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.apr esentaqao

0 presente trabalho, e fruto do estagio supervisionado e- 

fetuado na Ceramica Santo .Antonio lit da. Tem como objetivo fazer 

urn relate sobre a origem e a evolugao dos produtos ceramicos u- 

tilizados em moradias habitacionais, mostrando suas formas de 

produgao e suas utilizagoes nos diversos ramos da construgao ci. 

vil. Mostra em ultima analise os problemas que causam a nature-

za e as alternatives para uma eventual escasses.



introduqao

0 ramo da construgao civil utiliza entre outros in.sum.os etn 

grande escala produtos de material ceramieo. 0 produto ceramieo, 

e responsavel por cerca de 60$ do total de uma construgao civil, 

eta termos quantitativos, muito embora eta ternios de custos finan- 

ceiros represents de cerca de 20$ do valor de uma obra.

0 obgetivo da Industria. de Cera mica Vermelha(tigolos, te- 

lhas, lagotas) e produzir em large, escala seus produtos, como e 

obgetivo de toda industria, de forma a atender a necessidade de 

habitagao, ou Sega, a grande deficiencia de moradias existentes 

em nosso pais oferecendo empregos em grande quantidades e conse- 

quentemente contribuindo para o desenvolvimento socio-economico 

de uma regiao.

Existem varios produtos na industria de ceramics vermelha. 

Os mais comercializados.sao:

- .As manilhas que sao utilizadas em redes de saneamento ba

sico.

- Os blocos de lage, usados em lages de concreto armado

- As lagotas de piso, usada para pisos nas residencias,etc

- Os combomgos, usados em areas para ventilagao.

- Os 1 1.3 olos, usados para levantar as paredes.



- A telha, usada na cobertura das obras.

No nosso relatorio, vamos enfatizar mais a industria cer 

mica produtora de tijolos, telhas. e blocos de laje, que e a em

press onde iremos colher mais numeros de dados sobre o assunto ' 

enfocado. Porem. iremos fazer um relato desde a origem destes prc> 

dutos e sua evolupao ao longo do tempo.

\S
i



ORIGEM E EVOLUQXO DO PROCESSO PRODUTIVO AO LONGO 'DO TEMPO

Desde os primeiros tempos da humanidade a necessidade de a 

brigo e uma constante na vida dos seres animados. 0 homem .no 

principio, utilizava as cavernas como protegao as mudangas do 

tempo, chuva ou sol, para continuar sua vida em busoa do futuro.

Com o passar dos tempos, foi ficando escasso em relagao ao 

continents populacional das areas habitadas as cavernas,Oe o ho

me m sentiu mais uma vez a necessidade de se proteger. Vivia des

de entao em tendas muitas vezes cobertas por peles de animais,va 

ras de madeiras ou folhas.

A necessidade crescente de habitagao fez o homem descobrir 

no barro (argila) a saida para ter sua moradia. Construiu casas 

de madeira, recobertas de material argiloso, e descobriu a telha 

como forma de dar sombra. B proteger-se da chuva, desde que este 

material fosse cozido.

EVOLUQAO DOS PRODUTOS

!o inicio estes produtos eram feitos rusticamente, sem maji 

ores acabamentos, em tamanho exagerado o que consequentemente .le 

vava a construgao ser de paredes largas para ser base para uma '

cobertura tambem pesada e grosseira*



As telhas chegavam a pesar 3,5 kg e os tisjolos 7 kg.

Hoje as olarias manuals sao responsaveis pela produgao da 

tellia do tipo artesanal ou manual como sao mais conhecidos. Sao 

porem de tamanhos menorss e com acabamento mais esmerado.

Os produtos os qua is vamos nos relacionar comegou a ser ' 

feito com outros produtos de cer.arnica de forma artesanal. Yamos 

agora tragar o processo produtivo destes produtos a. nivel arte

sanal .

A olaria utilize uma media de 5 pessoas no seu processo ' 

produtivo para a confecgao da telha que sao:

- Amassador de barro

- Batedor de telhas

- lanceador

- Sabugueiro

- Forneiro.

As instalagoes sao rusticas, feitas de furquilhas de madei 

ra e cobertura de telhas de 3® qualidade. Para a produgao do ti- 

jolo sao utilizados tambem quase a mesma quantida.de de pessoas '

em suas respectivas fungoes.



- Preparagao da argila: e feita no dia anterior para que o 

barro fique curt ido pelo amassador de barro. Ele vai molhando a 

argila e amassando a mesma com os pes ate ficar .em reais condi - 

goes de ligamento e armagao da telha.

- Carregamento do material: e feito tambem pelo amassador 

de barro, geralmente em carrogas de madeira.

- Batedor de tel.has; este elemento recolhe o material «ja 

preparado, joga em cima da tabua, coloca em urn retangulo de ma - 

deira bate para prensar bem a telha, passa urn fio de arame de 

ago para tirar o excesso, em seguida faz o alizamento com as ’ 

maos.

- Eanceador: recolhe a telha da tabua ja prensada e aliza- 

da, coloca no cagado que da a coneavidade na telha, e alizada no 

vamente e em seguida colocada no chao, revestida por uma areia ' 

fina e plainada para acontecer a secagem que durara dois dias a- 

proximadamente.

R S C OLHIMENT 0 E QUE I'M A

~ Sabugueiro; Recolhe a telha e leva para ser enforaada.

- Poraeiro; Eaz a queima do produto, que ao desenfornar e_s

PROCESS© PRODUTIVO EM OLARIAS MANUAIS

ta pronto para a comer cializ.agao •



A produgao nas olarias e muito pequena em relags.o a produ

gao aecanizada. Com urn turno bastante grande em boras, tur.no es-

te cue vai das 5:00 hs da manha, as 17:30 hs, a produgao por 6

dias, no maximo, node chegar a 10.000 telhas/semana por cada ta- 

bua, ou sega por cada grupo de trabalho.

A linha de produgao e altamente dependente. A preparagao 1 

da argila e uma das partes mais importantes. 0 amassador de bar-

ro tem que deixar o material preparado 24:00 hs antes da fabrics,

gao da telha, pois se isto nao for iteStado, nao acontece o liga 

mento da argila, necessari© a armagao da telha. Apos os proces - 

sos tia. descritos na folha anterior, passe a existir a comereiali 

zagao. 'Em epocas de vacas gordas, esta produgao e comercializada 

antes mesmo de ser produzida. A produgao # vendida geralmente pe 

lo dono que, em muitos casos e urn dos que fazem parte do proces- 

so produtivo. Pelo fato da a pure gao dos custos ser de forma rudj. 

mentar ou tradicional, nao existe um ganho real para que o olei- 

ro possa re investir na produgao. 15 um ganho puro e simplesmente 

para a subsistencia, visto que a margem de lucro e muito peque - 

na.

A fabricagao de tigolos tambem e feita de forma artesanal 

e obedece quase a mesma forma de produgao. A unica diferenga e



que nao existem galpoes ou locals instalados para que estes sejam 

produzidos.

0 artezao senta sua "latada*' no local da propria jazida,faz 

a mistura no proprio barranco da argila e passa a "bater o tijo - 

lo", que sera ao sol para depois de"atestado", ser "encairado" e 

queimado com lenha seat a utilizagao de um forno apropriado. A co- 

mercializagao tambem e feita de forma direta ao consumidor, ou a

um atravessador.



PROGESSO PKOEUTIVO INDUSTRIALIZADO

Com. o grande crescimento popalacional ocorrido nas ultimas 

decadas com. a revolugao industrial, faz-se necessario a utiliza- 

gao de novas tecnicas que venham por ventura produzir o suficien 

t.e para atender a grande demanda do consumo.

As primeiras maquinas de ceramicas prensa.das que chegaram 

no Brasil, foram de nacionalidade ingleia e se instalam mais pre 

cisamente no sudeste do pais por volta do inicio do seculo em vi, 

gencia- Comega a partir do meado do seculo a observenoia no sen- 

tido de se criarem similares nacionais, visando o barateamento 1 

do custo destas importagoes, e surgem marcas como a bonganti, mo 

rando, verdez, tubarao entre outras, qua.se sempre fundadas por _i 

migrantas estrangeiras ja vineulados a area em seus parses de o- 

rigem.

Hasce assim efetivamente a industria ceramics no Brasil.

Hoje existem as mais diversas sofistieagoes na area da in

dustria ceramica. Mas procuraremos mostrar essencialmente o tra- 

baltto de forma simplificada com o minimo de maquiniz.agao possi - 

vel.

Hoje existe no pais os mais diversos tipos de telhas cera-

micas. Tern a inglesa, a colonial, a castelinho e a canal. A te -



l.ha inglesa e a trad'iciotial telha de ceramics prensa&a, pois ela

e feita em uma maquina rolo em forma de prensa, home menos usada 

visto que consome uma grande quantidade de materia prima. .A colo 

nial, a castelinho e a canal, sao telhas feitas em processo de 

extrusao que logo iremos detalhar,'acontecendo tambem com o tijo 

lo, bloeo de lage, e o lajotao de piso. Hoje existem ceramicas 1 

capazes de produzir 50.000 telhas./dia utilizendo o mlnimo possf- 

vel de mao de obra Da que sao totalmente automatizadas, mas no 

nosso caso vamos observer o processo produtivo semi-automatiza - 

do, pois foi este o nosso objetivo.

As caracteristicas da empresa supervisionada sao as seguin

tes:

0 ~
Oeupam uma area de 40.000 m na regiao do Serido Potiguar, 

emprega 85 funcionarios e produz em media 27*000 telhas/dia. Seu 

turno de trabalho e de acordo com a legislaqao em vigor e traba- 

Iha com urn processo semi-automatizado, com urn eonjunto mecanieo 

de produqao por:

- Um misturador

- Dues esteiras transportadoras

- Um laminador

Uma maromba



Como acontece no processo artesanal, o primeiro passo e -a 

preparapao da argila. $ feita por homens portando enxadas e pas. 

Molha-se o barro e f'az-se o corte da lama com a enxada, logo ' 

apos e feita a virada da lama com a pa, de forma que fique umed_e 

cido na dosagem ideal para acontecer a curtipao da argila. Neste 

instante da produpao utiliza-se 13 homens.

Apos curtida vem o alimentador de barro, que e urn carrocei. 

ro que leva a argila para o primeiro local.mecanizado da Indus - 

tria. - Goloca-se o barro no misturador ohde e feita uma nova ' 

mistura da argila e um novo umedeeimento.

Este material cai numa esteira transportadora e segue para 

o laminador, instrumento que contem dois rolos compressor onde a 

contece a laminapao do barro, eliminando as pedras ou outras im- 

purezas que contenham na argila.

Ao ser laminado cai numa outra esteira transportadora e ' 

vai para a maromba. Na maromba este material e prensado de forma 

a ficar muito denso e ao sair pelo boquilho corre pelo carrinho 

de corte.

Este carrinho de corte e um instrumento comandado pelo cor 

tador, local onde a telha e cortada de forma transversal de du -

as em duas.



Ha ponta do carrinho existem dois pregadores de telhas. A

fungao destes, e destribuir na mesa, a. telha para os lanceadores 

em numero de 6 que pegam a telha no cagado, e pass am na mesa de 

corte, onde acontece;;- a a pa rag no do excedente da talha. Este cor 

te longitudinal e que da o casamento da c.abega com a ponta da te, 

lha.

Apos feito o corte, cada lanceador coloca a telha em gm< ~ 

des que recebem duas telhas.

Ho outro lado da mesa de corte tern os distribuidores de te. 

lhas, num total de 3, que colocam as grades com telhas nas carro. 

gas em numero de 9, que transportam as telhas para o patio onde 

acontece a secagem do produto.

Ho patio esta. telha passara uma media ao sol, o bloco de 1 

lage e o tijolo, 12 hs para que fique totilmente seco, prontos 1 

para a queima.

E feito o recolhimento do produto semi-acabado e em segui- 

da passa a ser enfornado. 0 forno da industria onde foi feito o 

estagio, e do tipo caeira. Este forno e bem rudimentar porem mui 

to eficiente. Has industrial ceramicas maiores, os fornos sao do 

tipo continue intermitente ou abobora. E necessario porem que Se 

faga uma. comparagao entre ele.



Os fornos mais sofisticados o eusto destes e muito elevado,

vlsto que sao primeiramente feitos com tijolos vitrificados, com 

camaras de cinzas, chamines, etc. e cabem 25.000 peqas de telhas 

e 10.000 de tijolos ou lajotas. 0 periodo de queima vai de 18 a 

24 hs. Em 12 hs e feito simplesmente o esquente para que nao haja 

urn aumento brusco de temperature 8 nao coloqae em risco a queima' 

do produto. Sao mais economicos em termos da quantidade de ener - 

gia suficiente para atingir o grau de calor necessario a queima $ 

cabem mais peQas; no entanto, a rotatividade entre a ocupaqao do 

fogo e a desocupaqao tornam suas vantagens nulas, do ponto de vis 

ta eeonomico para a regiao. Sao necessarias mais 12 hs para o res 

friamento, que e feito com urn ventilador possante e exaustores e- 

ficientes, elevando assim o consume de energia eletrica. 0 consu- 

mo d§ lenha' e em media de 1,00 m'~ p/ milheiros de peqas em quei - 

ma.

0 forno caeira ou for.no aberto possui no nosso entender ma

is vantagens. 0 periodo de enfornamento a desocupaqao do forno e 

de 26 hs em media, assim distribuidos: 6 hs para enfornamento, 10 

hs para queima e 10 hs para resfriamento e desocupaqao. Cabem em 

media 20.000 peqas de telhas, 7.000 tijolos ou lajotes e consomem 

em media 1.80 m~ de lenha/milheiro.



0 processo de queima e bem simplificado. Depois de enforna- 

do o forno s abafado corn telha com o obgetivo de prender o maior 

nutaero possivel de oalorias. Para que o forneiro saiba o ponto de 

queima ideal e satisfatorio, atravessa-se dots arames de a<?o so - 

'bre o forno e . os deixam. calqados com. cacos de telha de forma a fi 

car totalmente colados nos cacos. Quando a queima a tinge o ponto 

ideal estes arames estarao a uma distancia de 4 dedos ou 8 cent, 

dos cacos que antes estavam colados. Portanto vemos a vantagem 44 

deste forno sobre as mais sofisticados nao tern necessidade de ven 

tiladores e exaustores para o resfriamento. Outro dado constatado 

e que hogs a esoasses de materia prima e uma realidade, passe ao 

grande eonsumo existente, fazendo com que o custo daa&snfec§ao ' 

destes fornos em relaqao aos mais complexos: tenha uma diferenqa * 

de 60 ft do custo. Mais adiante iremos detalhar mais os motivos 1

das vantagens dos fornos mais simplificados.



OS PRODUTOS SIMILARES: A CON CORE fiN CIA , VANT AGEES E DESVANT A GENS

PARA 0 CONSUMIDOR

Eta toda economia se faz necessario a coneorreneia para o a- 

primoramento do produto, de forma a oferecer opgoes de consumo a 

sociedade. Para cobertura existem as tellias de PYC e Amianto, pa 

ra as paredes existe os blocos de cimento ou placas de concre- 

to e para o forro, a madeira e o bloco de cimento. Paremos uma 

relagao entre os determinados produtos concorrentes. Iremos ana-, 

lizar em primeiro lugar os similares feitos de cimento.

A utilizagao mais freauente dos produtos de cimento e a do 

bloco de lage. A sua vantagem sobre o bloco de argila e na largu 

ra, fazendo o constitutor economizar mais nervura.s, no entanto ' 

sua resistencia e comprovadamente menor, tornando nula a sua van 

tagem sobre o bloco de arjila.

0 Bloco de Arjila e mais resistente, mais frio, e sua per- 

ca na construgao e quase 0$, tornando-o assim mais economico e 

mais vantajoso para o construtor ou consumidor direto.

0 tijolo tern no bloco de cimento seu maior concorrente. 

tilizado em grande frequencia em muros e ainda ineficiente no le. 

vantamento de paredes, visto que, pelo fato de sua produgao ser 

quase que ainda manual, tern na mistura dos insumos o ponto fraco



saindo urn. produto acabado de ma qualidade e de alto custo por cau

sa do or ego do cimento, sendo tambem muito quente deixando as re

sidencies sem conforto, seta seguranga a sem qualidade.

A telha de Amianto e a concorrente mais ferrenha da telha ' 

de Ceramics Vermelha. A sua atragao maior esta na economia de Ma

deira, na diminuigao da mao de obra e na diminuigao da necessida- 

de de seguranga no alicerse da construgao. As unicas desvantagens 

da telha de Amianto era relagao a telha ceramics e na beleza da co 

bertura e na temperatura interna da obra construida. Com todos os 

atrativos inicialmente colocados sem custo ainda e de 20fo sobre a

cobertura da construgao.



EFEITOS ECOLOGICOS

A Ecologia e sem duvida nenhuma a grande preocupagao da hu 

manidade. Sao instalados dia-a-dia Ceramicas, Metalurgicas, en - 

fim, grandes predadores do meio ambiente sem que ha^a um maior ' 

controle sobre este grave problems..

0 consumo medio anual de uma ceramics do tamanho da estuda 

da I de aproximadamente 8.000 m^ de lenha. Na regiao da Caatinga 

esta quantidade pode ate ser maior visto que a linha e de 2§ qua 

lidade, de forma que ho$e existe uma grande destruigao do meio ! 

ambiente por estas ceramicas. 0 (5rgao controlador, o IBAM.A, lan- 

gou um. Plano Integrado Floresta Industrie (PIFI) para dar como ' 

alternative o replantio da floresta arrancada ao inves de pagar 

o imposto ao IBAMA, hoje no valor de 23,08 cruzeiro/metro*5 de le 

nha. So que este PIFI nao atende as consumidoras de lenha abaixo 

de 12.000 aP anuais e o valor cobrado nao e suficiente para que 

seja feito o replant io. Vemos com. isto que e mais uma forma do 

governo ganhar com a depedragao da natureza, pois nao e taxando' 

o consumo de lenha. que as empresas irao parar de devastar a natu 

reza e sim, incentivendo, obrigando e fiscalizando o replantio 1 

da mata devastada.



ALTERS AT IVAS PARA SUBST IT'Dly AO 

A industria Oeramica tern seus anos contados na Regiao do 

Serido Potiguar. Dos anos 80 para ca» a instalapao de novas in - 

dustrias tern, sido feita de forma indiscriminada, ao ponto de que 

a materia prima exiatente seja ela, lenha ou argila esta sofren- 

do uma devastapao tremenda. As demais industries instaladas na' 

Regiao sao feitas de formas aventureiras sem que hada um balanpo 

do material suficiente para a consolidapao do projeto industrial.

.A Ceramica Sto. Antonio tern argila suficiente para urn con** 

sumo de aproximadamente 10 anos, o que da uma margem de seguran- 

pa a seus diretores, pois existe uma;pespectiva de haver um ga - 

nho de capital real, de forma a haver condipoes de investirem ' 

em outro ramo de ativida.de. Pax nao haver necessidade de um alto 

investimento de ordem tecnico, no tocante a fornos, melhores ins 

talapoes e melhores equipamentos.

A construpao Givil so tern uma alternative viavel para seu 

ramo, que e a construpao Pre-moldada. 0 produto Ceramico tern imx- 

butido no seu futuro a necessidade de encarecimento de seus cus- 

tos, pois se faz necessario um maior controle sobre a utilizapao 

de seus insumos para que a. natureza nao seja a grande prejudice 

da.



CONCLUSSO

Os poderes constituidos tem uma grande responsabilidade pa 

ra com o problema da Construgao Civil. Responsa.vel pela maior ab 

scrvigao de mao-de-obra, considerando a soma que vai do produ - 

tor ao consumidor final, este ramo n~o pode ficar esquecido no 

contexto do desenvolvimento racional do pais. As industrial cera 

micas, sao polventes, degradam o meio ambients, mas funcionam co 

mo grands utilizadora de mao-de-obra nao especializada que e a 

grande maioria dos trabalhadores brasileiros.

Necessario se faz, urn incremento tecnologico visando con - 

servar a grande absorvedora de mao-de-obra com a nao depeiragao' 

da natureza, buscando controles rigido na utilizagao e na renova 

geo destes insumos p- r̂a que este importante ramo da economia nao 

seja penal iza.do. A deficiencia de moradias em nosso pais e da or 

dem de 10 milhoes de babitagoes, e a populagao nao pode mais ser 

uma criadora de favelas e cortigos.

Depois de relatar tudo isto, vemos que a Industria Cerami 

ca e rentavel, cumpre importante papel na sociedade, e nao pode' 

de forma nenhuma vo3.tar ao tempo da ignorancia e da incensatez ' 

de seus produtos, com a natureza prejudicada fa.ze.ndo o homem vol 

tar atras as suas evolugoes e ao seu atraso. A forma artesanal,



respeita a natureza mas nao aten.de as neeessidades do homem, . a 

forma industrial, produz, mas depreda a natureza. Compete ao ho- 

mem buscar suas alternatives, para que o respeito a si mesmo se- 

3 a mantido por ele mesmo.
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