista a 

conclusao de obras de grande porte na regiao. A Tabela 4.4 traduz a estrutura de custos 

operacionais da empresa para sua jazida. 
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Tabela 4.4. Custo de produvao da Pedreira Cantareira Ltda, junho de 2002. 

Pessoal 

Energia Eletrica 

Manutenvao e Reparos 

Servivos Terceiro 

Exaustao 

Combustiveis e Lubrificantes 

Fonte: Pedreira Cantareira Ltda- Pesquisa do AUTOR, 2002. 

D. SPL Construvao e Pavimentavao Ltda Grupo SPLICE- Porto Feliz/SP - Diabasio 

% 

35,5 

5,6 

25,9 

8,0 

20,0 

5,0 

As informa9oes obtidas na Pedreira SPL, Constru9ao e Pavimenta9ao Ltda foram fomecidas ao 

Autor em Agosto 2002, pelo Sr. Oduvaldo Denadai, gerente geral da pedreira. A pedreira da SPL 

Construvao e Pavimenta9ao Ltda do Grupo SPLICE de Votorantim/SP, esta localizada em uma 

gleba de 108 ha denominada Fazenda Jupira, na Estrada Municipal Porto Feliz-Boituva s/n°, no 

Municipio de Porto Feliz/SP, arrendada pelo citado grupo empresarial a Valentim Roque Pilon e 

outros. Trata-se da tmica area de explotavao mineral operada por esta empresa no regime de 

concessao de lavra (DNPM, 2002). 

A jazida lavrada pela SPL e de diabasio (Foto 4.6).As reservas estimadas da jazida sao: 2.800.000 

m3 (medida) e 2.400.000 m3 (indicada) Tais reservas (medida) equivalem a uma produvao de 

pedra britada de cerca de 10.000.000 m3
, considerando-se a expansibilidade p6s-desmonte e o 

fator de empolamento p6s-britagem, o que e suficiente, aos niveis de produ9ao atual da jazida, 

para uma vida util de aproximadamente 25 anos. Emprega atualmente (base: Agosto 2002), 36 

funcionarios diretos e 8 indiretos. 0 valor dos seus investimentos nos ultimos 5 anos e da ordem 

de R$ 700.000,00 aplicados na aquisivao de equipamentos do tipo peneira vibrat6ria, rebritador H 

4000, pa carregadeira CAT 962, e transportador de correia ( escalpe ). A produ9ao britada 

acumulada no periodo 1997 2001 foi de 1,824 milhao m3 de brita, (Tabela 4.5). 
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Tabela 4.5. SPL Constru<;ao e Pavimenta<;ao, Ltda (Grupo SPLICE), produ<;ao entre os anos de 

1997-2001. 

!Ano 
1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

300.000 

342.000 

378.000 

414.000 

390.000 

Fonte: SPL Constru<;ao e Pavimenta<;ao Ltda (Grupo SPLICE) Pesquisa do AUTOR, 2002. 

Foto 4.6. Pedreira e beneficiamento: SPL Constru<;ao e Pavimenta<;ao Ltda. Fonte: 

AUTOR, 2002. 
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Sua produc;ao vendida de pedra britada em 2001, distribuiu-se da seguinte forma: pedra 2 (2 %), 

pedrisco (20 %), p6 de pedra (23 %), pedra 1 (50 %), outros (5 %), conforme mostrado no 

Grafico 4.3 a seguir: 

Grafico 4.3. SPL Construc;ao e Pavimentac;ao Ltda Distribuic;ao percentual das vendas, por 

produtos. 

pedra 2 outros pedrisco p6 de pedra pedra 1 

Fonte: SPL Construc;ao e Pavimentac;ao Ltda (Grupo SPLICE): Pesquisa do AUTOR, 2002. 

0 destino da produc;ao vendida desta empresa e Sorocaba e regiao, principalmente os munidpios 

de Porto Feliz, Itu, Indaiatuba, Tiete, Boituva, Cabreuva, Tatui, sendo que os maiores clientes sao 

concreteiras - 60% e depositos de materiais - 30% e pequenos consumidores - 10%. 

A tabela 4.6. mostra a estrutura de custos operacionais da empresa. 
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Tabela 4.6. Custo de produ9ao da SPL, Constru9ao e Pavimenta9ao Ltda, junho de 2002. 

Pessoal 

Energia Eletrica 

Manuten9ao e Reparos 

Servi9os Terceiros- Extra9ao/Transporte 

Exaustao 

Combustiveis e Lubrificantes 

% 

30,5 

7,5 

8,3 

43,1 

5,7 

4,9 

Fonte: SPL Constru9ao e Pavimenta9ao Ltda (Grupo SPLICE) Pesquisa do Autor, 2002. 

E: Guariglia Minera9ao Ltda- Sal to de Pirapora/SP - Calcano 

As informa9oes obtidas na Pedreira Guariglia Minera9ao Ltda foram fomecidas ao Autor em 

Junho de 2002, pelo engenheiro de minas Sidney Pagan Luterio, gerente tecnico da pedreira. A 

Pedreira denominada Guariglia Minera9ao Ltda, pertence a Renato Tadeu Santos Guariglia e 

esposa, com participa9oes acionanas respectivas de 90% e 10%. A empresa tern jazidas tambem 

no municipio de Ribeirao Branco/SP, na regiao sudoeste do Estado, atualmente com suas 

atividades paralisadas. Em Salto de Pirapora, detem uma concessao de lavra para calcano e dois 

processos em fase de autoriza9ao de pesquisa (DNPM, 2002). 

A jazida da Guariglia Minera9ao Ltda e de rocha calcaria (Foto 4.7), e esta localizada na 

Rodovia Joao Guimaraes Km 9,5 (SP 104/79), no Municipio de Salto de Pirapora/SP. As reservas 

estimadas dajazida sao de aproximadamente 5.000.000 m3 (medida) e 3.000.000 m3 (indicada), o 

que representa uma vida util da ordem de 25 anos, para os padroes atuais de produ9ao anual. 

Emprega atualmente (base: junho 2002), cerca de 40 empregados diretos e 120 indiretos. Nao 

ocorre qualquer investimento neste momento na jazida, limitando-se a utilizar os seus recursos 

financeiros nas opera9oes essenciais a produ9ao. A produ9ao acumulada no periodo 1997 - 2001 

foi de cerca de 1 milhao/m3 de brita, (Tabela 4.7). Esta empresa explora as antigas jazidas do 
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Grupo Matarazzo, onde no passado a produ9ao desta jazida destinava-se a produ9ao de cal, cuja 

fabrica encontra-se desativada. 

Tabela 4.7. Pedreira Guari lia Mineravao Ltda, rodu9ao entre os anos de 1997-2001. 

Anos Produvao (m3
) 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Fonte: Pedreira Guariglia Minera9ao Ltda, Pesquisa do AUTOR, 2002. 

Foto 4.7. Pedreira Guariglia Minera9ao Ltda. Fonte: AUTOR, 2002. 

61 

324.950 

239.601 

172.336 

110.144 

104.570 



A distribuivao da produvao vendida de pedra britada produzida no ano de 2001 ocorreu da 

seguinte forma: pedra 2 (5 %); p6 de pedra (5 %); rachao/pedra 3 (8 %); pedrisco limpo (8 %); 

pedrisco misto (12 %); bica corrida (12 %); pedra 1 (50%), conforme mostrado no Gnifico 4.4, 

abaixo: 

Gnifico 4.4. Pedreira Guariglia Mineravao Ltda. Distribuivao percentual das vendas, por 
produtos. 
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Fonte: Pedreira Guariglia Mineravao Ltda- Pesquisa do AUTOR, 2002. 

0 destino da produvao vendida desta empresa e Sorocaba e regiao, principalmente os municipios 

de Piedade, lbitina, Sao Miguel Arcanjo, Sal to de Pirapora, V argem Grande Paulista, Cotia, 

Boituva, Tatui e Indaiatuba, sendo que os maiores clientes sao concreteiras 70% e depositos de 

materiais- 30%. A diminuivao do seu ritmo de produvao nos anos de 2000 e 2001 decorre de 

decisao interna da empresa em funvao de conclusao de obras grandes na regiao. A Tabela 4.8 

traduz a estrutura de custos operacionais da empresa para suajazida. 
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Tabela 4.8. Custo de produyao da Pedreira Guariglia Minera9ao Ltda, junho de 2002. 

Pessoal 

Energia Eletrica 

Manuten9ao Reparos 

Serviyos terceiros - Extrayao/Transporte 

Exaustao 

Combustiveis e Lubrificantes 

Fonte: Pedreira Guariglia Minerayao Ltda- Pesquisa do AUTOR, 2002. 

% 

27,1 

7,0 

6,2 

59,7 

49,0 

6,1 

4,6 

G. Britamax Minerayao Ltda (Arrendataria das concessoes de lavra de calcaria da COSIP A). 

Salto de Pirapora/SP - Calcaria 

As informayoes obtidas na Pedreira Britamax Minerayao Ltda foram fomecidas ao Autor, no mes 

de Junho de 2002, pelo Sr. Adao Heleno Rodrigues, s6cio-proprietario da empresa. A pedreira 

explorada pela Britamax Minerayao Ltda esta localizada no Bairro do Piraporinha na zona rural 

de Salto de Pirapora!SP. Seus s6cios cotistas sao Adao Heleno Rodrigues e SP BETON

Concretagens e Constru9oes Ltda. A empresa detem seis concessoes de lavra e duas autorizayoes 

de pesquisa para calcaria neste municipio. Das concessoes, duas estao em nome dos s6cios e 

quatro em nome da Companhia Siderurgica Paulista-COSIP A de quem e arrendataria, e as 

autorizayoes de pesquisa, em nome dos s6cios (DNPM, 2002). 

A jazida da Britamax Minerayao Ltda e de rocha calcaria (vide Foto 4.8, beneficiamento), as 

reservas estimadas da jazida projetam uma vida util acima de 100 anos mantidos os niveis atuais 

de produyao anual. Emprega atualmente (base: junho 2002), cerca de 35 empregados diretos. 

Seus investimentos nos ultimos cinco anos foram da ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de 
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reais), concentrados em desenvolvimento da mina e aquisic;ao de equipamentos m6veis e de 

beneficiamento. 

A produc;ao acumulada no periodo 1997- 2001 foi de 1,235 milhao m3 de brita (Tabela 4.9). No 

passado, a produc;ao desta jazida destinava-se unicamente a produc;ao de calcarios, que eram 

utilizados nos setores de calcinac;ao, sinterizac;ao e dessulfurac;ao da Usina Siderurgica Jose 

Bonifacio de Andrada e Silva, em Cubatao/SP. Atualmente, ainda produz estes calcarios de 

granulometrias variadas, e brita a partir de rochas calcarias silicosas ou magnesianas fora de 

conformidade quimica com a especificac;ao requerida pelas unidades consumidoras da referida 

Usina. 

Tabela 4.9. Pedreira Britamax Minerac;ao Ltda, produc;ao entre os anos de 1997-2001. 

1998 

1999 

2000 

2001 

222.176 

219.179 

243.718 

275.992 

274.609 

A distribuic;ao da produc;ao vendida de pedra britada produzida no ano de 2001 ocorreu da 

seguinte forma: pedra 2 (10 %); pedrisco (20 %); p6 de pedra (30 %) e pedra 1 (40 %), conforme 

mostrado no Grafico 4.5. 
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Gnifico 4.5. Britamax Minera<;ao Ltda. Distribui<;ao percentual das vendas, por produtos 
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pedra 2 pedrisco p6 de pedra pedra 1 

Fonte: Britamax Minera<;ao Ltda- Pesquisa do AUTOR, 2002. 

Foto 4.8. Beneficiamento Britamax Minera<;ao Ltda. Fonte: AUTOR, 2002. 
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0 destino da produ91io vendida a exemplo das outras pedreiras, sao os municipios da regiao, os 

quais nao foram especificados pela empresa. A Tabela 4.10 traduz a estrutura de custos 

operacionais da empresa para sua jazida. 

Tabela 4.1 0. Custo de produ91io da pedreira da Britamax Minera91io Ltda, agosto de 2002. 

Pessoal 

Despesas gerais 

Deprecia<;ao 

Manuten91io/Reparos 

Servi9os Terceiros - Extra91io/Transporte 

Perfl.Desm/Carreg!Transp 

Beneficiamento 

Energia Eletrica 

Outros 

Fonte: Britamax Minera91io Ltda - Pesquisa do AUTOR, 2002. 

H. Cimento Santa Rita Ltda. Grupo Votorantim - Saito de Pirapora!SP- Calcario. 

% 

20,0 

7,0 

9,0 

21,0 

19,0 

17,0 

3,5 

3,5 

A jazida da Santa Rita, como e conbecida na regiao, situa-se em terras de propriedade do 

concessionario, it margem esquerda do Rio Pirapora. 0 local esta a 8 km a leste da sede do 

municipio de Saito de Pirapora, que dista 24 km da cidade de Sorocaba, por estrada municipal. 

Produz brita para a constru91io civil nos padroes de mercado, a partir do calcario nao conforme 

para fabrica91io de cimento, e nao se interessou em participar deste trabalho. 0 Grupo 

Votorantim detem 11 concessoes de lavra para calcario, neste municipio. (DNPM, 2002). 
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De acordo com dados levantados pelo Autor, a produyao total dos sete produtores de Sorocaba e 

regiao e da ordem de 2.100.000 m'/ano (base 2001) e atende 80% do consumo regional, 

considerando-se cerca de vinte e cinco (25) municipios. Os 20% restantes da demanda sao 

atendidos por pequenos produtores situados ate na Regiao Metropolitana de Sao Paulo. 

Os municipios atendidos pela produyao de brita de Sorocaba e regiao sao: Aluminio, Arayoiaba 

da Serra, Boituva, Cerquilho, Cotia, Cabreuva, Capela do Alto, Ibitina, Itapetininga, Iper6, Itu, 

Indaiatuba, Mairinque, Porto Feliz, Piedade, Pilar do Sui, Saito, Saito de Pirapora, Sao Roque, 

Sao Miguel, Sorocaba, Tiete, Tatui, Votorantim, Vargem Grande. 

E significativo estabelecer urn paralelo entre o que representa a produyao dos agregados objeto 

desta pesquisa nesta regiao, com a importancia da industria de agregados como urn todo e 

especialmente a de pedras britadas, inclusive com exemplos de outros paises, como os Estados 

Unidos, onde a produyao indicada para "crushed stone", em 1999, atinge urn volume 

extraordim\rio da ordem de I bilhao m', equivalentes a 1,6 bilhao t. Tal volume representa seis 

vezes a quantidade que e produzida no Brasil, gerando cifras da ordem de US$ 8,8 bilhOes, 

proporcionadas por 1.450 empresas produtoras e 3.400 pedreiras existentes em 48 estados 

americanos (KULAIF, 2001). 

HERMANN (1992) destacava a industria de agregados na Franya, como responsavel, direta ou 

indiretamente pela contratayao de 8% da populayao ativa do pais. Seriam 3.000 empresas 

pequenas e medias atuando no setor, que se caracterizam por despender taxas de investimentos 

excepcionalmente elevadas, uma vez que o custo de uma unidade de produyao atinge de duas a 

tres vezes o total de neg6cios anuais que cada uma delas se permite realizar. 

Interessante tambem destacar, que em termos de variay5es para a produyao de brita, a 

classificayao da produyao de pedras britadas no Brasil, e dividida por tipos de rochas: 85% de 

rochas granit6ides (granito, gnaisse, rio lito e outras ); 10% de rochas calcarias (calcaria e 

dolomito) e 5% de basalto e diabasio. No caso especifico de Sao Paulo, esta distribuiyao em 2000 

foi: 62% de rochas granit6ides; 27% de basalto e diabasio e 11% de rochas calcarias 

(VAL VERDE, 2001), 
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As pedreiras que foram objeto desta pesquisa enquadram-se neste perfil. As duas que estao 

situadas no municipio de Sorocaba- Julio, Julio & Cia Ltda e Pedreira Cantareira Ltda exploram 

granito. As que se encontram em Saito de Pirapora, exploram rochas calcarias (principalmente as 

silicosas e magnesianas), e a de Porto Feliz explora diabasio. 

Esta diversidade de rochas lavradas para a produ9ao dos diversos tipos de britas comerciais 

ofertadas ao mercado consurnidor, pode explicar, ainda que parcialmente, as varia9iies 

observadas nos percentuais de cada item de custos das pedreiras analisadas, conforme mostrado 

nas tabelas 4.2, 4 .4, 4.6, 4.8 e 4.1 0. 

KULAIF (2001), destaca as caracteristicas linicas de cada jazimento, que !he conferem, 

necessariamente uma situa9ao diferenciada - melhor ou pior - relativamente aos concorrentes, 

como por exemplo, caracteristicas fisico-quimicas da rocha ou minerio (teor, granulometria, 

dureza, presen9a de deleterios ), profundidade, localizavao geogriifica, etc, apoiada em teoria de 

renda diferencial "ricardiana", gerando como conseqiiencia no funcionamento do mercado a 

possibilidade de criar poder no mesmo, mediante altos investimentos com longos periodos de 

matura9ao como: pesquisas geol6gicas, tecnol6gicas e de impactos ambientais do processo 

produtivo, na fase pre-produ9ao. 

Cabe aqui destacar, as diferen9as de custos detectadas no estudo efetuado junto its pedreiras da 

regiao de Sorocaba que sao decorrentes das caracteristicas intrinsecas de cada urna delas, das 

diferen9as no modelo administrativo-gerencial adotado individualmente, que envolve a maneira 

de efetuarem seus registros contiibeis. Nota-se que a maior parte delas consideram o item energia 

eletrica como sendo urn custo fixo, sendo que apenas uma, a Britamax Minera9ao Ltda, 

considerou este item como sendo urn custo variiivel. Efetivamente, a priitica normal e considerar 

o custo da energia eletrica, como urn item de custo variiivel em fun9ao do desempenho da 

produ9ao. Em se aumentando a produ9ao, cresce o valor absoluto deste dispendio, sendo que em 

termos de custo unitiirio R$/KW se reduz, pela escalade valores da mesma. 

Outro fator relevante refere-se its marcantes diferen9as nos percentuais dos custos fixos ao se 

comparar os custos de uma pedreira com outra. Neste aspecto, tais discrep§ncias podem ser 

explicadas pelas peculiaridades empresariais presentes em cada uma delas. N ota-se que empresas 
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pertencentes a grupos empresariais de maior porte como a Pedreira Cantareira Ltda e SPL 

Construo;:ao e Pavimentao;:ao Ltda (grupo nacional familiar da regiao de Sorocaba, porem de 

grande porte), tern seus custos no item "pessoal" bastante expressivos denotando aspectos 

relacionados a preseno;:a de profissionais de nivel superior com salaries maiores, maiores encargos 

trabalhistas, incidencia de custos de treinamento e beneficios indiretos que explicam as 

disparidades, a mao de obra direta em geral nestas pedreiras possui uma situao;:ao salarial mais 

favoravel, especialmente os funcionarios que operam equipamentos de alto custo, como 

caminhoes fora de estrada, pas carregadeiras, perfuratrizes de bancadas, e outros. 

No item "manuteno;:ao e reparos" as varia96es percentuais significativas observadas entre uma 

empresa e outra podem ocorrer em fun9ao da vida uti! da frota de equipamentos em uso nas 

mesmas. Uma pedreira como a Julio, Julio & Cia Ltda tern tradi9ao de trabalhar sempre com 

equipamentos modemos, na faixa de tres a quatro anos de uso: atualmente o equipamento mais 

antigo desta pedreira e urn caminhao fora-de-estrada Random-Kockum 125, fabricado no anode 

1998. Tal constata9ao explica as diferen9as apontadas e que redundam em custos menores neste 

item, para esta empresa a qual durante o periodo de vida util do equipamento em suas 

dependencias praticamente nao efetua reposi96es significativas de componentes. 

Abaixo sao listados outros aspectos que podem influir na diferen9a dos percentuais de custos, por 

item, com base na experiencia profissional do Autor: 

• Maior consume de pe9as de desgaste (fundidos) nas pedreiras de granito e diabasio em 

rela9ao as de calcario, decorrente das diferen9as nas caracteristicas fisicas, principalmente dureza 

e abrasividade pelo teor de silica, entre essas rochas, e outros. Tal fato implica em maiores 

dispendios com mandibulas para britadores, cao;:ambas de caminhoes e maquinas, laminas "bico 

de pato" ou dentes de cao;:ambas de pas carregadeiras, revestimentos conicos de rebritadores, 

martelos para moinhos, elevadores de canecas, calhas e bicas das instala96es de beneficiamento, 

etc, todos materials de alto valor de aquisio;:ao e com enorme freqliencia de rotatividade. 

• Topografia das pedreiras, acarretando maior ou menor grau de consume de componentes em 

geral inclusive pneus, gastos com combustiveis, lubrificantes, entre as pedreiras encravadas na 

meia-encosta cujas cotas estao normalmente acima daquela onde estiio locadas as instala96es de 

beneficiamento, ou, se nao estiio numa posi9ao superior, a diferen9a de cotas a serem percorridas 
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e inferior as das pedreiras de cava (cal carlos) que requerem maior esfor90 dos equipamentos, no 

senti do de vencerem diferen9as de nivel em alguns casos ate superiores a 1OOm. 

• Distiincias entre o local de extra9ao e as instala96es de beneficiamento, gerando ma10r 

consumo de combustiveis e lubrificantes, quando as distancias sao maiores, alem de maior 

incidencia de quebras de equipamentos em fun9ao do estado de conserva9ao das vias intemas que 

nem sempre, no caso de algumas pedreiras, oferecem a melhor condi9ao operacional. 

• Uso de correntes protetoras em pneus de pas carregadeiras para evitar cortes, muito comuns 

nas pedreiras de calcano, cujos fragmentos sao extremamente cortantes e que apresenta uma 

rela9ao custo-beneficio muito favoravel pelo fato do calcano nao ser abrasivo e prolongar 

sobremaneira a vida uti! dos pneus, o que nao ocorre no granito e diabasio, que inviabilizam o 

uso destas correntes pela pouca vida uti! das mesmas em funs;ao da elevada abrasividade, e 

desgaste prematuro de pneus, que tern alto valor para reposi9ao. 

• Diferen9as nos valores despendidos em detona96es de rochas, partindo-se do pressuposto que 

opera96es de perfuras;ao e desmonte de rochas com durezas e outras caracteristicas fisicas 

divergentes, redundam em razoes de carregamento variadas acarretando quantidade maior ou 

menor de explosivos e acess6rios com forte influencia nos custos do produto final. No caso da 

perfuras;ao, e not6ria a diferen9a entre perfurar uma rocha granitica ou diabasica e uma rocha 

calcaria, com urn consumo elevado de bits e coroas de perfura9ao, luvas e hastes de perfura9ao 

nas primeiras em rela9i'io a segunda, e estes, sao materials de elevado valor de aquisi9ao. 

4.1.2. Mercado consumidor regional 

As inforrna96es transcritas abaixo foram colhidas pelo Autor em abril de 2002, passadas 

verbalmente por Angelo JUlio Valinoto, diretor comercial da Pedreira Julio, JUlio & Cia Ltda. 

Sorocaba, como o maior e mais desenvolvido municipio, e o maior consumidor regional de brita, 

com cerca de 900.000 m'/ano, seguido por Indaiatuba e Salto na faixa de 100.000 a 200.000 

m'/ano, e os demais municipios componentes da regiao com faixas de consumos variando de 

20.000 a 100.000 m'/ano. 0 somat6rio da produ9ao das duas empresas situadas no Municipio de 

Sorocaba, JUlio, Julio & Cia Ltda e Pedreira Cantareira Ltda, que e da ordem de 806.820 m'/ano, 

supondo-se que fossem totalmente destinadas ao mercado de varejo, fato que nao ocorre, visto 
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que uma parcela da produ9ao e destinada ao consume de concreteiras pr6prias, e insuficiente para 

atender a demanda do municipio, limita((ao esta que decorre mais em fun9ao da capacidade de 

britagem das instala96es do que propriamente pela limita9ao das lavras ou reservas minerais das 

duas principais pedreiras citadas, as quais nao param de investir em novas pesquisas e, quando 

possivel, amplia9ao de area, como ocorreu recentemente com a Julio, Julio & Cia Ltda, que 

adquiriu mais uma area limitrofe a sua propriedade, ampliando em cerca de 60% seu espa9o 

territorial atual. 

No caso especifico da Julio & Julio, que e a maior produtora de Sorocaba, sua produ9ao e assim 

distribuida: 65% vendida para o mercado varejista, 456.048 m'/ano; 25% transferida para 

consume de sua concreteira, 254.083 m3/ano, sendo que o produto da mesma e quase totalmente 

destinado ao proprio municipio de Sorocaba. 

A Pedreira Cantareira Ltda tern sua produ9ao destinada aos seguintes segmentos: venda para 

depositos (48 %); pavimenta9ao (37%); concreto (10 %); artefatos para constru9ao civil (5%). 

Os principais destines da produ9ao das pedreiras da regiao de Sorocaba sao os depositos de 

materiais de constru9ao (44%) que vendem no varejo para o publico em geral. Em seguida, as 

pavimentadoras (43%), mormente no decorrer do anode 2001 em face da duplica((ao da Rodovia 

Raposo Tavares na regiao, as concreteiras (9%) e finalmente fabricantes de artefatos de concreto 

(4%). 

4.1.3. Distribui9ao das vendas 

Seguindo a tendencia natural do consume de produtos britados, tambem na regiao de Sorocaba, o 

produto individualmente mais consumido do mix de produ9ao das pedreiras, e a pedra 1, que 

responde por cerca de 24% das vendas das pedreiras da regiao. 0 maior percentual de vendas 

com a denomina((ao de "outros" abrange bica corrida, bica graduada, pedra 4, pedrisco misto, 

rachiio e inclui tambem a areia usinada (5%). E significative tambem o consume de p6 de pedra 

(22%) e pedra Y:z (10%). 
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A alta performance de vendas da pedra 1 decorre do fato que seus destinos sao os depositos de 

materials onde ocorrem as vendas significativas no varejo, mormente na fase de desenvolvimento 

pe1a qual vern passando o municipio de Sorocaba e regiao, onde se observa faci1mente o 

acelerado progresso no ritmo de construs:oes populares em bairros de periferia, principalmente na 

zona norte da cidade. 

0 elevado desempenho das vendas de bica corrida, bica graduada, pedra 4, pedrisco misto e 

rachao por sua vez, decorre do fato da cidade ter metas de govemo, que contemp1am o 

asfaltamento de todos os bairros perifericos da cidade, e a amplias:ao e modemizas:ao das grandes 

avenidas que constituem os eixos principais de escoamento em dires:ao as diversas zonas 

geograficas da cidade. 

4.1.4. Pre9os (FOB/Pedreiras- Fonte: Pesquisa do AUTOR, 2002.) 

A Tabela 4.11 abaixo retrata o pres:o medio praticado pelo mercado para o consumidor final e 

revendedores por m'; a Tabela 4.12 mostra os custos de frete/m', para municipios da regiao. 

Tabela 4.11. Pres:os ao Consumidor Final/Revendedores (base: Abril 2002) 

PRODUTO PRE<;O (R$/m') 

Pedra n° l 16,50 

Pedran°2 16,50 

Pedran° 3 16,50 

Pedran° 4 16,50 

Rachao 16,50 

P6 de pedra 16,50 

Pedrisco limpo 16,50 

Pedrisco misto 16,00 

Bica corrida 13,00 

Areia usinada 17,00 
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Tabela 4.12. Custos de frete (base: Abril2002) 

DESTINO VALOR DO FRETE (R$/m') 

Sorocaba 4,00 

Votorantim 4,00 

Arayoiaba 6,00 

Alurninio 6,50 

Mairinque 7,50 

Sao Roque 8,00 

Itu 6,50 

Iper6 6,00 

Saito Pirapora 6,00 

Itapetininga 9,00 

Pilar do Sui 8,00 

Comparando-se o mercado anual de brita da Regiao de Sorocaba, com o da Regiao Metropolitana 

de Sao Paulo, de acordo com dados do Sindipedras - Sindicato da Industria de Minerayao de 

Pedra Britada do Estado de Sao Paulo, relativos ao ano de 2000, que foi da ordem de 17 milhoes 

m'/ano, permite-se concluir que o mercado objeto deste estudo representa cerca de 12% daquele 

relativo a R.M.S.P, quantidade bastante expressiva. 

4.2. Areia 

As areias sao hens minerais constituidos, predominantemente, de quartzo e originados a partir da 

alterayao de rochas ricas neste mineral. Ha varias defmiy5es e classificayoes de areia, cada uma 

baseada em urn criterio diferente, quais sejarn: granulometrico, minera16gico, textural, etc. Neste 

trabalho sao consideradas apenas as classificayoes mais utilizadas no mercado. A areia, na sua 

defini9ao corrente, e urn material natural de dimensao nominal maxima inferior a 2,0 mm e 

nominal minima igual ou superior a 0,075 mm. Suas principais propriedades sao a granulometria, 

o formato dos graos, a composi9ao minera16gica e a pureza ( ausencia de 6xidos de ferro, micas, 

feldspatos e outros que influem na cor, densidade, dureza) (IPT, 1990). 
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NAVA (1986; apud IPT, 1990) define areia em funvao da sua origem, constituiyao, tamanho e 

forma dos graos. Segundo este autor, areia e uma massa mineral inconsolidada com alto teor de 

silica (SiOz), constituida geralmente de quartzo, cujas formas e texturas superficiais podem variar 

amplamente, e que se enquadram numa faixa granulometrica entre 2,0 e 0,062 mrn. 

Embora existam normas da ABNT referentes a areia, na pnitica, alguns consumidores de areia na 

industria de construyao civil nao observam, rigidamente, essas especificayoes ou padronizay5es. 

Assim, por exemplo, para uso no preparo de concreto, exige-se areias com granulometrias 

medias, e para alguns usos mais especificos, como na fabricayao de blocos, exige-se areias de 

granulometrias mais finas (IPT, op.cit). 

Atualmente vern sendo difundindo o usa de areia produzida na britagem de rochas. Essa areia 

artificial enfrenta ainda preconceitos par alguns consumidores na regiao de Sorocaba par 

questoes de tradivao. Muito embora suas caracteristicas tecnicas possam ser adequadas a 

praticamente todos os empregos em construyao civil, tern sido aproveitada, de modo geral, para 

fins secundfuios, ainda que tenha o seu custo de transporte reduzido pais as pedreiras Julio, Julio 

& Cia Ltda e Pedreira Cantareira Ltda, que estao muito proximas a zona de maior consumo que e 

a cidade de Sorocaba, produzem esse material e o utilizam largamente em suas concreteiras. 

Nestas, essa areia artificial e bern aproveitada, garantindo baixo consumo de cimento e boa 

qualidade e trabalhabilidade do produto. 

Os metodos utilizados para avaliar a espessura e extensao dos depositos de areia e cascalho 

podem ser aplicados a qualquer seqUencia de camadas sedimentares que contenha materiais de 

interesse econ6mico (par exemplo: carvao, argila, rocha fosfiitica). Furos de sondagem sao feitos 

atraves da cobertura esteril e (neste caso) do deposito de areia e cascalho para se obter dados de 

profundidade e espessura, e natureza dos sedimentos atravessados pela sondagem. Os dados sao 

utilizados para elaborar mapas e secyoes geologicas de sub-superficie (OPEN UNIVERSITY, 

1995) 

Segundo IPT (1990), os metodos de lavra utilizados sao os adiante citados, dependendo dos tipos 

de depositos ou jazimentos em que sao explotados: 
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• Extravao em leito de rio. 

• Metodo de cava seca. 

• Metodo de dragagem de sucvao em cava submersa. 

• Metodo de lavra de manto de alteravao e/ou coberturas. 

As pnnc1pa1s operavoes relacionadas com a mineravao de areia sao: pesqmsa mineral, 

decapeamento, desmonte hidniulico, transporte intemo (minerio e rejeito ), beneficiamento, 

disposivao de rejeito em meio liquido, disposivao de rejeito solido (bota-fora), estocagem de 

produto (areia), operavoes auxiliares e desativavao da area minerada (cava e rejeito). (BITAR, 

1997). 

Os metodos de lavra mais utilizados sao dragagem de suc9ao em cava submersa ou em leito de 

rio e desmonte hidraulico. 0 beneficiamento aplicado a areia lavrada e constituido de operayoes 

basicas tais como: peneiramento, lavagem primaria, as vezes secundaria, classificavao e secagem. 

Raramente se utiliza hidrociclonagem. 

A Foto 4.9 abaixo mostra uma frente de lavra de areia em cava submersa em Iper6/SP. 

Foto 4.9. Frente de extravao. Jose Aleixo Machado ME Iper6/SP. Fonte: AUTOR, 2003. 
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Do ponto de vista ambiental, os problemas existentes sao aqueles comuns as areas de minerao;:ao, 

tais como: tnifego de caminhoes, impacto visual, poeiras, ruidos, alterao;:oes fisicas do meio, 

desmatamento, perda de solo. As medidas ambientais adotadas variam de acordo com os projetos 

especificos, atendendo as leis ambientais vigentes, e a maior parte das jazidas em atividades 

atualmente ja tern urn PRAD aprovado junto a SMA. Nao sao comuns os conflitos com terceiros 

e quando ocorrem prevalecem os de uso agricola. 

A mlio-de-obra utilizada de forma geral e a operacional, com uma variao;:lio da ordem de 2 a 20 

funcionarios, em funo;:lio do porte do porto de areia. 

4.2.1. Mercado produtor 

As informao;:oes seguintes tern como fonte o Sindicato das Industrias de Extrao;:ao de Areia do 

Estado de Sao Paulo - SINDAREIA, Delegacia Regional de Sorocaba. Os municipios da regilio 

de Sorocaba em cujos territ6rios ocorrem produo;:oes areia sao: Arao;:ariguama, Saito de Pirapora, 

Sarapui, Bofete e Iper6 e em menor escala, Sao Roque, Sorocaba, Boituva, Itapetininga, Campina 

do Monte Alegre e Porto Feliz. Ibi\ma e Piedade, nao fomecem areia para Sorocaba. Em volume 

de produo;:ao, a regiao de Sorocaba nao abriga grandes produtores, a maioria tern produo;:oes 

mensais situadas na faixa de 1.500 a 10.000 m'. 

Considerando que o municipio de Sorocaba e o foco desta pesquisa e que representa 

regionalmente o maior mercado consumidor, foram destacados abaixo os principais produtores 

deste bern mineral na regiao e que dao sustentao;:ao a esse consumo pelo volume de produo;:lio: 

Assim, os principais produtores de areia de Sorocaba e Regiao6 sao: 

A. Uilson Romanha & Cia Ltda - Produz areia em Saito de Pirapora/SP, Itapetininga/SP e 

Sarapui/SP. 

B. Innlios Matielli Ltda- Saito de Pirapora/SP. 

C. Jolio Bosco Antunes de Oliveira- Iper6/SP. 

D. Sobase- Sorocaba/SP. 

6 Informayoes fomecidas por Andre Matielli (lrmaos Matielli Ltda), ratificadas pelo SINDAREIA- Anselmo 

Romera (Delegado) e Ge6loga Cassia Yoko Gomi 
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E. Jose Aleixo Machado- ME Iper6/SP, Bofete/SP. 

F. Jose Pedro Quintilhano Ramos ME- Ltda- Saito de Pirapora/SP. 

G. Luiz Manoel Moreira Farrapo -ME - Ltda Saito de Pirapora/SP. 

A produ9ao total de areia da regiao de Sorocaba e da ordem de 780.000 m3/ano. Os sete 

produtores acima respondem por cerca de 60% da produ9ao e consumo de Sorocaba e regiao, 

cerca de 624.000 m3/ano. Do total produzido, 312.000 m3 (50%) equivalem a areia media, 

187.200 m3 (30%) - areia grossa e 124.800 m3 (20%)- areia fina; os restantes 40%, ou cerca de 

156.000 m3/ano sao provenientes de locais diversos na regiao de Sorocaba, dentre eles Bofete, 

Sarapui, Porangaba, Itapetininga, Campina do Monte Alegre e Ara9ariguama bern como de 

alguns municipios da regiao de Piracicaba, tais como: Santa Maria da Serra, Anhembi, Sao 

Pedro. 

Foto 4.10. Hidrociclone e pilha final de areia fina. Jose Aleixo Machado- ME Iper6/SP. Fonte: 

AUTOR, 2003. 

4.2.2. Mercado consumidor regional 

Comercialmente, as areias para constru9ao recebem algumas denomina9oes conforme o grau de 

elabora9ao que apresentam. Sao elas: areia bruta - areia que nao foi beneficiada; areia lavada 
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areia que sofreu o processo de limpeza por simples lavagem; areia graduada - areia que obedece 

a urna classificayao granulometrica previamente estabelecida. As areias para constru9ao civil 

quase sempre sao comercializadas na forma como sao extraidas passando, na maioria das vezes, 

apenas por urna simples lavagem. 

Os maiores consurnidores de areia na regiao sao as usinas de concreto e as construtoras e os 

780.000 m3/ano produzidos na regiao ou em alguns municipios da regiao de Piracicaba sao 

consurnidos na cidade de Sorocaba, urna vez que pequenos produtores nao regularizados e com 

produ96es nao contabilizadas no total citado, atendem os seus municipios. Muitas vendas 

tambem sao efetuadas para a Regiao Metropolitana de Sao Paulo em quantidades que nao sao 

possiveis precisar. 

4.2.3. Distribui9ao das vendas 

A exemplo do que ocorre em grandes centros urbanos como em Sao Paulo, a distribui9ao de 

agregados na regiao de Sorocaba e realizada pelos chamados promotores do transporte 

representados pelas seguintes figuras basicas: 

• Empresa atacadista: apresenta como caracteristica principal a manuten9ao de urn deposito para 

o qual, aflui parte do material transportado desde portos de areia e/ou pedreiras. Adquirem os 

materiais diretamente nas fontes produtoras, vendendo-os a todo tipo de cliente (incluidas as 

empresas distribuidoras ), sem estabelecer quantidades minimas de retirada. Em alguns casos 

estas empresas sao tambem proprietarias de urn ou mais portos de areia e/ou frotas de veiculos 

que realizam transporte em longa distancia e/ou no trecho urbano (DNPM, 1997). 

• Empresa transportadora: caracteriza-se pela manuten9ao de urna frota, quase sempre composta 

por carretas de tres eixos traseiros, com capacidade para 20 m3
, ou mais, para transporte em 

longa distancia e, eventualmente, caminhoes menores para o trecho urbano (podendo estes 

realizar transporte em longa distancia, porem com menor frequencia em face da relayao custo

beneficio ). As empresas transportadoras tambem atendem a todo tipo de cliente: produtores, 

atacadistas, distribuidores e consumidores. Com frequencia, assurnem a manuten9ao de 

depositos, que passam, a funcionar como regularizadores do seu proprio fluxo de transporte, 

ampliando sua penetrayao no mercado. Em alguns casos, adquirem portos de areia como 
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"garantia de frete". Em certa medida, esta verticaliza9ao remontante pode ser considerada como 

uma caracteristica secundaria das transportadoras de areia. 

• Empresa distribuidora: caracteriza-se por comprar agregados do atacadista revendendo-os aos 

consumidores finais. Geralmente mantem uma frota de caminhoes apropriados ao tr:ifego 

urbano, assumindo total ou parcialmente o transporte em curta distancia. 

Deve ser ressaltado que estas figuras tern caniter puramente ilustrativo das atividades 

componentes da comercializayao de agregados, nao implicando em estanqueidade das atividades 

de qualquer empresa real. Os empresarios melhor estruturados no ramo do comercio de areia 

apresentam-se como produtores, transportadores, atacadistas e/ou distribuidores, lidando com o 

produto de ponta a ponta. Congregam ao seu redor urn numero razoavel de pequenos areeiros 

enquanto fomecedores "cativos", o que lhes possibilita assegurar maiores fatias deste mercado 

na regiao de Sorocaba. Sao, inclusive, fomecedores de grandes usinas de concreto, consumidoras 

de grandes partidas de areia (DNPM, op. cit). 0 Grafico 4.6. abaixo indica a distribui9ao 

percentual das vendas por produto. 

Grafico 4.6. Produtores de areia: Distribui9ao percentual das vendas de areias, por produtos 

Areia media Areia grossa Areia fina 

Fonte: SINJ)AJtEL\,2002 
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Foto 4.11. Silos (200m3
) de areia media. Jose Aleixo Machado -ME- Iper6/SP. 

Fonte: AUTOR, 2003. 

4.2.4. Prec;os 

Nesta mesma pesquisa do Autor junto ao SINDAREIA, e constatac;ao no mercado especializado 

de Sorocaba, o prec;o praticado para a venda da areia do produtor FOB porto de areia, para o 

revendedor (depositos de material de construc;ao) atualmente varia de R$ 4,50 a 18,00/m, em 

func;ao da localizac;ao da jazida e qualidade do materiaL Destes para o consumidor final que 

adquire a areia no varejo, o prec;o final praticado e de R$ 23,00/m3 com valor de frete incluso, 

CIF/obra (base: abril 2002). Em termos especificos, 0 prec;o medio praticado para OS produtos 

ocorre conforme especificados na Tabela 4.13 abaixo: 

Tabela 4.13. Prec;os medios areias- FOB-Porto de Areia (base Fev. 2003) 

Produto Prec;o (R$/m3
) 

Areia grossa 14,00 

Areiamedia 11,00 

Areia fina 8,00 

0 prec;o de frete praticado e de R$ 1,00/Km percorrido, independente do tipo de are1a 

transportada. 
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5. PRO POST AS, DIRETRIZES, RECOMENDA<;::OES 

0 objetivo principal do desenvolvimento desta pesquisa foi o de formular uma avaliayao da 

gestao minero-ambiental no Municipio e Regiao de Sorocaba, a partir da observayao do modelo 

existente e da ausencia de algumas particularidades, dando destaque as questoes do planejamento 

econ6mico e social, objetivando a definiyao de ayoes pelo Poder Publico. Considerando que em 

termos de produyao mineral no municipio estudado, prevalecem as atividades de explotayao de 

areia e brita, dirigimos as nossas propostas, diretrizes e recomendayoes a esses segmentos de 

atividades produtivas. 

5 .1. Segmento produtor de brita 

0 setor produtor de brita e vital a sustentas;ao do desenvolvimento da Regiao de Sorocaba e 

apresenta uma caracteristica neste municipio que e urn pequeno nlimero de mineradoras: apenas 

duas empresas, estiio instaladas em seu territ6rio.Tal situayao minimiza os conflitos de uso e 

ocupayao de solo, assim como os ambientais. 

Apesar dessas pedreiras, que sao contiguas, estarem situadas em uma grande area dominada por 

rochas graniticas, os morros constituidos de rocha sa, passiveis de constituirem jazidas, sao 

relativamente restritos. Entretanto, considerando o grande potencial das reservas ainda lavraveis, 

constatado pelo AUTOR, e mantidos os padroes atuais de produyao, ha perspectivas de 

continuidade da atividade ainda por muitos anos, sem qualquer comprometimento do 

abastecimento do mercado, destacando-se que a localizayao das duas principais pedreiras sao 

muito favoraveis pela posiyao geogr:ifica das mesmas em relayao a cidade. Deve ser ressaltado 

tambem o fato de que as pedreiras de municipios vizinhos, como Saito de Pirapora e Porto Feliz, 

fomecem pedras britadas para o Municipio de Sorocaba. 

As atuais empresas produtoras de brita podem ser consideradas de medio a grande porte, com 

uma adequada estrutura tecnica. As lavras sao desenvolvidas a ceu aberto, em bancadas de 09 a 

17 metros de altura, sendo que a variayao principal nesta atividade se da pela caracteristica 

estrutural do maciyo, o qual e bastante heterogeneo em termos de qualidade da materia-prima, 

estando este aspecto diretamente relacionado ao grau de fraturamento na frente de lavra. 0 manto 
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de altera9ao associado ao granito, bastante erodivel e arenoso, e essencialmente feldspatico, mas 

suas caracteristicas nao o tomam propenso a escorregamentos, mesmo quando sujeito a altos 

angulos de corte (SMA, 1990). 

Quanto a frente de lavra propriamente dita, o maci9o de rocha sa nao apresentaria maiores 

problemas ao desmonte, nao fora algumas zonas altamente fraturadas que impoem certas 

dificuldades a atividade, morrnente pela maior facilidade de ultralan9amento de fragmentos no 

desmonte, nestes locais. 

Tendo situa96es diferenciadas quanto a disposi9a0 e orienta9aO da frente de lavra, 0 problema de 

ultralan9amento e agravado na Pedreira Cantareira, que em seus desmontes, chega a projetar 

fragmentos de rochas para a propriedade limitrofe, ocasionando queixas da Pedreira Julio & Julio 

quanto a isto. A Pedreira Cantareira tambem tern uma situa9ao mais agravada em fun9ao da 

proximidade de nucleos urbanos e da Rodovia Raposo Tavares. 

Outros aspectos relacionados a produ9aO referem-se a propaga9aO de vibra96es e deslocamento 

de ar vinculados as detona96es e a emissao de poeira, principalmente no beneficiamento, que se 

agravam tambem com a proximidade da urbaniza9ao, ja que podem causar desconforto e 

inclusive danos materiais como trincas e rachaduras nas casas pr6ximas. Nestes aspectos, a 

Pedreira Julio, JUlio goza de situa9ao privilegiada, ja que sua lavra esta inserida em uma gleba de 

100 alqueires de sua propriedade, o que !he proporciona certa tranqiiilidade. Os finos 

provenientes dos bota-foras que sao carreados as drenagens sao objeto de opera96es de 

desassoreamento a jusante da pedreira evitando como ocorria no passado, o desaguamento de 

efluentes t6xicos (oleos, residuos de graxas, etc) no !ago do zool6gico da cidade, mais a jusante, 

eliminando-se qualquer comprometimento da manuten9ao do zool6gico7
• 

A pedreira Cantareira apresenta como conseqiiencia da lavra, o nivel inferior da frente de lavra, 

ocupado pela acumula9ao de aguas de chuvas, que vern sendo utilizadas pela Concretex (usina de 

concreto), contigua a area de lavra. 

7
Atualiza9ao do estudo da SMA (1990) mediante informa9oes do ge6logo Ghandi P. Fraga, da CETESB, Regional 

de Sorocaba, em Ol/09 e 02/!2, 2002. 
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A forma91io de lagos no piso inferior da pra9a de lavra das pedreiras, que tanto pode ser 

proveniente de acurnulayoes pluviometricas, como da percolayao pelas fraturas/falhas do maci9o 

da agua de sub-superficie, levanta o problema da utilizayao futura da area. A piscicultura como 

forma de utilizayao seria problematica, visto a pro fundi dade media do !ago estar em tomo de 10 

metros. Area de recrea91io e lazer, talvez, possa vir a ser uma forma de reaproveitamento a ser 

considerada (SMA, 1990). 

• Recomenda9oes 

A SMA, do Estado de Sao Paulo, ja em 1990, em face das consideras:oes e problemas acima 

expostos, recomendava a ado91io das seguintes providencias: 

1. Defini91io da situa91io fundiaria nos arredores da Pedreira Cantareira e, se possivel, incentivo 

ao bloqueio dessa gleba para se evitar conflitos de uso e ocupayao do solo. Caso contrario, deve

se estabelecer prazos para re-direcionamento da frente de lavra, para obter situayao favoravel 

tendo em vista os lan9amentos provenientes dos desmontes. 

2. Exigencia de urn controle de plano de fogo adequado ( carga e disposi91io dos furos com angulo 

de inclinayao dentro dos parfunetros tecnicos recomendaveis para o tipo de rocha) com 

fiscalizayao constante pela Prefeitura. 

3. Exigencia de taludes com inclinayoes adequadas, com controle tecnico, nos bota-foras das 

lavras e implantayao de vegeta91io para preven91io de erosao e gera91io de finos. 

4. Estabelecimento de urn sistema de drenagem no entomo da frente de lavra, acoplado a 

decantador para eliminayao de efluentes fisico-quimicos eventuais. 

5. Proibi91io de ocupa9ao hurnana nos arredores das lavras. 

6. Quanto a formayao de lagos (caso da Pedreira Cantareira), e importante que o empreendimento 

contemple este aspecto na apresentayao de solu9iies de reaproveitamento da area, e que isto seja 
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feito atraves de opera96es tecnicas e especificas, concomitantemente a exaustao da frente da 

lavra. Essas medidas se justificam pela minimizas:ao de custos da recupera9ao (SMA, 1990). 

Considerando o tempo decorrido desde que foram feitas as recomendas:oes pela SMA em 1990, 

foi elaborado urn trabalho de campo pelo AUTOR levantando informa96es junto ao corpo tecnico 

das duas produtoras de brita de Sorocaba com constata9ao "in loco", no sentido de verificar o que 

foi feito desde entiio em rela9ao a cada item, chegando-se as constata96es a seguir descritas: 

- Em relas:ao a recomenda9ao de nUmero 1, a providencia efetivamente adotada foi o re

direcionamento das frentes de lavra o que permitiu a obtens:ao de urna situa9ao favonivel 

minimizando 0 risco de lanyamentos provenientes dos desmontes fora da area de mineras:ao. 

- Quanto a recomendas:ao de nUmero 2, foi implantado urn plano de fogo adequado em relas:ao a 

carga e disposi91i0 dos furos estando OS fulgu]OS de incJinayi'iO dentro dos parfunetroS tecnicos 

recomendaveis, sob a supervisao constante de urn engenheiro de minas lotado no quadro da 

empresa e com monitoramentos esporadicos pela CETESB que efetua avalias:oes visuais de 

lans:amentos e medis:oes de propagas:ao de ondas de choque utilizando-se de equipamentos 

apropriados para tal. A Prefeitura nao pratica qualquer fiscalizas:ao neste sentido, ate porque nao 

possui em seu quadro funcional pro fissional( ais) habilitado( s) tecnica e legalmente para essas 

praticas. 

- A respeito das recomendas:oes de nUmeros 3 e 4, as mesmas foram adotadas estando em curso o 

controle tecnico das inclinas:oes de taludes nas pilhas de bota-fora de lavra e foi implantada 

vegetas:ao para preven9ao de erosao e geras:ao de finos; da mesma forma foi estabelecido urn 

sistema de drenagem no entomo da frente de lavra que direciona as aguas pluviais para urn !ago 

decantador nas dependencias da propria pedreira, o que possibilita inclusive a reutilizas:ao destas 

aguas no sistema de beneficiamento e produ9ao de concreto. 

- Finalmente, em rela9ao a proibis:ao de ocupas:ao hurnana nos arredores das lavras, nao ocorreu 

no periodo qualquer ocupa9ao que tenha fisicamente se aproximado mais da efetiva area de 

minera9ao das duas produtoras de brita, Pedreiras Cantareira Ltda e Julio, Julio & Cia Ltda. 
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Entretanto, aumentou consideravelmente a quantidade de residencias em bairros adjacentes pelo 

proprio processo de crescimento que a cidade vern passando. Sobre a formac;:ao de lagos na 

Pedreira Cantareira, como relatado acima, na atualidade tern a sua funcionalidade e certamente 

deveni ser contemplado na apresentac;:ao de soluc;:oes de reaproveitamento da area, no momento 

oportuno. 

Quanto as demais pedreiras contempladas neste trabalho e localizadas em outros municipios da 

regiao, por estarem situadas em areas rurais nao tern conflitos de interesses com comunidades 

proximas. Em relac;:ao a outros aspectos que pudessem ser prejudiciais ao meio ambiente, nao 

constam ocorrencias significativas como o AUTOR p6de constatar em diversos contatos e 

tomada de informac;:oes junto ao corpo tecnico da CETESB. 

5.2. Segmento produtor de areia 

As considerac;:oes adiante colocadas tambem foram transcritas do trabalho executado pela SMA 

(1990), que reconhece que a areia constitui urn bern mineral de inegavel importilncia no 

desenvolvimento econ6mico e social da regiao. 

0 mercado comprador/consumidor de aretas tambem se desdobra em segmentos de 

caracteristicas proprias e diferenciadas, conforme o destino final do produto: areias utilizadas 

pela industria da construc;:ao civil, onde sao praticados prec;:os menores e as especificac;:oes sao 

brandas e flexiveis; e as areias ditas industrials, empregadas principalmente na fabricac;:ao de 

vidros e confecc;:ao de moldes de fundic;:ao, onde as especificac;:oes sao rigidas eo prec;:o mais alto. 

No Municipio de Sorocaba, a produc;:ao de areia para construc;:ao civil nao e expressiva, sendo que 

a maior parte vern de municipios vizinhos (Saito de Pirapora, Piedade, Ipero e outros ), nao se 

tendo registro de produc;:ao de areia industrial. A produc;:ao de areia no Municipio de Sorocaba 

esta associada de forma preponderante aos depositos aluvionares e de terrac;:os. No passado, 

ocorria explotac;:ao, no leito ativo dos rios Sorocaba, PirajibU e Pirajibu-Mirim. 

A lavra em cava submersa, onde a camada de areta deposita-se na chamada planicie de 

inundac;:ao, e feita atraves de dragagem, semelhante ao tipo anteriormente descrito.A cava inicial 
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se transforma em !ago, que progride em tamanho concomitantemente a explotayao, estando 

separado do leito ativo do rio, pela proibi9ao de processar-se a lavra neste. A forma9ao de lagos 

nessas areas tao pr6ximas ao leito dos rios pode provocar alterayoes/desvios no tra9ado da 

drenagem, acarretando mudan9as na sua hidrodinfunica. 

Pode-se afirmar, portanto, que a explora9ao de areia no Municipio de Sorocaba na regiao de 

planicie de inunda9ao esta associada a uma devasta9ao de areas localizadas, traduzidas pelo 

desmatamento, remoyao e perda do solo superficial que sustenta a vegeta9ao, e ainda, ap6s o 

esgotamento da jazida, ao abandono de cavas profundas transformadas em lagos, que muitas 

vezes provocam altera9oes no tra9ado original da drenagem. 

As jazidas de solo de alterayao sao constituidas de material contido nas camadas intemperizadas 

das rochas graniticas apresentando uma composi9ao basica de urn arc6seo (quartzo-feldspato). 

Geomorfol6gicamente, este tipo de jazida ocorre em regioes de morrotes com varia9ao 

topografica media em suas vertentes. A maior parte da produ9ao dessas jazidas e exportada para 

Sao Paulo. 

Os problemas ambientais e geotecnicos associados a esse tipo de extra9ao, atraves de desmonte 

hidraulico, sao: modificas:oes localizadas do relevo, instabiliza9ao e acelerayao dos processos 

erosivo das frentes de lavra e arredores, caso nao ocorra reabilita9ao dessas areas ja explotadas, e 

a estabilizayao das bacias de decantas:ao. 

Os processos de beneficiamento usados para tratar a areia lavrada seja aquela que era 

anteriorrnente retirada de leito de rio ativo, ou, em planicie de inundayao ou em solo de alterayao, 

sao a lavagem e o peneiramento, onde ocorre a libera9ao, na forma de rejeito, das fra9oes finas 

que geralmente sao lan9adas diretamente nos corpos d'agua. A esse tipo de rejeito associam-se 

aqueles resultantes da remoyao do capeamento, quando a jazida e de solo de alterayao, e que 

geralmente e depositado em pilhas de bota-fora ficando exposto a erosao, podendo conduzir ao 

assoreamento de vales e cursos d'agua, agravando os problemas das enchentes. 

A construyao de barragens de decantayao para contens:ao das frayoes finas provenientes da 

lavagem e peneiramento da areia, nao e uma preocupas:ao no Municipio de Sorocaba. Como 
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excec;ao, cabe mencionar a lavra de jazidas de solo de alterac;ao, onde ap6s o desmonte 

hidniulico, o material coletado sofre urn processo de separac;ao em barragens de decantac;ao, que 

possibilita a remoc;ao da frac;ao mais fina, a qual e bombeada para cavas ja exauridas, assim como 

a agua acurnulada nessas cavas e reutilizada no processo de desmonte hidraulico. 

A extrac;ao de areJa associada as varzeas apresenta impacto e riscos semelhantes aqueles 

existentes no setor argila de varzea, e se destacarn igualmente, pela malor dificuldade ou mesmo 

impossibilidade economicas de mitigac;ao e recuperac;ao arnbientaL No tipo de lavra efetuado em 

locais de alterac;ao de rocha granitica, assim como no setor argila do tipo "tagua", de modo geral 

valem as mesmas considerac;oes anteriormente feitas (SMA, 1990). 

• Recomendac;oes 

Parte das recomendac;oes abalxo resultarn da atualizac;ao do estudo da SMA (1990) atraves de 

audiencias com profissionals da CETESB que atuarn na area mineral da Regional de Sorocaba 

(2002). 

- Rigoroso controle e a depender do caso, imposic;ao de restric;oes ao desenvolvimento de lavras 

em cavas nas planicies de inundac;ao, com a permanente exigencia do plano de 

reabilitac;ao/recuperac;ao da area minerada para usos futuros, assim como urn plano de lavra para 

qualquer atividade de explotac;ao mineral. 

- Conscientizac;ao da Prefeitura no que se refere a legislac;ao mineraria!arnbiental emanada das 

esferas federais e estaduais, contratando para seu quadro funcional, corpo tecnico farniliarizado 

no trato destes assuntos, com facilidade de relacionarnento e triinsito nos 6rgaos publicos afetos a 

questao nao s6 da areia como tarnbem dos outros recursos minerals do municipio, com 

conhecimento do assunto em nivel regional e born relacionarnento com tecnicos dos municipios 

lirnitrofes e potencialmente produtores de bens minerals, visto que as perspectivas de 

atendimento a demanda do municipio nao sao alentadoras e o suprimento devera continuar cada 

vez mais ocorrendo pela importac;ao da produc;ao dos outros municipios da vizinhanc;a (SMA, 

1990 com adaptac;oes do AUTOR, 2002); 
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- Executar trabalhos de planejamento em nivel municipal, objetivando a avalia<;ao de areas 

potenciais de hens minerais, em parceria com a atividade privada, funcionando a Prefeitura como 

fomentadora destas a<;oes, alem de compatibilizar a atividade mineral com outras atividades 

atraves de Pianos Diretores de Minera<;ao adequado ao ritmo atual de desenvolvimento da cidade 

(SMA, op.cit. ); 

As recomenda<;oes a seguir transcritas originam-se de trabalho apresentado no Simposio de 

Impacto Ambiental realizado em Sorocaba, em dezembro de 2002 (BATISTA, 2002). No caso de 

areas sensiveis, as seguintes propostas de diretrizes devem ser observadas para a extra<;ao de 

areias em leitos de rios e lagoas: 

• Sob nenhuma hipotese deve ser permitida a opera<;:ao nos barrancos das margens, provocando 

desbarrancamento, alargando a calha do curso d'agua com avan<;:os para a area de preserva<;:ao 

permanente, comprometendo a mata ciliar e modificando completamente o regime hidrologico 

do curso; 

• nao devem ser realizadas opera<;oes de extra<;:ao muito proximas das margens; 

• em cursos d'agua das classes 1 e especial nao deve ser permitida qualquer atividade; 

• nao deve haver opera<;oes de lavra de areia quando existir obras de arte nas proximidades 

( definir distancia em cada processo, a ser licenciado, a partir da informa<;:ao do requerente em 

planta de situa<;ao, devendo constar todas as obras de arte num raio de 1 km, com averigua<;:oes 

de campo); 

• para evitar aumento da turbidez das aguas deve ser evitado o aproveitamento de depositos que 

contenham propor<;ao elevada de finos; 

• as areas de preserva<;ao permanente nas margens nao devem ser utilizadas como depositos de 

estoques de produtos ou pra<;as de trabalho; 

• os estoques acumulados nas margens nao devem ser grandes ( definir quanti dade que nao 

prejudique as opera<;oes comerciais e que mitiguem os impactos; 

• as areas de apoio deverao ter sistemas de drenagem de aguas pluviais com bacia de decanta<;:ao 

de solidos em suspensao; 
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• os equipamentos devem ser novos ou semi-novos e dotados de sistemas de controle de oleos e 

graxas; 

• deve ser elaborado urn projeto de recuperac;ao (reabilitac;ao) de areas degradadas para as areas 

de apoio. 

Ainda em areas sensiveis, devem ser observadas as seguintes diretrizes no caso de extrac;ao de 

areias em cavas (BATISTA, 2002): 

• a operac;ao deve se realizar em circuito fechado, com decantac;ao dos finos, evitando que estes 

sejamjogados no curso d'agua; 

• quando nao for possivel a operac;ao fora da area de preservac;ao permanente (APP), deve-se 

observar os afastamentos previstos no C6digo Florestal; 

• deve haver urna distancia de 50 metros (25 metros para cada !ado) entre urna cava e outra, 

criando urna barreira de sustentac;ao mais estavel (maior). A depender da utilizac;ao futura da area 

projetada no plano de recuperac;ao/reabilitac;ao, podera ser justificada outra dimensao, ou mesmo 

a eliminac;ao da separac;ao; 

• deve-se avanc;ar a cava segundo urn layout regular; 

• a lavra deve se desenvolver em tiras; 

• a camada fertil do solo deve ser retirada e estocada para a reabilitac;ao/recuperac;ao; 

• a reabilitac;ao/recuperac;ao da area deve ser simultanea ao avanc;o das operac;oes, viabilizando-as 

pelos custos mais baixos, devido a disponibilidade e proximidade dos equipamentos e enquanto 

perdura 0 interesse economico pela area; 

• os taludes finais das cavas devem ser suavizados (inclinac;ao menor que 45 graus) e 

recuperados. Na Franc;a atualmente estao exigindo inclinac;ao menor que 30 graus; 

• canais de ligac;ao entre as cavas e o leito do rio devem ser evitados. A sua construc;ao deve ser 

justificada, quando comprovados os ganhos ambientais; 

• os estoques acurnulados nao devem ser grandes Gustificar no projeto inicial volume maximo a 

ser estocado ); 
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• deve ser feita a recupera9ao da APP com mata ciliar (plantas nativas) estendendo-a para toda a 

faixa que bordeja a lagoa criada pela cava; 

• deve ser exigido o monitorarnento de todo o !ago formado, por no minimo 5 anos ap6s a 

exaustao, buscando controlar os vetores transmissores de doen9as infecto-contagiosas e a 

qualidade da agua; 

• a outorga da licen9a exige responsabilidade para evitar que a cava seja transformada em 

deposito de lixo, despejo de esgotos, etc. 

Segundo SANCHEZ (1994), e necessario tarnbem urn esfor9o intrinseco das empresas no sentido 

de praticar gerenciarnento, gestao e administra¢o arnbiental de forma a garantir o 

desenvolvimento sustentavel, aplicando em suas rotinas os principais instrumentos empresariais 

de Gerenciarnento Ambiental, contribuindo positivarnente com a sustenta9ao das politicas de 

govemo, quais sejarn: 

• adequadas avalia96es de impactos arnbientais; 

• controle da polui9ao; 

• monitorarnento arnbiental; 

• auditoria Ambiental; 

• recupera9ao arnbiental; 

• plano de controle arnbiental; 

• prograrnas de comunica9ao; 

• sistemas de gestao e certifica9ao arnbiental; 

• Serie ISO 14000 aplicadas nos processos produtivos e produtos; 

• prograrnas de saude e seguran9a do trabalho. 
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CONSIDERAC:::OES FINAlS 

Nesta disserta9ao, buscou-se: analisar as quest6es da atividade minenrria de agregados para a 

constru9ao civil - brita e areia - no Municipio de Sorocaba, sob a 6tica do desenvolvimento 

sustentado, explorando-se os aspectos tecnicos, ambientais e legais que norteiam a pnitica desta 

atividade economica; formular uma avalia91io do modelo de gestao minero-ambiental no 

municipio, alem de caracterizar o mercado produtor e consumidor dos citados bens da regiao de 

Sorocaba. A respeito disso ficou mais uma vez comprovada a necessidade de estabelecimento e 

implementa96es de proposi96es que possam orientar as parcerias necessanas entre os agentes 

envolvidos, de forma que as atividades mineranas possam ser desenvolvidas em harmonia com a 

expansao urbana e a preserva9ao do meio ambiente no contexto do municipio, quais sejam: 

• Vincular as pequenas e medias minera96es produtoras de bens para uso imediato na constru91io 

civil, aos conceitos do desenvolvimento sustentavel incentivando-as a adotarem praticas que 

contribuam para que a atividade mineraria provoque o menor impacto ambiental possivel, com o 

respectivo processo mitigat6rio aplicado na forma adequada. 

• Na esfera da atua91io governamental, o aspecto relacionado a mitiga91io dos impactos e da 

viabilidade da recupera91io das areas degradadas pela minera91io se junta a necessidade de 

priorizar-se a desconcentra9ao dos centros produtivos, para que nao ocorra o esgotamento dos 

recursos em determinadas areas. Isto requer, em primeira instancia, uma a91io de planejamento 

que considere as demandas e consiga conscientizar o mercado consumidor, no sentido de quebrar 

paradigmas quanto ao uso de materias primas minerais incorporando conceitos que levem ao 

consumo de novos produtos, inclusive e principalmente, os reciclados. 

• Quando houver necessidade de solu96es para eventuais problemas que estejam relacionados ao 

risco da comunidade no entorno de uma area de explora91io mineral e fundamental que haja uma 

plena integra9ao na atua91io conjunta entre Municipio, Estado e Uniao, de forma tal que a solw;:ao 

do problema vise o bern comum, obedecendo aos conceitos de economia sustentada. 
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• Nao prescindir da identificayao dos protagonistas na caracterizayao dos conflitos envolvendo 

atividades de minerayao e outros usos do solo, urna vez que, objetivamente, os confrontos e as 

controversias se dao entre grupos ou setores sociais, e nao entre usos . 

• A AdministrayaO Municipal deve desenvolver projetos e programas relativos a educayaO 

ambiental na sua area de atribuiyoes, no sentido de difundir informayoes sobre o meio ambiente e 

sua preservayao, os recursos minerais (origem, uso e sua importiincia para a sociedade ), alem de 

conceitos basicos de Geologia e Minerayao. 

• Deve-se considerar a importiincia de que seJam mantidas as condiyoes ja fixadas na Lei 

Orgiinica do Municipio, pela propria irreversibilidade da expansao urbana ja decorrida, o que ja 

caracteriza urna grande diferenciayao de Sorocaba em relayao a outros municipios brasileiros, 

embora desfigure a atividade mineral considerando-a atividade de area rural, sem levar em conta 

aspectos geol6gicos e de rigidez locacional das jazidas. 

• A despeito disto, ainda assim, devem ser colocadas algumas sugestoes no sentido de que 

efetivamente haja urn maior envolvimento do poder publico municipal no processo de 

ordenamento e desenvolvimento da minerayao, criando-se urna estrutura tecnica especializada na 

Administrayao Municipal de forma a implementar e monitorar as ayoes no setor. 

• Essa mesma estrutura tecnica poderia funcionar como suporte e na elaborayao e atualizayao do 

Plano Diretor do Municipio, no setor de minerayao, urna vez que isso sequer vern sendo 

contemplado no atual contexto, com os objetivos de avaliar areas de potenciais minerais, a 

atividade mineral que possa vir a ser executada nessas areas, bern como sua compatibilizayao 

como meio ambiente e outras atividades de uso e ocupayao do solo. 

• Uma mawr aproximayao das instituiyoes das tres esferas de poder e urn relacionamento 

adequado com o setor empresarial, no que se refere a administrayao coerente das atividades de 

minerayao nao podem ser descartadas nestas considerayoes, pelas evidencias marcantes de 

desarticulayoes e desinformayoes ainda existentes, muitas vezes com o desemolar de ayoes 

isoladas que nao somam na busca do desenvolvimento sustentado do municipio. 
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• A implanta9ao de urn sistema Unico de informa96es ou urn banco de dados que contemple as 

atividades minerais, certamente poderia trazer melhores subsidios para as formula96es das a96es 

de planejamento. Para o municipio, e interessante ainda conhecer as informa96es tecnicas 

pertinentes ao seu patrimonio mineral, caracterizando os bens de que dispoe em seu territ6rio, 

suas reservas, aplica96es, produ9ao, oferta, demanda, pre9os, acompanhamento da evolu9ao dos 

direitos minenirios e projetos que possam ser revertidos em pro! da comunidade, para as areas 

degradadas pelas atividades de minera9ao e que estejam exauridas ou impossibilitadas 

tecnicamente de serem operadas. 

• Independente de outras a96es que possam ser implementadas toma-se providencial para a epoca 

atual, que se divulguem as normas de utiliza9ao dos recursos naturais, atraves da imprensa, em 

todas as suas formas, assim como nos estabelecimentos de ensino, cria9ao de programas 

educativos constantes de palestras, seminarios, mesas-redondas, encontros com classes 

interessadas e outros mecanismos disponiveis em fun9a0 das peculiaridades locais, com 

repercussao para o grande publico do municipio. 

• Materializar urn perfeito entendimento do significado real e priitico das exploras:oes minerais e, 

evidentemente, do melhor tratamento possivel para o meio ambiente, de forma a conciliar os 

interesses, urna vez que, quase sempre, hii urn completo desconhecimento da parte de urn grande 

n\Imero de pessoas, da origem dos bens que lhes trazem a melhor qualidade de vida em terrnos de 

saude, conforto terrnico, acustico, de ilumina9ao, segurans:a, transporte rodoviiirio, ferroviiirio, 

aereo, maritimo e outros, e mais uma infinidade de outras vantagens da vida modema, 

proporcionadas pelo consumo dos bens minerais. Melhorar o nivel educacional e de cidadania 

daqueles que labutam na mineras:ao, tanto do patronato como dos colaboradores, tambem e urn 

aspecto que nao pode deixar de ser considerado. 

• Crias:ao de urn conselho intermunicipal ou uma parceria entre as prefeituras da regiao para 

avaliar o setor mineral de maneira integrada, ao nivel de as:oes regionais. 

93 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ALMEIDA, F. F. M. apud: AIDAR, M. et a!. Fundamentos geologicos do reHlvo paulista. 

Sao Paulo: lnstituto Geografico e Geologico da Secretaria da Agricultura. vol. 41, p. 167-

263, 1964. 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Agregados: constituintes 

mineral6gicos dos agregados minerais- terminologia- NBR NM 66. Rio de Janeiro: ABNT, 

1998.9 p. 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Agregados: terminologia - NBR 

9935. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 6 p. 

BATISTA, J. J.; HERMANN, H.; FIGUEIREDO, W. J. A. J. Areas sensiveis: proposta de 

diretrizes para extra9ao em leitos de rios e 1agoas. In: SIMPOSIO DE IMP ACTO AMBIENTAL, 

1., 2002, Sorocaba. Resumos ... 47 f. 

BAUER, L.A.F. (Coord.). Materiais de constru~iio. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC Livros Tecnicos 

e Cientificos Editora S.A, 1985. 705 p. 

BENJAMIN, A. H. V. et a!. Legisla9ao basica minera9ao. Sao Paulo: Ministerio Publico do 

Estado de Sao Paulo/Procuradoria Geral de Justi~a. Sao Paulo. PGJ 1998, 93 p. 

BITAR, O.Y. Minera~iio e usos de solo no litoral paulista: estudo sobre conflitos, altera~oes 

ambientais e riscos. 1990. 162 f. Disserta9ao de Mestrado - Institute de Geociencias, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

BITAR, 0. Y., FORNASARI, N., VASCONCELOS, M. M. T., SILVA, W. S. Bases para o 

planejamento da minera~iio de areia na Regiiio Metropolitana de Sao Paulo. Sao Paulo: 

IPT/Div. Geologia, 1997. 133 p. 

94 



BRASIL. Constitui9ao (1988). Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF: 

Senado, 1988. 128 p. 

CAV ALCANTI, R. N. Caracteriza~ao da oferta e demanda de agregados minerais em 

Campinas. 1990. 177 f. Disserta<;:ao de Mestrado - Instituto de Geociencias, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas. 

CIPRIANI, M.; MARTINS, L. A. M. 0 papel da sociedade na preven9ao de impactos.Brasil 

Mineral, n. 202, p.26-30, jan./fev. 2002. 

CRISTOFOLETTI, A. 0 fen6meno morfogenetico no Municipio de Campinas. Noticias 

Geomorfologicas, v. 8, n. 16, p. 3-97. 1968 

DAEE-Departamento de Aguas e Energia Eletrica. Estudo de Aguas Subterraneas. Regiao 

Administrativa 4. Sorocaba. Sao Paulo. 2v. dez. 1982. 

DNPM. Minera~ao, desenvolvimento e meio ambiente. Belo Horizonte: MINFRA. p.6; 7. 

1992. 

DNPM. Bases para o planejamento da minera~ao de areia na RMSP. Sao Paulo: 

DNPM/Secretaria de Tecnologia do Estado de Sao Paulo/Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas. 

1997. 133 p. 

EGGERT, R. G. apud: SHINTAKU, I. Metallic mineral exploration an economic analysis. 

Washington, DC. :Resources for the Future, 90 p. 1987. 

GUEDES, E. et al. Diretrizes para o Plano Diretor de Sorocaba. Sorocaba, SP: Ambiente 

Urbano Planejamento e Projetos S/C Ltda, 2001. 

HERMANN, H. Politica de aproveitamento de areia no Estado de Sao Paulo: dos conflitos 

existentes as compatibiza~oes possiveis. Rio de Janeiro: CETEM I CNPq, 1992. 186 p. 

95 



____ Criterios para licenciamento ambiental. Campinas: IG/Unicamp, 2000. s.n.p. 

(Material didatico da disciplina Direito dos Recursos Ambientais!Legislac;;ao Mineral e 

Paramineral) 

IPT. Mapa geomorfol6gico do Estado de Sao Paulo- Sao Paulo: IPT. 2 volumes. 1981 (Serie 

Monografias, 5) 

KIYOHARA, P. K. apud: CAV ALCANTI, R.N. Estudo comparativo por microscopia eletronica 

de varredura entre agregados !eves a base de argila fabricados no Brasil. Revista Ceramica. Sao 

Paulo: v. 28, n.l46, p. 62-82, fev. 1982. 

KULAIF, Y. Analise dos mercados de materias-primas minerais: Estudo de caso da 

industria de pedras britadas do Estado de Sao Paulo. 2001. 144 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Mineral)- Escola Politecnica da Universidade de Sao Paulo. 

MANUAL de orientac;;ao basica ao pequeno e medio minerador. Belo Horizonte: Secretaria de 

Estado de Minas e Energia de Minas Gerais, 2001. 

SANTOS, E. 0. Geomorfologia da Regiao de Sorocaba e alguns de seus problemas. Boletim 

Paulista de Geografia no 12; p. 3-29. 1952. 

SANCHEZ, L.E. apud: MECHI, A. Gerenciamento ambiental e a industria de minerac;;ao. 

Revista de Administra~ao, v. 29, n.l, p. 67-75. 1994. 

SAO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/IG. Subsidios do meio fisico-geologico ao 

planejamento do Municipio de Sorocaba (SP). Sao Paulo: 1990. 163 p. 

SAO PAULO: mapa geologico do Estado de Sao Paulo. Sao Paulo: convenio DAEE-UNESP, 

1982. Editora Terra-Foto, Escala 1:250.000. 

96 



SHINTAKU, I. Aspectos economicos da explora~iio mineral. 1998. Dissertal(ao de Mestrado

Instituto de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

SOARES, P. C.; LANDIM, P.M.B. Depositos cenoz6icos na regiao centro-sui do Brasil. Noticias 

Geomorfol6gicas. v.l6. n. 31 p. 17-39. 1976. 

SKINNER, B. J.; HARRIS, D. apud: SHINTAKU, I. Exploration for mineral deposits, p. 274-

326. 

THE OPEN UNIVERSITY. Os recursos fisicos da terra: bloco 2 - materiais de constru~lio e 

outras materias brutas. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995. (Serle Manuais ). 

VALVERDE, F. M. Agregados para construl(iio civil. Sumario Mineral, v. 21, p.25-6. 2001. 

VINHAS, M. C. S. A minera~iio e a degrada~iio do meio fisico: 0 caso do Municipio de 

Campinas/SP. 1999. Dissertal(iio de Mestrado-Instituto de Geociencias, Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas. 

97 



BIBLIOGRAFIA 

AIDAR, M. eta!. Planejamento no uso e ocupa.yao do solo: Avalia.yao geologica, geotecnica e 

hidrogeologica do municipio de Sorocaba: 1985.122 p. 

ALMEIDA, A. S.; SARAGIOTTO, J. A. R.; CABRAL, M. J. Mercado de brita na Regiao 

Metropolitana de Sao Paulo: situas:ao atual e perspectivas- Areia & Brita. Sao Paulo, n. 9; p.26-

30. 2000. 

ALVES Junior, W. J. F. 0 crime de extra.yao irregular de minerais previsto na lei n° 

9.605/98: competencias processuais e responsabilidades. 2002. 117 f. Dissertas:ao de Mestrado 

- Institute de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

APEMI, Associas:ao Paulista de Engenheiros de Minas. Pedreiras: consideras:oes sobre 

responsabi1idade tecnica- Sao Paulo: Boletim Especial, 1982. p. 1-4. 

ARAUJO, N. Rumos do Iicenciamento ambiental da minera~ao no Estado de Sao Paulo -

estudo de caso de licenciamento de bens minerais de uso imediato na constru~ao civil. 2001. 

188 f. Dissertayao de Mestrado - Institute de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. 

AREIA & BRITA. Balans:o de 2001 do Setor de Agregados. Sao Paulo: ANEPAC, v. 1, n. 17; 

jan/fev/mar 2002. p.16-21. 42 p. 

AREIA & BRITA. Parque do Costa: exemplo de recuperayao ambiental para areia. Sao Paulo: 

ANEPAC, v. 1, n. 17,jan/fev/mar2002. p. 6-11.42 p. 

AREIA & BRITA. Vale do Paraiba: maior regiao produtora de areia do pais. Sao Paulo: 

ANEPAC, n. 10, p. 5-16,2000. 

BOLSOVER, B. 0 futuro dos agregados no ano 2020. Areia & Brita. Sao Paulo, n. 9, p.18-24. 

2000. 

98 



CAMPOS, M. S. Distribui9ao dos titulos de lavra nos municipios do Estado de Sao Paulo -

Areia & Brita. Sao Paulo, n. 17, p. 25-29. 2002. 

CASTRO, M. C. Projeto para minerac;ao de pequeno e medio porte. 1997. 151 f. 

Disserta9ao de Mestrado - Instituto de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. 

CARY ALHO, M. D. L. Da nova lei dos crimes ambientais. Da atividade da extra9ao irregular de 

bens minerais e do devido processo legal. Areia & Brita. Sao Paulo, n. 8, p. 36-40, 1999. 

DNPM. Anais do Seminario Internacional sobre Minera!(ao em Areas Urbanas. Pro Minerio. 

1989. 

---~Anais do Seminario Brasil-Canada de Minera9ao e Meio Ambiente. Brasilia. 1991. 

____ Anuario Mineral Brasileiro. Brasil: 2001. 

____ Roteiro de etapas e procedimentos para Autorizayao-Concessao-Licenciamento 

Minerais e Licenciamentos Ambientais. Sao Paulo: 2001. 

EARP, F. S. Pequena empresa mineral: a reavaliac;iio de um conceito. Rio de Janeiro: 

CETEM/CNP Q, 1991. p. 55-81, 81 p. (Estudos e documentos, 12). 

FORNASARI, N. F. Alterac;oes nos processos do meio fisico por minerac;lio- estudo de caso 

de instrumentos de gerenciamento ambiental. 1995. 165 f. Disserta9ao de Mestrado -

Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo. 

FREIRE, C. R. Uma contribuic;lio a implantac;lio de um modelo de gestlio ambiental 

conforme a norma NBR ISO 14001. 90 f. Disserta9ao de Mestrado- Instituto de Geociencias, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

99 



GON<;:ALES, M.; ARTHUSO, V.; DEGUTI, R., OHASill, T. Produyao de areia de brita com 

qualidade- Areia & Brita. Sao Paulo, n. 10; p. 20-25. 2000. 

LARA, I. As mudan9as no regime de licenciamento. Brasil Mineral, n. 127, p.46-48. maio. 

1995. 

LEMOS, A. C. P. Minera~iio e planejamento- estudo de caso no Municipio de Itu- 1991. 87 

f. Dissertayao de Mestrado - Instituto de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. 

MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1991. 3. ed. 595 p. 

MARTINS, L.A.M.; HERMANN, H. Produyao de minerais industriais no Estado de Sao Paulo: 

aspectos economicos e politicos. In: II Congresso Brasileiro de Minera9ao, 8.,1987, Sao Paulo. 

Anais ..• Sao Paulo: USP, 1987. p. 48-59. 

MECHI, A. Amilise comparativa da gestao ambiental de cinco pedreiras: proposta de urn 

sistema ambiental. 1999. 14 7 f. Dissertayao de Mestrado - Instituto de Geociencias, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

MENDES, K. S.; BLASQUES M. J. Areias: o uso de normas tecnicas como pariimetro de 

qualificayao do produto- Areia & Brita. Sao Paulo, n. 17; p. 34-37. 2002. 

MENDES, T. J. A estrutura de produ~ao de brita na regiao metropolitana de Campinas. 

2002. 65 f. Disserta((ao de Mestrado - Instituto de Geociencias, Universidade Estaduai de 

Campinas, Campinas. 

NAVA, N. Areia: pesquisa geologica e utiliza9ao industrial. Minera~ao e Metalurgia, v. 50, n. 

477, p. 6-11. 1986. 

100 



OLIVEIRA, 0. A. J. Minera9ao-meio ambiente - revisando e aprofundando conceitos 

apresentando ideias, trabalho do curso de lavra a ceu aberto para engenheiros do DNPM. Ouro 

Preto: DEMIUFOP, !994. 44 p. 

PARIZOTTO, J. A. Gerenciamento ambiental nas empresas de minerafYao. 1995. !54 f. 

Disserta9ao de Mestrado 

Campinas. 

Instituto de Geociencias, Universidade Estaduai de Campinas, 

PINTO, U. R. ConsolidafYiiO da legislafYiiO mineral e ambiental. 6. ed. Brasilia, DF: 2000. 

RIBEIRO, L. T. A afYiiO do policiamento florestal nas atividades minerarias na regiiio de 

Sorocaba. (Trabaiho de conclusao do Curso de Aperfei9oamento de Oficiais da Policia Militar 

de Sao Paulo, Sao Paulo). Sorocaba/SP: 2000. 178 p. 

SAO PAULO. Govemo do Estado de Sao Paulo. Constitui9ao, 1989. 

SILVA, V. C. Causas dos problemas ambientais gerados durante os desmontes de roc has - Areia 

& Brita. Sao Paulo:,n. 9; p.39-41, 2.000. 

SMA-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SAO PAULO. Politica 

Municipal de Meio Ambiente.Sao Paulo: SMA, 1992,2. ed.167 p. (Serie Semim\rios e Debates). 

SEPE, J. Gestiio mineral e ambiental: contribuifYoes para o planejamento do uso e ocupat;iio 

do solo no Municipio de lguape. 1997. 127 f. Disserta9ao de Mestrado - Instituto de 

Gpociencias, Universidade Estaduai de Campinas, Campinas. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho cientifico. Sao Paulo: Cortez Editora, 2002, 335 p. 

p. 88, 170. 

101 



SILVA, A. J. A. A prodnt;ao de agregados petreos na Regiao Metropolitana de Salvador: 

panorama economico, perspectivas e alternativas. 2.000. 91 p. Tese (Mestrado em 

Geociencias); IG/Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

SILVA, V.C. Causas dos problemas ambientais gerados durante os desmontes de rochas- Areia 

& Brita. Sao Paulo: n. 9, p. 39-41,2000. 

SINTONI, A. Minerayao: o feio- fundamental- Areia & Brita. Sao Paulo, n. 16; p. 38. 2001. 

SOROCABA. Lei Orgiinica do Municipio de Sorocaba (1990). Sorocaba. Camara Municipal, 

1990. 

TOMI, G. 0 papel das universidades no setor de agregados - Areia & Brita. Sao Paulo, n. 8, p. 

22-31. 1999. 

TONSO, S. As pedreiras no espa~o urbano: perspectivas construtivas. 1994. 144 f. 

Dissertayao de Mestrado - Instituto de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. 

UNIVERSIDADE DE SOROCABA. Relatorio Final do Estudo, Levantamento, 

Caracteriza~ao e Defini~ao de Prote~ao do Manancial do Municipio de Sorocaba, Sorocaba, 

SP, 1987. 60 p. 

---~Plano de Desenvolvimento Economico do Municipio de Sorocaba. Sorocaba, SP, 

234p. 

102 



"SITES VISIT ADOS" 

http://www.sorocaba.sp.gov.br; acesso em 02 dezembro, 1999. 

http://www.der.sp.gov.br; acesso em 03 dezembro, 1999 

http://www .. seade.gov.br; acesso em 03 dezembro, de 1999. 

http://www.sorocaba.sp.gov.br; acesso em 22 dezembro, 1999. 

http://www.ibge.gov.br; acesso em 28 de dezembro de 2001. 

http://www.seade.gov.br; acesso em 23 abril2002. 

http:// www.sorocaba.sp.gov.br; acesso em 23 abril2002. 

http://www.dnpm.gov.br- "cadastro mineiro" acesso em maio 2002. 

http://www.sindipedras.org.br -.acesso em maio 2002. 

http://www.ibge.gov.br ;acesso em 12 de novembro de 2002 (censo demognifico, 2000). 

http://www.ambiente.sp.gov.br; acesso em 15 de novembro de 2002. 

http://www.sorocaba.sp.gov.br; acessos em 20 de novembro de 2002. 

http://www.sorocaba.sp.gov.br; acessos em 20 de novembro de 2002. 

http://www.der.sp.gov.br, acesso em 20 de novembro de 2002. 

http://www.ipea.gov.br; acesso em 20 de novembro de 2002. 

103 



http://www .. seade.gov.br; acesso em 20 de novembro de 2002. 

http://www.cetesb.gov.br; acesso em 12 de dezembro de 2002. 

http://www.dnpm.gov.br; "cadastro mineiro" acesso em 24 de janeiro de 2003 

104 



ANEXOS 

105 



ANEXO 1. Tabela- Situac;ao legal por municipio nas fases do processo - DNPM 

A tabela adiante retrata a situac;ao legal mineral nas diversas fases do processo (Autorizac;ao de 

Pesquisa, Concessao de Lavra e Licenciamento de agregados, areia e brita), na regiao de 

Sorocaba. Os municipios constantes da tabela ou mantem alguma relac;ao de mercado com a 

cidade de Sorocaba, ou, aparecem na mesma por apresentarem uma atividade considenivel neste 

setor, caso de Bofete e Ibiima, que embora estejam na regiao e tenham produtores consideniveis 

de areia, tern como mercado a cidade de Sao Paulo e nao atendem o mercado de Sorocaba. 

Em relac;ao as concessoes de lavra de Saito de Pirapora e Votorantim, uma parcela refere-se as 
concessoes de lavra de cald.rio de uso na fabricac;ao do cimento, embora tambem se produza o 

calcario nao-conforme para este fim, como agregado. 

Os municipios de Anhembi, Santa Maria da Serra e Sao Pedro que pertencem a regiao de 

Piracicaba, por serem fomecedores de areia para Sorocaba, tambem foram pesquisados no 

cadastro mineiro do DNPM (site http://www.dnpm.gov.br). E destacavel a atividade mineraria 

nestes municipios no que se refere a areia. Em termos de concessoes de lavra e licenciamento os 

nfuneros dos tres superam praticamente todos os municipios pesquisados na regiao de Sorocaba, 

conforme quadro abaixo: 
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MUNICiPIO F ASE DO PROCESSO 

AUTOR!ZACAO DE PESQUISA CONCESSAO DE LA VRA LICENCIAMENTO 

ARE !A BRITA AREIA BRITA AREIA BRITA 

ALUM!NIO 0 0 0 0 0 0 

ARACARIGUAMA 3 0 0 0 6 0 

ARA<;O!ABA DA SERRA 3 0 0 0 1 0 

BOFETE 84 0 7 0 7 0 

BO!TUVA 10 0 0 0 1 0 

CAMPINA DO MONTE ALEGRE 5 0 0 0 2 0 

CAPELA DO ALTO 5 0 0 0 2 0 

!BIUNA 21 0 3 0 4 0 

IPERO 13 0 1 0 7 0 

ITAPET!NINGA 24 0 0 0 6 0 

ITU 4 18 1 2 1 0 

MAIR!NQUE 2 2 0 0 0 1 

P!EDADE 1 0 1 0 1 0 

l'ORTO FELIZ 10 0 0 0 1 0 

PORANGABA 17 0 3 0 0 0 ----- -
SALTO DE PIRAPORA 13 12 1 23 10 0 

SARAPUI 11 0 1 0 7 0 

SAOROOUE 15 0 3 0 2 0 

SOROCABA 4 8 0 5 0 0 

TATUI 11 0 1 0 6 0 

VOTORANTIM 0 6 0 4 0 0 

TOTAL REG!AO DE SOROCABA 266 46 20 34 64 1 

REGIAO DE PIRACICABA 

ANHEMBI 50 X 11 X 35 X 

SANTA MARIA DA SERRA 24 X 1 X 11 X 

SAO PEDRO 58 X 10 X 33 X 

TOTAL 132 X 22 X 79 X 
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ANEXO 2 - Situas:ao das areas de explora<;:iio de areia e brita- Licen<;:as arnbientais 

Em relas:ao ao meio arnbiente foi efetuada urna pesquisa em cada urn dos municipios da regiao de 

Sorocaba, onde se processarn Iavras de brita e areia, com o objetivo de verificar o nfunero de 

areas de explora<;:iio destes agregados, bern como o nfunero de areas de cada urn deles com 

licen<;:a arnbiental. 0 resultado desta pesquisa junto a FUNDA<;:AO SEADE, no site 

www.seade.gov.br, esta retratado nas tabelas abaixo, no maximo ate o ano de 1999. Nao foi 

encontrada outra fonte com estes dados mais atualizados.: 

MEIO AMBIENTE: 

Fonte: Funda<;:iio Sistema Estadual de Amilise de Dados- SEADE 

( ... ) Dados nao disponiveis 
( - ) F enomeno inexistente 
(DNP) Dado nao pesquisado 
(NR) 0 municipio nao respondeu a pesquisa 
(MI) Municipio inexistente a epoca da realiza<;:ao da pesquisa 

Municipio: Alurninio 

Variaveis 

Nfunero de areas de explora.;:ao de areia 

Nfunero de areas de explorayii.O de areia com licens:a arnbiental 

Nfunero de areas de exploras:ao de brita 

Nfunero de areas de exploras:ao de brita com licen<;:a arnbiental 

Municipio: Anhembi 

Variaveis 

Nfunero de areas de exploras:ao de areia 

Nfunero de areas de explora<;:iio de areia com licens:a arnbiental 

Nfunero de areas de explora<;:ao de brita 

Nfunero de areas de explora<;:iio de brita com licens:a arnbiental 
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1992 

MI 

MI 

MI 

MI 

1992 

DNP 

DNP 

DNP 

DNP 

1995 1997 1999 

MI DNP -
MI DNP -
MI DNP -
MI DNP -

1995 1997 1999 

DNP DNP 6 
DNP DNP ... 
DNP DNP -
DNP DNP -



Municipio: Ara<;ariguama 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
Nfunero de areas de explora<;ao de areia MI MI DNP 12 
Nfunero de areas de explora<;ao de areia com licen<;a ambiental MI MI DNP 12 
Nfunero de areas de explora<;ao de brita MI MI DNP 1 

Nfunero de areas de explora<;ao de brita com licen<;a ambiental MI MI DNP 1 

Municipio: Ara<;oiaba da Serra 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
Nfunero de areas de explora<;ao de areia DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de explora<;ao de areia com licen<;a ambiental DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de explora<;ii.o de brita DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de explora<;ao de brita com licen<;a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Bofete 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nfunero de areas de exploracao de areia DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de explora<;ao de areia com licenca ambiental DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de explora<;ao de brita DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de explora<;ao de brita com licen<;a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Boituva 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nfunero de areas de exploracao de areia DNP DNP DNP 5 
Nfunero de areas de explora<;ao de areia com licenca ambiental DNP DNP DNP 2 
Nfunero de areas de exploracao de brita DNP DNP DNP -
Nfunero de areas de exploracao de brita com licenca ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Campina do Monte Alegre 

Variaveis 1992 1995 1997 !999 

Nfunero de areas de exploracao de areia MI MI DNP -
Nfunero de areas de exploracao de areia com licenca ambiental MI MI DNP -
Nfunero de areas de exploracao de brita MI MI DNP -
Nfunero de areas de exploracao de brita com licenca ambiental MI MI DNP -
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Municipio: Cape1a do Alto 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nillnero de areas de exp1ora9iio de areia DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de exp1ora9iio de areia com 1icen<;:a ambienta1 DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora9iiO de brita DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora<;:iio de brita com 1icen<;:a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Ibiuna 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nillnero de areas de explora<;:iio de areia DNP DNP DNP 10 

Nillnero de areas de explora<;:iio de areia com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP 2 

Nillnero de areas de exp1ora9iio de brita DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de exp1oras:ao de brita com licen9a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Iper6 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nillnero de areas de exploras:ao de areia DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora<;:iio de areia com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de exploras:ao de brita DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora<;:iio de brita com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Itapetininga 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nillnero de areas de explora<;:iio de areia DNP DNP DNP 3 

Nillnero de areas de explora9iio de areia com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora9iio de brita DNP DNP DNP 1 

Nillnero de areas de exp!ora9iio de brita com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Itu 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

Nillnero de areas de exploracao de areia DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora9iio de areia com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora9iio de brita DNP DNP DNP -
Nillnero de areas de explora9iio de brita com licen<;:a ambiental DNP DNP DNP -
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Municipio: Mairinque 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
NUn1ero de areas de exploras;ao de areia DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras;ao de areia com licens;a ambiental DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras;ao de brita DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras;ao de brita com licens;a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Piedade 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
NUn1ero de areas de exploras;ao de areia DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras;ao de areia com licens;a ambiental DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras:ao de brita DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras:ao de brita com licens;a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Porangaba 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
NUn1ero de areas de explora91io de areia DNP DNP DNP I 

NUn1ero de areas de exploras:ao de areia com licens:a ambiental DNP DNP DNP 1 
NUn1ero de areas de exploras:ao de brita DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras:ao de brita com licens:a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Porto Feliz 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

NUn1ero de areas de exploras:ao de areia DNP DNP DNP 1 
NUn1ero de areas de exploras:ao de areia com licens:a ambiental DNP DNP DNP -
NUn1ero de areas de exploras:ao de brita DNP DNP DNP 3 

Nu.mero de areas de exploras;ao de brita com licens:a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Saito de Pirapora 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 

NUn1ero de areas de exploras:ao de areia DNP DNP DNP 30 

NUn1ero de areas de exploras:ao de areia com !icen9a ambiental DNP DNP DNP 5 
NUn1ero de areas de exploras:ao de brita DNP DNP DNP 1 

NUn1ero de areas de exploras:ao de brita com licens:a ambiental DNP DNP DNP 1 
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Municipio: Tiete 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
Ntunero de areas de explora<;ao de areia DNP DNP DNP 2 
Ntunero de areas de explora<;ao de areia com licen<;a ambiental DNP DNP DNP 2 
Ntunero de areas de explora<;ao de brita DNP DNP DNP -
Ntunero de areas de explora<;ao de brita com licen<;a ambiental DNP DNP DNP -

Municipio: Votorantim 

Variaveis 1992 1995 1997 1999 
Ntunero de areas de explora<;iio de areia DNP DNP DNP -
Ntunero de areas de explora<;iio de areia com licen<;a ambiental DNP DNP DNP -
Ntunero de areas de explora<;ao de brita DNP DNP DNP -
Ntunero de areas de explora<;iio de brita com licen<;a ambiental DNP DNP DNP -
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Anexo 3 - Mapa dos municipios da regiao de Sorocaba com atividades minerarias nos 
segmentos de brita e areia. 

0 mapa em anexo focaliza em destaque, os muniCipiOs da regiao que constarn como 
detentores de Autoriza96es de Pesquisa, Concessao de Lavra e Licenciarnento de 
agregados, areia e brita, possibilitando visualizar suas localiza96es em rela9ao a Sorocaba e 
no contexto do Estado de Sao Paulo, assim como, as duas principais rodovias que cortarn a 
regiao, quais sejarn Raposo Tavares e Marechal Castello Branco. 
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