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I S DEFI I E 

Os bens minerais apresentam import cia fundamental 

ara esenvo vimen o o Pa s em as possibi idades de 

ao desenvo imento industria e ecno ico, pe a censo-

de n e os ur anos em e as ínvias, pela manutenç da 

ania sobre o ter r t o c aç ter ri cria ) 

Em funç de sua a se e r i oria ' e sua oca izaç e 

de seu expressivo potencial mineral, o Brasil tem na atividade da 

mineraç uma de suas voca~ naturais mais significativas 

as i as es at es 

produç mundia de ens de origem minera 

t c a tem sido bastante ordada n!JS ~ltimos 

anos, atr de di entes pontos de vista No entanto suas 

relaç5es com o parque industrial, e principalmente com aquelas 

ind~strias consideradas tradicionais, 

to. 

tem tido escasso tratamen-

Primeiramente convim situar o Brasil em rela~ aos 

maiores produtores mundiais de bens minerais. Deve ser ressaltado 

que a participa~io da produ~ mineral no valor do Produto Inter-

no ut IBno Canad~, ~frica do Sul e Austr~lia i consideravel-

mente superior ao valor apresentado pelo Brasil. O potencial 

mineral brasileiro assemelha-se ao desses países e em alguns 

casos os sobrepuja. No entanto a participa~ do produto mineral 

<se excluirmos o petróleo e o g~s) i ainda reduzida, conforme 

dados divuls os pelo DNPM em sua publicaç io Mineral 

1988, a Produç Minera Brasileira ( ) representou cerca de 

2 BX do Produto Interno uto <PIB em 1 e 2 em 1 



estacar en re o 

cas existentes no c~lculo dessa participa~ As metodo ogias de 

apuraç do va or da roduç mineral variam sensivelmente nas 

r 

o as ocorre inc 

abran conce e m era em e aç aos 

i n vei e i ustria zaç se muitos aíses i c uem 

nas estatísticas minerais os dados de setores da economia que no 

Brasil considerados como ind rias de transformaçlo de ori-

sem era ais como: imento, p roqu mica s er sia, idro 

c 

Pa a demonst ar a import cia do setor mineral, o 

artamento Naciona da Produ~ Minera passou a acompanhar, em 

1 1, a produç dos seguintes setores da ind ria de transfor-

maçio: metalurgia, siderurgia, fertilizantes, cimento e petroquí-

mica. O DNPM convencionou denominar Produ~io do Setor Mineral 

(PSM) esta grandeza, ou seja, ~ somatória dos valores da PMB 

Produto Mineral Brasileiro com os valores de transforma~ 

trial de outros segmentos produtivos. A partir de 1984 

indus-

a PSM 

passou a incluir os seguintes setores da ind ria de transfor-

siderurgia, fertilizantes, cimento, metais nio ferrosos, 

ferro ligas e ind ria de produtos de minerais n metálicos. 

A PSM representou nos anos de 1986 e 1987 cerca de 

25 1~ e ,6~ do PIB, respectivamente. Desta forma, a partici-

total estimada do setor mineral, incluindo-se PMB e 

atingiu ,8~ e 28,3~ do PIB respectivamente em 1 e i 

Outro indicador, a densidade de Produç mineral, medi-

da e a relaç va or de produç en territoria coloca o 



in fel~ i o r ao lugar em termos mundiai . 

As estatísticas mundiais mostram que os Pl" in··· 

ci a s a ses p ad ias-p imas minerais 

c as amb países de grande exten territorial, como~ 

Estados Unidos da c~., Canadá 

na os juntamente com frica Cl 1 1 esp em Ol" 

62Y. ~- oduç: mundia das eferidas mat ias-p imas. st mos·-

tra, claramente, que o fator superfície territorial constitui 

i 

da exten a e c 

cion~.mento ge(l i c m:i. era.; 

Brasil registra-se semelhanças de ambientes geol icos com rela--

ç: aos da ~frica do Sul, Austrá ia e Canadá tradicionais produ-

teres de bens minerais o que confirmaria o potencial brasileiro 

( IBRAM). 

A importincia dos recursos minerais para o crescimento 

econ ico de uma naç: como o 

atividade básica, supridora de mat~rias-primas para numerosos 

setores industriais. Sua importincia n ~ medida apenas pela a 

direta de riquezas, tributos ou empregos. 

Mesmo considerando a impreci de· 

estatísticas sobre o setor mineral, ~praticamente consensual que 

do setor mineral na composiç:io do PIB decresce com 

o nível de desenvolvimento da regi Ou em r·egiões m<:"i.is 

desenvolvidas, como ~ o caso da Estada de Sio Paula, a participa-

.;ia direta da atividade extrativa mineral na gera.; de l" :i. qU~'ZBS 

e na composiç: d <:~. <:~.1· ·c e· c <:~.d aç: t 1" :lbut.: ia deve ser necessar amen-



o r men i ia a . 

A atividade miner ia entretanto, mesmo em regi e-

senvo vidas, ~ a tamente relevante, como sustent u o de ativi-

c c i ' 

g , et ova isso 

ri 1 a, 

o icador 

nd 

fer 

a densidade a p odu; mi era Pau 

era; 

an er or 

por exemp 

o c o usar entre as i ades a em dens dade de 

produç de minerais industriais (Mineraç e Meta urgia n2 447 

Al desta característica de alavancagem, a minera;io promove a 

ixa; de e-obra loca na medida que possibilita a implan-

i e as 

desenvolv das dessas regi 

A níve de política econ ica o potencial mineral do 

o, nas Jltimas tr d adas políticas de c ís tem lastr 

cio exterior, políticas de industrializaçio baseadas na substi-

tuiçio de importa;5es e algumas tentativas de cria;io de pdlos 

regionais de desenvolvimento. 

e consumo de mat~rias-primas em 

Sio Paulo apresentou nitidamente dois eixos principais: um volta-

do ao forte crescimento urbano da Grande lo e regi5es de 

entorno (Litoral. Vale do Paraíba, 

dedicado a atender à demanda da ind 

Campinas e Sorocaba e outro 

ria paulista. 

O primeiro eixo de expansio diferencia-se daquele apre-

sentado por outras ~reas do País, em funçio apenas da sua inten-

sidade. Apresenta, no entanto, as mesmas características, ou 

a, basicamente suprir o crescimento da constru;io civil e a 

demanda em termos de habita; , infra-estrutura de transportes P 

outras obras p icas. 



seg do e 

l~<:l.ct el~ í i c as icas dentro do País. Pela sua diversidade abran-

g cia e especificidades, os bens minerais deman os p01· dife·-· 

r es l- i l-
' i ::3. f rod 

lllet a 1-g ia ape (:~ c e a c i c os etc ass>a-· 

se c st um à pal- c suat;. ~- r 

c: as quan o características ísico-químicas reg aridade 

nec:imento preço etc:. No início, a quase totalidade da deman-

da por minerais industriais no Estado de lo e·ra supd.d~. 

por minas localizadas em outros ados. Com a evoluç 

entre outros os seguin es bens minera s 

indu ri<:ds: c:aulim, argilas industriais areia indus-

A conc:entra~io industrial em Sio Paulo e o seu perfil 

de consumo mineral apontam para a modernização do setor mineral 

no Estado e regi5es sob influincia econSmica. 

deve ser entendida como um maior relacionamento entre a atividade 

mineral e o restante da ind~stria. Este relacionamento exigiria 

uma efetiva atua~ da minera~io como n indüst i" ia nünera 1 

c:upada com a produçio em escala adequada e dentro de padr5es 

tecnol ices exigidos pelos setores finais de consumo, 

c>ut r os aspectos. 

O setor mineral (como ji afirmado anteriormente) tem 

sido analisado sempre de forma isolada, tratado como o setor 

Pl" i io que possui a incumbincia de fornecer as mat 

nec ias aos diferentes processos industriais ou à agricultura 

e à constl·uç civi . 



A p eocupaç: central deste trabal o ~ o relacionamento 

entre o segmento produtivo e as principais ind~strias demandantes 

mat ias-primas mi erais. Um estudo que procure avaliar 

ag l" eg ~.l" OV!JS. gu os 

se o papel do setor mi eral no ccntext a economia como 

od 

Qu<:'lndc an isadas as reperc as a v:i.d:::1des 

minerais com c reste da economia os exemplos citados referem-se 

norm8.1 mente aos "enc 1 aves" expod~ adores E: sua impc>rt: 

cmt c>s. Face e c ar ades o setor iner esi 

forte desenvolvimen o econ ice como o 

diferenciados, principalmente porque 

repercutem apenas a nível regional seja na construçio civil, na 

agricultura ou no parque industrial do Estado. 

- Parte-se das hipóteses que; 

:i. - Numa si t uaç: diferenciada como a de f'aL!lD, B.S 

ria extrativa e a ind ria de bens de 

consumo finais tim, necessariamente, que possuir um car er dis-

tinto da maior parte do País. 

2 relaç:6es engendram comportamentos empresa-

riais específicos, tanto por parte de empresas produtoras de bens 

minerais como de consumidores dessas mat A si t LH:\!i= 

observada expressa-se na pr~tica em termos de 

ç:io desses deis agentes econBmicos. 

3 A hip ese ~ de que j~ se veri ica em 

segmentos uma integraç: expressa na tend cia ~ vertica izaç: 



eg emp esas e era 

in egraç para tr (grandes empresas consumidoras atuan o como 

mi er oras), dentre out as formas possíveis de relacionamento 

e rat 

ten 

a eg aç a r s 

a ag idade setor 

e 

c ia mun i 

e an 

era a c 

recente 

up 

a 

n 

apon 

i ust 

a 

mas d a 

segmento vo tado para a produ~ 

pa mente daque 

de mi erais indust iais o que se 

verifica no País ainda i o caminho da integra' 

jetivos o presente estudo 

c 

ices, apel e as reperc 

p ime ro ap esen-

e r 

a at v ade an eceden es 

e mi era~ entro o contexto a economia do ado de 

Pau o. 

O segundo objetivo i estudar algumas das formas de 

relacionamento e/ou integraçio industrial já existentes nos 

maiores segmentos de produ~io/consumo no Estado de Sio Paulo. 

Procura-se expor como se d essas relaç e a importincia delas 

a níve da economia regional. 

terceiro objetivo partindo-se do est o de caso da 

inddstria vidreira, deseja-se analisar algumas experiincias e 

tend cias relativas ~ integraçio entre a inddstria produtora e a 

ind ria consumidora de bens minerais. 

Este trabalho, portanto, pode ser dividido em tr 

partes. Uma de car er mais formal ou teórico apresentando as 

pri cipais peculiaridades e caracterí icas da minera' 

discus acerca dos aspectos envolvendo a integra' 

en e e para tr entre a mineraç e outros setores econ 

alim da 

para a 

ices. 



segunda parte p ocura analisar as pr ncipais carac erísticas 

dos mercados produtor e consumidor mineral em lo, 

etapa is especí ica envo verá o estudo de caso com a 

ind ria 1 r e r a do Estad set que radici a t 

adot o a para t adquirindo ou const t m e-

a~ como ma anti SUP imen a sumas as 

ai as-p i as em seus recessos. 



PAULO 

Antes de ana isar aspectos macroecon ices e macroseto-

s c <ll- a nera.; en e e 

esenvo .. ~- a f!: egiona e: an f:'<:: de se et 1.. - ~ 

tr·e ores E conr;;um dores era é E-

acar alg s anteceden es i on en 

Pau o e seu re lexo na ativid e minera do 

Estado. 

Di en es fatores evaram a atividade industrial dentro 

eas de i f cia direta. pri ipa de es 

mode o peculiar de trans cia de capitais acumu ados os neg 

cios do café, para as nascentes ind rias de bens de capital e 

de consumo. A ind~stria paulista apresenta, assim, desde o iní-

cio, características diferentes da de outras regi5es, fortemente 

embasadas no setor t 

No início da segunda metade do século XIX a atividade 

industrial no imbito do Estado restringia-se ~ atividades casei-

ras e artesanais voltadas para as necessidades b icas da popula-

.; reg:i.onl:l.l. 

o ado de Sio Paulo, embora, n 

o maior receptor de instala.;5es industriais (que vio surgindo de 

maneira diversificada pelo Nordeste, MG, RJ e Sul do País), j~ 

tinha embutido na dinimica de sua economia cafeeira, as condi.; 

Assim, no cl:l.SO de· os grandes ca icultores 

<Bandeinl ior, Almei <:'1 ado, &lvares Penteado, et.:c , 



os imeiros a s. ades est 

ainda ao ca grandes beneficiadoras sacaria de juta, 

, 1 o.eos e ros alimentos para a e-obra do ca ainda 

as es i stas o r et 

anc asas de exporta~ os. 

an e o r imp s a dor a a za~ i 

a esc avatura o propiciou a evo u~ de um e at 

mercado interno urbano e rura ) com o inicio t aba lho assa a-

riado. Uma parcela dos imigrantes tamb trazia conhecimentos de 

of cios específicos como forjaria fundi~ etc, o que propiciou 

s 

ia s 

No fim do ulo passado, os destaques da i d ia 

paulista além das ricas de tecidos, eram as con de 

cal~ados e chapéus, com alto emprego de mio-de-obra e pequeno 

capital, e utilização de matéria-prima local. A Companhia Helho-

ramentos de Sio Paulo, fundada em 1883, era em fins do século a 

maior produtora paulista de papel, cal e cerimica, além de pos-

suir uma f~brica tixtil e uma usina de a~~car <Cano, 1983). Foi, 

portanto, um importante produtor mineral em fins do ulo passa-

do. Data deste perí o a implanta~io da vejaria Antartica em 

Paulo. 

A expansão da massa de lucros do café, que se d~ tanto 

pelo aumento dos preços externos e internos, como pelo aumento da 

capacidade produtiva gerada a partir de 1886, c os primeiros 

''frutos ocorrem j~ a partir de 1891, encontra nesse aumento de 

rentabilidade ind 
. ., 

r1aa, o campo preferido para a transformaç 

do capital cafeeiro em capital industrial. Cano, op cit). 

0 



or gem em 

tecidos da família Crespi 

es fazende os as r as 

a Vidraria Santa Marina - fundada por 

Antonio a do e discutida no capítulo 6 deste trabalho) e 

o dad one o 

Rodava 

a este timo empreendimen seu i sucesso 

parece ser ai a uma nc i a. Esta r ca 

grande quantidade de quinas e equipamentos e á a ip ese 

levantada por Cano (op cit), segundo a qual deveriam ter surgido 

di iculdades com a competiç do cimento importado. á qual-

a 

que suas minas e sta aç foram adquiridas pe o Sr. Perei a 

In io, fundador do grupo orantim. Nas estatísticas o pr 

Sindicato Nacional da Inddstria de Cimento consta como início da 

atividade cimenteira no País, a Fábrica de Cimento Perus em Sio 

Paulo. 

O crescimento dos centros urbanos coloca para o Est o, 

a necessidade, 

sociais básicos: 

tamb~m. 

água, 

de dotá-los de equipamentos e serviços 

esgoto, transporte, energia, e livr los 

de doenças epidimicas e nesse b o surgiram diversos centros de 

pesquisa e serviços, e uma incipiente atividade mineral ligada ~ 

infra estrutura urbana. 

Em Sio Paulo, o Governo Estadual preocupa-se mais des-

tacadamente com os materiais de construçio, muito pouco conheci-

dos e causadores de muitos problemas t~cnicos em sua adapta,io 

exis cias das construç de caminhos, habita' ferrovias, 

ricas, portos, etc. Implantaram-se nesse período diferentes 

empreendimentos produtores de areia, cascalho, pedra britada e 

i 



g a ara os mani a exp i c i 

do cimento ovalho. res, 1939) 

A ma~ de infra estrutura energ ica Usina Parnaí-

i a r e ia 

R a wa~, e adas e Fer 

ropicia esen imen e onc a~ 

rias n ad A po ítica que sen ava de ostos as 

trias loca izadas em 

O imediato p 

Pau o alarga ainda mais essa presen~a. 

rimeira guerra no Brasil ~ um período 

e a gumas ransforma' os igoríficos aqui stalados no 

a 

porte, rias empresas metal~rgicas em o e Minas s 

retrabalham a sucata, abrem-se numerosas oficinas metal gicas 

que faziam pe~as de máquinas <e muitas vezes equipamentos intei

ros) de ferro fundido para a agricultura P outras atividades, 

fundindo o min~rio de Minas ais. 

Trata-se de um período de consolida~ e maturaç dos 

investimentos pensados antes da guerra. No ano de 1918 o governo 

do Estado de Sio Paulo esboça uma política de incentivos para que 

se criem ind~strias de cimento e aço (barateamento de fretes, 

impostos, etc). A bibliografia já aponta os primeiros discursos a 

respeito da instala' da ind~stria pesada no is, utilizando 

alguns recursos nacionais como o min~rio de ferro. Pereira, 

1983). 

Com a Primeira Guerra Mundial, a industrializaçio tem 

um novo impulso, devido ~ redu' de importaç (cerca de 80U), 

Parcela substan-~ queda do c io e ~ emi em grande escala. 

c ia o capita ~ reorientada para a at dade industrial, que 

2 



passa a aumentar de import cia no panorama da economia paulista. 

Em Paulo durante toda a d ada de 20, o parque 

us ia expande-se, er iza-se e se concentra mui mesmo 

que no período ~ se geste uma c ise de excedentes e sob e acumu-

o ca Iniciam suas atividades a ica e ciment us 

926 e a Be go-Minei a em inas Gerais 927 I reduz-se no 

de li r on, seda at a e parque 

inho, se produzem apenas tecidos de algod . A ind ria 

alimentar d~ um grande salto. A urbaniza,io crescente do Rio e 

ma s vamente em r as 

p onsumo e er a ara str icas e amp a-se 

A produç ndustria ace erou-se no período de 1 

1 apresentando crescimento de aproxi amente 50%. O Governo 

estabeleceu a isen' de direitos de importa~ e taxas adua-

neiras para equipamentos destinados a certos setores industriais. 

Cresceu o n~mero de ind~strias voltadas para bens de produçio, 

que passaram a apresentar melhor aproveitamento de sua capacidade 

instalada, com rela~io as dos setores mecinico, metal~rgico, 

quÍmico e farmac ice. 

a partir de 1940, o Estado de Paulo lidera o 

processo de industrializa,io concentrando mais de i do n~mero 

total de empregos industriais existentes no País. 

Nos anos que se sucedem ao término da Segunda ra 

Mundial, as reservas acumuladas durante a mesma j~ tinham se 

esgotado. Esse fator, aliado ao déficit da balan~a de pagamentos 

e ao rígido controle cambial, contribuía para acelerar o processo 

de substitui~ de importa~ Nesse período mesmo com a a a 

3 



s ciou uma 

l.nstala(j: de unidades industriais. Ocorre ent , um r ido cres-

cimen o da in l" a de ::!l.utopeç:as que sel"VÍU de base <:\C• E.'sen ··· 

i s c 

o arac er i o p dese·n 

amos; i d iais ma s di icos, ais como: mec 

eria e ri 

A implantaç: 1· ias dE.' b:;:..s;E-~: s ide nu· g i:,:;. a 1 u-· 

ernas unidades de cimento, celulose produç: <:-!.U t omob i--

í ica, quí ica e e mec ica pesada, tamb se canso ida esse 

a ica Latl.na e er odo diversos empreendi-

menos ml.nerais do Estado dentre e es: bauxita, areia industrial, 

cale io para siderurgia e dolomita para a ind 

entre outTos. 

Várias ind~stTias come~am tamb a se instalar no inte-

rior, principalmente no Vale do Paraíba (entTe o eixo s;o Paulo -

Rio de Janeiro), na ixada t ist a e· no eixo Paulo - i .... 

na~s. 

O crescimento industrial nas regi de entorno d<:~. 

Gn:l.nde São Paulo acentua-·se mais n<:'i. époc<:-1. do "boom" ecr.môm:i.co 

verific o no fim da década de 60 e que peTdurou até meados dos 

anos 70. Isso contribuiu para que as regi po 1 a)· izadas P!Jr 

Sorocaba, São José dos Campos, Santos e Campinas passassem por um 

crescente processo de urbaniza~ão, que atualmente se estende a 

outras áreas do Estado como aquelas referentes a Ribeir 

do Rio Preto, entre outras. 



Para que possa ser feita uma an~lise acerca da pr 1 

ar c ac en e empresas c sumidoras de ens m era as 

empresas e minerac faz-se nec e discus-

e a gumas das caracter sticas que da atividade 

extrac ene ciamen o e in ios um setor prod c 

it ar cu ar dades, ornando a e empr 

outros setores em geral bastante dificil. 

características poder ser divididas em físicas 

as eser i ez a e c i c as a 

urac en a ec a ar e izac e preces , ecno i c as 

e ambientais. 

3.i -

A principal particularidade da minerac e que as 

substâncias minerais sio bens nio renov~veis. Em consequincia , 

exige-se para o racional aproveitamento da jazida, que a lavra 

praticada nio seja feita de modo predatcirio ou ambicioso, o que 

provocaria a sua exaustio precoce, al~m do nio aproveitamento dos 

ffll!1 ios de mais baixo teor e/ou secund ios. 

Os bens minerais sio recursos naturais n renov~veis, 

que por sua vez sio mat~ria-prima b~sica de diversas atividades 

industriais. Deve-se, portanto, realizar um plan amento t~cnico 

e econ8mico de sua explotac bem como controlar e fiscalizar 

essa atividade a nível dos gios de Estado. 

A quantidade e a distribuicio das reservas minerais 

conhecidas sio os principais fatores físicos que condicionam a 

sua produc mundial. 
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an ecursos at 1· s :i.s, 

preciso ana isar o ponto e o prazo em que tais recursos se con-

vertem em elemento crítico para o abastecimento. 

e c 

ar e um empreendimento mi era . 

s c~. de e·xaust do so m nen:<. i 

como caso de ras at vi ades i ustr ais 

novos p1·odutos ou a "p1·oduç: de novos min O :i.n cio d 

atividade mineira ~ tamb~m o início de uma contagem regressiva 

relac onada ~ vida do empreendimento. 

vi c ado ~ necessi ade de gerar jazidas ara que se possa dar 

início ~ ividade produtiva e para que se reponha o que foi 

minerado garantindo-se, assim, a sobrevivincia e experi cias 

profissionais e da indJstria. 

Os bens minerais, devem ser explotados em 'reas onde os 

ambientes geológicos propiciaram sua concentraç: 

tonelagens economicamente vi,veis. 

Este fato faz com que, as minas e instalaç:5es de bene-

ficiamento estejam em sua maioria, localizadas ~ grandes distin-

cias dos principais centros consumidores. As poucas e:><ceç: 

essa rigidez locacional ficam por conta dos bens minerais desti-

n os ~ construç:io civil. A abundincia dessas matirias-primas 

<areia, brita e argilas para cerimica vermelha> e seu baixo valor 

unit io permitem uma certa flexibilidade na localizaç: da in-

d i" ia. 

6 



e c e c es e con edem i 

tria extrativa mineral condiç de agente de desenvolvimento 

ixando comunidades, cr ando infra-estrutura de transporte, ener-

c ab 

ades r a s e e ser ea e a ua~ 

oca a a2 a ser esc o. a 

ret e? 
' abrir uma mina eri e evidenciar ar que os fa es 

de produç est am junto ~ jazida. endendo da regi em que 

venha a ser descoberta, a implantaç do pr eto de mineraç 

emandari do seu empreendedor os rec 50S i os 
. 
a cons-

e CP c 

ras condiç ocacionais seriam fornecidas elo governo. 

Por este motivo, a procura de recursos minera s consti-

tuiu e ainda con itui, um or de interiorizaç do Pais, fato 

este responsivel pelo crescimento, n sd de in~meros nticleos 

populacionais da época do Brasil Co18nia como também, pelo esta-

belecimento definitivo das nossas atuais fronteiras. 

Sobre este aspecto, o Estado brasileiro que possue 

exemplos mais significativos é Minas Gerais. A histdria de Minas 

Gerais confunde-se com a mineraç brasileira. O ciclo do ouro 

ocorrido na época do Brasil Cal ia, foi o fator gerador do 

surgimento e desenvolvimento das cidades hist icas desse ado, 

como Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina, etc. <BDMG, 1989). 

Atualmente a mineraçio pode-se constituir no principal 

setor de desenvolvimento de uma regiio ínvia do Pais, a Regi 

C ar situada no sul do i. A exist cia de um distrito 

mineral naquela ~rea, ~ carreando um substancia fluxo de 

rec rsos financeiros, o que permitir~ a implantaç de infra 

1 



a €, €, 

aproveitamento dos recursos minerais daquela ~rea 

A rigidez locacional torna a minera~ e as indü l"ias 

ep ma re amen e, uma t a. c 

c es a característi a c 

a a ar ic ar e emp mentes m ne em e as 

stan es aque a u~. consumo ~. m<:J.t ia 

prima. 

3. 3 -· 

Os pr etos mineiros envolvem, imp anta~ de 

uma fase e a os i ves mentes e a risco que é a prospec 

pesquisa do corpo mineral muitas vezes resultando em grandes 

investimentos e nenhum retorno. 

A prospec,io e a pesquisa mineral apresentam alto risco 

associado a expressivo requisito de capital. As campanhas siste-

m~ticas de prospec,io, muito complexas e de alto custo requerem a 

concessio de ~reas pelo Governo. 

Além dessas duas características a explota,io do recur-

so mineral envolve quase sempre muita movimenta' de sol<:> e de 

estil"il <no caso de minas a c 

caras de desenvolvimento <como tüneis 

aberto) e obras muito 

"sh~~.fts" e 1·e:::dces nas 

minas subterr eas). Em ambos os casos os equipamentos a serem 

utilizados de grande porte e de custo muito e evado. 

Os grandes investimentos envolvidos na abertura de um 

emp eendimento mineiro recuperados apenas a 

pn:\ZOS. que se considerar que desde a fase inicial da pesquisa 

i:\. o nício de produ~ da mina e usina de concen ra' 



c ) 

si1). e longo período de matura~ muitas vezes, reduz bas-

tante a atrativi ade sob o ponto de vista empresarial. 

i eman a e vest 

ar a avr a mai arte os casos que 

de ar e en 

essoa ado e o va ans ma~ 

se evidencia na Tabela CBDHG - 989 

O principal atrativo econ6mico da minera~ talvez se a 

o pr io elevado originado da possibilidade de descobertas de 

empresariais capita izados. Este assunto ser~ atado no em 

renda econ ica a seguir 

3.4 -

Cada mina tem custos diferentes, nio só devido às 

características da jazida mas, como result o de dife-

Existem, portanto, minas marginais que 

apenas cobrem seus custos operacionais . Existem outras minas, no 

entanto, de melhor qualidade ou melhor situadas que possuem 

custos operacionais mais baixos. A diferen~a entre os custos 

operacionais das minas marginais e os custos operacionais de 

minas de melhor qualidade é chamada renda econ6mica. 

Segundo Br~z (i ) I considerando a Figura 1, ao 

pre~o P1 a mina i ser~ uma mina marginal pois estar~ apenas 

cobrindo seus custos operacionais. A mina 2 produzir' q2, igua-

lando seu custo marginal à receita marginal, que no caso é o 

pre~o do produto da mina. A renda unit ia gerada <RE2> ser~ a 

diferen~a entre o pre~o Pi e o custo operacional COH2. O mesmo 



FIGURA 1 - RENDA ECONÔMICA 

p 

Fonte: Bráz (op citY. 

LEGENDA: 

p = Preços 
' 

Q = Quantidades ofertadas 

CMa = Custo marginal 

COM = Custo opercional 

RE = Renda unitária gerada 



INTENSI A DE CAP TAL NA 
IA EXTRATIVA MINERAL 

1. 9?0/:l. 97!:i/i 

Pessoa ocupado l.7 :1.00 .877 

* VTI ·- em CZt· m 1 i 2:3 112 4.077 

* PO/CZ$ mil l.JTI 7,70 0,89 0' 41.!) 

BAHIA 

* Pe-~ssoa 1 oc:upadt1 2. 09:i. 4. 11~9 5. 4i.2 
·)f Vli .... em CZ$ mil (i) 506 2.618 ~1.~3iE~ 

* PO/CZ$ mil VTI 4, :1.3 i J i' 6~3 

GOI 

* SO<:'t.l ocupado 909 1 . 9:3~1 :3.496 

* VTI ··- em CZ'!!:· mi 1 <:!.) 460 :1.6:1.1 :3.538 

* PO/CZ$ mil VTI L98 :1, 20 0 9'1 

: FIBGE INDUSTRI Dados elabor os e publicados 
pelo D.EC/BDMG. (1989). 
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om 1 a 

da l=\:E3). 

A Pi" ipa t ica evantada por Br ( op c H) 

(). :i. c a~ 

o a 

I? p quantidade e end , epen e 

preços e dos custos. A renda econ ica é que permite ~ empresa e 

mineraçio suportar os investimentos de risco que n bem 

j;;u.ced dos. 

mentes em pesquisa de di entes empreendimentos. No caso espec 

fico da integraçio com o setor industria consumidor, a descober 

ta de uma excelente jazida propicia vantagens de rentabilidade 

repassadas para os segmentos ~ frente, in i='lt!enc i ando 

diretamente a rentabilidade econ8mica do processo de produçio do 

bem :i.ndustl·ial. 

Um traço característico dos mercados minerais a nível 

mundial é o seu. grau de oligopolizaç Chama-se oligopólio ~ 

situaçio em que há poucas firmas produtoras no mercado. 

firma, consequentemente, conhece o reflexo de suas aç no 

comportamento das demais. No oligopólio as firmas reconhecem sua 

independência e adotam políticas que refletem esse reconhecimen-

A posse da jazida primeira barreira para a ?.::nt r<:\da 

ne·sse mel·c;':l.do. O fato de existirem, em gera , poucas jazidas de 

qua idade para cada bem minera já eva a uma c c traç de 



produtores. 

A nível teórico existem dois modelos para o exame dos 

igapó r me ro conceb do or Chamber i , sup 

que as empresas cientes das vantagens da cooperaç , se untam e 

at como monop io a eterminaç o preç e da quan idade 

ofer ada. 

ermos pr ices, ~ mui o di c que a cooperaç 

total devido à diferenças de custos entre as empresas, di vi de 

merc o, receio da traiç sendo assim o modelo de erlin, 

e ament ig 

do OP c 26 e um mede o que parece 

refletir melhor o comportamento das empresas num mercado o igo

po ista ~ conhecido como o modelo da curva de demanda rada. A 

suposiçio bisica ~ que se uma firma aumentar o preço ningu~m a 

segui ri, de modo que ela perderi rapidamente os consumidores de 

seu produto. para preços acima de determinado valor a 

curva de demanda da firma ~ bastante el,stica (consequentemente, 

pouco inclinada). Por outro lado, se a firma baixar o preço todas 

as outras adotar a mesma medida e, dessa forma, a firma ganhar' 

poucos consumidores adicionais. Portanto, para preços abaixo do 

preço de equilíbrio a curva de demanda seri menos el ica. 

Embora o modelo de demanda quebrada a coerente com a 

rigidez de preços comum em mercados oligopolistas, ele n expli-

ca como o preço de equilíbrio ~ atingido, nem como ele ~ even-

tualmente modificado. <Br , op cit). 

a modelo possui, portanto, suas defici cias. Mui as 

pre e-se classificar as ind~strias oligopolistas 



~a a o ad 

pode ser: de firma dominante conluio e bar rica. 

undo o mesmo autor, exemplo de liderança de preços 

an e a 

o o -a ada de 30 e a n ernat ona ic e Corporati 

ma s ecen emen e. derança e p e~os on 

i i d a o amer c a ati os anos 60 ten a 

.S. ee como íder. Tamb na ind ria de alum nio nos Estados 

Unidos esse tipo de liderança foi exercida pela Alcoa d e a II 

Guerra Mundia ati a d ada de 60. ind rias mudaram par 

ia de obre, d an e an e par e do odo p Guer a 

dial a política de pre~os tem sido bar rica. 

Os produtores podem se organar-se formalmente, e n 

apenas tacitamente, para aumentar sua for~a no mercado e elevar 

os preços acima do que eles seriam na ausincia do acordo. Uma 

mal desse tipo i denominado cartel. 

Uma outra ma de organizaçio do mercado encontrada na 

mineraçio embora nio seja frequente, i o monopdlio. No setor 

mineral a Alcoa tinha o monopdlio da produç do alumínio dentro 

do mercado norte americano ati a II Guerra Mundial. No Brasil sio 

exemplo de monopdlios na produç de bens minerais a e a 

PETROBR&S 

O grau de concentraçio da produçio mineral brasileira i 

tambim elevado, tanto a nível de produto de Estado produtor, 

como de empresa. 

Existem h e no Brasil cerca de 5.000 empresas de 

minera~ mas cerca de dez respondem por 33X do valor da prod -
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mi era exc uindo o petróleo e as maiores por 58%. 

lembrar que as empresas multinacionais detim expressiva partici-

a~ t e as maiores empresas do setor. 

etanto essa concen ra~ n significa que o Pa s 

en a at ng do uma maturidade capitalista no set m era 

Pe o cont o no País a m nera~ ainda se encontra em sua ado-

esc cia. A P ria quantidade de empreendimentos mi era s de 

grande porte existente no Brasil comprova essa idiia. 

A revista Mining azine, de Janeiro de 1989, pesqui-

e r ex en e c a País 

consti ui í d ce e esenvo vimen o da at i ad 

ida em que as referidas minas representam o 

avantado a pesquisa e engenharia minerais 

minera a 

io mais 

Tomando-se por base as 1.186 minas com capacidade anual 

igual ou superior a 150.000 toneladas/ano <excluídos desse total 

as minas de carvio, arenito e xisto betuminoso), verificou a 

Revista que essas minas respon is por cerca de 90% da 

capacidade total do mundo ocidental e que destas, 568 lavra-

das a c aberto e 618 subterrineas. Dentre os países com maior 

n~mero de minas subterrineas, figuram o Canad~ com 107, ~frica do 

Sul com 80, Estados Unidos com Austr~lia com 31, Fran~a com 

28, Per~ com 26, Mixico com 25. De acordo com o referido estudo, 

o Brasil tem apenas ii minas subterrineas contra 52 minas a c 

aberto com produç superior a i .000 t/ano. 

3.6 -

De uma maneira geral, os preços de produtos minerais 

~ ices apresentam osci ai amplas e fre tes, dado que a 



a ~ astan P aixa a c 

produzindo respostas lentas ante varia' r idas de demanda. 

Trabal os do Banco Mundial vide Figura 2) expressam 

essa e i e l" i c a mentf:.' c e a<; a que-: es a en 

{;l.dOS c umb I 2 nc e e en r 

r ~.se es;tas r.:ommodi ies "' •• :. J ;;d a os c <":\Ç 

e eç:os, ~ ít id e c o ir.: se·us i" e<; 

r·eais. 

undc) o Banco dial F:el i o J. o c· _., preç:os 

·reais dos Pl"OdUtf..1S p l" i iclS 11 c ust :íveis cai~- am a níveis 

r 

omb v e s expresso em dó ares cm·rentes at.ing u se·u n V f? 

mais baixo em nove anos, um declínio de 4,8% em relaç: Í\"1. baix.:-~. 

recessiva de 1982 e uma a de ii 1X em relaç:io ~ alta p 

recessiva do primeiro semestre de 1984. Pela primeira vez na 

hist ia recente, praticamente todos os grupos de produtos prim~-

rios experimentaram declínios de preç:o no período 1984-1986. 

No caso espe·cífico das "c:ommodit ies" minerais o :í.ndic:e 

de metais e minerais declinou 16% no mesmo período, 

quase t os os produtos met~licos e minerais contribuíram para 

:i.ssr;. 

Durante a d~cada de 80 o ~nico grupo de produtos prim~-

rios com alta real de preços i o das madeiras. 

H~ diferentes razões para a crise nos mercados de 

produtos pr:i.mirios. A primeira delas refere-se ~ queda na demanda 

es produtos nos países industrializados, principalmente, 

110 que se i"e 

o ugar as altas cotaç de moeda dos anos 70 levaram a uma 



Figura 2 -·PREÇOS REAIS DE MERCADORIAS NÃO-PETROLi'FERAS, 1950-86. 

Índice ( 1979-80 = 100) 
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Fonte: Relatório Banco Mundial - 1987 



excessi 

t: ante'!!;, sobretudo petróleo e metais. Pol· ao mesmo tempo 

essas a tas cotaç estimularam a contenç do consumo desses 

busc de a ter a i 

e os mercados am ados pe as o íticas ag 

us os a ses esenvo v dos. 

er os de sustentaç de reços geraram randes exceden es, 

que frequentemente resu teu em preços de venda de exportaç 

Fine1.lmente, as anças de gos·-· 

os, os substitutos sint de processos produtivos 

ara a ccmp d<:"< dem<:~.nda. 

efeitos da variaç nos pre,os combinado com longa 

maturaçio diminuem a atratividade da mineraç 

rais met~licos quando nio integrada. 

destes bens mine-

Evidentemente para o caso dos minerais industriais e 

d<:J.queles <:a.ssim denominados "meta :i.!!; de nov<:\ ger·açio" não ~.;e ap 1 ica 

como ei geral a teoria exposta anteriormente. :O e 

ias-primas ~ reflexo direto da 

tend cia de crescimento da demanda que tem se 

principalmente durante a ~ltima d~cada. 

3. 7 ... 

T<!l.do positiva, 

A p1·eocupaç: com o meio ambiente ~ um dos temas cen-

trais para o setor mineral. Os trabalhos de lavra e tratamento de 

min~rios se executados sem as devidas precauç:6es, têm efeitos 

re o solo, igua e atmosfera. 

A cia social da quest do meio ambiente meti-

vou a eg i s 1 a.;,~ de diferentes países, a impor ao setor minera 



uma ie de restri~ s relativas a conserva~ de meio ambiente 

c que evidentemente acarreta custos adicionais que, em muitos 

' a em cionamentc epresentam parce a pcn er 

sua enda Íqui a. 

A a preserva~ o meio ambiente adquire ma 

c r c a em Estado densamen e abitad come 

gumas vi ades eccn icas ac r am anos ao mei amb ente, 

muitas vezes mais extensivos do que a minera~ em-se citar 

os desmatamentos, aplica~ de agrot6xicos e er , relaciona-

i os e c a e est as e a 

c stru~ e grandes ob as i is po de a íferos 

resíduos industriais ou da lavoura agr i c os A mi eraç 

por seu turno, quando mal conduzida, danifica o meio ambiente 

desfigurando a paisagem, interferindo nos ecossistemas e causando 

in~mercs conflitos com o uso e a ocupaçio do solo. IPT, 1987). 

A compatibiliza~io da ividade mineira com os cuidados 

que o meio ambiente exige ~ possível e, embora venha a acarretar 

aumento nos custos de produ~ esti longe de inviabilizar o 

empreendimento. 

Com rela~ especificamente ~ produ~io de bens mine-

rais, voltada principalmente para o setor vidreiro e cerimico 

deve-se, considerar que a participaçio do custo das matérias-

primas minerais na forma~io dos pre~os industriais é, via de 

regra, bastante pequena, ou seja, um eventual aumento de custos 

e, consequentemente, dos pre~os das matérias-primas minerais 

teria seu correspondente reflexo nos preços dos produtos finais 

sens velmente amorteci c. 



am o a reserva; amb enta em 

por todas as sociedades desenvolvidas e evidentemente evara o 

Brasil a adotar p 

seus 

i s n 

quest 

r ai 

ura mais rígida com relaç 

amb enta 

a maior 

est mu 

e a val 

dos esen e Tese. sua ivers c 

à explotaç de 

esen a e a 

egad 

e oca iza; 

muitas vezes pr ima a grandes centros urbanos 

acarretam acabam sempre sendo amplificados. 

os pr lemas que 

3 8 -

tica cen ra na produ; de bens m erais que ~ o pape c 

pela tecnologia, tanto a montante como a jusante do processo de 

produ; do min io. Na primeira situa; deve-se dar aten; a 

novos processos e equipamentos para a exploração e explota;ão 

cada vez mais racional dos recursos. A segunda situação tem maior 

complexidade e deve-se ao fato que, em sua maioria, os bens 

minerais são intercambiáveis, principalmente os minerais indus-

triais utilizados nos setores analisados neste Trabalho. 

Do ponto de vista tecnológico destacam-se ainda, a 

mudança na estrutura industrial com a importincia econ8mica cada 

vez maior das ind rias de alta tecnologia e das ind rias de 

serviços, o que acarreta alteração na demanda por minerais e a 

substituição tecnológica entre os mesmos. 

O aumento do preço do petróleo na d~cada de 70 determi-

nou, por exemplo, a fabrica; 

cerca de um terço na utiliza; 

A tecnol 

de veículos leves com a redu; 

dos componentes metálicos. 

de 

ica desdobra-se a nível de econom1a 
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minera acional, no fato de que grande parte dos produtos 

processos industriais, principalmente aqueles envolvendo os mine-

r a foram desen vidas a artir de mat as-

an es a Europa e EUA. e fato faz com que 

e poucos suced eos aci ais. As empresas 

izar ens i ais consag ados e pad zados 

a c a e. 

undo Calabi (1985), com relaç ao parque industrial 

brasileiro deve-se considerar que este utiliza em sua maior 

c sumo 

setores 

o es r e i a, o r 

e recursos naturais e outros países que em 

rovoca uma certa i adequaç da base tecnol 

i sos 

ica da 

ind tria aos m nerais produzidos e a recursos ex stentes no 

País. 

Ampliando esse problema, as mudanças tecnoldgicas expe

rimentadas pela economia mundial estio alterando de forma signi-

ficativa, o perfil do consumo de materiais. Tal se 

caracteriza pelo fato dos materiais tradicionais n mais apre-

sentarem contínuo crescimento de demanda e sim uma estabilizaç 

ou mesmo dec ínio. contrapartida nos novos materiais e para 

alguns minerais industriais se verifica um processo inverso, 

cresce a demanda e sua import cia econ8mica, embora em termos de 

volume seu consumo a limitado. conse c ia, ao mesmo 

tempo em que o desenvolvimento das economias centrais baseia-se 

cada vez mais em ind rias intensivas em tecnologia, o volume ou 

a quantidade de matirias-primas deixou de ser o insumo estrat i-

co o processo produt vo tornando-se cada vez mais o cont o 



pag. 65) 

Face a essas transformaç iC:t), 

t a 

es p u VO'!:; at.:é pouco tempo concen os O'!;; pa S(;~S mais 

v o *:':"St ·sen o au <:~.t <:~.ns d a 

ias P·~-~- r as. est e:~s set €'5~ a a 

fonnaç: de metais, cada vez mais rea izada nos paÍses produtores 

de mat mais nas proximidades dos grandes cen-

tros consumidores os pa ses desenvo vidos. Como decorr cia, 

i as materias-primas, ios produtos metilicos semi 

l";"I.C<i!.bados BDHG, op cit 

~stes desdobramentos com relaç:io 

tecnológicas ora em curso, ensejaria importantes efeitos de 

substituiç:io de matérias-primas e, principalmente, de produtos 

industriais o que evidentemente provocaria reflexo imediato na 

da integraç:io como examinada neste trabalho. Essas n:Í.pl.·-

d<:1.s t ·n~.ns em curso vem sendo apontadas por alguns gran-

des produtores como um sinal de que avizinha-se uma era de espe-

c :i. a 1 iz<:l.ç: por parte dos grandes grupos industriais. 

Pl"incipal reflexo destas mudanças tecnol 

surgiram os assim denominados materiais avançados analisados a 

'!:;egui 1·. 

de de·-

senvolv:lmento, ocorrem essencialmente nos setores onde a compe-

entre as diversas empresas é mais acirrada, 

P novos processos break hroughs ) propicia vantagens compara-

3 0 r... 



t vas que perm tem a apropria~ de maiores margens de 

espa~os no mercado. Estes setores caracterizam-se portanto, por 

am ·smo e as camen e as in t: <:!. omot: 

e i ec:n o~Jia comunica<;. e 

oe et BDMG ···· 1989). 

t mas uas d adas 

ica , aria dos materia , CCHTI 

o aparecimento de in os novos produtos. 

nova classe de materiais vem substituindo os tradicionais o que 

es ossi ven ass en :i.-

<:~.de p 

Nesta nova sociedade, a a c t!.fiiU a<;. capi a das eco-

nomias desenvo vidas basear-se-ia, cada vez ma i'!:>, 

de novas tecnologias, empregadas principalmente nos setores onde 

o padrio de competi~io exigiria contínuos avan,os tecnol lCOS, 

como j~ afirmado. 

utilizado 

para caracterizar os produtos deste nevo ciclo. tamb :i.nt ('f:n ···· 

sivcs em tecnologia e poupadores de insumos energéticos e mine-

Independente de fato de alguns terem sido desenvolvidos h~ 

muitos anos, foi a crise mundial subsequente ao cheque do petró-

forma,5es eccn6micas em resposta ~quela conjuntura adversa. Devi-

de a esse fato pre 

eriais avan<;.ados mais importantes sio usualmente identificados 

ovas ligas met~licas, r. • d as ceram:~.cas avan~a as, 

de engenharia e os conjugados ou comp :i.t os. 



s ia s p i O ap€ e evan-

te no atual desenvolvimento econ ico, viabilizando a uti izaç 

de novas tecnologias e o aparecimento de novos produtos. Entre-

€stes 

, a quantid e e sub c ia ria ser~ men 

quer a p os u os ad c i a A essa 

esses a s reg E enci men E E ement an ES 

como a si ca e a guns argi o m erais entre out os. 

caso específico do Brasil o País deve procurar 

identificar aqueles materiais onde possua vantagens comparativas 

set 

r ande encia de cresciment Como exemp ode-se i ar as 

super igas de ni io t ta o e ti io, os materiais cer icos à 

base de lítio e berílio e o quartzo de grau eletr 

outros. 

ico, entre 

Deve-se ressaltar que apenas a existincia de mat~rias-

primas n ~ condi~ suficiente para a instala~io destas ind 

trias no País. Nio deixa de ser, 

na tomada de decis5es estrat 

iniciativa privada. 

entretanto, um fator relevante 

icas tanto de governos como da 

De qualquer forma, ~ fundamental que o País acompanhe 

este processo e o surgimento de novas tend c1as, evitando tornar 

obsoleto seu parque industrial e ao mesmo tempo, 

nessas transforma~5es grandes oportunidades de neg 

endimentos favor~veis ao seu desenvolvimento. 

3.9 -

identificando 

ios e empre-

A característica de rigidez locacional do empreendimen-

to mineiro, aliada à disper das jazidas permite que um em-

34 



reen mente mi era de or e torne-se um pd o de desenvo v men 

como já mencionado. 

Neste aspec o esenvo imen o regiona e a ifu 

e c og a se en rela~am. Os empren imen os ineiros vol ados 

mercad e er o c st uem-se rapidamen e em enclaves ec 

com as conse cias á a sadas em rentes estudos e eses 

vi e e v i niz - 1978 e Per - 1 

A atividade mineral desenvolvida em regi de baixa 

densid e econ ica e integr a de alguma ma ao mercado inter-

i ver a g 

ão e va or ao rodut comer alizado e de so er os 

interfer cias. Esses empreendimentos permitem quase sempre a 

aproxima~ de outras ativ dades induzidas como ind trias e ser-

vi~os, dotando a regi de novas perspectivas econ8micas. 

Portanto, dentre as atividades econ8micas que necessa-

riamente interiorizam o desenvolvimento, a minera~io ocupa lugar 

de primazia, em decorr cia da já citada rigidez locacional dos 

empreendimentos mineiros. a característica faz com que, muitas 

vezes, os empreendimentos de minera~ constituam o ice fator 

que viabiliza econ8mica e financeiramente, a implanta~ de 

infr rutura de transporte e equipamento social escolas, 

hospitais, etc) Os fatores de produ~ devem estar 

próximos ~s jazidas. Dependendo da região, a implanta~ão do 

pr o de minera~ão demanda recuros necessários ~ constru~ 

opera~ de servi~os b icos de infra-estrutura, que em outras 

regi já s fornecidos pe o governo. 

Um empreendimento mineiro de grande orte epercute 



i<:~. 1 

econ ica, em canse do pr etc registra-se 

cresc mente da receita tribut i <:l do n:íw~ 

e ap ove amento os ecur 

o <!i. i d n uz <3. uma i i 

a depend c: marcan e no caso b asi e 

Essa política tem de estar em l~eg i como o Norte e Nordeste. 

assentada nesse aspecto da inflexibilidade locacional dos pr e-

c 

econ ica para desen i mente 

e demogrifica e carentes em infra

das atividades regionais, com o intui

to de causar os "efeitos de aglom(;~l-<:H;ão" <vide F'en-oux -i 

Diniz ·- 19/"8). 

Esses efeitos traduzem-se no aumento do capital via 

de investimentos em in a-estrutura para os empreen-

dimentos voltados ao aproveitamento dos recursos n urais da 

. Este não ~ o caso do Estado de Paulo que ao contr io 

~ procurado para investimentos por ji contar com esses efeitos de 

aglomera.; , r uzindo o valor do investimento inicial. 

"Com r.> deslocamento d:i:\ t'rontedl-a de pesquisa minE~r<:\l no 

Brasil para regi5es ínvias e a incorporação de novas jazidas ~s 

reservas do País, passar~ cada vez mais a ocupar 

posiç: previlegiada como agente mobilizador de investimentos 

-· 1 ) . 



s c c-su ais vaz 

ccs regionais representados por e as com c ar c ias de i a-

estrutura, terras improdutivas dif culdades de acesso, etc. com 

d 

i era 

ativi ades econ 

piranga sic respon 

e g an 

anapanema 

e is. 

r ma cí o e ia , 

icas geradas pela azida de fosfato em Jacu-

is por grande parte da produ~ industrial 

a regi d Va e d Ribe ra no Est c e o. 

este cap tulo, observa-se que os grandes invest men os e on 

maturaç estio tamb associados ~ implantaç de toda a nfra-

estrutura necessiria para dar suporte a um pr etc mineiro. 

Esta característica intrínseca aos projetos envolvendo 

a atividade mineral pode ser analisada sob outro aspecto o de que 

algumas atividades necessitam a implantaçio de complexos in-

d riais vizinhos~ extraçio da matéria-prima mineral. A ind 

tria cimenteira, de fertilizantes, cloroquimica, ~cido sulfdrico, 

cer ica vermelha, ~iderdrgica e ferro-ligas quase sempre insta-

lam seus centros industriais próximos ~s jazidas das principais 

mat ias-primas nec ias aos seus processos 

Dentre os segmentos extrativos, a mineraç i uma das 

poucas cu a dnica atividade em condições de suportar os pesados 

investimentos na infra-estrutura ferrovi~ria, portu~ria, energé-

tica e social requerida pela operaç dos grandes complexos 

industriais e, portanto, capaz de processar mudanças estruturais 

a economia regiona em menor prazo. 



A est a ecnolosia e da substitu ~ verific a 

uti izaç de diversos bens minerais apresenta em reta~ ao 

men i a o seg inte aspec o i c ico em 

exaustibi dade das reservas. Se por um ado os bens m 

ais País pode ver-se a quer momen 

c di ã ador e mat a-pr ma an es ab a11 e 

o, eg senciament na exp ot e algumas 

cias vi is economicamente poder~ levar o País a perder oportu-

nidades a nível de balan~a de pagamentos de abastecimento e 

ar r a SO esenvol 

a at ad ne a r r 

integraç 

con i' 

caso o bem mineral a substi uído p outr 

e 

em 

mais vantajosas. 

undo ainda dados do Banco de volvimento de 

Minas Gerais - BDMG (dentre os Bancos Estaduais de Desenvolvimen

to, o que dispSe de maior experiincia no financiamento ao Setor 

Minera ), um emprego criado na Minera~ resulta em 18 nas ativi-

dades que lhe são correlatas, alim de fixar o homem ao interior, 

face ~ rigidez locaciona das minas. 

No Estado de São Paulo o papel da ind~stria mineral no 

desenvolvimento regional aparece de maneira particular. Quando 

analisadas as eas com maior potencial mineral, verifica-se que 

em grande parte terras pouco agricult como i o caso do 

Vale do Ribeira e regi de Sorocaba e Bonito, porim num 

raio em torno de 200 km da Grande Paulo e, portanto, com 

mercado seguro para a sua pr uç mineral. 



a c ao ad Pau o e espec -

ficamente a ea do tema d a maior parte do setor 

era pau ista surgiu em das outras ativid es econ 

i era e a era n 

etuand os casos 

i eira e as ias cer as e ci teira. forma r a 

ria, a minera~ do Estado ~ quase toda induzida pe a industria-

liza~ e pela presen~a dos efeitos de aglomera~ j~ comentados. 



Estadcl E~ Paulo, reconhecido como 

e e 

a 

ara en 

b o (const c e de 

undo d<:tdos do artamento Naciona 

o r odw; 

od a .. e·sse· ot: ' t::=: r:::n 

e uso na constru~ civi e a ens de usos indus-

t:riais. Os 10% restantes referem-se uas mineral e subter-

e aos bens minerais metiliccs. Mesmo n constando dessas 

.. ' t . b es~at1s:1cas sa.e-se que os bens minerais de uso agrícola (calcá-·· 

rio dolomítico e filito para defensivos) ocupam uma posi~ 

no contexto da produ~io mineral de Paul(:>. 

A situa<; apresentada anteriormente, com a predomin 

cia dos bens de uso na constru~ cl.vi.l (arei<:~., 

cale :i. o quartz:i.tc, rochas ornamentais, etc) mostra a pulveri-

m:i.ne1·a1 no ado de P<:~.ulo, o que p cn· ~:;ua 

torna muito mais difícil qualquer anilise econ :i.ca do 

do de 

anos de 1988 e 1989 procurou gerar e analisar uma 

ma~ referentes à produ~ minera paulista. Duran e a execu~ 



s ri idas em municípios o ado. 

Um rande avan~o no conhecimento do setor minera 

c a en 

em 

ra zad 

con 

u~ 

ar o Es 

a e 

pau-

e todas as empresas rec edoras de UM e por exten suas 

produ~ minerais. se sistema tornou muito mais il o acesso 

a essas informa~ 

amen e, ou a, i umen o r ada~ 

Receitas ederais-Darfs ara o recolhimen o do UM, as istagens 

com as 

delas, 

lei, 

atísticas geradas apresentavam a sumas limita~ 

refere-se a nio abransincia das subst c ias, isentas por 

do recolhimento desse imposto, inclui do-se neste caso, os 

bens minerais com aplica~ direta ou indireta na agricultura, 

como os cale ios empregados como corretivo de solo e os filitos, 

como veículo para inseticidas, dentre outros. Alim dessas, tambim 

eram isentas as subst cias empregadas na constru~ e conserva-

~io de estradas de rodagem e de ferro, t eis, aeroportos P 

outras obras especificadas em lei. Ainda em rela~ isen~ 

um grande n~mero de pequenos produtores, principalmente de argila 

para cerimica vermelha e areia de constru~ 

lei nQ de 28/ii do recolhimento do I 

am isentos, pela 

e portanto, as 

est ísticas desses produtores eram exc uídas das listagens. 

esar de suas imita~ o SI foi durante longo 

eríod impor an e i strumento de apoio para DNPM na divu -

i 



inera , p que e e comp 

obt j.das nos ios Anuais de Lavr 

fi: 1;)SSU :i. 

<:"!.d Terceiro Hund . Justamen e por essa cond ~ 

tem seu ~r.et or m al relegado a plano secundirio. 

a extrativa minera o Estado, 

s a pode ser ava ada at ndicadoref:> 

de IUH e o va or da redu~ mi era . A abe a 

2 a seguir ilustra esse panorama. 

ela 2 - Valor da Produ~ 

Va 1 ol· da P1·odu~ 
(US$ milh ) 

1985 } 1 
:1.986 ,0 
1. ,6 
1 ~i8i, i.~ (i) 

Fonte: 
l.) estimado 

Miner:,:..l de 

Parti c ipa.ÍI~ 
00 -· SF'/BF~ 

5,6 
6 '7 
'' 

iC3 
6, :?, 

Deve-se destacar que os valores de produ~ 

Paulo - 1985 a 1988. 

1 usa1· 
1 Ug<:1.r· 

1U!:J<H" 
lu.s <ll" 

n 

muito superiores devido a virias fatores adversos como isen~ e 

que atingem de maneira genera izada o País mas 

efeitos amp iados em pecu iaridades do setor 

iner 1 <:w :i.st~ a. 



s 

o minerais dest nados a emprego efet vo na c str 

obras icas como á especificadas anteriormente, desde 

r au de VO das 

const c 

Eram tamb isentas de I as subst cias minerais 

as a-pri a i a izaç e adub fer-

t os. ram-se essa c egor a os fos p uz -

dos em Jacupirang ela rana S/A de Minera~ as si 

as numerosas minas de cale ios e do omites para corretivo 

solo existentes no ado. A partir de 1989 os bens minerais 

passaram a arrecadar ICMS. 

No tocante ao valor da produ~ minera , conforme dados 

divuls os pelo DNPM, em 1986 o Estado atingiu (ao c 10 da 

ipoca) a cifra de US$ 473 milh Nesse mesmo período, a produ-

~ 
~ 

minera nacional foi equivalente a ,0 bilh cabendo 

portanto a Paulo, uma participa~ global de 6,7X. No ano de 

1 o valor da produ~ chegou a US$ 6 milh cabendo a 

Paulo uma participaç de 1 ,3X 

O Estado de lo apresenta uma produ~ mineral 

astante diversificada, por concentrada no segmento dos n 

metálicos, sendo boa parte consumidos ''in natura'', principalmente 

e a construç civil. a situaç i um reflexo ireto 

ac er icas geo icas dos ter enos existentes no ad , 



a a e uma deman a or bens mi a ess 

natureza, muito maior do que em outros Estados de menor concen-

a . 

lo cerca de O er it io 

e c t oc as sedimentares a ac a o an~. sen 

i o e r os embasamen 

c ec c os c eta ados. 

é uma das r pe a qua poucas as minas em ati idade P 

jazi as minerais. 

a i e r 

par c ar, a p r i ipaç do ado na p odu' naciona a i gi 

nesse ano e 22,1X no ano de 1988, como se observa na 

Tabela a segui 

Tabela 3 - Participa~ 

Naciona 
do 

ANO 
Minerais Met~licos 

<X em peso) 

1985 1 ' 3 
i 0, 8 
1987 0, o 

~ 

988 • 3 

Fonte: DNPM 

o de Paulo na Produ~ 

Minerais n Met~licos 

(X) em peso 

23i 
ry 
; 

25,3 
26, 2 
22; 1 

A produ~io de met~licos pr praticamente d• alumínio 

99,9X em valor , acrescido de equenas quant dades de c umb , 

cobre, ferr e zirc io. 



i era s r ais, de acor em 

os as i c 

est em 

cabe ~s a seg i 

cale io com 15,7%, as areias com 8, o fosfato com 5,6%, 

ua mi eral com 5 4%, o caulim com 2, e a olomita com 2,1% 

es era i 

a, co, argi a descer te, fe spato, ca ci a, zo e am -

ante, t os com art c pa~ em va or infer or a 1,0%. 

Deve ser ressaltado, em rela~ aos dados apresentados 

anteriormente que o DNPM nio desagrega informa~ para cada 

tipo específico de bem mineral produzido. Por exemplo no ítem 

argilas est contidas tanto as argilas para cer ica vermel a 

como as argilas de uso industrial. Da mesma forma, o ítem cale 

rio i clui o cale io para cimento e ca , o ca c io para corre-

tivo de solo e ios outros tipos de cale io empregados 

ind ria. O ítem areias engloba tanto a areia para constru~ 

quanto as areias industriais. ítem britas est agregadas 

ainda as rochas ornamentais. 

Esta metodologia dificulta a an~lise do perfil da pro-

duç mineral, r pela qual sio apresentados os dados do 

SI que apresentam um maior nível de desagregaç e PDSS -

1 am a c reens da estrutura a ind ria e pecu aridades 



<1 o. 

abe a 4 apresenta, para o ano base de i 

s 

es 

b tas e areias evi o 

logias empregadas. Em gera , embora a con iabilidade do SI 

se a super:i.or, odos os dados devem ser encarados c 

e s as. 

A prod c;: paulista de mi erais in us riais concen a-

se princ almente nas regi mais desenvo vidas o Est no::; 

municípios 

f:' 

te, det 

l rJ, da r E~g i de Campinas, Sorocaba 

0
, .. 
=~ . ('J . ' . . S mu.n l.C: :I.P l.OS 

cerca de 60% da produc;: 

A produç minen-·a 

reg j, 

estadual de minerais n 

i:;:;. do ado concentra-se 

ri ci almente em dez Sl..l.bst cias: 'J ' . c {:1. • c <~.'f J. o p {:\ l" ·~· c mento, 

, argila para cer ica vermelha, brita de granito, 

brita de basalto, areia industrial, ua m i en:l.I r::: 

r ea, como pode ser observado na Tabela 4. 

Os municÍpios do Estado de Sio Paulo que mais se desta-

c:al·am na produç de bens minerais nos ~ltimos anos am: 

Paulo Jacupiranga, Descalvado e Votorantim. Em va or, a produç 

1 + isenta) destes municÍpios representou em 1987, 

40, ~.i% o va or a produç minera pau ista. :i.ner<":l. 



Argi -ela~ 

g i 1<:~. der..;c(Jl"<';;.nte:' 
Argila para cer ica vermelha 
Argi 

P<:J.ra cimento 
C a 1 ·=i b:~. 
CascB.lho 

lim 
DiamB.nt ern:l. 
Diamante industria 

lomita 
ld!:>Pato 

Fi it(J •::fi:r 
F:i.l :i.t:o p;,:u-a 

l"B.S 

Quar·t zi to 

i co 
de~fensivo 

t zi o indus.t ia 1 
Ou.artzo 
Rochas or amentais 

ibrr.l 
<:'1.1 co 

Tu1· ·l~a 
Outros 

Me:·tálicr.J'!'J 
Bauxi t :r:~. 

Ca.l d<:J.r,;:i. t Cl 

:Lf.l de chumbo 

SI 

od 

!5. 820.436 
42.060 
43. i?.48 

.!566.E~i4 

4 . '77í:! 

4L0~H m3 
14:! .. 

l .. 0~~6 ( c:t) 
.760 

23.03.0 
186. 01l+ 
43.497 

6. 
3. 2:'30 ( m:3) 

17:3. 130 

<m3) 
7. 1 i 9 ( m3) 

18. ~50? 

.0!59 
17 

i?. :I.. í:!66 

. 840 ( g) 



a s uso ime ia o a onstruçio ci i , como britas gr 

e areia ara construç dema s municíp os menc ona-

ar 

mos 

an 

destacar que o Estado de o P produtor em de esca a 

minerais n ~licos, geralmente de baixos valores unit i os 

en os de r uta~ , con erindo assim c r •r '"·' feren-

a a c r a ' er-se Esta o en os ores 

produ~io i era o País r emonst a a forte rovocada 

pelas atividades industriais e de constru~ ' ''! ClVl. na mineraç 

paulista. 

O destaque absoluto com relaç 

para a brita com 48X do total, vindo a seguir o ítem ''outros bens 

minerais (basicamente o fato com 1 as argilas com 10% e 

as roc as cale ias com 9X. 

As diferen~as de posi~ das subst cias no que se 

refere aos volumes e aos valores de produ~ correspondem as 

diferen~as de va ores unit~rios en re as diversas subst as 

mencionadas e o fato de algumas subst c1as terem naquele momento 

o seu valor tribut 1 pautado pelo Ministirio das Minas e er-

gia e Secret. da Receita Federa, para e ito do c~ culo do UM. 





Recente aba ho do IPT 1989, vo . , pags 20, 22, 

30) analisa a organiza' industrial do setor mineral no Estado 

de lo chegando ~s seguintes concl 

total de ma s P . :300 est 

considerados de grande porte. 

o responde por parce as ortantes da produ' .. 
'·· 

ens minerais <75X nos caulins e 65X a areia industria 

ice é bastante heterog eo, conv -

vendo equipamentos antigos com instala~ modernas. Grande parte 

da capacidade instal a data da d ada de setenta, acompanhando o 

OClm da 

. A ind~stria extrativa mineral pode ser classificada 

como um oligopólio competitivo. Esta expressio designa um mercado 

com muitas empresas, onde um percentual relativamente reduzido 

delas concentrava uma grande parcela da produç 

maiores empresas apesar de nio deterem individualmente fatias 

expressivas do mercado, exercem em geral a liderança de pre~os, 

tem a capacidade de fixar preços aos quais as demais 

empresas ajustam-se. 

Enquanto a produçio mineral paulista, 

apresenta-se mais expressiva para minerais industriais, no merca-

do consumidor do Estado de Sio Paulo estio representados pratica-

mente todos os segmentos industriais. 

O consumo dos segmentos de siderurgia, 

n <:Í.cido sul fundi~io, cimento, fibrocimento, 



vidros, cer icas, tintas e vernizes, ido fos rico pape e 

celulose e ferro-ligas detinham 90,92X da participaç em va or 

o consumo teta de bens mi erais. 

Na Tabela 6, pode-se observar em detalhes os resultados 

da pesquisa SICCT/IP realizada durante o ano de 1 1 que permi-

tiu carac erizar, em deta he o consumo de minerais pe o parque 

i dustria pau sta para ano de 1980. 

Deve ser ressaltado que este trabalho i de 1981 e que 

pode ter havido alteraç5es no perfil do consumo nos ~ltimos anos 

en o em sta a teraç composiç do P B do ado de 

Pau o, tornando-se o ado menos intensivo na ind ria meta -

mec ica e aumentando sua participaç 

Mesmo com esta observaç 

na ea de serviços. 

o trabalho i v~lido como 

ica pesquisa extensiva acerca das carasterísticas do mercado 

consumidor minera paulista. 

O universo pesquisado envolveu 21 grupos de atividade 

econ ica, dos quais apenas cinco n apresentaram consumo direto 

de bens minerais. Os dezesseis restantes, subdivididos em 50 

(cinquenta) setores industriais foram respons~veis pelo movimento 

de 25,8 milh5es de toneladas de 71 (setenta e um) bens minerais, 

equivalendo em valor a US$ 1.12 bilh (para a data base junho 

de 1981), ou aproximadamente US$ 1,5 bilh5es a dólares atuais. 

''Considerando que parte substancial dos dados foi obti

da a partir de colaboraçio volunt~ria de empresas e que, nos 

casos onde foram feitas extrapolaç5es, procurou-se utilizar um 

alto grau de certeza, os resultAdos finais da pesquisa n podem 

ser considerados completos e definitivos embora possam ser enca-

51 



Nas Tabelas 6 e 7 apresentados dados globais de 

con-:.:;u.mo e minerais pela ind ria de transformaç 

e consumo obedecendo ~ c ass1 i-

ca~.;: do IBGE 

e consumo em cruzeiros 

para seu valer equivalente em dó ares, na data ase junh 

Dentro deste quadre, t- , .. 
• I grupos de atividade destaca-

am····s!f;' como 1·espc>n is POl" 98, do consume em pe~:>o d€· :i.n~:::-· 

i~; .1 ><c e ~~o e <rt f.' fjd {7; .. •• 

r<:d. s n rnet <3.1 c: Qi;; :a ind r a met:::\ ~3 ica (~' a ind I" i <:1. qu:Í.nü-· 

ca. Os demais grupos apresentaram participaç 

. ,.. 
os mesmos tres 

setores responderam por 95,3% do consumo, situando-se a ind ria 

de papel como 4Q colocado com a participaçio de 1,3% e a ind~s-

tria de produtos alimentícios em 5Q lugar com 0,7%. 

setores tiveram participaçio total de 2,7%. 

Observou-se uma inversic nas participaç 

valor dos tris grandes consumidores, enquanto a ind~s-

tria de produtos de minerais nio met~licos lidera o consumo em 

seguida pela ind~stria metal~rgica e química, em 

termos de valor a liderança passa para a ind~stria química, 

permanecendo a metal~rgica em segundo, seguida de produtos de 

Isto decorre do baixo valor unit~rio dos 

minerais empregados na ind~stria de n metilicos em contrapo-

aos altos valores verificados na ind ria química, onde as 
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i c a~ ma s rígidas e mui os os minerais 

clusive importados. SICCT op cit 

Na ig • apresentada a seguir, destaca-se a ar i-

cipa~ dos setores: cimento em peso), siderurgia (em peso e 

va or) e fertilizantes em va or). 

Considera do que o destino setorial do d su r c 

e elo o fos ice ~. a sua grande totalidade, a ind r a e 

fertilizantes, esta alcan~ou uma participat no consumo de mine-

rais de 12,5% em peso e 39,7% em valor. 

O mercado consumidor mineral paul sta envolve cerca e 

bens minerais com destaque para o cloreto de pot io, car 

cale rocha fos ica enxofre, min io de ferro, cassi-

terita, areia para construtio, brita e areia industrial que 

juntos perfazem cerca de 95% em peso e 90% em valor. 

A produ~io e consumo de bens minerais ligados direta-

mente ~ constru~ civil <areia e brita) é calculada em torno de 

25 milh5es de toneladas ou US$ 280 milh 

bens diretamente utilizados na constru~ 

Se forem agregados os 

civil (argilas ver-

melhas, argilas piroexpansíveis, cale io e amianto) estas cifras 

chegam a pelo menos 40 milh de toneladas e a US$ mil h 

Deve-se destacar que a areia para construt e a argila para 

cerimica vermelha nio estio computados no valor total do consumo 

paulista, apresentado anteriormente. 

Os bens de uso direto ou indireto na agricultura: rocha 

fosf~tica cloreto de pot i o, cale io dolomítico, enxofre e 

baratos tem seu mercado. no Estado de Paulo calculado em 



o e s P one adas ou USS 392 ilh 

bens ' ' t ''l ' m1nera1s me a.1cos empregados na siderurgia, 

fundi~ ferro-ligas ind~stria de nio-ferrosos, eletrodos para 

se a e pi as e baterias possuem mercado superior a m s p 

toneladas e USS mi S. 

Dos emais rupos de bens minerais consumidos pe 

i ~stria paulista cabe estaque ~que es empregados pe a ind s-

tria de cer ica, vidros e ind~stria química (excluindo-se aque a 

de insumos agríco as). conjunto heterog eo de mat ias-

primas representa mais de 2 milh de toneladas num valor de US$ 

Das 71 esp ies minerais consumidas no Esta o segundo o 

levantamento de 1 apenas 16 apresentaram part1c1pa~ supe-

rior a 1,0% em peso ou valor. Na Figura 4 apresentada ante-

riormente destaca-se a importincia do calc~rio e do min~rio d ·~ -
ferro, em peso, e do cloreto de pot~ssio, carvio mineral, rocha 

fcsf ica e enxofre em valor. 

Ainda segundo o trabalho SI /Pr6-Min~rio Cop cit), o 

calc~rio ocupa a primeira posi~io no consumo em peso dos minerais 

no Est o, com participa~ de quase 41%, e ~ empregado, princi-

palmente, nos setores de cimento e siderurgia. Seu baixo valor 

unit io nesses setores faz com que sua importincia em valor do 

consumo caia para 71 posiçio. Al~m do calc~rio propriamente dito, 

a ind~stria de transformaçio paulista consome outras rochas cal-

c ias de emprego idêntico ou semelhante. ~ o caso da calcita, 

conchas calc~rias e dolomita. Incluindo-se esses minerais sob a 

denomina~ rochas calc~rias, a participa~io em peso e va or do 

bem minera no consumo passa a 42,3% P 5,6%, respectivamente 
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FIGURA 3 - PRINCIPAIS SETORES DE CONSUMO - SÃO PAULO 
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FIGURA 4 - PRINCIPAIS BENS MINERAIS CONSU!'-!IOOS - SÃO PAULO 
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disso, a-se ainda a i iza~ e g andes quanti s 

de roc as cale ias na fabrica~io de cal e na agricul ura como 

corretivo de solos. 

min c de ferro, segundo mais impcrtan e a ar 

em peso e quinto em va or, i empreg o pr ncipalmente 

n Jst ia si erJrgica. O min ic i proveniente de Minas Gera s e 

sobre e e incidem altos custos de transporte. 

A are1a, c quartzito e c quartzo apresentam usos na 

maior parte das vezes intercambiáveis, dependendo do conteJdo de 

impurezas, granulometria ou mesmo de fatores mercadol 

tos resp espec vamen e, 

consumo em peso e valor de bens minerais no Est c. 

A exemplo de outros minerais industriais, o setor de 

areias desmembra-se em subsetores de características pr rias e 

diferenciadas, conforme o destino final do produto. De um lado 

tem-se as areias utilizadas pela indJstria da constru~io civil, 

especificaç5es brandas e flexíveis, do outro 

situam-se as areias ditas industriais empregadas, principalmente, 

de vidros e confecçio de moldes de fundiç , onde a 

rigidez das expecifica~5es i acompanhada pelo Pre'o mais alto. 

A maior dificuldade de controle da produçio e consumo 

ocorre no caso das areias para constru~io civil, exploradas em 

regime de licenciamento, concedido pelas prefeituras municipais, 

por centenas de pequenos produtores em portos de areia. Trata-se 

de um setor onde a incidincia de sonega' de impostos e mesmo de 

c and inidade é considerada muito elevada. 

A maior parte da areia consumida em lo provém o 

r Estado, embora parcelas menores am trazidas de Estados 
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vizinhos por de melhor adequa~ preço ou dist cia. 

Est de Minas rais contribui com alguns t1pos de quartzito e 

ma part o quartzo consum o em O. 

O car mineral, juntamente com o coque partic pa c 

7,5% e 15, respectivamente, em peso e va o do consumo 

minera s no ado. Destinam-se principa mente ~ siderurgia e a 

ind ia cimenteira. Quase t o o car mineral e coque consu-

midos no Estado ou produzidos nas minas do sul do País (Santa 

arina e Rio Grande do Sul), ou importados, segundo a SI 

i 

Os ens inerais destinados ~ produç de ferti izantes 

(incluindo-se ido fos ice e ido sul rico , rocha fos-

ica cloreto de pot sio, e enxofre, apresentam alta partici-

paç em peso e em valor no consumo mineral de Sio Paulo, apare-

cendo inclusive c cloreto de pot~ssio (importado) como líder das 

participa~5es em valor. 

Apesar de nic ter sido considerada como objeto da 

pesquisa, a argila para cerimica vermelha cu estrutural alcança 

pcsiç5es de destaques dentre os minerais consumidos no Estado. 

Dentro do universo pesquisado pelo traba o SICCT (op cit) 

setores respcns~veis pela maior parcela em volume no consumo de 

argila foram as ind~strias cimenteira e cerimica. Nesses setores 

consumidas argilas pouco nobres e de baixo valor, razic pela 

qua a participaçio do bem mineral em valor ~ sensivelmente menor 

do que em peso. Mesmo assim, a argila figura na 1 

valor entre os minerais consumidos no Estado. 



O mais importan e segmento de consumo minera pau ista, 

n incluído no estudo do IPT/SI foi aquele ligado à 

, , 'I 
C l Vl •. 

·re imin<;;.~·men e, m:i de ano 

demanda de brita no E ado de Paulo e i4 m:i. h 

para o ano base de 1987. l" 

con litam com os dados oficiais e produ~ que apresentam o 

t: rJt a produzido no Estado como sendo de aproximadamente 16 mi-

lhÕes de o. 

ponto de vista geogri ico, ocorre uma forte concen-

t 

nas (9 

O setor vem apresentando fortes transformaç na Ülti-· 

ma d ada, com a presen~a de empresas de grande porte. principal-

mente na Grande Sio Paulo. Empresas de constru~io civil, grandes 

concreteiras e pavimentadoras possuem jazidas próprias e em sua 

maioria trabalham com equipamentos ernos e bem dimensionados. 

Na iio Metropolitana de Sio Paulo, pelo menos tris pedreiras 

de grande porte devem entrar em operaçio ainda no ano de 1990. 

F :irE;. 1 ii:r.ando, podem ser destacados alguns aspectos em 

uma análise preliminar do mercado consumidor mineral paulista: 

O Estado se consitui, no mercado mais 

diversificado de matirias-primas minerais do País e, no 

que maiores quantidades demanda anualmente. A menos do parque 

siderÜrgico e cimenteiro de Minas Gerais, nenhum outro parque 

industrial do País, equivale ao de Sio Paulo em termos de consumo 

de bens minerais. 
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i ecor e que, muitas subst c as m nerais, as 

quais o País ~ carente, sio importadas, em grande parte, para 

suprir a demanda do Est o. Tal ~ o caso do cloreto de pot~ssio, 

o car i era , o coque P o en e, entre outros. 

Outro grupo de st cias destaca-se como carente a 

ive estadua embo a muitas vezes abundante a v e nac1ona 

Essas subst c ias espon is pe a mov menta~ de gran es 

tonelagens, muitas vezes trazidas de grandes dist c ias. ' a e o 

caso dos min~rios de ferro e mangan fluorita, c ar , talco, 

bauxi a, amianto, dolomita, bentonita cassiterita, c ereto de 

a a, r e ros. 

<SI i 

O terceiro grupo de minerais compreende os bens mine-

rais nos quais o Estado disp6e de reservas mas que, quando anali-

sados os fluxos de comercializa~io, aparece uma dependincia par-

cial de outros Estados, em geral relacionada com usos restritos, 

mais altos. Este ~ o caso de algumas argilas, quartzito, feldspa-

tos e calc~rio, entre outros. 

Tanto o segundo quanto o terceiro grupo sio constituí-

dos basicamente por subst cias minerais nio met~licas, muitas 

delas consumidas pelos setores vidreiro e cerimico. Alguns desses 

bens minerais come argilas, quartzito, areia industrial, cale io 

e dolomita sio produzidos por empresas desses dois setores consu-

midores, integradas at~ a mat ia-prima. 

61 



r c os 

1 -
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~ um es ~ t d~ 

g os d~ p oduç ou d st 

normalm~nt~ s~parados. Em ind 

~x~mp o, par qu~ s~ 

roduç de ó ~o c ' o ansp 

E I 

ona d~ i 

ica c 

opr ~dad~, 

vi 

omb 

~ d 1 ou ma1 

(ou ambos), por apar~c~ndo 

rias d~ r~fino d~ p~tról~o, por 

om d~s~mp~nh ~cnol lC 

e, o ~fino e o mercado. umas 

companhias s especializadas apenas em uma dessas fases; outras 

companhias combinam 2 ou 3 est ios, e outras companhias maiores 

se envolvem com os 4 est~gios completam~nte integradas). 

A Integraç Vertical, ou a falta d~la, pode ter um 

impacto significativo na performance de um grupo industrial. 

Alguns ~studiosos alegam que uma integraç v~rtical adequada 

pode ser decisiva para a sobrevivincia de um empreendimento 

Outros censuram, a integraç por esta muitas vezes levar ~ 

fal cia de algumas empresas ou grupos. Um exemplo típico foi o 

da Du Pont que adquiriu a empresa Conoco Inc. em uma transa~io e 

US$.7 3 bilh em meados de 1981. O presidente da Pont, na 

oca, defendia a incorpora~ por que esta poderia trazer ~ 

companhia a pesquisa e a exploração das reservas de hidrocarbone-

tos, poderia r~duzir os pre~os praticados nos acordos ~ntr~ as 

empresas e reduzir, tamb a flutuaç dos preços da energia e 
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foram a can~adas e a t vendeu a empresa Conoco, acumu an o 

grande pr uízo. Buzzel 1983 pg. 96). 

i versos c c a en 

n r seg aspec os: 

as transa~ 

a g s casos o et 

e imi ar reduz si n icat1vamen e a compra e/ou 

venda em que se incorre quando diferentes companhias possui-

deras de do est ios de p odu~ O principal jetivo ta vez 

o comp 

uz meros bem quan os part essa mat 

ria- ima, pode ope ar com pequenos grupos d vendas, ou mesmo 

sem precisar deles. 

Da mesma forma, uma grande empresa sider g1ca ou uma 

grande empresa vidreira p e utilizar sua infra-estrutura de 

marketing, recursos humanos, transportes, finan~as e suprimento, 

entre outros, para gerenciar com efici cia um empreendimento 

mineiro, sem incorrer em expressivo investimentos adicionais. 

Seguran~a no suprimento 

vertica pode, t ~m. ser essencial para 

assegurar o suprimento de materiais críticos. Certamente, este 

aspecto da vertical tem sido a maior atraç desta 

estrat~sia para as ind~strias petrolíferas, sider gicas, quími-

cas de fertilizantes vidros e cer icas, entre outras. 

Sempre que o suprimento de materiais a seguro, 

ver ical pode ermitir a redu~ dos custos at d 
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amento de sup imento entre os di 

e:: a 

entes e·::;t ios, pe:: m:i. t ind 

,.,. :imp1ant<:l.ç: de modernos odes de engenharia de produ.; 

ec o 

gera as empresas que integ ad(!!.·:; t: c<!'. men 

ma adas em ovaç: tecno iC<:l.S, e (:\ 

arem de· mu t <.-l.s st i ui {:\ ~; 

quais 

mi smi.J. Os estudos que permitem a uma inova.; ser bem suce ida 

i.~xper i a O el"en CJ de 

gradas vertica mente resp de me or a estes equ sitos 

A empresa mais bem integrada verticalmente i geralmente 

a mais bem equipada no que diz respeito ~ necessidade de recursos 

financeiros e humanos para pesquisas e novos produtos. 

porque ela precisa manter quase sempre equipes multidlscipli-

nares, fontes próprias de recursos e centros prÓprios de P&D, 

para poder ent ar e competir no mercado de forma ma1s il. 

a matriz emp\ .. esarial" conquanto possa facl.U.b:'ll" a 

ida de obstáculos encontrados pelo grupo e 

apontada como uma desvantagem para enfrentar a concorr 

cia em certos setores industriais, onde exige-se empresas F 

custos mais en os 

Como principais desvantagens da integra.; vert:i.c:a , 

Buzzell (op cit pag 99) resume os seguintes ítens, apresentados 

em raba hos de d ferentes autores· 
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Quan o uma empresa integrada ecessita vo tar atris 

desist h· de um €?9 io ir~ precisar de provi t:<~.nto 

el" ;:;,ç: 

o a faze·r esfazer a ntegraç: e 

inevi s r uízos a emp esa 

c <:~. e e-::;equ 

rob ema de os est: 

das escalas de operaç: 

que cada es;t io pode re erer para e ici cia e funciona idade. 

em arg<:l f:~ E~ a p azer 

otimizaç: ois SU<:l. w:;: pode 

o est i o '!.'>eguinte que p 

do tempo de produç: 

perdas e desorganizaç:io dos est~gios 

evidente no caso examinado nesta Tese 

mas de produç: dos bens minerais 

cativo pretendido. 

- Reduç:io da flexibilidade 

se~· e qui :i.bn1da, C) {:\ 

e exigil" mais ou menos 

ocasionando sensíveis 

Esta ~ uma desvantagem 

Em geral as escalas míni-

icompativeis com o consumo 

da :i.ntegraç: vertical implicar comumente em 

uma tec:no ogia part:ic:ular ou em uma "1·ota tec:nt11Ógü:a" (di·fer·ente 

daquela em que a empresa est~ acostumada a trabalhar) 

ser extremamente arriscada estrat icamente. Se a tecnologia ou o 

o acabarem modificando seus produtos (ou 

det enn in<il.do est io da :i.ntegr·aç: o sistema pode tor-

nar·-se obsoleto, podendo a companhia encontrar muitas dific:ulda-

des em ajustes futuros. 



Problemas frequentes est relaci adas ao risco que a 

vertical apresenta quando h~ muita separa~ <!l.dm:tn:i.~s·· .. 

at i i ios e p uç: ou 

SP c omp r omet é~n 

e do Pl .. Dd i.:). 

- A vi e ou n 

Como foi <':l.na sado a integn~.ç: vertical acarreta tanto 

benefícios quanto riscos. 

e as ondi c e em a e a e><<:l.m .... 

n<:l:r o :í.1npac o nos 1u.:ros ·runç: da in e·g aç: VE:rt c a Btti.7.~!t2 

op r.: i pag i 0íE a 106) c: r :i. ou o odo lem :i.mpac: o n f)~;; 

lucros das estrat ias de mercado), como base de dados. 

O método ilem" de pe·squisa i d e~:;.c: 1 .. i to em 

pub :i.c:aç: cont apenas uma síntese a disc 

a base de dados ser~ realizada neste trabalho. 

dados usados na anilise n pa·c:::•. 

companhias. Cada negócio ~ uma sub-divi de uma companhia, nor-

um<:1. d iv:i. de produtos ou uma linha de rodutos que 

distinta de outras partes da companhia, pela clientela que e a 

serve, seus concorrentes e os recursos empregados. 

e outras medidas de desempenho s 1 :i.mi· ... 

tadas à unidade de neg assim permitem-nos avaliar os efei-

tos d<ll. est at ia dentro de uma unidade de negócios. Somente em 

linhas gerais podemos exami ar os impactos ao nível da companhia. 



dis é menos c <:<. d que em manu a urados. 

O sistema "Uem inclui dots tipos de medida'!!; de nt~~··· 

ut 1 v::1. medida so uta 

a c: de ven 

r esc é de o em de ece as e cust 

a a '"' 

A medida rela iva compara as duas situa~ ou um<!!. 

integ aç e val n 

edundan e e aç ent e 

acrescentado por proporç: lucr·at ividc.dft, 

constrói-se uma proporç ustada em que o resultado líquido é 

substituído por uma taxa ia de retorno de cada capital 

tido numa unidade de neg iOl'J.". Buz:cr.el (op cit pag. 

uste de VAIS. 

Entre as unidades de neg ios os VAIS diferem, sem 

d ida, porque operam em diferentes ind~strias e mercados de 

produtos, onde as normas variam. 

(:i.) VAIS: indice de avaliaç da lucratividade de um neg io 

medido pela taxa ia de retorno de cada capital investido numa 

unidade de neg ios. 

C2> ROI - luc o líquido calculado como porcentagem do investi-

ment 
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b ser anal sada em relaç a a suns aspctos como esca a de 

Para tanto deve-se exam nar 

ramen e as <il.des a·ra que €SS~l 

a :á 

as, 

de p oduç 

bastante 

coorden<:~ç 

a n;~n e 

0!6 i idade de in egr·a.;;: ar·<:\ f en e fi: <:\r a t 

i est oc~il. zado ~:: d i 

e d s ibu caso do setor 

ligada l garantia de suprimento de mat 

aperfei.;;:oada dos diferentes est ios e a c:onsequente 

tegr 

sumo ·::;ignific<?.., 

a e em 

na ma cria os casos, 

d 

da c:ompanh <:< 

matriz por atacado e tornar a distribui.;. no var o faci itada. 

significaria atuar nas operaç5es de produ.;. 

e/ou distribuiçio das principais mat 

utilizados nos respectivos processos. 

ias-primas e equipamentos 

- Escala e Lucratividade 

grandes negócios utilizam mais frequentemente a 

integraç vertical do que seus concorrentes menores. 

companhias t mais capacidade para operar em escala eficiente em 

cada est~gio de atividade. Como exemplos cl~ssicos tem-se a 

British Petroleum, Saint Gobain, Texas Instrument, Nippon Steel e 

enc , entrE· outros 

A participa.;;:io de mercado i de extrema import ci<:~. n<:l. 

vert:ic<il.l. dados oferecem alguns su-

port(Z~S pa1·a a id~ia de que os efeitos líquidos da integraç 

vert variam e acordo c o taman o da unidade de neg :i. 



acima de 60% reportam VA/S 1 ac1ma ~ 65%. Cons derando exatos 

de unidades negoci as com pequenas participa~ n mercad 

c est e 

e e 

Buzze estou d~ia de que as estrat as e n e-

c a s e 

e tec s es E e compar as axas de em 

situa~ muito pouco estáveis. Dividiu as informa~ de acordo 

com taxas altas e baixas de crescimento real, maturid e dP 

ovos r os uma essas á ises most c 

o impacto da necess dade e integraç ver ca . 

arentemen e as est at ias de integra~ podem ser bem sucedi-

das em ambas as situa~ e mesmo em mercados inst lS. 

As empresas fabricantes podem reduzir os custos de 

transa~ atr dos contratos de longo razo com pr ores 

independentes. Este sistema atualmente ~ mais comum entre as 

ind rias japonesas e americanas. es e Alvenath~ (1984), 

afirmam que os contratos de longo prazo e relaç de longo prazo 

podem conseguir muitos benefícios verticais aos mesmos custos que 

a integraç vertica , sem duvidar da capacidade da companhia de 

inovar ou de corresponder ~ inova~ 

Os autores relembram que os neg ios mais lucrativos 

aqueles que est 

in egra~ vertical. 

posiç intermedi ia. 

estrat a, uma posiç 

nos remos (limites) do esqueleto da 

Em geral a posiç menos vant osa ~ uma 

A imp icaç ~ que, nesta dimen 

c aramente definida ~ a ma s p 

6 

~ 

"' 
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que ensam em conqu1star terreno a passos mais gradua podem 

direcionar a empresa a uma posi~ intermedi~ria que n ' ser a 

i c as ma suced d s e tegra~ ocor eram em 

gran es gr os ustriais ante como a opa, nas 

as. o o c c t , os rupos 

Rhod Sa ai , er, entre os tiveram dif cul-

dades em se adaptar principalmente na integra~ para t ~s. 

dire~ à mat ia-prima. 

a ese e 

at ou ~ em mead a ad p 

afirmar que uma forte tend cia de especia iza~ produt va era 

antevista. Atr de contratos de ongo prazo, incentivos à 

modernizaç do segmento mineral e repasse de toda uma a~ 

merc ol ica e de gerenciamento, os grandes grupos industria1s 

observaram que podia-se estabelecer rela~ duradouras e de 

qualidade com o segmento extrativo mineral. Estas re a~ de 

longo prazo'' conseguiam praticamente os mesmos benefícios que a 

poss vel integra~ vertical poderia trazer, a um custo muito 

menor e sem os riscos j~ ana isados anteriormente. 

O ítem 5.5, procura justamente acompanhar este movimen-

to de grandes empresas da ~rea de produtos de minerais n met 

licos (especificamente de vidros e cerimicas), primeiramente rumo 

à integra~ para tr e em seguida buscando novos padr de 

re acionamento interindustrial que permitissem ao grupo atingir os 

mesmos objetivos. 

7 



Este ítem procura analisar as formas de ntegra~ 

mas e an 

i u~ o esen vimen i co 

s r c a men e evi ~ 

est aram as c ias qt!e a mat a-pr ma teve 

oca izaç de complexos i dustriais como os metal gicos. A pre-

sença de ~reas industriais vizinhas jazidas engendraria uma 

cade a de efeitos que esu ariam em aut cos pó os de desen-

a 

Para esses ores a exist cia e i mi e r 

teria como característica provocar o desenvolvimento, as suas 

vizinhanças, de outros segmentos da ind ria que consomem mat 

ria-prima. O exemplo mais estudado sempre foi a localiza~~o do 

parque metal~rgico e sider~rgico do Estado de Minas Gerais nas 

proximidades das jazidas de min io de rro do ril~tero 

Ferrífero. Alguns trabalhos dedicam-se, tamb ao estudo da 

ind~stria cimenteira, 

servas de calcirio. 

localizada sempre nas vizinhan~as das re-

Hi diversos questionamentos a essa teoriza~ o prin-

cipal se refere a fragilidade de tais emprendimentos, as vezes 

muito voltados para a exporta~ ou fortemente subsidiados, vi-

sando a integra~ 

ver evi le, 

(op cit 

ao mercado regional. Para uma melhor discus 

(op cit) Perroux, (op ci ) Azzoni (1986) e Diniz 



caso 

ma~ 

proposto, a esco 

io, uma deci 

a at 

á on 

mi era , 

i 

ade 

is 

anto 

ace 

r especí t est 

a da oca zat do pr eto e, para o 

basicamente econ 1ca. Durante o processo 

as s 

de ase econ ara operar, n 

as economias e ag omera~ un 

evo dos segmen 

s a para mat este 

p imeiro momento, se comp apenas com o segmento extr ivo. No 

entanto a partir da identifica~ e oportunidades de investi-

e se-

r ona s o r at ades econ 

c as a ativi ade i era est o mais maduro, pode trazer 

exp essivos segmentos da i d tria de transforma~ demonstrando 

assim seu poder germinativo e de encadeamento para a frente . 

( 1989). 

Ainda segundo a mesma fonte subsetores da ind ria de 

transforma~ de minerais álicos siderurgia e metalurgia de 

prod os primários), embora apresentem certo grau de flexibili-

dade relativa ~ minera~io, tiveram no caso brasileiro (simi ar ao 

de ros países de vaca~ mineral), o seu padr ocacional 

influenciado sobremaneira, pela disponibilidade de recursos mine-

rais. 

Um bom exemplo a ser citado i o da produç de fertili-

zantes fosfatados inicialmente concentrada junto ao litoral 

Baixada Santista principalmente), vem se deslocando para o inte-

rior ( i gu o Mineiro e Cata > atraída pelas significativas 

reservas de fosfato descober as mui r imas ao mais mportante 



i a 

Um exemp o menor ~ o aparec mente de est cias hidromi-

nerais e o desenvo vimento da ind ria do turismo a par ir da 

e r de ner s. 

r a meta ica 

Gera s. Embora correspond d somente a cerca de da ea ota 

er o a sua e esp ap 

imad do est ua 

Na ea de minerais industriais, dificilmente a locali-

da jazida definir~ a presen~a a ind ria consumidora em 

es. 

r a-p ima on ici ante Nos ases d SP 

to cau im, quartzo e grafita, entre outros os insumos percorr 

quase 2. k at~ ind trias de Paul ma, 

localiza~ de jazidas mais pr imas poder~ induzir a presen~a de 

novas ind rias. e ~ o caso das regi cer icas de Pedrei-

ra, Porto reira e i u da ind ria cimenteira na faixa 

Sorocaba-Itapeva e da ind ria de fertilizantes em ~acupiranga. 

A produ~io cerimica na regi do i das Cruzes e de i u 

foi induzida tanto pela presença de jazi as quanto pela proximi

dade dos centros consumidores. 

A ind~stria cer ica ~ um dos exemplos típicos dessa 

situa~io pois o peso dos insumos nos custos finais ~ bastante 

el o. Individualmente, por cada um dos insumos apresenta 

baixo valor agregado imp indo, muitas vezes, o seu transporte a 

longas dist cias. 

Para o caso da ind tria vidreira, a loca iza~ dos 

p incipais insumos n i fator determinante a presença da ri-



rígido, ou s a, menos p mo aos gran es centros consumidores e 

um pouco mais i teriorizado o sentido da jazi a. 

as 

emb 

r c). 

a 

bast 

·fe a vt"i 

egado 

ens:í ios 

que sso ven a er, 

:::-tdo ar en os c s idores. 

Os fatores locacionais i apontados tendem a propiciar 

um maior incremento nas re a~ entre o setor pri i r.l e o !:>et r.n~ 

on 

as g c a 

ati idade industr a 

coligadas ou subsidi 

do assim, surgem eg 

ias que passam a atuar no segmento pri 

rio; ocupando-se de todas as tarefas relativas ~ pesquisa mine-

de novos depósitos, caracteriza~ de mat 

primas, lavra e beneficiamento do bem minera . Neste ponto conJu-

gam-se os fatores localiza~ industrial tornando a 

quase sempre um alvo das estrat ias dos grandes consu-

midtwes de mat ia-prima mineral. 

5.2.1- A Matriz de Rela~ Intersetoriais do I 

A anilise a seguir baseia-se nos traba hos do I par·:;,\ 

r· ia d<!l. todo o parque industrial brasileiro. a forma, B. ind 

aparece como um setor b ico integrando-se quase sempre 

A cadeia para tr 

estaria relac onada ape as com a ind ria de bens de capital, n 

caso a cadeia para tris . ri<:-ts de trans 



m n 

undo o ( i as nterdepend c1as ent e os 

diversos departamentos que formam a economia possuem natureza 

i ver e as, estacam-se a e c 

r sos setor r das qua 

sos e cresc men ransmi dos, de UXOS e 

as e ser luxos med a emen ar ad 

entre as d ias e reve am a or sem c a re ac 

setoriais, tendo em vista o perfil das deman as de cada setor 

A interdepend c1a tecno ica entre os setores provoca 

c t c o, en an o, que ecessar amente e e 

r smiti o e forma genera zada a economia. E prec so 

para o fato de que, na pr~tica, h~ um conjunto 

de fatores que propiciam a conver destes ímulos potenciais 

em e ivos. Ademais, t nicas mudam com o tempo 

alterando as intensidades dos fluxos intersetoriais, e, com isto, 

tendem tamb a alterar o potencial de encadeamento e cada 

setor. <Prado, 1 citado em BDMG- 1989>. Mesmo com estas 

n se pode negar que estes fluxos expressam a estru-

tura tecnol ica relativamente est 1 da economia. 

efeitos de encadeamento para tr e para frente, 

relacionam-se, com a intensidade do efeito multiplicador exercido 

por cada s or, atrav~s das suas relac de compra e venda, com 

out os setores. O efeito de encadeamento para frente ~ medido 

pela propore de produto total de um setor, n destinado a 

demanda inal, mas às outras ind rias, enquanto o efeit de 

c eamento para t e medi o pela porcen agem de seu produto, 



r 

Pae ic 

As matrizes de re a~ intersetoriais do BGE c 

r a c a~ terset a 

retos e m era 

e a e c ia as ~ ra. BGE i 

as ma men i zad a a erp e-

a~ seus o e i c es os, rep esen am as e 

físicas ent e os insumos e c produto de cada setor, idos em 

valores monet~rios. imita~ ara a uti iza~ dos modelos de 

c 

ob eti 

c rea zad 

s matrizes 

de azer uma 

s 

' "1 • ana 1se 

uti zadas nes e t i o com 

do poder de encadeamento 

minera~io frente a outros setores produtivos e, tamb~m. para se 

tentar identificar aqueles setores tecnicamente mais vinculados~ 

produ~ mineral. 

Comparando-se os coeficientes t nicos globais de e i-

tos induzidos dos setores produtivos, verifica-se que a minera~ 

possui, em re a~ aos dema s setores um efeito mu tip icador 

fraco tanto, para frente quanto para tr (particularmente este 

~ltimo), segundo os dados da matriz intersetorial de i 

108 setores produtivos utilizados na matriz, o 

setor de extra~ de minerais met~licos posiciona-se como o 

em efeitos induzidos para tr e como em efeitos induzidos 

par frente, enquanto a extra~io de minerais n met~licos posi-

ciona-se como o 1 em efeitos induzidos para a ente. Ressal-

te-se que os efe g o ais nc uem os efeitos diretos e indire-



c e· r t amen fi: setor m era ocuparia posi~ 

, a seg a os coe c 

a i uzi os de a guns set 

e·m o mo d :1.08 sE"to es 1-

os i 

o s ma s c stantes e ma s amp os que os efe 

dos pan:l. tl- . Mais constantes porquE" as rela~ de comp E"me·nta···· 

ridade com as ind SE' d 

sumos p a on i 

Os E"feitos ara trás em orma de atra' de ind 

de bens de capital e equipamentos industriais, 

Eles só ivados a partir de um determinado níve dE" dE"man-

i 989) . 

aos efeitos induzidos para frE"ntE", 

deles serem mais constantes e mais amplos que os e itos para 

significam quE" um conjunto diversificado dE" ind ·r :tas, 

utilizam os bens minerais como insumo será automaticamente 

imo das ontes destes rE"cursos. 0 P<:H:Ir 

cional da ind~stria rE"sulta n apenas das vincula~ s t 

comerciais entre setores, mas de seu ustamento com fatores como 

infra --est rut: un:1 ... t:ecno ogia, 

enfim, de ou os aspectos econ ic 



l set iais. Br 



j.986, pag. ) tentando afer r o grau e 

epen e a g ~ segmentos o setor i dustria <':l.r:a c 

i c c i 

raba o denom ad 

t 

os :;;et; is 

i era e quanti icou a part ci a~ 

no1::. seus l"espect ivo:,; "coe icientes de e i tos dir·etos 

Sua ag amen o 1 .. (-?.'c: EC men 

"' e e o c a~a I 

os i c ion<:~ a mon Ei.n te dos dE~m<:ü s set es d 5 iai1:; 

da e·xist: cia de a guns poucos e grandes setores industriais 

considerados, tamb como de base, compreendendo os primeiros 

est ios da transforma~~o mineral <siderurgia, quÍmica, cimen-

to, metaltu~gia, etc a partir dos quais os bens minerais, em 

sucessivos graus de processamento, difundidos pelo resto 

da economia. 

cia entre a minera~ 

ios da transforma~ m:i.ne1·:.:d, Si!tndo qu.(;;.; em 

como Estados Unidos e Canad~, C)S gãos rJfic:i.<:l.:i.s 

a partir da agrega~ão ao segmento 

de c:imentcl, gusa, 

a an~lise mais abrangente captou com mais detalhes 

:<:\ impor·t cia do setor na economia. 



qua , com pequenas agrega~ em algumas das estatíst cas 

dustrial de· 980, ele procurou quantificar um outr 

ment i ado 

e r <:l.nsforma~ 

<:J.m sonm.d ClS os 

seg 

~- e·xtrac;: 

de c Ínquer e cimento; 

beneficiamento e preparac;: :::\f;;SC)"·· 

r 

apare amen 

more, ar ósia grani o e outras ped as. 

O va or a produc;: obtido rep esentou cerca de 65% d 

á icos 

No g ero metalurgia, foram agregados os grupos: 

- pr uc;:ão de sínter, gusa e ferro esponja; 

de ferro e ac;:o, em formas pri ias e semi-acabados; 

pr uc;:io de ferro-ligas, em formas pri ias e semi-acabadas; 

de laminados p anos e n 

especiais e de ferro-ligas; e 

metalurgia dos metais n ferrosos em formas pri ias, ex c 

sive ligas e metais preciosos. 

Esse subtotal alcanc;:ou cerca de 43% do total do g ero 

meta t.u-· ~;):i. a . 

No g ero químico, o autor agregou a produc;:io indus-

tria referente aos segu1ntes ítens: 



o 

o fab c a~;: e adubos e ferti izan es e corret vos d 

solo, exclusive pÓ calc~rio. 

as 

ind 

c 

A soma 

es 

stJ- <:l.S e 

<:\d 

par· 

esses 

' 
·rep 

an 

i va 

l" f.?sta. a!:J egaç: 

subsE.'tores at 

vezes 

ria extrativa minera segundo o IBGE. 

Com esse exercício, Si va op ci 

ES 

giu ,2 

p ocurou avaliar uma 

os 

selec onados, onteira a minera<; C<Jm a t:r·;1ns---

foram comp ados. 

arando-se as avalia<; do autor com a estimativa 

ocupado na amostra com a estimativa do IBGE para 

(86.2313 , o autor chegou a uma rela~;: de 4,?. 

foram incluídos nesta estimativa tanto o valor de 

produc:io quanto o pessoa ocupado na maioria das denominadas 

ind rias de transformaç de produtos de minerais n 

cos, aí incluída a ind 

brocimento e abrasivos, entre outros. 

Numa outra vertente da an~lise de encadeamento aas 

ativid es minerais Silva (op cit) verificou o encadeamento para 

tr das principais ind rias de transformaç: 

mat i:a.·-pl- i ma. 

Os níveis de participa<;: percentual mais significati-

a ind tria extrativa mine a , nos coeficientes de efeit 



propor~ 

' 1 ca 

os os 
i g es 

E ementas quim cos 
Extra~ de combustive s minerais 
Vidro 
Pigmentos e tintas 

as 

r 

63 

6 
3 
3 
2 
2 

Al dessas considera' o traba ho de lva op c t 

demonstra que a an~lise fundamentada exclusivamente, nos dados da 

Matriz In uto, afora as restri~ ji mencionadas, n 

capta uma ie de efeitos para a frente oriundos da integra~ 

entre as fases extrativas e de transforma~ mineral 

undo, ainda, o mesmo autor, segmentos importantes da 

ind ria de trans maç de minerais n álicos (cimento, 

produtos de cer ica vermelha, cal, etc), por uma quest vital 

de economicidade - baixo custo do insumo princi al versus trans-

porte orientados para se localizarem pr imos ~ fonte de 

mat ia-prima. 

~ importante ressa tar que quanto maior o distanciamen-

to mais fraco ~ o vínculo entre a ind ria de transforma~ 

segmento rativo e, ortanto mais fr il a 1 ica do efeito 

enc eamento. sto ~ decorr c a do a t valor agregado, 



a agr~gac;: d~ maior sofisticaç t E~cno ca, o 

aumen '::J '"*::lativo d<:t !J.,.\-ticiP<':i.ç: d<:l. remun~raç: 

~s" 

A Dema a d~ Ben d t a 

d~st<."t ica o c a 

os a t d~ s cl. 

uma ava iaç: p~rc~ntual ac~rca da d~manda de b~ns min~rais por 

par e d~ ifer~nt~s s~gmentos industriais. Obs~rva-s~ uma grand~ 

tant~a ita, ~r· r as aras, t :i. t ic, tungst ic ~ z rc :i.o. 

O ~stan o, tal c ~ v~rmicu ita ~st 

minerais d~ usos mais difersificados. 

Esta alta d~pendincia do parqu~ industrial 

~m bens min~rais d~monstra a import cia ~strat 

para o d~senvolvim~nto econ ice ~ social. Dif~r~nt~s p anos d~ 

d~senvolvim~nto ~ apontaram como ios, 

<Jtd: r os o~ produtos sider gicos ~ suas mat ias-primas o s~tor 

d~ n f~rrosos ~ suas mat produtos químicos e suas 

ias-primas, f~rtilizant~s ~ suas mat ias-primas, def~nsivos 

agrícolas ~ suas mat~rias-primas, cim~nto, ~n><ofr~, 

m~tálicos. 

a partir d~sta constataç a f :i 1·ma1 .. 

qu~ as matrizes de r~laç int~rs~toriais ou int~rindustriais 

n conseguem captar totalm~nt~ o ~ncad~am~nto d~ atividad~s ~ a 

in indu-::-d: a propi iada ~ o s~tor min~ra 



s ~. 

e/ou V(:':n {:\. istrando apenas este momento, os n 

efe tos em cadeia propiciados rincipalmente pe o consumo 

a-

BGE e f:. .. como setol .. nel-a 

a mi i egrad::1 com a p oduç: 

a est a 

eixand for<:l. :i. e CC~ c l a c apa 

para fertilizantes e diversas outras atividades minerais. 

<:<. nmt: iz i tllT ndust a do 

extrativa minera apresen a um dos mais baixos coeficientes de 

efeitos globais pra tr sobre <1 produç: industrial. 

A baixa capacidade de indu~io de efeitos para trás, e 

uma característica universal da minera~ havendo diferentes 

formas de captar esses efeitos. 

Um importante efeito para tr (em potencial 

se refere ~ compra de equipamentos de mineraç 

ividade indutora da ind ria de bens de capital voltada 

de equipamentt;s, peç:as, partes e componentes destinados 

lavra e bene iciamento minerais. 

1~<3. n~a.l idade, os efeitos diretos e indiretos para trás 

exp &:ssos, tamb dos fatores de pro-

duç fixos, em investimentos nas minas e na construç: di!.~ in f'l"a· .. · 

estru ura, como na compra de equipamentos de exp oraç 

ciament: V<1 op c :l t 



i a 

e icado Pe as caracterís cas especí icas o setor den 

e:ccmr.>mia. posiciona-se a montante dos demais setores 

a dos e c 

(;'\ r l~ as 

na ! d i e este pape 

r se:tores fi: r<:·Hl a 

f:.' d ia ~::aç: e imp 

vinculou-se, particu armente, ao efeito de encadeamento para 

tr Nesse processo, o crescimento percor e um caminho que vai 

e ;a;.s 

triais o p acesso de pr uç a eman a 

preexistente. estí u os de emanda e os produtos do se or 

miner;a;.l pcn·tanto, de nab.u~eza derivada" <BDHG, op c:it 

Existem, portanto, setores ec:on8micos que privilegiam a 

para t , no sentido de assegurar-se de seu suprimen-

to de mat~rias-primas, al de vislumbrar aumento na rentabili-

dade de sua atividade final assegurando um preço de trans 

igual aos custos de extraç beneficiamento e transporte. 

A nível internacional setores como siderurgia, cer 

c a ferro-ligas, papel e celulose, , . ~ r. . 

1aos 1norsan1cos e 

fertilizantes eram tadicionais por sua integraç para t 1· 

d~cada de 70. A presen~a de grupos como U.S. St ee 1, 

St e e: Nippon St; ee , ning Glass Pilkinston, Saint Gobain e 

Hannesman era frequente na re aç de empresas de mineraç 

No Brasil muitas empresas dos ramos de siderurgia, n 

·fer osos, ferro····lisas, pape· e· celu ose·, i<::<:l., cime·n···· 

86 
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integraram-se para tr nos ~1 imos anos ampliando assim a r e-

sen~a de grupos indust iais na ea minera 

a t.eg a~ e r 

s e estr empresa a 

ser o r se o i em seguinte ~ e mais es ica 

ara Pau o e i e ro, o cap u o 

iamen ias-p mas e as e r 

grupos ricantes de vidro n a incomum, ~ mais uma 

pr ica argamente utilizada na Europa e 

princípio parece uma etapa lógica, um grande produ-

tor de vidro possuir sua pr ria fonte de areia silicosa ou 

de dolomita para atender pelo menos uma parcela da mat ia-prima 

requerida. tre os exemplos lncluem-se a int-Gobain - Pont 

Mousson, cuja subsidi ia Samin ~ a maior produtora de areia de 

silica e de dolomita da opa e a ited Glass no Reino Unido 

que possui a d Developments na Esc ia Provavelmente, o 

me hor exemplo de empresa produtora de cerimica que possui seus 

pr rios depósitos a a Villero~ & Boch, a qual produz argilas 

e feldspato tanto na Alemanha quanto na Fran~a. Outro grande 

grupo cerimico al thal, possui parte da maior empresa 

produtora de caulim da anha, a Miprocesa. Na Itilia o grupo 

cerimico Pozzi-Ginori ~ um grande produtor de mat ias-primas 

sua subsi i ia ai mineraria. o adiciona r 
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' a i e a 

c on vem esca ando, ' a 

me c 

d 

v 
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TABELA 12 PRINCIPAIS EMPRESAS DE VIDROS E CRISTAIS - 1987 

Class/ Balan- REC/OP REC/OP Cresc Patrim:mio lucro Wcro antes Correção lucro Investi- Dividas Resultado Rentab. Líquidez End. NQ 
Empresa/ ço Liquida Liquida Renda Liquido Bruto da correção Monetária rrentos Firumc. Financ. Patrim. Corrente Geral Funcio-
Sede 1987 Cz$/mil REC/OP Real nários 

mês Médios/87 Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil Cz$/mil (%) (%) 
------~---~---

VIDROS E CRISTAIS 

V.S.Harina SP 12 8.460.443,0 8.460.443,0 4,0 12.274.515,0 4.599,134,0 4.957.021,0 2.847.479,0 1.267.299,0 5.466.512,0 886.821,0 1.858,422,0 1,66 23,5 3.962 
Cisper RJ 12 3. 994.861 ,o 3.994.861,0 34,1 3.251.138,0 1.321.366,0 1.850.835,0 683.070,0 1.170.302,0 511 ,o 329.238,0 753.850,0 56,9 1,24 39,6 2.448 
Rimisa RJ 12 2.952.826,3 2.952.826,3 L 714.320,0 387.310,3 225.553,8 99.637,7 77.664,0 2.517,0 0,0 13.584,0 13,1 1.43 31,6 
Cebrace SP 12 2.729.743,0 2. 729.743,0 13,7 2.085.672,0 1.537. 788,0 1.017.490,0 1.046.951 ,o 26.683,0 38.503,0 1.055.052,0 1.858.129,0 6,8, 7 0,59 41,9 367 

N.Figueire SP 12 2.577.119,0 2.577.119,0 19,6 4.984.849,0 1.26,8.534,0 521.302,0 342.761 ,o 355.389,0 2.697.442,0 417.163,0 52.749,0 10,4 1 20,6 3.826 
W.do Brasi SP 12 2.388.559,4 2.386.559,4 6,2 2.317.631,0 810.889,0 793.205,6 521. 178,0 165. 25.562,8 5.823,3 306.525,6 1 1,89 37,4 
Sub rasa RS !2 1.958.394,0 1.958.394,0 54D.812,0 310.310,0 59.972,0 142.046,0 321 165. 113,0 77.828,0 46,4 1,06 47,9 
CIV PE 12 1.384.895,0 1.384.895,0 3.154.300,0 376.613,0 18,7 1.018 

Terrrolar RS06 1.001.423,9 6,85. 163,0 49,4 238.750,0 269.982,0 142.057,0 51.788,0 62.747,0 213,0 121.431 ,o 9.116,0 59,5 1, 72 50,8 1. 758 
Invicta SP 12 849.845,0 849.845,0 29,6 554.042,0 499.975,0 213.961,0 82.181,0 75.083,0 4. 745,0 215.213,0 67.227,0 38,6 1,81 46,0 1.500 
Cisper RJ 12 602.696,0 602.696,0 34,1 103.962,0 333.781,0 77.718,0 34.636,0 395.883,0 1.623. 704,0 66.986,0 308.127 ,O 8,5 1 '92 53,9 80 
Vidrofarma RJ 09 589.347,9 416.441,1 5,2 524.364,3 202. 174,6 166.373,8 54.857,2 69.212,6 42.803,9 0,0 32.997,0 31,7 1 '97 17,9 406 

U.B.Vidros SP 12 544.990,0 544.990,0 0,5 734.933,0 200.429,0 137.152,0 188.355,0 51.203,0 50.765,0 548,0 42.388,0 18,6 1,64 15, 1 467 
Hultividro RJ 12 513.013,0 513.013,0 1.942,4 3.125.306,0 305.340,0 386.281 ,o 550.079,0 327.984,0 635. 138,0 23.419,0 629.945,0 27,7 5,87 4,5 1. 110 
VIB BA 12 397.246,0 397.246,0 146,7 194.738,0 112.579,0 1 ,31 42,3 317 
Cristais H se 12 385.794,0 385.794,0 1,0 546.924,0 203.820,0 103.774,0 102.466,0 4.575,0 1.074,0 138.424,0 22.351,0 18,9 2,89 27.1 1.200 

Vitrosul SP 09 328.411, 1 232.059,7 23,7 161.428,1 103.728, 1 106.510,9 33.085,0 44.048,7 3.397.1 3.944,3 706. 1 65,9 2,11 28,4 270 
Inovisa PE 12 307.708,1 307.708,1 31,3 307.761,8 168.035,8 192.857,6 87.610,8 105.246,9 22.623.3 81.922,3 353.085,0 62,6 1,00 32,8 350 
H. Agosti RJ 12 222.502,6 222.502,6 43,7 100.662,8 48. 122,1 84.946,9 40.795,9 44.151,0 4.822,2 0,0 57.188,1 84,3 0,07 53,0 1.000 
Vitronac RJ 09 214.011,1 151.223,1 31,9 82.448,8 61.911,0 75.684,9 26.668,3 29.459,3 1.011,6 0,0 3.051,8 91,7 2,47 32,4 162 

Prismatic SP 12 193.088,0 193.088,0 0,2 133.912,0 46.639,0 21.387 ,o 20.814,0 2.879,0 9.690,0 0,0 6.622,0 15,9 1,67 26,7 200 
Cristal Bl se 12 182.813,4 182.813,4 23,3 62.958,0 102.085' 1 57.850,2 11.764,5 29.955,7 1.661,8 6.700,0 14.205,2 91,8 1 '97 41,7 460 
Campo Bom RJ 12 177.319,0 177.319,0 38,2 698.499,0 51.873,0 232.081 ,o 167.121,0 318.315,0 33.688,0 0,0 186.341 ,O 33,2 2,01 9,8 
Vidroporto SP 12 146.134,2 146.134,2 12,1 75.198,6 24.683,7 35.443,0 39.450,9 2.390,3 793,3 75. 131,2 6,8. 767,1 47' 1 0,44 65,0 

•k 1. 062.556,5 1. 036.046,9 13,7 L 197. 152,8 450.906,5 327.785,8 165.329,2 155.843,3 366.278,8 119.939,7 24.723,8 42,4 1, 76 32,0 

AcU!TI.llado 34.001.808,6 33.153.501,4 38.422.552,1 13.527.195,0 9.833.575,8 4.959.878,5 4.986.986,2 10.988.366,4 3.598.191,5 716.993,0 

* Hédia do Subsetor (32) 
Fonte: Balanço Anual 1988 
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