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A P R E S E N T A g X O 

Sabe-se que a nossa regiao (Nordeste) se torn a cada 

vez mais conceituada, por conter v a r i a s fontes dignas de apre 

90. Vale s a l i e n t a r que os caulins u t i l i z a d o s na Ca u l i s a - I n -

dustrie de Caulim S/A, originam-se das minas das cidades de 

Juazeirinho, Junco e Equador. Esses caulins sobressaem-se, de 

vido a sua origem em pegmatites horaogeneos, pelo seu baixo 1 

teor em ferro, elevada alvura e grande p ere en tag em de a r g i l omi 

neral era relagao as impurexas (quartzo, f eldspato e mica) .Ap6s 

um processaraento adequado, esses caul ins sab utiliza d o s para 

papel, t i n t a s e borrachas. Existem caulins Industrializados ' 

que sao materials excelentes para esse proposito em relacao a 

outras cargas ou pigmentos porque possuem c a r a c t e r i s t i c a s ade-

quadas para a elaboragao de t i n t a s para cobertura do pap e l . 

Campina Grande, Dezembro de 1983. 
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I - i N T R O D D g S O 

O presente trabalho tern por objetivo cumprir as exi 

gencias legals para a conclusao do Curso de Graduacao em Enge 

nharia de Materials, sen do o r e l a t o r i o do estagio Supervisiona 

do, obrigatorio, r e a l I z ado pel a autora, em uma importante I n -

dus t r i a de benef i c i amen to de mater i as primas naturais. 

Consta esse r e l a t o r i o , da descrigao pormenorizada 1 

dos processos usuais de beneficiamento de caulim, p a r t i c u l a r i -

zando-se posteriormente para o metodo ut i l i z a d o na in d u s t r i a 

em que f o i r e a l i z ado o estagio. Descreve-se tambem o fluxogra-

ma da instalacao, os processos de controle do laboratorio e as 

normas em vigor; e conclusoes, de ordem pessoal da autora. 
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1 1 ~ BEKEFICIflttSNTO BE CAULINS 

Os caulins, qualquer que s e j a sua origem geol6gica, 

variara nao somente na natureza de sens componentes minerals, 

mas principalmente quanto ao teor de a r g i l ©minerals, na respec 

t i v a granulometria, no grau de c r i s t a l i d a d e e na area e s p e c i f i 

ca* 

Os processos u t i l i z a d o s para beneficiar os caulins 

e remover as irapurezas sao: " Processo a Seco • ou de • Separa 

gab de Ar w e " Processo a Oraido M . 0 primeiro processo permi-

te, por um lado concentrar a r g i l as brutas e originalmsnte po 

bres em caul i n i t a, e, por outro lado, produzir cartas faixas 

granulometricas desejadas. fclele, as propriedades tecnol6gicas' 

do caulim beneficiado sao completaraente dependentes das ineren 

tes ao caulim bruto. Para ser explorado pelo processo a seco, 

um deposito de caulim (residual ou transportado) deve ser cuida-

dos amen te escolhido para ter as propriedades desejadas de cor 

(alvura) e baixo teor de residUo (superior a 44u), pois o pro-

cesso de benef iciamento nao melhora as propriedades de c a u l i n i 

ta e h a l o i s i t a nele axis ten tes. Neste processo, o caulim bruto 

e lev ado a uslna de benef i c i amen to em grandes pedagos, onde e 

reduzido a fragmentos do tamanho de um ovo (4cm), com moinhos 

de rolos ou desintegradores. 0 caulim britado e alimentado a 

sec adores rotativos (o que e possivel no caso de um caulim • 

transportado que possua textura cons i s ten te na sec agent, dan do 

pouco p6); no caso de caulins residuals, que no B r a s i l sao *ma 

gros", usualmente transformando-se em p6 pela secagem, deve-se 



03 

usar sec ado r em eete i r a (ou em bandejas) e dai diretamente ao 

equiparaento para separagao de arr este consiste, geraliuente, de 

um moinho de colas com um separador de ar, tipo ciclone; as par 

t i c u l a s finas recolhidas em um cole tor e ens acacias, en qu an to as 

partic u l a s mais grosses voltarn ao moinho* Esse processo produz 

um caulim de custo nao muito elevado e recebe o nome de "caulim 

f lutuado" . 

0 processo a umido e muito mais complexo, produz pro 

dutos i n d u s t r i a l s muito bons, tern uma f a i x a arapla de produtos 1 

com propriedades direrentes, bem controladas, e produz mate-

r i a l s muito mais caros* 0 caulim e dispersado em agua ap6s ser 

extraido. A primeira etapa e a separagao do residue maior que 

44u, por meio de s ediraen tag ao e peneiras v i o r a t o r i a s . A suspen-

sao peneirada de caulim e alimentada a centrifuges e hidrociclo 

nes que separam tres fragoes: fine, intermediaria e grossa. As 

fragoes sao, entab, separadas por um processo de fil t r a g a o , pos 

s i v e l somen te aclma de uma dada granulometria; as fragoes mais 

finas, por fecharem as poros dos f i l t r o s , sao concentradas ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

80% ou mais de solidos com a viscosidade menor possffrel, obtida 

por defloculantes, como hexametafosfato ou pirofosfato de sodio 

e secada em sec adores a vacuo tipo spray; ou tipo f l a s h , que as 

"tortas" dos f i l t r o s sao secadas em secadores rotativos ou de 

bandeja, ou pneumaticos* 

Um ponto iaportsata a ser considerado no processo a 

umido no B r a s i l e o fato de que, com raras excegoes em que sao 

us ados hidrociclones para obtengao de uma fragao mais f i n a para 

usos especiais, coioo para cobertura de papel, nao e f e i t a Sepa-

ragao Granuloraetrica e o caulim beneficiado apresenta a mesma 
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distribuigao granulometrica da fraga© argilomineral do caulim 

bruto, nao trazendo, pois, vantagem quanto a essa propriedade* 

em relagao ao beneficiamento a seco* 

Em casos raros, principalmente quando nao ha muxtas 

exigencies no que diz respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k qualidade, a c l a s s i f i c a g a o e 

pneumatica e todo o tratamanto e f e i t o a seco* Pode-se ser for 

gado a ado tar este me to do quando ha f a i t a de agua. Este metodo 

pode ser erapregado principalmente com a r g i l as r i c a s , sobretudo 

quando a separagao e mais importante para a c l as s i f icagao e me 

nos para a concentragao* A sequencia do t r a tauten to e en tab 

constitufda por apenas alguns estagios, como seguem: Secaqem • 

da uwLdade natural do minerioy cominuicao por britagem dos tor 

roes secos por meio de moinhos de martelo, britadores de irapac 

to ou moinhos vibratorios, separacao em ciclones pneumaticos e 

armazenamento, ensacamento. 

Desta maneira podem ser evitadas as operagoes de de 

saguamento e secagem, ambas dispendiosas* 

O mercado do B r a s i l toma-se cada vez mais exigente 

e devera forgar os mineradores a adotarem met©dos de beneficia 

mento tecnicamente mais avangados que combinam a vantagem de 

produtos f i n a l s de a l t a qualidade e de recuperagao elevada dos 

minerals u t e i s , reduzindo as perdas ao mfnimo e respeitando as 

exigencias do meio ambiente. 
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I I I , A CAUL ISA 

I I I . 1 - A INDtfSTRIA 

Ho D i s t r i t o I n d u s t r i a l de C ampin a Grande, Far alba, en 

contra-se lo c a l i z a d a a CAULISA - Indu s t r i a de Caulim S/A, indus 

t r i a de benef i c i amen to de caulim, que ocupa uma area de 90,000 

2 # zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m . A materia prima 4 encontrada na Frov£ncia Fegmat£tica da 

Borborema, mais precisamente nos municipios de Junco e J u a z e i r i 

nho na Paraiba, e Equadap* no Rio Grande do Norte; sen do todos 

caul ins primarios. A producao media mensal e de aproximadamente 

1.400 t . Esse caulim encontra no mereado de consume em v a r i e s 

setores i n d u s t r i a l s , incluiado-se carga e cobertura de papeis. 

Resulta do benef i c i amen to um r e j e i t o i n d u s t r i a l bastante eleva-

do, na forma de areia, constituido laineralogicamente de quartzo, 

mica e feldspato, com aproximadamente 7% de caulim. Bssa a r e i a 

nao apresenta muitas opgSes de uso i n d u s t r i a l devido a presenga 

de componentes mineral6gicas t a i s como mica e feldspato, o que 

impedem quase todos os usos, bem como em construgao c i v i l e geo 

tecnia. Oa r e j e i t o s apresentam-se em forma fragoes granulometri 

cas, d i s t i n t a s , designadas como r e j e i t o s de pedregulhos, r e j e i -

tos de peneira US3 N« 70 (0,21mm) e r e j e i t o s da peneira USS N* 

325 (0,044 mm) e r e j e i t o s dos hidrociclones. 
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I I I . 2 - AS MATERIAS PRIMAS 

O caulim, beneficiado na Caulisa, provem dos inunicl-

pios de Juazeirinho e Junco da Paraiba e do Municipio de Equa -

dor no Rio Grande do Norte. Dessas cegioes for am coletadas amos 

tras s i g n i f i c a t i v a s , estudadas por Dr. Persio de Souza Santos , 

Dr*. Helena Lopes de Souza Santos e Dr. Heber Carlos F e r r e i r a * 

por Difracao de Raios -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X, para identificagao mineral6gica e 

por Analise Termica Diferencial, cujas c a r a c t e r l s t i c a s vem a se 

guir* 

1. JUHCO - Caulim de cor branca, extraido da propriedade per ten 

cente ao Sr. Antonio Ben to de Medeiros, no lugar de-

nominado de Alto do Chorao, Municipio de Junco, Pa -

raiba. 

2. JUAZEIRINHO - Caulim de cor branca, extraido da propriedade 1 

pertencente ao Sr. Antonio Ben to de Medeiros , 

no lugar denominado Serrinha, Municipio de Jua 

zeirinho, Paralba. 

3. EQUADOR - Caulim de cor branca, extraido da propriedade per-

tencente ao Sr. Jose Josino no lugar denominado * 

Pau dos Ferros, Municipio de Equador, Rio Grande ' 

do Norte. 

Nestes caulins foram u t i l i z a d o s metodos de Difragao* 

de Raios - X e Analise Termica D i f e r e n c i a l . Posteriorraente mos-

tradas atraves de difratograraas e termogramas.(Figures 1 e 2 ) . 
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DIFRAGSO DE RAIOS - X - Os metodos de difragao de raios -X sao 

os mais amplamente ut i l i z a d o s na identificagao dos argilomine-

r a i s e especialmente no caso dos argilominerais do grupo da • 

c a u l i n i t a . 

Os resultados obtidos para a difragao de raios - X 

estao abaixo relacionados para os caulins citados anteriormen-

te, estudados na seguinte sequencia: amostra bruta, sem orienta 

gab; amostra tratada por v i a umida em peneira USSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 325, seta 

orientagao; amostra tratada por v i a umida em peneira USS we32!* 

com orientagao. Deve ser salientado que para certas amostras , 

apenas alguns dos tipos das preparagoes descritas sao s u f i c i e n 

tes para obtengao da i den t i f icagao mineralogica, por difragao 1 

de raios -X, o que podera ser v i s t o a seguir, pelos r e s u l t a -

dos obtidos. 

1. JU&CO - Os difratogramas dessa amostra ensaiada em diversas 

condigoes de tratamento apresentam reflexoes dos seguintes* 

miner a i s : 

Bruta - c a u l i n i t a ben c r i s t a l i z a d a , mica, quartzo; 

Tratada (USS iffg 325) - c a u l i n i t a bem c r i s t a ! i z a d a , mica #

 1 

quartzo; 

Orientada tratada (USS i-?g 200) - c a u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a 

mica e quartzo. 

2. JUAZ% IR UM HO - Os difratogramas dessa amostra ensaiada em d i 

versas condigoes de tratamento apresentam reflexoes dos se-

guintes minerals: 

Bruta - c a u l i n i t a oem c r i s t a l i z a d a , quartzo; 

Tratada (USS N£ 325) - c a u l i n i t a ben\ c r i s t a l i z a d a , quartzo. 
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Orientada tratada (U3SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 200) - c a u l i n i t a bam c r i s t a l i z a -

da, quartzo, 

3. EQUADOR - Os difratogramas dessa amostra ensaiada em diver-

sas condigoes de tratamento, apresentam reflexoes dos se -

guintes minerals: 

Bruta - c a u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a , mica; 

Tratada Orientada (USS N» 200) - c a u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a , 

mica* 

ANALISE TERMICA DIgEREHCIAL - O metodo de analise termica dife 

r e n c i a l (ate 1050&C) tern tido larga aplicagao no estudo de ar-

g i l as. 

A posigao da analise termica d i f e r e n c i a l como meto-

do da identificagao dos argilominerais c a u l i n i t a e h a l o i s i t a e 

muito peculiar e de certo modo se assemelha a da analise quimi 

ca. Ambas quando aplicadas a caulins puros ou purificados iden 

tificam conjuntamente c a u l i n i t a e h a l o i s i t a , mas nao permitem* 

a diferenciagao entre c a u l i n i t a e h a l o i s i t a , em quaisquer das 

divers as form as, e por tan to, nao permitem a iden t i f icagao de 

misturas de c a u l i n i t a , bem ou mal c r i s t a l i z a d a s , com h a l o i s i t a 

- 2H20 ou 4H 20. 

As amostras foram submetidas a analise termica d i f e 

r e n c i a l na forma bruta, conforme recebidas. 

Os caulins apresentam termogramas com as seguintes* 

c ar ac ter i s t i c as: 

1. JUNCO - Apresenta: a) pico endotermico a 590fiC; b) pequeno' 

pico exotermico a 9 7 0 S C . 
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2. JUAZEIRINHO - Apresenta: a) pico endotermico a 610$C; b) p i 

co exotermico a 970«C. 

3. EQUADOR - Apresenta: a) leve banda endotermica de lOO^C a 

3002G; b) pico endotermico a 6102C; c) pico exo -

termico a 970«C. 

I I I . 3 - FLUXOGRAMA 

I I I . 3.1 - DESCRigSO DO FLUXOGRAMA 

1. A materia prima da Caul i s a e o caulim bruto, este por sua 

vez e transportado por meio de carainhoes, vindo das minas men-

cionadas anteriormente. E l a e estocada no patio, ao ar l i v r e ; 

havendo um pequeno galpao onde uma pa carregadeira movlmenta o 

material necessario para a produgao d i a r i a . 

2. No galpao, operarios manualmente, alimentam uma e s t e i r a 1 

transportadora, que i r a levar o caulim brmto a um batedor; on-

de se processa a desintegragao mecanica dos torroes de caulim. 

No batedor, ha tambem uma concentragao de sdlidos em torno de 

14 a 20%. 0 objetivo dessa operagao, alem da desagregagao do 

caulim propriamente dito, esta na lavagem dos minerais acessd-

r i o s de modo a r e t i r a r a fragao de caulim agregada a el e s . 

3. Do batedor segue para as peneiras de p^dregulho, retlrando' 

o material grosseiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t 

_ c, 

4. Partindo para a peneira de "malha 70", onde £•*- retlrado os 

r e j e i t o s qtjie passaram na peneira de pedregulho. O caulim e ar-

mazenado no "Tanque Nfi 1". Este tanque possui um agitador para 

nao deixar que as par t i c u l a s se dim en tern. E x i s t e um controle de 
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qualidade de laboratorio para teor de solidos desse tanque • 

(concentragao). Deste tanque a barbotina de caulim e bombeada' 

para a primeira bateria de hidrociclones, a qual ocorre a sepa 

racao do caulim com a a r e i a de granulometria grossa; o caulim 1 

segue para o "Tanque N£2" e a are i a que ainda contem caulim se 

gue para o " Tanque da Goma". Nesse tanque o material contido 

possui elevado teor de caulim a por i s s o reciclado no processo 

de desintegragao. 

5. 0 caulim que passou pela primeira b a t e r i a de hidrociclones, 

o qual ainda vem com uma quantidade pequena de areia de granu-

lometria mais fina, e armazenado no "Tanque 2" (possui as 

mesmas c a r a c t e r i s t i c a s do "Tanque N£ 1". 

6. Do "Tanque N£ 2" o caulim e bombeado para a segunda b a t e r i a 

r e t i r a mais um pouco de ar e i a que nao f o i posslvel ser r e t l r a -

do na primeira bateria e o caulim segue para o "Tanque ffs 3 • 

(possui as mesmas c a r a c t e r i s t i c a s dos outros dois 'fcanques), e 

o r e j e i t o v a i para o "Tanque da Goma". 

7. Do "Tanque H* 3" o caulim ainda com res to de irapurezas, e 

bombeado para a t e r c e i r a b a t e r i a de hidrociclones. Wessa bate-

r i a e retirado a r e i a de granulometria mais f i n a . 0 caulim se-

gue para as peneiras "Malha 325" e a a r e i a segue para o " Tan-

que da Goma" • 

8. Nessas peneiras "Halha 325" o rest© de a r e i a contida no cau 

lim e finalmente r e t i r a d a . 0 r e j e i t o dessa peneira e reciclado 

para o "Tanque iflg 1", por center elevado teor de caulim e o ma 

t e r i a l u t i l (caulim praticamente isento de minerals acessoriosl 

segue para o "Tanque de Transferencia ". 
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9. No "Tanque de Transferencia" o caulim e estOcado e passa • 

por uma controle de qualidade de laboratorio. Logo apos, depen 

dendo dos resultados desse controle; e l e e bombeado para os 

"Tangues de Carga 1,2 e 3". 

10. Esses "Tangues de Carga 1, 2 e 3", tern a fungao de separar 

ao maximo o caulim da agua de process amen to. Sao tangues altos 

onde se processa uma floculagao, por meio de Sulfato de Alumi 

nio ( e l e t r 6 l i t o ) . Os flocos de caulins sao precipitados ao fun 

do e a agua que f i c a sobrenadando nos tanques, ao se transbor-

darem sao recicladas no process amen to. O caulim precipitado , 

ten sua passagem controlada por valvula e e bombeado para os 

fi l t r o s - p r e n s a . 

11. Nos f11tros-prensa e r e t i r a d a a agua que vem com o caulim 

do tanque de decantagao. Cada f i l t r o - p r e n s a contern 61 placas • 

Quando se tern um bom caulim, o tempo gasto no processo de f i l -

tro prensagem e de aproximadamente l h e 30 minutos. Se os f i l -

tros estiverem novos e o caulim com uma boa concentragao o tern 

po de filtragem e manor. A pressao que se trabalha e em torno 

de 1501bf/pol . Depois de f i l t r a d o , o caulim s a l com uma umida 

de de 18 a 25% e e posto para secar. 

12. O caulim e retlrado dos f i l t r o s - p r e n s a em forma de tortas, 

colocando-se a seguir no desintegrador de pas, onde por uma 

rosea i n termed! a r i a e levado ate o desintegrador de pinos. 0 

caulim continua sendo transportado pela rosea do desintegrador 

de pinos, ate o ventilador de secagem (FI^ASH IHYING). Este ven 

tila d o r de secagem trabalha com uma teraperatura indefinida, o 

qual transporta para as ensacadeiras. 
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Das ensacadeiras e f e i t o um controle de qualidade de 

lote de 320 sacos. A capacidade de cada saco e de 40 Kg. 

Feito o ensacamento, e arm az en ado e pronto para ser 

expedldo. 

I I I . 4 - CONTROLES DE LABORATORIO 

Esses controles de laboratorio, consiste em an a l i s a r 

o caulim antes, durante a apos o processo de fabricagao. 

A analise do caulim antes o processo de fabricagao • 

(bruto) e f e i t a para determinagao do tipo de caulim vindo da mi 

na, observando se o mesmo e aceitavel para o refinamento. 

Faz-se da seguinte maneira: 

1. Pesa-se 300g de caulim bruto botando em um copo 

de alurainio, adiciona-se um pouco de agua e leva-se ao batedor. 

2. Bate-se ate haver uma boa desintegragao. 

3. Passa-se nas peneiras de "Malhas 70, 230 e 325" . 

4. Poe-se para dec an tar num balde, adicionando-se um 

pouco de Sulfa to de Aluminio para haver uma sedimentagao mais 

rapida. 

5. Segue para os f i l t r o s a. vacuo, depois de f i l t r a d o 

leva para secar na estufa. 

6. Depois de seco r e t i r a - s e da estufa, deixando es 

f r i a r pesa-se na balanga anal i t i c a, tendo entao o rendimento do 

caulim. 

7. Pesa-se uma quantidade do mesmo caulim e t r i t u r a 
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em um cadinho, a seguir poe-se em um c i l i n d r o de ferro aberto 

nas duas extremidades, batendo com ajuda ae urn pis tab para for 

magao do corpo de prova. 

8. Liga-se o PHOTOVOLT deixando se e s t a b i l i z a r . Co-

loca-se o c i l i n d r o de ferro contido de caulim e mede-se a alvu 

r a . E s t a alvura pode ser no minimo de 812QE, 

A analise do caulim durante o processo de f a b r i c a -

gao, e f e i t a para acompanhar a concentragao, v e r i f i c a r o r e s i -

duo que j n r n e se o caulim esta. com a alvura admissivel* Em 

intervalos de 1 em 1 nora, encontra-se a concentragao, o resf 

duo e a alvura da seguinte maneira: 

1. Mede-se 1 l i t r o de Canlira retlrado do tanque N«l, 

e um outro l i t r o do tanque de transferencia. 

2. Com o aerometro, mede-se a concentragao do cau 

lim X coletado dos tanques. 

3. Pesa-se lKg do caulim do tanque de transferencia 

e passa na peneira de "Malha 325", auxiliado de um jat o d^gua 

0 caulim passa e f i c a o r e s i d u e 

4. Leva-se para a estufa e deixa-se secar. 

5. Depois de seco, pesa-se o residuo e v e r i f i c a se' 

esta na f aixa da porcentagem de residuo admissfvel* (maximo de 

0,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2%) . 

6m Mede-se a alvura do caulim coletado do tanque de 

transferencia (descrito anteriormente). 

7. £ f e i t o a raedigao da concentragao antes de che-

gar aos filt r o s - p r e n s a * 
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Finalmente r e a l i z a - s e a analise do caulim apos o pro 

cesso de fabricagao, o qual na maioria das vezes atende as e x i -

gencies dos c l i e n t e s . Aqui encontra-se o PH, pontos pretos, a l -

vura, residuo, umidade, f e i t o s tambem de 1 em 1 nor a. 

1* Em lotes de 320 sacos, pega-se uma quantidade de 

caulim beneficiado. 

2* Desta quantidade de caulim, pesa-se lOOg destina-

dos a encontrar a poreentagem de residuo. Mistura-se com agua 

suf ici e n t e , pasaa-se na peneira de "Malha 325" auxiliado cam um 

j a t o d'agua e poe o residuo para secar na estufa. Depois de se 

co, pesa-se o residuo e observa se esta na f a i x a admissivel (ma 

ximo de 0,2%). 

3. Para pontos pretos pesa-se 150g de caulim, colo-

KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^vVoOtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -̂ CK " VACXjJlvCL 8o" , 

ca-se misturando com agua ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em seguida poe em cadinho f i l t r a n t e . 

conta-se os pontos pretos, e atraves de uma tabela de uso confi 

dencial da Industria, ve a relagao equivalente. O N2 maximo de 
, 2 2 

pontos pretos e aquele relacionado a 0,063mm /m . 

4. A alvura se processa da mesraa maneira d e s c r i t a an 

terioirmente. 

5. A umidade e medida atraves de um equip am en to deno 

minado "THE SPEEDY MOISTURE TESTER" coloca-se 2 gramas de cau 

lim neste aparelho, e uma quantidade c e r t a de carboreto, agita-

se misturando bem o caulim com o carboreto. Depois v i r a - s e o 1 

aparelho e faz a l e i t u r a da umidade.Porcentagera admissivel de 

umidade e de 1,5 a 2%. 

6. O e f e i t o pesando 20g de caulim e adicionando 1 

a 80ral de agua destilada. Mistura-se bem e coloca no PH metro . 

A f a i x a de^H e em torno de 4,5 a 5,5. 
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I I I . 4.1 - T E S T E SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m LABORAT6RIO 

Se o caulim beneficiado for um caulim de primeira qua 

lidade faz-se o teste para tamanho de p a r t l c u l a s . Existern do i s 

tipos: teste da centrlfuga e o metodo da Sedimentagao. 

TESTE DA CENTRlFUGA 

1. Coloca-se lOOg de caulim para 1500ml de agua desti 

lada. 

2. Pipeta-se 0,5ml de defloculante (para dissolver • 

mais rapido)• 

3. Agita-se num batedor por 30 minutos dentro de um 

copo de alurainio. 

4. Coloca-se na f a i x a de 2ml de NaOH (para alcangar o 

PH»9) e agita-se por mais de 10 minutos. 

5. Poe numa proveta de 1000ml, mede-se a densidade 1 

com um densimetro. A Industria tem posee de uma tabela que, com 

o valor da densidade relaciona-se a quantidade em c.c. de caulim, 

6. Goloca-se numa proveta de 100ml a quantidade em 

c.c de caulim ( v i s t a nesta tabela), em seguida poe-se um pouco 

de indicador (fenolf taleina) e completa os 100ml com agua d e s t i -

lada. 

7. Leva-se para centrifuge, em cada um dos quatro co-

nes graduad^os, coloca-se 15ml da solugao preparada e deixa-se * 

agitar por 5 minutos. 

8. Olha o valor nos cones graduados, do caulim aredi -

mentado e atraves de um grafico, saberemos o tamanho das p a r t i c u 



l a s em u. Geralmente a pore en tag em de par t i c u l a s menores que 

2u e 70%. 

. MJTGDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SEDIMKNTAgXQ 

Esse metodo tambem e para saber a porcentagem para 

tamanho de part i c u l a s menores que 2u. 

1. Pesa-se 150g de caulim seco e adiciona-se em um 

copo de alumfnio 3000ml d'agua destilada (para cada 50g poe-se 

1000ml d'agua). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2m Adicbna-se 1,5% de defloculante (o percentual de 

defloculante e de 0,5% para cada 50g) • 

3. Transf ere para o batedor e agita-se durante 2 

noras. 

4. Era seguida mede-se 1000ml na proveta graduada, e 

coloca um termometro e um aer&metro. 

5. A dados intervalos de tempo v a i se fazendo a l e i 

tura da temperatura ambiente ($C) e da concentragao. 

6. Faz-se a conversao de £C para S F . Uma l e i tura • 

corregida para a l e i tura BOUYOUCCS. Encontra-se por: 

^ =/0#42 d i s t . entre a l e i tura do aerometro e o extre-* 

mo i n f e r i o r do mesmo. 

32,5 

Calcula-se o diametro aparente a p a r t i r de: 
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Da 6149,6934 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T 

\ , e o diametro r e a l : Dr» 1,015 XDa X 

7. Dal tem-se a porcentagem de p a r t i c u l a s . 

• T E S T S DA DENSIDADE 

1. Pesa-se aproximadamente 5g de caulim. 

2. Deixa-se durante 1 hora na estufa. 

3. Logo apos, r e t i r a - s e e pesa 2g, as quais sao co 

locadas no pienometro. 

4. Balanga um pouco e deixa repousar 30 minutos (p/ 

sedimentagao do caulim). 

5. A densidade e encontrada atraves da diferenga de 

peso. 

0 calculo pe f e i t o pel a expressao: 

Pe = Peso especifico do caulim 

Pe - A A = Peso da amostra seca 

A -(C-B) B « Beso do pienometro + agua. 

G * Peso do pienometro + agua + cau 

lim (g). 
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I V - C O N C L U S X O 

Para se ter um bom rendimento do caulim, uma maior 

e f i c i e n c i a e uma maior economia na produgao do mesmo, s e r i a 

necessario que ainda nas minas, fosse f e i t o um beneficiamento 

previo do caulim bruto a seco. 

0 caulim beneficiado nesta Industrla e de baixa 

viscosidade, boa alvura e de morfologia lamelar, o que sao 

propriedades recomendaveis para cobertura de pap e l . ^orem con 

tern um teor apreciavel de minerals acess6rios principalmente* 

o quartzo que apresenta granulometria i n f e r i o r a peneira USS 

325 (0,044 mm) nao sendo, portanto, separado no processo 

de tratamento. 

Ess as propriedades poderiara ser raelhoradas com o 

uso adequado dos hidrociclones. E, para provar que realmente* 

esse tratamento melhoraria, s e r i a necessario pesquisas adicio 

n a i s . 

Esse caulim deve con ter 70% de pa r t i c u l a r de diame 

tro equivalente i n f e r i o r a 2u, enquanto que, como carga ou en 

chimento de papel, e aceitavel um caulim tendo de 20% a 65 % 

de p a r t i c u l a s abaixo de 2u. Ve-se que a denanda para a produ-

gao de caulim para cobertura e muito maior que para carga. 

Observando as analises granulometricas dos caulins 

em peneiras (por v i a seca e umida), pode-se dizer que qause 

todas as amostras sao de media ou d i f i c i l desagregagao. Reco-

menda-se o processo por v i a umida. 
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