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A areia e um bem mineral da mais alta import 

() Pat!lo. Sua produ~ 

destj.na-se a construç civil (90%) e aos diversos setoras 

s1incu1ada 

urbana circunvizinha ~ ea de lavra, em virtude c!as 

p1·ovocadas di1·etamente pela atividade mineradora e, 

com as demais formas de uso e ocupaç como 

cia da disputa pelo mesmo espaço físico. 

desses conflitos passa obrigatorialnente por 

ica do·:; diversos 

nas diferentes esferas de poder. 

fiscalizadora POJ"quanto ela é h e 

totalmente desordenada. Para tanto, urge promover mudanças legais 

inst ituciont:tis. lei·:; in·Fr~:z 

constitucionais oferecem alguns caminhos 

convenientemente] à semelhança do que ~ feito nos pa1ses 

industa~ializados, podem otimizar a produç de agregados para 

civil Paulo, sem os desagrad 

comprometimentos h e existe11tes. 
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areeiro paulista, inicialmente com a transfe1· cia de 

algumas funç da Uni para o Estado e quiç~ para os 

municÍpios; com a criaç de g nec rios ao 

cuJnpl-imento das novas funç e, finalmente, com a ediç de 

legais disciplinadoras da atividade extrativa. 

sucesso da iniciativa pr de um Serviço Geol i co, 

de um Departamento Estadual de Mineraç a reestruturaç do 

bem como dos institutos de pesqlAisa e das entidades de 

fomento ~ prodtlç mineral 

Com o Estado assLtmindo as suas novas funç 1 dentr·o de 

uma l-ealidade jurídica-institucional, espera-se 

setor mineral de forma abrangente e o setor areeiro em 

particular, eliminando-se de C(lnse os efeitos 

desabonadores da atividade mineral, h e existentes. 
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ABST T 

The current annual production of construction sand il1 

Paul<J State, amou11ts to 25 million ctA!Jic meters. Most of the 

land use thus prflVO!< ng 

The author suggests that a control of these cc)nflicts 

'iShCiU 1 d b(f: 

tJ·f' spe::cific legislation codes of 

to assure the functoning of the aggregate mineral 

and dimi11ish the social and environmental 



INTRODUC~O 

n;::; E~:;tado dr::: um2. c a. 

muito POllCO abc,rdada que i a jurídico-insti ucional 

cia dos temas por 

c1ue ganhou mport cia acentuada a partir da promulgaç 

Brasileira. Trata-se de estudai- as politic3s 

para o aproveitamento de areia no Estado de 

com outras formas de uso e ocupaç do solo} quer pela 

de compet€ncia das diversas entidades p 

privadas; t~~nvo1v:Lda-s~ com a 

Ao se conceitt1ar Política lica h~ que se levar em 

alcan~ar objetivos previamente planejados e que 

con\len:l. ci~1. 

C)corre por meic) de normas coercitivas elaboradas 

p i';I; 1 () 

governamer1tais que comp a Administração PJblica, 

determirladas políticas p 

!Jasta apenas a vontade do administrador, nem tampouco a sua 

C:DlHPE:t necessitam de medidas 



ser~o ev tadas sempre que possível 

de natureza jurídico-instituc:ional relativas ao aproveitamento de 

Paulo ~ sua compatibilizaç 

do solo e com os interesses difttsos da 

e a racionaliza~ g 

No primeiro capítulo discutidos) de forma si gela, 

licas específicas voltadas 

dirf·:ta ou indiretamente para o setor mineral, especialmente para 

sub setor areeil·o paulista. p,-etende-se. portanto, 

p(Jl- essa atividade 

envcJ1v:i.do-s; com 21. 

com as demais atividades 

o segundo capítulo trata exclusivamente do setor 

procura retratar os aspectos principais deste sttb setor mineral c 

SE:~- vi·r ffli·:: l h(J!-

t icos ligados à definiç 

p1·incipais usos} demanda e oferta p1·esente e futura, tecnologia, 

d:i.ver::.;osJ ambiental e mun1c1plOS produtcJres, 



dj.reta e indi etamente ligada ~ 

pertinentes desde o Brasil Col 

A institucionalizaç do setor arseiro paulista, bem 

como o fomento 

quer com as restri~ a essa atividade econ8mica, 

no tantcJ, 

dar o perfil das principais entidades p 1 icas li:: 

i11terfe1·em com o setor extrativo paulista· g 

p1·ofissio11ais, sindicatos, Po(jer Judici~rio e Sociedade Civil. 

O quinto capítulo aborda a experi cia estrangeira 

maté1·ia. Fo1·am selecionados 14 países, sendo nove sul-· 

C h i 1 e 1 or, 

Urugctai e Venezuelai dois da 

(Canad~ e Estados Unidos) e tr etlropeus <Fran~a, Itália e Uni 

F in:;tl mf?::nt E· 

luz dos cinco p1·imeiros, 

institucionalizaç: do setor areej.ro patAlista e prop 



CAPiTULO I O UNIVERSO CONCEITUAL TEMÁTICO 

1, i ,~ As Pol :1t i c as licas para o Setor Mineral 

Brasileiro 

semelhança dos demais 

n teve, ao lo1190 da sua hist 

constantes e coerentes. Assim é que do limiar elo ulo 

até o início do pe,-íodo de sua efetiva industria izaç 

possuía po1 ':i i i:: a p lica para o seu enorme potencial 

Poucas eram as disposiç a respeito e quase todas 

voltadas exclusivamente para os n1etais e pedras pr·ecicJsas. 

positivismo comteano) alterou significativamente o direito de 

propriedade dos ,-ecu1·sos !ninerais pátrios que passaram do domínio 

para o domínio particular do propriet io do solo. 

c:onst J. t: uindo, cada 

ind i<..;:Ldu<%.1 i::~:::\da 

~ partir da Constituiç ublicana, constituindo um 

1 , 

a economia c!o País 

ex(:lusivamente voltada para a agricultt1ra. As poucas 

absorvia1n quantidades ir1·i ias de bens mine1·ais, 

qu.t-: n motivava os altos investimentos nec rios para a busca 

e extraç~o destes insumos b icos ao setor secund~r o da EC(Jnomia 



5 

de insumos mi!lerais 

mat: o r que t z:>. i ·s 

Í(JS. Acresça-se a estes fatos o 

do investimento 1nineiro: por um 1 ad f) 1 

e pela falta de transporte à 

do 

suas atividades tradicionais, 

as r 

quanto os age11tes econ icos, a desinteressarem-se pelo setor. 

que o lCO 

Evidente que a indi1erença 

d (} 1·ural concorreu pa•·a o insucesso da 

tT p·rimr:.-:ir·o; 

-finanCi:?:ir '·,.lJ ou. 

da metade do tercit io nacional estava d i·;spon :Í.vç::'J. 

tituladas) para qtlem se interegsasse 

in~.-1 1 es:;;t 

sua pujança mineral, dentro de 

Coni a i11dttstriali2aç do Pais, a partir de 1930, surge 

a expectativa de aumento do consumo de bens mineraj.s, Para suprir 

io criar políticas setoriais condiz€ntes 

com com a. 



icos nesse setor 

c:omeçam a ser formuladas as primeiras políticas ~blicas 

undo I·ran F MACHADO <1> o Brasil 

possui uma consolidaç 

política mineral. Para o professor da UNICAMP 

pol 

consumD 

(2) 

estttdando-se as diversas legislaç 

bem como as medidas institucionais adotadas pelos 

governos~ tem··se tlma idéia da confusa política mineral 

1.2- A Importlncia da Minera~lo para o Mundo Moderno 

Embora se perceba, nos dias atuais, 

de certos bens minerais, n se pode ignorar que isto ~ 

do que propriamente de uma nova realidade econ i co··· 

p 293 
y. 293 

ica incorporacla a 

Editora 



r en veis e que as inovaç tecn(J1 

C D!Yl 

di:":: 

c:ompt:t i ti '\/idz:tdt:: pr odu.tos; 

pel do vo1ums lJ2 insumos 

Acresça-se a isto o aumento 

stgn:L·Fic~:t t: ivo do uso de insumos secund ios em substituiç 

pr:i. rios,; ·~· como consf:: cia do seLt menor custo - e se ter~ mais 

para essa queaa quantita iva do consumo mu.ndio.l 

todavia; no 

se dá pelo total atendimento das 11ecessidades b 

do consumo m:Lnercl I 

que e fruto da abs,Jluta falta de políticas 

BUh 

ertl n di~:~.p 

hab :l. t aç:~\c) 2-.d~:; a; n 

1az.::::r dignos. Para atende1· 

ela vida humana seriam neces :i.s 

df:?: insumos mine,·ais visto que, sem exceç 

direta ott indirEtamente do setor· mineral para sua realizaç 

F'(:Jr OU.tí~O se pode esquecel- que a 

n ica e que ltma vez demEtndB.E 

consu1no cairia significativamente como 

da 

presentes; deve-se acresce11tar as demandas futu1·as, que 



do inff:XOl~ 1 aumento populacional ( 3) 

imperiosa 11ecessidade '!e sttiJstituiç dos bens reduzidos, 

. . t . 'j 1nev1 · a'"'i:':: ob-:;;o 1 esc 

No caso brasileiro in er·essante notar 

da ordem de 200 milh 

cu.1o. Estudos mais recentes, 

ro p~li~~':t ~LB0 fíli1h 

do decr~scimo da taxa de fecundidade brasileira que era, segundo 

Lc3P2S PATARRA (4) de 5,8% na d ada de 60 e que ca1u, 

para algo em torno de 3,6%. Para o Estado de 

Pau. 1 o d E1H 

devendo dobrar o 

u.l(:; com 4i{J mi1.h 

peculiar e interessante ainda ligada a demog1·afia 

das cidades brasileiras. 

Luiz CO!'-.!TI ( 6) em 1986 o Estado de 

vivendo na zona urbana (J10 Brasil a 

í3l ííui to embora se 
popuf ~nundi:al. 

{4} PATARRA, Neide Rumo a um Novo PE-rfil - i:iao Paulo em PerS-P€ttiva- Revista 
Fm1d•cdlo SEAI•E - i!ol.2 4 outubro/dezembro 88. pg. 23 a 28. 

(5) p 28 
(6) CüNTI~ Vivaldo Luiz. iva. Revista da 

Fundação SEADE - vol 63 a 69. 



undo esse autot· a taxa paulista supera a das naç 

por um 1adt:J; 

urbana compensa aquela diminuiç 

icas da comunidade, 

leos habitacia11ais, pavimentaç 

ua} 

de 

que se reconhecer qLle a 

utilizaç~(J das bens minel-ais revela de forma cristalina a funç 

que eles tem para o s€tor secundário da economia. 

exaust~o ~ísica, econ ica ou política. induz ao seu uso mais co-

1 destes insumos por outros, n C (Jn1Ci 

'!"O nfl 01, estampado sintetiza a 



QUADRO 

i RECURSOS 

' f NATURAIS 

' i EXTE~NOS 
L~,--

Importância dos Min1uais na Economia 

( 1987) 

PRODU CÃO l>iO\ISTJIIA f>( VALOR DA PRODUÇÃo' PIB 

MINERAL HIM!$f01!MA{:ÂO DAS INDÚSTRIAS DE f-- VALOR: 

BRAS!LE1RA 

PfHlO![(.J 

ffRRo, GÂS 
NA! URAL ,OVflO 
ESTANHO,F'OS· 

rATO, ETC 

VALOR: 

c:~$ 8,9!HU•Óts 

r---L-
IMPORTAÇÃO DE 

-- BENS PRIMAR!OS 

MINERAIS 

Pf Thl\t EU, (ARVÃl,, 
fi'UOFRF, ETC 

VALOR 

USS 5,0 llf~HÕts 

, i1<C~USO 
; hl"'!l't!o, TRANSFORMACÁo DE uss 326111,,.,;;{$ ~ ~t~li<O. 

\ nc ORIGEM MINERA L 
': 

COBHE,CtMENTO, PfiO-
DUTOS OU!MICOS, 
FERTILIZANTES, ETC 

VALÓR· 
uss 83.5 llfli<Ó€ $ 

! 
!"R-~c;cL~-GEM-1 1 

: RfCUPERACÁO! 

r DOME.ST!CA ~ ,. ________ ---------------' 

J DE SUCATA : 

; COSI<E,;:INC(>, j ,-~~--~-----_) 

i r_?:_:!~~~~·-~::J 

IMPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS SI DE

RURGlCOS,META

LÚRGICOS, OU!MI

COS E SUAS 

MANUFATURAS 

AÇO E S'JAS LIGAS, 

COBRE, ALUtÚNIO, 

FERTILIZANTES,(TC 

VALOR: 
US&U! II!~HÃ!l 

EXPORTAÇÃO DE 

BENS PRIMARIOS M! • 

NERA!S E DE PRODU~ 

TOS SIDERÚRGICOS , 

METALÚRG!COS,QU{· 

MICOS E SUAS 

MANUFATURAS 

FERRO,MA~GANÊS, AÇO 

E SUAS LIGAS, ALJ ... !NlO, 

ESTANHO, ETC 

VALOR 

US$6.11HcHÔfs 

., DADOS PRELIIo'1NARES 

Fonte: ONPM- Sumirio Mineral, 1988, adaptadp por MACHADO, lran F. 

10 

Nacional 



1.3- Os diversos Impactos Causados pela Atividade de 

i. 3. i Precedentes Hist i c os 

os natut·ais conhecidos como 

vu.1 c z:::tc, n 

do "plç;tnetct azul" (7) 

n1undi;:,.l Até (J Pe1·iodo Neolítico o homem conviveu ha1·rnonicamer1te 

com a Ele era mero coletor de alimentos e, 

condi c; nenhuni~?~ ou. pou.c::::;. a.gr significativa pode-·lhe se1-

Com a grande Revoluç 

coletor e1~ Pl-odutor de alimentos~ que se inicia, verdadeil-amente 

c ar prots·-::Lcas bE:m como para complementar a sua pec;uena 

isto adicionado ao 

dom:tn:to i: . ' l n:tca ~:1.9-r:tco a} transformaram-no em 

Abateu florestas para conquista!-

f1·onteiras agrícolas e pastoris. Estes recursos naturais 

sua r1ova forma de habitaç 

para Sltas armas, e para cozimento e conserva~ 

utilizada por Iur i in em 12/04/196! para referir-se ao 



h i o 

1eos familiarEs, em seguida pequenos 

tlma destas unidades, 

a Industrial ·- esse processo de agr 

f.=Janhando 

nc;va::; 

(na 

Melhor aparelhado o homem cada vez mais 

Desde seu aparecimento no p aneta o 

homem 

ÜltifilCJS 

s do pla11eta, i11clusive aos at~ enL 

inatingiveis mares e zonas glaciais. 

sob r\·:· v :i.\/ i a graças a u1na convi c ia 

e pr odut o·!"'e;:::. (por que n :i.ng era exclusivamente uma 

co:i.sa do 

ntt!::io ·P':{s;i c: o -c~'m qu.t: viviaJn, h 

cia de uma populaç 

p c:~d i:?.: mo~:;. compr(Jmetimento dos 

d (} Rio Gra11de do Sul, Paraná, 



nos 

estabelecido em 

muito ma s numerosa 

qualificada tec11j.camente, em Belo Monte, 

bZ:i.iancs~ no ·fina1 do 

Ai.nda com a força do exemplo podemos len1bra1- o que 

houve- Essa atividade toda baseada 

de utn pl-ocesso mi enal-) do solo 

poucos anos de uso continuo e 

io com a monocultul-a cafeei1·a, pelo seu comprometimento 

1.3.2- Os Impactos Positivas Causados pelas Atividades 

Mine:~rárias 

que tem a m1r1eraç para o mu.ndo 

os impactos positivos de responsabilidade 

deste ramo de atividade 

A geraç~o de riquezas e o bem estar atra 

r·ia da. 

civi1, de sua transformaç 

tria} e indiscutivelme11te o principal 

impacto pc~csit ivc; do Et;;:::tor minr:::r-a1 atende as demanaas 

fornecendo os insum(JS llece 

ind 



4 

dos bens minerai.s srn 

P€lsitivos gerados por 

demais atividades econ 

de desenvolvimento regional. E a i respon 

de efetivos POl(lS de desenv,llvimento 

t 2!TipOrár i OS) e o ponto de partida para o surg mento de otltras 

:::J.i: ividad.:~:=:J econ 

Geração de emprgqos n 

;;;,··-c:.bra. :Lo) na 

ind utiliza contingente 

na sua maioria destituídos de maiores qualificaç 

(8) :t%. revista Exai1!e de set. apud mart et alliL O de 
Mineral 1 1fi: Brasil Mineral j p. a rE·r!ta.bilidade do 

io de nucro lí no•·inrlo de 82 a foi 
st:"mrre superior à mediana de 51 setores da Economia. Em a rentabilidade 
i oi de 17" 2% a mediana do setor foi de i4!"{. 



TABELA i ·- e-Obra ut i 1 izada rn.~ at iviclade de Ml.nen;~ç: no 

Fonte: An 

TABELA 2 

Bras i 1 e no Estado cl&: Paulo, exclusivamente em 
eas de cone de lavra e manifesto de mina (9) 

MINA E USINA 

N. i o erár i os Admi Total 

24::39 B3 .·-,.~1 ;. 
.. 'J ·.:Í "t i0 8~56 l~!j0 é8S' 

I90 7 89 l 25l 8 '-1~7], 

io Mineral Brasileiro - A.H.B. - 1987. 

e-Obra utilizada na extraç:lo de areia na 
Brasil e na Estado de Blo Paulo, exclusivamente em 
áreas de concessão ele lavi"Z'I e manifesto ele mina·
HINA E UBINA 

·--------·----------- ·------------------------·--------------------
eJ~ ior N i o O per i os Admi. Total 

Br· :~1. ·:;i I !:;'};. 
•.) .1. i4? i 1.6a 

F'~7tU1 o 39 137 ··~· ry 4 / / :t.1.09 

Fonte: A.M.B. í987 

tratados no o IIL 



importincia 1·eside, 

eta nas atividades subsequentes. 

gerados apl·oximadamente 20 

empregos nas atividades industr·iais de transformaç 

Recolhimento de Tributos 

ica .1' e contribuinte dos 

munic:i.pa 1 1 Sob C\ Const t ui ç: 

a atividade de mineraç 

do Irí!Posto ico sobre Minel"ais - IUM, ao Imposto de 

tivessem como fato ge1·ador a 

Const.: ituiç: dt::: 1988 ao eliminar os 

r:r:.;.{t inguiu; incidi·c 

sobre a atividade o antigo Imposto de Circulaç 

e denoini11ado de Imposto de Circulaç de Mercadorias e 

Para os Estados e Municípios esta alteraç 

que1· pelo aumento da participaç 

deles, no total arrecadado <dos 10% da Uni o Estado 

tratando imFosto de compet cia exclusiva do Estados, 

<HD !lados fornecidos 
Internac iona1 sobrE· 

Morris em estra 

em '"''' HJ2S Urbanas. 

ida em nov. i 989 no I 



J-elativa ao Imposto 

1,3,3 ""Impactos ativos Causados peJa Minera, 

} E~mbor:..:t! n a a atividade econ 

a natureza, ~ a mais contt·o ada pelas 

Federal em vigor 

mais localizadas, 

porque o desconhecimento 

cia impede que se lhe dª o mesmo 

econ Dentre E·las, ica !lomina1mente 

citada ncJ t.:exto constitucional 0~m ios de seus dispositivos 

1 

' < , "i am~,;:tE·nta.} ecial do Meio Ambiente -

SEMA, ho e Instituto Brasilei,-o do Meio Ambiente - IBAMA1 em sua 

rPso1uç: ao enumerar, exemplificando as atividades 

io (je Impacto Am1Jiel1ta1 

1 . 

Instituto de Pesquisas Tecnol icas do Estado de 

IPT, em tl-abalho publica(jo em 1987 (11), relacion«Ju e 

conceitUOlA os principais impactos causados pela 1nineraç 

agrupados da seguinte maneira: 

da 
p.18a52. 



natural da superfície: 

dos reg1mes hídricos, principalmente das 

uas superficiais e subterr eas 

das qualidades do solo ag1·ícola e geot n ictJ 

F' o 1 u. i;; 

Conflitos com outras formas de uso e ocupaç 

1,4- M;;,io Ambi.ente e Qualidade de Vida: Algumas 

Soluç: Consensuais 

imediatismo e a falta de uma vi 

impediram uma cor1·eta avaliaç 

do homem sobre a nature2a. O crescimento (e 

n o (jesenvolvimento) econ ico a qualquel- preço impede a adoç 

de medidas que protejam o meio ambiente presente e f'ut ur·o _ 

r i :3. 

vida httmana é a regra qtte vem sendo seguida no processe) de 

capitalista em 1nu tos paÍses. 



das nosS(lS dirigentes e dos nossos age11tes 

econ levam em c:onta muito mais a relaç 

com o meio ambientt .. :: 

is ou pelo menos 

do que a fi alidade essencial da vida em c omun i d :::>.de:: 

mui t: B. 

benef:Lcic; 

de 

c:ont·cadit ias no que se refere ~ qLlest De um 1adc) o 

Estado exte1·ioriza sua preocupaç com o meio ambiente, quer pela 

gaos específicos, 

jurídico-instituciollais adotadas, e de outl-o, o 

dos seus agentes econ icos (Sistema E1etrobr 

;::;;·fie i(JSO 

irrsversivelmente a natureza. 

s~F:nt ido n açt E·n t f!i:;::. 

ou 

procuram aumentar sua competitividade atr 

dos seus cust(JS e para tanto: n 

pouco nats 

(12) SANCHESf Luiz EnriquE· Pura a Crítica da Economia Politica. Rio de 
Jantdrof Editora Code~.r I 



transferindo ~ sociedade esta obrigaç 

eles fossem os respon 

que buscam lucros a curto prazo em 

o io j_mposto ~ sociedade n podem decidir sobre 

anti--dl·oga da Col :u:s .. 

quea· isto dizer que se prega uma volta ao passado. 

n signi fi-CG\ imob:i 1 istmo. 

nic;;;t,;;;, 

que garantam a perpetuaç dos recursos naturais 

is e prolongue, pel(J usa racional, os 11 

\l:ct1f·? esquecer pri1neiro, que 40% 

preferencialmente, 

pr·oteica :E? n como ·i:-on~:e di:?: i:r·nr:::rg ia 

Co1no "!;;e VEn~á no CG1.P J~ t u1 () I !.J a 

é um dos países que ma1s sofre as a~ 

está muito mais na fiscalizaç 

legislaçio do que no seu cont o, propl-iamente dito. e mister, 

pois, disc:utir o assunto de forma mais abrangente do que até~' e 

sejam tomadas exclu-



pelo imenso contingente populacional urbano (13) 

apenas um co11hecimento pa1·cial 

ambiental brasileira. 

e imperioso rediscutir 

df!: compet 

in que atuam no setor. d (0; 

agentes, onera o empt· a·io e enfraquece a Administraç 1ica, 

pensar; tamb 

() 

do nosso incipiente 

C;:Jmo fol-ma de se implementar as propostas que sul-gir 

evidentemente que se terá qlAe rediscutir toda a 

tributária brasileira, tanto ao novo texto 

(13) Conform~ foi dito 73X da brasileira 2 92% da 
elfl cidade~, 



i ULO II PERFIL DA AREIA 

NO ESTADO DE PAULO 

2- i Classificac e Usos 

Defini c 

und() HOLAND~t 

V1.ktor LEI l'iZ e Othon Henr~ LEONARD (2) definem 

como 

CASTF:D ( 3)' em 

elabo,·ada para o D2,artamento Nacional da Produ~ 

<:lU E' 

Paulo, p.l5 

de Castro (4) define areia como 

de. Novo Ilic 
Othon 

Ed. tlova fronteira. p. i29. 
Cia Editora Nacional. 

(3) P8on·n Maria de Areia nos Estados de S Paulo E' 

( 4 ) .l.ilJ;:!J.&_;lJi...U,i.]3 • p 2 



na 

"' 1 

Por sua vez a Associaç Brasileira de Normas 

ABNT, at1~ 

i ma. 

A n:i.ca das nd rias 

ATBIAV (51 trata a 

f' a;::: 

undo SIIHOIH {6) c1a areia poderia ser 

obtida de qualquer rocha, entretanto dada a enorme quantidade de 

natur"ais (praia, 

predominantemente 

no sentido grana 

iN.in{::'ral ar-ê:'i,:x q.uart::tof.:i,S!'', 

!5l ATlllA'J. Areia ~ 
!6l S!NTONI, 

MliíEO. 

t:d: c:) todas 

no GREA. 1989 



Da análise destas defi11iç ica·;;, 

b 1cos e constantes para 

(:011ceituar a subst p r ovf::n i f!:n te: 

da sobre ttma rocha pr 

(constituída basi(:amente de 

da ABNT peca pela incl 

a palavra material Hoje em dia com o deaellvolvimento 

1coj visando enfrentar o grande desafio 

poda--se obter este insumo tamb 

1-ochas du1·as. Da sua desagregaç em difel-entes tamanhos 

pré-estabElecidos pelos eventuais compradores, chega-se a um 

vulgarmente denominado de areia arti~icial 

quanto a Slla orige1n 2 

por intemperismo de rochas 

(gnaisse e qual-tzito) 

geralmente transportadas pelas uas para as partes 

ma :i. s qu.:::.· 

2,1,2- Classificaç 

A areia poc!e ser classificada em fun~ 

do fortnato dos gr 
o, 

, 2 quan~o a sua pu1·eza. 

Relativamente ac, tamanho dos gr 

gt·arulomet ia de duas foJ-mas· pela utilizaç de diferen es tipos 



TABELA 

c 1 as si .Picaç: 

-Fina 
n1ttii::o rin~?

fin:(·:;,sinla 

Fonte : ABNT 1955 

da Areia por Tipos de Peneiras 

J. 2 :::t. r::: ~<1 1n 0: ·::}h 
:~::0 ::::t 40 rnesh 
4e• ~:'1. 7{;1 me:;h 
?"0 :~). i 4-&) fíl(:::·:::.h 

1. 40 {";1. ;~:-~e!q,'~' mt:::~~:;h 

cima de 200 mes!, 

r'\t::' c:.-.. J 

di:;: 

Quanto a medida dos gr , as areias classificam-se em: 

TABELA 4 "" C1ar:l-si-Ficaç: 
gr 

arr::-:·ia 9r-os·;s.{,; 
arei:;;t i:::\ 

Fonte: AllNT, i 955 

Esta c1assificaç 

·Pina); 

+'orma 

da areia em funçio do tamanho dos 

tamanho do gr 

entre 2 e 1~20mm 

entre 1,20 e 0,42mm 
entre 0,42 e 0,075mm 

da ABNT visa apenas definir o uso 

ia (para argamassa e areia 

de se classificar a areia 

formato, que pode ser redondo, 



cia percorrida pelo g 

efetiva cieposiçio, a manei1·a mais ou menos vio enta d(l 

PD'( ~o da pureza das areias. A are1a ser1do 

const itu:ída 

destacando-se como seu 

elemento o quart2o. Outras subst cias eventualmente 

na sua constituiç 

etc. 
'" 

foram IJeneficiadas, as 

2,1,3- Usos 

Uso Pl·incipa1 

A areia pela sua grande utilidade, pelo seu preço 

cia é a matéria-

maior consumo mundial Embora largamente utilizada na 

c i v :i. 1 J t ::.:unb ~ bastante (:onsumida, como 

fonte de sílica, por in~meros outros setores industriais. 

~nstrucão Civil A areia é elemento essencial pal-a a 

insub·;;.;t itu:{ve:'l 

c on'v'-t!/:r H en 1:: f":·s 



de 

TROXELL r:: DORI~3 (9) conceituam··-no ''catHD mat'e;·i~xl de 

CO!lC'fE:t f.) 

C(Jnd i c ion ad<:\ 

implica num aumento significativo 

dE: cimento 

c1ue ~c refere a exist 

seguintes limitss percent!Aais relativamente ao peso do material 

C 1 o·( F.:~t O 

noc i 'v'O; 

, .. _____________ _ 

material carbonoso 

pu .. I \/e:t~u. 1 ent~c;; 

detritos de ol·igern vegetal 

:i.cjJ ao contr io do entendimento popular, 

L.A. 
Livros 

a. ri:?: la do !T!ar· t-~·mpreg:;.;,da. 

(coord. 
e Cient 

in Materiais d€ 
p 63. 

n 

que 

Al 

n u 

é 



2.1.3.2- Outros Usos • licaç: 

inJmeras outr·as aplicaç 

na d0:: v·id·cos p1z:tnos! 

10 F: 

icos A areia e elemento importante para elaboraç do 

\l:LdrcJ pai~; constitu1 60 a 80% do seu peso 

vidl-aria deve conter alto teor em silica e as ma1s utili2adas 

contrar·iamente ao foi dito para areia de 

TABELA 5 - ifica~5es químicas da areia para a inddstria vidreira 

onentes Tipo A* Tipo D* 

( rn in 97' ~:s 99 :::; 
9~:; 4 99- !:;J 

' ' • •• J ' ' 
( ma>;: 0 ' t~(} 0 ' 2tD ~) 

' 
:]~? 0 ' 

~5~) 

( rn a;<{ 0 ' 00J:~ 0 ' 0l ~~ ~) .• 0J ~' ·' l. ~.; 
( rnax 0 ' ~'E 

(:) 
' 

0;=.::: () 
' 0:=' {;) 

' 0~; 
( H!::·:\/{ 0 ' 0i2•0E' 0 ' 

0~H):] 0 ' 0~J0~S 
{C, 

' 
0&.>0:; 

' m::7~ >< ?.} i 0 (;) E~0 0 f:? i(,'! 0 30 '· ' ' • ' 

Fonte: - l9BB 
* Observa;;:ão - A - vidros especiais ( icos, oftálmicos, etc. l 

Tipo B - vidros brancos de alta idade (cristais, 
frasearias e artigos de mesal 

C - vidros brancos comuns (eml:i~.lagens em 
planos) 

e vidros 

D - vidros coloridos (frasearias, embalagens em 2 

vidros planos l 



no d f? 1 (JUÇ:HS; 

pr-odut:or e:~; utiliza1n a areia 

c1a de silica na farinha do clinquer portland; 

a areia ~ utilizada rta fabri:aç como 

ele mo des para produç 

de moldes para fundiç 

ela areia util1zaoa. Normalmente 

na produç: cobrtt 

utilizam a areta 

do r e-fino do cob·ct-:· df/:'v'i·:·:· 

na pr·oduç: d t;;; 

l"efrat~rias para fu11diç 

a are1a ~ utilizada como carga mineral na 

2 utilizada como carga na fabricaç 

produç: ;:;:i. '1 ic:at o :í.o 



filtros uti1iZa€1(JS nas 

a areia como abrasivo~ utilizada na fa ricaç de 

ara ~o imento de vidr(JS 1 metais} 

para limpeza de dep 

ela e usada para 1·evest me11to 

em postos de gasolina. 

2.2 - Aspectos Geoldgicos e de Produc 

u.ndo con~;;t a de trabalho especifico do IPT (12> 

Paulo relacionam-se} 'v' 1:(:\ d fff: 

s da idade terc1ar1a ou 

outl-os depcisitos economicame11te 1nuito im~ortantes e que 

se relaciO!lam a rochas cle idade bem mais antiga. 

plaJ11Cle costei a, ocorrem 

icos distintos, conforme se pode visualizar na Figura 2. 

ambientes, denominados de Embasamento CJ-istalino 

Parana, existem in itos significativo~ de are~a 

devidamente aGsinala(j(JS nas ··1guras 4 ~S. 

{12) Aval Pre1irrd.nçx dos Problemas Causados pela no Meio Ambiente no Estado ds· 
Paulo: O rw lneio tísico e nas sociai<::. e {f980). 



da sua idade <do n1ais antigo aos mais 

Do obt:i.d<: granttdides 

de cavas em sedimentos 

de; d1 t imo, 

em leit(J de rios e em !Jla11icie de inundaç 

relacionados a eventos do Quaternário 

diferentes situaç 

dep itos relativos aos períodos 

pa1 ico e cenoz6icc); itos de ar·eia relacionados a 

Al d(lS alnbie!ltes elacionados na Figura 2 e que se 

Óif::·~;;t inan1 exclusivamente a construç c iv:i. 1., podt.:::mos 

de Paulo. Esse ambiente contempla as planíc1es 

litor eas Ot1aterr~ que se 1·e1acionam com a evol 

(principalmente Peruíbe e Pl-aia Grande) 

onde: st::: obt 
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FIGURA 4 -- Depósitos de Areia 

Hidrognl.ficas Paulistas. 

i 
g 
i: 

l 

nas Principais 

" R. $0JtOCA8A. 

ll 
·~ 

i 

! .. 
Q 

I 
!l ~ '" .., 
·~ 
~ i 
.~ 

:35 

Bacias 

cn 
a:> 
cn -... 
c.. -
" ~ c 

" ... 



36 

FIGURA 5 -· F'l"incipais Municípios Produtores de Areia no Estado 

de São Paul o. 
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FIGURA 6 ·-Região Hetl-opcJ1itana 

l. ArujÓ 20. Juquilibo 
2. Borueri 21. Moiriporõ 
3. 8 iri libo-Mirim 22. Mouó 
4. Coi!ros 23. Mogidos Cruzes 

5. Cojanor 24. Osasoo 
6. Caqicuiba 25. Piroporo do Bom JesJs 

7. (dia 26. Poó 
e. Diadema 27. Ribàrôo Pires 
9- Embu 28. Rio Grande do Serro 

10. Elrba -Guoçu 29. Sotesópoüs 
I I. ferroz de Vosc:oooolre 30. Santo lsobà 
!2. Froncisco More to 31. Santana do Rlm<Ec 
13. franco dl Rocha 32. Santo Andai 
14. Guororemo 33. São Bernardo do Con-p:> 
15. Guarulhos 34. São Coetono do Sul 
16. !topecerica da Serro 35. Sôo Poulo 
17- ltopevi 36. Suzano 

18. ltoquoqceoeftt>a 37. Toboão da Sarro 
19. Jondtro 38. Vargem Q'onde FWtisto 

fonte: IPT (1989) 



Por t::::tnto 

do 

(14) 

2.2.1- Reservas de Areia no Estado de Sio Paulo 

!\! CJ DU 

\./ 1 e ccnc dr:::vem 

legal para funcic)namentc, da lavra 

ser2m me•1SUJ"adas_ O que vale di2er que a outorga de 

c.:om 

ar~ia indttstrial 

e tre outras coisas: ·Pidf::1 td~·:\di:::; 

eor· dos elementos que o comp 

do C: M " . 

t :ítu.1;;J de i t E·m V'! i T 
?"\v.;. 

A difictAldade em se menstlrar r·eservas ocorre com enorme 

Ci'v'i 1 

Isto porque o r·egime 

1 i c E;n c: :L artlF!:n to 

tratar de titulo prec i o; n 

ias, nem tan1pouco exige que conste do seu 

nern 

t: do 

(13) Sobre este assunto teceremos MEúores rn 
(14} Sobre o assunto falaremos no ulo III. 



T 11i':os do DI~P!1, todavia, 210 tl-aball~ 

forneciain ao DNPM dados de sua produ~ 

d f:? de 

h r::: n difere em nada daquela 

n tl-aga os mesmos problemas que traria se 

:l.st o 

p meil-o, o volume de tl!na jazida de a1·eia ci facilmente; presumido 

(15) Estudos -:;obn:· 
p ,2, MIMEO, 

(161 O Art 26 do 
prec 

se pode negar que 

dos grandes pr etos de engenha1··ia, 

a pesqltisa revelaria. 

(inferidas) (16). 

\Decreto 62 934/68) 



do Minist io das 

TABELA 6 ~ Principais Restn-va~~ de ~n-eia no Estado dE:· 
PauloJ por MunicÍpio ( 17) 

-----------------------------------------------------------------
Municípios Medida Indicada In .Per ida 
-----------------------------------------------------------------
1-:i n =::t. 1 d i :::1. 
f:,i~uj ;;II, 

Cf::tncha.s 
Cubat: 

!'i :::1. n !:.1 u. ~:t g u ~:i 
PE-;r u :1~ b e 

Sa.ntz:\na da P~":'tr·n:;:~:{b:::t 

B. D"t-::1-n:t::~.r·do do o 

\)ict:::·nte 

Taií'lb 

i 3 . ,;;.,.:;· ]. 0 i 7't?. 

J.C.~. 494. r:;;~50 
U3. 4:7E!. \f)43 
4.J.Zi46.874 
i. ~:)()0. (;)\fHJ 

1.4. E~70. <iH:10 

2 '~~y 49' 8~59 
i. ::566. t,)~),Z1 

E:. C~i2<7. 1.:51 
44. E~:5~;3. ~J4l 

6. t6:í .. 7::3~;1 
.1.::3 (.=2':.54. 4~56 
~34) . .-:;.).é/0. f.56B 

p. {.~{;)8. 4~:1? 

J. . t2 ;.::; 8 . -:H.Hb 

;? (~ 3:3. 4~.5(; 
E: . 0 0E~ . íê'!€H? 
9. lt·i=?B ~:19e• 

:::.~. 2:79. 2:1.~~ 
3.FJBB.8i~3 

~5. 0E::0. B4B 

1 .. 444.000 
1t. t i:~E~. P~Si 

:J. Ç)Bé. ~.:5~3}< 

5. 090. ~5~1(1 
4. 0:30. 00(~ 
.:S 4E~;? . :,5;:;:.7 
;:~ . ::s 0 9 ' '? ,;';':, ~,; 

9~14. ~}00 

t . C);j~J ~H3~? 

53. ~.:i8? . ~547 
:s:J'Y'. !!. e1:_::; 

é. 0~54. 4!{}0 
4;:_:~. n.:·,f./. 6:3:7 

f.:~95. i t?.\B 
(~ . ;::.~(?f?. 00,~ 

f:?. 9éB. ~:5~10 

l . 2:.~.iE . E~3{D 
769.7B6 

L:S. 47 4. B6:3 
;]. ~?~jJ . {r)B J. 

é9.~3J.t'J' 

:::;~,!.!}. l{'~J~1 

9'J4. :3<::~<::7 
:JB. ~3(1,1:;x 

3 . a :.:s ~~; . f;J :s t:?J 

B. ':?7:3. :5~~1~1 

r~:. t00E < 000 
;::~ . :::s ::3 i . r.:~ ~3 

} .. 704. (;,00 
63 . ~5i:::ü " :_:;0:_::; 

1.b9.366 

i:.::J.8~]0 

409. 3.:::.(? 
?S00. 0f{h:1 

-----------------------------------------------------------------
Fonte: AHB - 1988 

U7) Estas re:·serv:as reterem-se tanto à an:·i.:a industrial par :a c i vi 11 E·>\cl 



2.2.2 ~· Produ<; de Areia no Estado de Paulo 

oximadamente setec tas (700) empresas ~oram 

desenvolvida em 2 6 

C1V:Ll 

J.6l.0.37i 

( i '7:4 ) ( i 9 ) 

DNPM existem atttalmente 367 

civil no Estado de 

por I :i.ce:nc iad::?. .. indu.·:::.t ·c ia 1 

segLtndo aquele Programa 282 processos para o Estado de 

totalizam 118.321,38ha o que d~ uma 

1:: :Ltu1o; cone 

ia de 1.45! 6~5ha. por· t ítu1o. 

Wll Dados oht idos 
I!ado·; - SERPRO t:· tornec ida 

(19) 

ia de 664,72ha por 

d~ Proc-essamento de 
28.028/89 



do SERPRO e do FROSIG, em desfavor d.ltiniD; 

coletada~ naquele arqulV(J 

dos Documentos c!e Arrecadaç Fi.s;,ca1 

PRfJSIG 

conc:lu.i r porta11to, que é e11orme o n de 

c 1 :;':1.ndf!:St :i nos no areeiro pattlista {;( 

c i vi 1 Un1 n o meno1· de e1npresas est~ irregu a1· junto a Receita 

pelo do setor areei o no Estado de 

Corroborando esta assertiva podemos citar dois exemplos 

um na cidade (je Campinas e relativo ao n 

empresas extratoras c!e areia desta cidade e ao volttme de pr 

D!··.JPl1 setembro de 1989, 

t:tt:ulns 

) cone 

Recentemente foi constituída em 

(20) D d f!: 

ios ·Puncladores, todos ele; com portos de 

\20) Assoe rios Extratores de lü 

constitutivos no Co.rt io de 



acorreu em Juqttiá em 1985 e 

TribJna do Ribeil-a do dia 24/08/85 

u.ndo 

da trj.buto especifico <I.U.M.) era 32 vezes menoY do 

m::Jd c:, 

podemos segura1nente afirmal- que a produç 

c:i.vi1 no Estado de Paulo ~ 3 vezes maior· do 

que a oficialtnente calculada, ultrapassando os 25 ~nilh de 

o IPT em traball,o recente <21> chegou a ttm 

imo no referido ano) D 

Pl"' (2:2) e~:.t :lmou C\ pr·odut;: real em 1979 como sendo 4 

Estado 

(p.4:.:;). 

(2il IPT 
28.023/89); 

<22} DNPH. 
Marco 

registr·ar ainda os dados 

u.nd(J 

-rornecido·:::. Pf:~lo 

F1u.vi:::J.1 do 

de 

Coord 



44 

QUADRO 2 ·- Munic:Í.pios Paulistas com Produç 

U.Z:i. :L 

Fl'f t n 
F·1rrJr:!:T ic::an:::.>
Amp:::tr·o 
1;;;! n :~1 1 d i :t:t 

ar(:.-~c:idc;. 

{~ T ~·:l r· :Z..J, E 

A·(e?:t 1 v a 
\" ,. i 

B:;.rue/:r i 
B~·Au. u. 
Birit:ib:::~ 1"'"1ir·i;n 

apa\/:::t 
dido f1c)t::':!. 

Car:::-~f;;u:::1.t :::t t ub::\ 
C::1r a,p :l. c tt i f:J ::·:;. 
c~ .. \~"3tilho 
C h ::l 'C :-2;'t, 

Ch-í:i.\/ant l::-:"::.; 
Cc;1 i~':!. 

Conch:r:t"i 
Cor u.mb '!:l f:: a Y:.~ 

Got :i. a 

Fonte: PROSIG - 1988 

de Areia no Ano de 1987 

c:u.b :::\ t: 
E1 dor{:tdo 
Embu. Gua.ç:u. 
Dua:tra 
G u. ::·:1. r· :::t r ~:-~- n1 a 
Gua.r·at inguet e{ 
Gu~:t r· i b ~':\ 

I c 
Ig::,lr:::1.(,:u do Tiett;;. 
I g_ a ·c ap Et \/a 
I~:;:E~.rat~4 

Isuapt:· 
Inda:L~:~t~:ba-. 

lp;;:~·ró 

It:abE:r·t:t. 
It: :::t.nhaf::m 
Itapecerica da Serra 
It: :f:\Pi:?:t: in inga. 
I t ape\"'a 
It ::-,_p i r:::\ 

It aquaquecr:.-:·tub~~ 
It ::"'ir~:;.cé 

I t: u. 
It UPE·:·VZ:1. 

,J~lbi:JJ-and :L 
Jacare::-í. 

u.al-i 

~Jun di :::i. :1: 

.Ju qu :i.~~-

Lindói2. 

LouvPir:::~. 

Lui~:; ,:int 
l""i::1c ~·:\ t ub ~:t 
1·-iac a 1 
l'"'iar·{1 :1.a 

i o 

lü 

:i. d~·:i.-:s Cr·u:c:r:;:; 
!''iG.j i U. 

i i~ :i. y· :i. Hl 



QUADRO <Cc::J~nt ) 

-----------------------------------------------------------------
Monte Alegre do Sul 

Oncla ~Ji::~·rdE: 

Du.l-inhos 
Pa 1 :t :::'!. 
Pan 01- a;y;a 
Paul i crú ia 
Pr;z·derno/:::i í~;::l.s 
F' c:~ d r f::· i r· ~:{ 

F'edi-(:J Tolr:..::.~do 

F':i. 1 ~·:\r· do Su 1 
Pi qLu.:~r·ob i 
F'ir·::·:lc: i c: aba 

P:i.r:t:tngi 
F' :L i- Z:l.--::;,sun un §:J a 
Pc;n ~J a J: 

u.I:Ln~·:; 

Port D FE:·r-·c&:ir·a 
it 

Presidente Pruder1t2 
1st r(:; 

F\ibeir 
Ribei.r 
F\inc 
r;~io C1a o 
Ft: i o 1 
s :ti~. 1.:--: i o 
S:t:l 1 f:?.··;;; 

Balt:o Gi-~J.ndt~' 

S:;:._nt~:l. {i1bt::· t:J.n:::\ 
S::~\nt:a. b:::í.l-=:1 DOe:~sJ:,:.:· 

Santa Cruz Conceiç 
B::::i.nt:~1 I~~ab1;::·1 

o BE"::·nto u. c::::;., :( 

(Jc Be1-n::1rdo do 
c; Car·lo~s 

(J 

do R~io 

do'; 
Pardo 

Ped ~-o 
F\c,qut-: 

1-) i c f!:: n t ~":::· 

S::±r:::t.pu:L 
~) t:: r· ·r :;:;, r-:1 tt: tt I 
S 17:: r- l .. ::1 n :::t 
~:;;t;;.:t; e fia r r a::~ 
Bocor·t~o 

Buzanc 
T:::'!.lnb 

i·(:;!1.t: ibct 
Taqu:::;.r·it ins1a 
TatuJ 
Taubaté 
Teodorc, S=:1mp:?;.i;:J 
Te r r a E:o;.<a 
Ub :::\ t u.b ~·:1. 

lJ:;:t·rgem G. do 

\}:i. n h E·d Cí 

'J i l- ad ou r o 

-----------------------------------------------------------------

Fonte: PROSIG- 1988 



n 

muni ípios considerados grandes rod tores de areia em 

e:n t í~ 02· quais de .. tacam se os segui11tas 

( 28)' ( 2!5) } 

In 

preench mento ou 

c:ivil no Estado de 

cons:.t ru.t; ci'v'i I faixa de produç 

---------------
(23l em {Q1"1·". ..,,Q, 870 de are a 
(24l em 1983 '7 Ao o de are a 
í25l e-m 1983 15. de are a 
(26) em i983 .~ 

'"o de are a 
(f'7) f? IN 1983 

,, 
.;.I • de are a 

\28) em 1983 85 de are a 
!29) em I. q;;,r:; 

l,,,.,>J 820 de are a 
(30) já que a e·st:.:d i c a foi do SE,:PRO 



- ;Rt.~::: s.ÃO PiULO 
- S.!l'f':'"~S 

- SÜ .:~i OOS CAJJPCS 

- SOROC113A 
-.. ;:!JJP!~:.S 

- rn;c.;.&;, p;;rro 

- B!Ji\U 

- S~'J .;;:r:;É :>0 R:C PRETO 

- t::?!::.7'U~A 

- r;;::~·CEN~E f'iU.it{N"':'! 

- JJiHHl ;,& 

-~ - BAC'.J. ::>0 ?!...P Ma 

- EW&A:.J.US.t,T,J c;:;iJ.;..IHO 

Fonte: IPT {1989) 
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o 
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n 
tl) 
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ilit 
o 
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o 
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~ 
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tl) 
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TA LA 7 """ Produç: 

Produtivas por Faixa de Produç em 1987 

i'AlXUt SM ;3 I ~~ li IH ;3 i !®H! a ~ ;3 I llli!S lJ!: ~ ;3 I 
1- I ----1------1-------1 

!'ll!llllldlli tlii lJ!: M!IIASI !'!iOOIIC!Illl!!! lJ!: K!IIASI lJ!: K!IIASI OC H!IIASI !'ll!lllltAi!lii!l llE KlllliS 
illlii!N!STI!ATlilíl I I I I I I I 

---1--1----i i----1--1---------
PAULO i 2.773! 8 i !2U!Bi 24 l 655.858! 7 ~L32i.4iS! 66 

-------------~----)--~------!------------!-------~-l-----------!----~----j-----------l---------1-----------l---------!------------

l 2,495 j 10 I !tUIBI 3 I 4~,824i 55 
------------------!---------l-------~----!---------!---------~-!---------l-----------!---~-----í-----------1---------\------------

2ti! i 3 I 75. 945! 13 l2JB4.9161 

9741 B l 3·t3iêl 14 ! 147 .576! 7 ! 55J7~l i i 23B.0U! :)1 

------=-----------l---------!------------!---------l-----------!---------1---~-------l---------!----~------!~--------l---=~-------

CA!íf'!~S 4.313 l 22 ! ê29.246l SB i 262.729! 12 l 194.964! 3 I 69L2Stl 95 
----------------~-!---------1------------j---------j---------~-i---------l-----------!---------!-----------!---------!--------~---

Rl~E!RÃJJ PRETO 00! 3t.121H 9 ! 32LH2! H ! 417.37'2! 4 l 82t7i2l 25 
---~--~---------~-1---------l--------~---l---------i-----------j---------l-----------l---------í-----------l---------j------------

--- ! --- l 35.2111 7 l ---! 15 
-~----------------!---------!------------!---------!-----------!---------1-----------i---------1-----------l---------l------------

--- l 5 ! !iU9Ei 6 ! ie4Ji4! i2 
------------------i---------l------------i---------l-----------l---------l-----------i---------!-----------l---------1------------

--- ! ---! --- 1 48.33jl 3 ! ---l --- i 4803301 3 
------------------!---------l------------1---------l-----------!---------l-----------!---------~-----------l~~-------!------------
PRES. ?RUDEMíE 78 ! I i.387! 3 l H3.?78 3 1 396.6641 3 I 5i8.i~61 ii 
--------------~---1---------!------------!---------l-----------l--------- -----------l---------!-----------1---------j--~---------

l 619 l E l i/.6251 6 ! 85.742 3 l --- i i~3.%6í H 
------------------i---------!------------i---------!-----------1--------- -----------!---------1-----------!---------j------------

i lU~ 



TABELA e _, 1uç: 

Administrativa no Estado de 

ADMI~ISTRATIVA i (em 

PAULO 

BOROCABA ! 361099 l 

i 19il6 I 
1 {em m3) f 

4.2 ! 361099 l 

i {n 

4.i ! 309750 1 

19Sil* ! % 
! \~m m3) I 

3.6 ! 309750 [ 

i 

~-----~---~-----1-----~--- ---------! ---------! ---------! --------- ~-~~~~-~-i ---·---~--1-------

CAKFINAS l 1438cii2 l 16.8 l .t2B70i6 i i4. 5 i 930890 1 9. 7 I 90i3fM ! 10. 6 
----------------l---------1--~~----~ 1--------- ---------1--------- i---------!------·---!-------

PRETO 1 595339 1 7, 0 ! 596999 I 6.7 ! 648685 1 
---------·-----~-!-----~---! -----~---! --------·-! ---------! ---------! ---------1---------! -------
BAURU l 23290í ! 2.7 l 23290í [ 2.6 ! 329i3i ! 3.8 1 390664 i 4.6 

S. J. RIO PRETO l 321790 ! 3.8 ! 296790 ! 3.3 i 242389 j 2.8 i 242389 ! 2.9 

43630 i 0. 5 ! 48330 ! 0. 6 r 48330 1 0 6 
-----~·-------- --1---------l---------l--------- 1 ~-------- í -------~~ 1----~--~-l---------1-------

PRES. PRUDENTE l :175504 ! 2 i ! 205504 ! 2.3 ! 268465 ! 3.1 I 567265 I 6.7 

TQTftL ! 8544435 I i00.0 ! 8903531 i i00.0 ! 8597874 ! i00.0 ! 8500862 ! í00.0 



TABELA 9 ·- Evo1uç da Produçio de Areia Industrial por 

i Administrativa 

(em toneladas/tl 

!995 1996 191'!7 
----------------~--l-----------l-------l-----------l-------!--~-----=--l-------l-----------1------

PRETO 6iB.Jà00 i 5 I 1.100.000! 65 4 I 92!3,000! 63,2 i.i40.000 i 64 1 0 
------------~-----i-----------l-------l-----------l-------l-----------i-------1-----------I------

SAIHOS ! 372 000 I 4 I 432 < 000 25 i 7 I 387. 0&10 I 26 I 3 I 402. 000 l 6 
-----------~------l-----------l-------!-----------1-------l--~--------l-------l-----------!------
CAKPINAS H~4.000 i U,i i 149.300 i 8!9 i 154.500 1 HL5 l 2'32.200 i 11.;4 
------------------I-----------I-------I-----------I-------I-----------I-------I-----------1------
SOROCABA I ~ ! 9, 0 ! 9 I 0, 0 I 0 I 0, 0 I 36. 090 I 2, 0 
------------------I-----------I-------I-----------I-------!-----------I-------I-----------1------
TOTAL I LHUl00 i 100,0 I L6SL3fl! I li I 1.469.500 I I L/80.200 I !09.il 

TABELA 10 Evolução do Destino da Produç:~;o Paulista dE 

Areia Industrial 

(em toneladas/t) 

1985 ~ 19!16 X 1987 X 198811 X 
------------------1-----------1-------I -----------l-------l-----------l-------l-----------l------

672260 ! 261 965350 I 57,42 f 836360 l 56! 9U 989880 i 60 
------------------1-----------!-------l-----------!-------1-------~---!-------!-----------l------

iJIDRDS ! 383400 i 421 636900 ! 08 i 553400 ! 37 ~66! 662400 ! 21 
------------------I-----------I-------1-----------I-------I-----------I-------I-----------I------
UNDICiiO/!cO'IS.CPJ,I 30000 i 2~69~ 36000 i 2/l4t 420~0 i 2 48000 ! í!;70 

------------------!-----------l-------l-----------l-------1-----------l-------l-----------l------
l 0 I 0,001 0 I 0,001 í! I 0,001 36000 I 2,02 

------------------i-----------!-------1-----------!-------l-----------l-------l-----------l------
lJIDRüS ESPECIAIS i 19540 i :1;661 3'2250 ! i~92i 2694í5 i 1;23! 33120 l LB6 
------------------!-----------1-------l-----------l-------l-----------l-------l-----------l------

l 9540 i 0; 86 í 9540 t 0 i 57! 9540 l 0! 65 i 9540 i 
------------------l-----------!-------l-----------1-------!-----------I-------!-----------!------
TUHAS E I 1860 I 0;111 1260 I 0~07 i26G ! 0;09f i260 i 0~07 

------------------I-----------I-------1-----------I-------I-----------I-------I-----------I------
TüTAL I 11!4000 I !00,001 I Hl0,001 1469500 I i!01 1780200 I 00 

(l!) d!lli diill!lli da 
lll!l:i!órin ng !'1Uí'Ml9 



í:::m c:ontidos em diversas 

!nuti1ado 

o de mineradores e sob1·e 

PTüduç mostrai equivocadamente, que 50% da p oduç~o de areia 

) est~ concentrada em apenas 35 empres~~, 

,,,_-,.--, 
c: ... :/~::-' 

do 

acl-eacei·Jtarmos a quantidade efetivamente p1·oduzida ((:landeatina e 

se alteraria substancialJnente, porque 

de areia pa1·a construç est~ disse1ninada em 

milhare~ de pequenos portos de areia espalhados por todo o Estado 

df-:-: Paulo Esses produto1·e~, em sua maioria cla11desti110S, n 

absolutamente nada as autoridades ou c1uando o 

ser·ia temerar1o aFirmar· que, incluida a produçâo 

modificaria substancialme!1te· as 35 maic,r·es se iam 1·espon 1s 

(duas primeiras colltnas) 

J.n 



2.3 - Diplomas Legais para Explora; 

TABELA 11 - Títulos Mine1· icls por Muni.c:ípios 

da Serra 

Barão de Antonina 
Barra Bonit :a 
Barrinh:a 
Ban.1eri 
Bo-l'ete 
!l. Jesus dos Perdões I 
Bragança Paulista I 
Brotas 
Buri 

! EIRA C 
Charqueada 
Cajuru 
Campinas 
Cananéia 
Candido Hot:a 

a do Alto 
atuba 

Carapicuiba 
Casa !li-anca 
Castilho 
Catanduva 
Co1ombia 
Conchal 
Conchas 
Corumbataí 

i-s 
Cravinhos 
Cubat 

Licenciamento 

3 
5 

4 
1 

i 
2 
6 
4 
5 
i 
7 
2 
1 

9 
i 

3 

2 
5 

1 

1 

1 

Al 

3 
6 

i 
2 
1 

4 
6 

1 
2 

2 
i 
i 
i 

3 
1 

i 
1 

i 
i 
i 
4 

roveitamento 

3 
2 

2 
3 

3 

i 

i. 
2 



Dourado 

Eldorado 
Embu 

LETRA G 
Guaíra 
Guarac i 
Guararema 
Guaratinguetá 
Guariba 
Guaruihos 

LETRA I 
Icem 
Illiuna 

Igaratá 
!guape 
Ilha Bela 
Indaiatuba 
Ipen:l 
Ipeúna 
Itanhaem 
Itapecerica Sern; 
Itapd in ioga 
Hapira 
Itaquaquecet uba 
It i rapina 
I tu 
Hupeva 

LETRA J 
Jaborandi. 

Jaguariúna 
Jund 
Juquiá 

i EIRA ! 
laranjal Paulista 
Leme 
limeira 

louve ira 
Luis Antonio 

Licenciamento Al 

i 

a 
i 

" 
i 
3 

a 
4 
i 
i 

8 
3 
1 
3 
4 
2 

ia 
s 

1 
4 

1 
2 

5 
10 

1 
6 
3 
6 
2 

de 

2 
i 

1 

i 
i 

2 

12 
i 

i 
3 

i 
i 
1 
3 

1 

4 
5 

3 

6 

1 

2 

i 
4 

i 



Minu:atu 
Mococa 

das Cl~ Ul!eS 

I EIRA O 
Osasco 
Ou1·inhos 

Palmítal 
is 

Peruibe 
Piedade 
Piquete 
Piracicaba 
F'iraju 
Pino.ssunung:a 
Pitangueiras 
Pontal 
Porangaba 
Porto Feliz 
Porto Fe1·re ira 
Praia !kande 
Presidente itáciol 
Presidente Prudente! 

LETRA R 
Rafard 
Reg ist n:l 

Ribeira 
Ril:le i rã o P i n;~s 
Ribe Pn,.to 
Rincão 
Riolândh 
Rio Claro 

I EIRA S 
Santana do Paraíba 
S. Bárba1·a D Oeste 
S. Clua D Oeste 
Sal to de Pi ~-apor a 
S.Cn;z da 
Santa Isabel 
Santa ia 
S.Rita Passa Quatro! 

Licenciamento 

9 

5 
7 
i 
2 
1 
s 
1 

1 

i 
i 

9 

4 
2 
i 
5 
5 
i 

12 
2 

i 
i 
4 
i 

i 
1 

i 

1 
4 

Al de 

2 
2 
7 
1 

1 

1 

3 
i 
1 
3 

1 

1 

1 

2 
1 
8 

i 

i 
1 

3 

de Lavra 

4 
1 
2 
4 

3 
í. 

í. 



Santos 
Carlos 

S. Bento do 
S. ilernan!o do C;umpo 
S. da Boa 

do Rio 

São Roque 
Sebast i 

São Simão 
São Vicente 
Serra Azul 

Socon·o 
Sorocaba 
Su:a:ano 

Vista! 
Pardo I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Sta.Maria da Serra 
Sta.Rosa do Viterbol 
São José dos Campos! 
Sarapui I 

l EIRA I 
Tambaú 
Tapiraí 
Iaquadtinga 
Iatuí 
Teodoro Sampaio 
Terra Roxa 
Tietê 

! EIRA U 
Ubatuba 

i EIRA \1 
\/alinhos 
\largem G. do Sul 
\liradOUl"O 

Fonte: - 1989 

Licenciamento Al 

4 
2 

13 
8 
3 
1 
2 
i 

4 
5 
6 
3 
3 

1 

i 
i 

30 
1 

i 
1 

367 

de Pesquisa 

9 
i 
i 

3 
9 
i 
i 
i 
2 
i 

i 
i 
1 
i 
2 

i 
2 

1 

1 

178 

de Lavra 

i 

i 
9 
2 

3 
H 

i 

1 

3 

1 

104 



Total Processo Licencülmento 

Total Processos Alv. e Cone Lavna 

Total {ha> -Licenciamento 

-Al 

de Lavra 

ectos Tecno1 

367 

8 929,92 

H8 321,38 

15.148,24 

i c os 2.4 

2A. i eccão e Pesquisa Mineral 

as atividades comp 

Alguns autores conceltLtam prospec~ como 

St7f:ndo eas onde h~ indícios 

Para tanto 

os métodos: 

aerofotog~amétricas, estudo da geologia da regi 

t:·caba1ho~5 

icas do local (sondagens mec§nica5J manuais e geofísicas, 

al~m de identifica~ 

eventual 

Identificando-se, 

fase do processei t amb 

denomi11ado de pesquisa p1·opriamente dita. Nesta fase hJ u1n 

coni: a c to direto e contínuo do pesquisador com a ~rea objetivada. 
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tecno1 :tCC)S 1 cuba9i:?:m dt:: reserva e testes de beneficiamento. 

pensar em realizaç 

do embasamento rochoso em 

Antes de se iniciar o tradeamento , programa-se uma 

sondagem cobri1,do toda a al"ea objetivada. Por 

procura-se atingir profundidades de ati 10 metros no 

imo e objetiva-se recolhe,- mate1·ial de cada metro ap afundado. 

io para anilise e ensa1os. 

a jazida de al-eia utilizam-se os 

qtte revelam as diversas 

Simultaneamente aos 

das reservas e11caminham·-se as amostras recolhidas 

C;S quais compreendem an~lises 

' . 
qu1m1ca~; J ica 

r1os ao perfeito conhecimento da 

ja:!ti.da procede-se a testes de beneficiamento na areia extraída 

2.4.2 Lavra e Beneficiamento 

utilizados há muito tempo. extre1namente simples e geralmente 

a eles integra-se o processo de beneficiamento. 

leitos dos rios como nos dep 

procede-se da mesma forma. Retira-s~ o material do seLt 

i t: c; natural; atr· , mediante uso de dragas. 



dep i to p l~ 

2 1 ina e em seguida inuncla-se a 

posterio1·me11te oga--se o material extraído 21n um dep 

ele ~ encaminhado para llm sistema de peneiras qUf/: O 

ele ~ depositado em caixas de 

Geralmente como o beneficiamento ~ feito 

o que J extremamente danoso a 

itos de grande espessura, com 

1 e disponibilidade de 

1:icoo declividade o material 

acumula-se num lago arti~icial~ previame11te prepa1·ado. na:é é 

de bombas de lama ou atr 

o sistema de peneirame11to e caixas de sedilnentaçio da mesma forma 

DdC}S i.mp,rat i c 

POl~ qu.:::: :l !: o n 

·Falta dE~· ;;:\gu<:\ imp&:dem o dt·:5nlontt:: hidr 1ic:o, uti1iza··-st·: o 

ina; o solo vegetal 

de retro-escavadeiras ou p~s-

Termimula ~ase da opera~ao, 

di:?pr resultante co1n o material org ico decapeado e procede·· 

se da mesma orm no local onde ele estiver depositado. 

Em odo d(·C: 

Inicialmente r·emove-se o est i 1 com tr-ato't 



~1esmonta-se a areia att- d "' p 

bancadas n devem ser muito altas 2 a 3 metros) devido a pouca 

cia do material i0 a 12 

metros, com vistas a evitar desmoronamentos e permitir a sec:agem 

Em raríssimos casos Lltiliza-se hidro-classificadores e 

em outros; com vistas ~ obtenç de mate1·ial de melhor qualidade} 

Quanto ail beneficiame11to as areias para construç c i vi 1 

sofr· em quando istc, ocorre) u.lna Ulila 

e eventualmente uma secagem. As a1"eias industriais, 

l:odavial passam por um processo mais completo de beneficiamento 

n&~c ~~ias ao seu uso -!~uturo. 

Inicialmente o material para uso industrial sofr€ um 

de homogenizaçio. 

1avado, peneirado e classificado. endendo da sua utilizaç 

físico-química presente poderá recebel-

;~·te.)} 

fim há que se falar das novas tecnologias para 

i11sumos para agregados. Uma das t 

conhec: ida já faz algum tempo n i ainda de grande utiliza~ 

duras, 



undo um<J. pub 1 ica(~ do SII~DIF'EDF:AS (31) 

O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento do Estado 

CEPED vem dese11volvendo, desde 1980, com recul·sos do 

Banco Nac: :iona1 da Habitaç - BNH, FINEP e Secretaria das Minas e 

estudos para aproveitamento de argilas do 

RecBncavo Baiano na produç de agregados leves. Roberto Fernando 

concreto €XCE1e:ntc: 

concreto estrutllral, blocos 

1d:::tJC:lasJ leitos de ponte:·:; 1 tubulaz;: 

o Pedro Chaves CALDEIRA (33) 

pelo IPT~ concluiu que o emprego de 

britadas, como agregado gr 

7. o p.4. !31) A Brita 
!32l FARIAS, Roberto L dos Santos et 

Nacional de 
p. 157-190 

o do concreto de Cimento Portland, 

para Af!!amas1;as e Concretos. In: 
09 e 10 de de 1986. EPUSP. 

{33l CALI!EIRA, Pedro Chaves. Uso da La.terib para Concreto. P 2iH'32 



am tomadas certas precau~ 

O Engenheiro Fl-an,:isco de Assis (34) do 

1, com 1·eais vantagens t 

, , I , e am01en:a1s o uso 

como o para concreto, Tamb do IPT. o Engenheiro 

.l.cas 

s ( 

/F!,'l 

!Ji 1 também seria o transpo1·te da areia do 

ita1 tanto 

de areioduto que transpo,-

pot: 1 com vistas a 

prec :i.(Jso 

metropo"i itanas do Estado de Paul cl, 

2.5 - Aspectos Econ ícos 

da Demanda Futura de Areia 

Confol·!ne foi enfatizado no sub item 2.2 (p 41) 85X da 

produç: total de areia do Estado é destinada ~ construç c:ivi1 

15% aos demais setores {considel·ando-se, 

de A. Souza -& 
i r da Bauxit ct 1 como 

Carlos d<' 
p 255-273 



(36) o 

utilizadas nos diversos seto1·es i11dustriais ~de se reconhece1· 

embora o grande fornecedor deste insumo 

peque11as quantidades 

Estados, especialmente de Minas Gera s CSul e Sudoeste do 

Estado) o O consumo das areias industl-iais no Estado de Paulo 

especialmente de areia para construç 

n~o considerou a enot-me demanda l-eprimida do Estado de 

Paulo. Destina-se exclusivamente a atender os projetos inadi 1s 

na , cal~amento} construç 

como aprovados pelas 

A cal- cia de agregados pa1·a construç c i vi 1 no 

Paulo é enorme. Seis mil quilometros de estradas 

se,- pavimentadas ou restauradas; anualme11te 1.000 k1n de 

licas necessitam ser pavimentadas; 54% da regi 

Metropolitana de Pau 1 (J n possuem rede de distribttiç 

(1.500.000) da Regi 

Por 1ado há que se considerar 

desprt:>porç: de consumo de agregados entre Paulo e paÍses 

desenvolvidos. Enquanto naqueles países o consumo 

!:!6) !s!o porque a areia rara civil é exclusi~~am~te cooSllmida nas rrtiMi~!idades dOll centros produ!ilres 
!:!1l se esquxcer, entretanto !ji!e, no caSll de areia 1ara Uilà €~ 

tomo de !ti do tohl ls!o é da •• '""<"ofi;l; ek; cooo 
COOSE'lllí!~lCÍà de ma leih oa OOfiL 
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Paulo ~::1~ é pr t on/hab _ 

1 > 

o Paulo deve se1·, 110 

Sem querer aprofundar a quest do consumo de areia, já 

~ o objetivo desta disse1·taç mas apenas que1·endo 

cia do tema para a ordenaç ins.;t itucional do 

areeiro paulista - este si1n o tema p1·oposto í2SCCJ 1 hemo·;. () 

da civil para mostrar a demanda reprimida de 

Pau 1 o. 

Para tanto foram relacionados os principais materiais 

utilizados para const1·uç de uma unidade habitacional de 

ias para atender a demanda habitacional reprimida 

de unidades que ~ o deficit 

mais carentes da populaç <at~ 3 salários mínimos de 

1os do projeto casa popula1· da 

realizados pelo BNH em 1985 indicavam a 

de 4.026.853 11ovas habitaç 

par7.:\ o período 86/89. Se a isto somarmos o déficit hist ico t·: 

favelada e cortiçada do País e ainda os 

dom:i.c:í1 i o~..; o 1im de Slla vida . 1 

l. ' 

chegaremos ao déficit habitacional do País que foi es~: in1ado por 



TABELA ::12 -·· Mat~~r:lais n~c:~~ss>hios 

populares UNICAMP 
de 

Unidade Quant. para 1 casa Quant. para 
I 8 tni1h casa 
I I 1 l 

---------------l----------l--------------------1---------------
aç;o 5/16 I kg 72 I 596 
aç;o i/i.4 I 222 l .. 776 
axam~ I 10 80 
areia 
IHita 
cimento 
tijolo 8 furos 
telha plana 
cal comum 
cal industrial. i 

iliz. 
l~o 

cola 

Fonte: 

9,6 
5J 15 

kg 3.400 
unidad~ 3.170 
unidade 750 

I< g 220 
kg 80 
kg 5 

gal i 
kg 4 

1987, citado por Wilson Tr 

76,8 
41,2 

27.200 
.360 

6.000 
1.760 

640 
40 

8 
32 

iro de Sousai3BJ 

!39) ~~m í.7 mi Ih s de unidades, por AZEVEDO (40) em 11 

•• , ! 

m11n de unidades e pelo presidente da CONAM em 14 milh 

mil h de resid cias. Para o Estado de 

í 38) SOIJSA, W i 1 son T. "--'"'-""-'--""--"""""'-"""""', 
11I!'iEO. 

!39) ALBUQUERQUE, H.C.C Tr de. In: O Setor de p 16 
!40) Htt:vc:uu, de. In: O Setor de p l-6. 
!4ll CONAM - Conselho Nacional dos Mm·adon's entrevista à Rede Globo no dia !9/09/89. 



TABELA ficit habitacional por renda familiar 

Faixa de 
cnn nfl de 

renda fami 1 i;u I 
sal, mínimos I 

ia/unidade• I Unidades I 
I 

--------~--------------l---------------------l----------1-----
bai><a ( :j. a 5l 

ia<5ai0l 
alta <acima de 10l 

Fonte: CONDER H978l 

'7,980,0001 66,5 
I 2,508,0001 20,9 
I 1,500,8881 12,5 

* Com base neste estudo, pode-se admiti r que a e a ia das 
resid ias nec ias a suprir o d'ficit habitacional ' de 
79;1 

A anhia de Desenvolvimento da i 

ia (aquela com ra 

TABELA 14 - Consumo de m<.~tel·iais por, m2 d~' 
uma construç m'dia 

Materiais Unidade Consumo p/m<' Consumo p/ Consumo para 
I unidade c/ I 4 milhÕes de 

I I 79, 15m<' *I casas ( Hi6l * 
---------------1-------------I----------------I-------------I---------------
Cimento Sacos I 1,693 I 134,80 I 536, 
Areia Grossa m3 I 0,2'76 I 21.84 I 87,36 
Arenoso m3 I 0,199 l 15,75 I 63, 
Cal kg I 19,368 l L532,97 I 6,131,88 
llr it a m3 I 0, 256 I 20, 26 I 81,04 
Pedra llrut a m3 I e, 214 I i6, 938 I 67,752 
Bloco 6 l'uros Milheiro 0,080 I 6,332 I 25,32 
Telhas Milheiro 1,144 I 3,482 I 13,92 
Madeira Cobert, I m3 0,123 I 1,821 I 7,28 
Portas I Unidade 0,156 I 12,347 I 49,38 

Fonte: CONDER <1978), citado por" IlNHH43) 
* Colunas incl o autor 

!42) CONllER, 



n conc1usivo 

A1gum:::t·s; subst cias minerais tem resel-vas 

insu~icientes para a demanda r·eprimida e menos ainda para a 

unda geográfica irregular ~ C)lttro 

que tem que ser leva11do em co11ta por ocas i 

Dado 

ao meio a•nbiente pelo desenvolvimento da atividade ext1·ativa. Por 

a em moldes racionais 

C CHIH.tn i d ad G~ ( 44) 

dé··Pic:it de areia para habita~ 

déficit obrd.s vi 

aproximadamente 50% da estrutura do cc,nsumo de areia total no 

vida 

iHHJ dos 400 milh 

no Estado (150 milh 

esquecer que se trata de atividadE que 
aos centros urbanos onde a canse 

e a consequent e 

sci é economic:uTientt· 
ia é mais 
mais acentuados. 

onde 



2.5.2 ·-Custos 

As jazidas de ar·eia no Estado de Paulo, e elo resto 

il conhecimento e 

n nicas onerosas para seu aproveitamento. 

bt:.'ne·F i c ialnf::nt o 

custos muito l3aixos 1·elativamente a exploraç 

as despesas da mit1eraç 

um que abrange todos C}S custos 

e IJeneficiamento da al-eia ( 

sociais; preço do equipamento e sua 

out:~o} 

2.5.3 - os 

O preço de venda de areia ~ ditado, 

coisas~ pela sua utilizaç e pela localizaç 

{ indust ·c ia 1 

imediato 11a construç civil) havet-~ uma variaç 

significativa do seu preço. Assim as areias indtlstriais, c as 

s fo1wam suficientemente enumeradas no item 2.4, 

finais significativamente superiores aos aplicados 

civil, porque aquelas aa-eias depe11dem de 

te c no 1 maior 

beneficiamento do que estas. 



OIJ.tr·o lado, das jazidas de areia 

aos c~:nt rc:;s consumidorE:s 

o custo do transporte onera significativamente o pre~o da 

Enn caminh rio areeir(l a distribuiç 

f:': C on dist 200km. 

caminh de terceiros utilizados mediante pagamento de frete a 

cias aproximadas>. 

Paulo~ excluindo-se as areias do Vale 

do R:ibei r a 

1a e as do Rio Paran~, 

que se utilizam daquela hidrovia, as demais todas transportadas 

via •·odoviária atr de veículos que transportam de 10 a 

l8t. 

O preço das areias para construç 

·:salientado; in f1 c1a decisiva da distincia existente 

() centro produtor e o centro consumidor. 

dep i tos imo do me1·cado consumidol- ( Pa.ulo, 

Campinas, p.ex.) chegam a alcan,ar o preço FOB mina equivalente a 

ico, enquanto que aquelas prove11ientes de 

tros destes centros D 

medidas por pre~os equivalentes a 3 d6la1·es o met1·o c ico 

2.5.4 - Transporte 

D de areia ~ um importantE~ n~:\ 

viabi idadE· t nic;;;t e econ ica de uma jazida. No que se refere 



civil, como se viuJ a sua eventual 

no translado jazida-obra, n inviabiliza o seu uso$ 

n c1a, maiores cuidados no seu manuseio 

As 

ind i sp<~~n vel para a confecç de boras produtos devem merecer um 

tratament c; p r in c i p z'"" 1 me·n te quando transportadas 

n se pode esquecer 

da areia produzida no Estado de 

ia (45) e que para transportar 

vo ume Paulo no ano passado~ por exemplo 

:i. os 1. , ;::; m i 1 h viagens/ano ou 4,8 

mi1/dia ( 46). reproduzir o que disse 

Do que foi exposto pode-se afirmar que o transporte das 

civil~ pode e deve ser feito em 

veículos; de grande tonelagem Ctrem e c!,ata, por 

o das estradas paulistas e, principalmente das 

m~1lha.~:> vi ias urbanas. Quanto ~s aa·eias industriais 

!45) exceç as areias ex! no Rio JuguJ.a por via 
!46) Considerando a densidade da areia 1,2 e a cd.!'~''"''v" ca•nnoores em torno de 2il !oo. 
!41l GONZALEZ, Ext de areia é cada vez mais d fevereiro 

p .25 
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meio 

de qualidade que o p oduto 

se pode excluir a possibilidade de se 

de 

o mercado deste ua pot 1 

ca1·entes deste líquido precioso, especialmente a :l 

Paulo. 

2 _ 6 - Con-i'l itos entre a Atividade Extrativa e Outras 

Fonnas de Uso e do Solo 

Inicialmente cttmpre C) 

entende por conflito. Segundo PASQUINOJ G. et alliiJ apud 

Si]va f~U J: Z é 

:lo anal.i~:;ar o:::; 

Para DAHRENDORF e TOURDAINE (49) conflito ~ sin 

!48l Mauro Silva. 
~ Bairro Santa 
p_ii <tese de mestrado)_ 



cc;nf'l:lto 

No que se refere ~ quest especifica tratada neste sub 

i t: eHJ Pi~ecisc! n esquecer que a atividade 

realmente conflita tanto com os interesses dos cidad 

dos titulare~:; dire:itos (c C10 1 

ind p!: c ) 

conf1 i tos 

decorrem da disputa pelo mesmo 

e as demais atividades desenvolvidas no 

elas igualmente importantes c:Dmu.nid:::\deJ 

a assim considerada pela maio1·ia dos 

desses conflitos a minera~ 

c ia~ 

per i. do muni c: :f pio . 

danosa para a comunidade, isto porque a 

suas características peculial-es 1ocacional 1 

n livremente deslocada. 

dE·sen ... ;o.l vi. da no local onde os condi c ionani: E:s 

;.::onst i tu i r· am 

:Los; Pl~oduto ou. 
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mais consentinea com a realidade, e 

si!::guida em in os paÍses, é a que incorpora 

da área onde se pretende implantar atividades 

ec(Jn Destes estudos e que dever sair as diretrizes para 
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CAPiTULO III LEGISL MINERAL E PARAMINERAL 

RELATIVA AO APROVEITAMENTO DE 

AREIA NO ESTA PAULO. 

3.1- O Período Colonial 

oca do descobrimento do Brasil, 

Manuelinas. Po1· esse instrumento 

Por·t u.ga 1 inclui<:'~. em SLla política governamental 

itos alcan~adas pela sua rival 

anha 1,0 Novo !~undo; e segundo, o surgimento do Mel·cantilismo, 

tt-:·c;r·J.a econ ao ac: 

O regime jurídico para o aproveitamento dos recursos 

a.liano; o nome Já explicita a 

clominJ.a1 do bem mineral. Esse regime surge na Europa, 

instituído pelos reis 

subsd: i t uiç: ao sistema romano de Aces Pelo novo regime a 

desvi~1cula-se da prop,·iedade superficial 

propriedade distinta daquela por 

demais atividades econ forma extremamente 

um nt:?:9 i o 

1:i.co. 

eitos ~ legisla~ 

pertenciam ~ Coroa Portuguesa eram p1·incipalme!1te o ouro, a 

o diamante, as gemas e alguns metais estrat 
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n e r :i!i.lll, 

cia a<JS eventuais ispositivos l(Jcais. 

nada 

no qU1?; 

estimtl1os realengos voltados~ descoberta de jazidas de 

Estabelecia tamb 

suportada pelo minerador do 

à propriedade e que, podem ser resumidos na extra' 

Nenhum deles, portanto, voltados para o aproveitamento 

Em expedida durante o Per·iodo 

Colünial 

Fel ipina::;} 

imento de Terras Minerais do 

BJ-asil de 08/08/1618; no Regimento das Minas de Iguape e Cananéia 

de 22/0:75/:1.6?9; no i mr.:::n to do'2; erintendentes, Guarda·-Mores e 

as minas de ouro de 19/04/1702, 

ias de 7/05/1703, 



3.2 - O Brasil Imp io 

a Proc1amaç~o da Independ cia, em 07//09//1822, o 

po1· fo1·ça da Lei Imperial de 20/10//1823 e do Decret(J de 

Poucas leis novas 

de 27/01/1829, Decl-eto n9_ 3236 de 21/03/1864 e 6104 de 

l9/0:1./:i.B7 t!,} Lei 

em geral e de nenhum significado 

cia mineral ora em estudo. 

se pode rigol·osamente afirmar que o 1-egime 

das minas do Período Imperial fosse o mesmo do Período Colc)nial 

d i:::.<{mant E.·, 

c ia-s am as mesmas h~ uma diferença muito 

Enquanto o a1iano 1 igavam·se 

Monarca, portanto de 11atureza mais 

o regime posterior era mais impessoal pois ligava-se ao 

E><c 1 u.indo ···s:;,e 1r::::E!is1aç 

con·st itttiç 

específicas sobre OltY'0 1 

nesse período e absolutamente nada sc,bre 

3.3 - A Primeira l ica 

No final do Período Imperial inicia-se no Brasil o seu 

ico .... o do ca 
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com 70% do seu vala,~. 

dos cafeicultores leva-os~ liderança 

do País at~ a Revoluç por urn 

Durante esse período a mineraç que j~ estava em 

decad precoce das minas de ouro e diama11te de 

di~ci9ida PE:los cioso·:; 

da sua atividade sobre aquela. 

da atividade agrícola sobre as demais fica patente 

por oc:2:tsi ublicana de 1891 

força política na constituinte a 

que vinha desde C) fim 

do 10 Romano, e estabelece a unicidade das propriedades: 

Pela Constituiçio ublicana o regime jurídico das 

min=i:i.s 

subordina-se à propriedade superificial 

ser considerado seu ac i<J. Disto nos di conta o 

do Brasil~ 
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T 

TT 
.t .. {. 

TIT 

in 

O solo com a sua supe1- cie, os 

de 1930} com algumas poucas 

su.b 

donos do 

totalmente vinculada, por conseguinte, 

n tinham. 

da do 

propl-iet~l-io do solo e subordinava-se unicamente ~s leis comuns. 

O Decreto n9 2.933 de 06 de janeiro de 1915 ~ conhecido 

como Lei Pa1·1di~ Cal eras po1- te1- sido ele o seu autor. 

ia impor·t.: ci<:t para 

jurídico p de 

!21 F'and foi Federal, Ministro da icul hera (2 
vezes) civil a ocupar o Min io de Gu.ETr*·· Foi autor dó. Lei que tem o seu fHJ~e~ 

de escrever dentre nutras coisas "As Minas do Brasil e sua 



Esta Lei classificava as su!lst cias minerais em dois 

distintos. Um cc)nstituído das minas propriamente ditas e 

chumbe:. 1 cobalto-' 

mol il.::;d io, estanho; glucínio e out1·os metais 

ant·cacitoJ 

O outro} constituído por subst cias minerais que n 

nos •·egimes das minas, era sub ividido em dois 

de: 

amianto, caulim, mica, 

adubos c fontes minerais; 

b) areias metalí~eras ou gemífsras 110 leito dos rios ou 

Somente as minas constituiam propriedade distinta do 

Com (l advento do foi 

consideradas minas eram simplesmente 

com(l pedrei1·as e foram coi1Side1-adas como simples ac i o 

pr·op'r ii:?t io, limitadas apenas pelas regras do dit·eito 

comum e pelas normas administrativas loc~is. 

A t_ei nQ 4265, de 15 de janeiro de 1921 

c executado no País. ~semelhança da Lei Pancli~ 



Lei es caracterizava CO!Il() 

,i:; COlff 

eram consideradas minas e; portanto 2 

itos superficiais de 

uas termais, minerais e medicinais. 

tanto a Lei F'andi~ como a 

Si 

o Texto Constitucional favoravelmente 

estas medidas foram 

conceito constitucional 

da prop1·iedade mi11eira ~ superficial 

Desta forma, o aproveitamento das areias assim comc1 das 

cias minerais existentes em propriedades privadas e 

n consideradas minas continuava disciplinado pelas regras do 

direito comum e pelas nol-mas administrativas locais. 

3.4 - A Revolu;;: ado !~ovo 

A "{Jrancl:G.' 

juntamente com :::-:~ pcJ ít :tc:a ~."::cc;n ica cünt:rad:i.i: 



--:sf:;:gundo Manoel C. de MELO (3) foram as respon 

de 1930 que, ent1·e outras coisas 

su.bsst J.tu:i.·c i c: a rura 1 vinct~ 1 {:tda 

que permitisse tlm mel~,ar desempenho de outras setores~ 

Para tanto era io proveJM este segmento da 

dos icos de que necessitava. Para que 

isto serem elas as fornecedoras de muitos dos 

sistema pl-odutivo e 

1egis1aç:ão, que era, sem d~vida alguma, desestimulante para a 

rn:Ln~":f.·r-:::<.1; su!Jstituindo-a por outra mais favorável 

3.4.1- A islaçio Mineral do Período 

A Carta Política de 1934 ~"estabeleceu a separaç 

as existentes antes da 

~blica e, tacitatne!1te contemplotA o domínio da Uni 

sobre os bens minerais desconhecidos ou sobre aqueles conhecidos 

manifestados ao Govel"J10, quando condi(:ionou o ap,·oveita-

(3l HELO, 
p .168 

Hanoe1 C. de. O 

!4l 70% das no·5s~s 

italismo Tardio. 

do ibidem. p.!57. 



mento bens mi11erais a autorizaç 

para legislar sobre bens do 

destes princÍpios políticos; 

:.5) para 

de; i!itib:S'O l (_;~ J 

) 

(51 C F. Art. J; H8 2 



o , Decreto nQ 24642 de 11 de Julho 

d fi: 1934 e as legislaç comp ementando a Lei 

ainda, os seguintes princípios políticos que 

n estavam suficientemente claros naquele Documento. 

dependiam de autorizaç 

1ico n aproveitamt~ntc) de jazidas de subst 

pt-óprias para construç Os regtllamentos administrativos locais 

que estabel~ciam o controle sobre esta atividade; 

!:ot.::n- tanto: do pr.:Jpriet ia do solo. <Al·t. do 

C.M ) 

2) Quo.ndo alguma das subst 

anterior tivesse a aplicação em qualquer ramo indust1·ial ou ainda 

de interesse p~blico. poderia ser enquadrada no 

2 Conce-ss ouvido o DNPM (Art. 39, § 

do C.t1. 

3) ,o, Uni poderia transferir aos Estados 

lhe fol-am conferidas pelo Código com vistas a 

autorizar a pesquisa e cc,nceder a lavra para todas as classes de 

substincias minerais excluídas as seguintes jazidas e minas: a) 

qu2 n 

pelo Códigoi b> de miné1-ios de metais nobres; c> de combustíveis 

liquidas e gasosos e d) de 'EH,tbst 

betuminosas e Pil·o-betumin(lsas. <Art. 79) 

4) seretn beneficiarias dessa transfer 

c ()mp 0::t os Estados deveriam possuir um serviço t 

administrativo compatível com as :ettr·ibuiç: 

loHia Econ ica; 

n i CO'·· 
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Concess5es e Cadastro de Minasl c) E~.:tcritório 

nicn Laboratórios convenientemente aparelhados de: 

I-Mineralogia e Petrogl-afia, !I-Química Analítica Mi11eral; I I I·-· 

Ent.:.::1 ic;>S-; Meta 1 

5) 

gicos Semi-Industriais CArt.B0 do C.M.l 

Os Estados manteriam a Uni informada dos títulos 

válidos apcls sua transcriçio nos respectivos livros da DFPM (Art. 

81, § 1Q do C.M.> 

6) A lavra poderia ser recusada se a atividade fosse 

consider:::1da pr udicial 1ico 

interesses que superassem a utilidade da exploração industrial 

(Art. 50 do C.M.l 

7> A relevincia da minera~io sobre outras formas de 

uso e ocupaç~o do solo ficava evidenciada pelo reconhecimento do 

direito de servidio do solo e subsolo tanto na propriedade onde 

se encontrava a jazida quanto nas vizi11has <Art. 60 do C.M.) 

8) A fiscalizaçio do governo visava assegurar: 

precau~~o contra perigos ~s propriedades vizinhas e prote~io ao 

bem estar p~blic(J e proteç;o ao solo CA1·t. 68 e 75 do C.M.> 

9) Dada a importância da minera~io ficava assegurado 

empresas mineradoras os seguintes favores: a) isenç~o de impostos 

de importaçio para máquinas e equipamentos que nio existissem no 

PaÍs; b) tarifas mínimas nas estradas de fel-rO; nas companhias de 

tanto para transporte de trabalhadores quanto do 

min ia, combustível, etc <Art. 88 do C.M.) 
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i0) goza,- destes favores as empresas tinha1n que: 

em seu serviço, dois terços no mínimo, de engenheiros 

n:::~.c ionais; quaJ·tos no m imo de oper 

nacionais; c) a manter uma ou mais escolas para os oper 

destes rtas vizinhanças do estabelecimento e d) 

tratamento do seu pessoal, ou. prover os 

ne:c 90 do C.i'i. 

92 c!o nomeava o DNPM como 

encarregado da minea-aç 

12) Em 1936, atr 5B5 

o governo defi11iu 

sem outro be:1leficiame11to al~m do seu talhe. Todas as demais 

dependiam de autorizaç governamental (Art. 6Q) 

n a1 te:Tf)U 

substancialmente 

enas dois princÍpios políticos foram modificados. Um 

relativo Q propriedade das minas, estendendo ao domínio da lJni 

ou dos Estados as jazidas desconhecidas (que n haviam ~:;ido 

pelos particulares) existentes em terrenos 

propriedade destas entidades governamentais; outro, este sim de 

política, e referente~ nacionalizaç 

minas brasileiras, que poderiam ser aproveitadas por empresas 

totalmente perten(:entes a ios brasileiros natos (6). 

{6) Esta 



existente em 11osso 

legais editadas na vig cia da 

c;onstitui<;: 

de 1934 Cflntir,uaram em vigor, 

aqueles que conflitavam com a Lei Maior, entre os quais o 

Em o Nt1VO 

igo 

do igo anterior, adequa-o 

seguintes merecem destaque: 

1! Condicicinava o funcionamento das sociedadesi de 

federal p1·évia, que, 

c:onstituída por brasileiros natos mesmo que 

lei vedava apenas (no caso df;: 

ou sucessor estl-angei•·os sucedesse o titular; podendo, 

tod:;:tv:i:;?:t; transferir este direito a quem pudesse exerc 

2) DE:svincu1ava da tutela federal, transFerindo-a 

desde que tJtilizados diretamente in 

ou sem outro bene~iciamento al ele talhe e forma para 

e n 

F>Úb1 ico1 na i d CArt,J.2 e 
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'§§) > 

3) Era menos gen ico que o anterior no que se refere ~ 

ambiental pois nomeava os be11S a serem protegidos e as 

resultantes dos trabalhos de mineraç 

io·s <Art 34 *:: 56) . 

4) Tanto as empresas mineradoras quanto aquelas 

ut i l izavarn ma.t ia-prima mirteral estavam eitas à fiscalizaç 

do Dl,JP!1) 

E·HiHid{itS. 

bem como deveriam prestar-lhe todas as informaç 

Ademais estas ~ltimas empresas estavam t 

~sua nacionalidade 

49e~"i4), 

5) Era mais explícito do que o anterior no 

à cornpet 

de jazidas <Art. 59 e seguintes). 

Vê-se do exposto que o igo de 1940, ~ EXC .dos 

dispositivos vinculados ~ nova Constituiç e1n nada diferia do 

a nio ser em pequenos porm~nores e talvez na Slla parte 

A grande mudança deu-se a partir HouvE·: 

inicialtnente at1- parcial 

com rela(;: ~t nacicJna1 izaç: absoluta das minas brasileiras. Por 

da Constituiç o Presidente da 

assumia poderes para autorizar alteraç ou 

com vistas a possibilitar 

de capitais estrangeiros nas empresas até ent 

exclusiva1nente nacionais. 



n 

d n conflitava com a pt·incipia política 

no final da d ada ele 30 

contemplavam as jazidas de calcária, 

e argila que se destinassem ~ fabricaç de c: i mt-:n t C) (:::· 

t::::\ntt) no capital quanto na 

3.4.2 - LegislaçBo Paramineral do Periodo 

O periodo considerado n~o foi muito pr6digo no que se 

específica e sobre proteç 

3.4.3 - Tributaçlo Mineral 

dizt-::-r} c :í. t:\ 

Federal 

resumia-se aos impostos estaduais e federais, n 

2111 sobrevivia•n graças aos favores dos 



Para os Estados ficavam l-eservados os impo·;::.tos de 

e mercadorias de sua pr ria produ~ 

a taxa de selos quanto 

aos atos emanados dos setls respectivos governos e neg 

i:?: contribui!~: concernentes aos seus tel 

era quase toda dirigida par·a os 

de Al:t:AlLJO (7) o valor destes impostos 

mais importante da receita tribut 1a daqLte1e período 

cia da crise mundi~l de 

no ano SE9ltinte, à metade do que 

( 8) . 1oais precisame11te com a 

Constitlt~~âo F€dera1 de 1934 ~ que o Pais passa a ter U!D sistema 

munic:lp~·àl 

pc)1Ítico··.-

c ia 

bem como a distribuiç 

diferentes esferas de poder 

:t934, 1940 muito 

quanto n.:::í. 

da receita tributária. Por elas cabia ~ Uni 

ios de 
ias de 
p 44 



seguintes t1·ibutos: 

de mercadorias de proced cia 

imposto de consumo de quaisque,- mercadol-ias exceto 

os combustiveis de motor de expl impc»sto de transfer 

para o exterior; sobre atos de stAa competirtcia, i os 

dt:: sua economia e instrumentos de contratos ou atos regulados 

t z:tmb 

postais e de outros servi,os federais, de entr·ada 1 

saída e estadia de navios e ae1·onaves. 

Aos Estados ficavam reservados os impostos sobre: a 

p·rop-~- ied e territorial rural, transmi 

de propriedade imobili 

inclusive quando incorporada ao capital de uma sociedade, constAmo 

de combustiveis de motor de expl vendas e consignaç 

efetuadas por comer(:iantes e pr(Jdutol·es; i11clusive os industriais 

(ficando isento a primeira operaç do pequeno produtor; como tal 

de-Finido de mercadorias de sua 

atos ema11ados do seu govea·no 

e nesoc1os de sua economia ou regulador por lei estadual 

as taxas ,-eiativas aos serviços Pl-estados pelo Estado. 

foram contemplados com os 

licenças municipais, com o imposto pt·edial 

com o imposto sobre diver 

is rurais, bem como as taxas sobre sel-viços 

1nunicipai~;;.. 
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Al ciestas receitas, Estados e Municípios podia1n ainda 

elas seguintes vantagens: os primeiros aderiam ficar com 

total arrecadado de (JUtl·os impostos c iados tanta pela 

Un rios; os Municípios por sua vez, 

i mp f,JS t: (JS ( 9) ' 30% do excesso 

do imposta soba·e 

As icas mudan~as sig11ificativas ocorreram com a Cons-

1946 e se l-eferiam a passagem do 

do 

;)n i c o e c (Jn ·::;u.mo i 

irnporta.:;: de lubrificantes e de combustíveis 

l:(quidos Oll gasosos, sobre os minerais do Pais e sob1·e a energia 

n9 24.673, de ii de julho de 

fiscal específica. 

esse diploma legal c•s tributos fed€rais. estaduais e municj.pais 

incidiHm apenas sob1·e 25X da renda líquida (12) 

conces;i(JC! 

í<Jl 
\10) 
ao 
H2l 

Com o advento do igo de Minas de 1940, Decreto !_si 

introduzidas pelos 

n9 2.0B:t/40, 

do io sobre a atividade mineral 

do Art. !0 da C,F de !934 
Al Barboza P.45 

do Art. 15 da C.F. de· i946. 
entendida como sendo a rE·üüta bruta rrlenos os custos diretos e indir2tos. 



o c:r:l.t i o confuso da re11da 

efetiva da mi a, e 

periodicamente, pautado pelo Ministério da Fazenda. 

com 3% e os Estados e Municípios com 5%. 

Es3es siste1nas tribut lOS 

LAma ve2 que excluía, num p imeit·o 1nomet1to, a i cid c ia 

qualquer que fosse a sua natureza, 

ç1ue se refere à areia para construç civi1; como 

n eram consideradas legalmente bens mine1·ais 

municipais conforme 1 r:_:: c :i.on~~ 

BFDf(AIH i3) Gua11to às al-eias iJ1dustriais seguiam elas a regra 

demais subst§ncias minerais. 

3.4.4 - isla.;: Restritivas 

globB.1mente 

c os minerais em particular, bens econ 

passíveis de valorizaç pecun :L por 

objeto de uma re1aç jurídica. Outros bens há, 

(je difícil mensuraç ica, mas que, devido a sua 

impor·tánc :ia pa·ca a 'v'id~~ . ., t:t:\.mb protegidos pelo -dirs;ito. 

U3l Elias. A 
P.843. 



forma a faunaJ a flora, a u.:::..l o a:~} a 

jurídica. 

n e devida, portanto: apenas ao seu 

ico 1 mas e assegurada; 

que eles tem pa a a rr c :La da 

humanidade. Desta fo,·ma, o Direito, a(J proteger o meio ambiente 

rio homem e por conseguinte 1 

do ser do Direito. 

No período considerado, al das poucas restr·iç 

pode-se acrescentat-

Decreto 24643, de 10 de jtt1ho de 1934, 

modJ.·ficad~-:j 
r-,~::·~-, 

Ch.H.: 1 de 11 de novembro de 1938. Pc1r 

diploma legal algu!nas atividades econ icas, entre as qttais 

, sofriam restriç quando comprometiam a fauna Oll a 

~::ico.; o livt·e curso das uas; bem como o setA cttrso 

natural quando conspurcavam ou contaminavam as aguas; com 

de assumirem os 

relativos aos trabalhos de potabi1izaç 

sua salubl-idadeJ respondiam civil e crimi11almente pelos (janos que 

Excepcionalmente se permitia a inquinaç 

admi11ist1·ativa que, para 

exigia do poluidor as provid cias nec 

ou o seu desvio para esgoto pr 



Decreto lei nQ 25, de 30 de 11ovembro de 1937, Organiza 

nacional 

d ip l orn-a. as paisagens 11ot 

quanto ao seu uso desde 

do use) livre era necess~rio que o bem a 

protegido fosse devidamente tombado pelo 

Previa-se para o 

aos be11s de valores ~~ st icos e artísticos 

com g 

t inh~·:l.m cornp~.~t 

com vistas à padroniza~ das diver·sas legislaç 

Decreto-Lei n9 2848, de 07 de dezembro de 1940 - igo 

Pt·:·n c\ 1 Dois artigos deste Código, o de nJ1nero 250 e o de n 

atividade humana~ 

alcan~avam particularmente O primeiro considerava 

:r i me ou polu.iç: 

pot de uso comum ou particular. O segundo, e n 

era mais dirigido à rnineraç 

(14) e Art i co Nac iona1 



c DP :;; t i t 1J :L c;: 

edemoc atizaç~c) c1o Pa s 

qu.t-::· 

ao prc)priet~rio do solo preferencia exclusiva ~~ara 

152 e 153 da L.F 

t :;:1.rnb 

t elas ejnpresas estrangeiras qtl2 

(je filiai5 brasileiras. 

No que se refere paraminerais as principais 

C on Stt!HO, 

d;: .. ; ., ' . ' 
ll qU.:LüC}·;; 

btE:m no qt;e coubesse ~ energia elétrJ.ca e aos minerais d 



n(J ra:Ln i me; a1·a os Estadas e Municípios e o 

ia de lei federal 

espec1a1men e a sua d stribuiç que se baseava numa 

consumo e produ~ 

~ possibilitou, desta f()rma, 

estadtiais e muni(:ipais, regulamentado as a ati~idade. 

Gu.:;:;;n to restritivas à mi era~ 

estabelecidas anteriormente e que (:on~ir1uavam em vigor 

pode-se c:itar ainda as segtlil1tes: 

Decreto 49974-A, de 21 de janeiro e 1961: LF:.' i 

Estes textos legais discip1j.navam, entre outras coj.sas, 

o serviço de saneamento, o abaste(:ime11to de aguaJ a proteçâo aos 

o tratamento das rias, o lan~amento de 

lidos ou gasosos, a pJ-ote~ 

a obrigatoriedade de audi&ncia pr ia da Diretoria do Patr i o 

dE· 

ela lavra para jazidas de ca1cário de conchas 

que posst~issem característ1cas de lBOt1umer1to a1·queol 

21n prir1c pio fic:avam 

aqueles relativo à separaçao elas 



n ( i5) j 

ativid~ds, ao Fagamento 

CIZJ~ndo ut lizadas in n~tu1a 2 desprovj.da5 de maiol·· 

eram~ portanto, alcançadas p21~~ 

1sgis1aç:5es minerárias e subordinavaln-se; POI~ conseguinte~ a~; le-

lhes davaln ne11hum 

de algumas oedreiras localizadas muito 

imos a n~scen0es Ol1 

A do ime Militar de 1964 

ia de 1961 a 1964; período dos P1·esidentes 

uma JlOlitica econ 

pr·c,b1emas mltltiplicavam-se numa tal velc)cidade qL n 

V sobre o assunte § 

os Estado-s 
(16) IANNL Ot Estado 2 no Br;.:~.si l Ed. f~ i o de Civil 



ic~ enft·entá-los conve11i211temente 

n d 

Ela seguia totalmente desaju~;tada sem rumos 

(2u.ad n ::; nc 

e promovj.cl~ pelas torç:as reacion~rias do 

do a do;;;: do 

do presidencialismo a 

n 

ias das massas trabalhadoras da cidade e do campo} 

(·~·qu.:i.l :Lb c :Lo t:· nt 

mantido .. ! ... 
t!U 

de:; 

elas grllPOS de esquer·da qtte pregavam abertamente a 

p 1.97 



alismo depe11 en e (18) 

nstitucionali2aç 

Branco em consequ c1a de desastre a eo oc:orr1oo 

:st itu.ciona e 1969, como documento políti(:O 

principa s par·a 

l~o (:ampo específico da mineraç 

ou explícita do regime militar (de 64) estabelecia os s~eguj.ntes 

po1 :(t: :L co~; 

Con::;t :i.tuiç: FedE·. ·ç-a 1 :t967. a) 

b) (:Ollhecimento abra11gente aas 

potencia]j.dades minerais c:om mudanç:a completa nas 

dos objetivos ante1·iores e d) 

estatal na mineraç (19) 

( 18) Os 
demais int 

(19) de Motivas 39i 1 de i964: do Ministra das Minas e 



3.6.1- A Constituição de 1967/69 

m:~nt inh21. 

eliminava a p1··efer ria 

do pr p 12'~ io i1nposta pela Constitui; 

, ... 
:::1. 1.~ r· 

supel-ficlar·ios assegurou-se-lhes a participaç 

nj.s ro Mauro THIBAU (21) embora holJVesse 

(tanto é verdade que o Artigo 170 da (~.F previa prefer c1a do 

econ cabendo 

o certo e que o texto constitucior,al, rto seu Ar·tigo 

169 estabeleceu o monopólio em ·Favor da Uni~o da pesquisa e lavra 

Dt1tra mudanG.a constj~ucional estabelecida em 

foi o da centralizaç 

anteriores possibilitavam a transfer&11::ia para os Estaclos do 

possibilidade e 

(20) í, 5% do valor dó. 
(21} Mauro~ 

J.9B8. p. i7 



c: i 

c1ue tang ~ acio11 lidade dos ias da~ emprEsas 

a Carta Políti(:a de 1967/69 1-epetitA a ,J. ••• 
U<:\ 

estabelecendo-a em favor das sociedades 

no 

desde a Constituiç 

1~s Gstra11gE1ros. Embora este Dip orna (1atasse de 

co11trovertida segundo 

Sant: o·::; Coei h;::: NETO (22). 

Quanto a tributaç~o foi mantido o imposto 

qlAe tratava a Carta 

que ficava1n sujeitas a este 

dt·~;tr:Lbu.iz;: ou. c on ::;uHiü 

dos minerais do País que seriam enumeradas em lei específica. 

Estas medidas e(jitadas em COI1S0!1 cia com os objetivos 

po1 :{ti c: o~:; do grupo dominante . . . 
p ·c op :L c :L~:% r :1. ::·:\ 1 t·:: eno·cme 

cap:Lta]; mas 1amentavelmente, ro excessivo de titulas 

c .. 01~ r· r::::~:.:;p (Jn d ç;.:.u 

minf:':~r a :i.::; ( 23) 

(22) DP cit . P 17 
<:23} l1 e-xcs:·ssivv de t 

mais da 

ticas descobertas de 

invalida esta uma vez rn.te 
ica. 



3.6.2 o igo de Mint::r:aç de I967 e seu u 1 ~.nJen to 

' .!. 

economicame1te o houve necEssidade 

n O\/CJ [iCJ\/E:F u 

cond ;;;: favor·ave1s foram oferecidas para os 

tanto n -, 

n 

permitiu; como se espsrava, 

principais inavaç s legais introdu2idas no 

qu.a.ndc dependia ds Alvara do Ministro das Minas 

Cc;nc do 

Fres:l.dentc· da 

dependia de licer1ç3 expedida por· autoridades 

a regulamentos admini··trat1vos loca:is e 

do nc do 

Minis ~r·1o c1a Faze1da; matrícula df:Y: 

de Lavra de acordo com o Decre-to 88 B4i/79 que 



dada exclusiva1nente a 1Jrasi1eiros 

9 DVfi"!:Y n D 

direito de priol··idade ~ do 

n 

o prassegtlimetlt€J do seu processa até a 

outorga do r·e~erido título; 

10 d€J solo, ou a quem d f:?: 11:~· 

tivesse exp 23Sa autoriza~ o aproveitamento pelo 

ds::·:· licenciamento das subst 

i!1C1ltÍdas na c1asse II do 

(25} Subst 
{26) D art do 

II 2 constit 
da amento 
na classe II e 

guando ttt i 1 iz;;tdo·; "itt natar,a". A Lei 6567/78 incluiu as argi1as 

' ' 
rn:cn;:-::·r~:\.1· .. 

(26) 

f'abrico de 2 o ca ico cmm corretivo do so1o no 
egime exclusivo de 1icenciamentcL ;,.cresc:ent ou <i.ü 

o basalto 



o 

autorizaçao e cone 

4 

m1nerais monopolizadas 

()U. 

seis destinados a 

E~tabelecim211tos de En;:;:tn:::; 

t!as ininerais olt fase ae 

jazid~s de águas subte r 

n 

c;-icJu. J.co! 

Con 

estabelecida para ser u~il zada corno r, ~-

cora 

interessantes para 1\lturos tra1Ja1\,os 



dita (28) e a segunda vi~~v~ 

di:?: lavra da mssma sub~t 

OLl zona m1nera izada (29) e a 

zona miner·a1izada, atra da r·eunlao, em uma mes1na 

7 

b f:?l"'il 

procedimentC)S nec 1os a sua agiliza~ 

o 
' 

que 

{281 72:3//:;9 
{29) Eitibürz~. introduzirla 

litou. a 1 
{30) Dest:as ?iguras apenas o 

ambientais do que o 

vez que s&us dispositivos eram gen 

'rreo:u:trrmenb::· par{<.l i -;arlB.s. 
exaustivamente ut i 1izado (embora 

B. ser cogitada<:L 



no 

fazer parte pes~c}as fís cas ou 

ou. n (31) 

C€Jnst:itlAÍd~s 110 pai de (lrlgem. Firmas irldividudi 

DNPM outorgava 11,es um 

qu.t:·: 

ComF:·r c i :::tis 

apresen~adas ao DNPM <32> 

(31/ est na 
detalhadas. no subitem 

Bi do C ?L como da Portar ia 5/70 



1.06 

(33)' 

estaiJe ecendo o~ 

e t.}III 

10 das Minas e E11ergia poder·ial a pedido 

c:oncecer areas de 

para a~ sLtbstancias m1nerais incluidas nas c asses 

\JII; jazidas, ainda a critério do 

it1vestimentos vultosos e t 

apurada para seu aproveitamento. 

legislador· mineiro ficam patente pelo qLte vem 

insc·(ito no pri11cipalme11te 11os 

seus artigos ~7 e 122. que dizem respectivamente· 

c .ia l 

(33l D 
era 10.000 hr. 

(34) ?Ja verdade quem e-~tabe1ecia os limites era D RGM. 



<~uase todos o* dipositivos do 

vez era uma adapta~ do ele 1934. F&-lo, com 

em 

a 3 vezes o ma1or 

17 do C.M. de 1940); 

para pesquisa ·3 a11os no 

? +· aJ1Sinis;sibi1idade, a qltalquer· título, doE direJ.tos 

lavra P sua proibiç 

no· ... 

~;em nenl1u1n c:aratsr vlr\culante para a Administraç 

a C)L!torga da lavra sol citada; 



do 

qu.~:ln t n 

/;_ 
1.,} ori i11al do paragrafo 

d EE: d ;.1 

.f:.if!UJ'', 

elo mundo, 

3.7 ···· Legislaç Restritivas ~ Mineraçio 

3.7.1 AmbiE·nt<3.is 

Come; 

do mt-:::·:i.o 

constantes íjos diversos di.plomas legais 

visavam muito mais mal1ter· íntegro o direito de propriedade clcJ qtte 

CC)m a; eventuais agres 

Mineraçao de 1934 e 1940, bem co1no outro~ te}tos legais 

odem, 



do 

Un j_ do·::: . .' 1969, coin o Ato Nacic)nal ~abre 

d C: 

e ~oc:iais na~ análi 

no 

Alemanha, Estados Unidos, 

eatabel~c:eram os . ' . 
p r :tn c J.P 1f::t~~;. 

de impactos am!Jientais e o da pal-ti(:ipaç 

t~?.ntc; ob 0:·d F::· c c::n do 

.J .•. u ~:i. 

Brasil n CJCCJf''(E'U .. 

um 

no 

esta postura r·etr rada do governo militar pode, 

F.· qui voe :;;;,d (J 

do atraso i11dustria i co 

oc~rreria com a entracla maciça de no 



e internacionais ~t\larem no P~1s 

Con':::.t i t ui :ç de 1967/69 apenas ~m dojc artigos faz 

Ci 4 '?' ~=: .;, ,. ] . ._ 

de incentj.vos a quem compromete3~~ o solo agr1c:~~ct e 

•·atava especifica1nente p ·r ot .::;,;;;: 

bi:::m como 

ic:a·:;:. E~;;t:::~. clm:i 1-:i' C C/ 1ca foi proposital e campletavl 

ma s SEdutor os investimentos no País, 

a sFrem implantados. 

campo específico da mineraç o goverrto estabelEceu 

como 

do capital (35) ~l .•. 
tfU 

r1ossas potencialidades 

c) .... 

O excesso de estimulas oferecidos ao setor inc!ustr·ia1J 

bem estar P seguran~a 

(35) exceto em 



'' ,,, 
:onu:t\;::::\ 

medo 

c1ue se pos3a compree11der a abrang 

rio defin1r com precj. 

alc:ançados psla~ 

estaduais como muniClPaJ.s 



b) 

c) 

ele r~~ rsc)S natu ais em 

<Art. i9 da .el 6902/Eii 

eles~ inados ~ realizaç 

ambiente natLtral e ao desenvo1vimertto de educ:aç 

Uni c:omc) pelos Estados e Municípios. em terras 

de seus dominio. Noventa po1· cento (90%) da a1·ea 

GE:· ica sera destinada em 

biot=::t.(37). icas e proibido 

recursos naturais. 

que n importem em prejuízo 

da biota nativa. 

da Lej 4.771 de 15/09/65 

demais formas de vegetaç 

101190 dos rios ou de qualquer cursa d 

seu nível mais alto em faixa marginal cuja largltra 

em estreita 
.:rJnbienfe" 
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1C ü; 

asilai- exemplares de fauna ou 

a assegurar rondiç 

i:C} 

d)" 

30 de novembro de 1937, modifj.cado 

3924/61, 6902/75 

l.i c~ .. · 

-Cil 

equipar·ado~ a estes be11s os 

1nolnu1n~ntos rtaturais .;;:;;;-



CSI)ecifica do I11stituto do Patr 

P Artístico Nacional 

CONDEPHAT; no c:aso de 

iG aud:L 

F' o.::·(:. 

,,Q 6902/81 e 6938/81 

p ]iCü; podE' r exeCL!tivo pocler~ 

fi11alidade de assegurar c, bem estar elas popula~ 

hum~n~s e conservat· as condj.ç 

L r·· 
.(.,;._i 

As atividades potencialmente poluidoras a 

parciais ou totais dependendo c!o tipo 

muito por 

o desenvfJlviment(J econ 

do meio ambiente 

cta l.ei 6938 de 31 de agosto ele 1981, Artigo 18 

d C! d2 ju.nho d(::.,' 



do 

·;:;ob ti: 

pr 

ou negativos. -ara Mar·ia Terssa Esteva 

., 
1 c >:·: n c 1 ':3. r '· atividades potecnialmente poluj.doras. 

de 

vel pelo lic211ciamento da atividade 

(38) 



meio ambj.ente e a 

no 

de rodagem com duas otl mais faixas 

p c;n t t::··::; m:Ln 

etc; 

1 :L n h :;:). ·:;;. 

hidr 

! • .' .J ·~ ~ n .L;_;; l ,t l. D'S 1 C Oí'HCJ · 

hidr·F::l rj.cosJ acima ele 10Mw; 

dr.::.' 1n:i.n 1 o :i. n c 1 u. ~;; 1 '-./'E: o :;. d ;:;·r. c 
., 

:::J. ·:~- ~5 r:=· r >I> 
I I I. .l 

e c {)n i c :::<~. c: e rn ,,\ d E-:· i r a. D lt d 0:' 1 .;.;.: n h {:\ f,. m 

a1·eas acima de i00ha; 

pr etos ltrbanistj_cos, aci1na de 1.00ha, etc 

exemplificativa 2 

n 

cJr outrcJ lado, algumas atividades relacio11adas no 

depe11d2!1do da sua exte11 

p od r:::· r :i. arn 

Tal e o c ~~~. po1- exemplo 



.,. ·~· 

.t •. L ; 

A Po l. 1~:a Nac:iar\al do Meio A~nbiente. 

se pode esq~ecer 

qLte os ecc~~lstemas tem em si mesmos a 

1 :(b :::.n 

pcJ1u.:L;;:!f:~n} o que permite maior flexit1ilidade nas avalia; do~:. 

eas de 

as dj_versas legisla~ 

de 

3.7.2.1 -Faixa de Fronteira 

qu.J::: edt111daram 11a ediç d:::t. L.0.:· i 

estatuto particular· .. ! ••• u !.~: 

argu1·a ao longo das f onteiras bl~asileiras 

as ativi ades econ 

ser1a dada a empresas que 

ios bt-asileiros a di eç 



3.7.2 2 - GEBAM e GETAT 

:xecut vo elo Baixo Amazcnas 

F 100 l<m Gll2 ma g avam 

3. 8 - ~l Nova lica e a Constituiç de i988 

A Carta Po1Ític:a de 1988 que mar·cou o 

110 Estado de Direito foi ela!Jorada com g1-a11de pa1·ticipaç 

Os Constituintes sofrera1n rigorosa pr 

POPlllar em quest 

Goc i;::.·d <:i.d~":?: Brasileira de Geologia dos Sirtdicatos dos 

Pro~issional dos Engen!~eiros de Minas, da 

In~:~t it uto 

principalmente por parlamerlta es do 



rog amas nacion~lista 

comun·;;; 

p1· nc1P1CS P liticos b~ C:O"S J'i1 

CC ll n t€>{tO 

impJ cj_tos e sua iden ificaç e poss1~21 mediante 

do 

40) 

E;·,t r 

republ :tc:t:tna presidencialista 

gove1·no, 1nediante defesa do pluraliama político; 

i]DVF:r rtü, 

l-elativa autono1nia dos E;tados-11embros e MuniciJJios; 

di\/ :i. c:~ i.ndf:':PE·:·nd cia dos poderes, com valor12a~ 

do CJngresso Nacional 

:i. co :i.nici~:<.t :i.\/a F: 

a qual atenderá a sua ·funz;: 

-.J. ao meio ambiente, i CO; 

artístLt.o e cultural e 

(40) HERRMANN, HildebrandcL O qw? deve- mudtJY no Pau lu. 
UA! · rrmrço d2 i989. 



'l 

das i:oope ativa~; 

do 

10. va1c:riza~~o dos ecur·so minerais pela 

d c a e Tecnola]ia 

o desenvolvimento do 

(} m in~-:-: 1~ :0. 1 

conjunto das SL!bst 

], 

dispos:tt i'v'o~:; 

que, Pl- lneiro explicitam a natttl-e~~~ dominial dos 

CFJ segunda redttzem ~ 

I 1; 

·1- esta atividade 11ece~s 



p·cod;.Jt c 

e~talleleci.nentos 

q U. f::· (·é::' :::. +· 

Federal, que express;amente assJ.m o d ~· 

InD'v':::tnd;:) extos anter1ores; 

,-·.,.~, 

,;.{,.;,._ 

de 

de 

autorizaclc,s por le1 compleme11tar· OLI quando estabelece compet cia 

Estados e Mut1i(:ÍPlOS par~ legislar sobre assu11tos 

>::]U.::':\ndC}, assegu1·am aos governos 

e cone 

CF 



de, p 

Cl 

CF 

CF) 2 aquele que se 



1 'i: ' ;;;~ 
''··' } 

r odu,;::::i. 

Por 

CJ 

nas áreas onde estejam attlando 

CJU. PelO 

:i.s 1 aç uladoras da Constitui~ d~ 19tl8 

pr· :Lnc: :LP :to 

alcançam, todavi.a, a~ 

no 



a1nda assim ssr· a indispen 

mesm(J antes da sua promtllgaç \iF:m 

P(·:-:1 D 

1ic:o C! 

dt·:·:· 

para ft111cionar· com empresa 

d (·::: do 

oritár1a estrange1ra na mine aç 

de j,2 ae abri1 de 1989, du 

no 



de suas ativijades ql1a11do caus~rem a110s ao 

alntJj_ente, qLle obriga o mi.neracior ~ r·espc}l1de oe os anc)S caLlSados 

de t abali1DS de extra~ 

C(Jnd:Lç: 

m oecor·r cia do qLte disp 

exec·u ado~i regular·mente a fi1n de ate11der o disposto i10 Artigo 43 

C(Jilstitucionais Transit ias e que altera 

para dese1,volver seus trabalhe)~· na~~ eas especificas e do li1nite 

por· e ju.r·:Ldil.<?. 

cia de pa te de arsa n 

de 18 de julho de 1989, 'll1€ alter·a a 

Pol :Lt :te: a. 

de 18 ~2 julho de 1989 qll2 altera o 190 

adequando-o aos novos di5PO~itivos corlstitucj.or1a~s e 
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::;,pr- ··· "·,:-nt 

3.9 - roveitamento de Areia 

principaJ e fur1clam2ntal para se dE·P:i.n:l.-r 

aproveitamento eco11 

3.9,i- o ime de Licenciamento 

1::. ·;:~ t f;;.· egime ioj. disciplinado pelo artigo 

d i9 CJ pe a l_ei 6 403: de 1~ de 

de 25 de setembro de 1978 e 

par~ o preparo de agregados, pecira de talhe C)U arga1nass0 

C(·:· nm 
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. L;;;, t 

qu 2. 

se pronuncJ.ar· sc)llr·e a conveni 

Ent 1 1 

ou. protetoras do patr1 C)!..!. 

sobJ·P bens afetados Pela 

como CJ [··i:J.ni~;~té·!"'iD 

(je Obras e Sa11eamento - D~OSC42) 

(41) 26, p i02 
o Decreto 99. 
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do 
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Um 

,~ 

1.L0ri 

l::.1- CJ 

ao 

tAa e conclicj.onamen o de ar·; a hj.giene d 

das atividades desEnvolvidas ncl período 

T :i. G·::; DU ,j P: 

' . .} DNPM passou a ex:Lglr como condl~ 

d f!: 



CAPiTULO IV ENTIDADES BLICAS E PRIVADAS 

RELACIONADAS DIRETA ou 

INDIRETAMENTE C O APROVEITAMENTO 

DE AREIA NO ESTADO DE O PAULO 

.: r· 

"' 

·; : 
-- -'·'·· .---

das suas tr&s ver·terlte~~ pr:Lrlc Pais: a 

ao a C)Ve tamento de ar·e a 2 

d::A 

e\1 F:n tu. 

c:clnf ~me sR vera 



4. i. í. artamento Nacional da Produç: 

DNPH 

C] f·:-

De::l"2 o ~3.979, ele 08 de 

p-ndi~?. 

d :i. 

I 

d 

e ju.lho 

,, 

s do Decr·eto 90 180, ele 16 

( i ) 

d -r,::: 'v' r;;: U .... ·:t:. e 

A finalidade pl-eciptt~ do DNPM estaoe1~t.ida orgir1a11112nte 

!, ,::<'7'7 
.k i / . 

(i) DP C i t _ P 88 

Dec etu 24.642, r1P 0de JU1!10 de 1934, 

de 20 de o~tubro 
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tarefa~; n C) t~CI'\ cas e meramente ou oc:r~t1c.as 

Ci 

ade mais se ace11tua ao se ve ifica 

<:.:: qu:::t.i ~:; imp::::de.:m 

do planejan!ento t~cnico prj.ncipalmente as vistorias 

campo, ta1·efas fu11dam211tais a COI1Secuç 

4.1.2 itania dos Portos 

ita11ia dos Po t€Js J um 

P~IJ2Ctivos estados Qj1de se situa. com comp2t 

assttr\tos que digam ~espeito a 
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sua ativi(~ade al~m 
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···,:·nt r::·:· f:: ponto 

di~tar1cia ~ o rLtlno para o pr·imel a ·F:i.qu·r-

de Cl cump i1nentc) de área e stta dj.men 

~star1do convenienteme11te 
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Este parecer· tem a 

(3) e da 

ia dos 

mares(Arl:. i da Purtmar:Lmst 
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CGHiP(-;:1:: 
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r1o deserlvolvj_mentcl ae extraç ele areia pelo ~~d 

4.1.3 Inst itu.to do 

:o €-: ::: y· ,z.~ t () de 30 de DLttubr·o dP 1973 A ~21 7 ~32, de i d 

erinter1cenc1a da Bc)rrach 

lO 

vincul:o.do a ia d;:;. Diretoria do·s Portos 2 Costa; 
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(5) O CONAMA ·toi cn:;J.Cü :?,rt da LE·i 69:38/BL Sua 
definidos Decreto: 8835}., de 01. rle de 

:antes de quase todos os min 
tstadns C)fldE' E'}<: i st am cri ti c:~::::. de 
Decreta Federal i ai 

Conse1ht-i ros os 
t es das 

ios~ hEm como repres.entant.e·; dos gove-rnos ue 
a·;'S.im entendida.s aquelas declaradas por 

Norte; Nordest2 e Centro Oeste 
i vos 

os 

2 Ambiental 
da fJ{l.htrez::<. <FBCN} e aindv. os presidentes 

detesa dos. recursos ambientais, 
O CONAMA a·;st:ssor&. o F're-sidenb:~' na 

tormu 1 diretrizes da Política ~acional do Meio Aabiente; baixa nor1as relativas a 
c r 

ativídades Efetiva ou 
ne::e·':S3.r i as ao controlE· 

; estabelece normas 2 

recurso J sobre as mu.l tas e outras 
ia 

Ambü:nhüs -EIA: 
Ambienta 1-RIHA, 
CGNAMA possui 

e promover estudas 2 dar pareceres acerca da 
caso e-specifico ,:;a 

recursos naturais 

form:;;.s~ be-m como 1 decide: .em gr-3.U ds· 
IBAMA ou outro 

de Estudos de: 

final idade 

a mat ia 
2 inte-ricre:s e Gcr::. 
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pr· 1 r: c :Lp:::r.1 

da atividade 1ni11er~r:ta. d F::· 

ti c a 



(::tU. F'i:::o d 

'~' ' 

:em:; di 1:: (}} 

·;:;f·. U. ·:;:. 

hip 

nc 
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3. i. 

4.2 - Es~eras Estaduais 

4.2.1- Const'1ho ional de Engenharia, Arquitetura e 

ronomi:::-t CREA 

O CREA 2 !Jma auta qula federal instituida Pelo Decreto 

O CREA-SP} e compos o F2lu 
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dt' risco Assi.m 
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ro do C~~EA a empre·::.a neces·:::.it-?. ds· um 
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4.3 - Municip 

4.3.1 -Prefeituras 

As Prefeituras Municipais desempenham papel relevante 

Pau 1 o, principalmente daquelas voltadas para a construc civil. 

ítulo III, o regime legal para a 

sua e fie ia, depende: de dup 1 a man i de vont :a. de: da 

ar·tamento 

Mineral - DNPH, nos termos do Artigo da 

de 24 de setembro de 1978 

A import cia das Prefeituras na atividade extrativa 

se limita apenas ~ sua a~ 

is, mas ganha relevancia a sua 

atu;;u;ão ~iscalizadora com vistas a inibir o prosseguimento das 

atividades mineradoras clandestinas ou daquelas desenvolvidas ao 

arrepio da lei miner~ria vigente, consoante determina o par rafo 

da Lei 6567/78. 

Ademais a Canstituiç Federal nos seus Artigos 23CIII, 

IV, VI, \.JII, )(!); 300, II, VIII, IX); 182 e 2í~5, estabeJ.(~ce, em 

a1guns caseis, campet cia comum entre Uni Est <Hios 

outros 1 suplementar para municÍpios .. 

ou a dos Estados e, finalmente em c:asos 

especi~.is cia específica do município sobre 

determin 

• campet ela comum da Uni dos Estados e dos 

Municípios: proteger os documentos, as obras e outros bens de 



lb0 

valor h :ist mon umen t t1s, as 

pais;agens-; 

d~%st: rui(;: 

rJin~itos 

minEn-ais. 

do patri 

not ices; 

proteger o meio ambiente e combater a poluiç 

de SUc\S 

registrar; acompanhar e fiscalizar de 

de pesquisa e aproveitamento dos recursos hídr cos e 

Cabe aos MunicÍpios suplementar a aç 

, em assuntos ligados a 

io hist ico e cultural local e demais assuntos n 

vedados pela Constituiç <meio ambiente, por exemplo). 

dos Municípios é exclusiva em assuntos 

1 ados ao ordenamento territorial, ~elabora~ do 

Plano Diretor Municipal, ao uscJ r::: ocupac: elo solo, 

s constitucionais contrariamente ao que 

com as constituic itas, assegura aos Municípios 

brasileiros uma participaç efetiva nos destinos da minera~ 

em alguns casos como ator principal 

classe I I, por E:xennplo) t: . .i: €!1! outros} 

as jazidas localizam-se em 

grand€? cr·ít ica faz a participaç 

prefeituras na atividade mineral, especialmente nas areias para 

con-:::~tr·uç 

ot imi?:::":l(~ 

P os investimentos nec 

do empree11dimento, face a precariedade do título 

principalmente pele prazo exíguo que tZ:: 1 as 

ic1s do se-tor. 
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Em sua defesa elas alegam que as licenças anuais visam, 

aumentar a arrecada~ mun:lcipal 

da sua licen~a específica. 

t id 

De forma tímida esses atores começam a dividir com os 

g p licos a responsabilidade sobre o destino da areia no 

Estado Paulo. 

atividade visam incrementar a produ~ 

outros} atuam restringindo a 

mineral com vistas ~ obten~ de uma melhor· 

as associa~5es profissionais e 

e os segundos as entidades preservacionistas 

protetora·s do meio ambiente. Em Paulo destacam-se. 

Jogos do Estado de Pa.ulo 

SIGESP, a Associac:lo Paulista dos Engenheiros de Minas- APEMI, a 

Brasileira de Geologia - SBG, P<utlo. 

que constam da Tabe L'l. 15 ( 17) 

{11) Existem no Eshdo 
atuantes, como por 

Paulo outras entidades menores, mas nem por isso menos 
Grupo Tucmd, lntemadonal de aos Animais, ele. 
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TABELA :15 - incipais Entidades Preservacianistas da Estado 

de 1o 

Entidade I Objetivos I N9 de Associados 
---------------1-------------------------------I-----------------
SOS 11ata 
Atl tica 

IPr·e;serva•;: da M:;.ta At1 tic<}. I 3.000 
!Brasileira e seus ecossistemas, I 
lpromoç de cursos e estudosJ f 
!sobre o meio ambiente local e 
lpopt;.l:;.ç: s natj.v;~s I 

---------------l-------------------------------1-----------------
Associaç em 
DE·fes<i< d8. 

!Preserva~ da Estaç Ecol 
lgica da Jur~ia, acompanhamento 

Juréia Idas governamentais 11a 

lregi • promac de cursos de 
I educ<'.c ambiental I 

1..400 

---------------I-------------------------------1-----------------
Centra de Estu-IPromac de estudos e eventos I 3.800 
dos e Ativida- !dsstinados a promover a preser-1 
desde Conservalvaç ambiental, com fase na I 
c da Naturezaldefesa das baleias e de esp I 
CEACON lcies animais em extincio I 
---------------l-------------------------------1-----------------
Uniio dos D<€
·F'ensores~ d:,:-t 
Ts·n-a ·"· OIKOS 

IPromoc de atividades de cons-1 
lcientizacla eco16gica, com des-1 
ltaque para a busca de alterna- I 
I t ivas par;,, a ambiental I 
iraos centros urbanos I 

500 
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assoe i pat.~-onais1 tr 

- o Sind i c:: ato dos Ar Fluvial do Estado de 

Bon i t <<, 

cat&~go;· ia 

transpor· te-

lac 

SI NDASP; a Associa;;: das Ind rias de Mineraç 

Areia do Vale do Paraíba - AIHEA e Associaç: dos 

i - 11II~ERACAI'1P. 

A p;·imei a delas, o SINDASP tem sua sede na cidade de 

io e delegacias espalhadas nas cidades de Barra 

Preto e Piracicaba. Foi 

econ ica dos armadores dP navegaç ligadas ao 

fluvial e lacustre mista; ao transporte fluvial e 

transporte fluvial longitudinal; 

Pau lo. 

O Sindicatc) conta atualmentE~ (dez&~mbn:J/1989) com mai~; 

de 60 assowci<<dos, esp<~.lhados por dive1·sas cidades do Estado. Eles 

t à SL~ a d isposiç: um 

Asses sol~ ia 1 ica é?m 

artamento Jurídico na capital, uma 

Rio Claro e dois Engenheiros Navais, 

ambos re~>:í. dentes na capital. 

A AIHEA por sua vez tem sua Sl'.'de social na cldade de 

Jacare1 1 no valE do Paraíba; onde se situa a maior parte dos seus 

asso·c ia dos O restante deles opera em outras cidades do Vale e na 

ião Me t1·opoiitana de Paulo. O seu objetivo principal é 

os areeiros da regi os quais 

re·;;pon is pelo abastecimento aproximado de 700.800 

destas reg 1oes. 
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A Assoe tem cadastrado aproximadamente 

empreendimentos mineiros, metade deles regularmente licenciados 

1: ant o g 1i (DNPM e 

g 

e com EIA/RIHA, apresentados de apreciac 

Os restantes areeiros trabalham ali irregularmente por 

n possuirem as respectivas licenças administrativas. 

fundada em inas, tem 

restrita, atualmente; apenas aos municípios da 

ir, as. 

As duas primeiras entidades extremamente atuantes 

na de~esa dos interesses dos seus associados e para atingir os 

seus objetivos pressionam os d{:\ administraç p 1ica 

naquilo 

recE:-ntes 

que • importante para eles. Exemplos disto foram as 

atuaç5es destas associaç5es, quer junto ao MME, 

junto • Secretaria da Meio Ambiente. 

Na Minist ia das Minas e Energia, o BINDABP, tendo em 

vista crescente aumento de competincia das 

1'-iun i c i p a :i. s" tenta conseguir a alteraçlo da legislaç 

principalmente da Artigo iga de 11inen:l.ç 

trata da especificaç das subst cias minerais relacionadas 

II a classe VII, com a inevit 1 mudança da seu regime 

Prefeituras nas deci sobre o aproveitamento desta subst c ia 

minF::ra 1 . Sobre dedicaremos algumas linhas no 



O AI11EA, de sua parte, tem procurado sensibilizar 

Secretaria do Meio Ambiente no sentido de tornar menos rigorosa e 

:i. 1 is pela análise dos 

EIA/RIHA ClBl, enviados lquela Secretaria do Estado, com vistas a 

impedir· das atividades extrativas nas 

sob suB. ju.risdiç 

associaç: constituídas 

representam os pequenos extratores minerais 

principalmente) 

legalmente organizadas dos interesses dos seus 

com igual desenvoltura, sempre que h~ indício de perigo 

coletivas encontradas nos 

municípios de Juquiá, Registro, Tamba~, Jaguari~na, Piracaia e na 

da Bacia do lUa 11ogi L!. 

4.5 - Outros órgãos 

4.5.i 

AI 

institucionais 

Wll Os processos sob 
uru ano. 

Demais 

implicam 

i se no 

tidades Indiretamente Relacionadas • 

g :las 

numa participação direta delas 

dos dispositivos 
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constitucionais e infl·a-constitucionais em vigor, dever assumir 

determinadas atribuiç que, inevitavelmente alcançar o setor 

areeil-o paulista. Dentre eles destacam-se. 

g e entidades voltadas para a defesa do 

Con cios intermunicipais voltados para a defesa dos 

recursos hídricos da regi 

Conselho Intermunicipal para as i 

Metropolitanas; 

Conselho Administrativo para as aglomeraç uroaras 

e para as microrregi 

etc. 

que se considerar tamb que muitas das fun de 

•ederais extintas <DNOS, IBDF, PORTOBR,S, etc.) foram ou 

ser~o transferidas para 6rgios e entidades remanescentes, dada a 

necessidade de se manter determinadas atividades econ icas sob 

controle lico. • • forma a atuaç da ado sobre a 

atividade extrativa dever~, por legítima imposi~ da sociedade, 

ser aumentada. era-se, apenas, que o a, de forma racional. 



CAPiTULO V - A EXPERiêNCIA ESTRANGEIRA 

ainda 

De todo relevante para o presente trabalho a11alisar, 

que de forma singela, a experi cia estrangeira acerca do 

aproveitamento econ ico da areia. Para tanto foram selecionados 

E F'araguai 1 Uruguai e Venezuela; 6 países 

desenvo! v idos: Can , Estados Unidos, F;·anç:a, InglatE:rra, Itália 

e Uni Soviética. 

Na rica do Su ~ podemos constatar que, 

as subst cias minerais de emprego na constru' civil 

n segv.em subordinam-se 

autoridades e aos preceitos locais e ligam-se, por disposiç 

legal à propriedade super•:tcial onde eventualmente ocorram. 

5.1 - AMÉRICA DO SUL 

5.i.i -Argentina 

Neste País, as subst cias que servem como material de 

cnnstruc ou como material de revestimento pertencem ao 

ele as pode explotar. O seu aproveitamento 

subordina-se tanto aos preceitos do Código de Hineria quanto 

do di;·eito comum, mais precisamente legisl s 
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5.L2- Bolívia 

todos os bens minorais pertencem 

civil 

pode ser feito pelo propriot io do solo. ~ um dos poucos 

~ exclusivamente federal e onde, 

conseguinte, predomina a administra; cEntralizada. 

5. L3 - Chile 

as demats subst cias usadas 

c:i.vilj. n subordinadas ao 

e seguem. por conseguinte, as legisla~ 

Essas subst c ias n 

como de canse c ia 

propriedade superficial. N~o h~ nenhum procedimento especial para 

o seu aprovt~itam~::-nto. 

de uso 

n;;giona 1 

5.1.4- Col ia 

No que tange ao aproveitamento das subst 

civil, a seu disciplinamento legal~ todo 

e esta atividade ~ totalmente vinculada 

autoridades 1 oc<~.i. s, dt"? axt~ ia J 

cia é do 

ped>-as e 

Inst Huto cascalho do 1eHo dos r ias cuja comp~:t 

Nacional dos Recursos Naturais Renováveis e do Meio Ambiente. 
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5.1.5- E 

As penni de 

const ruç:ão ccH1ced idas pe 1 os muni c: ias onde se localizam as 

por um prazo nunca superior a 5 anos, 

l io das autoridades locais_ A ccHrlPttt: 

e administrativa no que se refere ao aproveitamento da areia é 

integralmente das autoridades municipais. 

5.1.6- Paraguai 

O Estado é titular de todas as minas com exceç das de 

p rea e terrosa e 1 em gera , de todas as 

subst cias minerais utilizadas como materiais de construç 

an1amenta.,;: 

qua 1 que1· 

Essas subst: ânc ias livre explotaçio por 

qual 1 ega 1 

administ,~ativamente nonnas e autoridades municipais. 

uso n::.0. 

5. 1 . 7 - Pe1· u 

.~ compet 

d'2legaç: 

cia sobre minera~ 

d ivcrsa.s 

, em zonas urbanas ou de expan 

por prazo superior 10 ~nos. pod€:m 

l·lest ,;:s ca.sos) outorga quanto para renova; 

audiência do íhnist i o da Habita;lo c da Construç ou de 

organismo regional corl-espondente é nec 
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5.1.8- Uruguai 

ficam reservados aos 

pn:Jpr iet á r· i os 

obr tgat:or iamentt:: 

super fie ic\is, 

normas estabelecidas pela Administr 

Municipal. O Decreto 535/69; por sua vez, estabelece que qualquer 

at ivid<~de nos leitos dos rios, nas suas margens} nas praias, nos 

1 agt1S 

l1ini1st 

e lagunas, podem sE:r executados com audi 

1 icas. A extr de :areia em 

r· i os de bandeira uruguaia 

5.1.9 - Vene4uela 

Os minerais de emprego na construç civil pertencem ao 

io do solo, que os pode explotar independentemente de 

t 

impostas pelas autoridades locais. 

Nos países sul-americanos quase n 1imitaç: ao 

aproveitamento dos bens minerais, mesmo quando ocorrentes em 

urbanas ou sub urbanas. Nos países desenvolvidos, ao 

:iO; 

ecol ica 

ada de 60, 

acentuada de sua populac , &:m funç: 

c on se :l en t ü::<.\ç: 

do progrt~ssivo 

ambifwtal como canse cia dos graves 

inusitado$ acidentes ocorridos a partir de 1970, inicia-se uma 

desconfiança generalizada contra o car •r r•dentar da tecnologia 

(até E:nt tida como avalista da proteç ambienta I) 
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Ora, se à conscient do lento gr<;.dua 1 

comprometimento ambiental pelas atividades industriais somarmos 

i c os negativos resultantes dos constantes 

ocorridos teremos inevitavelmente o rompimento do 

acor·do t ito que exist:ia ent l'e a CQmunidade e a tecnologl.<~. no 

que S-€ l". E~ à sua ac~:Ha.;: como .Po·cma cl ~: l"ede:n.;: d~'. soe it+:dJ:tde 

moder"na. As canse i <if. s di S'S'd:J fonun e o as restric ao 

prosseguimento de muitas dessas atividades. 

insat is<}f popular e aproveitada por gru,pos 

pol :ít i c os e segmentos ainda n organizados da sociedade, que 

i11corporam nas suas propostas políticas as respostas dú.vidas 

existente:s. Essa aç: l.ncialmente: em alguns 

e·uropeus; sendo seguido depois pelos Estados Unidos e 

Can pelo surgimento de dispositivos 

inst ituc iona:i.s inibidores das a.t ividad•·s 

pol ui.cloras entrs; as 

5.2 - CANADÁ E 

5.2.1 Canadá 

país, 

quais inevitavelmente encontrava-se 

embora h a uma 

disciplinando as atividades de minera~ ela é apenas aplicada 

nas ~reas federais ou da Coroa. Nas demais vigoram as legislaç 

previne ia:Ls, legislaç:5es refletirem aspectos 

} ainda assim mant di~s,po~~it i vos 

comuns a todas elas. Assim, conhecendo-se as linhas gerais de uma 

dett::rminada id~ia dE como est~ 
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disciplinado o aproveitamento dos bens minerais nas demais 

Este trabalho tomou como base a política e legislaç 

ices referentes aa 

ap;-ovt:~itantE'ntrJ dos agr·t~gados rrlin&:rais} v:: que 

aJ~eia} ca'i.:;calho, b)~it::·:t e i;}edrt:::gu1ho. 

constit dos dt~ 

Ont ia apresenta a mais alta demanda de :agr 0'5::; de 

r·~~gi do Carnxdá Em í.987 ela ·foi de 186 milh dE:· 

(em i?.0 ton/hab) A ma i t:Jr pa·ctE:· ·Foi p·coduzida e 

COIHl>lUTI i d Z:l io, onde 91% da populaç de· 9 

mi 1 h de hab:ltantes ns·s;ide. 

A grande demanda por areia 1 cascalho e pedra britada 

nas prox~midades dos grandes centros urbanos, causa numerosos 

para o seu aproveitamento. Isto exige uma contínua e 

incessantt.::: disc 

concrt:t o~>+ 

A partir dE· 

visando adaptar a legislaç; 

1950, o problema dos conflitos entre a 

e><:t 1- aç; 

d ada 

de agregados e as atividades agrícolas se inic:i.B .. 

com o meio ambiente ganhou dimen 

significativa. Como canse cia, alguns membros da ind 

conduziam sem nenhuma preocupaç; 

tampouco com o bem estar de seus vizinhos, tiveram que reformular 

seus projetos e passaram a se preocupar com essa situaç No 

i'inal de 1960 a ind ria reconheceu a possibilidade de eventual 

solicitou ao governo que adotasse medidas eficazes, 

e·spec i fica. 



O 9G'v'er-- pl-ovincial respondeu aos industriais com o 

1969. l~m 1970 e outorgado o ato de proteç 

Ni Em novembro de 1971 era publicado o Ato de Controle das 

lünas das 

mas degradadas pela minerac 

os impactos ambientais causados por essa atividade. As 

aplicadas para grandes e pequenas operao em 

Neste 

caso, Minist ios dos Transportes e Comunicaç (li!C) e dos 

Recursos Naturais (MNR) é que procedem ao man o dessas minas. 

Al di-:sso, a lei condiciona a outorga da 

1 icença • apresentacio de um plano 

in fonnaç acerca do desenvolvimento progressivo da atividade 

final da e, principalmente. as 

Para atividades com producio inferior 

menos detalhadas. A lei 

tamb a popular visando impugnar a outorga do 

titulo solicitado. 

relativas à 

onde ou outros 
foram removidos por ll€io de es!:ava;;<iO aberta para atender 

Pedreira !agregado) significa o onde rochas 
sendo removidas por 11eio de para a dE·manda da 

•mori?,;!imos funcionam t><llporar iamente para atender espec Hicamente as obras 
;!rudín de estradas. 
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Com vistas ~ reabilita~ , o regulamento das minas e 

pedreiras exigia o pagamento de B cents por tonelada do material 

removido por ano, cem um pagamento mínimo de 1,000 ddlares 

canadenses de dep ito por hectare, para reab litaç futura de 

ea. Se a reabilit fosse realj.zada, o pagamento podia 

chegar ao imo de I 6,000 por hectare e ela seria ent feita 

pelo governo. Em janeiro de 1982 o ito foi fixado em valor 

t insignificante que os mineradores simplesmente o consideram 

como taxa de reabilit e deixavam este procedimento po,- conta 

do governo Em 1989 havia 2600 licenças de minas e pedreiras na 

Província. Ciente da inadequa~ de algumas medidas contidas no 

plana o Partido Trabalhista, apresentou em 1977 uma lista com 64 

recomendaç para uma nova política de agregados. AP extensa 

revi 

normas 

legais, 

alterar 

o Ministro dos Recursos Naturais adotou doze dessas 

em março de 1978. Elas nlo apenas indicavam as mudanças 

mas principalmente, sugeriam que havia necessidade de se 

a estrutura administrativa da Província no que se refere 

ao planejamento dos agregados minerais e da ind tria extrativa. 

Essas novas modificao constituíram o Ato dos Recursos dos 

regados 

Em 1978 o governo editou novo ato que eliminou as 

imperfei~ do Ata de Controle das Minas e Pedreiras em vigor 

desde i i. Criou novas secç reformulou conceitos para 

melhorar a administraçio e as sanç , melhorou as remunera~ e 

inclusive a reabilitaç de locais abandonados e o poder para 

suspender a licenças outorgadas. 



Este novo ato colocou as minas e pedreiras em ro 

licença para opera~ 

superiores a 28.000 tan/ano em 

2 ··· classe licença para operac 

inferiores a 20.000 ton/ano em 

3 - jazidas de empr i.mos em 

de agregados em terras da 

Coroa, praiasJ e para dragagem dos lagos e rios. 

Para tomar uma deci com vistas ~ outol-ga de uma 

1 icenca é pr·eciso atender aos s"'·guinte?J cr·it 

a) o extrativa 

b) o &~feito da operacla extrativa nas comunidades 

vi~?:inhas.; 

c) a conveni ia da progressiva reabilitaç e planos 

para a reabilita;;: final do local; 

dl alguns passíveis efeitos nas uas subterr eas e 

nas de superfície; 

passíveis efeitos da opera;;: sobr·s: as 

recursos agrícolas; 

f) algum planejamento e consideraçio sobre-: usc1 da 

g) o custo dos transportes rodovi ios em do 

1: ni o de· C.;l.m:i.nh de e para a mina; 

hl a qualidade e quantidade das agregados no lugar. 
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Geralmente as licenças outorgadas pelo 

revisadas a cada 

opera;;:ão constituir amea;;:a ao intere:sse: p lico at~ que cessem as 

d <:t susp As prefeituras devem ser recompensadas. As 

licenças anuais receberiam de emolumentos, sob o novo ato, 

cents por tonelada, sendo 4 cents para as prefeituras, l/2 cent 

até 

dos rios 

l/2 cent para o fundo de reabilita;;: cent 

l~rovíncia. As minas e pedreiras nas terras da Coroa 

pela 

e lagos, 

eitam-se, assim como os agregados dos leitos 

ao Ato dos Agregados Minerais que é de 

competênt: :ia provincl.al. 

Embora existentes em muitas partes da província, os 

face aos conflitos com outras formas de uso da terra, 

quanto ao seu aproveitamento. 

fruto de recomenda;;: do Comiti Interministerial 

ias. A ap1icaç: 

normas é de compet cia das prefeituras, 

incluí-las> na ~;ua política sobn:: o plan amento dos agregados. Os 

inst·cumentos fundamentais utilizados para implementar a política 

dos agregados minerais s~oJ os planos oficiais e o zoneamento 

Esses instrumentos definem as principais regras da 

desses recursos. A chave da política 



ass€gu~-:::;y· 

agl~t::·~~Jados. 

l.7 

1 - reconhecimento da import 

interesse da Província; 

cia dos agregados para o 

4 

aos planos oficiais de zoneamento legal; 

para estabelecimento de novas minas e 

ped·ceiras; 

permis para jazidas de empr 

tradiciona.is; 

imos atuarem sem 

5 - favorecimento das 

6 - estabelecimento de reg as do Governo Provincial, 

sab1·e p 1 an amento e administraç 

7 estabelecimento de normas sobre como a política 

t~as lavradas; a1 

t ica.~.; da 11intst io dos Recursos Naturais, visa 

~1 aceitaç 

O lüni';;t 

pelo p lico da atividade extrativa de 

io dos Recursos Naturais tem se envolvido 

com pesquisas e programas educacionais relativos à reabilitaç 

das min::..f.s ~f: ps·dreiras 

De qua 1 quer· modo~ as DP 0~·( aç: de extraç: 

n;xamt~nte aceitas pelo p lico em funç: do rHcgat i.vo r o 

l~&~su1tante das operaç: de lavr<.~. Esta vi é realçada pelo 

fa.to de que minas e pedreiras geralmente abertas nas 

proximidades das eas urbanizadas da Província. A reabilita~ 

dois importantes objetivos: torna o local da extraç 

compat ive1 com a paisagem circunvizinha e deixa a terra mais 

aproveit~vel para outros usos priorit 
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tornando; port :;;.,_rd: o, amplamente favor 1 

1 ica dt:ssa 

atividade econ ica, variam desde construç de campos de golfe 

ati conjuntos habitacionais 

A reabilitaçlo procedida contemporaneamente l extraç 

mais barata porque os equipamentos podem ser utilizados 

urn 

ado programa progressivo de reabilitaç se 

sobre o uso simult eo dos equipamentos O novo Ato 

tamb de Minas e Pedreiras 

Abandonadas. Ele ~ constituído atr de pagamento de :l/2 

cent/tonelada pelos atuais detentores de direito. 

io dos Recursos Naturais de Ont~~io 

( Oi~I~R l o sucesso do programa sobre agregados minerais depende de 

aç e atitudes da ind~stria de agregados, dos municípios; das 

municipais, do próprio Minist ia e de outros grupos. 

Finalisando, pode-se dizer que os esforços da Província 

Dnt io concentram-se no controle e regulamentaç~o da 

ind~stria de agregados. Durante os J1timos 5 anos, e ·~es esforços 

voltados para proteç dos recursos dos agregados por 

meio de uma política planejada sobre o seu uso. Pelos resultados 

alcançados, pode-se afirmar qtte a Província de Ont ia é a que 

c:onta com a melhor regulamentaç sobre uso de agregados do 

ica do Norte. Pode-se antecipar 

quando ela estiver totalmente implementada ter-se-á o mais 



e:fe!:ivo 

obtenç 

pedidos 

en c on t n\\m 
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mecanismo para regular a ind ria de agregados e 

la para o futuro. 

5.2.2- Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, de forma geral, o sistema para 

de direitos miner ios ~ bastante descentralizado. Os 

de concess protocolizados nos locais onde se 

as ocorr cias minerais. A tramitaç de um pecliclo de 

mineral ~ extremamente simplificada e a liberaç do 

Poucas as leis federais sobre a mat 

visto que a atividade mineral, por ser descentralizada, é toda 

por leis est~lduais. 

as '!:;eguintes: 

Hining Law o-f 1872 - j a mais importante delas todas. 

lica-se nos casos de minerais met~licos ocorrehtes nos terrenos 

n Na descoberta desses minerais, 

io, desde que respeite as leis 

Mining Leasing Act o-f 1921- disciplina a prospecç de 

petr·óleo E: gás na!:tn·aJ nos terrenos p licos. 

izaticn Act. nQ 3 of 1946 ··· 

!.921, at :i.ng indo t os minerais que contenham 

Acquired Land Leasing Act of 1947 -

ela Lei de 1921 a todas os demais minerais. 

I i<>. a Lei de 

i o, pot i o 

Hultiale Use Mineral Develapment Act of 1954 - Retifica 

Law tm de Pub 1 i c Doma. in", D 
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desenvolvimento mineral 

MuHiple Sur e Usa Act of 1955 - Permite o usa 

i co por quem n ia das 

pat ent e<J.da. 

Pub li c Law a f 1958 Define as trabalhos a serem 

de patentes miner~rias. 

Classificatian Multip1e Use Act of 1964 

Estabelece classifica' para os terrenas p licos no que se 

n2fere à outoq;a da concas mineiras. 

Wi&derness Act o f 1964 Est abe 1 e c e prazos para 

desenvolvimento de trabalhos miner ios em eas reservadas e 

obriga mineradores a restaurarem as 

Duter Continental Shalf Lands Act of 1953 - Regulamenta 

natural e enxofre nos 

terrenos ~ederais citados. 

Clean Air Act of 1971 - (emendado em 1977) - Restringe 

a descarga de poluentes e poeiras na atmosfera. 

Ciean Water Act of 1972 ··· ula todo e qualquer tipo 

de descarga industrial poluente em Jsuas superficiais, 

Lei de Conserva~ e Recuper doa Recursos Naturais 

(novembro de 19891. 

No campo restrito dos agregados minerais 

1E:g :i. s 1aç: ia ~ tratada a nível 

estadu.al; 50 estados americanos, 40 possuem 

1egis1aí@. contemplando inclusive a recuperaç do 



solo Se:t. e dos 10 restantes n tem legisl 

específica, restando f todavia, a mater1a regulamentada por 

di spos :i t :i vos 1 oc;ü s (da c i da de ou dos condados) 

Em a 1 ::.:.n.u1 s Estado~J para 

da atividade extrativa de agregados, de at~ 40 

(3) Este procedimento decorre das 

comunit ias, tanto dos vj.zinhos, quanto das entidades 

Os constrangimentos li menores que os daqui, 

mais visível entre esses 

I e entidas envolvidas com a 

porquE: as ~xutoriz:aç contemplam prazos mais realistas do que as 

Nas cidades onde os conflitos s~o mais percept is 

<Nova ver, por exemplo), ou em Estados onde nio . ' na 

legislação regulando <O\ mat ia, a soluçio é buscar respostasi nos 

Td.bunais iça. Este caminho tem sido procurado; tendo em 

dificuldade, cada vez maior, para se obter 

A lei de Minas e de Recuperaç de eas Mineradas do 

um elemento bastante inovador. Neste 

Es.t <:1,dO J ia dos estudos de 

ambiental s exige-se do minerador o relat io de impacto negativo 

ou como denominou Richard MDRRIS (4) "an:ilise 

<31 i'iORR!S, Palestra ida no I o"'""" 
novembro de 1909 
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ea abjetivada na licença, com e 

Por outl·o lado, o minerador· t;;om que &'star· atenb-:J ~~s 

alternativ~·~s POS$ÍV~is" O material a seí~ consumido tem qtH~ vil~ de 

1Ltgar e; quanto mai~} distantE:· se:· 1oca1iz:::tr a ja:a:ida tanto 

mais c:a'CC) sairá o produto e:; 

comunit ~a contra o seu transporte, em canse cü1 da po1uic 

atrnos ica '2 do aumento de tni o. A quest ptwtanto, n 

econ ica:; é tamb ambiental. Ao escolher um local de 

o minerador tem que ter presente o seu lu.cro nu:ts} 

e principalmente, forma de mitigar os 

produzidos, porque se isso n ocorrer ele corre 

ter sua atividade inviabi 1 izada. 

Nos Estados Unidos, 

ambientais} que as associaç de 

ro t nic:o, i os profissionais 

omos~ 

e!: c . ) comunit ia contTa 

as extraç5es de agregados, especialmente em zonas urbanas. 

A fonna adf.: a encontrada nos Estados Unidos para 

minimi:a:::;.r o p r· ob 1 t:m:;;. e reduzir incompatibilidades, é o 

Este planejamento previ a participaclo do 

incipientes formas associativas, 

o problema e consegue-se realizar os zoneamentos com o 

de uso e ocupaç do solo. 



loteamentos 

is. O tipo de zoneamento prevalente 

nos Estados Unidos ~ a condicional ou de uso especial 

icas dependem de autorizao 

ou de penni de uso condicional. A sua outorga Oll 

sua ocorrem ap de audi cias p 

onde os d iveTsos impactos consideradas Hi, portanto, naquele 

efetiva da sociedade americana nas 

deci pal 

5.3 - PAiSES 

5.3.1 -Franca 

COllHJ ali em países 

obt os insumos para constru~ civil atr 

do desmonte de rochas que apresentam alta resist cia mecânica e 

Do seu desmonte e beneficiamento obl: i dos os i os 

tipos de insumos (areia e brita princ almentel utilizados nas 

dive-r·sas etapas da constru~ civil: da preparaç 

até a dos variados tipos dE concretos. Embora as 

pr·oib iç: s sejam quase absolutas, ainda se extrai areia em leito 

(5) os i c os 
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Embora exista possibilidade de se obter 

(6) 

obst ulos c r i{:\dos pr impede o seu 

em locais tradicionais. das 

indisponívej.s. 

o licas francesas á 1 i gado à 

ind ria De 1950 a 1980 o consumo anual de 

granulado naquele País foi multiplicado por 7, passando de 50 

mí. lh de tonelad0.s para 350 mUh ( 7 t: on/h:::\b . 

que nem toda a produç usinas de concretagem Boa 

~ distribuída sob a forma de produtos pré-

fabricados e de materiais de assentamento. 

Por outro lado, h~ que se lembrar que os granulados nio 

podem ser transportados para longas distincias la cada 68km dobra 

o seu custo de produ~io) na França. Por isso recomenda-se o uso 

dos 

cobrir 

recursos locais preferencialmentE aos regionais. 

que a pr(Jdu•.;: de granulados, embora dimensionada para 

do País, concentra-se mais nas zonas de 

demanda, principalmente nas zonas de grande densidade 

r«:!se·s i 
~ntra na 

industriais. 

PIZARRO 
das arg;;utJassa.s e com:: reto", Pan~:. 

relativallltmte inerte". (V. LA. 

D m~terial 

TROXELL 
p') 



dos ttos 

e das rochas 

( 16l0 . Desses materiais obt os 

e brita, ai dos outros insumos utilizados na const uç 

(.}l ind granulado na França 1 ' 

direta ou indiretamente pela contrataç da 8% da popula~ ativa 

do País. mais ou menos 3.000 empresas atuando no setor 

ias quQ se caracterizam por dispender 

taxas de investimentos excepcionalmente elevadas; já qLte o custo 

ele uma unidade de produ~ atinge de 2 a 3 vezes o total de 

i os anuais que cada uma delas se permite realizar. Uma tal 

financeira exige um longo período para amortizar os 

investimentos lao nível do pra~o de vendas ultrapassa 10 anosll7l 

Para o direito ~ranc a propriedade do solo abrange a 

o que vale dizer que os jazimentos da materiais 

ia do solo. Até 1970 a 

abe·rt u1·· •· de uma pedreira 18) n estava subordinada a nenhuma 

c:ond i f.;: ser as regras estabelecidas nos contratos 

celebrados com os proprietários do solo e as diposiç 

(7) ilo Brasil, no ramo espec de areia este prazo li de um ano, e para 
de 5 :a '1 <>.nos. 

!81 Um dos regimes para dos minerais de uso na civiL 



ser 

de i1j.nas 

minas. 

D 

ao uso e ocupaç do solo. Qualquer explotaç podia 

uma simples licença da Prefeitura. O Serviço 

apenas cuidava das relativas~ seguran~a das 

administrativo atual) com as 

introduzidas 

regime 

no igo pelos 

mudanças;, 

de c r et CJ'5 

regulamentadores dessa atividade mineral, fixou o principio de 

a da Prefeitura como condic para o início da 

at ivüj~tde~ d&; explotac 

Para as pedreiras essa autoriza~ ~ precedida de uma 

ampla !l p licos e entidades civis 

assunto} p 1ica 

(public:j.dade e zwdi cia) sobre a necessidade de explotaç 

os 

minE~rais 

impactos produzidos e sobre as condi' 

5.3.2- Itália 

1 .. esume····se no 

do solo após o esgotamento da jazida. 

básica sobre aproveitamento de bens 

igo Civil, no Decreto nR 1443, de 29 de 

ju1ho de j_9f.?7 e nas 1egis1at;Ões ·fegionais poste-riort:s. 

As minas, pedrejxas parte do 

pat ~-i indisponÍvEcl do Estado n de 

cia, ao proprietirio do solo. 

A propriedade do solo se estende ao subsolo com tudo 

cont io pode fazer qualquer escavaç 

que n provoque danos ao vizinho. Essa disposit n 

minas, pedreiras e 
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A pesquisa e o apr·oveitamento de subst 

regulados pelo Decreto 1443/27. Esse 

diploma legal a. divi dos bens minerais 

categcn·ias: 

a segund:s., 

t m--b i e r·<;;) 

a primeira, das minas propriamente ditas (minierel e 

que engloba as pedreiras e as turfeiras 

Pertencem a primeira categoria, os minerais utilizados 

de: i) metais, metaldides e seus compostos; 21 

combustlveis lidos;, líquidos e gasosos, rochas 

lt::i.ca"!s bt:;tuminosas; sa1s a,lc:al inos 

<terre da sbianca), argilas para porcelana e louças, bem 

como as pedras preciosas, 

co1-indon J bauxita; 1euc:i.ta, magnesita, minera1 de bário 

t.z-str cio, asbesto} c; J.n1ent o 1 5) 

uas minerais e termais, 

Na segunda categoria est~o incluídas as minera~ de 

2) de materiais para constru~ 

e par'a construç h idr· licas; 3) qua r t c.-;. o 1 is, 

si 1 i cosas, bl""itad;;.s e 4) outros m:a.ter i ais 

industr· ia 1mentt:-:- ut i 1 i veis nos t ennos do Art :i.go i9 ~ n 

compreendidos na 1.~ catJE·goJ-ia. 

Os minerais da 1ª categoria para serem aproveitados 

de cone outorgada pelo Ministro da 



cio, 

conter: 

qualificac 

exten o 

ouvido o Conselho 

indicaç 

duraç 

do 

da cone 
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erior de Minera; , a qual deve 

concession io, com respectiva 

, a natureza~ a situaç 

de mineraç e sua delimitaç ; o valor do pagamento 

devido pelo concessi rio ao Estado; recuperaç da 

As pedreiras e as turfeiras, por sua vezJ pertencem ao 

proprict io do solo e dependem para seu aproveitamento de 

assentimento do engenheiro chefe do Distrito Mineiro, que 

bem estabelecer~ o prazo para início, rein io, da atividade, 

como as quantidades a serem extraídas. Todo titular de direitos 

miner ics tem que declarar periodicamente, a quantidade e 

qualidade do material extraído 

A partir de 1946, com a democratizao 

Italiana, altera-se parcialmente a legislac 

da 

de 

dblica 

1927 

transfere-se, diversas regi5es do País, a compet c ia 

legislativa sobre minera~ , especialmente sobre as pedreiras, 

turfeiras e salinas. O decreto n2 616, de 24 de julho de 1977, 

delegou campet 

i ) 

c ia regi administrativas para: 

autorizar a extraçio de areia e saibro em leitos 

de rios e praias, bem como estabelecer o controle 

sobre esta atividade; 

2> - autorizar a abertura e o desenvolvimento das 

atividades de pedreiras e turfeiras em zonas 

submetidas a vínculos florestais; 

etentes para gerir os destinos das minerac 

desenvolvidas em suas respectivas eas de jurisdiç as 

autoridades regionais estabeleceram, atr de leis específicas; 
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regras disciplinadoras dessa atividade econ l.ca, Embora 

as norm:;,.s 

pelas autoridades regionais convergentes em mu:ttos 

dos ligados ao aproveitamento dos 
. . . 

l!la te r 1 :t:t :t s de 

const 1·uç: e qtle resumidamente 

1 - o aproveitamento das pedreiras tem como objetivo a 

dos recursos provinciais, mas devem 

ser desenvolvidos em perfeita conson cia com 

outros interesses envolvidos; 

ambiental 1 o 

desenvolvimento agrícola; o desenvolvimento do 

plano urban1st1co, aos bens culturais, 

3) - para estabelecer a compatibilizaç 

emboi~a n 

conte.:nham os mesmos profissionais, 

de quas" todas 

interesse, especialmente das Prefeituras; 

4) quase todas as administraç regionais permitem a 

de produtos minerais em alveos de rios, 

nas prai~ts; 

essa atividade, todavia, sofre 

das autoridades locais e regionais; 

auto1~id:a.de 

em muitas regi 

ou em outras é o 



7) 

8) 

9) 
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(~ngenhei r o chefe do Distrito Mineiro ional. 

Quando for de um, o outro opina; 

quando a extrac ocorrer em leito de 1-ios ou em 

eas especiais há a necessidade do assentimento 

do Setor de Engenharia Civil; 

quase todas as autoriza~ condicionada~~ à 

apresentaçio de um plano de desenvolvimento da 

<Ü iv:ldade que contemple os diversos impactos 

causados pelos trabalhos de lavra; 

de minerais de uso na construç 

c i vi L quando destinados • moradia do pr rio 

n das 

governanu~n tais; 

i0l - quase todas as legislaç5es regionais pr 

t"ec:uprE-\-aç: 

de minE·r·ac 

do ambiente degradado pela atividade 

5.3.3 - Uni das Rep licas Socialistas Soviéticas 

O Sub-solo, corno ali in os outros bens, pertencem 

ao Estado. A prot{:.;·ç: do subsolo cria condiç nec~""'"''~'- ia·:; par~·:~. 

utilizacio planificada, ltipla, permite 

das forças produtivas do País e o 

.~ compe!: cia sobre os bens minerais é da Uni 

licas possam atuar supletivamente sobre tais assuntos. A 

adm:í.n i s t r '"C fei.ta pelo 

Conse1ho de Ministros da URSS, pelos Conselhos de Ministros das 
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J. :tcas 

Aut pelos Comit Executivos dos Sovi locais de 

especial1nente criados PBXa isso. 

Podem ser concessi.oná ios de aprovei.tamento do subsolo 

o r'' an i z:aç: i:Z: inst itu.i{:~ 

(t;spet:ialifi*2ntt' as cooperativas); assim como os cidad da URSS. 

O subsolo se concede em regime de aproveitamento para: 

a) 

b) 

c) 

&.'"Xtraç 

construç: 

subt;;;.;~~r &:as 

dl ···· sat:ls 

n 

de 

O aproveitamento de 

insta 1 cu:;: 

vinculadas com a extraç 

outras necessidades estatais e 

ua doce, 

há 

podE: S('Cl" 

1 eg i s 1 t·-u:;:~4o 

especial para material de construç:lo que segue consequentemente a 

legisla.; 

ambiental 

um cuidado excessivo com a proteç 

e com a performance dos trabalhos de lavra e 

D aproveitamento do subsolo pode ser concedido por 

a) - a realizar os es!:udos gen1 

i.mo de 10 anos), 

obi· igadns: 

icos nec i.os a 

assegurar o uso racional do subsolo; 



b) - a proteger os trabalhadores contra os perigos da 

atividade de minerae 

c) - a proteger a aerosfera, terras, bosques, uas e o 

os 

reservas, de forma a propiciar o seu uso em outras 

atividades econ icas. 

uas ou zonas adjacentes a 

influem no seu estado pode ser realizada de ac:ardo 

com >::Js reguladores do uso e de proteç u.as, 

5.4 - OBBERUAÇID SOBRE A EXPERIINCIA ESTRANGEIRA 

De tudo o que foi exposto nesse sub item pociE~mos 

concluir que: 

1 - nos pa1ses sul americanos, com exceç do Brasil, o 

aprovc-2i t ~1men to de are1a está quase totalmente 

vinculado ~s autoridades locais; 

2 - nesses países poucas s~o as restri~ 

exercício desta atividade extrativa; 

:3 areia, enquanto insumo para a construç ci'>lilJ n 

~ disciplinada nem no 

tampouco nas legislaç correlatas, subordinando-

comuns; locais 

ou re-9iona.is; 



4 nos países d e:·~::";en v o 1 v idos} os recursos minerais 

dest tnados ~\ c:onstruç: civil 

comumente denominados de 

granulados IFranc:a e agregados (demais países); 

na Franç:a ff o aproveitamento dos gra11ulados sofl-e 

severas restriç: das autoridades e da pr ria 

comunidade. A atividade é quase totalmente proibida 

no l&ito de rios e em 70X do territ i<:.} franc 

mais especialmente em Ont 

das mais modernas Jegislac: sobre aprovEitamento 

•7 
I 

cascalho em leito de rios, dos lagos e das prais, 

mediante autorizat interministeriais 

especiais; 

8 - nos desenvolvidos) 

autoridades locais e regionais é prevalente sobre a 

elas 

da sociedade ( lic:os e 

Pr· i vados i para o estabelecimento de políticas 

em todas elas enorme preocupaç com o meio 

ambisnt!~. os planos de 

desenvolvimento pr a compatibilizaç 

mj.neraç outras formas de uso e ocupaç do 

solo; 



nos países desenvolvidos é obrigat ia a ~1ud i 

1 J,Ca novos et:os 

alguns países industrializados estabelecem um fundo 

de eas aba11donadas; 

13 - a Província de Ont io instituiu o pagamento de uma 

garantir a reabilita~ das 

comprometidas com at :lvidadE: extrativa 

conte·mpo!~ ea; 

~4 - do planejamento das atividades extrativas exige-se 

p etc especí,ico de recuperac 

implementado simultaneamente l lavra mineral, 

~5 - na Cali,ornia exige-se do minerador um relat io de 

impacto rH::gativo ("anális&:·: a1t&~rnativa"). 

~6 - Nos paÍses industl·ializados, o aproveitamento de 

areia em leito de rios depende de estudos pr ios 

obrigatoriamente, 

autm-idad!õ'S competentes ligadas invariavelmente 

bacias hídricas correspondentes. 



CAP:iTUL VI INSTITUCIONALIZAC~O DO SETOR 

AREEIRO PAULISTA 

Ao trabalho mostrou-se o setor 

ica. Retratou-se o seu perfil t 

:icc;.ii' bf::m C(JlllO o ~st~·:u disci.p1in:::>.mento liEHal 1 e instit:ucion~J.l, 

inclusive a experi c1a estrangeira. Neste capítulo buscar 

analisar de forma abrangente o 

fornecer, ao final, 

pe:rt: inent:f: .:::> 

6.1 -A Crise do Setor 

Embora os levantamentos econ ice-financeiros do setor 

(especialmente do setor da construç civil) revelem um 

mundo promissor e altamente lucrativo conforme foi demonstrado no 

n 

alterar-se desfavoravelme11te aos empr 

imos anos por u1na 

pr da comunidade~ atuaç mais en gica das 

amb i12nt a. i s 1 das Prefeitu1·as, surgimento de 

e em dia, tanto as autoridades p lica:;, quanto 

interferem cada vez !nais nas atividades de 

minr .. ~r:e<.ção- No caso de areia para construç civil, 

economicidade está diretamente ligada~ proximidade dos grandes 

urbanos, essa nterfer cia ~ mais acentuada, porque os 
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atingem parcela 

Muitas prefeituras, especialmente aquelas de municÍpios 

imos de grandes centros ul·banos relutam em dar 

para os areeiros atuarem nos seus respectivos 

municÍpio<S:-. seus municípios n consom~~m 

quantidade extra1da, c é destinada àqueles 

grandes centros consumidores, os quais ss beneficiam deste insumo 

sem sofrerem as ccJnsequ cias rJefastas da atividade 

acaba irremediavelmente ser1do suportada pelo município produtor. 

O suporte legal para ssta postura restritiva encontra-

em algumas legislaç 

Federal n9 6567/78 que, em seu artigo 62 tr·ansfere às autoridades 

mu.n i c i p a :i.,, a incumb cia. 

que o seu aproveitamento 

Algumas legislaç dt:J EstB.dc; dt7: 

Paulo) por responsabilizavam o Prefeito 

municipais eram outorgadas desobedecendo as normas 

Dentre elas destacam-se a Lei 

:31 1ca dos Municípios), modificada 

Leis n9 171: de 15 de dezembro de 1977 E Lei 

Ul A diferença entre a"b"s r~side no fato de que a excluí a·; 
obr mantendo-as exclusivame·nte para os de areio. 



dos Municípios, com as modificaç 

posteriores condicionava a outorga 

lic:en~.:;;:::;;. mu.nic pai pal-a E:><P·lotaç de portos de areia ou de 

de laudos ou pareceres da CETESBJ 

n 

qualquer ataque à paisagem, ~ flora e ~ fauna, 

n 

} nt·::m 

amb ient ~:-\ l. 

Estas exig cias como 

cia da revogaç ica dos Municípios, 

~:\inda balizam, infelizmente~ a atuaç 

do interior paulista 

consequentemente, para 

c on -s; t ~- u . .;,;: civil, pelo suposto descumprimento da lei estadual 

Como se viu no 

para o ap,-oveitamento da areia destinada ~ construç c i vi J. (2) é 

ao pleno desenvolvimento dos trabalhos de 

Ela tem duas finalidades: regularizar a atividade, protegendo o 

previstas na l.e1 7805/89 (3), e por outro 

possibilitar ~s Prefeituras o en ramento da mineraç 

nos seus respectivos Planos Diretores. 

{2) Com a areia para ttso industri~.l tal 
auto r i 

(3) ii.f! 2! de trabalhos de Pvrr.''"'·'" 
cort"Etitui crime .-,;.-;•., 3 
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legítimas~ posto que lhes cabe nos termos da Constituiç 

integridade do patri io municip::-,.1 o 

mais conveniente 

n ma~s 

t nicas f:': econ 

governamental mais consent ea com a proposta 

e aquela que conte!npla 

icas e i11 eresses sociais na elabora~ 

ico de cada unidade de governo. A escolha 

espacial 

interesses e, finalmente, o seu desenvolvimento 

um p1an 21.mento que leve em conta as 

intrínsicas e extrínsicas de cada uma delas; sua 

impo·ct as alternativas 

dos 

A minr.~raç em geral e a de areia em particular tem que 

ser entendida como atividade economicamente importante 

considerada e, socialmente indispen 

programa que vise resgatar a dignidade da populaç 

Todos os pr·ogramas sociais voltados para: hab:i. t i:Hh 

etc, 

das mat~rias-primas b 



para sua extraç 

distantes o que provoca um 

subs~t ::::lnc i a 1 no pre~o do produto e o consequente aumento do valor 

Os ~unbient::l1, t 

10sJ lagoas, praias e encostas de morros. 

os comprometimentos 

provocados pela mineraç de areia aque es locais e que 

fruto dos dispositivos 

:itt.t1fJ III desta dissertaç 

estabelecem apenas restriç parcia.is à 

econ Uns poltcos há; todavia, que elaborados unilateralmente 

sem os estudos que permitiriam a sua aplicaç 

cerceiam irremediavelmente a atividade mineral; 

a precedida de completos estudos que demonstrem a stta 

oportunidade, conveni cia e respeito ao meio ambie11te. 

que1· simplesmente proibir o exerc1c1o de 

il e importante O que ele q ~ é proteger o 

lil2i o aJnbiente e te,- a certeza de que a natt1reza será respej.tada. 

di:::f:Lnit iv~·:t da 

s~7: :i. mp 1 porém, nos in ros casos restantes 

mais do que suficientes para assegur·ar a 

da natul-eza mesmo co1n o desenvolvimento da atividade 
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O grande entrave ~ mineraç 

cont:empl:::tdü no igo Florestal <Lei 4771/65, modificada pela Lei 

?B0:3/B9 > 1 que proibe qualquer· atividade extrativa nas áreas de 

Nacionais, Estaduais e Municipais; bem coma em 

Ao estabelecer esta posi~ 

considerou a capacidade 

de auto regeneraç~o das florestas (homeostase) quando a agr 

di?; pequena monta e perfeitamente localizada, 

considerou a possibilidade de seu eflorestamento ou recuperaç 

do enge11ho humarto, havendo vontade 

Outro fator que agrava a crise no setor, i c conflito 

c:i.vi1 4 1 qu.::ln do n 

d:lst do local do consumo. Ora, 

imo aos grandes centros urbanas, excluídos os jazimer,tos em 

a compet :i. ç entr·e ela e as demais atividades 

icas ~ intensa e relativamente desfavorável 

que lhe é feita pelos titulares dessas atividades. 

dos co!1flitos entre interesses econ 

ende fundamentalmente da aç dos governos locais; 

(4} A atual exuberante floresta da vasta 
de O extinto Parque Florestal 

foi totali!ente reflorestada, com 2 ambientais. 



in 

de Areia e Planejamento 

Local e Regional 

Inicialmente é ~mperioso reconhecer que nenhum programa 

gover n amr.::~n t ~11 ou privado pode subsistir sem a co11cepç d fi!: ttm 

ico p·( io, que leve em conta os objetivos 

do referido programa, os recursos para sua implementa~ 

e c: on t o para seu desenvolvimento, crit io de acompanhamento e 

.Pina1. 

Plan amento~ de forma singela; pode ser entendido como 

inst: rctn!en t.: o dP açao, lica ou privada que, considerando as 

is possíveis, seleciona aquelas de baixo custo e 

a fim de possibilitar dos 

ob.jet Í'v'DS propostos pela entidade considerada. ~ em resumo, • 
ica e racional dos meios apropriados para se 

o uso do p1an amento como instrumento de 

p l~ca é muito recerlte. Por isso ao utili lo n 

da política governamental escolhida. Por· O!J.tro lado1 

r·ias com outras ent1dades 

governamentais e esquecem-se ~~ inteJ·faces e vinculaç 

locais de governos e com os eventuais 
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amet,tos elabo•-ados por essas pessoas jl.lrídicas. 

O plan amento estabelece os níveis de compet 

p as formas de atuaç 

espectivos agentes B11sca alcançar o verdadeiro desenvolvimento 

considerada. Desenvolvime11to nas palavl-as de 

RAMOS (5) deve ser entendido na sua acepç t::t: mo 1 ica 

:;i9nifico.ndo crescimento abrangente de todas 

vari lS qu(.::; comp o mundo soci~11 Ele somente e obtido 

de mudanças estruturais. Visa, portanto, o bem 

completo e indiscriminado de toda a sociedade considerada 

há que se considerar 

io: 19) estabelece1· os objetivos pretendidos; 

) leva~,tar a realidade existente e como o assunto est~ sendo 

elaborar um diagn ico institucional; 

) prever os recursos 

nec ) considera r· 

com outras entidades e as diretrizes para un1a 

> criar formas de aferiç 

dt::·f:inir cr:i.t ios para as nec 

) estimular a pa1·ticipaç 

dos planos de desenvolvimento, na 

dos seus resultados. 

ensino: a ia brasileira. 
24(4), p. 285, outldez/84 



Cô.Sü i o n U.ll! 

apenas um conjunto de estudos n 

n conclusivos c meras recomendaç 

BrB.si1 o p1an amento estrat~gico 

mí?:: ;;mo·' 

desprovido de regras finais P estruturais relativas 

desde o Plano Especial de Obl-as 1 :i.ca.s 1;:; 

da Defesa Nacional de 

arelhamento e Fomento da Economia Nacional 

Plano de Metas do Governo Juscelino pelo F'lano 

(1963); pelo Progr·ama de Go··./e·cnamt:·:nt:al ( 1.?64); pelo 

(1967); i co de 

pelo Programa de Metas e Bases 

do Governo <1970); pelo I Pla!lO Nacional de Desenvolvimento 

(1.972!; pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975); 

III F'l :::.\no f-J:::tcic;na.1 de Desenvolvi!nento (1979) e pelo I 

de Desenvolvimento da Nova 

alguns deles sem ao menos terem sido iniciados 

Política Brasileir·a, atend!f::ndo ~":!.OS 

reclamos da sociedade e sensível aos modernos princípios te 

1 ic::1, cont ao longo do seu textol J.OS 

disposi t ivf::t·s. que disciplinam a mat ia e que balizam os planos e 

p1·ogramas governamentais. 



~\ Uni planos naciona s e regionais de 

do seu inciso II, diz que os 

s planos 

integrantes dos planos nacionais e d es0:n'v'ü 1 v i mf!i:nt o 

i co do 

estatlli que o Plano Diretor, obrigat io para cidades com mais de 

mil é o inst.:ru.men o b ico de política de 

desenvolvimento e de expans 

esses princípios 

indicativos par·a elaboraç~o de políticas p licas há dois outros 

os norteiam e que estabelecem as regras de convi cia e.-ntre.: 

nacionais, regionais e setoriais à sua adequaç 

plano plurianual do Poder Executivo. O segundo trata da atividade 

e encontra-se expresso no Artigo 174, no seu par 

19 do C.F., que estabelece a obriga~ de o Estado exercerJ ai 

su_:;as funç: de t:amb 

de planejamento, 

nacionais-; de 

Planos e programas governamentais devem estar voltados 

o bem estar e o desenvolvimento nacional, aqui entendido na 

abrangente de modificador da realidade social 

preciso que as políticas 1·egionais e setoriais 



icas e sociais nacior,ai~ e, 

respeite e valorize as políticas regionais. inclusive 

transferindo sua execuç~o aos pr g regionais sempre 

O objetivo do plan amento prévio semelhantemente ao 

~eito em outros países, ~ assegurar a 

ao projeto 

deser1volvimento nacional, que leve em consi eraç 

uma delas em particular e que, principalmenteJ privilegie a 

pr in c Jp :i os 

todas as atividades 

específicos devem ser analisados sob a ica do bem estar comum. 

Em princípio nenhu1na atividade ou inteJ-esse deve se sobl-ep al-

io dado a qualquer uma delas em 

p~ii.i-t i cu 1 ar pode representar o comprometi1nento das 

p r in c i P· a 1 ;nen tE: as ou. 

G:xc 1 u.d ez.·n t es . 

No qtle se refere à mineraç todavia é preciso n 

exaustivamente discutidas no de 

para que a Administraç lica adote medidas 

protetoras e a privilegie, em determinadas situaç 

bloqueio de determinados espaços 

desenvolvimento da mineraç , com a consequente proibi~ 

ttso por outl-as atividades é uma medida que algttmas vezes se imp 



icas podem ser deslocadas para 

El:::1. t:em qu.t:?: 

onde os condicionantes geol 

Ao se estab~lecel- os planos diretores dos mu!11ClPlOS e, 

as formas de l!SO e ocupaç do solo urbano e 

legisladores, quase nunca levam em considera' 

Raramente incluem a mineraç 

atividades de plan amento e quando o fazem, preocupam-se apenas 

rio administ1·ador municipal é 

muita mais receptivo aos apelos ruidosos mas; 

do qu(-:~ ~"J.s r·e{:ti~; nJ?:;~Cf::":ssidadE·:s da cid~:\dt-: 1 no qut·: -:.;~::: r-ef'E::rE: ::!tO uso 

de insumos !ninerais. 

n 

pode aind::::t 

constitucionais de 1988, o centralismo exagerado da administraç 

1 :i. c:;;;\ qu.e os 

locais e regionais e 

dada a insufici cia de pessoal e de recursos~ por 

(quase nunca coincidentes com as reais necessidades dos 

Municípios ou do próprio Estado), tornem-se os 

part: icipi:!l(J: local e regional 

No caso específico da areia$ mais precisamente areia 



menos coJnplexa) n 

H 

com compEc::t: c1a para atuar n aprovei amento desse t :l po dE:; 

seme hantemente ao par- ~0. o 

rnu.n i c :(pio 3 t :::\mb o planejamento regional ~ dificultado 

MACHADO (6) isto n 

refere aos agregados, 

qu·e disp g e entidades voltadas para C) 

C(Jn:form,.::: foi mencionado ::·ii.ntt-:r·iormente (7}. D 

po·ct::..:j.nto, n g envolvidos com a 

In i. mo.::l i. n l. dc:;·:s 

prazos constantes das autorizaç concedidas <1 ou no 

imo B.n o·~:;) 

1imitaç5es. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Pau1o 1 

que pese a boa vontade e compet 

t consegue liberar um ElA-RIMA, antes de i ou 2 anos, 

(6) Iran F op. c p. 128 
(7) V. p 221 



Em março de 1989 havia nesse 

aproximadamente 300 estudos, somente para areia em 

o pr Paulo, órg 

especializado em mineraç consome muitos meses para encaminha1·· 

as es~eras superiores, um pedido de licenciamento de areia. 

Par·adoxalmente os drg permission~rios da ativj.dade 

itania dos Portos, etc. 

estabelecem prazos excessivamente curtos para o exercício dessa 

at: ividacl>:-? e condicionam a liberaç dos títulos autorizativos à 

de licenças específicas dos 

p r cJ t 1?/; ~:;: a.mb i 2::n t ::ft. 1 que, como se viu, consome todo o tempo da 

que ela se efetive. Essa é uma das 

c ia de milhares de pol~tas de 

clandestinos no Estado de S Paulo. 

Por outro lado, o mineradol- e obrigado a formalizar o 

seu no protocc;1 o 1 

específica e deve fa lo instruindo seu requerimento 

com os documentos que efetivamente constaram dos outros pedidos. 

portanto, tantos processos quantos 

9 competentes, assumindo desnecessar·iamente; como se ver~ no 

us financeiro e temporal totalmente evit 

apenas procedime11tos esdr los da administraç 

dificultam e comprometem a ati.vidade •nin€ral Os desacertos entre 

tanto da mesma esfera quanto de esferas distintas de 

poder, agl-avam o problema P impedem o equacionamento das quest 

g 

o conflito entre :Oh!PH e DNOS J 



foi nas tr·:i.bu.n::-,.is CGHí 

DNPI"i 1 

areia no Rio Paraíba, em Paulo, 

cia do E'scrit: io regional do DNOS (8) 

Ainda ' com a ·fool~Ça do e>t:~·:;mp 1 o pode ·::;e r c i t a.d ~1 ~l 

s;ub !H i C) do Di'li''l1 à !1a r in h a ' no qUE' se rei~f::trf:::::: étO PY'2•.:.2:0 do 

(9) e ao CREA no que diz respeito ~ 

exist ou n de vínctllo empregatício formal entre 

empresa 1ninerado1·a e profissionais habilitados pelo CREA (10) 

Do que foi mostrado nesses poucos exemplos colhidas ao 

amento do setor mineral depende 

l::JbjE.·t :l.vament:e 

de dados relevantes, bem como de: 

(-;;t c} mas; sobretudo, exige 

envolvidos 

com g p 

principalmente a espont ea ou organizada participaç 

125/74- T.F.R. O caso foi resolvido mediante acerto e·ntre as parts-s, com a re-tirada 
A~o,;,,,.- ia e o das contr devidas ao DrJOS, 

") Os prazos da liarinha .,,,;;,w;, ~inda assim o llill'~ adüh o orinn'nir 

do prazo lli!nor, es'll!ill:ellôo-s~C 'lll< a exclusivamell!e à seguran1a de 
interesses navais f:: à ~urança nadooal e 

Utl A atitude do llili'M tilil'filliata oo pe'!llenos •'''m"''''~ <!'3Pill:lalll<rm os ex!ra!nris de areia e vai da encootro aos estudos e 
adotados 'lU€ pnvlí~!ava 



todavia, o conhecimento abrangente desses 

preciso mais ~ preciso saber porque eles agem ass1m 

i. penetl·a nas raízes do pr rio Estado 

como se formaram suas estr·uturas 

qu::'Ais 

dos administrador·es p licos, dos políticos e 

Institucional: Dascentralizaç Possível 

de outros motivos, duas r 

principais para a crise da Administ1·a~ 

diE:c:lJ~nio 

moder·no 

(Ul MATOS, 
admin i st 

nica: científica e profissional dos 

e a excessiva centralizaç do 

do Estado Brasileiro que, segundo esse autor foi o mais 

do 

i o 

Mundo entr·e as d adas de 40 e 70, 

enas e causas exogenas. Relativame11te às 

ibe dE. () 
fE·dera1. In: 

segundas; que ele 

da 
lica Federal. FUNCEF\ 

ia, 1989, v.2, p.185 



j u.l ga 

undo Ant i o (13) o 

I i co bras i lFi:iro (const ituJ~do 20% 

t:con om i c a rnE"n te at: :lva do 

obr igat o r- :i~:~nlent e do ser·viço p~blico, e isto 

E~n 'v' O 1 V>:2"; 

administ 
ia-1 

Wll AN!lRAllE , 
li c a 

FUíiCEPi 
(14) 

indiscutivelmente) de: 

lia 

do consequentemente 

l :u::a; cl t:·:· t: r 

do Estado, a desvalor·izaç do 1 i c o l 

Jagu*.r ibe de. 
pÚ.b li c a federal . 

O papel do servidor ico frente à reorgar.u:i<p:o da 
ln: Reorgan da Administração ica Federal Fli~CEP, 

v p .185. 
Antonio 

federal. In 
ia, !989. V 2 p.i80. 

i:ç;. Cardoso de. !!e lineamento 
ias de 

Brasil 

do 
In 



opini destes especialistas que, de certa 

:::;a l 

WOI ~YiiEC 
(15) 

Quanto ~ excessiva centraliza~ 
io n 

pode ignorar· que isto ainda ~ reminisc 
cia do enorJne domínio 

exercido par PaJ-tugal sobre o Brasil, durante o período colonial 

un .cl c1 01 iveir·a (i6) 

(17) 
c:ia unitaa-ista atravessa os sesse11ta e sete anos 

de império e incorpora-se ao regime republicano brasileiro, com 

(15) 
da 

(16) VIANA, 

(17) 

Oliveira~ ap-ud 
do Brasi 1 

p.5. 

Poder Executiva & 



2:i. 

chamam como 

COlTlO sin imas ou pelo menos integrantes de um mesmo sistema 

po1 :{ti co ::!tdminist·!'at ivo a verdade que h e em dia 

:1.:::\ d1:: pod~:r po1 :ítico, F::nquanto nt:t descentr·a'lizaç: 

r! c::-

n .ufrt::.\J. 

tamb chamada 

descentralizaçio ]. c: :;3. ·' 

regionais. Trata-se de martter dentro do organismo institucional o 

determinado assunto. 

qu_a 1 qu.rtE::r modo, continuatn no mesmo 

é a trans.fer cia de poder ou de compet 

par:::t r,:tutra <Uni 

Municípios, por exemplo). 

!18) Tereza líesconcent 
F ed €r *·l FUNCEf', 

e descentrai 
Vo2, Po66 

In: 

12 as 

;:j {1 

c ia de 

ica 



Outro p on t r.:; 

v:tncu1a 

o Est :::.'ido 

como si imo 

como sin 

io ou totalit~rio ~' pelas 

pr r1as características ~ntrínsecas, um regime centralizado; com 

uni fic~.).do. Isto, entretanto 

st1as polítj_cas setoriais do que 

tanto conferir CJ que 

conurbação, onde as soluç5es individuais <município a município), 

a1 n complexo 

como no caso por exemplo dQs 

coletivos, lica; abastecimento de 

[) 

;efe 

i O~?i f de 

:ct1guns princípios que devem nortear esse [) 

prilneia-o e o de flexibilidade <que 



diferenças inter e intra-regionais); o segundo princípio é o de 

~ um processo e n Ulfl 

portant:oJ a z:J.lt:eraç: 

atr de um processo hist ICOJ qual 

necessariamente tem qlle ser g1·adt1al e progressj.vo. 

( 20) Nesse c elo de pa estras sobre a 

-::;~'n ::ti b i 1 .i d~~de 

de significativas 

quando a f:Y;}<E:CUÇ 

Ftna1!TiE:·nte com muita propriedade 

cont i .. ol !?:~ e muito mais efetivo 110 

municipios e dos estados do que centr·alizado nas da Uni 

Outro exemplo qlJe atesta a fragilidade do nosso sistema 

centralizado e segundo Paulo FRANCINI (21) o que se refere a 

perda de dinheiro rta execuç 

De cada 100 de recurso destinado a programas específicos apenas 

30 ou 40 chegam a seu destino. 

Carlos 
encargos .. 

(2il FRANC!IH, 
enc~.rgos. In: 
p 127. 

Cmmpe·tih·,ciç. conccYfT€rtte·s t·ntre os t n 
'""''""'''º da Adminis! ica Federal. 

ia concorrentes entre os t 11 

da l ico. Federal. 

de 

do governo e de 
FUNCEP, l 



P:::.J.u.lo em sua tese de 

nia (22) 

etros de aferiç cia descentralizadora de um 

í. Quanto ma or a area territorial de lAm país, t ~i.nt o 

mais alto o seu grau de descentraliza; 

2 - quanto maior o n o de unidades locais no paÍs, 

tanto !naior o grau de descentralizaç 

velho o país, mais alto o gr·au de 

descentralizados do que os n 

5 - os pa1ses que tenham composiç~o 

mais desce11tralizados do que os países de 

6 - quanto maior a popula~ total; tanto mais alto o 

grau de descentralizaç 

7 quanto m~~.ior a densidade demogr~fica de um pais, 

mais baixo o seu grau de descentraliza~ 

qu.:an to m::1 1 o t~ o produto nacional de um pa1s, 

alto o seu grau de descentraliza~io; 

Paulo Dias. Em Busca de wna Teoria de I!e .. ;ce·ntral;z;,,<,o fhü de J:meiro: 
\Trad. Wahrlichl, !97!, p 205 



quanto a desenvolvimento dos meios 

comLtn icaç de massa de um pais, mais elevado C) seu 

grau de descentralizaç 

~0 - os países urbanizados mais descentralizadcJs d 

que os menos ttrbanizados; 

:ií os industrializados 

descentralizados do qlt2 os paÍses agr 

que gastam mais com seus serviços 

mais descentralizados do que os 

inseridas nesse trabalho 

qtAe eventualmente poderia1n ser incorporadas, 

a}fJUfiS pc)Fltos que sintetizam o conceito que essas personalidades 

da descentralizaç e: que 

a de ident i f· i c a com 

desiguais (porque permite identificar 

dos custos de obras e 

serviços; evita a superposi~ de atividades e permite uma melhor 

Evidente que apesar das vantagens apontadas 

autores n o advogam uma altel-aç brusca; ne1n completa na mudança 

do in·:::~t i t uc i o na 1 Alguns de-:·tin indcJ 

como um p~-ocesso político e n <lPf:7:n:::\s cofíl(J u.m 

p·c ~nstitucional~ propugnam para que essa passagem se dª de 



de uma substancial 

PDPLt 1 a·c o fortalecimento da democracia. 

que a processo se inicie pela desconcentraç 

ia-políticas permitam implantar 

qt;e privil€gie a participa~ 

Estados-Memb os e de Municípios nas grandes deci nacionais, 

como for•na de viabilizar o verdadei1·o federalismo brasileiro. 

é f~cil, como se verá a seguir A partir 

excessivamente centralizador, iniciando-o pelo 

fiscal (em obedi cia ao brocado que diz 

tem dinheiro tem poder> a r·eforma tribut 

outras foram feitas €!1tre elas a administrativa, a bane '" 

Esse modelo tinha 1ca. Os Estados ~ Municípios 

de recursos dirigiam-se ao poder central pal-a obt las. 

ti n h :::tHl, na verdade, o objetivo de subjugar 

ou pelo menos de m~nt ::;!,tJ.t onom:La. 

recursos houve a necessidade de 

assin:::\t ur·::::t. dE: cnn 1os. os quais previam para sua validade, 

de pr etos específicos, elaborados em conson 

centrais. Por esses mecanismos e 

fic::~vam 

dependentes de uma orientaçâo do governo federal 



funcionou com relativa coerªncia at~ a 

d de 80 A partir da crise de 81/82 e do desastrado governo 

do Presidente Sarne~, licos aumentaram de 

(23) e as receitas espantosamente caíram <~ exceç elo 

foram apresentadas, di:;;cut: id11.tS 

aprovadas pelos constituintes de 1988. 

em que pese a falta de entrosamento 

as s t: icas, que redundou em alguns 

um ice-administrativo-financeira 

do PaÍ'2;. 

de 1988 deu uma conotaç no\,.,~:t ao 

previam autonomia apenas aos Estados-Membros, algumas ao Distrito 

ic;s; mas nenhuma delas inclu.iu 

Municípios como entidade aut orna e, portanto, como men1bro da 

e os municípios elaboram a sua própria Lei 

ia dos Estados-Membros. 

Ela fortalece tamb na medida que obriga a 

ltipla obrigatória destas tr· 

í23) O Senador Almir 
governo teve um 
a!irm:a que, nas 
1mH: 

Gabriel ao analisar o oncameo! 
:aume:·nto de despesas em torno dt· 1% 

4 pr irueiros anos 
icos <V. 

com pessoal o 
por sua vez 

rni l de 
ica Federal, v 2, p,76 e p,i86l 



n:::t dos na c icJna.is ou 

desenvolvimento econ i co socialJ nos termos de Lei 

le1nentar especifica. 

ia extremamente importante e inovadora c aquela 

cont:id<i no artigo 24 da C.F e que t1·ata, 

e Estados-Membros sobre-

prcJduç: da natureza, defesa 

do "!:;o1o e dos recursos 11aturais, proteç do meio ambiente e 

controle da poluiç ia hist6rico, cultllral; 

Sobre essa mat~ria o Texto Constitucional 

Uni 

cab":ndo aos Estados-Membros detalhar cada uma daquelas mat 

p od i!:~n do t {_.}_mb suplementar a compet c:la da Uni 

gerais e substituí-la plenamente quando rl leis 

e, inveJ"te·-se uma Pl~ática t C(JlJ1Uf'íl 

no passado que consistia na declaraç de inconstitucionalidade 

de ind1neros dispositivos legais dos Estados por invadirem o campo 

( 24). 

Outro aspecto fundamental e de certa forma definitivo, 

a descentralizaç é o que se refere ~ quest 

Linhas 

teln; submete-se. A Uni 

<24) Em 1976 o Estado de Paulo com base ll&S leis 898/75 e ií/12/76 quE· estabeleciam 
aos m:an:3.nciais começou a autu~,r os aree·iros que extraiam areia à 

E~ 1979 o Tribunal Federal na 1907-4-SP declarou 
inconstitucionais tais tH:do E·m vista a ia f·t·deral para l 
sobre essas leis extre!W!amente: teriam seu curso nurma1. 



---------------
(25) 
(26) 

(26)' 

sos a1·recadados e o CDilSeqvente at!mento da 

3 estaduais e 2 munic 
H i ldebrando & Celso P. In· Const ituc ionai s 

·I MIMEO. 



1973 
!974 
!975 
1976 
1977 
1978 
!979 
1980 
1981 
1982 

R 

59,3 
58,9 
62,3 
60,9 
58,1 

3 
58,7 

2 
57 ;2 

8 
41,4 713 

" 3;8 f 

7 
42,7 3J 
41,9 3,7 
40,0 316 
37J 3,8 

3,8 
36,9 3,8 
37,0 4, i 
33,0 4;7 
34,0 c ' ~ .. 

i 
5)8 

36,2 ~L i 
q 5, i f 

6 

na Receita Tribut ia 

1965 0 
1966 6 
1967 9 
1968 40,6 4215 
1969 8 8 
1970 45,7 39,6 
i97i 47;7 38,4 
1972 49,7 36,5 
1973 49;1 37, i 
1974 50,2 2 
1975 50$3 0 
1976 5L4 34,3 
1977 3 B 
1978 3 36,7 
1979 4715 3612 
1980 3 5 
!98! ~ 34/i c 
1982 48,0 7 

!6,0 
3 

9 
3 



atual alterou significativamente essa 

redu2iu a participaç da Uni :i.mp-ostos 

dos Estados e Municí ias. 

Barros LOYOLA (271 a Uni perdeu 26% da sua 

fiscal 2 os Estados e Municípios tiveram} com a mudança 

seriamente comprometido quando ela detinha aproximadamente 50% do 

valor dos tributos arrecadados no País, o que fa ar ago1·a quando, 

perdas fiscais, a sua participaç ficou reduzida a 

aproxi1nadamente 36% do total ar ecadado. 

Essa diminuiç orçamentar1a, todavia; n 

igualmente toda a Administl-aç A1~$ttns ' o 

por· exemplo; excepcionando a regra geral; ser~ aquinhoado~ 

num primeiro momento, com aumento substancial de suas receitas, 

pela sua participaçio no r·esultado do aproveitamento dos 

recul-sos minerais (29), quer pelo aumento do valor 

<27) Clt·uber Barros. entre os t n rlo flOVerno e 
de encargos. In: lica Federal. FUNCEP. 

Ha, V.2, P. !07/!08. 
H!S) Os 13% dos não coincidentes com a da referem-se ~. 

dos novos tributos criados em h.vor dos E·5tados E· Municípios. 
(29) O § 20 da Const federal assegura .d:.DS ao Distrito FederaL aos 

Munic e a da Administ Dire:·ta da compensação financeira 
aproveitamento de recursos minerais situados em de cada uma destas 
unidades iticas. A lei de 28 de dezembro de eshhele·c<:u. que a 
.financeira de 3.té 3% sobre o valor do fatur~unento 1 resuH:o.nte da venda da 

A 130, de 03 de fevereiro de definiu as 
preciosas e asse-melhados: 0, ouro: i%; 

3% e as demais 2%) 1 bem como as 
de sua distribuição os Estados e Ilistrito FE·dera1, 65% para os 

e 12% para a que 



c um r:,'( i men to da 

mostra que essas fontes de r·eceita n 

vida 

'f i CJS bem vistas pel~ popu. aç: 

A medida que disciplina os valores dos emolumentos 

n mineral que é de alto risco 

deveria caber as taxas cobradas. A out,-aJ 

pelo minerador· das despesas efetuadas 

pelos nicos do DNP11, se n 

imorais e devem, urgentemente! ser substituidas por· taxas f1xas e 

cobradas previamente como emolumentos. 

Quanto ~ participaç: no r·esultado da lavra e de se 

quantia, e1nbora expressiva (32) n 

suficie11te para atender as reais necessidades do no 

fiscalizadora e de fomento da produç 

m :i. n e:'i" ~:( 1 se pode esquecer que a Administl-aç 

como um sistema de vasos comtlnicantes. O aumento de 

de tlm deles gera pr contínua dos demais com 

eventual r·edistribuiç da receita extr·a-orçament 

oca de vacas !nagras. 

de 2t de nove;bro de !989 e PHhria oQ de <• de dezsm de !91!9, do ~inistru das ~im z 
de í:'t de n<wel!bro de !9!!9 e Portaria de êl de do I<irztor llenl do llif'M 

estil•ativas do llif'M e '!'le coosta~ da Esi>OS1lcao dr Knti'!lls n~ de 2G de dezellbro de do Sr. Kinistro das 
Minas e esta d~ aee til rtOIÃr.,fm>K 



de parcela signj.ficativa da 

Estados e MunicÍpios apesar 

c :ia 

as 

tarefas de fiscali2aç " . un1 

seus gastos e para tanto; precisa rever sua atuaç como 

pol :ít i c as SE·:to!~ia:i.s 

corn 

onatituc~onaisJ devem assumir· parte das obrigaç 

di!!: r i;;,~sp on ·:::.ab i 1 :i. d :t~.d e.~ d:,, Uni principalmente aquelas ligadas a 

Do ponto de vista economlco-financeiro é imperioso que 

do governo federal e 

uma abr·angente descentralizaç administrativa. Do 1ado 

loc:t:i.is region~7.is 

compet sobre íJS pont DS· vist:a} 

oportuna 1 Senl 

muito mais sensíveis do que as 

para compreender StJa~ reais necessidades, 

seu. s problemas; quant i f"icB.r· 

seus planos regio11ais (com a in c lu. 

su:::1. ,procedendo as nec 

de r·umo, quando isso for indispen 1 

{33) 1 os Estados e 



Os constituintes de 1988 com r 

a opç~o pelo fortalecimento do incipiente federa ismo brasileiro, 

Iniciar-am 

(34 l se 
os Art 

in 

Estados e Municípios, 

excessivamente centralizadores e criaram novos 

No 

expressa e implicitamente~ regras descentralizadoras 

1 par exemplo, na par ico do ~~rtigo 

cia de algumas compet 

de comp~~,t cia entr(-?: Un:í. 

de recursos pelas e11tidades politicas, ao ampliarem 

das entidades peri 

a tese descentralizadora. Por f1m, o Al-tigo 225, § 

2 .. mbiental 

a descentralizaç 

conjunta 

i'!!: 

iw1n·r•r que o 

23 2 24 da Const 

Un:i, 

&:·m eas mineralizadas 

;;:~ventu.a1 de 
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6.4 - o Areeiro Pauli a: uma 

Institucional 

in~meros pa1ses1 principalmente naqueles 

de agregados~ se n 

ia perman€ce ignorada pelas nossas autoridades} 

quase 

ic(:J·s do quf2 com as su.bst cias de emprego na construç 

c i vi 1 1 t ou mais importantes do que aquelas outras; 

Pau1oz ~ semelhança de alguns poucos Estados 

tem dedicado especial atenç T ... n os 

Institutos de Pesquisa e pelas Univel-sidades Paulistas. Em 

ice feito por esses Estados sobre mineraç 

as ::;.os 

pr·ob I era as detectados face ao exagerado centralismo dos 6rg 

is pela atividade miner ia do País. 

A maioria dos países, como se pode observar no qu~1.d1~o 

nR 4 1 locais e ,-egionais a 

responsab~lidad€ pelo disciplinamento legal do aproveitamento dos 

pelo licenciamento da atividade extratora, 

detE:-·rminaç: e cobrança das medidas mitigadoras da lavra mineral 

finalmi~nte, pelo estímulo e regulamentaç 
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QUADRO 04 Legais Apl·ovei t ament o de 

regados em Algumas i do Mundo 

----------------------------------------------=------------------------------------------------
I de hrt 
I 

! I I I de lavn I I 
l------------1-----------------l-------------------l------------------------l-------------------l 
1 I I~ é quer I , mab in-1 
1 I leia!, ouvi~as asl min~rador, quer pelo I tensa na fase dei 
1 I desde! governo c~ o dinheiro I I 
1 I l'!lli! ni!l !.aja res-1 depositado tolilll cau~io I I 
1 ! federais I I I 
l------------!-----------------l-------------------!------------------------1-------------------l 
1 I I I mediante! 
1 I a governa- I 
I I estaduais! que de ! cas 
1 I le federais l!S!'ed-1 de I 
I I !ficas I EIIi/lliM I I 
l------------1-----------------l-------------------l------------------------l-------------------l 
I i Dupla: I i ollri~atória, vinculada I intensa, I 
I I e 11unidpa! audiência dei à aprova~io prévia das i de en'!llete pÚblica! 
I I !Órgãos pÚblicos re-I autoridades governa- I que engloba publi-1 
1 I lgionai.s e federais I mentais I cidade " audiílncial 
1-----------1------··--··--··------ll-----------·--------··--l-·------------·---··--··--·--l-·--··--··------··--·---··l 
1 Itália I Regional i licen~a das autori-1 !Jllri.gatório n.zoáveL l/ia dei 
1 I Idades regl.ooais. Eml regra sol! a formal 
1 I lllluH:as regiÕes elal associllhva I 
1 I Uoi delegada bl i 
1 I I prefeituras. E111l I 
1 I !leitos !le rios de- I I 
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1 I Brasil e Peru !e Brasil que prevêml tos países I nimo a média I 
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1 I ra federa! as lbia e a mi-l I I 
1 I regras 11111 leito de! I I 
1 I sobre agrega- Irias depende de au-1 I I 
1 I dos fl!i!en l I I I 



pois, repensar a atua~ d:;~. ~1dministraç;: 

ligadas~ produç 

civil Para tanto; ~ nec io ter 

estabeleceu alguns 

princípios b 1cos que devem balizar as medidas 

ea específica. Como foi insistentemente mostrado a Carta 

E~xplí,citamente, const:t9 i~ ou. o 

implicitamente um Sistema Administrativo descentralizado. Todavia 

ios n is como se ver~ a seguir 

6,4,1- Os Princípios 

li c a 

icos Sobre a 

No que tange '" Administra;; Ptibi ica 

Constitui~io estabeleceu no seu ítu1o 1.JII qu&~: 

fundac ,i ona 1, 

ministrac: 

Un.i do:::i Esf.·ada'!.:;, do ü:l·:.:;f:r.ito Ft.;;•deral e dos 

nt&?: 

< gx i ·f'arnos) 

D:::t análise dest&~s pl~incipios poch:,~,.,se conc1u:i.r qtu.z·: j,Q~ 

ap 1 i c 1s a toda estrutura governamental (Uni 

vigoram para todos os g~{os pÜbl:i.cos 

indireta e fundacional)j e 

nas di~erentes esferas de poder 

dE· 

<Executivo; 
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Desses princÍpiosJ o primeiro e o ~ltimo talvez sejam 

alidade significa submi 

ou ato a ordem jurídica. Isso quer dizer que a administ1·a~ 

sob seu comando. Disto resulta contrariamente ao 

OC:CHT2 com o particular que pode fazer tudo aquilo que a lei n 

que a Administra~ pode fazer o que a lei 

A Pltblicidade, por sua vez, resgata um princípio político 

longamento 

da administra<;: 

de seus atos, quer pela maior participaç popular nas deci 

~ a determinante sobre a qual se comp 

de guia e por fim, porque n 

limite. Para muitos autores, princípio~ muito mais importante do 

os princípios que asseguram a 

das normas. Neste sentido; pode-se revogar uma norma 

sem comprometer o sistema como um todo_ 

princípio compromete-se irremediavelmente o Sistema. 

s tiveram como objeti.vo salientar que 

-B,lgu.ns icos, consagrados na Constituiç 

Federal dependem para sua implementaç objetiva de instrumentos 

---------------
{35) H i ldebrando. O que deve: mudar no In: Brasil Mineral -Ano V, 

64, 24 a 29. 
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os o O princípio da descentraliza~ 

ende, para sua viabilizaç 

isto quando se analisa os textos constitucionais 

ao setor, especialmente os Al-tigos 22, 23 e 24 da Lei 

ico do Artigo 22, disp "Lei 

(mineraç 

compet Por sua vez, o Artigo 23, reza que Uni 

Est~1.dos e Distrito Federal, e Municípios, t comped: cia comum 

icis em 

O seu Parigrafo ico destaca que 

entre estas entidades, 

tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em 

n.:e:.of.cion~~-1 _ Por fim, o Artigo 24 estabelece compet 

, Estados e Distrito Federal para legislar 

1 do foi exposto o 

dos con~:;t: ituinti::.~s df~ :1988. F'or outro 1ado, fica 

imperiosa necessidade de que a mat 

Lei lementar. No que tange à delesaç 

() 

a.·asunto pa.cíf'ico; Cl p l" a necessidade de 

Quanto aç: f'isca1izadora 

há unanimidade entre 



Alguns acham que o dispositivo esti voltado para os 

~exto seria auto-aplic I OutrosJ todavia; 

dirigido aos trabalhos de minera~ propriamente ditos e n 

sttas con1.~e cias e por isso dependente de regulament 

A l" com estes ~ltimos. 

especificamente da protec ambiental e seria de todo 

i1 ica esta aberl-ante redund cia normativa. Se de 

ambiental ele seria realmente 

1 posto que in normas 

port:iii.nto; esta hip ese} f' i c: a cl:z:!XO <:stH-:: o 

texto refere objetivamente ~ pelos 

e MunicÍpios das atividades miner 

Como toda a legislaç ordin 

as-:;u.n to rese1·va esta compet 

o atendimento do preceito constitucional da 

parti c :i.paç: das entidades peri icas nas tarefas fiscalizadoras 

lementar que altere aquelas 

das diferentes esfEras de poder 

ios. 

Sob r e ~1 conven i cia de se repartir compet cias con1 os 

muitas fora1n as opini 
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6.4.2 - Algumas consider sobre descentraliza; 

Para Antonio Juarez M. MARTINS (36) a estruturaç do 

r'E:comendaç: políticas ficariam com a 

cz.;.ber iam 

ocorre_ 

atua<; 

ui~ b an cJ 

C36l 

!37) 

segundo este autor (37) hi excesso de centralismo na 

do DNPií. 

i;;:; 

da ,'i/dirtinistr 

.EU3 diretrizes 

opt?-rac i ona .i::;, de .i a) 

Iran MACHADO 138), por sua vez, ao tratar das quest 

que for i: e 

Antonio dE· C39l, discutindo o problema 

Um II!OOe!o gerl?ncial para o se!or mine·raL In :Múd•·J·n;:za,:ao 
p. 255 

Arlminis!ra!iva 

!38) OP. dt , P 8 
\39) O Estado de 05/1 15 
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inter 

:i. o HARGUERON (411, em trabalho 

o DNP!í 1978, estudos comparativos; 

pronunciou :ta "{)Brasil 

lJnido~:;, ic!o~ do Sol 

Em 1988 o DNPH em um dos seus relat ios sobre política 

a c r iaç: de Ccn1selhos 

Interministeriais, ··~::·ontribtlitl para 

{) 

m.tneral, 

in o OH l Ainda do grupo de trabalho respon 1 

!4il Estudo ativas qu€ afetam o SEotor Mineral do BrasiL 
Estados Un po285 

{41! Pol ica Mineral no Brasil: um liiiPM o 1988 o o 64 o 



pelo rel at 

pol ' f J.a t:.o 

do referido texto consta o 

"Como 

meno·s vu 1 n~J::r 1 à inter 

pol 

~~ pol .ica l ica setor ia r' ( 43) 

do exposto que, em diferentes períodos, 

favor is à descentrali.zaç 

se pode, por outro lado} como querem alguns, 

critic~-la pela insatisfat cia ocorrida nas d adas 

de 30 e 40, nos Estados de Minas Gerais, Paulo e Rio Grande 

do Sul .Como j~ relatado a experi cia foi feita sem plan amento; 

(42) op. cit.; P.65 
143l op. ciL, p 66 



de mane~l-a atabalhoada e, principalmente, i c:;,. 

e os referidos Estados 

foram causas dos problemas 

sE:nt idos pelo setor e que provocaram, em parte, 

6.4.3 - Procedimentos ais itucionais 

ias • Efetiva~lo da Descentraliza~ do 

Seta;· 

Corno foi suficientemente relatado n se pode pensar em 

do setor mineral sem Pl·ocedimentos pr i os} 

1E;gais ~ acfministrat i vos 1!!: pJ-incipalm.::~nte po1 :it ico·-·instituc :i.onais. 

ica que resulta do 

1'or·ta1ec:i.mento das unidad!?& regionais dcrs g p 1icos já foi 

iniciada. 

crit i os 

O Decreto nQ 99.235, de 04/05/1990 

P diretrizes para elaboração de proposta de 

ideal dos drgios vinculados aos minist 

1) A desconcentraç 

·funcionais; 

de suas ~tribuiç 

2) incentivo ~ cria~ de meios de participaç 

controle; 

prestaç 

:1) que· 70%, 

sociedade organizada} 

1iCOSj 

no mínimo, do pessoal de cada g 

estar envolvido com as suas atividades fins 

demais com as atividades de dire~ 

tarefas auxiliares; 



vigent.: t:s J 

P37 

g que tenham em suas estruturas unidades 

descentralizadas (é o caso do DNPM>, dever 

n~i.s un id=:J.des o de servidores n 

superior a 10% do seu efetivo total de pessoal; 

5) qtte, quando lotados na sede, os servidores com nível 

pertencer à classe inicial 

devendo o manter na sede servidores 

ocupantes das duas ~ltimas categorias funcionais. 

Da an~lise do texto percebe-se claramente que o governo 

sensÍvJt::l e atento aos princÍpios constitucionais 

di:f·SC!Ylnt í-::·if.l i 

adnlinist rat ivc~ do Pa:~:s. Pa1~a tanto a1 o de 

funcion lotados na sede, e exigir sua melhor 

passando elas a exercer exclusivamente as funç 

consultivas, 

e controle central e de direç execut: :l.v:;:.._. Com a.s 

u.nid:t:\des regionais ficaram as funç executivas e deci 

No que tange ao DNPI1 a desconcentra~ n 

suficiente para resolver o problema da sua atuaç 

ítulo 4, o DNPM em que pese a 

icos do seu Distrito ionB.l! 

n a contento~ com suas obrigaç inst i t uc i o na i 'S"~, 

falta i o·:;" o n n i c os c::: 

principalmente a quantidade excessiva de conflitos gerados pela 

- sem conta,- os mais de 2.000 mine,-adores 



clande·stinos no Estado de Pa.Ul(:J os 

eis pela deficiente atua' do g 

O documento político-mineral 

99 Hl0, de 15 de março de 1990, que disp sobre a reorganizaç 

e o ·to.ncionamento dos da Presid ela da lica; atribui 

DNP11 a tarefa de fomento da atividade mineral, bem como, 

cia para superintender as pesquisas geol 

tEC:cnol icas e assegurar do igo de Minas e leis 

do exposto que a vontade governamental, 

no texto supra citado, ~ a de restringir a atua' dtJ 

BNPM tarefas mais nobres de fomento e de administr 

que indiscutivelmente, as plan 

e as de acompanhamento. 

ser progressivamente delegadas aos 

cabendo ao DNPM elaborar normas gerais e dirimir d 

aplica.; 

Para que h a o c m· oamen to da vontade gen;\1 ; i) dos 

const :U:uintes, que p·copugnaJ-am peh'. desc-ent r·;;:;~.l iza.ç: 

do -'::>et o r· p 1 i co; 2) do goven1o qUE.' se insta1a e 

que iniciou o processo descentralizador; 3) da ri :e. 

comunidade, tempo defende a regionalizac 

a 1gu.mas compet 

complementares tanto para legislar sobre algumas 

da setor mineral, conforme disp o par 

do Artigo 22 da Constituic: Federal, quanto para acompanhar e 

fiscalizar as pesquisas e lavras minerais, nas termos do item XI, 

do Artigo 23 do referido Diploma al e, fundamentalmente, para 
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r,:::·or d t·nar a ::.~.dmin i st raç: mineral do País. 

Essas regionaliza' entretanto} devem ser muito bem 

e, conduzidas com muita 

acompanhadas criteriosamente na sua implementa~ num 

flJoment o} uns poucos Estados estari.am aptos a assumir 

a 1 gu.mas Teriam que possuir g 

específicos com a qualificaç t nica. nec 

delegadas; centros tecnol icos com 1abm'"at ias especializados e 

rf?:cursos 

institucionais. Por outro lado, tendo em vista que a atua;:: 

Estados-Membros poderia extrapolar os limites da sua base física, 

de compsct tamb , no 

início; evitando assim 

possíveis e eventuais conflitos com outros Estados ou mesmo com a 

Uni na sua política de desenvolvimento regional e nacional. 

A descentraliza~ visa estadualizar 

administ1·a.;: do País. Isto seria desc ec(':;r u.ma. das 

características do setor mineral que é a internacionalidade das 

rela.Ç.: comerciais o que pl-essup a ascend cia deci ia 

parte da Uni acerca de determinadas 

que se ia para os Estados-Membros de 

a 1gt.una~. cias federais e relativas apenas aos minerais de 

ua mi11eral e cale io para uso na 

quase todos de aproveitamento exclusivamente local 

c, pol-tanto, melhor administr g regionais. 

Ela traria as seguintes vantagens para a sociedade e 



iTH2lhoi~ p1 amento pa~-a o setor mineral; 

compatibiliza.:;: mais efetiva, entre minera' 

do solo; 

suprimento ~s demandas 

regionais; 

melhor fiscal i ::a:aç: das atividades licenciadas; 

do pre~o destes insumos <todos de uso social 

com reflexos positivos nas atividades subsequEntes); 

tH' ot eç: 

d '' aç: 

de milhares de extratores clandestinos; 

fiscal com o consequente aumento 

t ;- :lbut áx ia; 

ambiental mais efetiva pela intensificaç 

fisc~.;~,l izadora; 

supr· imf.'nt o 

e suas respectivas obras de arte pela 

constituiç: de jazidas de empr 

p 1 ~"l.nej a.ment o e controle dos planos 

do setor empresarial pela integraç 

das micro-empresas em associa~ s condi)m:Ínios, 

respeitados os direitos adquiridos de cada uma em 

part icu1:::\r; 

dos ticnicos habilitados 

engenheiros e paisagistas) pelo seu envolvimento na 

din 

do tempo de anJlise de processos 1·elativos ao 

aproveitamento dos bens minerais pela inexist 



outras prioridades e, 

de-obra utilizada nesta atividade 

ica. 

Isto n com 

1sto seria alcançado. Muitas destas vantagens 

poderiam ser obtidas com a sist ica atual. Ocorre 

impl icax :ia numa dis~per do DNPH com real 

outrt1s Caso a DNPH transferisse para o 

de cia sobre esses minerais, 

significativamente sua carga de trabalho e o Estado, 

nica já montada (44), poderia, a custos 

redu.z:tdos J assumir com mais efici cia 

atr:í.buiç.: e~;. 

que isto se consume que o Congresso 

Nac iona 1 vote as leis descentralizado1-as (45)J e que os Estados-

de mecanismos legais pr rios assumam suas novas 

fun~: 

Par·a se otimizar o setor areeiro paulista n basta 

ap(::;n:::-i.S descr-tnt:ra.l izÇl.r as co!npe:t c :t:::~.s da Uni 

é preciso proceder 

No Estado existem mais de 631 de· 
conforme trabalho do CIJGEMIN de 1987, denominado 
Recursos Minerais no Estado de Paulo IMIKEOl. 
Talvez mais interE·ssanh· do que 

a desc~nt ral no 

superior à 
''"'"""~'i co do S;:;lor de 

em leis esparsas seria acons11l 
de lei tramita 



1 E:· f=.! i s1 aç: 

l•~9:l'Slaç 

lic::~. Paulist:~. eJ 

específicas e sobretudo, 

estaduais aos novos desafios institucionais. 

6, 'L 4 - Os da Adrninistr Mineral Paulista 

O Artigo 214 da Constituiç 

se 1·eferir aos 1·ecursos minerais estabelece que cabe ao Estado: 

desenvolver o conhecimento geo1 

um amplo planeJamento 1 OC 8.1 

regional, com vistas ao desenvolvimento econ 

social, respeitada a política do meio ambiente; 

2 fornecer subsídios Prefeituras nas suas a' 

atividade de 

compatibilizando-a com as demais fol·mas de uso @ 

do solo e com a prote~ 

incentiv~-3.1" o des1:::nvo1 vim(~~nto 

tecnc1cgia mineral, 

nuas atribui;;: a de 

determinados assuntos ligados ~ minera; 

acompanhar e fiscalizar as atividades miner ias desenvolvidas no 

io~ poder ser transferidas ao Estado; bastando que 

h a para tanto, vontade política com a consequente edi~ ele 1 e:l 

complementar específica. 

o P<:\UlfJ; 

ol-~.:;:::.:tn i :a::::\c ional 

m&:r·cê da 

pode·rJ., 

sua 

com 

:J. n 'Et t i t: uc :i on t::t1 i :e a r o seu setor mineral em aten;io ~ nova ordem 
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const :i t u.c i o na 1 e infra·-institucional atual e futura. Para tanto 

d 

O Conhecimento da Base Física do Estado 

de: a) mapeamentos geol icos b icos; b) mapeamentos tem i c os; 

do 

a Uni no estabelecimento de normas 

p licas e privadas nos assuntos pertinentes ~ sua 

Para tanto é mister que o Estado crie o seu Ser·viço 

Geoldgico com compet 

geol :tcos~ nível b ico t~: t 

com cont o apropriado ao conhecimento 

do solo e subsolo do Estado, com vistas ~ sua 

multidisciplinar; 

das in 

t nicos científicos dos demais setores do Estado, 

bem como promover um intercimbio de informaç com 

õds demais ag cias estaduais e com as federais. 

O Planajamanto Minaral do Estado Recu>·sos 

Minerais - o objetivo principal é plan ar, formular, coo,-denar e 

implementar a política ica e de r·ecursos minerais do 

Esl: a do" é h e desempenhada pelo COGEMIN 1 e deverá 



ser mantida, adequando essa suas novas compet 

A Execuç: e Fiscaliza.; da Política Mineral 

Paulista - consiste em: 

a) planejar, 

n rias ecimento dos recursos 

mirH:'::"rais do Estado e o seu melhor aprove;~ i t amen to 

econ 

registrar, supervisionar e fiscalizar as 

atividades de m1ne1-aç desenvolvidas no Estado, nos 

termos da legisla' específica; 

c) suplementar a atuaç d:;~. Uni j no que couber. 

Para o desempenho de tais funç deverá ser criado um 

:art:c'.manto Estadual que assumiria as novas 

compet~ncias eventualmente delegadas pela Uni~o. 

4 -O Desenvolvimento de Tecnologia Mineral: os atuais 

Institutos de Pesquisa de Paulo 1 as Universidades Paulistas, 

companhias de economia mista e mesmo privadas, podem ser 

ica mineral paulista. 

Basta apenas definir melhor as atribuiç daquelas entidades 

vinculadas organicamente ao gove1·no e estabelecer crit 

As Formas de Incentiva e Fomento l Prod 

Mineral para se criar novos estímulos~ atividade mineral, com 

vistas ~ melhoria itativa e quantitativa da produ' minE:ra1; 

descoberta de novas jazidas, diversifica~ no uso dos minerais 

c:onhE.'C idos b procura de novos minerios intensos em mat 

deve-se fortalecer as linhas especiais de financiamento 
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já existentes nos bancos oficiais, exclusivamente para pr 

Dt:'!:senvol'\./ :im(;::nt:tJ Econ do COGEI1 Hl o 

Duas 

destes 

ic~\ do 

Quanto • primeira 1 que os g 

ligados vinculados 

ico, devido 

deve ficar em Secretaria 

ut i 1 iz:(€' seus serviços. No que se refere ao COGEHIN, é importante 

integrado equitativamente por 

que diaMeta ou indiretamente relacionam-se 

tam•nto Estadual de Hiner 

Para atingir os objetivos anteriormente apontados o 

que, entre outras coisas possa: 

executar estudos t nicos de 

interesse relevante para o setor mineral paulista; 

um cadastro de informaç t 

sobre o setor; 

t econ ica 

estimular a cria~ 

minerais~ especialmente de pequenas mineradores; 
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prefeituras nos assuntos 

C:t3.; 

- fiscalizar as empresas de minera~ no que se refer·e 

ao pagamento de tributos específicos e de ro~alties 

mediante c:on aOS1 

munic ias mineradores esta atribuiç 

min0~r ias, na forma da lei; 

ccJn_ \nto com g 

e:.;;,tabe1ecer ~ 

COffiPi~t ent €"5. .-

em conjunto com os 

medidas de prote~ 

t ~-aba1hist2l.~;. 

ao tra.ba1hador· 

minera1; especialmente no que se refere 

manter uma constante troca de informa; com o DNPM, 

g federais e estaduais indiretamente ligados à 

minera~io e com as Prefeituras. 

Corn a promulga~ das medidas legais acerca 

c ia dt' compet cia da Uniio para os Estados, esse 

introduzir no seu imento suas novas atribui~ 

especialmente a que se refere ~ outorga de títulos miner 

Como se (J a ser cr1ado face ~ complexidade de 

temas inerentes ao setor deve contar} para nio incorrer nos erros 

com uma equipe t nica altamente qualificada e, 

lado, precisa dispor de relativa autonomia institucional e 

financeira e grande flexibilidade funcional para cumprir a sua 

sugere-se que o novo 



inst itucion:al iz~7: S\Jb ~orma de autarquia de regime jurídico 

dessa autarquia h~, todavia; que atender 

legais. Assim, a Constituiç no 

item XIX do Artigo 37 estabelece que 

lica''. Em outras palavras, a criaç 

lico federal, estadual ou munic al 

ha,/E:ndo lei específica dispondo sobre a mat 

e do poder executivo 

1ica ou Governador de Estado!. Assim, 

do artamento 

de pr eto específico do Governador do Estado e de sua 

islativa Paulista. 

6.4.6 - Recomenda;:õe•s para Atua; dos Setores Ligados 

l Geologia e Hinera;lo no Estado de Slo Paulo 

A institucional 

fundamenta.! para que o lico <Estado e Municípios) 

cu1npra 1 forma abrangente com as novas e diversificadas 

obrigaç resultantes das dispositivos constitucionais e 

constitucionais h e em vigor 

demandas sociais e administrativas, 

invariavelmentE a ~alta de dados e informaç t nicas, 

(7:'COn o Estado deveri no exercício das novas 

tunç 
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os tro:s gt•ol icos para utilizaç 

eas, o que vale dizer que o uso de uma 

icos que levem em consideraç 

atividade a ser desenvolvida; 

2) forma de prcteç 

3) as medidas de recuperaç do solo ou forma d• sua 

i1izaç: que levem em considera~ características físico-

i c as do bem como os 

4) o potenciet.l das diversas unidades ambientais} 

relacionando-as aos diferentes tipos de atividades econ 

de lazer presente e futuras na ~rea considerada; 

e variedade de informaç 

geomorfologia, recursos hídricos, potencial do solo e 

subsolo e muitas outras a nível regional e local; 

6) a forma de assegurar~ administrativas aos 

ios e egenheiros agr amos), a presença 

eas de geologia} 

ios ~ perfeita integraç 

da econ ica soe: i. a 1 com os 

desenvolvimentistas 

a forma de excluir dos pequenos produtores, 

c i::>J. ~.·:::. disposiç: constitucionais, parte das obrigaç 

estabelecidas para os ias e grandes empreendimentos; 
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8) hierarquizada para enquadramento 

Isto seria feito at 

das ltiplas atividades presentes e futt1ras 

9) p lica 

cJd;,. e qlJ.al qu'€ .. :r inforrt!C~.ç 

socis·dade:; 

que possa ser ~til ao empr 

de cada atividade humana no processei de 

apagando a imagem distorcida e 

é a grande vill da atividade 

econ 

:U) a possibilidade de reutilizaç Javr ad<<s 

par=::t. uso da comunidade, preferencialmente ao uso privado, como 

exe~mplo: espa~o para recrea~ aqu~tica~ áreas esportivas, 

) , etc; 

:1. 2) a política tribut ia e de incentivos 

insumos de uso social (agregadas para canst,-u~ 

To); 

:1.3) a forma e período de utilizaç das jazidas de 

iE:mp r imo~:;. dest::i.nd.da·:3 :0. const·cuç de estradas e demais obras 

p 1icas pelos !l d{:·~ administrcu; direta ou contratados. 

Para o setor areeil-o o Estado de das 

d(~ver:á adota.1· P•:Jl ít icas p Iicas compatíveis com a impo;·t 

us 

ao tesouro estadual, uma vez que estes insumos 

em boa medida a obras financiadas com recursos do 



Estado. De forma singela eis algumas sugest 

event ua 1 ~\dor; 

mie o 

t n:ica} 

c ia 

Associa<; de Mineradores: O Estado deve favorecer 

de cooperativas ou outras formas associativas para os 

pt;:;quenos 

restringindo} consequentemente, a atuaç 

desenvolvem seu trabalho, 

econ ica e socialmente de forma ade a., 

') 
L 

de n i f:: o 

com o meio ambiente, quer por n ,1'1 UXD 

~ nem tampouco pl·eoupar-se com o controle de 

do produto oferecido ~ venda, quer, finalmente pelo 

autoridades constituídas, e aos seus trabalhadores 

Aproveitamento de Areia na Leito de Rios: 

considerando que o processo de assoreamento dos rios paulistas é 

cia de erros acumulados 

tanto dos como au t Ol" idades 

n h~ como justificar uma pal-alisaç i me·d iat :[À 

portos de a:r~:d.a 

que eles trazem ao meio ambiente. 

restaurar as matas ciliares dos rios paulistasj 

segundo lugar é preciso reformular a política governamental para 

de terra provoque 

os assoreie os rios_ 

ao 



ua a iniciar-se pelos rios 

tenham p;-- etos específicos de recupera~ 

aprovados; a , mínimos trabalhos de extraç miner:::>.1, 

com a finalidade de manter tais rios desassoreados. 

:3 e as o g 

quest ambiental, em conson cia com 

municipais; dever~ estabelecer um roteiro para trabalhos de 

eas degradadas pela extraç de 

exemplificativamente, alguns tipos de recuperaç 

mais comuns utilizadas por dive,~sos países do mundo, 

qua:ts: 

ea para loteamento urbano; 

reaterro para atividades agrícolas; 

utilizaç: das cavas para d ito de r eitos 

sólidos urbanos e industriais e aterro sanit~rio. 

eas de lazer; 

·- CH.d: r OS . 

Como as jazidas n iguais nio se pode a priori 

estabelecer soluç padt·onizadas. Deve-se exigir, todavia, um 

io como forma de se viabilizar a reutiliza~ da 

O estudo da compatiblizaç da atividade extrativa com 

outras formas de uso e ocupaç do solo deve ser definida para 

distintos: umj no qual ·Peita 

simultaneamente ~ extra~ 



4 Areias do Litoral: o aproveitamento de areia em 

municÍpios paulistas <especialmente Peru e e Praia 

ios e aos 

municípios. .:::1 cone de lavra com reservas 

simbcilicaJ apenas para manter 

Urge, 

aproveitamento econ ico das jazidas a fim de permitir 

política urbana desses municípios 

assegurando; todavia! continuidade na oferta do insumo mineral 

o ia da Prod cio de Areia: 

ocorrer mais significativamente com a areia de uso na 

a areia industrial face ao seu maior 

uni t io pode ser adquirida em locais distantes e tamb 

sílica que ela cont•m pode ser obtida de outros bens 

(quartzito pcn~ e, alguns rios ricos em 

( F' e ixe· J Juquiá, etc.) 

controlados por grupos empresariais e isto amea'a a estabilidade 

do pre~o deste insumo; 

6 drslos Direta a Indiretamente Envolvidos com o 

Aproveitamento de Areia no Estado de Paulo: como 

no ítulo 4 desta dissertaç 

aproximadamente que interferem com a atividade areeeira no Estado 

Paulo. Embora os extratores de areia e alguns estudiosos 

insistam em atribuir ao n o de :~ {que eles 

.ju1gam dificu1dad&:s o 

aproveitamento de areia} a verdade é que os eventuais percalços 



conse cia destes 

sim 1 ~ruto da falta de entrosamento que deveria existir entre 

eles. 

há 40 

!:amb 

se· deve 

extrato·ca 

ma.s 'S::. i m 

c :i. {:1.d a E:. 

para 

enas para relembrar, em alguns Estados norte-americanas 

atuando sobre a produ~ os 

Em outros países; o n O; embora menor 

restringir a participaç na at ividadci: 

mineral, mesmo porque a atuaç deles n é grat u:Lta, 

s obje:t ivas fruto da necessi.dade de soltAciorlar 

pela atuaç: das empresas mineradoras. Cabe k Secretaria 

g competentes racionalizar a participa~ de Cê!.da um 

institucionais am cumpridas com o 

menor constTangimento possível 

7 das Obriga~ões Empnesar i ais. 

comp 1 emen t ando o item anterior ~ nec 

fiscalizadoras atentem para a realidade palp 1 do 

localizada e restrita a espaços 

ofísicos diminutos, regra geral, de propriedade dos pr rios 

de quem eles tem autorizaç 

vínculo 

l?mpregat íc io com pro·fissionais 1 ig:3-dos 

meio <"\mb :i. ente, 

~::;~:;;nsibi 1 idad~~ 

isso os governamentais devem 

n estabelecer regras uniformes 

ambientalistas l minerac 

pequena ou micro, como ~ o caso da atividade de extra' 

a 



cl.vi 1, 

8 T ulo Autorizativo: para o aproveitamento de areia 

dest in<ula civil, deve, em nossa opini continuar 

outorgado pelas autoridades municipais, atr 

Tratando-se de areia obtida em leito de rio ou 

ma1·gens ~ que, e somente nestes casos, a autoriza' 

&:st adua 1 na outorga de títulos para a extra~ de areia do leito 

dos rios ou das suas margens porque os efeitos da atividade 

extrapola muitas vezes os limites do município onde se 

desenvolve a atividade e tamb e, principalmenteJ por-que os 

j' dct~m determinadas atribuiç para atuar em cursos 

do de obras de arte, 

constru(;: desassoreamento, quais por· 

avaliadas pela mesma 

autoridade que disciplina a mineraç 

(~uant o industriais o regime para sett 

que 2 a cone de lavra, deve ser !Yl{:tnt ido. 

de subst cia de uso industrial n 

portanto, para tratamento diferenciado relativamente a outras 

substincias minerais. 

9 Prazo para Lavra: quando se discute a ão do 

P'fa:Zf.O para lavr·a, dois absurdos prontamente visualizado~;: um 

o que se refere ~ regra geral estabelecida pelo 

para todas as subst cias minerais excetuadas 

I '[ 1 ' j t ' .. ou a e.as equ1paraLas; ou·ro e a pr ica 



pelas prefeituras para outorga de titulas para a-::; subst 

de licenciamento Enquanto o prazo para aquelas é 

inde-:fin :U.:h::;) ele tem sido estabelecido com algumas 

em 1 ano somente. 

pr udiciais ~ mineraç 

porque torna o concession io praticamente propriet 

jaz idtt.} a sua p r €'CJC UP cu; com o evE:n tua 1 

do direl.to pel-B. <fi9UXâ. d:::~ dE·cad cia1 GLt€· se 

a uma ~ttuaç: m<,qis consent e a com os 

interesses do País e a segunda porque desestimula os nec ios 

investimentos no setor 

is para a atividade de mineraç n 

ser superiores a 25 a1105 para o primeiro caso e nem 

inferiores a 5 anos para o segundo. Em ambos os casos a renovaç 

1ca se inexistisse r 

setor· ativado 

pela certeza de recuperaç do capital investido. 

10 Substitutos para Areia. Como foi mencionB.do no 

ítu1o I I, 

determitlados produtos que substituem, at~ com vantagens t nic::lS, 

areias naturais. 

das rochas duras (inclusive cale 

granuladas dos altos fornos das aciarias, etc 

como forma de se evitar a escassez da 

da areia para construç civil e o consequente aumento 

significativo do seu preço com a sua busca em regi 

mai'f:; distante'E;J do que is'F>O, como ica maneira de 



mini m i ;::::a~~ os conflitos com outras formas de uso e ocupaç dc1 

solo com as variadas 

com a setor, aumentar a participaç desses produtos 

ind ria da construc civil 

pesquisas t ecna 1 icas sabre outros 

gicas, alguns lixos industriais e material 

resultante de demoliç por exemplo) com a 

das areias naturais na construç 

isto, primeiro, a oferta contínua e dentro de 

t nicas condizentes; segundo, reduzindo a ea de 

atrito com a sociedade e com os ambientalistas e terceiro, 

o custa da construç civil pela economia do uso do 

cimento na prepara~ do concreto 1461 

ia a do 

Pau I o. Boa parte dest~ 

insumo como Ja foi dito, é transportado pela via rodovi ia. I st: o 

é preocupante pelo nJmero excessivo de viagens/dia 

a areia desde os locais de extraç 

diversos distribuidores urbanos l47) 

(46) Para Hans R.E. 
de 

da 
de cimento por m3 de material í io 
EPUS!'. i 986 l 

llrasileíra de Cimento Portland a el das 
e de ma!<fria orgânica e a distribuição 

" seriam suficientes para provocar redu,;:iíes de 10 a 15 kg 
Anais do l Semin~x i o Nacional ds Agng;;.dos - 7 a 16. 

( 41l Sabendo-se que a densidade da areia seca é de é de !,4, e, estimando 
o consumo de areia no Estado em 24 de m~,,,,,, que mehde da 

de 12 ton poráe-·se estabelecer que o de 
insumo fique de L 800.000 unidades (ou v"""'"" 

Numa sel!lana de 5 dias daria 7.500 Sabendo-si' por outro 
consulí!o de arei~. é fl'ilO nos grandes centros pode-se lm'<9liOar a terr 
ds destes 



este problema algumas soluç 

carga} pr i vi 1egiando a via rea e fluvial em detrimento da 

que deverá ser utilizada apenas onde n 

pos~.ibi lidade de uso daquelas vias) 

itlS específicos; e segundo, incluir 

polític>:;. de abastecimento de das grandes cidades paulistas o 

t rB.nsport t-? sirnu 1 t 

·Po:- p;::J1~s:ível. 

eo de areia atr de areiodutos onde isto 

12 Plano Diretor. Uma das formas de se contornar o 

conflito entre a atividade extrativa e as demais formas de uso a 

do solo e, consequentemente, assegurar o tranquilo 

desenvolvimento da atividade mineradora ~ atr do Plano 

dos Municípios. A minaraç dever ser' 

-forma pi--ivilegiada na distrif.Htiç, do espaço físico, posto 

corno pode ser desenvolvida onde existir 

ja:eida minEn-al. 

Isto sd.gnif"ica previamente em cada 

1nun i c í pio ; um levantamento das suas potencialidades miner 

bem CCHTIO das~ 

pe·!'"spect iv::;~.s e po·:Esibilid;::,de·s do c~-escinh~·nto urbano. Nos 

orH!{~:· há potencia1idadt· min~~r;;:tl &: os &?spaç:o~~ físicos est 

loc·n·s 

l ivnE·s 

ia de outra forma de sua ocupaç , o Plano Diretor 

tais eas exclusivamente para a mineraç 

impedindo a sua. ut i 1 iza~ por outras atividades que impeçam o 

livre curso futuro da atividade extratora. 



c on f 1 i t a n t es, 

fonna 

'ili.E:l" 

Finalmente nos 

estiver em atividade e existirem 

do solo urbano, o Plano 

campa i: ib i 1 izaç: dE:·ssas 

<temporais> ~ mineraç 

par1:t implanta;; de 

locais onde a minera;; 

El"ltes formas (:e uso e ocupaç 

~:1 ativid.sldt' devE:~ s&~r terrninantemtdtte prcJibid~t, ·Picando Z.). f;~a 

:i.ndisponl:~Jel para mine;-aç: 

l3 Bacias Hidragrificas quando a atividade da 

no da 

des&:·nvolverm·se em leito de rios ou ~i sua m:Effixg;:.:;·m e, pol-t~lil.t:o, rH~ 

ea de ~nflui11cia de bacias hidrográficas, sugere-se a cria~ 

à se:melh~.nça. do quf:: é feito nos paí·ses industl'"ializados 12 =0.0 qur::: 

vem sendo feito E:m cio do Rio Piracicaba), 

um<1 estl-utu.r::l adrninist:rat:iva l~t'7:gif)f!al J cc;mposta de· r!E'p·resE'nt::~.ntE·~s 

dos muni c :ÍP i os int E9'f'~_nt E?S da b:::u::: ia_ 



CONLUSÕ 

fDl'Jtribu:fdo, 

que modestamente, para uma melhor ordenaç 

paulista. O rear·ranjo institucional se 1mp COlHO 

de se otimizar a atividade extrativa areeira, compatibilizando-a 

ctJm Ao 

desenvolvemos um breve perfil da mineraç d;;::~ ar-ei::,. no 

Paulo, destacando especialmente os seus aspectos 

Inegavelmente a areia tem uma import cia significativa 

Paulo, a sua produç 

<ano de 1987> é quase toda destinada ao 

c :i.'..,li 1 enquanto o restante 

aproximadamente> destina-se aos diversos ramos indu~;t r i:::t:i.·;:; J 

principalmente as ind rias de vidros, de fundiç 

Pe·,~uíb:::-;; n 

cll.sctl-ibu:i.;;: 

meio 

As areias de uso industrial} a exceç das obtidas -r;,.:·Jn 

aprese11tam maial·es problemas quanto ~ sua extraç 

nem tampouco quB.nt:o 

ou regionalmente. 

suas particularidades, 

preservacionisitas. 

httmana é 1 em princípio, 

Esta, em particular] muito mais que as 

cia 1naior da comunidade Isto se explica, 



mais localizadas ~ portanto, 

porque 0 desconhecimento da sua 

i rr;p o r t: cia Pl~ udic:B. a sua valol~i;;::aç 

atividades econ N~o se pode esquecer que a extraç 

areia para construç c i v i 1 ~ economicamente vi 1 

ima dos centros consumidores, vale dizer pr 

urba11izadas, onde o valor do terreno ~ substancialmente 

l:::tdo h~ que se lembrar que os que 

interfe 21n com o setor 

ro seja e~cessivo. 

comparando-se esta relaç com a de outros países, 

Un idos ' F-'Ol~ exf::mp l o ' c o núm(:::-ro 

extremamente superior. 1] qu:&: se :L on:;,. e {":i.l sim ~";\ Cl .. it 1C <":\ é: 

o 

que provoca, inevitavelme~~te} 1·eais pr uízos pa1·a o minerador, 

principalmente pelas exigªncias esdr 

p J?!; 1 ()S 

desenvolvimento da sua atividade 

No Brasil, diferentemente de outros países, n~o ha uma 

pol it :te a 

civt1 Prevaleceu nos ~ltimos trinta anos uma política irr·eal, 

ara o set ,~ e, 

consequentemente, esquecer qtte o setor ele 

const:itu1~dc; por soe i::..i.l) . 

Constitui.; 



s e~ua~qwB ~o~uawy.~awo~dwo3 so 'o~~a3~a~ 'a SE3T~r~adsa ~::.v.~ ::~ ·1: l d 

~~ se a~U3WBT~as f~3~3WO.tdWO~ l'E::::t'!::.;:J ·t~ r, a "1.::: :O p UYI 6:::..ª<:.~. 

~ze3t~a '(BU0~6a~ no [BJOI •o~uaweÇaUEid wn ap :~) ·!.~ J. o q \::: l .:7J' !?: "<E:3i2d 

L r.&uo~ sop~p B3Untl ~~a) u Bta 'o~~awt~d :apEpTunwo~ ~ ·t:: . .1. r:: d 

SDZ :c n Ç ~?, .,t d f:} O .. l.:::;s SG U"!: jen~ts essa ~B~adso~d ~ 

· o::tuamt:: . .tri:f·t::J. q·ns C<p 1·e:n::;.r1 r:::::<T :+·f.:.td ·~.::'(:::,'"d 'OP!=i'.~:!p o·t:: _\O'f. . .t::.?.:f·u·r. ~tot·t::/\ 

ma Qu .... waz'Ed· 'waze~ o opuenb no 'sopthap so~nqr.~~ so ma 1--ll o :J.:3 _t 

u anb zaA ewn 'sE~Tl d se1·~a~a~ sE ~~Ir.xne u <c:;J.c)-s;. op 

~ednJo a sosn ap sewJOi s~~~no wo3 a)Lie~~t~uo3 ap p.:z: ( (Oli"!l.?.d 

ap ope~s3 ou a~uawos so~1aa~e 000 2 ap ~w~~~) sou ·ç :+s:;:; pu v:: l ::. 

'SDp :Jt:.:n ~t •.~ e anb ~a3anbsa apod as u r s ·~ e il! ~.;:q:n;;_! 

· $ \:,~s.;. ·[: ::Ja J. d 3-\:::ill . .tOjoU·!: ~·3p .:3~;:? 

-€~1SSa~aU 'O~USWE UBid woq wn ~azet as e~~d anb aqBs as oput:'f!b 

op~nsq~ wn ·xs ap ~~a B)T~q ~~pad ap ~o1as ou 'Xi seuade ap ~~a 

WdNa o wo~ ~Binfa~ jBta~ ~wn WBY'JT~UBU~ anb B1B~~ ap sa~op~~au~w 

ap 1en ua~~ad o anb no~e~suoJ 'B~l~q a e~a~e a~qos 031~~3adsa 

o Ll I •:.:.:: q'E: _t :4 wa 1

~1dNO: o·ç .. t .)d o ·1 ~~;r:: .. ts ou s.r;u·e ~;~,_: SOWJ:ft'f! ~~· 2,! ::; ~:. ,?!_, u 

we~B.laJ~IO d anb sou~)sapuet3 sa~ope~aurw ap o~ u op.J.n:;q\:: 

o I ::.~d l U()dS.2.' .. t O ·~D.:} l~ mo::. i5-DPT/-.,1C)!\U3 5 s:.o .t :rno 

sop ept?. .. t :tU O ::l U~3~i>-ap jyê~ l"l :f 12 12 O p B' Uh4 ~:; {c:p:.:r . t:q: pun:);;:.ts ::J ·!: StJd 

~Wn B SOpB6a~6B ap ~O~as O ~Ae5a{a~ 'Sa~Ua6"tawa ST~W ~::. ::}S-2-'0b 

E~~d ope~{OA 'WdNQ O anb q m \::: ~ .. 1.:.:; :J a n b ·::; .::1 .:::.1 p o d -:~1 ::; 

·sope~{2UIBSSE JlO II 

assBt~ ep s~e~au~w sop :j\E:Z1: .. t ;:.:: 1 n 6~·:<) _t ·!.7: .:::J :1 uaHll2/\. ·!: :} ·e r. a . .!. ·:; ?.~ -~ ::1 u -'f!] 4:a dmo :J 

::;:. 1: l;: d '1: :) u ·ç _t S~ WdNQ OU EYU~:fUBW anb O~S~A f o .J. 1: ~%~.:~-) .J. ·,.:~ ~lO :f:Z.t~;;. 

c;p ~ezrteJ~Ua3sap e JaAOWOJd nrnsasuo:J 8L/t9g9 1: -?:J '"! ·s 0!11~5~-311! 

Lt13N sop~ZTIE-t~ua3 21UawepetsEwap { _t·~::l·n:~T :t-t"E:d Ju.;:~ :;':t Y! _t :f~;:< U 0 :) 

[ 



n min irn:t :e:ados. 

Para se reverter ~ preciso que os 

personagens envolvidos com a , se conscientizem 

de possível uma conv1 ica entre interesses 

cn.t sindicato) 

licas e privadasi ) 

profissionais habilitados 

ica} quanto para a 

cumprir espontaneamente suas obriga~ 

1 ice;~:; 

us) u.ma vida 

Prefeitun•s: 19) enquadrar a mineraç 

F'1 anos. Diretores dos Municípios, estabelecendo locais para sua 

1os Pal-a seu desenvolvimento; fisca.l i~~ar 

ela efetivamente a um ·P~1. to r 

ds;sr;;,_·nvol viment:o econ ) fomentar a atividade, atra 

mE-canisínos p·c rios. 

gãos Ambientais 

outras atividades econ icas, como vem sendo 

) permitir o exerc1c1o da atividade 1nes!no 

durc\nt 2 E-:xig Cl:C1S 

) permitir que a reabilitaç 

a feita ao final da atividade 



possam ser apresentados no início da 

g licos Fiscalizadoras a da Fomento 

efetivamente uma fiscalizaç que est1mule a produç 

assegurando o respeito a outl-os dit-eitos supervenientes; 

) desenvo 1 \/f2'c 

tecnológicos p-ara melhor uti1ie:a~: dos insumos conhecidos e para 

l·estringir a atuaç 

portos indLtaindo-os a se integrarem em associa' s 

Entidades Privadas: 191 auxiliar os 1icos nu, 

) participar efetivamente tanto nas 

pÜb1icas 1 quanto n~1 formula<;; 

C1;:;m vi·stas ü f! (JVOS 

procedimentos t:-:· ainda atende·c medidas descentralizadoras 

Fede,·al, sugere-se que certas 

h e de compet~ncia federal, am transferidas aos 

especialmente aquelas voltadas~ fiscalizaç 

para o aproveitamento de bens minerais destinados à 

e ainda calc~rio para uso agricola, b~z-m COH!O 

Par·a que os Estados-Membros assumam estas r'ovas funç 

que o Co11gresso Nacional aprove leis 

principalmente, que ele~ disponham de estrutura 

in,~~t it:ucion:::\1 co•nratível com os novos desafios 



pretendem assumi,-

do :c\umt:·nto de rE:cE~it:::\ t:ribut 

, nem tampouco i1tte1·esse 

conta com 

suf~cientes para receber 

g especifico para estas novas 

ica para que o Estado 

a contenta este seu novo papel. um 

artamento Estadual 

de 

dos atuais Institutos de Pesquisas; para enfrentamento 

do~; nos 

de incen i:: ivo e fom{:;;nt.:CJ à. produç: 

FinalmentE: 

dos seguintes procedj.mentos: 

de cooperativas de areeiros P de 

pequenos mirlel-adores, ou outras formas associativas; 

2> restri119ir gradativamente, o aproveitamento de areia 

o aproveitamento das areias da Praia 



5> redefinir a ftAnç E:nvc;l<..l:idos 

com o 

Paulo; 

aproveitamento de areia no Estado de 

6) ~;;s;t ::3.be1s-:cE;!- diferenças entre tipos de m1neraç 

institucionais; 

J no 

eas situadas em leitos 

suas margens e municipal 

areias industriais o regime deve 

de até ~ anos para as licenças municipais e 

e de até 25 anos para as 

Portarias de Lavra; 

urgentemente medidas visando a obtent de 

substitutivos para a areia para agregado; 

10) estudar alternativas para o transporte de areia; 

l.l.) j,nclu:lr de areia nos Planos Diretores 
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