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RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Simone Faria de Souza 

0 crescimento econ6mico e social de Pedreira tern sido favorecido pela industria cerfunica desde 

1914. A ausencia de urn planejamento ambiental sobre o desenvolvimento da atividade. resultou 

em impactos ambientais significativos e este fato tern preocupado tanto o poder publico quanto 

privado. Nesse trabalho foram identificados os principais impactos ambientais causados pela 

industria cerfunica de Pedreira e propostos programas para a implanta<;:i'io de urn gerenciamento 

ambiental publico na cidade. 0 estudo foi realizado no ambiente produtivo de uma amostra de 

cerfunicas atraves da observa<,:i'io dos processes alem de entrevistas aplicadas it empresitrios. 

ce,amistas e a colabora<,:i'io da Prefeitura Municipal de Pedreira. Os dados coletados 

demonstraram que o desempenho ambiental nao e satisfat6rio. visto que nenhuma das cerfunicas 
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ABSTRACT 

DISSERTAC:AO DE MESTRADO 

Simone Faria de Sonza 

The social economic growth of Pedreira town has been benefitted by the ceramics industry since 
1914. The lack of an environment planning about the development of the working resulted in 
significant environment impacts and this fact has worried private and public admistration. This 
work identified the main environment impacts caused by the ceramics industry in Pedreira an it 
propose programmes to implant a public environment management in the town. The study was 
carried out in the productive surroundings of a ceramics sample throughout observation of the 
methods and interviews to managers, workers and the colaboration of the public administration of 
Pedreira. The elements collected show us that the environment performance isn't satisfactory, 
because the ceramics industry doesn't have a environment politics to manage it impact, then, 
generating a environment politics according to environment economical social characteristics of 
the town, the public administration will improve conections between community and society, and 
the result will be real benefit to the future generations. 



INTRODU(:AO 

Desde 1914, a industria ceriimica de Pedreira, interior do Estado de Sao Paulo, formada por 

empresas produtoras de porcelana (domestica e eletrica) e faian~a, faz parte da paisagem local. 0 

centro urbano foi crescendo para suprir o mercado consumidor e muitos empregos foram criados 

em tomo dessa atividade. 

As porcelanas sao feitas a partir de argilominerais como argila piitstica e caulim, quartzo e 

feldspato puros, queimados a temperaturas superiores a 1.250°C e constituem produtos para usos 

domestico e de hotelaria ( aparelhos de jantar, xicaras, pe~as decorativas, entre outros) alem das 

porcelanas eletricas (isoladores e componentes eletroeletronicos) com porosidade proxima a zero 

e elevada resistencia (MOTT~ 2000). 

As faian~as sao produtos provenientes de materias-primas menos puras, que podem 

incorporar em sua massa fundentes, carbonaticos que contenham calcita e dolomita. A 

temperatura de queima das faian~s sao inferiores a 1.250°C e seus produtos possuem porosidade 

superior a 3%, com resistencia inferior it porcelana e formam p~as decorativas e domesticas 

como pratos, xicaras, etc (MOTT~ op. cit.). 

A cidade, por estar localizada nas proximidades do Circuito Paulista das Aguas, e 

favorecida pela permanente freqiiencia turistica em busca das porcelanas domesticas e faian~as. 

Mas os isoladores ceriimicos abrangem o mercado extemo (GAZETADO POVO, 2001). 

A ausencia de urn planejamento ambiental urbano no inicio do crescimento do municipio e 

das ceriimicas inviabilizou o desenvolvimento sustentavel1 de Pedreira, o que refletiu em 

prejuizos sociais e economicos quando o mercado consumidor passou a se preocupar com a 

qualidade dos produtos, custo e meio ambiente. 

Para atingir o desenvolvimento sustentavel da atividade ceriimica de Pedreira e 

conseqiientemente da cidade, neste trabalho, foram identificados os principais impactos 

ambientais causados pela industria ceriimica de Pedreira, atraves do estudo do processo 

produtivo, compreendendo desde o recebimento das materias-primas ate o produto final e, de 

maneira complementar, foram aplicados questionitrios it amostra significativa de empresas. 

Portanto, a realiza~ao deste trabalho pode ser justificada pela preocupa~ao das empresas, 

6rgaos publicos e da sociedade de Pedreira com os impactos ambientais causados pela atividade 

1 Uso racional dos recursos naturais, de maneira a evitar prejuizos as gera~ futuras(CAV ALCANTI,l996). 
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ceramica, visto que tanto o Prefeito, quanto os empresarios apoiaram a realizayiio deste estudo de 

caso. 

0 trabalho esta dividido em 3 capitulos, sendo que, o pnmetro capitulo conduz ao 

conhecimento dos aspectos geologicos, geograficos, fisiograficos e s6cio-econ6micos do 

municipio de Pedreira. 

No segundo capitulo, o conhecimento do processo produtivo e o principal foco da pesquisa, 

iniciando-se a partir da pesquisa de campo que resultou em dados significantes para que fossem 

analisados, refletidos e demonstrados em urn quadro que contem os principais impactos 

ambientais identificados na industria ceriimica de Pedreira e em sugestoes de medidas 

preventivas. 

0 ultimo capitulo sugere, em meio as reflexoes do capitulo anterior, propostas para o 

desenvolvimento sustentavel da atividade, atraves da insewao de uma politica ambiental 

adequada as condi~oes s6cio-econ6mica-ambientais de Pedreira. 

OBJETIVO 

0 objetivo deste trabalho consiste em estudar, observar, analisar e avaliar os principais 

impactos ambientais resultantes do processo produtivo da industria ceramica de Pedreira, com a 

finalidade de sugerir instnmtentos que, ao serem aplicados, possam promover a sustentabilidade 

socio-economica e ecologica da atividade e, conseqiientemente, do municipio. 

METODOLOGIA 

A metodologia para a concretiza~iio desta disserta~iio de mestrado reline pesquisas 

bibliograficas e estudo de campo, incluindo a aplica~iio de questionario informative. 

As analises de campo feitas em urn numero significative de empresas que compoem a 

amostra visam a identifica~ao dos problemas de acordo com a freqiiencia de incidencia, perante 

as suas verifica~es durante as pesquisas "in loco", a elaborayiio do fluxogratna a ser apresentado 

na subseqiiencia deste estudo e a identifica~iio dos impactos ambientais mais significativos em 

cada etapa do processo produtivo. 0 fato e que a industria ceriimica e a principal fonte de renda 
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de Pedreira e, como qualquer outra atividade, causa impactos ambientais negativos e positivos 

para o municipio e sua popula91io. 

A disserta91io de mestrado caracteriza-se como urn trabalho monografico, partindo do 

estudo de caso da industria ceriimica de Pedreira, podendo considera-lo representativo, a fim de 

que as solus;oes e medidas preventivas encontradas possam ser aplicadas a qualquer empresa e 

municipio que produza ceriimica branca. 

Pesquisas de campo no ambiente industrial e publico de Pedreira foram realizadas, alem do 

levantamento de dados em 6rgaos govemamentais - IBGE, ABNT, CETESB, SEADE, Acic, 

Ministerio do Meio Ambiente, REBRAMAR, entre outros, pesquisa bibliognifica, Internet, 

entrevista com profissionais da atividade ceriimica na forma de questiornlrios e 6rgaos 

competentes. 

Ap6s a coleta dos dados, atraves da pesquisa de campo, eles foram interpretados e 

refletidos sobre pariimetros relacionados com a pesquisa bibliografica, proporcionando condi9oes 

favoraveis a forma91io de urn quadro contendo os impactos ambientais rnais significativos, 

comuns a qualquer porte de ceriimica branca, com as mesmas caracteristicas de fabricas;ao 

utilizadas em Pedreira. 

Perante o levantamento dos principais impactos ambientais da industria ceriimica de 

Pedreira, foram propostas algumas medidas preventivas e sugeridos programas para urna politica 

ambientai publica. 

AMOSTRAGEM 

Para a seles;ao da amostra, primeiramente foram analisados criterios de classifica91io com 

relas;ao ao porte industrial. Neste sentido, as defini9oes do SEBRAE, da Lei Federal 9.481 e da 

Prefeitura Municipal de Pedreira foram estudadas, a fim de estabelecer urn pariimetro de 

identifica91io de micro, pequena, media e grande empresa para este trabalho. 

De acordo com as defini9oes adotadas pelo SEBRAE (2002) temos: 

micro empresa: de 01 a 19 funciomirios; 

empresa de pequeno porte: de 20 a 99 funciomlrios; 

empresa de medio porte: de 100 a 499 funciornlrios; 

empresa de grande porte: acima de 499 funciomlrios. 
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A dificuldade em estabelecer o nllinero exato de funciom\rios de cada uma das cerfunicas 

pedreirenses, para identificar quais destas empresas estariam compondo a amostra, conduziu a 

busca de outro metodo de classificas:ao industrial. 

Em busca de urn maior rigor para a classificas:ao do porte das empresas que iriam compor a 

amostra, o estatuto da microeconomia e da empresa de pequeno porte foi consultado, em que a 

Lei Federal n° 9.841, de 05 de outubro de 1999, da as seguintes definis:oes: 

Art. 2°- Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera-se: 

I - micro empresa, a pessoa juridica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual 

igual ou inferior a R$244.000,00. 

II - empresa de pequeno porte, a pessoa juridica e a firma mercantil individual que, nao 

enquadrada como micro empresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 1.200.000,00. 

§I 0 Para os fins desta Lei, consideram-se: (Jncluido pela Lei n° 10.165. de 27 de dezernbro de 

2000) 

III - empresa de medio porte, a pessoa juridica que tiver receita bruta anual superior a 

R$1.200.000,00 e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00; (lncluido pela Lei no 10.165. de 

27.12.2000) 

IV - empresa de grande porte, a pessoa juridica que tiver receita bruta anual superior a 

R$12.000.000,00. (lncluido pela Lei n° 10.165. de 27.12.2000) 

Todavia, a Prefeitura Municipal de Pedreira faz uso do valor adicionado2 para classificar as 

industrias cerfunicas em micro, pequena, media ou grande empresa. 

Perante essas divergencias metodol6gicas para identificar os portes das empresas, foram 

adotadas as definis:oes apresentadas nas Leis Federals n° 9.841 de 1999 e n° 10.165 de 2000 

como metodo de classificayao do porte das cerfunicas de Pedreira que compoem a amostra. 

A lei da regularidade estatistica fundamenta cientificamente a amostragem, o que garante a 

confiabilidade da pesquisa, em que o universo e composto pelo conjunto total de indilstrias 

cerfunicas de Pedreira-SP. "A lei da regularidade estatistica indica que urn conjunto de n 

unidades tornadas ao acaso de urn conjunto N terti provavelrnente as caracteristicas do grupo 

rnaior" (GIL, 1999). 

2 0 valor adicionado correspondeni. para cada municipio, ao valor das mercadorias saidas, acrescido do valor dos 
servi9os de transporte e de comunicat;iio adquiridos em cada ana base, ou seja, ana civil imediatamente anterior ao 
da apura;:iio. (DIP AM, 2002) 
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Ainda segundo o autor, este estudo se enquadra na amostragem por cotas, dentre as nao 

probabilisticas como sendo a de maior rigor. A pesquisa atraves da amostragem por cotas 

desenvolver-se-a em tres fases: 

Classificar quais industrias cerfunicas serao visitadas, bern como os fenomenos a serem 

estudados; 

Determinar a classe em que as empresas estudadas se enquadrarn, de acordo com a legislac;:ao 

federal; 

Fixar cotas a serem visitadas pelo entrevistador, de maneira a cumprir o total de amostras 

num tempo pre-determinado. 

Considerando que os estudos feitos pelas ciencias sociais utilizam-se do metodo de 

porcentagem sobre a amostra e obtem resultados confiaveis, este estudo de caso tambem 

alcanc;:ara seus objetivos com seguranc;:a sobre seus resultados atraves do calculo do tamanbo da 

amostra. 

Para uma populac;:1io finita, visto que o universe e a IndUstria Cerfunica de Pedreira, foi 

utilizada a formula e o desvio padrao com a margem de erro proposta por GIL (1999) para 

calcular o tamanbo da amostra: 

onde: n = ? tamanbo da amostra 

n= li2 .p.g.N 

e2.(N-l) + li2.p.q 

() = 2 ou seja, 95% (nivel de confianc;:a escolhido, expresso em nlimero de desvios-padrao) 

p = 99 (porcentagem com a qual o fenomeno se verifica) 

q = 1 (porcentagem complementar) 

N = 135 (total de empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de Pedreira) 

e= 3% (erro maximo permitido) 

Ciilculos: 

n= 22
• 99. I. 135 = ~5'""'3'-'-46,.,0'-- = 53460 = 33,37 = 33 empresas 

1206+396 1602 

Portanto, a amostra para este estudo de caso foi composta por 33 industrias cerfunicas de 

Pedreira. Para a selec;:ao das indlistrias que forarn visitadas, houve inicialmente o levantamento de 

todas as produtoras de cerfunica branca na cidade, junto ao cadastro da Prefeitura Municipal. Na 
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seqUencia, o estabelecimento de contato com as empresas mais conhecidas no mercado e, por 

Ultimo, o trabalho de campo realizado de acordo com a aceitas;ao dos empresanos. 

De acordo com a aceitas;ao das indl!strias ceriiroicas de Pedreira, foi aplicado o questionano 

informativo, em que estavam discriminados os portes das empresas da amostra. Tanto as visitas, 

quanto a aplicas;ao do questiom\rio, cumpriram-se ate meados do mes de agosto de 2002, a fim de 

concluir o estudo dentro dos prazos estabelecidos nesta instituis;ao de ensino. 
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CAPITULO I- 0 MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP 

Os aspectos geol6gicos, geognificos, fisiognificos e s6cio-econ6micos de Pedreira estao 

apresentados neste capitulo para identificar as principais caracteristicas do municipio e de sua 

populavao. 

1.1 ASPECTOS FISIOGAAFICOS 

0 territ6rio de Pedreira encontra-se na regiao leste do Estado de Sao Paulo, com 114 Km2 

de extensao, sendo 95 Km2 de perimetro rural e 19 Km2 de perimetro urbano. A latitude e 

longitude do distrito sede do municipio sao respectivamente, 22° 44' 21" e 46° 54'27". Tern 

altitude media de 584 m sobre o nivel do mar, estando a 138 km distante da capital (IBGE, 2001). 

Os limites do municipio compreendem as cidades de Campinas a Sui, Jaguariuna a Oeste, 

Amparo a Norte, e Morungaba ao Leste e a topografia de Pedreira e montanhosa (CASSIANl, S. 

E. F. et al, 1993). 

Pedreira encontra-se envolvida por urn relevo montanhoso, por isso nao hit predominancia 

definida na direvao dos ventos. 0 IBGE classifica o clima da cidade como umido, com 

precipitayi)es anuais medias por volta de 1600 mm e temperatura media maxima 33° c e minima 

11° C (IBGE, op. cit.). 

A situavao geografica da cidade favoreceu a ocupayao das montanhas, causando problemas 

de desagregayoes mecanicas, decorrentes do desmatamento que propiciou av5es erosivas em 

varias regioes da cidade. As ceramicas estao dispersas, em sua maioria junto ao centro urbano de 

Pedreira, fato que implica diretamente sobre os fatores s6cio-ambientais, resultantes dos impactos 

causados pela atividade. 

0 municipio insere-se na Bacia Hidrografica do Rio Piracicaba, sendo que o rio Jaguari 

atravessa Pedreira, enquanto que o Camanducaia passa ao norte e no limite do municipio com 

Jaguariuna, onde se encontra com o Jaguari. C6rregos com pouco volume de agua tambem 

banham a cidade, alem da presenva de varias nascentes que tanto a populavao quanto as 

industrias ceramicas fazem uso. 

Devido a quase total extin9ao da mata ciliar as margens do rio Jaguari e ao assoreamento de 

seu leito com cacos ceramicos, em epocas de chuva ocorriam inunda96es, fato que teve 
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frequencia ate a construvao do Sistema Cantareira, que transfere consideritvel volume de itgua 

dessa Bacia Hidrogritfica para abastecer a cidade de Sao Paulo. 

0 Embasamento Cristalino representa as partes sui, sudeste e leste encoberto por mantos 

sedimentares da Bacia do Paranit, presente em cerca de 76% do territ6rio do Estado de Sao Paulo, 

sendo que nela ocorrem unidades vuldinicas, sedimentares faneroz6icas e intrusivas mesoz6icas 

(IPT, 1981). 

0 municipio de Pedreira estit localizado sobre o Embasamento Cristalino na regiao do 

Complexo Amparo, a leste do Estado de Sao Paulo, na regiao das estiincias hidro-minerais, mais 

especificamente nos dominios da Faixa de Dobramentos Sao Roque. A formavao geologica de 

Pedreira e caracterizada por rochas magmitticas (granitos) e metam6rficas (gnaisses, quartzo, 

quartzitos feldspitticos ). As suites graniticas existentes em Pedreira sao do periodo Cambriano, 

com idade estimada em cerca de 545 milhOes de anos atrits. Jit as rochas metam6rficas desta 

regiao pertencem ao Proteroz6ico Inferior, com idade aproximada de 2,5 bilhOes de anos (IPT, 

op. cit.). 

Em Pedreira ocorrem apenas minerais industriais, como os de uso na construyao civil, 

havendo extrayoes de areia, granito e argila. De acordo com a Prefeitura Municipal, a argila 

comeyOU a ser explorada hit apenas dois anos e em pequena quantidade. 

1.2 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE PEDREIRA 

0 crescimento da industria e do comercio ceramico contribuiu para a elevayao da taxa de 

crescimento populacional anual de Pedreira, entre as decadas de 50 e 70, que aumentou em media 

3,97% e praticamente dobrou o n6mero de habitantes na cidade em relayao a 1950. 

Entre as decadas de 70 e 80, a taxa de crescimento anual diminuiu 3,57%. Nao se sabe ao 

certo os motivos que resultaram na baixa do crescimento populacional anual em Pedreira, mas no 

final da decada de 70, as industrias ceramicas comeyaram a identificar os primeiros casos de 

silicose e este fato pode ter resultado em conflitos sociais entre empresitrios e funcionarios. 

No periodo de 1980 a 1991, diminuiu 2,47% e entre 1991 e 2000, 2,6%, sendo que neste 

ultimo periodo o mercado brasileiro de ceriimica foi aretado com a abertura comercial vinculada 

a concorrencias principalmente Chinesa. Para enfrentar o comercio globalizado, as ceriimicas de 
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Pedreira encontraram Iugar no comercio de negocios, em que as porcelanas e faian.yas se 

tomaram objetos de consumo para os turistas. 

Na Tabela 1.1 estiio apresentados dados quantificados da popula.yao total, urbana e rural de 

Pedreira, num periodo que vai desde a decada de 80 ate o ano de 2000. 

Tabela 1.1 - Popula~ao de Pedreira 

A densidade demognifica cresceu consideravelmente, conforme nos mostra a tabela 1.1. 

Em 20 anos, a popula.yao total de Pedreira aumentou em 40%, enquanto que a concentra.yao da 

popula.yao urbana cresceu 42,5% e a rural diminuiu 36,1%. 0 municipio aparece com cerca de 

38 mil habitantes, sem distin.yao entre a popula.yao rural e urbana (REVISTA VIVENDO, 2002). 

No periodo compreendido de 1980 a 2000, a populavao em idade ativa, que se encontra no 

grupo dos 15 aos 59 anos, teve acrescimo de 9.846 habitantes (SEADE, 2002). Esse crescimento 

da popula.yao em idade ativa pode ser analisado como urn indicio da existencia de rela.yao entre a 

migra.yao e a busca de emprego, seja nas industrias ou no comercio de Pedreira. 

A urbaniza.yao de Pedreira esta diretamente relacionada ao processo historico da cnse 

cafeeira. Os habitantes de Pedreira viviam, quase que exclusivamente, da agricultura e comercio 

do cafe, em sua maioria em propriedades rurais, ate 1914, quando surgiu a primeira industria 

ceramica da cidade, trazendo consigo uma nova alternativa economica. 

Com a crise do cafe, a popula.yao rural nao teve outra altemativa senao deixar -se seduzir 

pelo aparente desenvolvimento economico decorrente das industrias ceramicas locais. A rela.yao 

entre crescimento urbano e industria ceramica em Pedreira podem ser verificada pelo fato de que 
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muitas empresas estao nas proximidades do centro da cidade e circundadas por inumeras 

residencias. 

0 DAE (Departamento de Agua e Esgoto Municipal) e responsavel pelo saneamento bitsico 

do municipio, e realiza o tratamento e o monitoramento da qualidade nos parametros fisico

quimicos da ilgua diariamente. A capacidade de tratarnento de agua municipal atinge 450 m3/h, o 

que resulta em 324.000 m3/mes. No entanto, a demanda e de 198.000 m3/mes, o que garante uma 

cobertura de praticamente 100% de abastecimento no perimetro urbano (PEDREIRA, 2002). 

A agua e coletada do principal manancial de Pedreira, o rio Jaguari, e tres poyos artesianos 

tambem tern sido utilizados, pois isso e possivel atraves de uma outorga concedida pelo DAEE 

(Departamento de Aguas e Energia Eletrica do Estado). 

0 uso de agua subterranea foi necessilrio, visto que no periodo entre 1992 e 2000, houve 

urn crescimento de 36,4% das ligav5es de agua. A maioria das industrias ceramicas de Pedreira 

faz uso de poyos tubulares profundos, sob o argumento de economizar nos gastos financeiros com 

agua, alem de suprir o elevado consumo desse recurso em suas dependencias. 

0 DAE de Pedreira tarnbem e responsavel pelo servivo de esgoto sanitario, cuja rede 

coletora foi instalada na decada de 90, o que viabilizou a canalizavao de 97% do esgoto 

produzido a nivel urbano, no entanto, 92% deste nao e tratado. 

Como no municipio nao hit aterro sanitilrio, a coleta do lixo septico e a incineravao do 

mesmo, e feita por empresas privadas, contratadas pela prefeitura e o material resultante deste 

processo e depositado no aterro sanitaria de Campinas. 0 volume de lixo coletado pela prefeitura 

e em media de 25 ton/dia. Hit tambem alguns "catadores" que atuam individualmente, sem a 

orientavao de uma cooperativa ou ONG (BRANDAO, A C. et al, 2001). 

0 Departamento de Agua e Esgoto em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente 

forneceram alguns dados que compreendem o periodo de janeiro de 1998 ate abril de 2002, 

apontados na Tabela 1.2. 
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Tabela 1.2 - Saneamento basico em Pedreira 

em 

(sirnlnao) 

(simlni!o) 

Fonte: Ambiente. Departamento de 

Secreunia!JDAJE,2002. 

Os dados da tabela anterior demonstram que o abastecimento de agua e esgoto e a coleta de 

lixo podem ser considerados satisfat6rios, mas os rejeitos industriais que englobam os residuos da 

indiistria cerfunica (de responsabilidade das empresas ), bern como os entulhos de demoli9ao, nao 

sao tratados e nem contam com local apropriado para sua disposi9ao. 

Os residuos da constru9ao civil sao, em sua maioria, de responsabilidade de urn dos tres 

"DISK Entulhos" existentes na cidade, os quais, muitas vezes, tambem se responsabilizam pelo 

destino dos cacos cerfunicos. 

Na area da saUde a popula91io pedreirense conta com urn Hospital, que e dirigido pela 

entidade filantr6pica Funda9fio Beneficente de Pedreira e nos casos em que nao se possui 

condi9oes especiaiizadas de atendimento e que desta necessitam, como: pneurnologia, 

hemodiilise, oncologia, interna9ao psiquiatrica, entre outras, sao encaminhados pela Central de 

SaUde geralmente para o Hospital das Clinicas da UNICAMP. 

Muitos pacientes com deficiencias respirat6rias decorrentes da silicose procuram o hospital 

em busca de auxilio, mas infelizmente ainda nao podem contar com urn programa de atendimento 

para este caso especifico. 

No Ultimo cadastro de silic6ticos feito pelo sindicato de Pedreira, em 1991, o niimero de 

doentes chegava a 51 0 pessoas, com exce9ao dos portadores de silicose que nao se identificaram. 
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Portanto, hit urn nfunero bastante expressivo de portadores de silicose que necessitam de urn 

programa de atendimento especializado, em que possam vir a contar com pneurnologista, terapia 

psicol6gica, fisioterapia, enfim, possam ser reintegrados na sociedade sem o preconceito e os 

medos de conviver com urna doeno;:a, ate ent1io, incunivel. 

No que diz respeito it educao;:ao em Pedreira, temos como indicador a taxa de analfabetismo 

de 2000, que foi de 6,99%, e que evidencia a preseno;:a de elevado nfunero de analfabetos na 

cidade (SEADE, 2002). 

Com relao;:1io ao fomecimento de energia eletrica, a CESP dispoe de rede de alta tens1io (de 

138 KW e 34KW), de media tensao com 11,4KW e de baixa tensao com 220/127W, que 

fomecem energia regularmente em Pedreira A rede de distribuio;:lio de energia em Pedreira 

tambem conta com 2 usinas hidreletricas privadas, em atividade. Para urn melhor esclarecimento, 

a CMS ENERGY, empresa responsavel pela distribuio;:lio de energia na cidade, foi consultada e 

fomeceu alguns dados de forte interesse para este estudo, os quais estao apresentados na Tabela 

1.3. 

Tabela 1.3 - Consumo de euergia hidrell\trica em Pedreira 

outras atividades 

Consume no e outras 1.635 1.624 1.731 2.609 

atividades (MWh) 

Companhia Jaguari de Prefeitura 

A Tabela 1.3 nos apresenta urn crescimento consideravel no consurno de energia eletrica 

em MWh ate o ano de 2000. A partir de 2001 ate abril de 2002, podemos observar a queda 
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significativa sobre esses valores de consurno, tanto residencial quanto industrial, decorrente dos 

rumores da crise energetica. 

A crise energetica incentivou a maioria de industrias cerfunicas de Pedreira a investir em 

sistemas de energia a gas, com o objetivo de reduzir os gastos com a energia e!etrica, alem de 

suas vantagens3
• 

A maioria dos empresanos demonstraram interesse no plano de expansao do gasoduto, 

visto que a rede de transmissao alcans:a Jaguariilna, cidade vizinba de Pedreira. Perante este fato, 

as Prefeituras de Amparo e Pedreira se reuniram com a responsavel pela rede de transmissao do 

gas e firmaram urn acordo para puxar urn ramal para estas cidades. 

Os efeitos do processo de interiorizas:ao da industrializas:ao e a globalizas:ao transformaram 

e afetaram a economia mundial e conseqiientemente a indUstria cerfu:nica de Pedreira, que foi 

submetida ao aumento da concorrencia, muitas vezes desleal (RAMP AZO, A. M. et al, 1997). 

Os empresanos locals, em sua maioria, nao atentaram para o perigo da globalizas:ao e 

deixaram de investir em novas tecnologias de produs:ao para aurnentar seus empreendimentos 

pessoais. As maquinas eram antigas e ultrapassadas, o que atrapalhou urna produs:ao economica e 

ambientalmente eficiente e competitiva. 

Nurn primeiro momento, Pedreira sofreu impactos economicos negativos com a abertura 

comercial, pois segundo o prefeito Jose Carlos Lena a cidade "conta com 80% de sua atividade 

econ6mica voltada para o set or ceramista" (REVIST A RMC, 200 1), mas as dificuldades foram 

superadas com a intensificas:ao do turismo voltado para o comercio de porcelana e faians:a. 

0 turismo passou a ser visto tanto pela sociedade local, quanto pelos 6rgaos publicos, como 

uma forma de promover a cerfunica de Pedreira no mercado nacional e aurnentar seu comercio, 

que esta entre os dez maiores da Regiao Metropolitana de Campinas (REVISTA RMC, op. cit). 

As informas:oes prestadas pelo representante dos lojistas Mauro Jose Bozzi confirmam a 

importancia do turismo na cidade, ao relatar que nos finais de semana Pedreira recebe cerca de 

4000 turistas a procura dos produtos cerfunicos e da tranqiiilidade local (Figura 1.1 ). 

A estatistica apresentada na Figura 1.1 nos mostra urn aurnento significative no total de 

estabelecimentos comerciais, de 736 no ano de 1998 para 833 em 1999; de 887 em 2000, cresceu 

para 955 em 2001 e registrou uma baixa para 933 ate maio de 2002. 0 total de industrias era de 

3 Economia financeira e abundfutcia do recurso na natureza. 
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298 em 1998, passou para 310, 320 e 321 respectivamente nos anos de 1999, 2000, 2001 e ate 

maio de 2002, permaneceu o mesmo. 

A rela9ao de contribuintes por ramo de atividades tambem foi consultada junto a Prefeitura 

municipal de Pedreira, o que viabilizou uma analise do comercio cerfunico de porcelana, faian9a 

e isoladores no periodo de 1998 ate 22 de maio de 2002, expressos na Figura 1.2. 

A Figura 1.2 demonstra urn aumento no nfunero de cerfunicas que contribuiam com a 

arrecada9ao municipal, num periodo que vai de 1998 a 2001, totalizando 141 industrias 

cerfunicas. De janeiro a 22 de maio de 2002, algumas cerfunicas fecharam, o que resultou em 135 

empresas no cadastro da Prefeitura. Numa analise geral do grafico anterior concluimos que a 

oscila9ao de contribuintes parece pouco significativa. 

A importancia dos setores industriais de minerais nao-metalicos ( cerfunica branca e 

cimento) e o de material eletrico (isoladores cerfunicos) podem ser conferidos perante uma 

analise dos dados que compoem a Tabela 1.4. No entanto, a ausencia de dados na Prefeitura 

Municipal de Pedreira dos valores da arrecada9ao isolada da atividade cerfunica impossibilitaram 

a analise exata da importancia economica deste setor. 
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Figura 1.1- Cadastro economico da industria e comercio em Pedreira 
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Fonte: PEDREIRA (CIDADE). Prefeitura Municipal de Pedreira. Pedreira, 2002. 

Figura 1.2- Gra:fico das ceramicas contribuintes -1998/2002 
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Tabela 1.4 - Estrutura setorial do valor adicionado (em %) na industria de transforma~ao 

de Pedreira!SP 

Do total do valor adicionado da renda de Pedreira em 1980, 85% foi referente ao setor de 

minerais niio metalicos e cimento, em que se inclui a indtlstria cerfunica, em conjunto com o de 

material eletrico e de comunicayiio, representada pelos isoladores de porcelana. A queda do valor 

adicionado da economia municipal em 1998, que caiu para aproximadamente 63%, pode ser 

explicada pela politica de abertura comercial. A oscilayiio do Valor Adicionado no que se refere a 

atividade de indtlstria de nao-metiilicos, em que esta incluida a ceramica, bern como as novas 

normas de ciilculo, tambem afetaram o fndice de participa9ao de Pedreira no ICMS4
. 

4 Impasto sabre circulayao de mercadoria e servi~o. 
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CAPITULO II- A INDUSTRIA CERAMICA EM PEDREIRA 

Os fatos hist6ricos de Pedreira podem ser divididos em dois periodos, num pnme1ro 

momento quando a economia estava voltada para agricultura careeira e num segundo momento 

que se iniciou com o processo de industrializavao voltado para a atividade ceramica, presente ate 

os dias atuais. A industria ceramica de Pedreira produz porcelanas e faianyas. A produvao de 

porcelana subdivide-seem produtos domesticos (xicaras, pratos, canecas, vasos, etc) e isoladores. 

Os isoladores sao produtos utilizados em linhas de distribuivao primilria, secundirria e rural de 

energia e linhas de telecomunicav5es. As faianvas compoem a ceramica domestica com maior 

porosidade e menor resistencia. 0 crescimento do comercio de porcelana e faianya na cidade tern 

sido favorecido pela oferta de mao-de-obra artesanal e de baixo custo, alem da freqiiencia 

turistica. 

2.1 HISTORICO 

Os produtos ceramicos sao obtidos a partir da mistura de alguns minerais como: argila, 

agua, caulim, feldspato, quartzo e em alguns casos a alumina, alem de vernizes e corantes que, 

submetidos ao calor, tomam-se s6lidos. Para PILEGGI (1958), a palavra ceramica deriva do 

grego "Keramos", cujo significado e recurso da terra ou argila queimada. 

A ceramica branca teve seu desenvolvimento tecnico cientifico no ocidente a partir do 

seculo XV na Europa e na tentativa de reproduzir a porcelana chinesa, os cerarnistas da epoca 

enfrentavam problemas para controlar a temperatura dos fornos e nao preocupavam-se com o 

consumo de energia (MOTTA, 2000). 

0 Brasil iniciou a produvao de ceramica a partir da I Guerra Mundial, quando a importavao 

de louvas da Inglaterra foi prejudicada. A capital de Sao Paulo abrigou a primeira fitbrica de 

louvas brasileira, chamada Santa Catarina, em 1913, e esta foi inaugurada pelo italiano Romeu 

Ranzini, que contratou o tambem imigrante Jose Zappi como ceramista por tres anos. 0 ceramista 

Jose Zappi permaneceu no Brasil, ao termino do contrato com Romeu Ranzini e prestou servivos 

a outras ceramicas que surgiram, entre etas, as ceramicas da cidade de Pedreira. 

No inicio da atividade ceramica brasileira, os empresirrios precisavam importar algumas 

materias-primas. Com a descoberta de depositos de argila, caulim e feldspato de boa qualidade 
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em Sao Caetano do Sui, Santo Amaro e Perus, a importayao de materias-primas tomou-se 

desnecessilria. 

A origem do nome da cidade nao esta relacionada com a extrayao de recursos naturais, 

como muitos imaginam. Pedreira foi assim denominada em homenagem ao seu fundador Coronel 

Joao Pedro de Godoy Moreira e a seus familiares, que em 1889 resolveu lotear o sitio que havia 

adquirido em 1885. 0 Bairro dos Pedro foi elevado a categoria de municipio pela Lei niimero 

450, de 31 de outubro de 1896. 

Em 1914, foi inaugurada a primeira industria de porcelana em Pedreira, a Santa Rita, 

fundada pelos irmaos Antonio e Angelo Rizzi, uma das primeiras produtoras de porcelana do 

Brasil (RAMPAZO, A. Met a!, 1997). A partir de entao, o setor ceramico foi se expandindo e 

levou ao crescimento s6cio-economico da cidade, que passou a ser conhecida como a "Fior da 

Porcelana". 

Atualmente, Pedreira e conhecida como "Capital da Porcelana, em virtude de ser o maior 

polo de produriio de porcelanas da America Latina" (REVISTA VIVENDO, 2002). 

Segundo a Prefeitura Municipal de Pedreira, havia 135 indiistrias ceriimicas produtoras de 

porcelana domestica, isoladores eletricos e faianyas cadastradas em 2002. Estima-se que existam 

muitas fabricas desse ramo nos fundos de quintal, que atuam no mercado informal, sem registro 

na Prefeitura, mas a ausencia de fiscalizayao e a necessidade de gerar trabalho faz com que estas 

permaneyam no anonimato. 

Atualmente, existem mais de 150 lojas que comercializam uma grande variedade de 

produtos ceriimicos em Pedreira, as quais estao localizadas, em sua maioria, nas proximidades da 

rota do Circuito Paulista das Aguas, ou seja, em pontos estrategicos para atrair os turistas as 

compras. 

2.2 PROCESSO PRODUTIVO 

0 processo de fabricayao de ceriimica branca - porcelana e faianya - e basicamente 0 

mesmo para todas as industrias de Pedreira. As diferenyas estao na pequena variayao tecnologica. 

Para descrever o processo produtivo das ceriimicas de Pedreira, foram observadas 16 

industrias em funcionamento, das 33 que compuseram a amostra. De acordo com as informayoes 
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obtidas nas empresas, pOde ser elaborado urn fluxograma geral do processo produtivo tanto para 

porcelana quanto para faian<;:a (Figura 2.1 ). 

As materias-primas sao recebidas, estocadas (Foto 2.1) e enviadas conforme a necessidade 

da produ<;:ao para homogeneiza<;:ao, via liquida, nos moinhos de bolas rotativos1
, onde se produz 

uma massa pastosa (Foto 2.2). 

Essa massa e prensada no filtro-prensa2 para a retirada da agua e passada por extrusao nas 

marombas3 para retirada do ar quando o objetivo e produzir isolador (Fotos 2.3 e 2.4). 

Na sequencia, ocorre a conforma<;:ao das pe<;:as de isoladores em calibradores dentro de 

estampos de gesso (Foto 2.5). Em alguns minutos, a massa tomara a forma dos estampos4 e as 

pe<;:as serao retiradas dos mesmos e enviadas para secagem natural ou em estufas (Foto 2.6). 

Quando o produto desejado for porcelana domestica ou faian<;:a, a massa liquida e colocada 

nos estampos de gesso para que a {tgua seja absorvida e adquira a forma desejada. Depois de 

alguns minutos, sao retiradas dos estampos e secas geralmente em temperatura ambiente. As 

porcelanas e faian<;:as podem passar pela estufa, antes de serem esmaltadas, para uma pre

secagem. 

Ap6s a secagem, as pe<;:as sao tomeadas, dando a conformidade de acordo com os desenhos 

(Foto 2. 7). Depois de tomeadas, as pe<;:as passam para o acabamento, onde serao retiradas 

rebarbas e poeiras atraves de lixamento e goteamento de ar comprimido, mas tambem podem ser 

esponjadas5 (Foto 2.8). 

Em seguida, as cerfunicas serao levadas para a esmalta<;:ao, onde receberao urn banho por 

imersao em esmalte (Foto 2.9). Na sequencia, as pe<;:as vao aos fomos, eletricos ou a gas 

1 Equipamentos de a90 revestidos por uma camada de porcelana, granito, borracha ou silex, com formato cilindrico, 
onde sao colocados seixos ou porcelana resistente (isoladores), para que ao girar, a matCria~prima seja 
homogeneizada. 

2 Equipamento formado por placas cilindricas de a90 revestidas por Ionas de nylon. No centro de cada placa ha uma 
abertura para que confiram o trabalho como uma mola, por onde a massa e bombeada sob pressao e adquirem a 
forma de pizza enquanto a agua escorre para baixo da maquina. 

3 Equipamento formado por uma rosca, bomba a vacuo, alimentador e terminais de saida com varios di3metros. 

4 Estampos: moldes de gesso, em que a massa liquida e colocada para que, depois de alguns minutos, seque e adquira 
o fonnato desejado; com isso, o excesso de massa que nao secou e depositado em uma especie de tubo. Em algumas 
indUstrias este e reutilizado e em outras, torna·se efluente. 
5 Passar esponja umedecida em agua sobre as peyas. Este processo e bastante comum na fabrica9iio de porcelana e 
faianya dom6stica. 
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liqiiefeito do petroleo, numa temperatura que varia entre 800 e 1280° C, dependendo do produto 

(Foto 2.1 0). 

As cerfunicas de uso domestico saem dos fornos acabadas e encaminhadas para o contro1e 

de qualidade. Quando decoradas (com pinturas ou decalques ), sao levadas a mufla para secar o 

decal que, numa temperatura aproximada de 800° C e saem prontas para a expedi9ao. 

Os isoladores saem do forno para ensaios de laboratorio, onde as pe9as sao submetidas a 

testes de resistencias eletrica, mecanica, termica e de porosidade. 

Na sequencia, os isoladores sao encaminhados para cimenta9ao, onde as ferragens sao 

cimentadas em suas bases (Foto 2.11 ). Finalmente, os isoladores sao montados com ferragens 

(grampos que os une, de acordo como tamanho desejado) e embalados em caixas de madeira. 

Durante a parte do processo compreendida entre o recebimento da materia-prima ate a 

secagem das pes:as, todos os residuos (solidos e pastosos) cerfunicos podem ser reaproveitados, 

ou seja, podem ser levados novamente ao moinho rotativo e serem homogeneizados com uma 

novamassa. 

Apos a queima, as cerfunicas rejeitadas se tornam cacos. No caso da porcelana de mesa, 

muitos ceramistas redecoram e vendem as pe9as desqualificadas a pre9os baixos no mercado. 

Outros doam seus produtos com defeitos para obras de caridade, com o objetivo de diminuir seu 

entulho e essas atitudes os levam a crer que nao geram perdas. 

Os isoladores com defeitos, depois de queimados, tornam-se cacos e a ausencia de local 

adequado para sua disposi9ao resulta em impactos negativos no municipio de Pedreira (Foto 

2.12). 

Alguns produtores de isoladores tern feito testes com seus cacos moidos e conseguiram 

bons resultados com adi9ao maxima de uma pequena porcentagem (menos que 10%) desse "p6" 

a composi9ao da massa; acima disso, ocorrerao perdas (pe9as com defeito, apos a queima se 

tornam cacos ), segundo seus experimentos. 

Isso nos revela que essas atitudes isoladas nii.o eliminam o problema de disposi9ao desses 

residuos solidos, visto que apenas uma indUstria de isoladores nos informou em entrevista 

informal que perde muito mais de 70 toneladas, da sua produ9ao mensa!, em cacos. 

Perante essa realidade, dar urn destino adequado aos cacos talvez seja o inicio de uma 

gestao ambiental publica e privada. 0 comercio de lou9a tende a crescer com o uso de 

instrumentos adequados a realidade de Pedreira, por serem produtos que resultam em material de 



classe III, inerte, ou seja, quando submetidos ao contato dinamico ou estatico com agua destilada, 

em temperatura ambiente, nao tern seus constituintes solubilizados e nao passam residuos aos 

alimentos (FUJITA, 2002). 

0 crescimento sustentavel do comercio ceramico em Pedreira pode ser beneficiado com o 

aumento da qualidade dos produtos e com a melhoria da imagem perante o mercado consumidor, 

atraves do uso de tecnicas mais limpas durante o processo produtivo e a reciclagem dos residuos 

s6lidos de todas as ceramicas. 

Figura 2.1- Fluxograma do processo produtivo da ceramica 
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Fonte: Observayao dos Processos Produtivos de Algumas das Ceriimicas que Compuseram a Amostra. 

Na sequencia, esta a descri<;ao da fabrica<;ao de porcelana, faian<;a e isolador e as diferen<;as 

dos processos produtivos sao a temperatura de queima e o teor de pureza das materias-primas. 





Foto 2.1- Armazenamento das maU:rias-primas 

Foto 2.2 - Homogeneizac;ao 
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Foto 2.3 - Prensagern 

Foto 2.4- Extrusao 
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Foto 2.5 Calibra9ao 

Foto 2.6 Secagem natural 
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Foto 2.7- Tomea9ao 

Foto 2.8 - Acabamento 
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Foto 2.9 Esmaltayao 

Foto 2.10- Queima 
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Foto 2.11- Cimentavao 

Foto 2.12- Cacos 
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2.3 MATERIAS-PRIMAS 

As materias-primas utilizadas pela industria cerfunica de Pedreira nao sao extrafdas no 

municipio e sao caracterizadas por uma massa composta6
, que em geral e formada por 16% de 

argila, 33% de caulim7
, 17% de quartzo, e 34% de fe1dspato (Pedreira, 2001). Os fundentes 

carbomiticos, como a dolomita, a calcita e outras rochas que contem estes minerais sao bastante 

utilizados na fabricayao de faianyas. 

De acordo com MOTTA (2000) "As massas de porcelana constituem-se de argilas 

plasticas, caulins, feldspato e quartzo, cujas materias-primas devem ser adequadamente puras 

para garantir corpos brancos e sem manchas, quando requisitados". 

Ainda conforme discutido por MOTTA (op. cit.) , "Na medida em que se admitem 

tonalidades mais escuras, como as lour;as sanitirrias e parte das porcelanas e faianr;a, podem ser 

agregadas materias-primas fundentes "mais impuras ", de maior disponibilidade e mais baratas 

que o feldspato, tais como filito, pegmatito e granito ". 

A argila e o caulim sao substancias que apresentam comportamento phistico ao serem 

adicionados a certa quantidade de agua e podem ser facilmente moldadas. Enquanto que o 

quartzo e o feldspato sao materias-primas nao-plasticas que exercem ayao vftrea na massa durante 

a queima. Para produzir cerfunica branca, as argilas caulfnicas sao ideais por terem baixos teores 

de 6xidos. 

A argila e formada quimicamente por silicatos de alumfnio hidratados, AhSiOs(OH)4 ou 

Ah03.2Si02.2H20 que interagem facilmente com agua, possibilitando sua modelagem e quando 

submetida a elevadas temperaturas, endurece sob a forma moldada. 

E importante relatar que ha aproximadamente dois anos, tern havido extrayao de argila 

como subproduto de uma lavra de areia em Pedreira. No entanto, esta nao tern sido utilizada 

pelos cerarnistas da cidade, pelo fato de suas caracteristicas tecnicas nao conferirem a colorayao 

branca desejada pelos empresarios. 

Nos estudos feitos por MOTTA (2000), "o caulim pode ser usado em conjunto au em 

substituit;ao as argilas plasticas, apresentando plasticidade e resistencia mecdnica a seco 

6 Mistura homogenea composta par argila, quartzo, caulim e feldspato. 
7 0 caulim e urn tipo especial de argila, cuja composi9ao qufmica e AL:,03.2Si02.2H20. Ele tambem confere a cor 
branca a cerfunica e e refratario, por ser basicarnente formado por alurninosilicatos com menor quantidade de 
elementos fundentes que a argila. 
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inferiores a estas argilas, e comportamento mais refratario na queima, em raz{io do menor 

conteiido de impurezas e materia orgdnica ". 

Os fundentes dividem-se em dois grupos, conforme apresentados por MOTTA (Op. cit.): 

• I o grupo: carbonatos ( calcita, do lomita, calcario ), talco, 6xido de ferro, etc. Conferem a 
cerfunica insolubilidade e resistencia mecfullca em temperatura baixa, no entanto, fundem em 

riipidos intervalos de tempo e temperatura, podendo deformar os produtos. 

• 2° grupo: rochas feldspiiticas e outras siliciiticas (com 6xidos alcalinos em abund§ncia) 

capazes de fundir tanto o quartzo, como outros vitrificantes. 

0 quartzo e urn mineral bastante presente na crosta terrestre, comurn na composi9ao de 

vanas rochas igneas (granitos), metam6rficas (quartzitos) e em muitas sedimentares (arenitos 

quartzosos ). Esse mineral tern baixo coeficiente de dilata9ilo e e mal condutor eletrico e sua 

composi91io quimica e na forma de 6xido de silicio, Si02, tambem conhecido como silica. 

A silica e urn fundente8 que pode ser usada na forma de quartzo, quartzito, ou areia 

quartzosa. Nas cerfunicas, cujo objetivo e obter caracteristicas refrat:irias e isolantes, ou ambas, 

ela torna-se a materia-prima principal. 

Mas o fundente mais importante usado na composi;;:ao da massa cerfunica e o feldspato, 

cuja composi9ilo quimica abrange silicatos de aluminio com minerais alcalinos (ex.: feldspato 

potiissico K[AlSbOs]) ou alcalinos terrosos (ex.: feldspato ciilcico Ca[AhSh08]), com presen9a 

comurn nas rochas primanas, geralmente com quartzo ou mica. 

0 feldspato e acrescentado as materias-primas cerfunicas por conferir maior economia na 

produ9ao e caracteristicas adequadas a temperaturas menores, o que facilita o controle do 

processo. 

Tanto o talco, cuja composi9ao quimica e silicato hidratado de magnesio MIDS4010(0H)2, 

quanto o filito (rocha metam6rfica) e as rochas carboniiticas (carbonatos de ciilcio ou de 

magnesio) sao fundentes que podem ser usados para conferir as cerfunicas maior resistencia a 

choques termicos. 

A calcita, composta quimicamente de carbonato de ciilcio, CaC03, pode ser encontrada na 

forma de agregados de granulometria fina e grossa na natureza. Essa materia-prima e usada na 

8 Substancia que facilita a fusao (FERREIRA, 2000) 
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composi9ao da massa de alguns modelos de isoladores para introduzir 6xido de calcio e formar 

uma camada vitrea, dando acabamento ao produto. 

A alumina, formada por 6xido de aluminio, Ab03, tambem e usada na composi9ao da 

massa de alguns modelos de isoladores ceriimicos, como os que serao utilizados em subesta9iies 

e, portanto, necessitam de maior resistencia fisica aos agentes da natureza Mas, como nao tern 

carater essencial e possui custo elevado, e pouco usada na produ9ao. 

Tambem podemos considerar a agua e a energia (hidreletrica e GLP) como insumos para a 

produ9ao de ceriimica. No inicio da atividade em Pedreira, a fonte de energia era a Jenha e os 

fornos a Jenha mantiveram-se em muitas industrias ate o final da decada de 80. 

A transformayao dos sistemas de queima para energia eletrica trouxe beneficios para a 

saude do trabalhadores, que deixaram de sofrer com choques termicos e com as dificuldades em 

transportar, manualmente, a lenha dos caminhoes ao interior das indUstrias e desta para os fornos. 

Os empresanos tambem Jucraram com este fato, o que resultou numa maior facilidade em 

controlar a temperatura da queima da ceriimica branca, rninimizando as perdas e aumentando a 

produtividade das indUstrias. 

A agua e urn recurso fundamental na fabrica9ao de ceriimica utilizada na homogeneiza9ao 

da massa, na limpeza da industria e higiene dos ceramistas. Para suprir suas necessidades, a 

maioria das indUstrias ceriimicas de Pedreira utilizam-se de po9os tubulares profundos, alem da 

agua fornecida pelo DAE. 

Os principais corantes usados pela industria ceriimica de Pedreira sao os 6xidos de ferro III 

(Fe20 3), de cromo (Cr02) e o di6xido de manganes (Mn02). Os 6xidos sao comprados e os 

vernizes9 sao preparados nas pr6prias ceriimicas para dar o acabamento de acordo com a 

colora9ao desejada, dando banhos nas pe9as; no entanto, muitas indUstrias tern utilizado pintura a 
mao ou ainda decalques. 

As materias-primas sao recebidas e estocadas nas indUstrias ceriimicas e poucas empresas 

fazem analises fisico-quimicas antes de envia-Jas para o processo produtivo, geralmente por nao 

disporem de condi9iies financeiras para tanto. 

9 Vemizes: sao preparados e usados para pintar os diversos modelos de cenlmicas; no entanto, os entrevistados 
afirmam que quando estes estao acabando, sao misturados a novas e portanto, sao reutilizados, mas se isso nao 
ocorrer, tornar~se·ffo poluentes (caso sejam apenas de formulayao quimica inorg3nica), ou contaminantes (quando 
houver compostos orgfulicos em sua composiy§.o ). 
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Nos casos em que as materias-primas nao sao submetidas a testes fisico-quimicos 

preliminares ao processo produtivo, a rna qualidade s6 sera percebida nos defeitos do produto 

final, resultando em perdas de recursos naturais e financeiros. 

Do ponto de vista economico, o setor cerfunico paulista e privilegiado pois esta cercado por 

varias indU5trias das quais depende para se desenvolver. Como por exemplo as indU5trias de 

corantes, fomos, ouro-coloidal, tintas, muflas 10
, etc. Este fato colabora para o crescimento deste 

ramo, favorecendo a economia do Estado. 

Ap6s a implantas:ao do Plano Real no Brasil, os pres:os dos minerais industriais produzidos 

no pais aumentaram, como exemplo: o feldspato, cujo pres:o varia entre U$ 120 e 140/t, ou seja, 

20% mais alto que os pres:os intemacionais. (COELHO, 1996). Esse aumento dos custos dos 

recursos utilizados pela indUstria ceriimica influenciou, de maneira negativa, a industria e o 

comercio de cerfunica pedreirense, que passaram por dificuldades com a globalizas:ao. 

Com a finalidade de promover urn crescimento sustentavel do setor cerfunico, vern sendo 

realizado todos os anos urn Congresso de Cerfunica, no qual profissionais brasileiros se re6nem 

com estrangeiros para proporcionar urna integra9ao e apresentar novas tecnicas desenvolvidas. 

2.4 MAO-DE-OBRA 

A mao-de-obra especializada e urn fator importantissimo para o crescimento sustentavel do 

setor cerfunico e o desenvolvimento social da populas:ao de Pedreira. A maioria das indU5trias 

ainda utiliza mao-de-obra nao-qualificada, embora o processo produtivo exija mais trabalho 

artesanal (RAMPAZO, A.M. eta!, 1997). 

Mas analisando esse aspecto, concluimos que e exatamente o fato de existir o trabalho 

artesanal na indUstria cerfunica de Pedreira que toma a mao-de-obra especializada. As habilidades 

manuals e a pratica necessaria para tomear, fazer o acabamento e pintar as pes:as fazem parte de 

urn processo cultural, em que muitas vezes esses conhecimentos sao repassados de geras:ao em 

geras:ao. 

Assim tambem ocorre com a temperatura e o tempo de queima. Cada modelo de ceramica 

deve ser colocado em determinado local dentro do fomo, para que nao haja deformas:ao das 

peyas. Oeste modo, o senso comum, em conjunto com os avans:os de conhecimento e a 

10 Mti:flas; fornos pequenos revestidos com cecimica que permitem queimar materiais sem que a chama os taste. 
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tecnologia tern interagido mutuamente e revelado os produtos de Pedreira no mercado intemo e 

extemo. 

Para aumentar a mao-de-obra qualificada dos ceramistas, foram criadas escolas publicas e 

particulares com cursos especializados em ceramica em diversas localidades do pais. 

No Estado de Sao Paulo, podemos destacar o SENAI (Serviyo Nacional de Aprendizagem 

Industrial), que tern desenvolvido, dentre seus cursos profissionalizantes, a formayao de tecnico 

ceramista, atraves do ensino de modelagem e pintura ceriimica em Sao Jose dos Campos. 

A Prefeitura Municipal de Pedreira em parceria com o SENAI criou urn curso piloto de 

ceramica branca no ano de 2000, que formou apenas uma turma de 19 pessoas e nao teve 

continuidade. Mas, a crescente procura de mao-de-obra especializada, por parte das industrias da 

cidade, fez com o curso Tecnico em Ceramica fosse reiniciado na cidade, no dia 22 de abril de 

2003, com 36 alunos. 

A industria de transformayao, em que esta incluida a ceramica, foi a que mais cresceu em 

relayao a mao-de-obra, no periodo que vai de 01101/1997 a 31/12/00. Tambem resultou no maior 

numero de desempregados (Tabela 2.1 ). 

Tabela 2.1 - Mio-de-obra em Pedreira (1997 a 2000) 

!>·············--
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•••• ..................... •••••••••• /'_·········/ t T 

l' 0 1.623 . 2 19 463 181 1 24 2 2.315 

1 7.342 5 209 1.742 933 9 254 10 10.505 

" 0 82 1 0 0 189 0 0 0 272 

de entrada 

Totals 1 9.047 8 228 2.205 1.303 10 278 12 13.092 

admitidos 

i ··•······••·•·••····• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
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3 ~.5!0 19 jjj i.545 11T 59 245 20 9.247 

0 1.446 0 10 347 162 I 55 4 2.025 

0 27 2 1 3 8 I 1 0 43 

Mort.. 0 31 0 0 6 2 4 5 0 48 

0 276 4 I 3 37 0 11 0 332 

desaida 

Total de 3 8.290. 25 145 1.904 922 65 317 24 11.695 

desligados 

Fonte: f'AC'.F . 2002. 
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Os setores mineral, de comercio, de servi~os e administra~iio publica resultaram num maior 

numero de desligamentos em rela~o a admissiio e sofreram uma varia~iio bern menor que a 

industria de transforma~o, sendo que esta ultima foi mais significativa para a gera~iio de 

emprego do que as demais. 

2.5 IMPACTOS AMBIENTAIS 

A Resolu~iio CONAMA n° 001 de 1986, em seu artigo1°, da a seguinte defini~iio de 

impacto ambiental: "toda alterat;iio das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia au energia resultante das atividades Jmmanas 

que, direta ou indiretamente, cifetam: a segurant;a e o bem-estar da populat;iio; as atividades 

sociais e econ6micas; a biota; as condit;{Jes esteticas e sanitirrias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais". 

Impacto ambiental e qualquer modifica~iio no espa~o fisico, quimico, biol6gico ou social 

proveniente de uma atividade, produto ou servi~, em que os aspectos ambientais existem e 

podem ser identificados em cada etapa de urn processo (BANCO DO NORDESTE, 1999). Nesta 

parte do trabalho, seriio apresentados os principais impactos ambientais observados durante o 

processo produtivo da industria ceriimica de Pedreira. 

"0 conceito de impacto local, embora seja aparentemente simples, pode causar problemas 

operacionais relevantes, todavia, e o gerador de uma oportunidade imica para os municipios 

tomarem em suas miios seus destinos. Passam, entiio, a ser necessitrios a estipulat;iio dos 

mecanismos e exigencias a serem formuladas, o aparelho para o erifrentamento dos problemas e 

a decisiio politica de envolver-se no tema. Visto que se trata de uma eifera de poder e de decisoes 

que podem ter impactos econ6micos, e preciso atentar para o jato de que ha sempre resistencias 

a mudant;as, e isto e particularmente verdadeiro quando M em jogo interesses individuais 

contrilrios a causa ptiblica " (PHILIPPI, JR. A et al, 1999). 

Neste contexto, ha de se planejar o crescimento da atividade ceriimica e de promover o 

gerenciamento ambiental em Pedreira. PHILIPPI (Op. cit.), defende a importiincia do dialogo 

entre poder publico e sociedade: "Os resultados do planejamento devem ser levadas a populat;iio 

e por e/a aprovados para facilitar a implantat;iio". 

42 



Os impactos ambientais podem afetar o meio antr6pico, fisico e bi6tico, de modo diverso. 

MECHI (1999) refere em seu trabalho que: "os impactos ambientais podem ser separados em 

positivos ou negativos, sendo os primeiros definidos como alterar;oes beneficas ao meio ambiente 

e os segundos como efeitos nocivos". 

Os impactos ambientais mais significativos decorrentes da industria cerfunica de Pedreira 

foram identificados a partir da observas;ao de 2! dos 33 processos produtivos que compuseram a 

amostra e, dentre estes, 05 cerfunicas colaboraram com informas:oes bastante detalhadas (Quadro 

2.1). 

A) Impactos sobre o Meio Antr6pico: De acordo com SANCHEZ (!995a), eles podem ser de tres 

naturezas: socials, culturais e economicos. Neste contexto, estiio identificados de acordo com a 

atividade cerfunica em Pedreira como: 

Impactos sociais negativos: 

• Impacto visual: Alteras;ao da paisagem local, que ate 1914 era campestre e a partir dessa 

data o cem\rio passou a ser industrial, com o crescimento urbano nos arredores das cerfunicas. 

• Substituis;ao da atividade economica: A atividade cerfunica substituiu a agn\ria, o que 

colaborou para a mudans;a cultural da populas;ao, que transformou seus hibitos da vida no campo 

em urbanos. 

• Incomodo ambiental: A falta de tratamento dos efluentes pe1a maioria das cerfunicas pode 

causar prejuizos a vida aquatica do rio Jaguari e, consequentemente, prejudicar a qualidade da 

agua que abastece a populas;lio. 

• Impacto sobre a saude: A poluis;ao do ar com o p6 de silica e causa de risco de silicose, 

existente em todas as cerfunicas e nas doens:as osteomusculares relacionadas ao trabalbo, que 

podem ser causadas pela repetis:ao de movimentos no processo produtivo. 

A silicose e uma doens:a causada pela poluis:iio do ar com sflica (SiOz), que provoca o 

endurecimento dos pulmoes e o comprometimento da respiras:ao e ate entiio presente momento e 

incuriivel (KULCSAR, 1995). 

As aniilises dos aspectos clinicos apresentadas nos estudos de silicose por BAGA TIN 

(1988), resultaram nas queixas mais freqiientes dos individuos afetados por essa doens:a 

pulmonar. Sao elas: falta de ar, tosse, fraqueza, desilnimo, inapetencia, dor toriicica e perda de 

peso, em que niio hii relas:ao entre o tempo de exposis:lio a sflica e a queixa clinica. 0 radiograma 

de t6rax e urn dos recursos mais importantes para diagnosticar o problema. 0 n6dulo silic6tico 
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varia em sua forma e tamanho, podendo ser identificado radiologicamente a partir de 1,5 em, 

podendo aurnentar e ate mesmo formar opacidades com o progresso da doens;a. 

0 individuo que tern a DORT sofre urn processo doloroso, que no estagio inicial pode ser 

tratado, obtendo bons resultados, mas nos casos avans;ados pode evoluir as dores cronicas. 

Impactos sociais positives: 

• Geras;ao de capacitas;ao e emprego: 0 funcionalismo cresceu e se desenvolveu em tomo do 

processo produtivo e do comercio cerfunico, bern como o estimulo ao artesanato, trazendo 

consigo mais oportunidades e infra-estrutura social. A geras;ao de empregos e urn aspecto 

benefico, tanto para a cidade quanto para as industrias, podendo impactar em turismo, 

urbaniza.;:ao e no crescimento de Pedreira. 

• Alteras;ao da forma do uso do solo: A agricultura cedeu espas;o a indlistria cerfunica e com 

1sso o solo passou a ser usado para o crescimento urbano, trazendo consigo beneficios a 
populas;ao como: saneamento basico, energia eletrica, transporte coletivo, educas;ao e saUde. 

Impactos culturais negatives: 

• Modificas:ao no modo de viver: A mudans;a da maioria da populas;ao do ambiente rural para 

o urbano resultou em estimulos ao consurnismo, recorrentes a mudans;a dos habitos da sociedade 

influenciada pelo progresso industrial. 

Impactos culturais positives: 

• Desenvolvimento de mao-de-obra artesanal utilizada em vanas partes do processo 

produtivo de cerfunica. 

• Desenvolvimento tecnol6gico de crias;ao e aperfeis;oamento de tecnicas de produs;ao 

cerfunica. 

• Estimulo aos funcionanos: Muitas cerfunicas utilizam de tecnicas e ideias sugeridas pelos 

seus trabalhadores e essa atitude incentiva o funcionario a colaborar com seus conhecimentos de 

senso comurn no ambiente de trabalho. 

Impactos economicos positivos: 

• Aurnento da oferta de emprego no comercio e na industria cerilmica. 

• Incremento da atividade economica: Tern tido influencia positiva sobre a arrecada<;:ao 

municipal atraves do turismo cerfunico. 

• Desenvolvimento social: Com o crescimento da atividade cerfunica, ocorreu a necessidade 

de ampliar os recursos necessaries para o crescimento urbano como saude, educayao, veiculos de 
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telecomunicayao, transporte, saneamento bitsico e programas sociais para suprir as necessidades 

da populayao e dos turistas. 

• Aumento da arrecadaviio tributfuia: A atividade ceriimica tern favorecido o crescimento 

economico de Pedreira e, ao mesmo tempo, fortalecendo a relaviio de dependencia s6cio

econ6mica entre a industria e o municipio. 

• Substituiyao da atividade economica: A fragilidade economica da epoca do cafe que so era 

comercializado anualmente e estava enfrentando uma crise de mercado foi substituida pela 

industria ceriimica, que trouxe consigo o salfuio mensa! de seus trabalhadores, alem de uma 

distribuiviio de renda mais justa. 

B) Impactos sobre o Meio Fisico: Para DIAS (2001), siio: a poluiviio do solo, da agua, do ar, os 

residuos s6lidos e seu gerenciamento, enquanto que para MECHI (1999) tambem podem ser 

consideradas as alteravoes no meio fisico, como: erosiio, deslizamentos, alterayao da diniimica 

das aguas de superficie e subterriineas, deposiviio descontrolada de sedimentos e aumento 

quantitativo de particulas e gases no ar. Neste sentido, a atividade ceriimica de Pedreira se inclui 

em ambos os conceitos com a disposiviio irregular dos cacos, derramamento de efluentes, etc. 

Impactos negativos sobre o meio fisico: 

• Poluiviio do solo: Disposiyao inadequada de cacos (Foto 2.13). 

• Poluiviio da agua: Efluente (massa liquida, vernizes e esgoto ), disposiviio dos cacos (Foto 

2.14). 

• Poluiviio do ar: Emissiio de silica acima dos padroes permitidos pelo 6rg1io responsavel e 

odores exalados por produtos orgiinicos utilizados na limpeza dos produtos. 

• Poluiyao sonora: Ruido excessivo produzido pelos equipamentos. 

• Induviio do desenvolvimento social: Problemas no uso e na ocupayiio do solo, como 

urbanizayao e industrializaviio nas encostas pr6ximas ao rio Jaguari, desrespeitando o limite de 

construviio em varzeas. 

• Consumo de recursos naturais: Utilizaviio de materias-primas como argila, caulim, 

feldspato, consumo de agua de superficie e subterriinea, de energia hidre!etrica, de GLP, madeira, 

etc. 

C) Impacto sobre o Meio Biol6gico: "0 meio biol6gico, representado pela flora e fauna, e 
atingido em raziio, principalmente, da polui£,:iio das aguas, do solo e do ar, prejudicando o 

equilibria da biota" (MECHI, op. cit). 

45 



lmpactos negativos sobre o meio biol6gico: 

• Danos a vida aquatica: Disposi~;ao irregular de efluente, visto que a maioria das ceramicas 

nao possuem tratamento para o mesmo. Essas atitudes podem causar danos a vida aquatica, pela 

falta de oxigena~ao, altera~ao do pH da agua e dificuldade de infiltra~ao dos raios solares; 

• Desmatamento: Necessaria para a fabrica~ao de embalagens de madeira, de papelao e dos 

papeis utilizados em abundancia pelas industrias; pode prejudicar o ecossistema de onde o 

recurso e extraido, alterando a dinamica do solo; 

• Consumo insustentavel de recursos naturais: Dependendo da maneira como e extraido e do 

tempo em que se leva para recuperar as areas degradadas, pode resultar em prejuizos a flora e 

fauna do ambiente de onde estes recursos estiio sendo explorados. 

Para todos os ramos de atividade, a polui~ao ambiental, o desperdicio de recursos e os 

i mpactos decorrentes do processo, produto ou servi~o implicam perdas. 0 monitoramento da 

atividade ceramica e urn instrumento capaz de otimizar 0 desenvolvimento s6cio-econ6mico

ambiental da industria ceramica de Pedreira. 

Em entrevistas informais, alguns individuos comentaram que existe fiscaliza~ao por parte 

dos 6rgaos competentes, mas tambem informaram que, algumas vezes, a vigilancia acontece em 

periodos em que as ceramicas estao quase que totalmente paradas para o almo~. 

Na sequencia, estao relacionadas algumas medidas de preven~ao da polui~ao que podem 

favorecer o desenvolvimento sustentitvel da atividade ceramica de Pedreira. A CETESB (2001) 

conceitua a preven~o da polui~ao como qualquer prittica, processo, tecnica ou tecnologia que 

tern o objetivo de reduzir ou eliminar em volume, concentraviio e/ou toxicidade dos residuos na 

fonte geradora . Sao elas: 

• Usar sistemas de exaustao, com "lavagem do ar" por aspersao de itgua, que consiga reter as 

particulas menores de silica (invisiveis) causadoras de danos a satide, pois apenas o uso de 

mascara respirat6ria nao e suficiente para impedir que o individuo adquira silicose; 

• Aumentar o teor de umidade da massa o maximo possivel para impedir a dispersao da silica 

no ar. Mas este metodo de preven~ao depende do processo produtivo e da composi~ao da massa. 

• Implantar programa de exercicios fisicos antes do inicio do trabalho e a rotatividade de 

funvoes sao medidas que podem prevenir a DORT. 

• Usar obrigatoriamente equipamentos individuals de seguranva, adequados a cada fun~ao do 

processo produtivo, e a maneira mais eficiente de evitar a perda auditiva dos ceramistas. 
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• Reutilizar o calor no forno, em que o calor do final do mesmo, atraves de tubula<,:iio, deve 

retornar ao inicio do "tune!", gerando uma economia considen'tvel de energia. 

• Reutilizar os residuos s6lidos (isoladores) desqualificados nos moinhos rotativos para 

homogeneizar a materia-prima em substituiviio aos seixos, embora este ultimo seja mais 

resistente e resista por urn tempo maior. E importante observar que as perdas em isoladores sao 

consideravelmente elevadas, o que impossibilita a solu<,:iio de disposi<,:iio de residuos por esse 

metodo a CUrtO prazo. 

• Reciclar o caco ceriimico em uma usina de reciclagem para os residuos s6lidos ( cacos 

ceriimicos e entulhos da constru<,:iio civil), transformando-os em materia-prima para a constru<,:iio 

civil e bastante eficaz para solucionar os impactos causados com sua disposi<,:iio inadequada. 

Todavia, os cacos de porcelana domestica e faian<,:a, nao possuem resistencia para substituir os 

se1xo. 

• Reciclar a massa liquida que escorre dos equipamentos durante o processo produtivo, 

encaminhando-a para os moinhos rotativos, entrando na composi<,:ao da massa novamente atraves 

de sistemas de canaliza<,:oes simples que estejam instalados sob as maquinas, principalmente no 

processo de extrusao. 

• Reaproveitar os restos dos vernizes. 

• Tratar o efluente ( decanta<,:iio) no final do processo produtivo. 

• Tratar o esgoto, sendo que, esta medida e de competencia da Prefeitura Municipal de 

Pedreira. 

• Reduzir o desperdicio de recursos naturais ( agua, energia e materias-primas) atraves de 

uma conscientiza<,:ao ambiental. 

• Usar formas altemativas de energia como o gas natural ou solar. No entanto, a energia solar 

nao se aplica com eficiencia em todas as partes do processo produtivo da ceramica, pois para que 

os fornos atinjam a temperatura ideal de queima, utilizando essa fonte energetica, seria necessario 

urn coletor muito grande, o que dificulta e encarece sua instala<,:ao. 

• Regulamentar os po<,:os tubulares profundos existentes na cidade, estudo de seus potenciais 

e monitoramento do uso da agua, que tambem pode ser feito pelos 6rgaos publicos. 
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Quadro 2.1 - Priucipais impactos ambientais do processo produtivo da industria ceramica 
de Pedreira 

ATIVIDADE ASPECTO TIPO MEIO IMP ACTO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

- Recebimento e Poluio;iio do ar 
annazenamento de 
materias-primas 
- Homogeneiza~iio G~o de poeira Negativo Fisico/ Antr6pico 

Risco de silicose - T orneao;iio 
- Acabamento 

- Homogeneizao;iio Negative Fisico Uso de recurso natural 
- Torncao;ao Consumo de 8gua • 
- Acabamento 
- Homogeneizayao Consmno de energia * Negativo Fisico Uso de recurso natural 
- Secagem 
-Queima 
- Teste eletrico 
(isoladores) 

Conswno de materias- Negativo Fisico Uso de recurso natural 
- Homogeneiza~ao primas ( argila, quartzo, 

feldspatO, caulim ... ) 
-Homog~ilo 
-Preosagem 
- Extrusiio 
-Cali~iio 
- T orneao;iio Gerao;iio de ruido Negative Antr6pico Risco de surdez 
- Ensaio e1Ctrico 
- Ensaio mectinico 
-Ptensagem Ger~iio de residoo Negative Bi6tico/Fisico Poluio;iio do solo 
- Calibrayiio (massa liquida, pastosa Poluio;iio da 8gua 
- Acabamento ou rebarbaS) 
-Ptensagem 
- Extrusiio 
- Calib~iio 
- Torneao;iio Movimentos Negative Antr6pico Risco de OORT 
- Acabamento repetitivos 
-Esmal~ilo 
- EmbaJaJiem 
- Acabameuto ~iio de efluente Negativo Bi6tico/Fisico Poluio;iio da agua 
-E -
-Queima Gerao;iio de residuo Negativo Fisico Poluiyiio do solo 
-Testes de qualidade (cacos) 
- Ensaios mecfuricos e 
eletricos 
-Montagem 
-Embalagem 
- Exvedicao 
- Cimentao;iio 

! (isolador.,;) 
Conswno de cimento Negativo Fisico Uso de recurso natural 

-Embalagem Consmnode Negative Fisico Uso de recurso natural 
madeira/ -0 

-Embalagem ~ilo de odores Negativo Antr6pico/Fisico Poluiyiio do ar 
( siio usados produtos 
orgfu:ricos para limpar 

as J)ef;OS) 
. .. 

* 0 conSUIIlo de agua e energia acontece ern todo o processo, no entanto, com maior significancia nas atividades 
referidas. 
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Foto 2.13 - Poluiyao do solo: disposiyao de :cacos cerfunicos em barrancos 
Pr6ximos a uma via publica dentro do perinietro urbano 

F oto 2.14 - Poluiyao da agua: disposiyao de cacos na margem do Rio J aguari 
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2.6 ESTUDO DE CAMPO 

A partir do levantamento dos impactos ambientais mms significativos da industria 

cerfunica, passou-se a etapa seguinte, ou seja, o trabalho de campo, que contou com a 

colabota9ii.o das empresas e com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira. 

0 Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e exemplo positivo de urn 

sistema que atua sobre a politica ambiental local com sucesso, auxiliando o poder executivo da 

Secretaria de Meio Ambiente. Esse e o resultado da participa9ii.o peri6dica da sociedade na 

tomada de decisoes, que tern acontecido ha doze anos (PHILIPPI, JR. A. et a!, 1999). 

Este exemplo de democracia participativa prevista em lei pode ser implantado em Pedreira 

com o objetivo de colher beneficios, chegando ao desenvolvimento sustentavel da atividade 

cerfunica, o que resultaria nurn progresso para a cidade, atraves da implanta9ii.o e o curnprimento 

de politicas publicas ambientais e atraves do trabalho de profissionais especializados e 

capacitados neste assunto. 

0 artigo 225 da Constitui9ii.o Federal defende em seu contexto de que todos os cidadii.os 

tern direitos e deveres para preservar a sustentabilidade ambiental: "Todos tern direito ao rneio 

arnbiente ecologicarnente equilibrado, bern de usa cornurn do povo e essencial a sadia qualidade 

de vida, irnpondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserwi-lo para 

as presentes e foturas gerar;oes ". 

A observas;ii.o do processo produtivo de algumas ind\istrias cerfunicas de Pedreira e a 

identifica9ii.o dos impactos ambientais mais significativos decorrentes da atividade despertaram 

novas perspectivas sobre a possibilidade de ter o ambiente do municipio preservado, nii.o de 

maneira estatica, mas sustentavel. 

Perante a visii.o do potencial de ecodesenvolvimento da atividade cerfunica em Pedreira, o 

trabalho de campo subdividiu-se em: 

• Aplicas;ii.o de urn questionario a uma amostra de 33 ind\istrias cerfunicas. 

• Visita a Estas;ii.o de Tratamento de Residuos S6lidos em Belo Horizonte, onde ha 

reciclagem de cacos, cujos isoladores sii.o comprados em Pedreira, pela CEMIG (Compania 

Energetica de Minas Gerais), e ap6s seu tempo de vida uti!, sii.o transformados, junto com o 

entulho da construs;ii.o civil, em materiais de sub-base de vias e agregados para pavimentas;ii.o. 
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E importante observar que este estudo tambem levou em considerayao informayoes 

prestadas por varios silic6ticos, ceramistas e cidadaos comuns que preferiram manter-se no 

anonimato. 

2.6.1 RESULTADOS DO QUESTIONARJ:O 

Para conhecer as atitudes dos ceramistas, bern como o que eles pensam em rela91io a 

sustentabilidade ambiental, os dados fornecidos nos questionarios (ANEXO I), aplicados a 

amostra de 33 cerfunicas de Pedreira foram analisados. 

Cada urn dos entrevistados tentou responder ao questionario considerando a atividade e 

seus resultados sobre o ambiente de Pedreira. Portanto, embora subjetivas, as respostas 

adquiriram urn carater de globalizayao dos impactos locais. 

As duas primeiras perguntas do questionario aplicado as cerfunicas se referem 

respectivamente ao nfunero de empregados da empresa e seu porte industrial, sendo que este 

Ultimo esta de acordo com a Legislayao Federal, conforme explicayoes dadas na Amostragem 

deste trabalho (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2- Resultados das perguntas 01 e 02 

empresa de 

pequeno 

porte 

demedio 

porte 

3 

de 

grande 

porte 

3,0 

Comparando OS dados da Tabela 2.2, observamos que 0 nfunero de funcionarios e 

insuficiente para enquadrar o porte de urna empresa, visto que a sua arrecada91io bruta anual 

depende de sua produtividade e nao do nfunero de funcionarios que emprega. 
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A terceira questiio identifica quais os problemas que, do ponto de vista empresarial, devem 

merecer maior aten9iio no processo produtivo de todas as indfu;trias ceriimicas de Pedreira, a fim 

de minimizar os impactos negativos (Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 -Resultados da pergunta 03 

Os dados da tabela anterior apontam para o consumo de energia e agua e a ausencia de 

local para disposi9iio dos cacos ceriimicos como sendo os problemas que mais preocupam os 

ceramistas de Pedreira. No entanto, 14 dos 33 entrevistados observaram niio ter preocupa9iio com 

o consumo de agua por utilizarem-se de po9os tubulares profundos em seu processo produtivo, 

mas preocupam-se apenas com o custo elevado da energia eletrica e com as altas do gas. 

Com rela9iio lis doen9as ocupacionais, todos os entrevistados, mesmo os que ja tiveram 

casos de silicose registrados em suas empresas no passado, dizem niio ter tido mais esse tipo de 

problema. As empresas asseguram que tomam mais cuidado no processo produtivo para 

minimizar o risco de silicose. Atualmente, a preocupa9iio dos ceramistas estli voltada para a 

preven9iio da DORT. 

No que tange ao consumo de materias-primas, alguns ceramistas relataram problemas com 

o custo elevado tanto dos insumos minerais, quanto com o seu transporte. Outros entrevistados 

citaram que enfrentam dificuldades com a falta de urn padriio de qualidade das materias-primas 

que interfere diretamente nas perdas em cacos. 
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Caso a materia-prima esteja contaminada com ferro, os produtos cerfunicos que deveriam 

ter aparencia uniforrne branca apresentarao manchas escuras, o que implicara na perda das pe9as, 

e mesmo decoradas nao serao de interesse do consumidor e acabarao virando residuos. 

A quarta pergunta do questiom\rio aplicado as cerfunicas da amostra indaga a respeito das 

forrnas de solucionar os problemas ja apontados pelos empres:irios. Os resultados apresentados 

ultrapassam trinta e tres respostas pois a questiio perrnite v:irias respostas (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4- Resultados da pergunta 04 

consumo 

Usar 

Tratar o efluente 

6 

17 

3 

De acordo com as opinioes dos entrevistados que compuseram a amostra, o uso de medidas 

preventivas no processo produtivo e a cria91io de uma usina de reciclagem de residuos sao as 

principais solu9oes para minimizar os impactos negatives da atividade em Pedreira. A redu9iio do 

consumo de materias-primas e o tratamento do efluente aparecem em segundo e terceiro plano na 

visao dos entrevistados da amostra. 

A quinta pergunta feita aos entrevistados diz respeito a opiniao dos ceramistas com rela91io 

a proposta deste trabalho, ou seja, a cria91io de uma usina de reciclagem de residuos (cacos 

cerfunicos) em Pedreira. Todos os 33 entrevistados responderam sera favor dessa proposta pois, 

alem de beneficiar o ambiente da cidade, estara resolvendo o problema da disposi91io dos cacos 

enfrentado pelas 135 industrias da atividade registradas no municipio. 

As sexta e setima questoes tratam respectivamente da responsabilidade da cria91io da usina 

de reciclagem e do destino que deve ser dado ao material reciclado (Tabela 2.5). 

54 



Tabela 2.5 -Resultados da perguntas 06 e 07 

das 

empresas 

3 

exclusivo 

da 

Prefeitura 

4 

dos empresarios 

suas necessidade fosse vendido 

para a popul.,ao 

61,0 

De acordo com a maioria das empresas, a responsabilidade da cria~ao da usina de 

reciclagem devera ser tanto do poder publico, quanto dos emprestirios. Para os entrevistados, a 

Prefeitura Municipal de Pedreira deve criar a Estayao de Reciclagem de Entulhos alem de uma 

legisla~ao especifica. Desta forma, os ceramistas em conjunto com os servi~os de coleta de 

entulho seriam responsaveis em destinar os residuos ja pre-selecionados para serem reciclados. 

Com rela~ao ao destino do material reciclado, o quadro anterior aponta para que este seja 

utilizado pela prefeitura, em substitui~ao a materia-prima virgem usada em obras de construyao 

civil na cidade. Ao serem excedidas as necessidades do poder publico, o material restante deve 

ser vendido, e o dinheiro arrecadado aplicado em benfeitorias ambientais. 

A oitava pergunta se refere a quantidade de residuos s6lidos produzida mensalmente nas 

empresas que compuseram a amostra (Tabela 2.6). 

Tabela 2.6 -Resultados da pergunta 8 
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Os dados da Tabela 2.6 refletem uma realidade em que a maioria das cerfunicas possuem 

poucas perdas de residuos solidos. No entanto, os proprios empres:irios nao consideraram as 

porcelanas e faian9as de rna qualidade ao responder essa questao. 

A maioria das micro empresas e empresas de pequeno porte revendem os produtos 

desqualificados como pe~s de segunda a baixos pre9os, doam para rifas e bingos, para 

institui9oes de caridade ou redecoram e vendem pelos pre9os de mercado, ignorando seus 

defeitos. 

A Unica empresa que assinalou a altemativa mais de 21 ton./mes e produtora de isoladores 

eletricos. Essa indt'istria nao pode reaproveitar os materiais que estejam fora dos padroes de 

qualidade exigidos para o uso em redes de tensao eletrica por motivos de seguran9a. Neste 

sentido, todo e qualquer modelo de isolador que possua defeitos toma-se caco. 

Em entrevistas informais, algumas pessoas que possuem conhecimento sobre a produ9ao de 

isoladores informaram que as perdas, em cacos, superam 70 toneladas ao mes em apenas uma 

industria cerfunica deste ramo. 

Levando em considerayao que em Pedreira hli, atualmente, cento e trinta e cinco indiistrias 

cerfunicas cadastradas na Prefeitura Municipal e que seis destas sao produtoras de isoladores, em 

conjunto como aciimulo de cacos em locais improprios, desde 1914, e considerando os entulhos 

de demoli9aO da constru9ao civil 11
, julgamos os impactos ambientais causados pe1os residuos 

s61idos, negativos para o crescimento sustentave1 da atividade. 

A nona pergunta do question:irio se refere as interferencias climaticas sobre as perdas de 

cerfunica em cacos (Figura 2.2). 

11 Niio esta sendo estudado neste trabalho, portanto, niio foi quantificado. 
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Figura 2.2 - Grafico com os resultados da pergunta 09 
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Dentre os 33 entrevistados, 12 apontaram os dias chuvosos mais propicios a aumentar as 

perdas em cacos. Segundo os ceramistas, a chuva aumenta a umidade da massa ceramica, 

dificultando sua secagem e alterando suas propriedades fisicas ideais para a queima. Outros 10 

empresarios afirmam que as condi9oes climaticas nao interferem em seu processo produtivo. 

0 invemo foi apontado por 03 do total de entrevistados e, segundo eles, nesta esta9ao as 

peyas sofrem choques termicos intensos ao sairem da queima e se quebram com maior facilidade, 

aumentando assim a quantidade de cacos. Outros 03 entrevistados relacionaram tanto o invemo 

quanto os dias chuvosos como condi9oes que favorecem as perdas, pelos motivos anteriormente 

explicados. 

Do total da amostra de entrevistados, 02 relataram ter grandes perdas no verao, pois as 

pe9as secam muito rapido, antes de serem queimadas. Apenas 01 empresa respondeu que a rna 

qualidade da materias-primas e a principal responsavel pela gera9ao de cacos. E 02 ceramicas nao 

responderam, mas observaram que a qualidade da materia-prima interfere no born funcionamento 

de seu processo produtivo. 





A decima pergunta do questiomirio refere-se its medidas de prevenyao12 identificadas pelos 

ceramistas como mais adequadas ao processo produtivo de cerfunica branca para reduzir os 

impactos negativos recorrentes dos problemas ambientais assinalados na terceira questao (Tabela 

2.7). 

Tabela 2.7 -Resultados da perguuta 10 

:; ·"'' 0'0':''j::.!:j~ ~ . :·:>:••c:: ••.;:• ;) :,.,.,,. 
07 Redu¢o do "' 

03 o caco 

03 

03 INiio 

03 Outros 

01 UsarEP!s 

01 ambiental, reciclagem da :igua e do caco 

01 do caco, redu9iio do desperdicio, educa9ao ambiental e usar EP!s 

01 le >de 

01 caco, usar EP!s e 

01 Usar EPis e <l<tem~ de exaustiio 

01 I Usar EP!s e reciclagem de cacos 

01 ! Usar EP!s e .... .._ .... ..u caco, 

01 . e" 1 docaco 

01 'do u •• .,..u.-...! e ...... ~ caco 

02 r Agua e caco 

01 Usar EP!s, >do ~ ....... , .... lc:u Agua e caco 

01 i J<, •r do ·aguae caco 

Os resultados apresentados na Tabela 13 apontam a reduyao do desperdicio como a melhor 

maneira de diminuir os impactos negativos da atividade cerfunica. A educayao ambiental e a 

reciclagem do caco estao em segundo Iugar na opiniao dos ceramistas. 

Para os entrevistados, os demais requisitos, com exceyao da alternativa que trata do Sistema 

de Exaustao, sao diretamente influenciados pelo desperdicio e em muitos casos, os impactos 

12 Para a Cetesb, refere~se a qualquer pnitica, processo, tecnica ou tecnologia que vise a reduy§.o ou eliminay§.o em 

volume, concentrayao e/ou toxicidade dos residues na fonte geradora. 
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negativos podem ser evitados atraves da revisao do processo produtivo conjunto a mudan9as de 

hibitos. 

Os tres entrevistados que assinalaram a resposta outros fizeram as seguinte observa9oes, que 

foram interpretadas e subscritas: 

• "E de suma necessidade a reciclagem do residua da decantar;:ao, sendo que este forma urn 

!ado, o qual em muitos casas pode retornar ii composir;:ao da massa no processo produtivo, 

diminuindo a gerar;:iio de e.fluente. 

• A qualidade das mattirias-primas, bern como a formar;:ao de uma cooperativa de 

distribuir;:ao desta nas proximidades de Pedreira implicaria na diminuir;:iio das perdas, tanto de 

ceriimica, quanta financeira. 

• A revisao das operar;:oes do processo e investimentos em dispositivos e equipamentos, em 

conjunto ii reciclagem do caco, result aria em grande progresso" (Empresarios ). 

Na indUstria cerfunica, como ocorre em toda empresa, a polui9ao significa perda, logo, 

todas as maneiras de prevenir sao fatores positivos tanto para as empresas, quanto para a 

sociedade. Ao prevenir a polui9ao, o homem estarii aurnentando sua qualidade de vida e 

perrnitindo que as gera9oes futuras vivam com dignidade. 

A conscientiza9ao de que medidas preventivas sao eficientes faz parte de urn cenario ainda 

em constru9ao, pois grande parte das pessoas, a principio, s6 aplicarn medidas preventivas 

quando visam economia nos custos, ou quando hii exigencias por parte da fiscaliza9ao (CETESB, 

Poll cia Florestal, etc) e nao por consciencia ecol6gica. 0 amadurecimento dessa visao poderii 

gerar urna situa9ao ideal para a importiincia da preserva9ao ambiental do local, do qual saem as 

materias-primas para a produ9ao de porcelana. 

A decima primeira pergunta do questionario trata dos dados de consurno medio de energia 

hidreletrica das indlistrias cerfunicas que compuseram a amostra (Tabela2.8). 

A Tabela 2.8 demonstra que apenas 01 indlistria cerfunica tern urn consurno medio de 

energia superior a 50.000kw/h. Os dados de consurno energetico entre 50 a 100 Kw/h niio foram 

apresentados, pois nenhum dos entrevistados obtiveram essa media na cota mensa! relativo ao 

primeiro semestre de 2002. Os indices mais elevados de consurno de energia eletrica sao da Unica 

cerfunica de grande porte da cidade e este fato deve-se a elevada produtividade deste grupo. 
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Tabela 2.8 -Resultados da pergunta 11 

50.000 

Aproximadamente 

1.000.050 

responderam 

0 0 0 

0 

A decima segunda questao se refere ao uso e ao consumo de energia alternativa (Tabela 2.9). 

Tabela 2.9 -Resultados da pergunta 12 

Entre 100Kg e 1 07 

ton./mes 

Entre 1 e 5 07 

ton./mes 

Entre 5 e 15 01 

ton./mes 

01 

03 

05 
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Dentre os entrevistados que compuseram amostra, 30 responderam que utilizam-se de gas 

GLP em pelo menos urn de seus fornos eletricos e 03 nao usam outra forma de energia, senao 

hidreletrica em seu processo produtivo. 0 elevado consurno destacado por apenas urna empresa 

que e formada por urn grupo de tres empresas, repete-se com o gas, pelo mesmo motivo da 

energia eletrica, ou seja, para atender a demanda do mercado de isoladores cerfunicos. 

A decima terceira pergunta refere-se a origem das materias-primas utilizadas pelas 

ceriimicas da amostra, bern como seus custos (Tabela 2.10 e Quadro 2.2). 

Dos 33 entrevistados, 08 ceramistas nao responderam as perguntas treze e quatorze. Dentre 

eles, 03 nao souberam informar a respeito da origem e dos custos com as materias-primas, pois 

compram a massa pronta de outras cerfunicas para economizar energia e 0 I indfu;tria esta 

passando por reformas. 

0 consurno de recursos minerais como silicato, filito, talco, zirconita, dolomita e calcita 

nao e comum a maioria das indilstrias cerfunicas de Pedreira, portanto, as informas:oes a respeito 

de sua origem nao sao consideradas significativas neste estudo. 

E interessante observar que alguns dos entrevistados relataram que o quartzo e o feldspato, 

que sao comprados de Socorro/SP, sao extraidos na Paraiba ou no Sui de Minas e revendidos na 

referida cidade. 0 mesmo acontece como o caulim, que e extraido na Paraiba e revendido em 

Socorro. 

Para calcular a media em R$ de gasto com as materias-primas e seu transporte, a seguinte 

formula foi utilizada neste trabalho: 

n 

Onde: y: custo medio da materia-prima em R$ 

x: valor pago por cada empresa pela materia-prima 

n: niimero de empresas que responderam a questao 

0 custo medio com as materias-primas e encarecido conforme a distancia do fornecedor ate 

o consumidor. Quanto mais puro o recurso mineral, mais alto e o seu valor. No caso da argila, 

quanto maior o teor de umidade, menor o pre9o. 
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Tabela 2.10 - Resultados da perguuta 13 

Mat~ :rotat em ru N"de Ceri!lli!!ils Cll$to Medlo em ru 
Ptillla$ 

Argila 2822,00 20 141,10 a tonelada 

Caulim 3709,74 19 195,25 a tonelada 

Quartzo 2744,50 17 161,44 a tonelada 

Feldspato 3818,00 18 211,70 a tonelada 

Filito 192,8 3 64,27 a tonelada 

Talco 244,00 3 81,33 a tonelada 

Zirconita 3,20 1 3,20 Kg 

Do lomita 1258,00 6 209,70 a tonelada 

Calcita 880,00 1 880,00 a tonelada 

Silicato de s6dio 0,50 1 0,50Kg 

Massa pronta 0,82 2 0,41 Kg 

Duas ceramicas que foram consideradas na media apresentada no Quadro 2 gastam s6 com 

a argila seca entre R$300,00 e R$350,00 reais a tonelada, mas garantem serem recompensadas 

durante o processo produtivo, diminuindo os gastos no preparo de suas massas. 
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Quadro 2.2 - Resultados da pergunta 13 

Caulim 

Argila Local 

Cerfunicas consumidoras 

Parru.ba: 

Local Campina 

Cerami cas 

consumidoras 

Grande ou 

Junco do 

Serido 

12 

EmbuGua911 

08 

··················••••<·························. < 

Silo Simio 

24 

Socorro Santo Amaro 

02 01 

Campo 

Largo/PR 

01 

Piaui 

01 

Porto Ferreira 

01 

·······•·•··.·• < 
Local Socorro Campo 

Largo 

Pinhalzinho Bahia Descalvado/ Taubate Silo Paulo 

SP 

Quartzo Ceriimicas 11 08 02 01 01 01 01 

consumidoras 

•••••••••••••••••••• .••••.••.••••.•• > ······> >< ••••••••••••• •••••• 

Feldspato 

Local 

Cenimicas 

consumidoras 

Socorro Pinhalzinho Paraiba 

13 04 02 

Espirito 

Santo 

02 

Monte 

Alegre do 

Sui 

01 

Vargem 

01 

Porto 

Ferreira 

01 

Rio Grande 

do Norte 

01 

<···.··········.···········.······ ...................................•......................... < >•··· 
······•·>••······· Silicato de sOdio Local Campinas sao Paulo 

Ceriimicas consumidoras 01 04 

···.··.··········•··•·•···• <•·· • ••••••••••••••••• ••••• ••••••••• 
Filito Local ltapeva 

Cenlmicas consumidoras 03 

I ( Y ... .. ·••••················ 
............... 

Talco Local Ponta Grossa/PR 

Ceriimicas consumidoras 03 

••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
Zirconita Local !tatiba 

Cerfunicas consumidoras 01 

Dolomita Local Campo Largo/PR Porto Ferreira Taubate Espirito Santo 

Cenimicas 04 03 01 01 

consumidoras 

• ••••••••••• 
Calcita Local Esplrito Santo 

Cerfunicas consumidoras 01 
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A decima quarta pergunta se refere ao custo medio do transporte das materias-primas, 

utilizadas pe!as industrias que compuseram a amostra (Tabela 2.11). 

Das cerfunicas da amostra, 09 nao informaram os gastos com o transporte das materias

primas, 02 possuem transporte proprio e informaram que para transportar OS minerais do Piaui a 
Pedreira, gastam aproximadamente R$1800,00, enquanto que, dos 1ocais mais pr6ximos 

R$500,00 por carreto. E totalizam 11 as empresas que negociam o pres;o do transporte imbutido a 
compra do material e, portanto nao responderam a essa pergunta. 

Tabela 2.11- Resultados da pergunta 14 

Zirconita 

44,00 a tonelada 

A analise dos dados contidos na anterior revelam que o transporte das materias-primas gera 

wn custo elevado para as cerfunicas, pois e feito por meio das rodovias. Estes gastos podem ser 

comprovados pela observas;ao feita por tres dos entrevistados que, para transportar qualquer 

materia-prima, gasta-se aproximadamente R$31, 70 por tonelada. 

E de grande importilncia informar que, mesmo comprando os inswnos minerais dos 

mesmos fomecedores, algumas das cerfunicas entrevistadas pagam mais caro. Este fator deve-se 

tanto a qualidade da materia-prima, quanto quantidade e frequencia de compra, ou seja, wna 

industria que compra varias vezes ao ano, acaba tendo mais vantagens do que wn micro 

empresario que compra apenas duas ou tres vezes ao ano. 

A decima Quinta e Ultima pergunta feita aos entrevistados que compuseram a amostra se 

refere ao conswno medio de agua das empresas (Tabela 2.12). 
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Tabela 2.12- Consumo medio de agua 

Na tabela anterior, estao apresentados os consumos de agua de doze micro ernpresas, quatro 

cerfu:nicas de pequeno porte e uma de rnedio porte. Dentre as ceriirnicas da arnostra, apenas 17 

informararn sua media mensa! de consurno de agua. Dos 33 entrevistados, 14 nao responderarn a 

esta questao, pois utilizarn-se de po9os artesianos e, portanto, nao possuern controle sobre o 

consurno de itgua. 

A rnaior consurnidora de agua dentre as indiistrias da arnostra e a iinica ceriirnica de grande 

porte da cidade, formada por urn grupo de tres ernpresas que, em entrevista informal, re1atou 

gastar urna media de 260rn3/dia de agua ern seu processo produtivo. Alem disso, co1aborou com 

alguns dados de consurno rnedio de agua, de duas das suas plantas, por urn periodo de tres anos; 

no entanto, nao especificou sobre a vazao de seus tres po9os artesianos (Tabe1a 2.13). 

Tabela 2.13- Ceriimica produtora de Isoladores A 

0 crescente aurnento do uso da agua subterriinea pelas ceriirnicas de Pedreira, tern por 

objetivo dirninuir gastos financeiros. No entanto, ha de se despertar para a importiincia desse 

recurso natural, atraves de urn prograrna de regu1arnenta9ao dos po9os tubu1ares profundos da 

cidade. S6 assirn sera possivel controlar o consumo descontro1ado de agua na cidade e promover 

urn pariirnetro de consurno ideal a ser permitido, irnpedindo assim prejuizos as futuras gera9oes. 
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2.6.2 0 TRATAMENTO DOS RESIDUOS 

Todos os dias, lou9as sao quebradas em nossos lares ou rejeitadas por falta de qualidade 

nas indilstrias ceramicas e todo esse residua acaba no lixo domestico ou num aterro inadequado. 

E irnportante lernbrarmos que, antigamente, todo esse lixo, bern como os residuos da industria 

ceramica de Pedreira era depositado no rio Jaguari, o que contribuiu para seu assoreamento e 

entupirnento dos locais de escoamento das aguas fluviais, favorecendo rnuitas enchentes em 

Pedreira. 

0 tratamento dos residuos s6lidos tern destaque nesse trabalho por ser uma medida 

eficiente para solucionar o problema da disposi9ao dos cacos da indilstria ceramica de Pedreira. 

Esse fato tern sido rnotivo de preocupa9ao para os empresarios, o poder publico e para a 

sociedade, visto que estes rejeitos nao se degradam em condi96es normais de temperatura e 

pressao, sao altamente cortantes e nao hli local regulamentado na cidade para destina-los. 

0 crescirnento urbano das cidades, resultante do processo de industrializa9iio e dos hlibitos 

cada vez rnais consumistas da popula9ao rnundial, colaborou para que tanto a coleta, quanto a 

disposi9ao final dos residuos s61idos nao biodegradaveis se transformassem ern problemas na 

rela9ao com qualidade de vida nos municipios. 

A gera9ao crescente dos volumes de diversos residuos s61idos nao biodegradaveis e 

estirnulada pela midia global que propaga o consurnismo, o desperdicio e colabora corn a 

degrada9ao ambiental e com o crescimento dos gastos municipais. "( ... ) A civilizar;iio com alto 

grau de consumo, desperdicio e rapida caducidade au obsolescencia dos produtos, levam a 
produr;iio de materiais e residuos niio biodegradaveis que interrompem au poluem ciclos 

biologicos naturais, em uma escala global mas com direto rebatimento sabre as condir;oes 

ambientais locais" (PHILIPPI, JR. A. et a!, 1999). 

A norma ABNT NBR 10004, da a seguinte defini9ao para residuos so lidos: "residuos nos 

estados solidos e semi-solido, que resultam de atividade da comunidade de origem industrial, 

domestica, hospitalar, comercial, agricola, de servir;os e varrir;iio. Ficam incluidos nesta 

definir;iio OS lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua, aqueles gerados em 

equipamentos e instalar;oes de controle de poluir;iio, bem como determinados liquidos cujas 

particularidades tornem inviaveis o seu lanr;amento na rede publica de esgotos au corpos de 
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tigua ou exijam para isso so!Ut;oes tecnicas e economicamente invitiveis em face a melhor 

tecnologia disponivel". 

Conforme as informa9oes dadas por alguns dos entrevistados (gerentes de produ9ao ), os 

residuos da cerfunica branca produzida em Pedreira sao inertes. A problematica dos residuos 

inertes esta em sua disposi9ao, pois esses materiais vao se acumulando ao Iongo do tempo e 

causando impactos negativos sobre o ambiente. 

E importante observar que utilizar os residuos ceril.micos para tampar valas nao soluciona o 

problema da disposi9ao dos cacos, pois para se construir sobre estes tipos de aterros os custos 

financeiros sao muito elevados. 

PHILIPPI, JR. A. et ai (1999), destaca em seu trabalho quatro segmentos que gerarn 

preocupa9ao com rela9ao aos residuos s61idos: 

• "Localizar;iio adequada de aterros sanittirios ou formas mais elaboradas de destinar;iio ou 

tratamento de residuos, como as usinas de compostagem, incinerar;iio ou reciclagem; 

• Operar;iio da limpeza urbana com os equipamentos, trajetos, periodicidade e pessoal 

adequado e com os custos otimizados; 

• Operar;iio dos aterros ou areas de destinar;iio final dos residuos, com tecnologias adequadas 

e um sistema eficiente de controle de ejluentes e emissoes. ( ... ) os adores emanados do lixo 

constituem um fator limitante ( ... ); 

• Educar;iio e conscientizar;iio da popular;iio no sentido de gerar menos lixo e dispo-lo 

adequadamente, a/em de aceitar e colaborar com os mecanismos e procedimentos de limpeza 

publica". 

Perante a analise das preocupa9oes arnbientais referidas, este trabalho propoe a cria9ao de 

uma usina de reciclagem de residuos ( cacos e entulhos) em Pedreira, transformando-os em 

materia-prima para a constru9ao civil, conforme ocorre em Belo Horizonte. Neste sentido, as 

politicas publicas devem instituir urn modelo aplicavel its condi9oes s6cio-economica-ambientais 

do municipio. 

No dia 18 de julho de 2001, a visita a Secretaria de Limpeza Urbana de Belo Horizonte se 

cumpriu, com a minha participa9ao, do prefeito Jose Carlos Lena e dois secretarios arnbientais. 

De acordo com informa9oes prestadas pelo Engenheiro Evaldo de Souza Lima, a esta9ao de 

reciclagem de entulho de Belo Horizonte come9ou a ser idealizada em 1993 e foi instalada em 
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novembro de 1995, como resultado de urn projeto que teve como responsave1 o arquiteto Jose 

Tarciso Pinto. 

0 Engenheiro Evaldo exp1icou quais as principais etapas para se construir e manter o 

funcionamento ecoeficiente de urna usina de reciclagem de residuos, de modo a facilitar a crias;ao 

de urn modelo adequado ao municipio de Pedreira. 

0 primeiro passo, deve ser a escolha do local para implantar a usina de reciclagem de 

residuos, que deve ser de facil acesso e nao tao distante dos principals focos produtores de 

entulho, evitando assim, problemas com o transporte dos mesmos. Em seguida, deve haver urna 

cortina vegetal das proximidades do Iugar (plantas alamos), para evitar poluis;ao sonora (britador) 

e do ar (poeira em suspensao) e manter boas relas;oes com a vizinhans;a. 

0 proximo passo esta em iniciar o trabalho educacional da populas;ao, para que os cidadaos, 

bern como as empresas, iniciem a separas;ao de lixo, facilitando o trabalho da prefeitura. 0 

Engenheiro observou que "esta e a etapa mais importante para o born foncionamento de 

qualquer processo de reciclagem que envolva uma cidade. Apesar de dificil, deve ser 

permanentemente mantida, caso contrario, a maioria das pessoas ainda estaria jogando lixo, 

entulho e residuos em terrenos baldios, nas aguas fluviais, enfim, poluindo o ambiente". 

A estas;ao de reciclagem de entulho de Belo Horizonte, alem do programa educacional, 

implantou urna horta comunitaria para que se evidenciasse a qualidade do ambiente. Dessa forma, 

caso haja algum problema no processo, excedendo o nivel permitido de poeira suspensa no ar, a 

horta sera afetada e a coloras;ao das folhas das plantas funcionarao como indicadores. A 

campanha "BH Mais Limpa" tambem e outra iniciativa criada pelo poder publico de Belo 

Horizonte que tern sido realizada para conscientizar a populas;ao sobre a importiincia de se 

executar permanentemente a limpeza urbana valorizando seus trabalhadores (BELO 

HORIZONTE, 2000). 

Para manter a eficiencia e o funcionamento da estas;ao de reciclagem em Belo Horizonte, 

sao empregados 12 funcionarios, entre a parte administrativa e a operacional. Os operarios 

recebem urn treinamento antes de iniciarem o trabalho, como forma de conscientizas;ao para a 

importiincia do uso de EPis, como luvas, botas, mascaras (Moldex respirador para poeiras e 

nevoas t6xicas - 2307 PFF 2). 

No entanto, aproximadamente 100 pessoas atuam na area de educa91io visando a formas;ao 

voltada a area ambiental, atraves de palestras, campanhas de conscientizas;ao, concursos e 
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fiscaliza9ao (informando os direitos e deveres de todos, bern como aplicando multas aos 

infratores da lei local). 

A usina de reciclagem de Belo Horizonte funciona apenas 7 horas por dia e a cada intervalo 

de aproximadamente tres minutos e enchido urn caminhao com material reciclado, que sera 

transportado para o local onde sao feitos os blocos, ou sera estocado como reserva para periodos 

como os dias chuvosos, quando o funcionamento da esta9ao de reciclagem e interrompido. 

0 processo de reciclagem de Belo Horizonte foi observado e fotografado, o que colaborou 

com a descri9ao sucinta do seu funcionamento. A esta9ao de reciclagem de entulho do Estoril de 

Belo Horizonte recebe tijolo, telha, entulho (isoladores cerfu:nicos, cacos de porcelana de mesa, 

entre outros ), ard6sia, azulejo e pedra-pome. Nao sao aceitos gesso, terra, materia orgilnica, 

borracha e madeira. 

0 material a ser reciclado e levado pelo gerador, urna vez que as industrias sao 

responsaveis em conduzi-lo a esta9ao de tratamento de residuos, enquanto que os residuos 

domesticos sao selecionados e separados pelos cidadaos atraves da pratica de coleta seletiva 

(Foto 2.15). 

Sendo assim, os residuos ja chegam pre-selecionados a usina de reciclagem, onde passam 

por dois funcionanos responsaveis por urna nova separa9ao (Foto 2.16) pois, muitas vezes, ainda 

slio encontrados plasticos e ferragens que serao destinados ao aterro sanitario (Foto 2.17). 

Alem disso, o material a ser reciclado tambem e classificado em A ( artefatos, material de 

concreto sem argila) e B (com argila), para que sejam moidos de acordo com essas 

caracteristicas, facilitando a britagem. 

Na seqUencia, os residuos sao levados ao britador de placas de impacto13
, que e mais 

eficiente e resistente para a moagem da cerfu:nica queimada (isoladores, porcelana, vasos 

sanitarios, etc) (Foto 2.18) . Os materiais britados caem nurna esteira e passam sob urn eletroima 

para que sejam separados os metais dos agregados (Foto 2.19). 

0 material reciclado substitui a pedra britada na constru9ao civil em argamassas de 

assentamento, por tomarem-se materiais de sub-base de vias e agregados para pavimentos 

publicos (BELO HORIZONTE, 2000). (Foto 2.20). 

0 Engenheiro afirma que nao ha prejuizos em reciclar entulhos, pois se este fosse para urn 

aterro tornarcse-ia urn impacto irreparavel ao ambiente. Algumas destas vantagens sao: 

13 Britador de placas: equipament9 em que sao usadas quatro placas de I 04kg para moer o material. 
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• Economia financeira no uso do material reciclado; 

• Uso do material reciclado pela prefeitura de Pedreira em obras publicas; 

• Limpeza das vias publicas, reduzindo os riscos de acidentes como entulho; 

• Limpeza das bocas de lobo, reduzindo riscos de enchente; 

• Minimiza<;ao do risco de assoreamento causado atraves do acumulo de entulho nos 

c6rregos e rios; etc. 

0 responsavel tambem informou que a constru<;iio de uma casa com o material reciclado 

pode representar 68% de economia, em rela<;ao a utilizac,;ao de materia-prima virgem, alem de 

citar que a areia resultante da reciclagem de entulho custaria R$4,00, enquanto que a extraida da 

natureza sairia por R$29,00/m3 Alem disso, o produto segue as norrnas da ABNT para a 

constru<;iio civil, o que garante a sua qualidade. 

Com rela<;ao aos custos para a cria<;ao da usina de reciclagem, o responsavel informou que 

os gastos foram de aproximadamente US$ 64 mil com o equipamento e US$ 36 mil para infra

estrutura excluindo o terreno. Esclarece ainda que, em 15 meses, todos os gastos jit estavam 

pagos e proporcionando lucro a prefeitura. Esta, por sua vez, economizou utilizando o material 

reciclado na constru.;ao civil para pavimentar, construir e reforrnar obras em Belo Horizonte. 

A eficiencia deste processo de reciclagem propagou-se por vitrios lugares, o que jil atraiu 

representantes de 25 paises para visitar a Esta<;ao de Reciclagem de Entulho do Estoril de Belo 

Horizonte. Em 2001, produzia-se, aproximadamente, 5000 toneladas ao mes de material 

reciclado. 

Quando a popula<;iio passou a ser conscientizada atraves de urn programa educacional 

iniciado nas escolas de Belo Horizonte, os habitos diarios foram transformados e iniciou-se a 

separa.;ao do lixo domestico e industrial, o que significou urn progresso, colaborando para a 

reciclagem de 60% do material entrado na estacao. 

Todas as informa.;oes adquiridas em Belo Horizonte, bern como a observa<;iio do 

tratamento dado aos residuos ( cacos e entulhos) pod em ser consideradas como urn estimulo a 
implementa.;ao de politicas publicas ambientais em Pedreira. Neste sentido, formulamos algumas 

propostas neste trabalho. 
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Foto 2.15 - Recebimento do entulho 

Foto 2.16 - Separa9ao dos materiais que irao para o aterro sanitario (2a etapa) 
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Foto 2.17 - Material que sera conduzido ao aterro sanitario 

Foto 2.18- Moagem do entulho 
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Foto 2.19 Separa9ao magnetica 

Foto 2.20 Material reciclado 
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CAPITULO III- PROPOSTAS PARA GESTAO AMBIENTAL DA ATJVIDADE 

CERAMICA EM PEDREIRA 

Partindo de alguns conceitos referentes a gestao ambiental e da analise dos principais 

impactos ambientais causados pela industria ceramica ja identificados neste trabalho, este 

capitulo tern como objetivo a elabora;;ao de algumas propostas para a implementa;;ao do 

gerenciamento ambiental publico em Pedreira. Neste sentido, gestao ambiental publica e uma 

medida de suma importiincia e deve ser instituida no municipio para otimizar, a Iongo prazo, o 

desenvolvimento sustentavel da cidade. 

3.1 CONCEITOS DE GERENCIAMENTO 

0 principal objetivo da gestao ambiental esta em "conciliar as atividades humanas e o 

meio ambiente, atraves de instrumentos que estimulem e viabilizem essa tarefa, a qual pressupoe 

a modificar,:iio do comportamento do homem em relar,:iio a natureza, devido a situat;:iio atual de 

degradar,:iio da natureza. "(CAVALCANTI, 2000). 

Para SANCHEZ (1994), o gerenciamento ambiental pode ser entendido como "o conjunto 

de operar,:oes tecnicas e atividades gerenciais que visa assegurar que um empreendimento opere 

dentro dos padroes legais ambientais exigidos, minimize seus impactos no meio ambiente e 

atenda a outros objetivos empresariais, como manter um bom relacionamento com a 

comunidade ". 

A gestao ambiental e constituida por urn conjunto de instrumentos capazes de mensurar os 

impactos ambientais, a fim de implantar uma politica de monitoramento, seja em local publico ou 

privado, com a finalidade de se estabelecerem metas a serem atingidas num tempo determinado 

pelo mais alto cargo de chefia, bern como a preocupa;;ao com o mmportamento de todos os 

envolvidos. 

Ha a necessidade de documentar tudo que envolva a institui;;ao publica ou privada que est'! 

implantando ou tern a gestao ambiental, tanto no ambiente intemo, que se refere a todos os 

procedimentos e qualquer problema com os funcionarios, quanto externo, que sao problemas com 
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a justi~.;a. Todos os procedimentos diirrios devem ser padronizados e passar por auditorias18 

periodicas resultando em documentos e a comunidade envolvida deve ter acesso aos resultados 

obtidos. 

As auditorias deverao existir mesmo quando o gestor nao esteja buscando uma certifica<;:ao 

e, neste caso, a equipe de auditores deveni ser formada por uma equipe de pessoas do proprio 

ambiente de trabalho. Trata-se de uma auditoria interna em ambiente publico ou privado. Mas, 

quando o gestor busca a certifica~.;ao, as auditorias sao denominadas externas, pois os auditores 

sao profissionais de empresas especializadas e nao participam do ambiente de trabalho a ser 

auditado (SANCHEZ, 1994) 

A gestao ambiental privada se aplica a empresas com a finalidade de controlar e prevenir os 

impactos ambientais causados por sua atividade, produto ou servi~.;o. E feita atraves da 

padroniza~.;ao e documenta<;:ao dos procedimentos e seus resultados. 

Para facilitar a implanta<;:ao e a condu<;:ao de sistemas de gestao ambiental foram criadas 

normas internacionais. A serie de normas ambientais ISO 14000, formada por urn conjunto de 

regras estabelecidas de maneira ordenada, tern sido bastante empregada para padronizar 

processos de institui<;:oes privadas, que queiram obter cada vez mais bons resultados ambientais, 

alem da certifica<;:ao reconhecida internacionalmente. 

Em Pedreira, perante perspectivas de desenvolvimento sustent{wel, cujo "principal objetivo 

e a gestiio racional dos recursos e a prudfmcia a Iongo prazo, buscando evitar impasses e custos 

ecologicos insuportaveis social e economicamente" (CAV ALCANTI, 1996), a atividade 

ceramica, principal fonte economica da cidade, necessita de urn modelo de gestao ambiental que 

integre em seu plano de a~.;ao as empresas e a prefeitura. 

A gestiio ambiental publica da industria ceriimica de Pedreira, principal objeto desse 

capitulo, tern por objetivo gerir as atividades, produtos ou servi<;:os que tenham rela~.;oes com os 

impactos ambientais mais significativos causado pela industria. 

0 poder publico (gestor) pode se utilizar de instrumentos reguladores, atraves do 

cumprimento da legisla~.;ao, e economicos, como multas, para melhorar o desempenho ambiental 

e economico em seu territorio. Dessa forma, tanto a sociedade quanto as empresas privadas 

18 Cuja frnalidade e questionar os fnncionarios e analisar a documenta<;ilo levantada, para analisar se estiio ou niio 
evoluindo. Esse procedimento devera ocorrer periodicamente. 
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tendem a assumtr uma postura de responsabilidades para com o ambiente, abstendo-se dos 

hilbitos poluidores. 

0 sucesso de urn programa de gestao ambiental estit diretamente relacionado com o apoio e 

comprometimento da pessoa que dirige e comanda todos os envolvidos de uma institui~ao 

publica ou privada (SETTI, 2002). Ainda de acordo com o autor, a implanta~ao de urn sistema de 

gestao ambiental pode ser conduzida atraves de algumas etapas, como: 

• Politica ambiental: Deve ser instituida pela alta administra~ao, ser adequada aos impactos 

ambientais da atividade em questao, aos servi~os e produtos, incluir a aplicac;;ao de medidas 

preventivas, alem de buscar a melhoria continua, atender a legisla~ao incluindo resolu~oes ou 

normas ambientais adequadas a atividade, oferecer infra-estrutura para os servi~s, documentar e 

manter disponivel os documentos para todos os interessados. Isso sera possivel atraves da 

documenta<;ao dos objetivos, metas e resultados; 

Para MECHl (1999), a politica ambiental pode ser entendida como "a declarat;ao de 

principios e intent;i5es sabre o desempenho ambiental da empresa au corporat;ao com previsao 

de estrutura de at;ao e definit;ao de objetivos e metas" 

• Planejamento que subdivide-se em: 

a) Identificar os aspectos ambientais mais significativos decorrentes das atividades, produtos ou 

b) Fazer o levantamento e divulga~ao de toda a legisla~ao ambiental incluindo normas e 

resolU<;oes aplicaveis a atividade; 

c) F orrnular os objetivos e metas, identificar indicadores de desempenho decorrentes do estudo 

dos impactos ambientais, com o intuito de solucionar os problemas ambientais identificados nas 

etapas anteriores. Tambem eo momenta de indicar urn gestor para acompanhar o programa; e 

d) distribuir as responsabilidades a cada func;;ao, aplicar programas que possibilitem o 

cumprimento dos objetivos e metas e estabelecer prazos para seus cumprimentos. 

• Implementa~ao e opera~ao: Nesta etapa haveril o levantamento dos recursos necessilrios e 

possiveis de serem utilizados, de maneira a viabilizar o programa de gestao, como: treinamento, a 

documenta<;ao e verificac;;ao da mesma, plano de emergencia etc; 

• Verifica<;ao e a<;ao corretiva: 0 monitoramento das atividades, com maior aten~ao as que 

possam causar ou causem riscos mais significativos, registro das nao conforrnidades e auditorias 

peri6dicas; 
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• Analise critica pela administrayiio: Esta etapa consiste em analisar periodicamente o seu 

Sistema de Gestiio Ambiental bern como a documentayiio, a fim de realizar as alteray5es 

necessitrias na busca da melhoria continua. 

As etapas sugeridas nao funcionam como urn modelo estittico que deva ser seguido 

rigorosamente, mas sim como uma receita que possa ser adequada it realidade do local onde 

pretende-se implantar urn sistema de gestiio ambiental, mesmo porque cada organiza<;iio tern sua 

cultura distinta. 

3.1.1 GESTAO AMBIENTAL PUBLICA DA ATIVIDADE CERAMICA EM PEDREIRA 

0 principal objetivo de se propor a implementayiio da gestiio ambiental publica em Pedreira 

e otimizar os procedimentos da industria ceramica, considerando sua importitncia econ6mica para 

o municipio. Neste sentido, o meio ambiente em toda sua abrangencia (meios: antr6pico, fisico e 

bi6tico) deve ser considerado tanto pela populayiio, quanto pelas empresas, como urn aliado que 

deve ser respeitado. 

A gestiio ambiental publica engloba tres niveis de a<;iio fundamentais em fun<;ao do grau de 

degrada<;iio presente no meio (LEAL 1989 Apud LEAL, 1997). Sao eles: 

• Reabilita<;iio e controle do meio ambiente19
: Consiste em transformar uma area degradada 

em local possivel de ser utilizado, seguindo urn planejamento previo do territ6rio. A recupera<;iio 

pode ser provis6ria, quando niio hit defini<;iio do uso do solo, ou definitiva, neste caso a regiiio 

devera ser recuperada para uma utiliza<;iio pre-determinada (BITAR, 1995). Esta a.yiio deve ser 

priorizada quando a degrada.yiio jit estit presente para impedir processos irreversiveis; no entanto, 

hit de se considerar os costumes e a cultura locaL 

• Avalia.yiio e controle da degrada.yiio futura: Consiste em conservar e melhorar a qualidade 

ambiental ainda existente, controlando ou evitando os impactos negativos sobre os meios 

antr6pico, fisico e bi6tico. 

19 ""A recuperm;iio ambiental consiste no restabelecimento de condiyOes adequadas, atraves do controle da 
qualidade hidrica e atmosforica; do rejlorestamento de mananciais; da recuperat;tio de ttreas erodidas; da correqiio 
de solos; do repovoamento de espicies animais, entre vilrias outras atividades. Um dos instrumentos utilizados nesse 
nfvel de ar;iio siio as auditorias ambientais, onde siio analisadas e diagnosticadas a situar;iio das intentenr;Oes no 
ecossistema (empreendimentos, pianos), determinando-se as medidas necess6rias para que sejam atendidos os 
padroes ambientais desejados ·· (LEAL, 1989 apud. LEAL, 1997). 
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• Planejamento ambiental: Insere o planejamento da utilizayao otimizada dos recursos 

naturais, perante criterios qualitativos e quantitativos, de urn estudo da futura degrada<;:ao e da 

necessidade da recupera<yao ambiental. 

Neste contexto, o gestor, representado pelo poder publico, deveni promover urn plano de 

ayao junto a comunidade e as empresas de Pedreira, que englobe os dois primeiros niveis de a<yiio 

fundamentados por LEAL (1997), almejando o desenvolvimento sustentavel industrial e 

municipal. 

As metas e objetivos da gestao ambiental da atividade ceramica em Pedreira, devem ser 

explicitadas e organizadas na politica ambiental e para que estas se cumpram, o poder publico 

deveni fazer uso de instrumentos adequados as intera<yoes sociais, economicas e ecologicas locais 

atraves de urn sistema de gerenciamento ambiental continuo e da legisla<yiio ambiental que o 

sustente. 

3.2 POLITICA AMBIENTAL 

A politica ambiental pode ser entendida como: "o conjunto de procedimentos e 

instrumentos de politica, utilizados pelas agencias govemamentais, que visam prevenir, 

monitorar e corrigir impactos resultantes das atividades humanas sohre o meio amhiente, a/em 

de administrar situac;oes de conjlito entre os usuarios do meio amhiente " (CA V ALCANTI, 

1996) 

SETTI (2002) define politica ambiental como "o conjunto de diretrizes que nos permite 

trac;ar um programa de ac;oes para atingirmos um determinado ohjetivo". Neste contexto, se 

inserida a Legislaviio Federal Ambiental, que e o instrumento regulador capaz de ditar as regras 

que devem ser aplicadas em todas as atividades e em todo o pais, prevalecendo sabre as leis 

Estaduais e Organicas Municipais, a fim de promover o desenvolvimento sustentavel em todas as 

regioes. 

Para LEAL (1997), a politica ambiental pode ser entendida como "conjunto de principios 

que conformam as aspirac,:oes sociais e/ou governamentais". 

0 meio ambiente passou a ser alvo de maior preocupayao sob os aspectos legais no Brasil, 

a partir da Conferencia de Estocolmo de 1972. Como exemplo, temos a Lei de Controle a 
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Poluiviio provocada por Atividades Industriais de 1975, a Politica Nacional de Meio Ambiente de 

1981, entre outras. 

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e responsive! pela Politica Nacional de Meio 

Ambiente. 0 paragrafo unico do 5° artigo da a seguinte disposiviio: "As atividades empresariais 

publicas ou privadas seriio exercidas em consondncia com as diretrizes da Politica Nacional do 

Meio Ambiente ". 

Em seu Art. 1 o estabelece a Politica Nacional do Meio Ambiente, cujos mecanismos de 

aplicaviio e formulayao constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SISNAMA20(Reda91io dada pela Lei no 8.028, de 12/04/1990) 

Em seu art. 2°, institui a "preservat;iio, mefhoria e recuperat;iio da qualidade ambientaf', 

para promover o desenvolvimento socioecon6mico brasileiro, assegurando os interesses da 

seguran9a nacional e protegendo a dignidade da vida humana. 

0 Art. 3° da referida lei apresenta defini96es referentes ao ambiente. Sao elas: 

"1 Meio ambiente: conjunto de condit;oes, leis, injluencias e interar;oes de ordem fisica, 

quimica e biol6gica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas jormas; 

11 - Degradat;iio da qualidade de vida: e a alterat;iio adversa das caracteristicas do meio 

ambiente; 

III- Poluir;iio: e a degradat;iio da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

a) Prejudiquem a sailde, a seguranr;a e o bem estar da populat;iio; 

b) Criem condir;oes adversas as atividades sociais e economicas; 

c) Afetem de:ifavoravelmente a biota; 

d) Afetem as condit;oes esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 

e) Lancem materias ou energia em desacordo com os padroes ambientais estabelecidos. 

20
0 SISNAMA tern como 6rgao superior o Conselho do Govemo, como 6rgao consultivo e deliberativo. o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Ministerio do Meio Ambiente como 6rgao central, o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) como 6rgao executor, alem dos 6rgaos Seccionais 

( 6rgaos ou entidades estaduais que executam programas ambientais e fiscalizam as atividades com potenciais de 

degrada9ao) e os 6rgiios Locais (6rgiios on entidades municipais, respons:iveis pelo controle ambiental e fiscaliza,ao 

dentro de suas jurisdi96es). 
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IV- Poluidor: A pessoafisica oujuridica, de dire ito pzlblico ou privado e responsavel, direta ou 

indiretamente, por atividades causadoras de degradar;iio ambiental. 

V Recursos ambientais: A atmosfera, as aguas interiores, supeificiais e subterraneas, os 

estuarios, o mar, o territ6rio, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora" 

(Redavao dada pela Lei no 7.804 de 18/07/1989). 

Perante as definivoes da Lei 6.938/81, podemos identificar a atividade ceramica de Pedreira 

como sendo potencialmente poluidora, sendo que esse potencial pode ser significativamente 

diminuido quando sao adotadas as medidas preventivas adequadas. 

A responsabilidade legal sobre os problemas e de quem polui; no entanto, os 6rgaos locais 

tambem possuem a responsabilidade de determinar a destinavao adequada como: reciclagem, 

aterro (o local deve ser planejado, preparado e monitorado), implantar urn planejamento 

ambiental municipal, alem da fiscalizavao das atividades existentes em Pedreira. 

As pessoas fisicas ou juridicas que promovem atividades publicas ou privadas e que 

cometam crimes ambientais serao enquadradas na Lei de Crimes Ambientais, no 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, que em seu Panigrafo unico da a seguinte disposivao: "A responsabilidade das 

pessoas juridicas niio exclui a das pessoas ft.~icas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo 

Jato", padendo o infrator estar sujeito as penalidades expressas no Art. 8°: 

"I- Prestar;iio de servir;os a comunidade; 

!I - Interdir;iio temporaria de direitos; 

III- Suspensiio parcial ou total de atividades; 

IV- Prestar;iio pecuniaria21
; 

V -- Recolhimento domiciliar". 

Os riscos da atividade ceramica podem ser enquadrados nos incisos I e V da Lei de Crimes 

Arnbientais, n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, art. 54. Neste caso, sea industria infringir as 

disposi9oes da rnesrna e tornar urna area, urbana ou rural, irnpr6pria para a ocupayao humana, 

provocar ou colaborar com o lanvamento de residuos s6lidos, liquidos ou gasosos, ou detritos, 

oleos ou substancias oleosas, em desacordo com as exigencias estabelecidas em leis ou 

regulamentos, estara sujeita a penalidades. 

Todavia, existern circunstancias que podem atenuar ou agravar a pena. Para tanto, o 

Decreto n°3.179, de 21 de setembro de 1999, que Regularnenta a Lei de Crimes Ambientais, da 

21 lndeniza,ao a vitima ou a entidade publica ou privada, de importiincia fixada pelo juiz. 
85 



disposiv5es sabre as especifica<;:5es das outras providencias e san<;:5es aplicitveis its condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

Sendo assim, qualquer poluidor, que a principia tenha agido com ou sem consciencia 

ambiental tornar a poluir, poderit receber alguns agravantes it sua pena, como por exemplo o 

pagamento dobrado da multa. 

Para evitar a poluiviio e importante que exista a preocupa<;:iio ambiental nas pequenas 

comunidades, no municipio, no Estado, no pais e assim em nivel global e para que isso ocorra, hit 

de se promover de maneira continua a educa<;:iio ambiental. 

A Lei n" 9. 795, de 27 de abril de 1999, que trata da Politica Nacional de Educaviio 

Ambiental, em seu Art. 1 o define educar;;ao ambiental como sendo "as processos que conduzam a 
constnlfilo de valores sociais, conhecimentos, atitudes, habilidades e competencias voltada5 a 
cmzservafilo ambiental" e em seu art. 3°, disp5e a todos o direito it educaviio ambiental. 

A educa<;:iio deve existir tanto em nivel escolar desenvolvida a ambito curricular das 

institui<;:5es de ensino publicas e privadas, quanta niio formal, atraves de pritticas coletivas sabre 

as quest5es ambientais (ONGs, Igreja, Comunidades, Industrias, entre outras). 

A importancia de uma politica urbana no estatuto das cidades e regulamentada pela Lei n" 

10.257, de 10 de julho de 2001. Em seu art. 2° estit apresentado o objetivo da politica urbana, que 

e ordenar o desenvolvimento das funv5es sociais da cidade e da propriedade urbana. 

Uma das principais diretrizes do art. 2° da lei de politica urbana e a "garantia do dire ito a 

cidades sustentaveis, entendido como a direito a terra urbana, a moradia, ao saneamento 

ambiental, a infra-estrutura urbana, ao transporte e aos servifOS p1iblicos, ao trabalho e ao 

lazer, para as presentes e fitturas gerafoes ", o que s6 acontece quando hit uma gestao 

democrittica, com a cooperar;;iio integrada dos govemos municipal, estadual e federal, em 

conjunto com a participaviio da sociedade. 

Atraves de uma politica publica adequada ao seus aspectos socials, ambientais, 

economicos, geogritficos e culturais de Pedreira, poderiio ser criados instrumentos aplicitveis it 

realidade local e ao mesmo tempo respeitando a legislar;;ao ambiental federal. 

A Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000 altera a Lei 6.938/81, instituindo a Taxa de 

Controle e Fiscalizaviio Ambiental (TCF A), sendo exercida pelo poder de policia conferido ao 

IBAMA Com isso, todas as atividades potencialmente poluidoras e que fazem uso de recursos 

ambientais, referidos em seu ANEXO VIII, estao sujeitas ao passivo da TCFA Portanto, a 
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atividade ceriimica de Pedreira esta sujeita a TCF A, visto que esta se enquadra na industria de 

produtos minerais nao metalicos e necessita de Licenciamento Ambientaf2 

0 Capitulo VI da Constituivao Federal apresenta em seu artigo 225, disposiv5es referentes 

ao Meio Ambiente, como "todos tem direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, hem de 

usa comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Fader Publico e a 
coletividade o dever de defende-lo e preserwi-lo para as presentes efilluras gerar;oes". 

No 1 o paragrafo do art. 225, o Poder Publico e incumbido, entre outras competencias, a 

preservar e restaurar os processos ecol6gicos essenciais, promover o manejo ecol6gico das 

especies e ecossistemas, controlar as atividades que comportem risco para a vida, qualidade de 

vida e o meio ambiente, promover a educavao ambiental em todos os niveis de ensino e a 

conscientizavao publica para a preservavao ambientaL 

0 Capitulo IV da Constituivao do Estado de Sao Paulo trata do meio ambiente, dos recursos 

naturais e do saneamento do estado. No artigo 191 da as seguintes disposiv5es: "o Estado e os 

Municipios providenciariio, com a participa<;iio da coletividade, a preserva<;iio, conserva<;iio, 

defesa, recupera<;iio e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho atendidas as 

peculiaridades regionais e locais e em harmonia como desenvolvimento social e economicd'. 

A Lei Orgiinica de Pedreira, em seu capitulo XI, da as seguintes disposiv5es para o meio 

ambiente no Artigo 181 - 0 Municipio conveniado ao Estado, com participa<;ao da coletividade, 

providenciara meios para a preservavao, conserva<;ao, defesa, recupera<;ao e melhoria do meio 

natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades locais em harmonia com o 

desenvolvimento social e economico. 

0 artigo 184 da mesma lei considera obrigat6rio a avalia<;ao do servi<;o e respectivo 

impacto ambiental antes que seja dada a sua concessao e permissao dos servi<;os publicos. Em 

seu paragrafo unico dispoe que qualquer atividade, processo produtivo ou servi<;o, seja publico ou 

privado, so serao permitidos perante o resguardo e equilibria do ambiente, e estes devem estar 

dentro dos pariimetros legais. 

A cria<;ao de urn Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente composto por membros 

de entidades ambientais, pela sociedade (representantes das associa<;5es de bairro, do comercio, 

22 Ato administrativo pelo qual o 6rgao ambiental competente licencia a localiza(:iio, instala<;ao, amplia.;ao e a 
operaqiio de empreendimenlos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efeliva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degrada.;ao ambientaL considerando 
as disposiqilcs legais e regulamentares e as norrnas tecnicas aplicaveis ao caso (RESOLU<;:AO 237, CONAMA). 
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sindicatos, estudantes, entre outros) e por representantes do poder publico deveni ser criada 

conforme expresso no artigo 185, com a finalidade de analisar os riscos dos projetos publicos ou 

privados, buscando a pnitica da democracia atraves da realiza<;ao de audiencias publicas. 

A Lei Orgiinica Municipal de Pedreira da poucas disposi<;oes no que se refere ao me10 

ambiente e nao possui distin<;oes aplicaveis a atividade ceriimica, mesmo sendo esta a principal 

fonte econ6mica da cidade. Neste sentido, instituir politicas publicas voltadas para a melhoria 

continua do meio ambiente de Pedreira tomam-se cada vez mais urgentes, para que num processo 

continuo, a gestao ambiental resulte a Iongo prazo em condi<;oes de vida saudaveis. 

3.3 INSTRUMENTOS ESPECIFICOS DE POLITICA AMBIENTAL 

Para que sejam cumpridos os objetivos e alcan<;adas as metas desejadas na gestao ambiental 

de Pedreira, ou seja, no interior e exterior das industrias ceriimicas, hi de se fazer uso de alguns 

instrumentos de politica, pois quando a variavel ambiental e inserida nas analises de custo e 

beneficia, seus usos passam a ter papel decisivo na mudan<;a dos habitos e de uma nova postura 

de comportamento social. 

Como ja comentado anteriormente, a gestao ambiental pode ocorrer em nivel empresarial, 

direcionada ao gerenciamento de uma empresa privada, atraves da padroniza<;ao legal de seu 

processo, produto ou servi<;o, ou de politicas de govemo, onde os instrumentos sao aplicados por 

organismos publicos com a finalidade de "melhorar ou prevenir a degradar,:ao da qualidade 

ambiental atraves do estabelecimento de normas e padroes ambientais, planejamento e 

zoneamento ambiental, taxas, multas, autorizar,:oes de emissdo negocitiveis e penalidades 

administrativas, civis e criminais" (SANCHEZ, 1994). 

A percep<;ao dos paises desenvolvidos para a incorpora<;ao da gestao ambiental aos 

processes produtivos como uma necessidade de sobrevivencia, que ocorreu na decada de oitenta, 

contribuiu para a evolu<;ao do nivel de consciencia ecol6gica do poder publico e privado, alem 

dos consumidores. A evolu<;ao de pensamentos sobre as rela<;oes entre o ser humano e o ambiente 

refletem nas politicas govemamentais e as respostas produzidas pelos agentes econ6micos 

conduziram ao desenvolvimento de instrumentos de gestao arnbiental (CAV ALCANTI, 2000). 

Esses instrumentos pertencem a duas naturezas: a-) instrumentos reguladores, como sendo 

os padroes da legisla<;ao e o monitoramento da qualidade ambiental e sao de responsabilidade do 
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poder publico; b-) instrumentos econ6micos que utilizam de mecanismos de mercado e possuem 

influencia sobre a oferta e demanda, bern como sobre os custos e a escassez dos recursos (LEAL, 

1997). 

Os instrumentos reguladores atuam sobre os efeitos das a<;oes, ja os econ6micos tern por 

finalidade agir sobre os habitos de consumo e as necessidades sociais. Contudo, o uso combinado 

dos instrumentos reguladores e econ6micos e indicado por varios autores como a melhor maneira 

de alcant;ar o crescimento sustentavel de urn locaL 

3.3.1 INSTRUMENTOS REGULADORES 

Instrumentos reguladores sao "um conjunto de medidas, cujo objetivo e injluenciar 

diretamente as atitudes do poluidor, limitando ou determinando seus efluentes, sua localizw;i'io, 

momenta de atua<;i'io, etc" (MAIMON 1992 Apud MECHI, 1999). 

Os objetivos dos instrumentos reguladores, segundo CAV ALCANTI (1996), sao "estimular 

mudatu;as de comportamento, estabelecendo padroes de tecnologia, de prodw;i'io eiou de 

em1ss8es" 0 governo tern a funs;ao de estabelecer os objetivos e os padroes ambientais, a 

quantidade de poluentes a serem emitidos, instituir regulamentas;oes para assegurar os padroes a 

serem seguidos, definir o cronograma para o cumprimento das metas e estabelecer penalidades 

que devem ser aplicadas aos infratores. Os padroes de emissoes e as penalidades aos infratores 

devem ser indicados pelos poderes legislativo federal, estadual e municipaL 

Os instrumentos reguladores tern como vantagem a possibilidade de previsao dos resultados 

e varias desvantagens, tais como: a) custos elevados para obter o conhecimento detalhado sobre 

os diversos processos produtivos e para controlar a poluis;ao ambiental; b) as leis muitas vezes 

sao inaplicaveis ou inadequadas e em alguns casos, os valores das multas nao sao suficientes para 

estimular o infrator a parar de poluir; c) inibis;ao da busca e implementas;ao de tecnologias mais 

lim pas, uma vez que os padroes de emissao estejam sendo cumpridos (CA V ALCANTI, 1995b ). 

Os instrumentos reguladores sao os mais usados no Brasil, no entanto, a falta de recursos 

financeiros das agencias ambientais e muitas vezes de mao-de-obra capacitada para fazer o 

monitoramento e controle dos problemas ambientais dificultam sua eficiencia. 0 fato de nao 

existir estimulos as praticas ambientalmente corretas tornam repetitivas as infras;oes contra a 



natureza, isso ocorre devido a complexidade da legislavao e a fragilidade das penalidades (LEAL, 

1997). 

Como a legislayao ambiental de Pedreira nao possui disposiv5es a industria ceramica, 

sendo esta a principal atividade economica do municipio, e de suma importancia a 

regulamentayao desta atividade e a aprovayao de urn plano diretor que contenha este diferencial 

em seu contexto. 

Neste trabalho, sugerimos que estas leis sejam forrnuladas ap6s audiencias publicas, com a 

participaQao dos empresarios e da populavao, para garantir o exercicio da democracia e resultar 

em disposiv5es compativeis com as necessidades e disponibilidades locais. 

Alguns dos instrumentos reguladores presentes na Politica Nacional de Meio Ambiente sao 

sugeridos e estao detalhados: 

• Padroes ou normas ambientais que podem ser estudados em tres niveis: A qualidade do 

meio receptor da poluivao, as emissoes das atividades poluentes e as caracteristicas dos produtos 

finais (LEAL, 1997). Sao utilizadas com freqtiencia em todo o mundo por estipular metas 

ambientais 

• Controle de uso do solo: Consiste no planejamento regional, onde devem ser estipuladas 

areas de preservaQao e de crescimento urbana, este processo deve ser em periodo permanente. 

Como exemplo temos o zoneamento usado para dividir uma cidade em partes, em que sao 

estabelecidas as formas que serao utilizadas essas regioes, seja para loteamentos urbanos, para 

verticalizaviles, para area industrial, ou ainda area de protevao ambiental. 

Para auxiliar o controle do uso do solo brasileiro, foi instituido pelo Governo Federal a 

Comissao Coordenadora do Zoneamento Ecol6gico-Economico do Territ6rio Nacional (CCZEE), 

retificada atraves do Decreta n° 707 de 22 de dezembro de 1992, cuja finalidade e "planejar, 

coordenar, acompanhar e avaliar a execur;ao dos trabalhos de zoneamento em nive! nacional, 

articulando-se com os estados para apoia-los em seus respectivos zoneamentos, procurando 

estabelecer uma metodologia uniforme" (JACOMO 1994 Apud LEAL, 1997). 

0 artigo 182 da Constituivao Federal de 1988 afirrna que toda cidade cujo numero de 

habitantes seja maior que 20.000 pessoas, obriga-se a ter urn Plano Diretor aprovado pela Camara 

Municipal e seja usado como urn instrumento politico de desenvolvimento. De acordo com 

PHILIPPI, JR. A eta! (1999)., o municipio possui urn instrumento que ocorre a ambito local para 
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a gestao ambiental, a disciplina do uso do solo, que deve se estender a todas as atividades 

existentes no espa;;o urbano e incluir a preserva;;ao do meio ambiente. 

Neste contexto, a gestao ambiental deve estar contida no plano diretor de Pedreira, fazendo 

parte dos instrumentos legais que irao conduzir o crescimento sustentitvel da cidade, com a 

finalidade de detectar as areas de risco ambiental para impedir o assentamento populacional 

nestas localidades e evitar problemas futuros com cursos d'itgua, desmoronamentos decorrentes 

de processos erosivos enfim, impedir prejuizos a popula;;ao decorrentes da falta de urn 

planejamento do crescimento urbano e da atividade ceriimica. 

• Controle do uso da itgua que tern por finalidade otimizar o uso deste recurso natural, que e 

essencial para manter a vida no planeta. 

• Licenciamento e avalias;ao de impactos em que a avalias;ao de impactos ambientais e urn 

dos instrumentos reguladores mais importantes e antigos da gestao ambiental, e passou a ter 

maior difusao depois da Conferencia de Estocolmo, em 1972 (CAY ALCANTI, 2000). 

De acordo com o artigo 9° da Lei 6.938/81 e a Resoluyiio CONAMA no 001 de 23 de 

janeiro de 1986, existem atividades que necessitam de licenciamento para a instalas;ao e 

opera<;ao, a qual deve ser emitida pelo 6rgao ambiental regional perante os estudos dos Impactos 

Ambientais e do Relat6rio de lmpacto Ambiental apresentados pelos empreendedores. A 

industria de produtos minerais nao metitlicos esta inserida neste quadro, o que torna obrigat6ria a 

licen;;a para exercer a atividade ceriimica em territ6rio nacional. 

Mas como a legisla<;ao ambiental que da essas resolu<;oes e posterior as atividades da 

industria ceriimica em Pedreira, ocorre a necessidade de adapta<;ao de melhorias nos processos 

produtivos ja existentes e o planejamento de uma gestao ambiental no interior e exterior das 

empresas, ou seja, em nivel municipal. 

• Analise de riscos: Esse instrumento pode ser usado isoladamente ou em conjunto com a 

gestao ambiental atraves da identificas;ao de uma atividade, produto ou servis;o, que represente 

risco ao meio ambiente. 

• Medidas emergenciais: Instrumento complementar a analise de riscos, usado para instituir 

a;;oes que possam ser aplicadas em caso de ocorrencia de acidentes ambientais, em que se inclui 

o estudo de metodos de preven<;ao e o programa de comunica.;:ao23 

23 Programa de suma importiincia para qualquer sistema de gestllo ambientaL cr;ia finalidade e infonnar a soeiedade e 
os 6rgaos governamentais das a<;iles da institui<;ilo (SANCHEZ, 1994 ). 
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• Monitoramento ambiental: Esse instrumento permite a constante evoluo;;ao de qualquer 

sistema de gestao ambiental atraves da seleo;;ao de dados e suas interpreta<;Oes. Tern como 

objetivo a politica de born relacionamento com a vizinhano;;a e com os 6rgaos govemamentais 

atraves da atuao;;ao dentro das normas estabelecidas. 

• Auditoria ambiental: E uma ferramenta de implantao;;ao e analise que se aplica em tres 

momentos it organizao;;ao (publica ou privada) que estit implantando urn sistema de gestao 

ambientaL Num primeiro momento, para avaliar as condio;;oes ambientais da organizao;;ao, antes 

do sistema de gestao ambiental estar em vigor. Num segundo momento, acontece periodicamente 

no programa de gestao ambiental, para regulamentar o programa e propor medidas corretivas e 

preventivas e em terceira instilncia, quando se busca uma certificao;;ao de qualidade ambiental 

(LEAL, 1997). 

• Reabilitao;;ao ambiental: Este programa tern a finalidade de prever soluo;;oes para a area que 

sera degradada, tomando-a em condio;;oes de utilizao;;ao no futuro. No entanto, como as industrias 

ceramica surgiram em Pedreira em 1914, o crescimento de suas plantas e da atividade ocorreu 

sem planejamento, o que toma dificil a recuperao;;ao ambiental a curto prazo (CA V ALCANTI, 

2000) 

• Penalidades: LEAL (1997), considera que as san~oes legais s6 devem ser aplicadas quando 

hit o infringimento da lei, com a fina1idade de punir os infratores. Mas o fato de serem especificas 

e em muitos casos resultarem em baixos custos, em vitrios casos o infrator nao modifica sua 

conduta, o que inibe os resultados positivos ao ambiente. 

• Outorga de direito de uso de agua: E concedida pelos 6rgiios publicos de controle para 

permitir o uso dos recursos naturais, bern como estabelecer a quantidade a ser explorada. 

• Regulamenta~iio de uso: de acordo com LEAL (Op. cit.), consiste no "controle de 

atividades que potencialmente qfetam o meio ambiente atraw!s da regulamentar;:ao e controle do 

usa e transporte de equipamentos, de substdncias perigosas, etc". 

3.3.2 INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

Sao instrumentos que se baseiam no principio do poluidor pagador, em que "o poluidor 

paga uma penalidade financeira maior por altos niveis de poluir;:iio e penalidades menores, ou 

recebe recompensas financeiras por baixos niveis de poluir;:ao" (CAV ALCANTI, 1996). Este 
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• Licenciamento e avalia91io de impactos em que a avalia91io de impactos ambientais e urn 

dos instrumentos reguladores mais importantes e antigos da gestao ambiental, e passou a ter 

maior difusao depois da Conferencia de Estocolmo, em 1972 (CA V ALCANTI, 2000). 

De acordo com o artigo 9° da Lei 6.938/81 e a Resolu91io CONAMA n° 001 de 23 de 

janeiro de 1986, existem atividades que necessitam de licenciamento para a instalayao e 

operayao, a qual deve ser emitida pelo 6rgao ambiental regional perante os estudos dos Impactos 

Ambientais e do Relat6rio de Impacto Ambiental apresentados pelos empreendedores. A 

indtistria de produtos minerais nao metalicos esta inserida neste quadro, o que toma obrigat6ria a 

licen9a para exercer a atividade cerfunica em territ6rio naciona!. 

Mas como a Iegisla9ao ambiental que da essas resolu9oes e posterior as atividades da 

industria cerfunica em Pedreira, ocorre a necessidade de adapta9ao de melhorias nos processos 

produtivos ja existentes e o planejamento de urna gestao ambiental no interior e exterior das 

empresas, ou seja, em nivel municipal. 

• Analise de riscos: Esse instrumento pode ser usado isoladamente ou em conjunto com a 

gestao ambiental atraves da identificayao de urna atividade, produto ou servi9o, que represente 

risco ao meio ambiente. 

• Medidas emergenciais: Instrumento complementar a analise de riscos, usado para instituir 

ayoes que possam ser aplicadas em caso de ocorrencia de acidentes ambientais, em que se inclui 

o estudo de metodos de preven9ao eo programa de comunicayii.o19
• 

• Monitoramento ambiental: Esse instrumento permite a constante evo!uyii.o de qualquer 

sistema de gestao ambiental atraves da sele9ao de dados e suas interpreta9oes. Tern como 

objetivo a politica de born relacionamento com a vizinhan9a e com os 6rgaos govemamentais 

atraves da atuayii.o dentro das normas estabelecidas. 

• Auditoria ambiental: E urna ferramenta de implanta91io e analise que se aplica em tres 

momentos a organizayii.O (publica ou privada) que esta implantando urn sistema de gestao 

ambienta!. Nurn primeiro momento, para avaliar as condi9oes ambientais da organizayiio, antes 

do sistema de gestao ambiental estar em vigor. Nurn segundo momento, acontece periodicamente 

no programa de gestao ambiental, para regulamentar o programa e propor medidas corretivas e 

19 Programa de suma importancia para qualquer sistema de gestao ambiental, cuja finalidade e informar a sociedade e 
os 6rgilos governamentais das a9oes da institui91lo (SANCHEZ, 1994). 
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preventivas e em terceira instiincia, quando se busca uma certifica9iio de qualidade ambiental 

(LEAL, 1997). 

• Reabilitayao ambiental: Este programa tern a finalidade de prever solu9oes para a area que 

sera degradada, tomando-a em condi9oes de utiliza9ao no futuro. No entanto, como as industrias 

cerfunica surgiram em Pedreira em 1914, o crescimento de suas plantas e da atividade ocorreu 

sem planejamento, o que toma dificil a recuperayao ambiental a curto prazo (CA V ALCANTI, 

2000). 

• Penalidades: LEAL (1997), considera que as san9oes legais s6 devem ser aplicadas quando 

hit o infringimento da lei, com a finalidade de punir os infratores. Mas o fato de serem especificas 

e em muitos casos resultarem em baixos custos, em v:irios casos o in:frator nao modifica sua 

conduta, o que inibe os resultados positivos ao ambiente. 

• Outorga de direito de uso de ftgua: E concedida pelos 6rgaos publicos de controle para 

perrnitir o uso dos recursos naturais, bern como estabelecer a quanti dade a ser explorada 

• Regulamenta9ao de uso: de acordo com LEAL (Op. cit.), consiste no "controle de 

atividades que potencialmente afetam o meio ambiente atraves da regulamentar;oo e controle do 

uso e transporte de equipamentos, de substdncias perigosas, etc". 

3.3.2 INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

Sao instrurnentos que se baseiam no principio do poluidor pagador, em que "o poluidor 

paga uma penalidade jinanceira maior par altos niveis de poluir;oo e penalidades menores, ou 

recebe recompensas financeiras por baixos niveis de poluir;oo" (CA V ALCANTI, 1996). Este 

principio atua atraves do pagamento pelos danos ambientais causados, resultando em 

interferencias sobre os atos de degrada9ao e nao como urn estimulante a utiliza9ao de tecnicas 

preventivas durante urn processo produtivo ou sobre urn produto potencialmente poluidor. 

Os instrumentos economicos tambem podem ser entendidos como: "incentivos economicos 

que orientam os agentes a valorizarem os bens e servi9os ambientais, de acordo com sua 

escassez e seu custo de oportunidade sociaf' (SEROA 1991 Apud LEAL, 1997). 

Estes instrurnentos foram criados com o objetivo de controlar a polui9ao, com a inten9ao 

de reduzir o envolvimento do govemo, alem de suprir as deficiencias legais, mas isso nao tern 

acontecido na pratica. No entanto, apresentam algumas vantagens, tais como: a flexibilidade para 
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principia atua atraves do pagamento pelos danos ambientais causados, resultando em 

interferencias sobre os atos de degradas:ao e nao como urn estimulante a utilizas:ao de tecnicas 

preventivas durante urn processo produtivo ou sobre urn produto potencialmente poluidor. 

Os instrumentos econ6micos tambem podem ser entendidos como: "incentivos economicos 

que orientam os agentes a valorizarem os hens e servir;os ambientais, de acordo com sua 

escassez e seu custo de oportunidade sociaf' (SEROA !991 Apud LEAL, 1997). 

Estes instrumentos foram criados com o objetivo de controlar a poluiyiio, com a intens:ao 

de reduzir o envolvimento do govemo, alem de suprir as deficiencias legais, mas isso nao tern 

acontecido na pratica. No entanto, apresentam algumas vantagens, tais como: a flexibilidade para 

escolher, controlar, ou eliminar as fontes de poluis:ao, o estimulo ao desenvolvimento tecnol6gico 

eo fornecimento de recursos econ6micos adicionais ao govemo (CAY ALCANTI, 1996) 

Todavia, a desvantagem mais significativa desses instrumentos e a possibilidade de varios 

poluidores continuarem a poluir, ao inves de buscar tecnologias mais limpas para seu processo. 

Na sequencia, estao apresentados alguns instrumentos econ6micos que podem ser 

utilizados na gestao ambiental: 

• Subsidios: Sao "incentivos aos agentes que reduzem suas emissoes e praticam atividades 

metws nocivas ao meio ambientes. Podem ser de tres tipos: subsidio direto, quando ha 

transjerencia direta de recursos do Tesouro Nacional para o consumidor ou produtor do bem 

subsidiado; fiscal, quando ha redur;ao nas cargas tributarias; e crediticia, quando ou produtor 

ou consumidor tem acesso a taws de juros me nares" (SEROA 1991 Apud LEAL, 1997). Mas, na 

pratica, pode interferir de maneira negativa no mercado, pois o poluidor nao ira pagar pelos seus 

atos e sim os consumidores de seus produtos. 

• Seguros ambientais: "Trata-se na verdade de uma extensiio do principia do poluidor

pagador, o poluidor paga tambem as incertezas" (LEAL, 1997). Esse instrumento existe para 

que, em caso de acidentes que possam causar danos ao meio ambiente, a seguradora cubra os 

prejuizos, dentro dos valores da ap61ice de seguro adquirida pelo empreendedor. 

Mas antes da seguradora assegurar o empreendedor, ela faz uma analise de riscos presentes 

na atividade, produto e servis:o, para avaliar as intens:oes e o comportamento da instituis:ao que 

pretende adquirir o seguro. 

• Selo verde: "Tem estabelecido paddles ambientais para categorias de produtos mais 

consumidos ( .. ) os consumidores sao capazes de comprar aqueles produtos com a ident(ficar;ao 
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por grupos de cientistas como sendo ambientalmente aceitaveis" (SHEN, 1995), portanto, o selo 

verde age no campo publicitario. 

Esse instrumento e bastante utilizado na Europa, onde os veiculos de comunicas:ao sao 

usados para incentivar os habitos da sociedade, relacionando o consumo de produtos 

ambientalmente corretos com os individuos que colaboram com o desenvolvimento sustentavel. 

0 uso desse instrumento, quando bern utilizado, nao apenas estimula as empresas a 

adequarem seus processos e produtos a uma ecoeficiencia, como atua na educas:ao ambiental. 

A utilizas:ao do selo verde pela industria ceramica de Pedreira seria urn diferencial frente ao 

comercio competitivo ampliado com a abertura c.omercial, pois as empresas estariam fazendo uso 

de uma gestao ambiental e ampliando seu mercado. 

• Sistema de deposito e reembolso: Indicado para os produtos que podem ser reutilizados, 

reciclados e/ou que causam problemas ao ambiente, em que sao impostas tarifas sobre os 

produtos nos pontos de venda e havera reembolso parcial ou total, quando o produto for levado 

ao local de coleta. Esse instrumento tambem pode ser aplicado a gestao ambiental publica em 

Pedreira, para gerir o destino dos cacos ceriimicos. 

• Mercado de reciclados: E urn "instrumento econonuco que cria um mercado, antes 

inexistente, por isso chamado de mercado artificial, onde os agentes podem transacionar 

produtos que niio tinham valor antes da crias;ao desse mercado" (CAVALCANTI, 1996). Neste 

caso, os residuos ceriimicos de Pedreira podem ser comercializados e transformados pela empresa 

que o adquirir. Urn exemplo da aplicas:ao desse instrumento ocorre em uma ceriimica de Pedreira 

que compra residues de porcelana sanitaria ( cacos) de outra localidade e utiliza em seu processo 

produtivo. 

• Incentive tributario: "For lei propria, de natureza tributaria, pode-se prever incentivos 

tributarios, como isell!;ao parcial ou total do valor do Impasto Predial e Territorial Urbano

IPTU, 011 do Imposto Sobre Serviqos ISS, visando a incentivar o cidadiio a preservar, proteger 

e consen,ar o meio ambiente e para estimular iniciativas capazes de direcionar uma politica de 

desenvolvimento sustentitvel. A guisa de exemplo, poder-se-ia dejerir tais beneficios ao 

particular que preservar bens de interesse hist6rico, cultural ou ecol6gico; arborizar sua 

propriedade 011 logradouro pzlblico; desenvolver programas de educaqiio ambiental, de 

conservas;ao de energid' (PHILIPPI, JR. A et ai, 1999). 
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Os impastos sobre emiss5es, efluentes liquidus e s6lidos sao urn exemplo desse 

instrumento, em que o govemo imp5e impastos sobre a quantidade ou qualidade de poluentes 

dispostos por uma empresa no ambiente. No entanto, esta e uma medida que encontra barreiras, 

por parte politica e tecnol6gica para quantificar os danos ambientais. 

Esse instrumento e de grande utilidade na cidade de Pedreira e pode ser aplicado 

inicialmente em nivel educacional nos bairros, escolas e industrias ate estabelecer urn 

conhecimento amplo da importancia em se preservar o ambiente, nil.o de maneira estatica, mas de 

acordo com as necessidades sobre as ofertas e demandas dos recursos. 

Outra forma positiva e que resultaria em beneficios a curto prazo e o estimulo it sociedade 

em ter uma "area verde" em sua propriedade. Este incentivo resgataria a interavao entre homem e 

meio ambiente, alem de beneficiar a aparencia estetica das residencias, e como exemplo dessa 

"area verde", temos jardins e hortas. 

• ICMS Ecol6gicos: "A partir da Lei 12.040195, joram entao incrementados, a/em dos 

criterios economicos, tambem criterios sociais, culturais e amhientais. No caso do criterio 

amhiental, ou ICMS Ecol6gico, os municipios que promoverem a preservac;ao amhiental vao 

dividir entre si afatia de 1% da parcela do imposto devida aos municipios, e portanto a eles 

retornada, anualmente, segundo dais suh-criterios, cada um contando com 50% do total: 

saneamento amhiental e unidades de consen,ac;ao" (PHILIPPI, JR. A. et a!, 1999). 

0 autor exemplifica o uso desse instrumento economico na gestao ambiental em Minas 

Gerais e e na capital mineira que existe uma gestao urbana sobre o lixo e os residuos so lidos com 

eficiencia reconhecida. 

• Penalidades Administrativas, Civil e Criminal: No primeiro caso, ocorre quando as normas 

administrativas sao infringidas e o infrator esta sujeito a cartas de advertencia, multa, interdivil.o 

de atividade, etc. No segundo caso, o infrator e obrigado a ressarcir os prejuizos causados por 

seus atos. Enquanto que no terceiro caso, ocorre quando o infrator comete urn crime24 ou uma 

contraven<;ao25
, ficando sujeito a deten<;il.o, por urn periodo de seis meses a urn ano (MECHI, 

1999). 

24 "Ofensas graves a hens e interesses juridicos de alto valor, de que resultam danos ou perigos pr6ximos ''(MECHL 
1999). 

25 Identificarn-se por condutas de menor gravidade que revelam perigo (MECHL op. cit.). 
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3.4 PROPOSTAS PARA 0 GERENCIAMENTO AMBIENTAL PUBLICO 

Esta etapa do trabalho insere algumas medidas possiveis de melhorar o desempenho da 

industria ceramica de Pedreira, se forem aplicadas continuamente pelo gestor. "A utilizaqao de 

politicas pzlblicas adequadas perante um quadro negativo podera traniformar Pedreira-SP num 

modelo de desenvolvimento socio-ambiental sustentavel, valorizando e viabilizando 

economicamente o crescimento da industria cerdmica. Para tornar realidade este ideal, a 

utilizaqao de medidas preventivas a poluiqao, ou seja, o incentivo a produqao mais limpa, faz-se 

primordial perante os agentes impactantes" (SOUZA, S. F. de. et al, 2002). 

Para que a gestao ambiental publica da atividade ceriimica de Pedreira acontec,;a de maneira 

sustentavel, a autora deste trabalho, de forma subjetiva, criou alguns programas, que sao de sua 

autoria e os apresenta como: 

• A instala.;;ao de uma usina de reciclagem de residuos s6lidos em Pedreira: E a proposta 

mais importante deste trabalho, para acabar com o problema da falta de local adequado para 

dispor os cacos ceriimicos, enfrentado pelas industrias ceriimicas e de conhecimento do poder 

publico e da sociedade. 

Considerando as opinioes dos entrevistados durante o estudo de campo deste trabalho, 

verificamos o problema com a falta de destina.;;ao adequada para dispor os cacos e os entulhos de 

reformas e demoli.;;oes civis enfrentados pelas empresas. Neste sentido, a soluc,;ao esta em 

transformar esses residuos em materiais para constru.;;ao civil, adequando o sistema ja existente 

em Belo Horizonte its condic,;oes s6cio-econ6mica-ambientais de Pedreira. Como o volume de 

residuos s6lidos gerados atualmente em Pedreira, e inferior ao de Belo Horizonte, uma sugestiio 

esta em reduzir o tempo de trabalho de reciclagem em dois dias por semana no horario comercial. 

Outra sugestiio consiste em receber o entulho da constru.;;ao civil das cidades vizinhas como 

Amparo, Jaguariuna e Santo Antonio da Posse. Neste caso, o material reciclado devera ser 

utilizado em obras publicas de Pedreira, e o excesso vendido its casas de materiais de constru<;:iio 

da cidade e destas para a populac;;iio, com pre.;;os inferiores it materia-prima virgem, estimulando 

o consumo de produtos reciclados. Ou ainda, criar urn Cons6rcio Intermunicipal e dividir os 

gastos eo material reciclado. 

A Usina de Reciclagem de Residuos S61idos devera receber os cacos das ceriimicas e das 

residencias, bern como os entulhos da construc,;ao civil, exceto: madeira, metais, plasticos e 
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vidro ). Conforrne ocorre ern Belo Horizonte, o material reciclado ern Pedreira sera transformado 

ern materia-prima para a industria de construo;:ao civil. Podeni ser utilizado na forma de agregado, 

pois substitui a pedra britada na argarnassa, alern disso, podern ser feitos blocos de tijolo. 

"Uma esta~;:ilo de tratamento de residuos (cacos) pode ser criada por duas partes, pela 

iniciativa privada ou pela prejeitura municipal. A iniciativa privada reco/heria o caco e seria 

responsave/ por sua transformar;ilo e venda. Enquanto que a implantar;ao dessa estar;ilo de 

tratamento de residuos pelos 6rgilos publicos municipals, implicaria na utilizar;i'io do material 

reciclado no proprio municipio. Com isso, a prefeitura reduziria seus gastos nas limpezas das 

redes jluviais, das vias urbanas, na construr;i'io civil, entre outros. A validar;ao deste metoda 

pode ser encontrada numa pratica semelhante jd existente em Belo Horizonte, mule a prefeitura 

criou uma estar;ao de tratamento de residuos" (SOUZA, S. F. de. et al, 2002). 

Outra proposta e a criao;:ii.o de urna cooperativa entre os 6rgaos publicos ( caso seJa 

responsavel pela reciclagern) com os vendedores de material de constru<;ii.o civil de Pedreira, ern 

que a prefeitura estaria utilizando o material reciclado e quando este excedesse suas necessidades, 

o restante poderia ser vendido as lojas corn menores custos e destas a popula<;ao. 

Sendo assirn, a populao;:ao estaria tendo acesso ao uso de material reciclado para constru<;ao 

civil a preo;:os mais baixos, contribuindo corn a dirninui<;ii.o do deficit habitacional de Pedreira via 

reduo;:ii.o de seus custos, alern da gerao;:ao de ernpregos, tanto nas obras, quanta no processo de 

reciclagern, que inicia-se com a educao;:ao, passa pela separa<;ao e transporte de residuos ate 

chegar a usina. 

Os servio;:os de coleta de entulhos tarnbern estariarn sendo favorecidos, pois ao inves de 

levarem os residuos s6lidos a propriedades particulares, o que implica ern custos elevados na 

compra ou aluguel perrnanente de terrenos para este fim, apenas teriam o trabalho de deposita-los 

na usina de reciclagem. 

E necessaria que se fa<;a uma observa<;ao: Tres cerarnicas de Pedreira rnandarn rnoer uma 

parte que equivale a aproxirnadamente 10% dos seus residuos e os incorpora a massa. No entanto, 

este procedirnento, s6 tern bons resultados na fabrica<;ao de alguns modelos de ceriimica. 

Sendo assirn, a medida rnais eficiente ate o presente momenta esta ern reciclar os residuos 

s6lidos da cerarnica ern conjunto aos restos de dernoli<;ao, transformando-os ern materia-prima 

para a constru<;ao civil. Neste caso, tarnbern estaremos contribuindo corn a rninimiza£_1\o dos 

impactos da constru<;ao civil relativo a disposi<;ao de seus entulhos. r.; U ;J! . . . 
u NTRAL 
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Alem disso, resultaria na diminui<;ao de extra<;ao de recursos naturais para constru<;ao civil, 

promovendo a coleta seletiva, diminuindo os impactos, aumento do bern estar, criando novos 

empregos e reeduca<;ao ambiental no municipio. 

E importante esclarecer que nesta proposta, se a responsabilidade for da prefeitura de 

Pedreira, o dinheiro arrecadado na venda de material reciclado deve ser aplicado na manuten<;ao 

da usina de reciclagem, pagamento de funciomirios que nela trabalhem, enfim, seja voltado ao 

proprio processo. 

Para garantir o progresso e evitar prejuizos financeiros por rna administra<;ao e 

extremamente importante que sejam prestadas contas it popula<;ao mensalmente, em locais de 

facil acesso a todos (por exemplo, no mural das empresas, na citmara de vereadores, nas igrejas, 

na prefeitura, etc). Devem ser apresentados balancetes dos dados referentes it economia e ao 

funcionamento desse sistema de gestao, que devera agir integrado ao planejamento ambiental do 

municipio a ser instituido. 

Ao delegar a responsabilidade do Programa de Reciclagem dos Residuos ao poder publico 

de Pedreira, obrigatoriamente, todos cumprirao com o seu papel - destinar o entulho e os cacos 

ao local de reciclagem - caso contrario, estarao sujeitos a puni<;oes que deverao ser instituidas 

nos autos dos instrumentos legais da gestao publica. 

Dessa maneira, este trabalho estani sendo realizado de maneira id6nea, com a participa<;ao 

e a fiscaliza<;ao do povo, dificultando a a<;ao de interesses particulares, politicos e administrativos 

perante a concretiza<;ao de obras que resultem em melhorias ambientais. 

Em resumo, a vontade politica e importantissima para que uma cidade progrida pois nao 

basta apenas que uma empresa privada instale o tratamento de residuos, se o municipio nao 

possui plano diretor com urn sistema de gestao integrada, que busque continuamente as melhorias 

ambientais e, conseqtientemente, desenvolvimento sustentavel de todas as atividades, 

proporcionando condi<;oes dignas it saude publica, de trabalho, educa<;ao, enfim, de vida, 

diminuindo o indice de pobreza e humilha<;ao social. 

A Lei Federal no 6.938/81 e as resolu<;oes do CONAMA atribuem resolu<;6es que 

norrnatizam em todo territ6rio brasileiro o controle da polui<;ao industrial. A Resolu<;ao 237 da 

CONAMA delega maior poder aos municipios, sendo que e uma norma com for<;a de lei, sob 

respaldo legal. 
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Neste contexto, a Resolu~ao 237 da CONAMA serve de estimulo ao poder publico de 

Pedreira. 0 prefeito, encorajado pelas propostas deste trabalho e pela observa<;:iio da reciclagem 

de residuos em Belo Horizonte, apresentou it citmara municipal urn projeto para criar uma esta<;ao 

de reciclagem apropriada its condi<;:5es s6cio-econ5mica-ambientais da cidade. 

0 fato deste projeto ter sido apresentado pelo poder publico junto it proposta do aterro 

sanititrio tern provocado impedimenta para sua aprova<;:iio junto it camara municipaL A camara de 

vereadores e parte da sociedade nao concordaram com a opera<;:iio do aterro sanitaria porque o 

Prefeito de Pedreira tern interesses em receber o lixo domestico de Jaguariuna. 

De acordo com depoimentos prestados por cidadaos que preferiram se manter no 

anonimato, existem algumas preocupa<;5es que influenciam parte da popula<;:iio pedreirense a 

contrariar o recebimento do lixo de Jaguariuna, como: 

a) 0 local aprovado para a instala<;:ao do aterro ser em frente a uma das principais vias de acesso it 

Pedreira; 

b) A proximidade do local do aterro com o Rio Jaguari; e 

c) Questionam o porque de receber o lixo domestico de Jaguariuna. 

Para esclarecer essas preocupa<;:5es, o poder publico administrativo respondeu que o local a 

ser instalado o aterro sanitaria de Pedreira ja foi aprovado pela CETESB, sendo assim, do ponto 

de vista legal nao possui restri<;:5es. Tambem atenta para a vantagem de estar recebendo auxilio 

financeiro de Jaguariuna ao receber seu lixo, que colaborani para manter o funcionamento do 

aterro. 

U rna analise dessas opini5es, conduzem a reflex5es perante a afirma<;:iio do autor PHILIPPI, 

JR. A et al (1999): "(. . .) 0 meio ambiente niio pode restringir-se comjronteiras administrativas 

(. . .).Mas, enquanto restar duvidas tanto para a popula<;:iio, quanto para os vereadores, a instala<;ao 

da usina de reciclagem sera adiada. 

Numa analise subjetiva, verifica-se a necessidade de urn dialogo entre o poder publico, a 

comunidade e as industrias, e que sejam esclarecidas as necessidades, os beneficios e os 

obstaculos de se criar urn aterro sanitaria e uma usina de reciclagem num mesmo local. Ao fazer 

prevalecer o exercicio da democracia, atraves de audiencias publicas, documentos serao criados 

com resultados que possivelmente ultrapassem as fronteiras administrativas entre Pedreira e 

Jaguariuna. 
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• Programa de Educa~iio Ambiental: Devera ser criado e implantado por profissionais 

capacitados de maneira compativel como os costumes e necessidades locais, envolvendo toda a 

sociedade e que devera ser em carater permanente; 

• Programas de Incentivos Econ6micos: Estimulos financeiros as industrias ceriimicas que 

utilizarem urn sistema de gestao ambiental em seu processo produtivo e sobre seu produto. Uma 

forma de incentivo esta na redw;ao dos impastos, o que tambem podera favorecer urn 

crescimento do emprego; 

• Programa de Amparo aos Silic6ticos (PAS): Cria<;iio de recursos sociais para os portadores 

de silicose, para otimizar a qualidade de vida e reaver a auto-estima dos doentes. Em entrevistas 

informais, alguns silic6ticos manifestaram a necessidade de urn local fisico para instalar a sede da 

Associa<;ao, equipada com ao menos dois haloes de oxigenio e uma ambuliincia, onde possam se 

reunir e guardar materiais que contenham informa<;6es a respeito da doen<;a e sejam assistidos 

por profissionais especializados como: pneumologista, psic6logo, fisioterapeuta, advogado, etc. 

0 PAS deve contar com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Pedreira e das 

ceriimicas que forem assistidas pelo Programa de Incentivos anteriormente proposto, pois uma 

institui<;iio que almeja a melhoria ambiental continua deve ter atitudes solidarias com os seus 

funcionarios atuais e de outrora. 

Muitos dos silic6ticos jamais receberam qualquer auxilio das empresas, onde trabalharam e 

adquiriram a silica; esta talvez seja a pior forma de preconceito que os doentes enfrentam - o 

abandono. Essa ausencia de responsabilidade conduz a necessidade de mudar a visao do 

trabalhador como urn recurso, reconhecendo-o como urn colaborador essencial para o 

crescimento de qualquer atividade, merecedor de respeito e admira<;ao. 

• Programa de Sustentabilidade sobre o uso da Agua: Otimizar o uso desse recurso natural, 

tendo inicio com o cadastro dos poyos tubulares profundos existentes em Pedreira, e a partir de 

entao, delegar urn grupo responsavel pelo estudo dos potenciais de insumo e de consumo da agua 

por parte das industrias, tornando possivel que sejam monitorados. Promover junto ao programa 

de educa<;ao, o estudo das possibilidades de reuso e conten<;ao de desperdicio desse recurso; 

• Programa de Apoio ao Uso de Tecnologias Alternativas: 0 poder publico deve estimular o 

uso de tecnologias limpas nas empresas e residencias, atraves de campanhas de conscientiza<;ao 

ecol6gica e de incentivos financeiros (redu<;ao sobre os impostos) aos que procederem de maneira 

ambientalmente mais correta; 
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• Programa de Otimizaviio do Turismo em Pedreira: Aumentar a infra-estrutura fisica para 

melhor receber os turistas e coloca-los em contato com as areas verdes de Pedreira, na forma de 

uma cooperativa entre o Poder Publico, Industria Ceriimica e Proprietaries de Antigas Fazendas 

de Cafe. 

Urn born inicio e recuperar o ambiente de uma ceriimica antiga que esteja inativa, como por 

exemplo a Nadir Figueiredo, transforma-la num museu ceriimico que funcione inicialmente aos 

sabados, com horarios marcados. Outra sugestao esta em recuperar antigas fazendas de cafe que 

se encontrem em minas e promover o ecoturismo. 

Este programa devera contar com urn posto de atendimento aos turistas, proximo ao polo de 

lojas cenimicas junto a Prava Coronel Joao Pedro, onde os visitantes possam fazer suas reservas 

ao passeio eco-turistico-ceriimico, perante o pagamento de uma taxa para o pacote e que inclua a 

visita a fazenda e desta para a ceriimica. 

A principia, o programa devera funcionar aos sabados, em dois honirios, its 8:30h e as 

13:3 Ohs, num processo experimental e conforme houver interesse, deverao ser planejados mais 

dias para o passeio. 

Os turistas serao conduzidos ate a fazenda por guias turisticos, funcionarios da cooperativa 

que deverao ser pedreirenses ou residir na cidade ha mais de dez anos, onde fariio urn passeio 

ecologico, receberao informav6es de como era o cultivo de cafe e onde poderao encontrar urn 

restaurante que podeni ser criado dentro da sede, o "Cafe ou Almovo na Fazenda", com os 

alimentos tipicos da ro.;:a. Tambem deverao ter a sua disposi.;:ao lojas de conveniencias que 

vendam diversos produtos, porcelanas, faianvas e alimentos caseiros como: doces em compotas, 

paes, vinhos, etc. 

Na sequencia, os visitantes serao conduzidos ao Museu Ceriimico, onde serao recebidos por 

ceramistas, funcionarios da cooperativa priorizando a mao-de-obra pedreirenses ou os moradores 

da cidade e it mais de dez anos, que simularao como se produz a porcelana domestica na cidade. 

Ao final do passeio, serao conduzidos novamente ao polo de lojas ceriimicas; 

• Cooperativa das Materias-Primas: As ceriimicas devem se unir em uma cooperativa que 

vise quantificar o consumo de cada uma das materias-primas mais significantes do processo 

produtivo, como argila, quartzo, feldspato e caulim, fazer suas compras em conjunto e negociar 

com os fomecedores uma forma de terem a garantia da boa qualidade das mesmas. Unidos, os 
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empresarios conseguirao melhores prevos e mais facilidades no transporte dos recursos minerais 

que provem de diversas localidades do Brasil. 

• Instituir Indicadores de Desempenho: Para avaliar o desempenho ambiental da industria 

cerilmica de Pedreira, hit a necessidade de se identificar indicadores26 que representam uma 

quantificavao de dados ambientais, tanto no ambiente interno quanta externo de uma 

organiza9ao. 

Ao mensurar os resultados de uma atividade sabre o ambiente objetiva-se avaliar seu 

desempenho ambiental27
, para que se possa identificar as medidas a serem tomadas na busca da 

melhoria continua. Mas tambem e de suma importancia que os estudos ambientais sejam 

apresentados it todas as partes interessadas (acionistas, funcionitrios, vizinhan9as, sindicatos, ... ). 

A finalidade de se divulgar os resultados nao e apenas politica, mas tambem estit em ter 

uma boa relavao com os consumidores, funcionitrios, vizinhanvas, entre outros; enfim, uma 

empresa id6nea, ao ganhar a confianva do mercado promovendo a preocupavao com a 

preservavao (nao estatica, mas sustentavel), tambem estarit aumentando suas vendas e, 

consequentemente, seus Iueras. 

Neste trabalho, tambem sao propostos alguns indicadores de desempenho que foram 

identificados perante a analise dos impactos ambientais da industria ceramica de Pedreira ja 

enunciados. Sao eles: 

a) Os m3 de agua consumidos, que devem ser comparados entre as empresas de mesmo porte para 

controlar o desperdicio; 

b) Os Kwh de energia eletrica consumidos, que devem ser comparados entre as empresas de 

mesmo porte para controlar o desperdicio; 

c) As toneladas de GLP (Gas liquefeito de petr6leo) e de GN (Gas natural, que nao e 

transportado por caminhOes) consumidas, que devem ser comparadas entre as empresas de 

mesmo porte para controlar o desperdicio. 

Este trabalho tambem sugere que a distribuidora de Gas Natural fava urn estudo de 

impactos ambientais e considere a possibilidade de estender a tubulavao nas proximidades da 

26 "Uma descriqiio especijica do desempenho ambiental em uma area determinada ··(SANCHEZ, 2001). 

2
' "Processo de medir, analisar, avaliar e descrever o desempenho ambiental de uma organizat;tio em relar;iio a 

certos criterios preestabe/ecidospara objetivos apropriados de gestiio" (SANCHEZ, 200!). 
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antiga linha de trem que ligava Jaguaritina a Pedreira, onde postos de redistribui<;ao atenderiam a 

demanda local. 

d)Toneladas de residuos geradas (porcelana queimada desqualificada ou cacos), devem ser 

controladas com rigor para manter a eficiencia da usina de reciclagem, bern como impedir a 

polui<;ao do solo e da agua; 

e) Gera<;ao de efluentes em m3 (nao sao quantificados pela maio ria das empresas, portanto, nao 

estao especificados neste trabalho ); 

f) Ntimero de pessoas com silicose cadastradas na Associa<;iio dos Silic6ticos; 

g) Fluxo de turistas em busca do comercio ceriimico atraves de urn registro na secretaria de 

turismo, para verificar se ha urn aumento ou nao de visitantes em busca do comercio ceriimico de 

Pedreira; e 

h) Ntimero de a96es civis e/ou ptiblicas contra as ceriimicas, atraves de uma verificavao peri6dica 

junto ao poder judiciario por parte do Conselho Participativo. 

Portanto, o uso dos indicadores de desempenho ambiental favorecera o sistema de gestao 

ambiental publica proposto neste trabalho, servindo de controle para a comparavao dos resultados 

documentados num processo continuo e evolutivo. Dessa forma, o desenvolvimento sustentavel 

de Pedreira podeni ser alcan<;ado a Iongo prazo. 

• 0 Conselho Participativo: Pode ser criado em Pedreira sob o respaldo da Lei Federal no 

9. 795, de 27 de abril de 1999, para incentivar as praticas coletivas favoraveis ao trabalho de 

educa<;ao ambiental nao formal. Este grupo devera ser formado por representantes ( voluntiirios) 

da comunidade, empresas, tecnicos, religiosos, politicos, etc., com a finalidade de promover 

medidas que otimizem o desenvolvimento do sistema de gestao ambiental publico. 

Uma das tarefas que o Conselho pode ser a identificaviio de outros indicadores de 

desempenho ambiental e analisar os resultados das auditorias que serao reaJizadas 

periodicamente. Desta maneira, havera urn acompanhamento, permanente da evoluviio do 

gerenciamento ambiental da cidade, por todas as partes interessadas e a dissipa91io da educa91io 

ambiental. 

Portanto, ao implantar e manter essas propostas, o poder publico estani colaborando para o 

desenvolvimento sustentavel de Pedreira e possivelmente ampliando a geravao de emprego para 

os cidadaos pedreirenses, favorecendo o crescimento da atividade ceriimica. 
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CONCLUSAO 

A necessidade de investir no gerenciamento ambiental no municipio de Pedreira voltadE 

principalmente, para gerir os impactos ambientais causados pela principal atividade economic 

do municipio, a indlistria cerfunica, e inegavel e urgente, visto que e mais econ6mico prevenir ur 

dano ambiental do que corrigi-lo posteriormente. 

A aruilise dos resultados identificados durante este trabalho, conduziu a conclusao de que • 

desempenho ambiental da industria ceriimica de Pedreira e insatisfat6rio. Este fato decorre d 

ausencia de urn programa de gestao ambiental, em nivel industrial e municipal, visto qu 

nenhurna das empresas possui urn sistema de gestao ambiental, tampouco estudos de impacto 

ambientais. Entretanto, reconhecemos que do ponto de vista economico, esta atividade posst 

desempenho satisfat6rio, sendo a principal atividade geradora de emprego e a principal fonte d 

renda no municipio. 

Neste trabalbo foram identificados os impactos ambientais mais significativos causado 

pela industria cerfunica da cidade e a partir da analise desses resultados, foram elaborada 

propostas de gestao aplicaveis a realidade local, que poderao, em Iongo prazo, resultar n 

desenvolvimento sustentavel da atividade cerfunica e conseqiientemente do municipio d 

Pedreira. 

As propostas para a gestao ambiental da atividade sugerem ao poder publico, a formula<;ii• 

de politicas publicas que possarn conduzir a sugestao de padroes ambientais a serem adotado 

pelas cerfunicas de Pedreira. 0 objetivo e a minimiza<;ao dos impactos ambientais negativo 

causados pela atividade e, conseqiientemente, otimiza<;ao de seu desempenho ambiental. 

Ao implantar os mecanismos de gerenciamento ambiental em Pedreira, o poder public· 

apoiado por parte dos empresarios que ja reconhecem essa necessidade, estara inibindo a a<;iio d 

empresas irregulares, que atuam de maneira ilegal. Dessa forma, aquelas empresas qu 

cometerem infra<;oes ambientais ( disposi<;ao ilegal de residuos, derramamento de efluente, entr 

outros) poderao ser identificadas e submetidas as restri<;oes e puni<;oes previstas em lei. 

Torna-se cada vez mais urgente a adequas:ao da atividade industrial aos condicionante 

ambientais. A pressao dos concorrentes e crescente, assim como a pressao de paise 

consurnidores. Esse e o caso do Canada, Estados Unidos e Alemanha, que niio querem rnai 

assurnir responsabilidades e custos que niio sao seus, referentes, a disposi<;ao de isoladore 
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ceriimicos, pressionando os fomecedores com o estabelecimento de prazos para a devolu9iio dos 

residuos a partir do ano de 2005, conforme relatos de empresanos locais. Da mesma fonna, a 

popula9iio tambem exerce pressiio quanto a regulariza9iio ambiental da atividade, uma vez que 

percebe o risco de prejuizos a atividade ao mesmo tempo em que sabe que a cidade e 
economicamente dependente dela. 
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ANEXO 1 - Modelo do questiomirio aplicado a amostra de industrias ceramicas 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Area de Administra~iio e Politica de Recursos Naturais 

UNICAMP 

Disserta9iio de Mestrado de Simone Faria de Souza 

Sob a orientas:ao da Prf'. Dr•. Rachel Negriio Cavalcanti 

A industria ceramica de Pedreira e seus impactos ambientais: subsidios para uma gestiio 

ambiental publica 

Apresentayao: Prezado(a) Sr.( a), born dial boa tarde, meu nome e ... , este questiomirio, tern por objetivo levantai 

dados confiaveis sabre aspectos relacionados a Industria Ceramica e a cidade de Pedreira, para orientar urn trabalho 

academico na UNICA.'I1P, para tanto, gostaria de contar com sua colaborayiio. 

Pedreira, __ de de 2002. 

Empresa: ---------------------------
Nome: ___________________________ _ 

Atividade Profissional: -----------------------

1 - Quantos funciomirios possuem esta empresa? 

() menos que 19 () de20 a 99 ()de 100 a 499 () mais de 499. 

2- Esta empresa se enquadra em qual categoria? 

()micro empresa (Renda bruta anual menor que R$244.000,00) 

() empresa de pequeno porte (Renda bruta annal maier ou igual a R$244.000,00 e menor que R$1.200.000,00) 

( ) empresa de media porte (Renda bruta anual maier ou igual a R$ R$1.200.000,00 e menor ou igual a 
R$12.000.000,00) 

() grande porte (Renda bruta anual maier que 12.000.000,00) 

Em seu entender: 

3- Qual o problema dentre os citados a seguir merece maior aten~o? (OBS: Caso seja mais que um, sinalizE 

a ordem de importincia). 

( ) consume de materia-prima 

( ) consumo de energia e agua 

()residues (cacos) 
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() efluente 

() doen9as ocupacionais-Quais?------------------------------

() outros: ----------------------------------
4- Quais as medidas mais adequadas para solucionar os problemas assinalados anteriormente? 

() criar usina de reciclagem dos cacos na cidade 

( ) reduzir consumo 

( ) usar medidas preventivas 

() tratar o efluente 

5 - 0/A Sr(a). concorda com a cria~ao de uma usina de reciclagem para os cacos, que esta sendo proposta 

nesta pesquisa? 

()sim () nao 

6- Na sua opiniio, qual a alternativa mais adequada: 

( ) A criayao da usina de reciclagem dos cacos, seja da responsabilidade do poder publico. 

( ) A criayao da usina de reciclagem dos cacos, seja da responsabilidade dos empresirios. 

( ) A criayao da usina de reciclagem dos cacos, seja da responsabilidade tanto do poder publico quanto dos 

empresarios. 

7- Na sua opiniio, seria mais adequado que o material reciclado fosse destinado para: 

( ) a popula91iO com pre9os mais baixos 

( ) as empresas 

()de uso exclusive da prefeitura (na pavimenta91io de pra9as, ruas, ... ) 

( ) de uso da prefeitura, no entanto, quando excedesse suas necessidades, fosse vendido e o dinheiro arrecadado 

aplicado a bern feitorias arnbientais 

8- Quantas toneladas de residuos ao mes, sao produzidos nessa empress? 

( ) menos que 5 toneladasl mils 

( ) de 6 a I 0 toneladas/ mils 

( ) de II a 20 toneladas/ mils 

( ) mais que 21 toneladas/mils 

9- Como sabemos, as condi~Oes climS.ticas interferem nas perdas. Existe uma epoca em que esse fator e mais 

evidenciado? 

( ) primavera 

() veriio 

() outono 

() invemo 

( ) dias chuvosos 

( ) dias ensolarados 

( ) epoca de seca 

() outro: -------

10- Com rela~ao aos outros problemas pelo(a) Sr(a) assinalados, as medidas preventivas mais adequadas sao: 

( ) educa9ilo arnbiental 

( ) uso de EPis 

( ) redu9ilo do desperdicio 

( ) sistema de exaustlio por aspersao do ar 
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() reciclagem da agua e reaproveitamento em alguma parte do sistema produtivo (Qual:-----------' 

() reciclagem do caco 

()outros: ________________________________ _ 

11- 0/A Sr(a). poderia informar qual o consumo medio de energia elt\trica em Kw/h? 
R: ______________________________________________________ ___ 

12 - Esta empresa utiliza outra forma de energia? Qual? Caso a resposta seja afirmativa, qual o consumo 

medio dessa energia? 
R: ______________________________________________________ ___ 

13-0/A Sr(a). poderia dizer de onde verne quanto custa a materia-prima usada pela empresa? 

R-----------------------------------------------------------
14- Qual o pre~o do transporte da materia-prima? 
R: __________________________________________________________ _ 

15- Por gentileza, qual o consumo medio de 3gua da empresa? 
R ____________________________________________________________ ___ 

Coment3rios: 
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