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i - nfTHODoglo 

O presente trabalho, r e l a t o r i o do estagio de carater 

obrigatorio, para a conclusao do CJurso de Sagenharia de Materials • 

do CCT/UPP3, mostra a inportaneia de se coahecer melhor os recursos 

naturals abundantes no Nordeste. Deste conhecimento, da divulgagao 

dos conoeitos Tecnologicos envolvidos, advirao urn uso mais racional 

das nossas riquezas, eliiainando das importagoes b r a s i l e i r a s , taVez* 

uma pequena parcela, pore'm bastante representativa em. termos glo-

bais de economia. 

Temos a materiar-prima. Necessitamos formar mao-de — 

obra especializada, na extragao adequada e nao predatoria, no bene-

ficiamento que proporcione a melhor utilizagao para as nossas rique 

zas. 

£ a crenga de que muito temos a fazer nesse campo , 

que nos norteou e orient ou. 
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I l l - 0 Oaulin na Itegiao Pegmatitica da Borborema. 

A regiao da Provincia Pegaatftica da Borborema e a-

reas c i r c m v i z i n h a s tornaram-se ce'lebres pela produgao de minerals 1 

estrategicos durante a 2a Grande Guerra. Segundo dados obtidos em 1 

diversos trabalhos, esta provincia comeoou a ser operada em escola 1 

apreciavel depois de 1935, principalmente apos instalagao de s e r v i s 

5os do Departamento Nacional de Produgao Mineral (32RHI) • Apos 1941, 

passou a Provfncia a tomar excepcional importancia no quadro nacio«. 

n a l das fontes produtoras de minerals de pegmatitos assim como no 

que se refere a t a n t a l i t a , "Scheelito" e b e r f l i o para o mercado ex-

terno. Apos a 2?- Guerra a produgao mineral, de minerals estrate'gi — 

cos, entrou em declfnio. 

0 significado atual da Provincia Pegmatitica da Bor-

borema, segundo -toy e colaboradores, (1) Souza e Santos e Souza San 

tos (2), e Vasconcelos (3)> decorre de possibilidades em "Scheelita" 

b e r f l i o e espoduaenio destinado ao mercado externo e internamente 1 

como fonte de minerals nao metalicos, t a i s como, feldspatos e c a u -

l i n s . itevisao recente de O l i v e i r a e S i l v a (4) mostra as p o s s i b i l i d a 

des dos caulins do Nordeste na utilizagao em papel. 

Cs p r i n c i p a l s pigaentos u t i l i z a d o s para cobertura de 

papeis "conche" sao caulins, oxido de t i t a n i o , carbonato de cal c i o * 

precipitado, branco lustoso e sulfato de bario. 0 pigaaato mais im-

portante e o caulin, cujo volume atinge 90$ do t o t a l de pigaentos u 

t i l i z a d o s na atualidade, em razao dentre outras fatores pelo seu 1 

baixo prego, baixa granulometria e grande estabilidade quiaica. 0 

pigmento e aplicado em d i s p e r s e s aquosas na concentragao de 40$ a 
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50$ de ao&ios, havendo uma tendencia na i n d i i s t r i a de Jao Paulo para 

aumentar essa concentragao, sendo usado urn adesivo para fixagao do 

pigaento. A cobertura aplioada na superficie do papel, dentre outra) 

apresenta as seguintes finalidades: preencher as i r r e g u l a r ! dades da 

superficie do papel tornando-a l i s a e uniformemente absorvente para 

impressao, melhorando com i s s o a aparencia do papel, que passa a 1 

t e r melhor homogeneidade, alvura, brilho e l i s u r a . 

Os caulins para serem usados para cobertura de papejs 

necessitam apresentar algumas c a r a c t e r i s t i c a s fisico-quimicas essea 

c i a i s , t a i s como: f a c i l dispersabilidade em agua, distribuigao ade^ 

quada de tamanho de pa r t i c u l a s , elevado poder opacificante, baixa a 

brasividade, i n e r c i a qufmica e compatibilidade com outros componen-

tes da dispersao, devendo, apos aplicagao na folha de papel, apresei 

t a r elevado brilho, alvura, l i s u r a e baixa absorgao de agua. 

Atualmente nSo existem no B r a s i l ou no estrangeiro es-

pecificagoes completas o f i c i a i s para caulins para cobertura de pa-

peis, obrigando as industrias e produtores a estabelecer requisitos 

miGiimos ou sejam especificagoes para c a r a c t e r i z a r os caulins nacio-

n a i s no que re3ulta em especificagoes geralmente validas para ape — 

nas cada uma das i n d u s t r i a s . 

Os caulins que satisfazem as especificagoes para co-

berturas de papel sao const!tuidos por c a u l i n i t a bem c r i s t a l l z a d a , 

de estrutura l a n e l a r , de p e r f i l hexagonal e granulometria muito f i -

na. 3sses caulins sao de r a r a ocorrencia no B r a s i l em virtude da ' 

presenga nos caulins b r a s i l e i r o s de h a l o i s i t a , mesmo nos caulins 1 

primarios do ITordeste B r a s i l e i r o , o que causa serios problemas, ta±3 
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como aumento da viscosidade das t i n t a s , menos brilho e menor l i s u r a . 

Observa-se uma certa corregao entre a origem geology, 

ca dos caulins e sua adequabilidade para cobertura de papel, obser-

vando-se geralmente que os caulins prinarios apresentam uma grossov' 

granulometria, nao se prestando para cobertura de papel, enquanto • 

que os caulins secundarios apresentam una f i n a granulometria, pres-

tando-se, portanto, para cobertura de papel. No caso b r a s i l e i r o , a i 

lem da maioria das ocorrencias de caulins ser de origem primaria , 

a l i a - s e ao fato da constants present a de h a l o i s i t a , principal mente' 

no s u l do B r a s i l , dificultando ainda mais sua u t i l i z a g a o . 

Os caulins do Nordeste E r a s i l e i r o tern sido pouco estu-

dados para cobertura de papel, devido ser unlcamente mencionados o 

trabalho de lUbeiro j'ilho ( 5 ) , que estuda os caulins dos JSstados da 

Paraiba e -iio Grande do Norte, dando maior enfase ao processamento 1 

i n d u s t r i a l . Itecentemente f o i f e i t o urn estudo por microscopia eletro 

n i c a de transmissao de caulins da Paraiba e liio Grande do Norte.(6). 

IV- Oaulins -para papel. 

Papel e uma folha delgada e uniforme de f i b r i l a s 1 

de celulose dispostas como urn reticulado muito f i n o . Somente a p e l l 

c ula de f i b r i l a s de celulose nao s e r i a perfeitamente adequada a. a l -

t a fidelidade da impressao e da reprodugao devido a transformagao e 

as irregularidades da superffcie. i^ssas d e f i c i e n c i a s sao corrigidas 

pela adigao de agentes ligantes (colas ou adesivos), t a i s como ami-

do e resinas, e pela incorporagao mecanica, ao con junto de f i b r i l a s , 

de v a r i a s cargas ou enchimentos minerals com diversas finalidades 1 
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espeeificas, t a i s como o aumento da massa esp e c i f i c a , do brilho e 

da l i s u r a da superficies algumas dessas cargas podem ser a r g i l a s ou 

caulins brancos, l i v r e s de impurezas coloridas e abrasivas. 

IV. 1- Caulins para cobertura. 

ITa manufatura de papel, caulins beneficiados sao usa 

dos como carga pu enchimento e como cobertura. lixistem caulins indu 

t r i a l i z a d o s que sao materials excelentes para esses propositos em re 

lagao a outras car gas ou pigment os porque possuem caract erf's t i c a s a 

dequadas para a elaboracao de t i n t a s para cobertura do papel, t a i s ' 

como: distribuicao granulometrica controlavel em faixas escolhidas; 

textura macia; valores adequados para o indice de retragao e a mas®, 

e s p e c i f i c a para uma boa opacidade e elevado poder de cobertura; f a -

c i l colandragem; ausencia de impure zas abrasivas; i n e r c i a qulmica ; 

cor bem branca; alvura ou r e f l e t a n c i a ; brilho; facilmente de disper 

sao para formar t i n t a s e boa viscosidade tixotropicana em dispersoes 

aquasas de polimeros s i n t e t i c o s . 

Os paxses mais importantes na produgao de caulins ade^ 

quados para o papel brilhante sao a Ing l a t e r r a e os 3stados Unidos. 

Os caulins de cobertura para papel produzidos por esses dois paises 

nao tern praticamente resfduo na peneira U35 n 2 325 (abertura de 1 

0,044mm) e sao const!tuidos por quase 100$ de c a u l i n i t a lamelar de 

cor branca, constituida por parti c u l a s de baixa granulometria, de 

alvura TAPPI ou ABCP superior a 80$ (#xido de magnesio-padrao tendo 

100$ de alvura) e contendo acima de 80$ em peso de parti c u l a s com 

diametro equivalente i n f e r i o r a 2>t«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -°
r

 outro lado, a maioria 1 
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dos caulins b r a s i l e i r o s , de alvura elevada, e constituida por mistu 

ras de c a u l i n i t a e de h a l o i s i t azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 Hg O (tubular), em diferentes pro$ 

porgoes, dependendo da localizagao da mina. 

IV. 2- Oar gas ou .aichimentos. 

& raro o emprego exclusive de f i b r i l a s de celulode 1 

em papel; a maioria dos papeis contem, pelo menos, sulfato de alumi 

nio e adesivos de varios tipos, como saboes de resina, ceras, amides 

e gomas, alem de substancias que dao cor, pignentos e a n i l i n a s . Sn-

cher ou car re gar o papel s i g n i f i c a adicionar substancias minerals 1 

ou inorganicas, geralmente pigmentos, denominados car gas ou enchi — 

mentos. As cargas sao usadas para melhorar as seguintes proprieda-

des: a) opacidade, pois a celulose em folha deusa e translucido; em 

papeis para e s c r i t a e impressao, a transparencia e indesejavel; e 

as cargas diminuem a transparencia; b) cor branca; muitas cargas 1 

sao mais branca3 que as f i b r a s de celulose que sao amareladas; a adj. 

gao de cargas brancas melhora a cor branca do papel; c) facilidade 

de impressao; a qualidade e a rapidez de impressao sao melhoradas 1 

pela adigao de carga, pois estas tendem a preencher os espagos en-

tre as f i b r i l a s do celulose, produzindo copilares que absorvem l o — 

calmente a t i n t a de impressao e restringem sua difusao; alem d i s s o 1 

as cargas tendem a encher as irregularidades da superficie do papel 

dando melhor contato com as chapas e tipos de impressao; d) em a l -

guns casos, a carga e u t l l para melhorar a maciez e a f l e x i b i l i d a d e 

de papeis f e i t o s com f i b r a s c e l u l o s i c a s duras; alem disso, as cargas 

fazem com que as folhas de papel fiquern planas, diminuindo a tendon 
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c i a a enrolar; e) a carga, tendo nassa e s p e c i f i c a maior que a da 

celulose, aumenta a massa e s p e c i f i c a s u p e r f i c i a l ou gramagem do par-

pel, sendo uma economia de celulose. 

A quaatidade de carga a ser adicionada ao papel de-

pends da "retraeao"; a retragao da carga na folha de papel e o grau 

de perda da agua com a carga nao-retida sao fat ores important es no 

processamento do papel. Sutende-se por retragao o numero de qu i l o s 1 

de carga que permaneceu no papel apos a adigao de 100 Kg de carga 1 

ao papel; a carga e r e t i d a : a) por f i l t r a g a o ; b) cofloculagao; 

c) ligagao mecanica. A quaatidade de carga adicionada ao papel de-

pende da retragao conseguida nas maquinas fabricadoras e dos usos 1 

do papel. 3ssas adigoes variam de 5$ a 40$ para o caso especifico 1 

do c a u l i n . 

V- A Caulisa. 

A Caulisa (Industria de Caulin S/A), e mais uma das 

poucas industrias de beneficiamento de Caulin b r a s i l e i r o e situada* 

no D i s t r i t o I n d u s t r i a l de Campina Grande, Paraaba. Ocupando uma a~ 

r e a de 90.000 m • Sua materia prima vem da Provincia P e ^ a a t i t i c a da 

Borborema, mais precisamente dos municipios do Junco, Juazeirinlio e 

3quador. Quando a Caulisa f o i fundada seu p r i n c i p a l objetivo era f a 

b r i c a r Caulin Coloidal para papel, mas com o decorrer do tempo, o 

Caulim explorado nas jazidas, modificaram as suas c a r a c t e r i s t i c a s e 

granulometria, obrigando a i n d u s t r i a a d i v e r s i f i c a r a gama de seus 

produtos industrial!zados e fornecer caulins como materia prima pa-

r a outros usos, que nao o especifico para cobertura de papel. 
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A c a u l i s a produz em media 1.400 toneladas de Caulins 

beneficiados, mensais. 0 a c u l i n e beneficiado e r e s u l t a em r e j e i t o 1 

i n d u s t r i a l bastante elevado, de a r a i a , constituido mineralogicamen-* 

te de quartzo, mica e feldspato com aproximadamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7$ de caulin. 

3ssa a r e i a nao tern uma grande opgao de uso i n d u s t r i a l devido ao f a -

to da mesma possuir mica e feldspato, os quais atrapalham o seu uso. 

3sse r e j e i t o prove'm de t r e s estagios da produgao de fabricagao, da 

peneira de pedregulho, da peneira malha 70 e dos hidrociclones. 0 

processo de beneficiamento da Caulisa e um processo a umido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  
- Liaterias nrimas u t i l i z a d a s na Caulisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 

As materias primas, beneficiadas na Caulisa, provem* 

v i a de regra, dos rmunicizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ Di os do Junco e Juazeirinho, da Parafba e 

do muMcfpio/do &io Grande do Norte. Jssas localidades pertenc|ar a 

chamada provincia Pegmati'fcica da Borborema e tiveram na amostra de 1 

Caulins, devidamente estudados por Dr. le'rsio de Souza Santos, Dra. 

Helena Lopes de S. Santos e Dr. Heber Carlos Perras ( 7 ) . 3stas a-

mostras foram ensaidas por difragao de xlaios-X, para identificagao 1 

mineraaogica e por Analise termica D i f e r e n c i a l . 

- /inostra do Junco: 

Caulin de cor branca coletado em propriedade perten-

cente ao Sr. Antonio Bento de Lledeiros no lugar denominado LTina dos 

Gatos, Llunxcipio de Junco, Parafba. 

- Amostra de Juazeirinho: 

Caulin de cor branca coletado em propriedade perten-

cente ao Sr. Antonio Bento de Lledeiros no lugar demoninado de S e r r i 

nha, municfpio de Juazeirinho, Paraiba. 
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- Amostra do 2quador: 

Caulin do cor branca coletado em propriedade perten-

cent e ao S r . Santino Pelipe, no lugar denominado Tanq.uinh.os, Ilunicf 

pio de ^quador, Rio Grande do Norte. 

- Difracao de Raios-X 

Para identificagao dos argilosminerais foram usados 1 

os metodos de difragao de raios-X, devido ao espagamento ou distan-

c i a interplanares basais e especial mente no caso dos argilominerais 

do grupo da c a u l i n i t a . 

As amostras brutas ensaiadas foram tratadas por v i a 

uaida em peneira USS n 2 325, sem orientagao e comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm orientagao. 

Tambem com orientagao por v i a umida em peneira USS n 2 2ft). Veremos1 

agora resultados das identificagoes mineralogica, por difragao de 

raios-X: 

- Amostra do Junco: 

Os difratograma dessa amostra ensaiada em diversas 1 

condigoes de tratamento, apresentam reflexoes dos seguintes mineraJs: 

bruta - Caulinita bem c r i s t a l l z a d a , quartzo; 

tratada (USS n 2 325)- Caulinita bem c r i s t a l i z a d a , quartzo; 

Orientagao tratada (USS n 2 200)- Ca u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a quart 

zo. 

- Amostra do Juazeirinho. 

Os difratogramas dessa amostra ensaiada em diversas 1 

condigoes de tratamento apresentam reflexoes dos seguintes minerals: 

bruta - Ca u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a , quartzo, 

Tratada (USS n 2 325)- Caulinita bem c r i s t a l i z a d a , quartzo; 

http://Tanq.uinh.os


u . 

Orientada tratada (USS n 2 200) - Ca u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a , ' 

quartzo. 

- Amostra do ^guador; 

Os difratograma dessa amostra ensaiada em diversas 1 

condigoes de tratamento apresentam reflexao dos seguintes minerals: 

- bruta - Ca u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a , mica quartzo, feldspato; 

- tratada (USS n 2 325) - Caulinita bem c r i s t a l i z a d a , mica, quartzo,' 

feldspato; 

- tratada orientada (USS n 2 200) - Ca u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a , mica; 

quartzo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 
Analise Temica Dif e r e n c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„  /  /  
Sao de l a r g a aplicagao os metodos de analise termica 

d i f e r e n c i a l no estudo de a r g i l a s desde os trabalhos fundamentals de 

Grim que mostram sua aplicagao como metodo de identificagao de arg i 

lominerais e suas misturas, naturais ou a r t i f i c i a l s . 

Grim a s s i n a l a diferengas entre termogramas de c a u l i -

n i t a bem e mal c r i s t a l i z a d a : a c a u l i n i t a bem c r i s t a l i z a d a nao tern 

agua entre as camadas estruturais; portanto quandto previamente seca, 

nao apresenta pico endotermico a 110°C, a nao ser que tenna umidade 

re s i d u a l (secagem imperfeita); o pico de desidroxilagao a 600°C e 

agudo e intenso, superpondo-se ao pico de quartzo e a banda de desi 

droxilagao de mica moscovita, o que impede a detectagao desses mine 

r a i s em caulins bruto e beneficiados, e torne o metodo i n f e r i o r a. * 

difragao de raio-X. 

Algumas amostras de caulin apresenta termograma com 

as seguintes c a r a c t e f i s t i c a s . 
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- Amostra do Junoo; 

Apresenta: a) pico endotermico a 600°C 

b) pico exotermico azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 360°0 

- Amostra do Juazeirinho: 

Apresenta: a) pico endotermico a 610°C 

b) pico exotermico a 970°C 

- Amostra do -Jguador: 

Apresenta: a) pico endotermico a 600°0 

b) pico exotermico a 970°C 

V.2 - Descrigao do gluxo^rama. 

0 Caulin proveniente da Provincia Pegnatitica da Bor 

borema, chega a Caulisa sem sofrer nenhum beneficiamento previo, ao 

chegar, o caulin passa por urn controle de qualidade, para em segui-

da ser levado para o batedor atraves de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1- "Batedor" - na presenga de agua a materia prima e desintegrada, 

este e o objetivo do batedor. 

0 2 - "Peneira de Pedregulho" - Saindo do batedor o materia prima c a i 

na peneira de pedregftlho onde f±4a re 

tiflo os predegulhos. 

0 3 - "Peneira IJalha "70 " - Tern como objetivo r e t i r a r r e j e i t o s que 1 

passaram ne peneira de pedregulho. 

04- r "Tanque n 2 1" - Serve para armazenar o caul i n proveniente da pe 

ne i r a malha 7 0 . No i n t e r i o r deste tanque tern 1 

uma agitador para nao deixar que as particulas de caul i n sedi — 

mentem. ^x i s t e urn controle de laboratorio para o teor de s o l i — 
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dos desse tanque (concentragao). -^esse tanque a barbotina de caulim. 

e bombeada para a 13 bateria de hidrociclones. 

05- l a Bateria de Hidrociclones - ITesta bateria e que ocorre a sepa 

ragao do cauli n com a a r e i a gros 

sa. 0 caulim segue para o tanque n 2 2 e a a r e i a que ainda pose 

s u i caulim v a i para o "tanque da goma". Esse material contidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JQD 

tanque da goma possui elevado teor de caulim e e por i s s o mesmo, 

reciclado, no processo de desintegragao (etapa - 01). 

06- "Tanque n 2 2" - Hecebe o caJilim que passou pela 18 bateria de n 

hidro, o qual ainda vem com uma a r e i a de granu-

lometria mais f i n a . .iSsse $anque po3sui as mesmas c a r a c t e r i s t i — 

cas do tanque n 2 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Do tanque n 2 2 o caulim e bombeado para a 

29 bateria de hidro. 

07- "23 Bateria de Hidroci clones"- 3ssa bateria r e t i r a mais urn pou-

co de a r e i a que nao f o i possivel 

ser retirado na 1^ bateria e o caulim segue para o tanque n 2 3 

e o r e j e i t o v a i para o tanque da goma. 

08- "Tanque n 2 3" - Possui a mesma fungao dos outros dois tanques,e 

bombeia o caulim ainda com urn resto de impure — 

zas para a 3 a bateria de hidro. 

09- "3 ̂  Bateria de Hi droci clones" - ITesta bateria e r e t i r a d a a a-

r e i a de granulometria mais f i n a 

e o caulim segue para as peneiras malha "325", enquanto que a 

a r e i a f i n a segue para o tanque da goma. 

10- "Peneiras I.Ialha "325" -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 nesta peneira que o re3to de residuo* 

contido no caulim e finalmente r e t i r a d a 

0 r e j e i t o da peneira, por conter elevado teor de caulim, e r e e l 
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clado para o tanque n 2 1, e o material u t i l (caulim praticamente 1 

isento de minerals acessorios) v a i para o tanque de transferencia. 

11- "Tanque de Transferencia" - Keste tanque o caulim e estocado e 

passa por urn controle de qualidade' 

no laboratorio. Posteriormente, e de ocordo com o resultado do 

controle, ele e bombeado para o tanque cargazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "1, 2 , 3 ". 

12- "Tanque de carga 1, 2, 3 " - Tern como finalidade separar ao maxi 

mo o caulim da agua do processamen* 

to. (Aumentar a concent ragao de so'lidos na barbotina) sao tan — 

ques altos onde se processa uma floculagao, utilizando-se s u l f a 

to de aluminio como eletro'lito. Os flocos de caulins precipitam 

-se ao fundo do tanque e a agua sobrenadante nos tanques ao Se 

transbordarem sao recicladas np processamento. 0 caulim pre c i p i t 

tado, tern sua passagem controlada por valvula e e bombeado para 

os f i l t r o s - prensa. (0 teor de solidos e controlado antes da 

passagem nos f i l t r o s ) 

13 - " f i l t r o s Prensa" - Tern como objetivo r e t i r a r a agua que vem com 

o caulim do tanque de decantagao. Gada f i l t r o 

-prensa comte'm 61 placas e quando cheios com a barbotina do cau 

lim pesa 32 Eg, Quando so tern um bom caulim, o tanque gasto no 

processo de f i l t r o - p r e n s a e de aproximadamente H I e 3 0  minutos. 

3e os f i l t r o s estiverem novoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G o caulim uma boa concentragao 1 

o tempo de filtragem e menor. A pressao que se trabalha e em tor 

no de 150 lbf/pol • Depois de f i l t r a d o o caulim s a i com uma u-

midade de 18 a 25^ e e posto para secar no s o l ao ar l i v r e . 

14- "itesentegrador de Pas" - 0  material seco e desintegrado passando 
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seem equipamentos apropriados. Para uaiformizar u t i l i z a - s e tortas' 

livremente unidas e caulim seco, na verdade processa-se uma mistura 

dessas materias umidas e secos, alem da desentegragao das tor t a s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 - "Ventilador de Secagem" -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA it onde o caulim perde o resto de umi-

dade que ele ainda possui, ficando 1 

com urn teor maxino permitido de 2J&« e segue por meio de v e n t i l a 

dores para as ensacadeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l§v "Lesentegrador de pinas" - Tern por objetivo desintegrar mais o 

caulim vindo do desentegrador de pas 

de onde, atraves de uma rosea transport ad ora e levado para o ' 

ventilador de secagem (PLASH IHYKG) , 

17- "Ensacadeiras" - 0 caulim j a beneficiado e ensacado para a expe. 

digao. Nestas ensacadeiras o caulim sofre o u l 

timo controle de qualidade. 

V-3- Controle de Qualidade. 

Para melhor entendemos os controles de qualidade • 

realizados pela Caulisa, dividimos os controles em t r e s etapas dis 

t i n t a s : 

1- Controle de Qualidade do Caulim Bruto 

2- Controle de Qualidade do Processamento 

3- Controle de Qualidade do Caulim Beneficiado. 

1- Controle de Qualidade do Caulim Bruto. 

Nesta 1" etapa sao f e i t o s os controles de umidade , 

alvura e rendimcnto. 3ste controle e de v i t a l importancia para o 

compra do Caulim, pois caso ele tenha urn teor al t o de umidade, 1 
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s i g n i f i e s dizer que estao comprando agua em vez de Caulin, o mesmo 

caso e para o rendimento, caso o mesmo for baixo estao comprando 1 

material acesso'rio, quanto a alvura, e necessario e l a esta numa 1 

f a i x a admissfvel para a cobertura do papel. Kstes controles sao f e i 

tos da seguinte maneira: 

Rendimento - Peoa-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 0 0 g da materia prima e colocar-se num copo 

de aluminio com urn pouco de agua, desentegra-se num batedor e pas-

sa nas malhas " 7 0 " ,  " 2 3 0 " e " 3 2 5 " .  0 Caulim que passou pelas tres 

peneiras e posto para decantar com sulfato de aluminio. Depois de 

decantado f i l t r a p s e a vacuo e coloca-se para secar na estufa, quan 

do seco, pesar-se e calcula-se o rendimento. 

Alvura - 0 Caulim e triturado e colocado num c i l i n d r o de ferro 

e precienado para que fique bem compacto, logo apos, l i gar -se o 1 

PHOTO VOLT e regula a alvura conforme a lampada que e3tao U3ando no 

momento, em seguida mede-se a alvura da amostra. A variaQao a c e i t a 

v e l e acima de 82° 012.  Pois abaixo disso e impossivel s e r v i r para o 

l^apel. 

Umidade - Pesa-se lOg da amostra analioada e seca-se na estufa 

ate f i c a r urn peso constante, para nao haver mais umidade entao pe-

sa^-se e verifioar-se qual a umidade da amostra, o ad mis s i v e l e ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qffo de umidade. 

2 -  Controle de Qualidade do Processapiento. 

JJste controle e f e i t o para se saber o residuo, a a l 

vura e a concentracao. & necessario este controle para v e r i f i c a r 1 

se os equipamentos estao trabalhando adequadamente, pois caso liaja 

muito residuo depois que o Caulim j a passou pela malha " 3 2 5 " i s t o , 

quer dizer que os hidrociclones nao estao cortando bem o Caulim e 
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s e r a necessario haver a mudanga dos mesmos. Tambem para haver urn. 1 

bom andamento do processo e conveniente que a concentragao dos so-

l i d o s s e j a de 12 a 16$, se nao for o caso, sera necessario adicio*a 

nar mais agua ou r e t i r a r agua da barbotina de Caulim.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3n. relagao a 

alvura e sempre bom comtro3a-la durante o processo, pois se a mes-

ma esta baixa sera bom misturar com caulins mais brancos para que* 

no fim nao ex i s t a Caulim com uma alvura muito baixa pois seu prego 

c a i r i a . 

Concentragao - A concentragao e controlada quando o caulim esta 

no tanque n 2 1, no tanque de transferencia e antes de entrar nos 1 

f i l t r o s T p r e n s a . 3ste controle e f e i t o de hora em hora. 

Recolhe-se uma amostra s i g n i f i c a t i v a da barbotina 1 

do Caulim e coloca-se numa proveta de 1 l i t r o , e mede-se a concen-

tragao com urn aerometro, e ver se a mesma esta dentro da faixij de 

trabalho. 

Resfduo - Pesa^-se 1 Kg da amostra citada acima e deixa-se pas-

sar na malhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " 3 2 5 " com urn jato d'agua e no f i n a l quando todo o Cau 

lim t i v e r passado e so refcta o residuo, coloca-se num vidro de r a -

logio e poe-se na estufa para secar, quando seco, pesa^-se numa ba-

langa a n a l i t i c a e calcula-se o residuo. 

Alvura- 2sse controle de alvura e semelhante ao controle do ma 

t e r i a l bruto. iletira^-se uma certa quaatidade da barbotina e coloca 

se para f i l t r a r , quando seco, t r i t u r a - s e e mede a alvura. 

3 -  Controle de qualidade do Caulim Beneficiado. 

Sao f e i t o s os controles de uma em uma hora, residuo 

alvura, PH, pontos pretos, umidade e tamanho de parti c u l a s abaixo' 
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2/\, • 0 controle do residuo e para saber se o Caulini e apropria 

do para o papel, pois caso ele e s t e j a acima de 0,2$ nao se r v i r a , jj> 

pois se for usado ele v a i estragar as poatas dos lapes quando for-

mos escrever, a alvura tera que estar na f a i x a de 82°G3, caso con 

t r a r i o nao s e r v i r a na f a i x a para o devido fim. que e o papel* Quan 

to ao AH e necessario que o mesmo e s t e j a entre 4,5 a 7. Os pontos' 

2 2 

pretos nao pode ultrapassar de 0,063 am /m , pois se caso ultrapas 

se, quando usado no papel o mesmo v a i f i c a r todo chaio de pontos ' 

pretos. A umidade tambem tern sua f a i x a admissfvel, que e 4$, pois* 

os compradores estao interessados no Caulim e nao na agua. Tamanho 

de part i c u l a s aenores que 2ji e muito importante para o papel, quan 

to major a porcentagem maior de parti c u l a s menores que 2 melhor' 

o seu uso para papel. 

•fles/duo - Pesa^-se lOOg de Caulim e nistura-se com agua, depois' 

deixa-se passar na malha "325", com urn jato de agua e o que nao con 

seque passar e colocado no vidro de relogio e posto para_^e£ar na 

estufa, quando seco e temos o residuo. 

/ilvura - 0 caulim. beneficiado j a vera triturado entao e so me-

d i r a alvura. 

-pi - Pesa-se 20g de caulim e mede-se 80 ml da agua destilada,' 

mistura-se e mede-se o pH no jpHMES&0« 

Pontos pretos - Pesar-se 150g de Caulim e com a u x i l i o de urn jato 

de agua passa^se na malha "325", ate que todo o caulim tenha passa 

do, entao o que f i c a retido na peneira, transfere para urn funii___ 1 

BUCHN3R de f i l t r a g a o , entao conta-se os pontos pretos e olha na t a 

bela (de uso confidencial da empresa) e sabe-se a quaatidade de 1 
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2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pontos pretos em mm /m . 

Umidade - A umidade e f e i t a do mesmo modo como a do Caulim 1 

quando chega a i n d u s t r i a . 

Tamanho 4e Tj ar t i cul as abaixo de 2 pelo teste da centrffuga. 

Bste teste so e f e i t o quando o caulim beneficiado e' 

de "primeira , ,

f quer d i z e r quando para papel. 

Pesa-se lOOg de caulim para 1 5 0 0 ml de agua d e s t i l a 

da, adiciona-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 , 5 ml de defloculante^para dissolver mais rapido 1 

o caulim, agita-se por 30  minutos no batedor, depois adiciona-se 2 

ml de hidroxido de sodio para c o r r i g i r o pll em torno de 9 * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & pH e 

corrigido para haver uma reagao quando adicionado o indicador e a 

solugao mudar de cor. Pepois de colocado o hidroxido de sodio a g i -

t ar -se por mais 1 0 minutos, poe-se numa proveta de 10 0 0 ml e com o 

densdjaetro mede a densidade, de posse da densidade vai-se numa t a -

bela de uso confidencial e v e r i f i c a - s e quanto da solugao e para co 

locar numa proveta de 1 0 0 ml o restante e completado com algumas ' 

gotas de fen o l f t a l e i n a e agua destilada, depois coloca-se em qua — 

tro cones, cada cone com 1 5 ml da solugao preparada e deixa c e n t r i 

fugar por 1 5 minutos. 3sses cones sao graduados, entao olhamos o 

valor do caulim sedimentado que se encontra em cor diferente e a-

traves de urn grafico confidencial, sabemos a porcentagem de p a r t i -

culas menores que 2 JUs . 
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V I - C O N C L U S f t O 

0 Caulim que a Caulisa esta utilizando e de boas pro 

priedades, so que os equipamentos nao estao contribuindo para o seu 

benef iciamento • Os hidrociclones nao estao cortendo adequadamente , 

t e r i a que haver regularmente manuiiengao nos mesmos, ou entao trocar-

l o s por hidrociclones de alumina} os de ferro de desgatam facilmen* 

te com o a t r i t o das par t i c u l a s em suas paredes e i s t o causa impura-

za no f i n a l do benef iciamento de caulim; quanto ao de alumina, e l e 1 

e de grande dureza e suporta mais a t r i t o do que o de f e r r a , sabendo 

se port ant o que o de alumina e bem mais caro, mas no entanto, o Cau 

lim i r i a subir de prego, e com o decorrer do tempo s a i r i a bem mais 

economic©. 

0 transporte para carregar o caulim brfcto e caro e 

estao gastando desnecessariamente com transporte de materials aces-

sorios, quando s e r i a bem mais economico fazer-se na mina urn benefi-

ciamanto previo a seco, pois esses materials acessorios nao tern pro 

veito devido as impurezas. 

Tambem s e r i a necessario para melhorar andamento do 1 

processo de benef iciamento que o canal que transporta o caulim do 1 

batedor para as peneiras de pedregulho fosse de cimento, como uma 

mesa de concentragao, para que a a r e i a f i c a s s e r e t i d a nas suas cana 

l e t a s e diminuisse a quaatidade de pedregulho nas peneiras, levando 

a uma perda consideravel de caulim junto ao r e j e i t o . 

Sao muitos os problemas que a Caulisa possui, e com 1 

uma gama de solugoes. 
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