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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho apresenta como principalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA area de estudo a Microrregiao de 

Araripina, localizada no Estado de Pernambuco e onde existe as principals 

reservas de gipsita economicamente explor^veis, o que confere a Pernambuco 

o titulo de maior estado produtor deste bem mineral existente no pais. E 

realizado todo urn estudo sobre a gipsita abordando inicialmente a 

caracterizacao da regiao estudada. Ainda trata exclusivamente das inumeras 

aplicac5es e usos nos diversos setores da economia acerca deste bem 

mineral, bem como relatando os aspectos relativos ao mercado consumidor. 

Em seguida e feito uma abordagem sobre a producao nacional e mencionadas 

as reservas existentes no pais nao deixando de enfatizar os Estados Unidos 

que e o lider mundial no comercio da gipsita. Finalizando mostra-se a estrutura 

de mercado que e de fundamental importancia em nosso estudo. As etapas 

conclusivas deste trabalho retrata ainda uma forte tendencia no mercado da 

gipsita para urn crescimento nos proximos anos impulsionado principalmente 

pelo setor da construcao civil. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The principal area of study of this research is the Araripina microregion, situated 

in the Pernambuco State where exists main gypsum reserves economically 

explorable deposits. For this reason Pernambuco is known for being the biggest 

producer of gypsum in the country. A study was made about the mineral 

beginning with the characterization of the region where it occurs. An 

investigation was made about the various aplications and uses of gypsum in the 

different sectors of economy as well as its role in the consumer market. Also 

discussed about country's production and existing reserves here ans as well as 

in the United States which is a leading in production and reserve in the world. In 

this work a great importance is given to the gypsum market structure. The final 

evaluation of this research shows a strong tendency in the growth of the 

gypsum market in the near future due principally to construction industry. 
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CAPiTULO 1 

INTRODUQAO 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G E N E R A L I D A D E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gipsita compreende um dos principals recursos minerais de que 

disp5e o Estado de Pernambuco. A mesmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esia associada a outros 

sedimentos de valor economico como calcarios e argilas. Este bem mineral e 

materia-prima largamente utilizada na fabricacao de cimento bem como na 

forma de gesso (gipsita calcinada) para aplicacoes no setor da construcao civil. 

Esta ultima aplicacao vem adquirindo forte crescimento nos ultimos anos, 

(desde meados da decada de 80 ) superando ate a demanda derivada do setor 

cimenteiro. 

A ocorrencia de minerais na Chapada do Araripe e conhecida desde 

o ini t io do seculo XVIII, periodo em que SPIX e MARTIUS empreenderam os 

primeiros registros paleontolbgicos na regicio. Somente em 1909 estudos de 

carater fisiografico, geol6gico e hidrogeolbgico foram desenvolvidos por 

LISBOA (1914) e CRANDALL (1910), sobre a presenca de mineralizacoes de 

gipsita. (DNPM, 1984). 

Em 1914, por sua vez, SMALL esboca uma coluna estratigrafica 

para a regiao do Araripe, onde na decada de 60, trabalhos posteriores 

executados por MORAES (1963), BEURLEN (1962 e 1963) e ANJOS (1963 e 

1967) modificaram as terminologias em algumas formacoes frente a ideia 

original de SMALL que realmente prevaleceu. (DNPM, 1984). 

A industria mineral na regiao do Araripe foi implantada em 1942, e 

atualmente, possui em seu parque industrial cerca de 300 empresas gerando 

aproximadamente 10 mil empregos e movimentando anualmente cerca de R$ 

150 milhoes, igualando-o a outras atividades economicas de tradicao do 

Estado como a industria sucroalcooleira (Noticiario Executivo - 06/03/1998). 

A regiao do Araripe esta localizada na chamada Formac3o Santana 

(Cretaceo). A gipsita representa uma grande oportunidade de emprego e 

renda para a populacao desta regiao que convive com o problema da seca que 



2 

assola toda a localidade, se constituindo portanto, em uma altemativa de 

desenvolvimento regional o que nos permite reconhecer a potencialidade 

economica do Araripe. 

Sao abordados inicialmente neste trabalho os aspectos gerais 

acerca da gipsita, bem como suas aplicacoes, as caracteristicas e a localizacSo 

da area em estudo, relacionando parte da problematica da regiao do Araripe. O 

segundo capitulo aborda a demanda da gipsita mostrando o mercado 

consumidor e as tendencias futuras acerca deste bem mineral. 

O terceiro capitulo trata exclusivamente da oferta deste bem mineral, 

bem como os principals produtores nacionais, referenciando os Estados Unidos 

que e o maior produtor mundial. Neste capitulo abordamos ainda a importacao 

de gipsita nos Estados Unidos e no Brasil. O fosfogesso, que e subproduto do 

acido fosfbrico ja bastante difundido no centro-sul do pais, nao poderia deixar 

de ser mencionado visto que concorre juntamente com a gipsita natural 

extraida da regiao do Araripe utilizada na fabricacao do cimento. 

Desde a decada de 40 foram iniciados estudos geoecon6micos 

sobre os depositos de gipsita no Estado de Pernambuco. Ate a decada de 50 

todo o gesso consumido no pals provinha de minas do municipio de Dix-Sept-

Rosado (Rio Grande do Norte). Somente a partir de 1965 e que o Estado de 

Pernambuco liderou a producao brasileira de gipsita e tornou-se atualmente 

maior produtor nacional de gesso. 

O quarto capitulo aborda a organizagao de mercado que e de 

fundamental importancia e indispensavel o seu estudo na classificacao da 

estrutura industrial de urn determinado mercado. Por fim, temos o quinto 

capitulo que engloba a parte conclusiva deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. CARACTERIZAQAO GEOAMBIENTAL DA REGIAO 

O presente trabalho apresenta como area em estudo a Microrregiao 

de Araripina, no Estado de Pernambuco, onde esta localizado o Polo Gesseiro 

do Pais. Os dados seguintes foram fornecidos pelo Cadastro Industrial do 

Estado de Pernambuco - 94/95. A Fig. 01 mostra as cinco mesorregioes 

geograficas existentes no Estado de Pernambuco seguido de suas respectivas 
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densidades demograficas que pode ser visualizado atraves do grafico 01 . Por 

sua vez, a area e a populacSo podem ser observados no grafico 02 seguinte. 

Quadro 1 - InformacSes socio-econ6micas da microrregiao de Araripina 

Dados socio-economicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area do Estado de Pernambuco= 98.307 Km 2 \ 6,3% da area do Nordeste 

\ 1,2% da area do Brasil 

Numero de Municipios = 184 

Area de Araripina = 11.792 Km 2 

LocalizagSo = Mesorregiao do Sertao Pernambucano (extremo oeste do Estado) 

Municipios = Araripina, Bodoco, Exu, Ipubi, Ouricuri e Trindade 

Phncipai Atividade Econdmica = Extragao e Beneficiamento da Gipsita. De forma 

secundaria, temos a agricultura e a pecuaria 

Fonte: Condepe, 1996 

Figura 01 - Mapa do Estado de Pernambuco com as cinco mesorregiSes: 

Mata Pernambucana, Mesorregiao do SSo Francisco, Mesorregiao 

Metropolitana do Recife, Agreste e Sertao Pernambucano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CONDEPE/1991 
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Grafico 01 - Densidade Demografica das Mesorregioes do Estado de 

Pernambuco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: CONDEPE/1991 

Grafico 02 - Area e Populagao correspondente as Mesorregioes do Estado de 

Pernambuco 
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A Microrregiao de Araripina esta situada acerca de 300 Km da 

cidade de Petrolina, detentora de infra-estrutura portuaria, considerada ponto 

de partida inicial da hidrovia do S3o Francisco, com possibilidades de 

navegacao ate o municipio de Pirapora, (MG) , regiao de grande concentracao 

de industrias cimenteiras do pais e e o principal elo de ligacao para o sudeste 

do pais. 

A maioria da populacSo do Araripe encontra-se na zona rural, o que 

denota sua aptidao pela atividade agricola, onde o milho, a mandioca e o feijao 

s3o culturas desenvolvidas na regi§o, mesmo em menor proporcao em relacao 

a outras atividades produtivas. A principal atividade economica e a mineracao, 

denotado pelo Polo Gesseiro, de expressividade singular no Pais. 

A Chapada do Araripe apresenta uma forma tipica que caracteriza 

uma chapada sedimentar, com uma grande extensao. Morfologicamente, e 

constituida por 3 unidades distintas: chapada, talude e morros testemunhos e 

por ultimo pediplano cristalino (COSTA e ANJOS, 1962) 

O clima predominate na regiao e seco e quente do tipo tropical 

semi-arido, com chuvas escassas. No topo da Chapada o clima e frio onde as 

regioes que circundam a mesma ocasiona urn melhor aproveitamento agricola. 

O manto de vegetac^o que cobre toda a Chapada e diferente da 

existente no alto sertao com o dominio da caatinga rasteira e arbustiva 

(COSTA e ANJOS, 1962). 

A hidrografia da regiao e irregular onde ao norte da Chapada a rede 

hidrografica e composta de riachos estreitos sinuosos e com pouca 

profundidade (COSTA e ANJOS, 1962). 

Geologicamente, a Chapada do Araripe e composta por rochas 

sedimentares dispostas horizontalmente e de idade cretacica. (Fig. 02). 
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Figura 02 - Visao Geral do Mapa Geol6gico da Chapada do Araripe/1981 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: RadamBrasil/1981 

Com relacSo a estratigrafia, esta chapada localiza-se na Formacao 

Santana (Cretaceo) e esta associada a sedimentos de valor economico como 

argila e calcario. A variacao da espessura da sequencia sedimentar esta 

correlacionada a intensidade das ondulacoes moldadas no periodo pre-

cretacico. Sao encontradas maiores espessuras das formacoes sedimentares 

nas depressoes cristalinas e menores nas elevacoes. 

A estratigrafia da Chapada este composta de arenitos em sua base, 

passando por uma sequencia de evaporitos de gipsita, calcareos e margas 

conhecido como FORMAQAO SANTANA, onde ocorre justamente a camada 

da gipsita capeada por argilas e margas com concrecoes calcareas. A 

espessura da FormacSo Santana varia em torno de 40 m, e os depositos de 

gipsita estSo originados a ingressoes marinhas que preencheram as grandes 

depressSes do embasamento precipitando o sulfato de calcio. 
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1.3. A PROBLEMATICA REGIONAL 

A regiao do Araripe como foi detectado, vem enfrentando problemas 

em todo o seu parque, que consequentemente afeta todo o quadro produtivo 

da regiao. Apresentaremos a seguir alguns aspectos mais relevantes desta 

problematica, em geral, ja e conhecida mas que merece uma maior atencao e 

uma melhor avaliacao por parte dos orgaos govemamentais e dos empresarios 

atuantes no setor. 

Entre os principals problemas existentes nesta regiao podemos citar: 

a rede rodovieiria onde, por exemplo, as estradas apresentam condicoes 

precarias, agravando-as principalmente durante o invemo; 

O surgimento de outras fontes alternativas, como por exemplo, o 

uso da gipsita na industria quimica, na agricultura, tern ocasionado a reducao 

da oferta da gipsita natural para o mercado cimenteiro; 

A baixa remuneracao paga, onde ocorre a migracao de muitos 

trabalhadores para a agricultura a procura de urn sal£rio maior, 

Falta de fiscalizacao por parte de orgaos govemamentais, visando 

uma regularidade maior nos encargos sociais aos empreendimentos; 

Com reiacao as calcinadoras, outros problemas foram observados, 

entre os quais os fomos de lenha n§o permitem uma homogeneidade na 

calcinagao do produto e ainda degrada o meio-ambiente. 

As calcinadoras funcionam precariamente frente a falta de recursos 

financeiros; 

Nao existe uma assistencia tecnica nem treinamento da mao-de-

obra; 

Existe irregularidade na entrega do produto ao consumidor final; 

Alto custo do transporte. (SERENO FILHO, 1981). 

Todo este elenco de problemas contribui decisoriamente por 

acarretar queda no nivel de producao e consequentemente no emprego e 

renda, dado que a industria do gesso representa uma fonte de 

desenvolvimento vivido pelo sertao pernambucano. 
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Entre estes problemas, podemos citar ainda aqueles aos quais se 

refere a falta de uma mao-de-obra especializada para a utilizacao do gesso no 

mercado da construcao civil, a qualidade deste produto ainda e bastante 

discutivel frente ao consumidor, que acredita e considera o gesso nas 

edificacoes como fruto de rachaduras, desmoronamentos sendo considerado 

inferior ao produto tradicional. 

Mas isto e puro engano, onde o gesso e considerado urn material 

proprio para revestimento intemo que possui boa qualidade, durabilidade, 

reduzindo o volume de entulho e ainda permite uma maior economia. Alem 

disso, o gesso possui propriedades termo-acusticas o que Ihe assegura 

vantagens termicas. 

Aliado a isto, temos na regiSo do Araripe os problemas ambientais 

que nos dias atuais, sao fruto de discussao em todo o mundo. A questao 

ambienta! e decorrente da prbpria atividade mineradora existente, constituindo-

se assim em uma preocupacao constante dos orgaos ligados ao meio-

ambiente. 

Sao utilizadas na regiao muitas tecnicas improprias durante a 

extracao mineral, contribuindo para o empobrecimento do solo, como a erosao 

desenfreada, devastacao da flora nativa oriunda do corte da lenha para uso 

nas industrias do gesso, olaria e padaria. 

Este quadro e visivel por quern passa pelo local, surgido apos o 

surto da industrializacao da gipsita, causando urn grande impacto ambiental em 

toda a mata da Chapada do Araripe que sofreu devastacao para atendimento a 

industria gesseira. 

O desmatamento discriminado verificado na regiao e uma situacao 

critica, e a lenha que e o principal combustivel das calcinadoras esta sendo 

adquirida em outros Estados, como por exemplo, do Piaui. Nao existe na 

regi5o algum controle na area devastada nem uma fiscalizacao por parte do 

orgao competente. Araripina possui hoje uma area ja degradada decorrente do 

material explorado anteriormente, sem contudo, serem tomadas medidas 

preventivas para as futuras exploracoes a serem realizadas. 

Os problemas nao se restringem aqueleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ]a citados. A regi§o do 

Araripe sofre tambem constantemente com o problema da falta d'agua em 
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quantidade e qualidade para o processo de fabricacao de premoldados que e 

realizado em toda a regi§o e tern ocasionado entrave a producao local. 

Nao existe por parte dos agentes urn conhecimento adequado sobre 

a conservacao do solo e de que forma obte-la, da necessidade de explorar a 

mata mas tambem de preserva-la e que nao venha trazer prejuizos futuros 

para toda a sociedade. 
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CAPiTULO 2 

DEMANDA DA GIPSITA 

2.1. Ap'.icagoes da Gipsita 

A gipsita, como e mais conhecida o gipso ou gesso, e urn mineral 

nao-metalico constituido pelo sulfato de calcio cristalizado com duas moleculas 

de agua de cristalizacao (CaS0 4 . 2 H 2 0 ) . (SANTOS, 1981). E de cor branca ou 

incolor, com dureza entre 1,5 a 2. E ligeiramente soluvel em 3gua (cerca de 

2%) e soluvel completamente em acido cloridrico (HCI) a quente. A gipsita 

frequentemente esta. associada a anidrita que substitui a mesma em aplicacoes 

apenas parcialmente apresentando limitacao em seu uso. (PEREIRA, 1973). 

A gipsita possui urn amplo aproveitamento nos diversos setores 

economicos com inumeras utilidades. A presente preposicao enumera as 

possiveis aplicacoes da gipsita quimica e da gipsita natural, o que nos permite 

dar uma ideia dos varios usos e produtos obtidos a partir deste bem mineral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para uso direto na industria quimica pode ser utilizado para 

obtencao de: 

•Acido sulfurico; 

•Sulfato de amonio; 

•Enxofre elementar; 

•Sulfato de magnesio 

Na agricultura, pode ser usado na correcSo de solos alcalinos e 

deficientes em enxofre. (VIGA, 1979). O gesso, pela atuacao do enxofre, atua 

nas camadas mais profundas no solo. As quantidades a serem usadas 

dependem fundamentalmente da quantidade de calcio e enxofre que se quer 

fornecer ao solo, como da quantidade de aluminio a ser eliminado das 

camadas. (DNPM, 1973). 

Na correcao de solos salinos, por sua vez, o excesso de sodio pode 

ser eliminado pela ac3o do calcio contido no gesso ou calc£reo. O calcio e o 
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enxofre sao importantes para o aumento da produtividade agricola, visto que o 

enxofre e essencial para a formacSo das proteinas nas plantas como tambem 

para fixar o nitrogenio atraves das leguminosas. O calcio, entretanto, ajuda a 

neutralizar os acidos organicos possibilitando o aumento da producio das 

sementes. Os fertilizantes quimicos deram prioridade aos macronutrientes 

como nitrogenio, fbsforo e potessio (N, P, K) em detrimento do calcio e enxofre. 

Quanto ao uso da gipsita na agricultura,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esia ainda em fase 

incipiente no pais. A regiao Sudeste responde pelo maior mercado consumidor, 

e vem obtendo nos ultimos anos urn bom crescimento, frente a preocupacSo de 

oferecer rentabilidade economica para urn residuo da industria petroquimica de 

fertilizantes que e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fosfogesso. 

Existe ainda a possibilidade de utilizacSo da gipsita para uso 

complementar como: 

•No acabamento de tecidos de algodSo para dar brilho; 

•Na fabricacao de tintas, botoes, polvora, discos, fosforos; 

•Carga para papel; 

•Adicionar a £gua empregada na fabricacao de cerveja; 

•Filler na construcao de estradas em asfalto, entre outros. (SERENO FILHO, 

1981). 

Nas ultimas decadas tem-se desenvolvido estudos e projetos para 

utilizacHo industrial da gipsita natural como por exemplo, a aplicacao do gesso 

ou de gipsita no uso como "filler" na construcao de estradas e pavimentacao, 

isto, aliado ao elevado custo de transporte que desestimula macicamente o uso 

do gesso, onde encontra substitutos mais economicos para tal finalidade. 

Temos ainda seu uso direto em cimento portland, como retardador 

do tempo de pega. 

A gipsita calcinada tambem tern a util propriedade de se tornar 

pl^stica ao ser misturada com ^gua, podendo ser moldada nas formas 

desejadas, para tanto, seu uso direto em gesso na confeccao de placas, 

blocos, divis6rias, revestimentos, moldes ceramicos, tipo cola, tipo alfa, 

produtos medicos e odontolbgicos. 
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Devido a sua plasticidade, o gesso tern como urn de seus usos mais 

tradicionais, o acabamento e a omamentacSo. O gesso apresenta muitas 

vantagens comparativas quando usadas na construcao de divisbrias e em 

forros tais como: ser bem mais leve que a alvenaria comum, e urn material anti-

fogo, considerado isolante termico e acustico, apresenta ainda a propriedade 

de endurecimento r£pido. 

Pesquisas mostram ainda que o gesso na fabricacao do papel pode 

substituir o caulim com vantagens, pois, o gesso como carga pode chegar ate 

20% em peso, enquanto que o caulim nao passa de 7%. Por outro lado, a 

introducao do gesso no papel requer certa condicao como a oferta de urn 

gesso especial para esta finalidade, com especificacoes precisas. 

Com o gesso obtido na calcinac2o, alem da construcao civil como ja 

esta sendo usado, pode-se adicionar ainda a solos proximos aos jazimentos de 

gipsita e melhorar as caracteristicas agricolas do solo. 

Atraves de processos quimicos, conhecidos como o Muller-Kuhne, o 

USBM (United States Bureau of Mines) e o Merseburg (ALBUQUERQUE, 

1981)., a gipsita pode ser usada como fonte de obtencao dos seguintes 

produtos: enxofre elementar, £cido sulfurico, cimento, bamlha, cloreto de 

calcio, sulfato de amonio e carbonato de calcio, conforme podemos observar 

no quadro abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 01 

Fonte de Obtencao da Gipsita atraves de Processos Quimicos 

Processos Quimicos Produtos Materias-Primas 

Muller-Kuhne (OSW) Acido Sulfurico/Cimento Gipsita.Coque.Areia e Argila 

USBM Enxofre Elementar/Bamlha e 

Cloreto de Calcio 

Gipsita, NaCI, Coque,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C0 2 e 

Resina de Troca lonica 

Merseburg Sulfato de Amonio e 

Carbonato de Calcio 

Gipsita, C0 2 e Amonia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Albuquerque, 1981 

A gipsita calcinada e adicionada ao solo sob a forma de gesso, 

funciona como uma fonte de incorporacSo de enxofre e calcio que contribui 
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para correcao de acidez subsuperficial e proporciona melhores condicoes as 

raizes das plantas. 

Podemos observar nesta proposicao toda ampla variedade de 

produtos que podem ser obtidos atraves da gipsita e a gama de utilidades que 

a mesma nos oferece. 

2.2. Principals Consumidores de Gipsita 

Na Regiao do Araripe, temos dois tipos principals de demandadores 

que sao as industrias de cimento e as industrias gesseiras que adquirem o 

gesso bruto e/ou calcinado. 

Nos anos 70, mais de 75% de toda gipsita utilizada no Brasil era 

destinada a fabricacao de cimento, setor que demandava a maior parcela deste 

mineral. Durante o referido periodo o uso da gipsita cresceu pelas industrias 

interessadas em implantar novas fabricas de cimento e assim garantir mercado 

efetivo para a gipsita. 

A dependencia existente esteve mais consolidada pela vinculacao 

societaria das minas aos grandes grupos cimenteiros, onde a carencia de 

estudos para projetos de utilizacao industrial para gipsita natural e as novas 

potencialidades de exploracSo do minerio para outros usos e aplicacSes. 

Por sua vez, nos paises industrializados, o emprego da gipsita 

calcinada para construcao civil e acentuado, respondendo cerca de 2/3 (dois 

tercos) da demanda total de gipsita, enquanto que sua utilizacao no Brasil esta 

em niveis mais altos do que o que se tern registrado anteriormente, mas ainda 

esta longe dos indices obtidos pelos paises desenvolvidos. 

A gipsita calcinada nos paises desenvolvidos tern sua importancia 

na construcao civil, sobretudo na utilizacao de pre-fabricados como bloquetes, 

chapas divisbrias e de revestimento, estuques entre outros. (DNPM, 1973). 

A tendencia atual do mercado consumidor de gipsita e seus 

derivados no Brasil, esta na mesma direcao dos mercados dos paises 

desenvolvidos, onde o principal uso da gipsita se encontra no setor da 

construcao civil e nao mais na fabricacao de cimento. 
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O consumo aparente da gipsita no Brasil esteve ligado nos anos 70, 

conforme se observou, a industria do cimento, onde este mineral entra no peso 

final do cimento na proporcao de 3% e e destinado a atender exclusivamente o 

consumo intemo do pais. 

Podemos observar no grafico 03 a evolucao do consumo aparente 

de gipsita no Brasil durante os anos de 1980 ate 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 02 

Consumo Aparente Total da Gipsita no Brasil -1980 a 1995 

ANO CONSUMO(Ton.) 

1980 575.539 

1981 690.394 

1982 681.480 

1983 555.939 

1984 493.672 

1985 560.092 

1986 709.956 

1987 803.748 

1988 788.674 

1989 861.091 

1990 825.077 

1991 968.966 

1992 888.358 

1993 874.141 

1994 820.502 

1995 964.035 

Fonte: DNPM, 1982 a 1995 
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Grafico 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consumo Aparente Total da Gipsita no Brasil - 1980 a 1995 

O consumo aparente pode ser expresso atraves da seguinte 

expressSo: 

CONSUMO APARENTE = PRODUQAO - EXPORTAQAO + IMPORTAQAO 

O consumo da gipsita natural esta limitado precisamente pelo alto 

custo de colocacao do produto no mercado, originado nao pelo custo de 

exploracao do referido minerio mas sim pelo elevado custo do frete. O limitado 

mercado consumidor, nas condicoes do custo de transporte atuais, implica no 

desinteresse por parte dos produtores em melhorar as tecnicas e metodos de 

exploracSo da gipsita, e com isto a demanda de gipsita para cimento vem 

sofrendo uma retrac3o. Por outro lado, o consumo do gesso calcinado vem 

aumentando nos ultimos anos. 
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Na decada atual, o crescimento do mercado do gesso vem 

consolidando sua posicao frente ao outro setor (Calcinacao) e esta invertendo 

as posicoes, inclusive ultrapassando em determinado periodo a industria 

cimenteira, o que demonstra a importancia economica que a industria gesseira 

vem conquistando ano a ano e alcancando urn verdadeiro equilibrio entre 

ambos, onde a calcinacao prevaleceu sobre o setor cimenteiro, nos anos de 

1992, 1995 e 1996, conforme a tabela 3 seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 

Distribuicao percentual do consumo de gipsita por utilizagao 

no Brasil/1991-1996 

Ano Cimento (%) Calcinacao (%) 

1991 52 48 

1992 45 55 

1993 51 49 

1994 52 48 

1995 44 56 

1996 46 54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Sumario Mineral- 1992 a 1997. 

Esta breve alteracSo no consumo setorial elevou o estado de 

Pernambuco de simples fomecedor de gipsita bruta para ser tambem urn 

grande fomecedor de gesso e seus derivados com os beneficios econbmicos e 

sociais dai decorrentes. 

Fatores como a atomizacao e dispersSo geografica dos produtores 

do gesso contribuem para a escassez de dados referentes ao consumo 

setorial do produto, embora se conhecam que os principais usos do gesso 

ocorra no revestimento de paredes, na confeccao de moldes ceramicos, na 

fabricacao dos pre-moldados e em menor proporcao na manufatura do giz, e 

para fins ortopedicos e odontologicos. 

O maior mercado consumidor de todos os produtos oriundos do Polo 

Gesseiro se concentra essencialmente na regiao Sudeste enquanto que a 

regiao Nordeste e o Centro-Oeste sao mercados promissores a curto prazo. 
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Ac6es neste sentido ja foram implementadas, com vistas a ampliar o consumo 

do mercado de gesso. Conforme observamos na tabela 4, a regiao Sudeste 

compra cerca de 49,3% do total comercializado, portanto, quase a metade de 

toda producao do gesso destina-se aquela regiao. Em seguida vem o Nordeste 

com 28,2% e posteriormente a regiao Sul com 15,6%. O menor percentual 

cabe as regiSes Norte e Centro-Oeste, contribuindo com 3,8% e 3 , 1 % 

respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 

Destino das vendas de gesso em po do Araripe 

R E G I O E S % DA PRODUQAO 

Norte (AM,AC,AP,PA,RR,RO e TO) 3,8 

Nordeste (MA,PI,CE,RN,PB,PE,AL,BA) 28,2 

Centro-Oeste (MT,MS,GO) 3,1 

Sudeste (MG.RJ.SP) 49,3 

Sul (PR.SC.RS) 15,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Peres, 1996 

Historicamente falando, a industria do cimento sempre foi o principal 

segmento consumidor de gipsita no pais. Porem, esta supremacia tern se 

modificado na decada de 80, conforme se observou anteriormente. O consumo 

da gipsita em funcSo do emprego do gesso vem aumentando, e ja ocupa lugar 

de destaque antes reservado a industria cimenteira. 

O crescimento do mercado do gesso esta direcionado para o 

aumento do consumo no setor da construcao civil, seja na forma de gesso em 

po para revestimento, seja na forma de premoldados para divisbrias e forros, 

conforme observa-se na tabela 5 onde mostra a participacao dos segmentos de 

consumo. 

As vantagens oferecidas no uso de revestimentos e premoldados de 

gesso em comparacao com outros materials sao a possibilidade de uma maior 

rapidez na execucao, diminuicao no peso da estrutura, reducao de entulhos, 
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um maior espacamento intemo alem de contribuir para que as edificacoes 

fiquem mais baratas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 

Participagao dos Segmentos de Consumo 

SEGMENTOS % DA PRODUQAO 

Ind.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ceramics de loucas de mesa, sanitaria, faiancas 3,0 

Construcao Civil (Revestimento) 42,8 

Outros (Fabricantes de placas, blocos, moldes, estatuetas) 54,2 

TOTAL 100 

Fonte: Peres, 19% 

A utilizacao do gesso na construcao civil brasileira so agora ganha 

impulso, sendo utilizado nos varios comodos de uma residencia, nao se 

limitando apenas ao rebaixamento de tetos de banheiros, onde os principals 

consumidores s5o as grandes construtoras que utilizam placas de gesso para 

fazer o referido rebaixamento e forracao de areas sobre pilotis. 

Os materials comumente empregados no setor da construcao civil 

tern aumentado fundamentalmente sua aplicacSo no mercado, onde o uso da 

gipsita na fabricacSo do cimento decresceu para segundo piano e ainda 

enfrenta a concorrencia com o fosfogesso ]a bastante difundido no sudeste do 

pais, consequentemente a demanda da gipsita na fabricacao do cimento 

declinou. 

No Brasil, o consumo de gesso de 300 mil t/ano e bastante inferior 

ao dos seus sucedaneos, o cimento e a cal, cujos consumos s§o de 25 milhoes 

de toneladas/ano e 1 milhao de tonelada/ano, respectivamente. 

O consumo aparente no pais, devido a pouca expressao que 

representa o comercio exterior, demonstra um comportamento identico ao da 

producao. 
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2.3. Demanda Futura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para se entender qual o mercado futuro da gipsita e necessario 

antes de mais nada, saber qual ou quais variaveis causam impacto na sua 

producao. Como foi dito anteriormente, cerca de 42,8 % da gipsita e utilizada 

na construcao civil (revestimento). Assim sendo, na falta de um outro indice, 

resolvemos utilizar a producao de cimento como um "procurador" ideal para 

representar a construcao civil. Desta forma, tentamos estabelecer uma relacao 

entre a producao de gipsita (variavel dependente) e a producao de cimento 

(variavel independente), atraves de uma regressao linear. 

A anaiise de regressao e um ramo da teoria estatistica amplamente 

utiiizado. Em Economia se constitui numa tecnica basica para medir ou estimar 

relacbes entre variaveis economicas que constituem a essencia da teoria e vida 

econbmica. O objetivo fundamental da anaiise de regressao linear e estimar a 

relacao entre duas variaveis ( digamos X e Y). Os economistas tern interesse 

nessa relacao estimada para fins de previsao. 

Uma vez estimada a relacao entre as variaveis X e Y, podemos 

entao estimar o grau de exatidao das previsoes feitas com base nessa relacao. 

E impossivel estimar-se a relacao entre duas variaveis sem primeiro fazer 

certas hipbteses sobre a forma da relacao. Algumas formas podem ser aceitas 

ou rejeitadas. Em geral, podemos afirmar que um modelo de regressao 

consiste em um conjunto de hipbteses sobre a distribuicao dos termos "erro" e 

as relacoes entre X e Y. 

Portanto, quando se faz uma regressao linear, na verdade esta se 

testando uma hipbtese. Por exemplo, quando voce diz que: 

Y = a + bX 

Na realidade voce esta dizendo que "Y" (variavel dependente) e uma funcao de 

"X" (variavel independente), ou seja, voce esta dizendo que as variacdes em X 

explicam pelo menos em parte as variacoes em Y. No entanto, se faz 

necessario provar se esta afirmacao e verdadeira ou falsa. Como? Realizando 

testes estatisticos, como por exemplo, o t-teste. 

A distribuicao t e importante quando usamos amostras com menos 

de 100 observacoes. E comumente utilizada para se determinar se as medias 
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d2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SfDOStfS 590 Significativamente diferentes das medias hipoteticas de 

populacao. 0 teste t e uma distriDuicao continua, simetrica em relagao a t = 0 

(seu valor esperado). 

Em geral, o teste t e usado para testar hipbteseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acerca de 

parametros de outras d i s t r i b u t e s ou para determinar o grau de validade do 

ajustamento de uma distribuicao \eor\ca a dados observados. 

No caso acima, nos queremos saber se "X" afeta "Y" no modelo 

Y = a + bX, portanto, vamos formular duas hipbteses, a saber: 

a) Hipbtese Nula: X nao afeta Y, logo, b = 0 

b) Hipbtese Alternativa: X afeta Y, logo, b # 0 

5 % 0 5 % 

Considerando que o valor de t para a amostra em estudo pode ser 

calculado pela seguinte formula: 

tamostra = b = Coeficiente (b) 

Sb Erro padrao do coeficiente 

Entao, temos que: 

Se tamostra for maior que o W i a , entao rejeite a hipbtese nula, 

porem: 

Se tamostra for menor que o t̂ beia, n§o rejeite a hipbtese nula. 
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Tabela 6 

Graus de Liberdade p = 1 0 % p = 20% p = 30% p = 40% 

1 6,314 3,078 1,963 1,376 

2 2,920 1,886 1,386 1,061 

3 2,353 1,638 1,250 0,978 

4 2,132 1,533 1,190 0,941 

5 2,015 1,476 1,156 0,920 

6 1,943 1,440 1,134 0,906 

7 1,895 1,415 1,119 0,896 

8 1,860 1,397 1,108 0,889 

9 1,833 1,383 1,100 0,883 

10 1,812 1,372 1,093 0,879 

11 1,796 1,363 1,088 0,876 

12 1,782 1,356 1,083 0,873 

13 1,771 1,350 1,079 0,870 

14 1,761 1,345 1,076 0,868 

15 1,753 1,341 1,074 0,866 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Bussab e Morettin 

No nosso caso particular, estamos trabalhando com uma curva t 

para 13 graus de liberdade (degrees of freedom). 

Considerando que "b" pode assumir tanto valores positivos como 

negativos, vamos trabalhar com as duas extremidades da curva t, e para um 

limite de confianca de 90%, temos 5% para cada extremidade de t. 

Assim, para uma regressao com grau de liberdade igual a 13, nos 

teriamos t = 1,771. Utilizando o programa lotus 123, obtivemos o seguinte 

resultado: 
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Tabela 7 

Produgao Bruta de Gipsita e Produgao de Cimento no Brasil 

1980-1994 

Anos Prod.Bruta de Gipsita(Y) Ton Prod.Cim.Portland(mil ton.) 

1980 576.824 22.066 

1981 892.109 26.051 

1982 680.829 25.644 

1983 555.907 20.870 

1984 496.552 19.741 

1985 560.077 20.612 

1986 706.463 25.257 

1987 801.667 25.468 

1988 788.673 25.330 

1989 860.620 25.926 

1990 823.688 25.848 

1991 969.814 27.490 

1992 896.925 23.903 

1993 906.135 24.843 

1994 834.187 25.229 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Anuario Mineral Brasileiro (1980 - 1994) 

DNPM- DEM 

Resultado da Regressao 

Constante 495496 

Erro Padrao da Est. Y 89041,53 

R ao Quadrado 0,657056 

Num. de Observacoes 15 

Graus de Liberdade 13 

Coeficiente(s) X 51,01301 

Erro Padr3o do Coeficiente 10,22162 



Fazendo a correlacao entre as variaveis acima, temos o seguinte: O 

resuitado da formula e: 0,81059. Dai, concluimos que como o valor obtido esta 

proximo de 1, dizemos que existe uma boa correlacao entre as duas variaveis. 

O t da nossa amostra e: 

tamostra = §101301 = 4,99 

10,22162 

Como se pode observar do resuitado acima, a producao nacional de 

cimento expiica cerca de 65,7% (R 2) da producao nacional de gipsita. 

Muitas outras variaveis foram testadas estatiscamente, como por 

exempio, o Produto Intemo Bruto (PIB), o indice Nacional do Custo da 

Construcao (INCC), o indice Gera) de Precos (IGP), porem seus R 2 nao foram 

tao satisfatorios como o obtido na producao de cimento. A producao de cimento 

Portland conseguiu provar estatiscamente atraves do teste t, como foi visto 

anteriormente, que realmente causa impacto na producao de gipsita, o que 

podemos reiacionar e mostrar, sem duvida, que a gipsita e dependente e muito 

da producao de cimento. 

Como o valor de t da nossa amostra e igual a 4,99 e para um limite 

de confianca em tomo de 90% (noventa por cento), podemos assegurar que a 

producao de cimento influi na producao de gipsita, ou seja, o impacto que vier a 

sofrer a producao cimentaira irnpiicarS em reflexes na producao de gipsita. 

Atravess da equacao seguinte podemos concluir que: 

Y - 4 9 5 4 9 6 + 51,01x 

Para cada 51.000 mil tonelada de cimento se consome 1 tonelada 

de gipsita, isto e o que expressa a nossa equacao. 
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OFERTA DA GIPSITA 

3.1. Produgao Nacional de Gipsita 

A producao nacional de gipsita encontra-se atualmente concentrada no 

Estado de Pernambuco, onde este estado representa 92,4% da quantidade 

produzida nacionalmente, sendo unanime na producao deste bem mineral e goza 

de uma boa localizacao geografica diante do mercado consumidor. Cabe aos 

demais Estados uma participacao podemos dizer ate insignificante. 

Durante as decadas de 50 e 60 o Estado do Rio Grande do Norte 

ocupava a posicao de principal produtor na regiao Nordeste, onde foi o estado 

que primeiro se lavrou gipsita no pais, ao sul de Mossorb. 

Com o desenvolvimento dos depbsitos de gipsita na Chapada do 

Araripe e com uma maior facilidade para a lavra e um melhor teor, as minas 

existentes no Rio Grande do Norte foram paralisadas n3o mais produzindo, o que 

culminou com a sua decadencia, n§o existindo mais producao desde 1967. O 

Estado de Pernambuco conseguiu a lideranca devido as suas minas, alem de 

melhores condicoes de lavra, ser possuidor de uma infra-estrutura mais 

adequada em relacao aos outros estados produtores, e uma maior pureza do 

minerio explorado. 

O Estado do Cear£ tomou-se entao maior produtor em 1963 e manteve 

essa posicao ate o ano seguinte, onde perdeu posteriormente a lideranca para o 

Estado de Pernambuco que representa atualmente o carro-chefe da producao de 

gipsita em todo o pais. 

A producao bruta de gipsita no Brasil encontra-se descrita conforme o 

grafico 04. 



Grafico 04 

Producao Bruta de Gipsita no Brasil de 1980 a 1994 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 08 

Produgao Bruta de Gipsita no Brasil 

1980-1994 

ANOS PRODUQAO BRUTA DE 

GIPSITA (Ton.) 

1980 576.824 

1981 692.109 

1982 680.829 

1983 555.907 

1984 496.552 

1985 560.077 

1986 706.463 

1987 801.667 

1988 788.673 

1989 860.620 

1990 823.688 

1991 969.814 

1992 896.925 

1993 906.135 

1994 834.187 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Anuario Mineral Brasileira (1980 - 1994) 

DNPM - DEM 

Com relacao a producao mundial, os maiores produtores mundiais da 

gipsita sao os Estados Unidos, conforme os dados da tabela 9. Em seguida 

aparece a China ocupando a segunda posicio, onde antes era ocupado pelo 

Canada que atualmente aparece na 3 a posicao. 

A China apareceu no cen£rio intemacional a partir de 1995 onde a 

maior parcela de sua producSo de gipsita e destinada a industria cimenteira. 

Paises como Ira e Tailandia vem obtendo producoes crescentes e ocupando um 

lugar de destaque frente ao mercado mundial, sendo respectivamente o 4°e o 

5°produtores mundiais. Por sua vez, a Espanha tern consolidado tambem sua 

participacao no mercado intemacional. O Brasil, nas estatisticas mundiais, 

apresenta uma producao relativamente pequena, como podemos observar 
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A producao da gipsita cru nos Estados Unidos atualmente ja alcanca 

17 milhoes de toneladas, correspondente a 24% da producao mundial e os 

Estados do Texas, Michigan, Nevada, California e Oklahoma se destacam como 

principals produtores. Apesar de sua grande producao, os EUA importam gipsita 

do Canada, Mexico e Espanha, sendo o Canada o principal fomecedor 

americano (69%), em seguida vem o Mexico com um percentual de 22% e por f im 

a Espanha com apenas 5%. (Mineral Commodity Summaries , 1996). 

A producao mundial esta sendo capaz de atender a procura pela 

gipsita, pois, existe uma abundancia deste bem mineral onde depbsitos sao 

encontrados em todos os continentes com varios paises produtores nao 

existindo, portanto, escassez. 

Nos Estados Unidos grandes depbsitos de gipsita ocorrem na Regiao 

dos Grandes Lagos, na California e em outros Estados. A venda dos produtos 

nos quais a gipsita e empregada tern crescido nos ultimos anos e tern 

aperfeicoado a posicao financeira de muitas companhias mineradoras 

principalmente nos Estados Unidos. 

Duas caracteristicas sao importantes quando estamos tratando da 

producao do gesso para construcao civil que sao: a concentracao do capital e a 

integracao vertical. A concentracao do capital e bastante significativa como e o 

caso da Lafarge, uma das principals produtoras mundiais de gesso que alem da 

Franca desenvolve atividades de producSo e comercializacSo em varios paises, 

entre eles o Brasil. Ultimamente esta empresa tern se voltado tambem para a 

producao de gessos industrials (moldagem, dentarios e cirurgicos). 

Atraves de pesquisas tecnolbgicas essa empresa objetiva a melhoria 

dos produtos ja existentes e o desenvolvimento de novos produtos, procurando 

simplificar as tecnicas de construcao para que o gesso tenha maior acesso como 

insumo na industria da construcao civil e assim ampliar as perspectivas do 

produto no mercado. 

Fica evidente que as politicas direcionadas para maior exploracao da 

gipsita e producao de seus derivados contemplam as possibilidades de 

crescimento, modemizacao e capacitacao tecnolbgica considerando que estas 
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modificacoes ocorrem dentro do processo de integracao vertical e de 

concentracao de capital. 

A utilizacao dos processos de fabricacao utilizados pelas empresas do 

Polo Gesseiro ainda s§o rudimentares, onde as mesmas utilizam fornos do tipo 

panela onde o rendimento e baixo, ocorrendo desperdicio de energia. Mesmo as 

empresas que utilizam outros tipos de fomos, gastam combustlvel alem do 

necessario, o que constitui uma preocupacao constante com o meio ambiente 

visto que a lenha, proveniente do corte de &rvores do semi-arido e o principal 

combustivel usado pelas calcinadores. 

O preco da lenha tern aumentado, nos ultimos tempos, em funcao dos 

crescentes custos de transporte onde sua obtencao ocorre cada vez mais 

distante, onerando os custos de producao. Diante destas dificuldades, talvez a 

substituicao da lenha pelo bleo BPF (Baixo Ponto de Fusao) seja uma alternativa, 

dado que algumas empresas da regiao ja o utilizam como combustivel, e as 

condigoes para substituicao poderiam ser facilitadas, a adaptacao das 

calcinadoras a utilizacao do bleo BPF. 

Na industria de calcinacao do Polo Gesseiro do Araripe estao 

instalados um total de 257 fomos, distribuidos em tres tipos diferentes: panela 

(155), marmita (62), rotativos (38) e autoclave (2). Os fomos de panela estao 

concentrados principalmente nos municipios de Trindade, Araripina e Ipubi. Os 

demais fomos, por sua vez, estao em funcionamento em sua maioria no 

municipio de Araripina. 

Dentre os tres tipos de fomos, o do tipo panela e fabricado pelas 

prbprias empresas e nas metalurgicas Luis Correia e Herminio. Jei os fomos do 

tipo marmita sao fabricados tanto intemamente no pblo como em outros Estados 

(Ceara e Sao Paulo). Os principals fabricantes destes fomos no pblo sao: 

MENKAURA e Linardo & Filhos. Por ultimo, os fomos rotativos sao fabricados no 

pblo, nas prbprias empresas e na metalurgica do Herminio. S3o adquiridos ainda 

em Petrolina - Pe, em Sao Paulo (FURLAN) e na Franca (GRELBEX). 

Embora poucas empresas do polo utilizam para a calcinacao da gipsita 

o forno do tipo rotativo, que apresenta uma melhor eficiencia termica em relacao 

aos outros dois tipos (panela e marmita), conforme a tabela 10 abaixo. 
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Tabela 10 

Eficiencia Termica dos Fomos utilizados pelas Empresas do Polo Gesseiro 

Eficiencia Termica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Forno do tipo Panela 9,4% 

Forno do tipo Marmita 35% 

Forno do tipo Rotativo 45% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: PERES, 1996 

Na decada de 80 em diante muitas unidades de calcinacao 

conseguiram melhorar o seu desempenho operacional, deixando de operar com 

fomo panela (baixo rendimento) para a utilizacao do fomo marmita (maior 

rendimento), melhorando sensivelmente a qualidade do produto final. Somente 

um numero reduzido de empresas operam com os fomos rotativos de um nivel 

maior de sofisticacao. 

Em 1985 as minas estavam sob controle de tres grandes grupos 

empresariais, que eram os grupos cimenteiros, as empresas integradas 

verticalmente (produzindo gesso e manufaturados, com razoes sociais diferentes) 

e por ultimo as empresas que se dedicavam exclusivamente a mineracao. A 

partir de 1991 este ultimo segmento tomou-se extinto. 

Ate o final de 1985, das 34 minas existentes na regiSo do Araripe, 17 

encontravam-se paralisadas. Este quadro so dificulta ainda mais uma possivel 

integracao vertical das minas. Dez anos mais tarde, ou seja, em 1995 o quadro 

da regiao encontra-se conforme esta relacionado na tabela 11, onde as minas 

paralisadas permanecem em numero de 17. 
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Tabela 11 

Empresas de Mineracao com Minas Paral isadas 

Razao Social Municipio 

1. Aimbere-Sociedade de Mineracao Ltda Ipubi 
2. Alexandre Firmo & Cia Ltda Ouricuri 

3. CBE- Companhia Brasileira de Equipamento l l J I pub! 

4. Cia Materials Sulfurosos Matsulfur Ouricuri 

5. Duarte & Cia Ltda Ipubi 

6. Mario de Souza Ferraz Ipubi 

7. Mineradora Ponta da Serra w Araripina 

8. S/A Mineracao Jer6nimo Rosado Bodoco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Diagnostico das Atividades Economicas do Polo Gesseiro do Araripe -1995 
(1) esta empresa possui 5 minas paralisadas lodas em Ipubi 

(2) a referida empresa apresenta 6 minas paralisadas, sendo 4 em Araripina, 1 em Bodoco e 1 em Exu. 

A facilidade de extracao e a abundancia de mao-de-obra barata 

favorecem o surgimento de pequenas minas com pouca mecanizacSo. Outro fato 

diz respeito a existencia de muitas minas que possuem grupos proprietaries de 

fabricas de cimento como concessionaries produzindo apenas para atender suas 

necessidades, nao existindo interesse em mecanizacao nem acrescimo da 

producao visto que o custo de mineracao representa somente uma parcela do 

custo da gipsita posta nas fabricas de cimento do pais. 

Nao existe, portanto, estoque na regiao do Araripe onde as 

mineradoras geralmente operam em funcao dos pedidos das empresas 

compradoras. 

Uma forma de ampliacao para o mercado do gesso utilizado na 

construcao civil e estimulo a oferta de produtos de qualidade esta no empenho de 

muitas calcinadoras e aplicadores em defender a elaboracao de normas tecnicas 

para um melhor aperfeicoamento do produto. A Empresa SUPERGESSO S.A, por 

exemplo, atualmente ja utiliza em sua producao de premoldados de gesso a 

normatizacao pela Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), pois, os 

premoldados simples (S) se assemelham aos blocos e placas produzidas em 

outros paises, e muitos destes produtos ja possuem ficha tecnica ja normatizados 

pelo respectivo brgao. 
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Nos Estados Unidos, as primeiras normas tecnicas referentes ao 

gesso foram aprovadas em 1938, onde os produtos ofertados obedecem 

rigorosamente a normas estabelecidas com padroes de qualidade minimos, 

refletindo, portanto, o desenvolvimento tecnolbgico. No Brasil, so agora ganha 

impulso a utilizacao de algumas normas tecnicas. 

Com relacao as empresas calcinadoras na Regi§o do Araripe sua 

industria de calcinacao encontra-se incipiente onde a maioria das calcinadoras 

utilizam fomos a lenha, o que ocasiona um produto com desigualdade na 

calcinacao, concorrendo para uma sensivel perda de tempo e calor. 

Foi realizado um cadastro dos agentes econbmicos do polo gesseiro 

do Araripe, e conforme consta no relatbrio Diagnbsticos das Atividades 

Economicas do Pblo Gesseiro do Araripe (SEBRAE, 1996) existem 48 empresas 

de calcinacao espalhados pelos diversos municipios, sendo 18 em Araripina, 7 

em Ipubi, 2 em Ouricuri, 20 em Trindade e 1 em Marcolandia, esta ultima no 

Estado do Piaui. 

O Estado de Pernambuco alem de maior produtor nacional de gipsita, 

atualmente e considerado tambem um maior produtor de gesso, basta 

observarmos atraves da tabela 12 a producao pemambucana de gesso e a sua 

participacao diante da producao nacional, contribuindo em media com 90,69% de 

sua producao. 
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Tabela 12 

Evolucao das Producoes Pernambucana e Brasileira de G e s s o -1987/97 

PRODUQAO DE G E S S O 

ANOS BRASIL PERNAMBUCO PARTICIPAQAO(%) 

1987 245.890 219.866 89,42 

1988 275.231 248.547 90,31 

1989 313.736 285.920 91,13 

1990 288.137 256.179 88,91 

1991 343.060 296.754 86,50 

1992 372.232 343.315 92,23 

1993 305.680 277.503 90,78 

1994 319.222 292.651 91,68 

1995 426.996 394.302 92,34 

1996 457.654 421.345 92,07 

1997 522.640 481.718 92,17 

MEDIA 90,69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Sumario Mineral e RAL -1987 a 1997 

Conforme a tabela 13, constata-se que os municipios de Araripina e 

Trindade sao os maiores centros produtores de gesso a partir das calcinadoras, 

aos demais cabe uma parcela pouco significativa em relacao a producao global. 

De acordo com o mesmo cadastro, existem no Polo Gesseiro 125 

fabricas de pre-moldados, os chamados plaqueiros que atuam na regiao em 

grande numero. O municipio de Araripina lidera com 74 fabricas seguida por 

Ipubi com 26, Trindade possui 13, Ouricuri com 7 e Bodocb com apenas 5. 

Na fabricacao de premoldados e utilizado tecnica simples e seu custo 

de producSo possui como componente principal o gesso e a mio-de-obra. Esses 

dois componentes sao adquiridos na propria regiao. 
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Tabela 13 - Empresas de Calcinacao do Polo Gesseiro do Araripe 

Razao Social Municipio 

1. ArariDina Gesso Ltda Araripina 

2. Calcinacao Gesso Luna Ltda Ouricuri 

3. Calcinacao de Gesso Araripe Ltda Trindade 

4. Calcinacao de Gesso Laurentino Ltda Araripina 

5. Calcinacao de Gesso Sublime Ltda Trindade 

6. Calmina-Cia Integrada de Calcinacao e Mineracao Araripina 

7. Calmina S/A Cia Integrada de Min. E Calcinacao Marcolandia 

8. Calcinadora de Gesso Carioca Ltda Trindade 

9. Calcinadora Gesso Comal Trindade 

10. Ciaro Souza Araujo (Polar Gesso) Trindade 

11. Cliniaesso Ltda Trindade 

12. Gessabra-Gesso Asa Branca Ltda Trindade 

13. Gesso Brasil Ipubi 

14. Gesso Ceara Trindade 

15. Gesso Fenix Industria Ltda Araripina 

16. Gesso Forte Ltda Araripina 

17. Gesso Guaranta Ltda Araripina 

18. Gesso Marianilza Ind. Com. Ltda Trindade 

19. Gesso Natura Ind. e Com. Ltda Trindade 

20. Gesso Presidente Ltda Araripina 

21. Gesso Uniao Trindade 

22. Gipsita S.A. Min. Ind. e Comercio Araripina 

23. H.M.Gesso Ltda Araripina 

24. Ind. e Com. de Gesso Ipubi Ltda Ipubi 

25. Ind. e Com. de Gesso Serrolandia Ltda Ipubi 

26. Ind. e Com. de Gesso Poco Verde Ipubi 

27. Ind. De Gesso e Placas Recife Trindade 

28. Ind. Gesso e Placas S§o Geraldo Trindade 

29. Industria de Gesso Serra Branca Ipubi 

30. Ingeplac lnd.de Gesso Giz e Placas Araripina 

31. Ingesel Min. Calc. e Premold. Ltda Araripina 

32. Ingel - Industria de Gesso Ltda Trindade 

33. Ingenor- Ind. de Gesso Nordeste Ltda Trindade 

34. Itajai Ltda Araripina 

35. Jo§o Batista da Silva Ipubi 

36. Madeira e Gesso Ind. Ltda - Magil Araripina 

37. Mineradora S§o Jorge S.A. Ipubi 

38. Mineradora Rancharia Ltda Araripina 

39. Min. Lucena/Gesso Novo Horizonte Trindade 

40. Morena Mineracao Ind. e Com. Ltda Araripina 

41. Necal - Nordeste Calcina?ao Ltda Trindade 

42. Rio Moraes Gesso Ltda Araripina 

43. SertSo Gesso Ltda Trindade 

44. Supergesso S/A Ind. E Comercio Araripina 

45. Tamboril Gesso Ltda Ouricuri 

46. Terra Nobre Industria e Comercio Trindade 

47. Trindade Gesso Ltda Trindade 

48. Usigesso- Usi. de Benef. Gipsit Ltda Araripina 

Fonte : Diagnostico das Abvidades Econ6mtcas do P6k> Gesseiro do Araripe - 1995 
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A gipsita destinada a producao de cimento e transportada de forma 

bruta ao passo que a gipsita utilizada na fabricagao de pre-moldados e 

processada em sua maioria na pr6pria regiao sendo calcinada na Regiao de 

Araripina, e com isto toma-se mais relevante e economico transportar gesso do 

que gipsita. 

No setor rnundial de calcinacao, sao as seguintes companhias que se 

destacam: U.S. Gypsum, National Gypsum, Georgia Pacific e ainda a Celotex, 

ambas responsaveis por mais de 80% da producao americana. A tabela 14 

mostra a producao de gipsita calcinada nos Estados Unidos por estado ou regiao. 

Tabela 14 

Gipsita calcinada produzida nos E U A , por estado ou regiao 

Estados Mi nas Ativas Quantidade(1000t) 

Arizona, Colorado, New Mexico. Utah 5 1,040 

Arkansas, Louisiana, Oklahoma 7 1,990 

California 5 1,360 
Delaware, Maryland, North Carolina, Virginia 6 1,320 
Florida 3 1,180 
Georgia 3 506 
Iliinios, Indiana. Kansas 6 1,400 

Iowa 5 1,470 
Massachusetts, Net Hampshire, New Jersey 5 1,100 
Michigan 4 601 
Nevada 4 1,180 
New York 4 1,020 
Ohio 3 425 
Texas 5 1,290 
Washington and Wyoming 4 859 
TOTAL 69 16,700 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Gordon P. Eaton - U.S. Geological Survey - 1996 

Na regiao do Araripe e produzido gesso tipo (3 prbprio para construcao 

civil, para cargas especiais e para moldagem ceramica, existindo tambem a 

producao do gesso tipo a, que possibilita a producao do gesso industrial de 

grande valor adicionado (ROCHA, 1989). Existem duas tecnologias diferentes 

usadas pelas empresas da regiao para a fabricacao destes dois tipos de gesso. 

O gesso alfa (a) por sua vez, possui propriedades melhores do que o gesso beta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(P). 
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Aigumas diferencas entre o gesso alfa e beta podemos observar na 

tabela seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 15 

Principals Propriedades entre os gessos alfa e beta 

G e s s o alfa (hemi-hidrato alfa) G e s s o beta (hemi-hidrato beta) 

• forma bem mais estavel.originando um produto 

mais compacto e forte. 

• expansao de pega bem menor que a de beta. 

• maior rapidez de "pega" da forma beta 

• a forma beta pode ser preparada pel a dissociacao 

da gipsita a 100°C em vacuo, mas e produzida 

normalmente em ambiente nao saturado e sob 

pressao atmosferica normal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fontc: Pereira e Santos 

Na America do Norte, se destacam como principals produtores a US 

Gypsum, (11 minas) a National Gypsum (foi comprada pela D e l c o r - 7 minas) a 

Georgia Pacific (que passou a controlar a Domtar - 9 minas) e por fim a Harrison 

Gypsum (3 minas). Essas companhias produzem quase dois tercos do total da 

gipsita cru nos Estados Unidos. 

No continente europeu, os grupos produtores dominantes no mercado 

sao o BPB - British Plaster Board (Gra-Bretanha) com 50% do mercado e o 

Gesso Lafarge (Franca) e o Knauf (Alemanha) com os outros 50% restantes. 

3.2. Reservas de Gipsita 

As reservas brasileiras de gipsita conhea'das sao enormes, de 

grandeza suficiente para atender a demanda por muitos e muitos anos e que 

podem ainda serem ampliadas atraves de pesquisa. As reservas medidas de 

gipsita estao localizadas principalmente nos Estados do Para e Pemambuco, 

apesar de quantificadas ha mais de 10 (dez) anos, as reservas paraenses nao 

tiveram ainda um aproveitamento economico, visto que estao localizadas em area 

distante do mercado consumidor. 
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A maior parte das reservas medidas do Estado de Pemambuco estao 

contidas principalmente nos seis municipios pemambucanos que agrupam o Polo 

Gesseiro do Pais, conforme observamos na tabela 16 seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 16 

Reservas Brasileiras de Gipsita - 1995 (toneiada) 

U F / M U N I C Y P I O Reservas Medidas Reservas Indicadas Reservas Inferidas 

PA/Aveiro 1 8 9 . 6 1 9 . 8 9 1 2 0 1 . 1 1 9 . 3 5 5 1 8 9 . 7 3 9 . 6 5 4 

PE/Araripina 89.808.515 31.224.858 17.578.995 

PE/Bodoco 7.304.057 10.503.628 16.195.091 

PE/Exu 1.521.000 3.348.000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

PE/lpubi 69.465.657 20.663.197 16.144.161 

PE/Ouricuri 26.025.501 5.593.360 32.486.623 

PE/Trindade 2.427.976 1.230.570 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

PE/Total 196.552.706 72.563.613 82.404.870 

Outros 460.616.136 20.642.401 7.714.463 

T O T A L 8 4 6 . 7 8 8 . 7 3 3 2 9 4 . 3 2 5 . 3 6 9 2 7 9 . 8 5 8 . 9 8 7 

FONTE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anuario Mineral Brasileiro - 1995 

3.3. Importagao nos Estados Unidos 

Os Estados Unidos continua sendo o lider mundial no comercio 

international de gipsita, onde a gipsita cru e importada de 12 paises. Conforme a 

tabela 17 seguinte, podemos observar que o Canada e o Mexico sao os 

principals parceiros comerciais, sendo que o primeiro contribui com cerca de 

68%, e o segundo com cerca de 23 % da importagao americana. Os demais 

paises contribuem com uma parcela insignificante. 
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Tabela 17 

Importacao para Consumo de Gipsita Cm. nos Estados Unidos por Pais . 

1995/1996 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pais 1995 1996 
Quantidade (t) Quantidade (t) 

Australia 23 3 
Bahamas 298 163 
Canada (2) 5,560 5.490 

China (3/) -

Republica Dominicana (3/) (3/) 
Hong Kong (3/) (3/) 
Italia (3/) (3/) 
Japao (3/) (3/) 
Mexico 1,890 1,860 
Filipinas - (3/) 
Espanha 379 541 
Reino Unido (3/) 1 
Total 8,160 8,050 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Gordon, E. (19%) 
(2) Inclui anidrita 
(3) Menos que meia unidade. 

Apenas uma pequena quantidade de gipsita cru e exportada pelos 

Estados Unidos, porem, outro tipo de gipsita e exportada para mais de 60 paises. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Importagao e Exportacao de Gipsita no Brasil 

As importagoes de gipsita e gesso atendem a uma pequena parcela da 

procura interna, que esta localizada em alguns segmentos especificos, os 

responsaveis por uma maior participacao no total das importagoes de gipsita sao 

as chapas ou placas de gesso revestidas com papel ou cartao que representam 

mais de 50%. A gipsita bruta vem logo em seguida, contribuindo com 24% da 

pauta das importagoes, originaria da Espanha. 

Respondem de forma minoritaria, por sua vez, os seguintes itens: 

aceleradores e retardadores para protese dentaria, fibras vegetais aglomeradas 

com outros aglutinantes minerais, e as chapas de gesso revestidas com outros 

materials. 

Frente a globalizagao vivida em nossos dias e diante de uma maior 

abertura da economia brasileira com aliquotas de importacao menores fizeram 
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com que os produtores nationals enfrentassem a concorrencia da gipsita 

importada oriunda em grande parte da Espanha. O govemo brasileiro, 

sensibilizado pelo protesto e mobilizacao politica por parte dos produtores 

nationais voltou a elevar a aliquota do Imposto de importacao para ate 65% com 

o intuito de reduzir progressivamente nos proximos anos. 

O grafico 07 mostra a evolucao da importacao brasileira de gipsita 

durante os anos de 1980 ate 1994, e podemos observar a pequena participacao 

do pais na pauta das importacoes neste tipo de bem mineral. 

Tabeia 18 

Importacao Brasileira de Gipsita - 1980/1994 

Ano Importacao (t) 

1980 2.440 

1981 1.503 

1982 856 

1983 133 

1984 2 

1985 191 

1986 3.550 

1987 2.110 

1988 2 

1989 122 (p) 

1990 2.123 

1991 2.331 

1992 682 

1993 882 

1994 1.793 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: DNPM - 1980 a 1994 
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Grafico 06 

importagao de Gipsita no Brasii (1980 a 1994) 
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Com relacao a exportacao de gipsita no Brasil, podemos dizer, de 

certa forma, e considerada timida envolvendo principalmente os semi-

manufaturados - gessos enviados para paises como Venezuela e Paraguai. Uma 

outra pequena quantidade de manufaturados foi exportada para os seguintes 

paises da America do Sul: Paraguai, Chile e Peru. Na Europa para a Alemanha e 

ainda para a Australia (Oceania). 

O grafico 08 mostra a evolucao da exportacao de gipsita do pais, onde 

podemos observar a pequena participacao brasileira neste item. 

Tabela 19 

Exportacao Brasileira de Gipsita - 1980/1994 

Ano Exportacao (t) 

1980 3.725 

1981 3.218 

1982 205 

1983 101 

1984 62 

1985 179 

1986 57 

1987 29 

1988 1 

1989 2 

1990 12 

1991 46 

1992 66 

1993 460 

1994 211 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: DNPM - 1980/1994 
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GraficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G 7 

Exportacao de Gipsita no Brasil -1980 a 1994 

Fonte: DNPM -1980 a 1994 
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3.5. Uso do Fosfogesso 

O gesso agricola cuja formula quimica e C a S 0 4 e conhecido tambem 

como fosfogesso, por apresentar de 0,5 a 0,8% de P 2 0 5 . E um subproduto do 

acido fosfbrico bastante utilizado para a producao de adubos fosfatados soluveis. 

Contem de 17 a 20% de calcio (Ca), 14 a 17% de enxofre (S) e 15 a 18% de 

umidade. (ERNANI, 1993). 

E considerado ainda uma boa alternativa para o suprimento de Ca e S 

nao s6 nas camadas superficiais mas ao longo do perfil, devido a sua alta 

mobilidade no solo, ou seja, o gesso agricola ou fosfogesso podera ser usado em 

solos que necessitam da aplicacao de Ca e S e com isto possibilitar o rendimento 

das culturas, mas em solos onde nao exjste deficiencia destes dois nutrientes 

nao e recomendavel. (ERNANI, 1993). 

Com o aparecimento da gipsita quimica (o fosfogesso) proveniente da 

producao de acido fosf6rico, justamente na regiao sudeste do pais, onde estao 

localizados os principals centros cimenteiros do pais, o emprego da gipsita 

natural vem sendo substituido pela utilizacao da gipsita quimica principalmente 

para emprego na fabricacao do cimento, em contrapartida, o fosfogesso vem 

obtendo ultimamente um forte crescimento. 

O fosfogesso depois de isolado no processo de fabricacao do acido 

fosforico, e transportado para lagoas de armazenamento com 80% de agua. Ap6s 

retirar a agua atraves do processo de decantacao e escoamento, o fosfogesso 

passa a ser armazenado em pilhas para secagem a luz solar. 

O gesso oriundo da gipsita implica num custo maior de producao que o 

fosfogesso, pois o gesso para ser aplicado na agricultura requer um 

processamento de moagem, aliado a isto, esta o alto custo de transporte que 

compromete sua viabilidade frente ao mercado e o fosfogesso se torna entao um 

forte concorrente. 

O gesso agricola ou fosfogesso pode ser aplicado para diversas 

finalidades como: 
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1) Correcao da acidez = contribui na correcao da acidez do solo, 

carregando o aluminio t6xico para camadas mais profundas, onde o 

calcario n2o penetra; 

2) Fornece calcio e enxofre = fomece estes dois macro-nutrientes (C a e 

S) indispensaveis ao crescimento das plantas; 

3) Aproveitamento dos adubos fosfatados = aumenta a mobilidade do 

fosforo em solos oxidicos com alto poder de fixacao melhorando o 

aproveitamento dos adubos fosfatados. 

* 4) Aumenta o sistema radicular = permite um maior aprofundamento 

das raizes contribuindo para um maior e mais uniforme crescimento 

das plantas pela maior capacidade de absorcao de nutrientes e de 

agua. 

O alto custo do frete e o fator que mais onera o preco final do produto 

ao consumidor e contribui tambem para a substituicao da gipsita natural, extraida 

da boca da mina pela gipsita sintetica. Esta ultima apesar de seu processo de 

beneficiamento ser mais caro que o custo de exploracao de gipsita natural, chega 

ao consumidor a precos bem menores, quando incluidos os custos totais do que 

a gipsita natural. 

Exige-se maiores preocupacoes e cuidados quando estamos tratando 

com a gipsita quimica, ou seja, a gipsita natural pode ser estocada ao ar livre ao 

passo que com a gipsita sintetica ou quimica isto nao ocorre. A gipsita in natura 

por sua vez, apresenta qualidades fisico-quimicas superiores ao produto sintetico 

onde seu uso no cimento pode muitas vezes, ate causar corrosao. 

O custo do transporte assume papel fundamental no encarecimento do 

produto final, ao ponto de levar o fabricante de cimento a substituir um produto de 

alta qualidade como e o caso da gipsita natural por um subproduto da fabricacao 

do acido fosforico - o fosfogesso, e isto repercute negativamente para o parque 

produtor do Araripe onde as suas possibilidades de crescimento diminui para dar 

lugar a outros usos altemativos de utilizagao do produto. 

O parque cimenteiro do Estado de S3o Paulo ja utiliza exclusivamente 

o fosfogesso. InformacSes do Instituto Brasileiro de Fosfato (IBRAFOS) revelam 
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que a quantidade de fosfogesso representa uma pequena parcela da producao 

anual. As empresas produtoras que se destacam sao a COPEBRAS (Companhia 

Petroquimica Brasileira S.A), Quimbrasil/Serrana - Quimica Industrial Brasileira 

S.A e empresas do Grupo Petrofertil (j2 privatizadas). 

Nas industrias de fertilizantes, o fosfogesso e gerado em grande 

quantidade, alem de ser de fina granulometria e alto grau de umidade, os setores 

que mais utilizam este subproduto sao justamente a industria cimenteira e o setor 

agricola (corretivo de solos). 

Muitos fatores tern contribuido na decada de 80 para a reducao da 

producao, depois do aparecimento do fosfogesso entre os quais podemos citar. a 

pequena dimensao do mercado, dificuldade para obtencao de oleo combustivel, 

falta de um orgao de classe que garanta o preco minimo para o produto, 

dificuldade de comercializacao que o pequeno produtor e obrigado a enfrentar, o 

alto preco do transporte alem da falta de habito do consumidor brasileiro na 

utilizacSo do gesso na construcao civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. Custos de Transporte 

Nao podemos deixar de enfatizar o escoamento da producao, quando 

estamos tratando da oferta de bens minerais, ou seja, a questao de transporte e 

fator essencial. O Estado de Pemambuco carece de uma linha ferrea que 

possibilite a reducSo nos custos de producao e que permita um frete mais 

acessivel. 

Toda gipsita produzida no Estado e transportada atraves de transporte 

rodoviario, em geral, por caminhoes. Seguindo entao ate a cidade de Petrolina -

PE, para ser embarcada para o sudeste do pais nos pr6prios caminhoes ou 

atraves da precaria estrada de ferro. 

A gipsita e comercializada em sacos de 40 Kg, sendo toda producao 

escoada por rodovias, onde a ferrovia atraves da estacao de Salgueiro e a 

hidrovia atraves do rio Sao Francisco, representam altemativas para se 

transportar este bem mineral ate o mercado consumidor. Tanto os premoldados 
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de gesso (placas, blocos, chapas e paineis) e os diversos tipos de gesso 

(fundicSo, revestimento, ceramico, etc.) sSo distribuidos pela malha rodoviaria 

(carretas e caminhoes). 

Dado que a maioria da gipsita lavrada no Estado de Pemambuco e 

enviada por rodovia para a regiao sudeste do pais onde se concentra os 

principals centros consumidores, entretanto, apenas pequenas quantidades sao 

enviadas a outros Estados por meio de ferrovia. 

O preco do frete do minerio e elevado, como por exemplo de Araripina 

para metropoles como S§o Paulo esta em tomo de R$ 65,00/ton. Outros locais 

como Rio de Janeiro, Curitiba e Brasilia o frete situa-se em torno de R$ 60,00 

por tonelada (julho/1998) e em locais mais distantes como Porto Alegre, este frete 

chega em tomo de R$ 70,00 por tonelada, o que toma em muitos casos um 

produto extremamente caro e desvantajoso, conforme os dados da tabela 20 

podemos observar as disparidades existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 20 

Fretes de Araripina para outros locais (Jul/1998) 

Cidades Frete (RJ/ton.) 

Curitiba. Rio de Janeiro e Brasilia 60,00 

Belo Horizonte 48,00 

Salvador e Fortaleza 35,00 

Recife 30,00 

Porto Alegre 70,00 

Sao Paulo 65,00 

Fonte: Peres, 1998. 

Os custos de transporte sao variaveis durante todo o ano, devido as 

safras agricolas que concorrem juntamente com o transporte da gipsita e se faz 

necessario vender quantidades que sejam enviadas como cargas completas nos 

caminhoes. 
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A gipsita in natura destinada a producao de cimento no Estado de 

Pernambuco e transportada parcialmente por hidrovia ou ferrovia. No Estado do 

Ceara quando existia producao da gipsita, a mesma era transportada atraves de 

ferrovia ou rodovia ate Fortaleza, Joao Pessoa e Sobral. Em Joao Pessoa e 

Sobral, ela era usada na fabricacao de cimento enquanto em Fortaleza ela era 

calcinada e depois enviada para o sudeste do pais. 

A nao utilizacao intensiva da ferrovia constitui num entrave a expansao 

produtiva no Estado de Pernambuco e a colocacao do produto no mercado, 

conduzindo, portanto, a uma irregularidade na entrega. As ferrovias que servem a 

regiao encontram-se velhas e inadequadas para o transporte de minerio, pois, os 

vag5es sao fechados e em numero insuficiente. Ainda sobre o transporte 

ferroviario, as linhas nao chegam nas minas, nao sendo posslvel fazer o 

transporte direto das minas aos mercados. 

Em geral, o custo do transporte ferroviario e bem menor em relacao ao 

transporte rodoviario. A imediata construcao do trecho ferroviario Salgueiro-

Ouricuri-Trindade-Araripina representaria uma altemativa possivel para a 

reducao nos custos de producao e tomaria o produto mais competitive em termos 

de preco e quantidade. 

No Brasil, as ferrovias representam uma problematica crucial, pois, se 

encontram em sua maioria desativadas para transporte de minerio ou de volume 

de carga a grandes distancias, nao existindo sequer instalacSes adequadas para 

carga e descarga, sendo necessario uma recuperacao antes de ser utilizada 

para determinado objetivo. 
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CAPiTULO 4 

TEORIA DA ORGANIZAQAO DE MERCADO 

A Estrutura de Mercado e a Formagao de Pregos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A demanda de mercado contribui para determinar o tipo de estrutura 

industrial e sua adequagao as condicoes de mercado. Conjuntamente reunidas, a 

demanda e a oferta para o mercado como um todo, alem dos indices de precos, 

determinam a producao das f i rmas e os niveis de atividade economica. 

E indispensavel o estudo da organizacao de mercado pois, nos permite 

enquadrar e classif icar o tipo de estrutura industrial que esteja melhor adaptado a 

um determinado mercado. Em nosso sistema economico, existem tres modelos 

diferentes de organizacao de mercado, a saber: 

a) Modelo de Concorrencia Pura ou Perfeita 

A concorrencia perfeita e considerada como um dos modelos pioneiros 

na teoria economica, a mesma e caracterizada por um grande numero de f i rmas 

relat ivamente de pequeno porte que nao afetam o mercado, cujo produto e 

homogeneo. O preco e determinado pela interacao entre as forgas de mercado, ou 

seja, pela interseccao entre as curvas de oferta e demanda. (Grafico 8) 
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Quantidade 

Grafico 08 - Equilfbrio de Mercado de uma Firma numa Estrutura de 

Concorrencia Perfeita (Ferguson, 1987) 

A industria e considerada ainda competit iva quando outros produtores 

estao aptos a entrar no mercado l ivremente. Nao existe barreiras (entrada/saida) 

de acesso ao mercado. Existe perfeita mobi l idade de recursos. Os consumidores, 

os proprietaries de recursos e as empresas que operam no mercado tern perfeito 

conhecimento dos precos, custos e oportunidades. A longo prazo, as empresas 

podem entrar ou sair do ramo sem muitas dif iculdades. 

Pelo fato de ser tao pequeno em relacao ao mercado, um comprador 

competit ivo ajusta sua quant idade de acordo com as condicoes de mercado nao 

tendo qualquer consequencia sobre os precos. 

A maximizacao do lucro das empresas desse modelo de estrutura de 

mercado e alcancada quando o nivel de producao promove a igualdade entre 

preco e custo marginal (P = CMg). Uma economia puramente competit iva e vista 

como uma economia eficiente, tecnicamente e alocativa, assegurando que nao 

existe desperdic io na producao. As condicoes necessarias para que ocorra 

concorrencia perfeita nao sao encontradas faci lmente num mundo real. 
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Neste t ipo de mercado. podemos ver no graf ico 09 que cada f irma 

produz ate o ponto onde seu custo marginal iguala a receita marginal (ponto C). 

Quantidade 

Grafico 09 - Maximizacao de Lucro de uma Firma em Concorrencia 

Perfeita (Ferguson, 1987) 

mercado. Esta estrutura e caracterizada pela falta de outras f i rmas na industria, 

nao existindo substituto proximo para a mercadoria, e a entrada na industria torna-

se muito drficil, ou seja, a empresa se estabelece como unico produtor e 

distribuidor do bem ou servigo. A empresa podera praticar infinitas combinagdes 

de pregos e quantidades, mas nao podera aumentar os seus pregos infinitamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

q2 q 

b) Monopolio 

Na estrutura monopolista, existe apenas um produtor ofertante no 
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Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Graf ico 10 - Comportamento da Curva de Demanda e da Receita 

Marginal em um Monopol io (Salvatore, 1934) 

Pelo fato de ser o unico produtor no mercado sem substi tutes proximos, 

a curva de demanda neste tipo de industria inclina-se para baixo e os precos estao 

re lacionados de forma inversa a quant idade demandada (Graf ico 10). 

Podemos observar que a receita total (RT) aumenta quando os precos 

d iminuem, ou seja, de modo que, a receita marginal (RMg) e posit iva. 

Graf icamente, isto pode ser observado no topo maximo da curva de receita total. 

No ponto maximo, a receita marginal e igual a zero. Por sua vez, receita marginal 

e defmida como sendo um acrescimo da receita total ao adic ionarmos uma 

unidade a mais na producao. Depois de ter atingido o limite maximo, a receita total 

comeca a diminuir. Entretanto, a receita marginal e, portanto, negat iva devido a 

receita total decl inar quando o preco cai na parte inelastica. Ass im, a receita 

marginal decl ina, conforme pode ser visto no grafico 1 1 . 

Se ocorrerem pequenas variacoes de precos, e deste modo nao alterar 

a receita total , a receita marginal e considerada nula e a demanda apresenta uma 

elast ic idade unitaria. 
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Quantidade 

Grafico 11 - Equilibrio de Mercado de uma Firma numa Estrutura 

Monopol ista (Ferguson, 1987) 

Nesse caso, o monopolista atende todo o mercado e, tende a reduzir o 

preco para aumentar suas vendas. Assim a receita marginal (dada por ARt/AQ) e 

igualada ao custo marginal para que o monopolista obtenha lucro maximo. 

c) Estrutura Oliqopolista 

A estrutura da industria oligopolista e caracterizada por um pequeno 

numero de f i rmas produzindo um produto diferenciado, onde as decisoes de cada 

firma afeta os niveis de preco. Em geral, os ol igopolistas, atuam sobre acordos 

entre si, div idindo a part icipacao de mercado para cada membro, inclusive 

estabelecendo precos. As formas de cooperacao sao muito comuns entre os 

ol igopol istas cientes de sua interdependencia e das vantagens oferecidas quando 
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atuam conjuntamente. As principals origans do ol igopolio sao resultantes das 

fusoes e das barreiras a entrada, surgindo atraves de economias de escala. 

No ol igopol io nao e possivel determinar uma solugao unica para o 

mercado, para cada pressuposto de comportamento especif ico existe uma 

solucao diferente. Existem varios modelos distintos mas considerados ate certo 

ponto insatisfatorios, como o modelo de Cournot, Edgeworth que se baseiam no 

pressuposto de que dois ol igopol istas nunca reconhecem a sua interdependencia. 

(Salvatore, 1984) 

0 modelo de Cournot escrito em 1838 foi revisado mais tarde em 1883, 

e chegou a ser modif icado poster iormente por Edgeworth (Ferguson, 1987). 0 

modelo de Cournot e dest inado ao problema do duopol io baseado em que, a f irma 

rival nunca mudara seu volume de vendas, ou seja, cada duopol ista maximiza seu 

lucro acredi tando que seu concorrente nunca mudara sua quant idade ofertada, 

assim os duopol istas produzirao quant idades identicas. (Ferguson, 1987). 

Por sua vez, no modelo de Edgeworth admite que existam no mercado 

apenas duas f i rmas, vendendo um produto homogeneo e produzindo a um custo 

marginal zero. Por exemplo, considerando A e B dois produtores, este modelo 

postula que se A entrar pr imeiro no mercado, produzira e vendera a producao 

maxima de ser obt ida ao seu preco. O produtor B entra no mercado e supoe que 

seu concorrente nunca mudara seu preco, entao B vende a um preco inferior ao 

de A, como os produtos sao identicos, B vende tanto quanto produzir a lem de 

levar uma parcela substant ia l do mercado de A. (Ferguson, 1987). 

Em sintese, podemos observar que de acordo com o modelo de 

Edgeworth, o preco sera sucessivamente abaixado seja pelo produtor A ou seja 

pelo produtor B, ate atingir um nivel ao qual A e B vendam a producao total. 

Ambos os modelos sao insatisfatorios em Edgeworth, o preco e a variavel 

relevante da decisao f inal ao passo que no modelo de Cournot e a producao a 

variavel decisiva. (Salvatore, 1984). 

O modelo de Chamber l in reconhece a interdependencia e os 

ol igopolistas maximizam seus lucros de forma conjunta. Um modelo que tenta 
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explicar a r igidez de preco e o chamada curva da demanda quebrada ou modelo 

de Sweezy. (Grafico 12). 

D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quantidade 

Grafico 12 - Modelo da Curva de Demanda Quebrada numa Estrutura 

Oligopol ista (Ferguson, 1987). 

Este modelo retrata se uma dada f irma ol igopol ista aumentar o preco de 

seu produto e as outras nao acompanharem, suas vendas imediatamente 

diminuirao. Se ele reduzir os precos e as demais f i rmas o f izerem, as vendas 

crescerao para ambas. Assim, o modelo de Sweezy t rabalha com a hipotese de 

que as reducoes de precos serao seguidas pelas rivais numa industria oligopolista. 

Porem, os aumentos de precos nao. E considerado tambem um modelo 

insatisfatorio. (Salvatore, 1984). 

Este ult imo modelo postula os ol igopol istas a concorrerem em termos 

de qual idade, propaganda e servicos. 

Sintet izando na tabela 21 abaixo, podemos observar as principals 

caracter ist icas presentes nos tres t ipos de estrutura de mercado: 

K D 
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1) Concorrencia perfeita; 

2) Monopol io; 

3) Ol igopol io. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabe la 21 - S in tese d a s Caracter is t icas d a s Estruturas de Mercado 

Estrutura de Mercado Caracteristicas 

1) grande numero de firmas 

Concorrencia Perfeita 2) produto homogeneo 

3) nao existe barreiras a entrada 

1) um so produtor no mercado 

Monopolio 2) produto para o qual nao ha substituto proximo 

3) nao existe entradas de firmas no mercado 

1) numero de firmas relativamente pequeno 

Oligopolio 2) produto heterogeneo 

3) atuam atraves de acordos entre eles, existindo 

barreiras a entrada de novas firmas. 
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CAP'ITULO 5 

CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gipsita apresenta um potencial bem maior do que se tern 

observado ate hoje, este mineral nao fica resumido apenas a simples 

calcinacao e sua utilizacao na forma de gesso nem seu uso na industria 

cimenteira. E obvio que novas tecnologias precisam ser desenvolvidas visando 

toma-lo mais aproveitavel do que ja e nos dias atuais, pois, inumeras utilidades 

o mesmo ainda pode oferecer. 

A gipsita compreende um dos poucos bens minerals existentes na 

natureza que possui multiplas aplicacoes e usos nos diversos setores da 

economia, dai sua fundamental importancia. 

A nivei mundial, temos a China que despontou internacionalmente 

ha pouco menos de cinco anos com uma producao significativa, vindo logo 

apos os Estados Unidos. Por sua vez, Tailandia e Ira sao paises que fazem 

parte deste cenario internacional com producoes crescentes, representando 

mais de 10% do mercado mundial. 

A tendencia de mercado futuro para a gipsita e bastante promissora, 

visto que empresas que atuam a nivel mundial estao buscando atualmente o 

mercado brasileiro, nao descartando portanto, a potencialidade existente no 

setor, o que tornara bem mais competit ive A producao brasileira de gipsita vem 

obtendo uma pequena elevacao frente a demanda interna proporcionando, 

portanto, uma maior utilizacao deste bem mineral no mercado brasileiro. 

O mercado da gipsita esta atrelado ainda ao crescimento que o 

setor da construcao civil vier a sofrer, visto que impulsiona o mercado do 

gesso, considerado produto final da gipsita. 

Com relacao as importacoes de gipsita no Brasil nao sao de grande 

expressao, como foi visto no capitulo 3. Acredito que esta tendencia nao 

mudara nos proximos anos, visto que a oferta atende perfeitamente a demanda 

interna sem que haja necessidade de importar. 
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Quanto aos precos e quantidades futuras, os precos tendem a 

continuar, em media, como esta atualmente em tomo de R$ 13, 00 (ton.) nos 

pr6ximos anos, ficando neste patamar sem sofrer grandes alteracoes e as 

quantidades em parte, ir§o depender das condicoes futuras de mercado. 

No nosso estudo, podemos concluir ainda que pela analise da 

regressSo linear a producSo cimenteira afeta de modo decisbho a producio de 

gipsita, onde ambas estao relacionadas entre si e portanto, dependentes, ou 

seja, nos proximos anos o que acontecer com a producao de cimento refletira 

na producao de gipsita, visto que sao dependentes. 

Quanto a organizacao de mercado, o que mais se adapta ao 

mercado da gipsita e o modelo oligopolista onde poucas empresas como 

exemplo, a Supergesso, a Lafarge atuam livremente no mercado e 

estabelecem acordos onde ambas procuram se beneficiar, tirando um maior 

proveito. 

Recomenda-se ainda politicas que visam um melhor aproveitamento 

na extracao e no emprego da gipsita, entre os quais podemos citar: 

- Uma melhor infra-estrutura viaria nas rodovias e principalmente nas 

ferrovias, visando um barateamento nos custos; 

- Apoiar a producao para reestruturacao tecnologica objetivando 

uma maior produtividade; 

- A utilizacao de um processo produtivo que nao acarrete danos ao 

meio-ambiente; 

- Por fim recomenda-se ainda a observacao de normas de 

seguranca do trabalho seguido dos direitos trabalhistas. 
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